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Lusiada 

A INFORMATICA, OS SISTEMAS DE INFORMA<;Ao E A ECONO
MIA 

l.ORIGENS 

E curiosa verificar como se vulgarizou entre n6s o uso da palavra 
'INFORMATICA', sem que, de modo quase geral, tenha havido paralelamente 
alguma preocupa<;iio quanta ao esclarecimento do seu verdadeiro significado, 
assim como dos limites da sua intetvenc;iio na esfera da actividade humana. 

Uma boa raziio para tal esclarecimento residira no facto, por muitos desco
nhecido, de se tratar de urn conceito de origem francesa, com contornos bern 
definidos, que tern forc;osamente de aplicar-se num tempo de transformac;oes pro
fundamente inovadoras e no qual o papel-chave tern sido reprcsentado pelos nor
te-americanos, que normal mente desconhecem tal designac;ao. 

Com efeito, nos EUA, sao as areas de Computer Science e Information 
Systems que abrangem a totalidade dos tcmas contidos no conceito de Informatica, 
de acordo com a sua definic;ao de origem e tal como temos vindo a transmitir aos 
alunos dos cursos de Economia, Gestao e Matematica, da Universidade Lusfada. 

Temos assim uma possfvel primeira perplex ida de, a partir da qual se podem 
gerar muitas outras, qual e a de, quanta a neologismos de natureza cientffica e/ou 
tecnol6gica, o mundo se apresentar frequentemente dividido em duas partes: uma, 
dom in ante, que e a anglo-sax6nica, on de se utilizam as designac;oes norte-ameri
canas; outra, nao anglo-sax6nica, onde se incluem, entre outros, os pafses de lfn
guas portuguesa, espanhola, italiana e francesa. E nesta ultima categoria que se 
integra a designac;ao informatica . 
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Parece-nos pais conveniente esclarecer este conceito antes de se !he fazer 
referencias, alias inevitaveis, dado o tema deste trabalho, a fim de poder avaliar
se, sempre que necessaria, a extensao e profundidade da sua influencia no desen
volvimento da sociedade, criando-se assim condi<;;6es mais favoraveis ao planea
mento, organiza<;;ao, execu<_;;ao e controlo das actividades a desenvolver num qual
quer projecto integra do em determinado contexto praxol6gico. 

Seja-nos en tao permitido Iembrar que o vocabulo informatica e urn galicismo 
que corresponde a tradu<;;ao literal do neologismo 'INFORMATIQUE', proposto 
pelo engenheiro frances Philippe Dreyfus, em 1962, a Academia Francesa, a qual, 
em 1967, o aceitou, tornando oficial a sua utiliza<_;;ao em Fran<_;;a. Com origem nas 
palavras INFORmation autoMAT! QUE, que em portugues dariam INFORma<_;;ao 
autoMATICA, foi-lhe atribufda a seguinte defini<;;ao: 

�"�C�H�~�n�c�i�a� do tratamento racional, por meio de maquinas automaticas, 
da �i�n�f�o�r�m�a�~�a�o� considerada como o suporte ( nao ffsico, naturalmente ) dos 
conhecimentos e �c�o�m�u�n�i�c�a�~�o�e�s� nos dominios tecnico, econ6mico e social". 

Podemos verificar que nesta defini<;;ao, rigorosa e de largo horizonte, se 
integram varias ideias importantes e esclarecedoras acerca de fen6menos de in
tensa repercussao mundial, que se estao produzindo nas esferas tecnol6gica, soci
al e econ6mica, nos diferentes nfveis de actua<;;ao-pessoal, organizacional e glo
bal-, e que importa por isso estudar e conhecer. 

Assim, a primeira ideia a salientar e que esta e a ciencia do tratamento da 
informa<_;;ao, mas que 0 tratamento- ou transforma<_;;ao-e racional, isto e, 16gico, 
coerente, eficaz. A segunda ideia reside nas maquinas automaticas, designadas 
desde 1951-altura do surgimento no mercado mundial da prime ira maquina automa
tica de tratamento da informa<_;;ao- por computadores, os quais, consequentemente, 
se devem definir como maquinas automaticas de tratamento da informa<;;ao. A tercei
ra ideia foca os conhecimentos, que sao a base de todas as capacidades nao intuitivas 
do homem. A quarta ideia salienta as comunica<;;6es, desde sempre urn dos mais 
importantes facto res de desenvolvimento das sociedades e, presentemente, condi<_;;ao 
sine qua non desse desenvolvimento. A quinta ideia, que poderfamos ter considera
do como a primeira, centra-se na propria �i�n�f�o�r�m�a�~�a�o�,� neste caso tomada na acep<;;ao 
de suporte dos conhecimentos e comunica<_;;6es, ou seja, como conjunto de dados trans
form ados no senti do de se lhes conferir urn certo grau de utilidade, tao elevado quanta 
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possfvel e adaptado aos objectives fix ados e respectivas circunstancias. Finalmente a 
scxta ideia, que projecta as ideias anteriores nos universes tecnico, econ6mico e 
social, ou seja, no contexto global da vida e dos grandes problemas que o hom em tern 
de enfrentar e veneer na sociedade moderna. 

A esta sociedade, por uns designada como sociedade da informac;ao e por 
outros como sociedade digital, poderfamos ainda chamar sociedade da comuni
cac;ao, para referir apenas algumas das mais conhecidas designa<;6es. Todas sao 
bastante sugestivas e ajustam-se bern ao quadro de valores actualmente dominantes, 
marcados fortemente por factores de natureza tecnol6gica e comercial, em bora pu
dessemos utilizar outras, pmventura mais de acordo com as profundas rafzes do 
homem e como seu transcendente destino, sem esbater a importancia da quesUio 
tecnol6gica, indiscutivelmente determinante quanto ao ritmo das transforma<;6es da 
sociedade e na descoberta de outros rumos e novos meios de ataque aos problemas 
que circundam e inquietam os indivfduos e as organiza<;oes. Tudo depende da pers
pectiva em que nos situarmos e dos objectivos visados. Assim, parece-nos adequado 
neste trabalho adoptar a designa<;ao de Sociedade da Informac;ao para os tempos 
de agorae do futuro proximo, os da primeira vintena dos anos 2000. A partir daf, 
cabera aos futur6logos mais apetrechados, e tamb6m mais ousados, estabelecer as 
previsoes que, porventura, melhor respondam as intenoga<;oes e inquieta<;oes das 
entidades onde a actividade que desenvolvem, pela sua natureza de grande exigen
cia prospectiva, imponha o conhecimento muito antecipado dos rna is significativos 
parametros definidores do futuro, a fim de se lhes to mar possfvel planear e objectivar 
e, consequentemente, tra<_;ar as grandes linhas de actua<_;ao-as usuais guide lines. 

Supomos ser tambem curioso fazer notar que o conceito de Sociedade da 
Informa<;ao nao e assim tao recente quanto por vezes se julga, pois remonta aos 
anos 50, quando a intensa malha de informa<;;ao envolvente de todo o planeta come
<;ou a ser urdida, atraves da larga difusao da televisao e do telefone, paralelamente 
com a rapidfssima evolw;ao dos computadores entretanto lan<;ados nos mercados 
internacionais, traduzida em nada menos do que tres gerac;oes tecnol6gicas nos 
seus primeiros treze anos de existencia, ou sej a, no intervale 1951-1964. M as o 
grande publico s6 nos anos 60 come<_;ou a dar-se conta da magnitude do fen6meno 
em curso, particularmente quando Marshall McLuhan apresentou a sua interessan
tfssima teoria da aldeia global, prontamente divulgada pelos orgaos de comunica
<;ao social e aproveitada por talentosos escritores-futur6logos, que devem ter nela 
entrevisto urn fil ao susceptive! de proffcua investiga<;ao e lucrativa explora<;ao. Cre-
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mosque tiveram a razao do seu lado, pois, em qualquer caso, esta prime ira fase teria 
sempre de ocorrer antes que se tornassem possfveis as fases seguintes, caracteriza
das, entre outros aspectos importantes, por uma acentuadfssima �f�e�i�~�a�o� tecnol6gica, 
a par de uma acelerac;ao na divulgac;iio de conceitos e produtos de natureza informatica 
absolutamente inimaginavel antes dos anos 80, do que tern resultado a ocorrencia de 
excepcionais e surpreendentes efeitos de natureza econ6mica. 

Urn deles, nao o menos expressive, foi ode numerosas empresas que tinham 
formulado os seus metodos de actuac;ao no sentido de, ao Iongo de varies anos, irem 
conseguindo modestas melhorias de produtividade-frequentemente da ordem de 0.5% 
a 1.0% -, se terem visto confrontadas com a necessidade de reformularem radical
mente, nao s6 os metodos, mas tam bern os processes de produc;ao, a fim de, atraves de 
extraordinarios aumentos de produtividade- da ordem dos 100% a 300% -, conse
guirem man ter-se competitivas nos respectivos mercados. Tornou-se-lhes en tao bas
tante clare que a abordagem negocial teria de passar a fazer-se de forma total mente 
diferente da adoptada ate entao e que haveria que estabelecer urn novo modelo 
econ6mico, onde a inteligencia eo conhecimento deixassem de servir apenas para 
ajudar as pessoas a trabalharem melhor, passando a desempenhar urn papel prepon
derante no desenvolvimento e na gestae do proprio conhecimento. 

A implementac;ao deste modele tern constitufdo urn desafio de proporc;6es 
gigantescas, principalmente porque, do nosso ponto de vista, s6 faz sentido se visar 
abranger todas as populac;6es do planeta, e tambem porque s6 pode realizar-se a 
partir de urn a infra-estrutura capaz de permitir o acesso e a difusao de informac;ao 
sem restric;6es serias de tempo e de lugar, ou seja, tecnicamente da forma mais 
conveniente, dee para qualquer sftio, com rapidez e seguranc;a. A imperativa neces
sidade que o homem e as organizac;6es tern vindo a sentir relativamente a tal infra
estrutura, nao difere essencialmente da que sentiram ao longo dos tempos, a medida 
que as organizac;6es de en tao foram sen do criadas e estruturadas por func;6es, a boa 
maneira classica, por assim dizer, sabendo-se que o seu correcto funcionamento 
sempre tornou indispensavel a existencia de redes de conexoes primarias. 

Tale o caso, por exemplo, das areas urbanas, onde, praticamente desde o infcio 
da era industrial, a vida s6 pode decorrer com normalidade se houver uma rede de 
esgotos, urn a rede de electricidade, urn a rede de gas, uma rede de telefones, urn a rede 
de distribuic;ao de agua e urn a rede de estradas, sem esquecer a possibilidade de exis
tencia de distintos nfveis de normalidade. Para se avaliar a importancia de tais redes, 

198 



Lusfada 

imagine-se, por urn mom en to que seja, a ocorrencia de anomalias numa qualquer de las 
e calcule-se a perturba<_;ao causada na vida quotidiana das pessoas e no plano das suas 
actividades econ6micas e sociais. Oeste modo, nao parece diffcil concluir ser muito 
elevado o grau de integra<_;ao a que estao submetidas todas as coisas e todas as pesso
as. Tudo faz parte, sempre, de urn qualquer conjunto; cada con junto pertence, sempre, 
a outro con junto maior; e assim sucessivarnente. E cada elemento de urn dado con junto 
e sernpre identificavel; esta submetido a for<_;as, centrfpetas e centrffugas; quando no 
desernpenho do seu papel ou da sua missao, e sempre coordenado por alguem, ou por 
alguma coisa; integra-se num dos varios fluxos que, em bora com velocidades diferen
tes, se orientarn para urn deterrninado fun, rnarcando o ritrno da dinarnica evolutiva que 
caracteriza cada epoca da vida e do universe em geral. 

Temos assim que, afinal, nos estamos a referir ao importante conceito de 
sistema, o qual retomaremos posteriormente, ap6s esquematizarmos a evolu<_;ao da 
ciencia informatica, sob a forma de quadro compilador e atraves da visualizac;ao dos 
seus principais marcos de natureza tecno16gica, ao Iongo do perfodo 1890 I 2000. 

2. 0 PRIMEIRO SECULO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO (11) 

Procurando reunir nurn mesmo conjunto coerente, nao s6 os marcos 
tecnol6gicos, como tambern alguns dos respectivos fundarnentos e objectives, en
tendeu-se conveniente distribuf-los por seis fases distintas, daf resultando o qua
dro seguinte: 

FUNDAMENTOS MARCOS OBJECTIVOS 

l ' 1. Abordagem sistem ica, 1890 - Hermann Holl erith instal a as 1. Dcsenvolvimento 
FASE concebida por John Dewey primciras maquinas de car USes do calculo 

perfurados automatico em 
1910 - 18/11 adquire OS direitos �a�p �l�i�c�a �~�6�e�s� de 

(I K90/ 2. Principio da �E�x�c�e�p�~�i�i�o �,� relatives as maquinas de Hollerith natureza estatfstica 
/!950) devido a F. Taylor 1937/38 John Atanasoff e Cliff ord -

2. Possibil idade de Berry inventam 0 prototipo de 
computador ABC manusear granclcs 

3. Teoria Oeral dos 1945 - John von Newmann propoe o 
volumes de dados 

sistemas de Ludwig von 
Bertalanrry 

sistema de �c�o�d �i �f�i�c�a�~�~�o� binari a 
3. �R�e�d�u�~ �i�i�o� de CliStO<; 

1946-J Eckert e J. Mauchly criam o administrativos 
computador experimental ENIAC 

1947 - 0 B. Dantzig dcscnvolve 0 

�m �~�t�o�d�o� Simplex para �p�r�o�g �r �a�m�a�~�5�o� 

It near 
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FUNDAMENTOS MARCOS OBJECTIVOS 

2" 1. Decis6es programadas e 1951 - Instalado no Census Bureau o 1. Melhoria da 
FASE niio programadas: modelos primeiro computador comercializado precisao do calculo 

de Herbert A . Simon em todo o mundo o UNIVAC I automatico 
1954 - Instal ado urn Univac I na 

(1950/ General Electric 2. Incremento da 
/1960) 

1956 Inventada expressao velocidade de - a 
"lnteligencia Arti ffcial" (IA) e tratamento 

anunciado o primeiro programa de !A- automatico de 

Logic Theorist; elevados volumes de 

- IBM anuncia o primeiro computador dados 

com discos magneticos o RAMAC 105 
1957-IBM desenvolve a linguagem de 3. Aumento da 

�p�r�o�g�r�a�m�a�~�i�i�o� FORTRAN produtividade 

1955/58 - Almirante Grace Murray 
Hopper desenvolve o FLOW-MATIC 

1958 - Anunciado o UNIVAC SS-
80!90, primeiro computador com 
cir cuitos transistorizados 

1959/60 - Linguagem COBOL 
desenvolvida por CODASYL e 
anunciada pelos principais construtores 
de mainframes 

FUNDAMENTOS MARCOS OBJECTIVOS 

3" 1. Conceito de MIS - 1960/63 - Joe Orli cky cria o sistema de 1. �C�e�n�t�r�a�l�i�z�a�~�a�o� da 
FASE Management Information software MRP-Material Requirements decisao 

System Planninl! 
1962 - Kenneth Iverson cria a 2. �R�a�c�i�o�n�a�l�i�z�a�~�a�o� da 

(1960/ linguagem de �p�r�o�g�r�a�m�a�~�i�i�o�A�P�L� �a�c�~�a�o� 
/1970) 

1963 An unci ado 0 DEC PDP-5, -
primeiro minicomputador, pela Digital 3. �P�l�a�n�i�f�i�c�a�~�a�o� e 

Equipment controlo 

1964 - IBM comercializa o sistema, 
4. �C�o�n�s�t�r�u�~�i�i�o� 

MT/ST, primeiro produto de Office 
Automation; 

modular 

-IBM anuncia o sistema 360, composto 
5. �I�n�t�e�g�r�a�~�i�i�o� em pelos primeiros computadores com 
sistemas circuitos integrados (chips) e urn 

sistema opera tivo 
1964 - IBM �l�a�n�~�a� e desenvolve 0 

conceito de teleprocessamento 

1969 -AT&T Bell Laboratories anuncia 
0 sistema operativo UNIX, para 
minicomoutadores 
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FUNOAMENTOS MA RCOS OBJECTIVOS 

4· 1. Conceito de DSS - 1971 - Anunciado pela INTEL o 4004, 1. Produ«ao c 
FASE Decision Support :,ystcm, pri mei ro m icroprocessador �m�e�m �o �r �i�z�~ �~�i�i�o�,� em 

devido a G. Gorry e M. larga escaln, de 
Morton 1972 - lnstalado na NASA o primeiro inform ao:;ao para 

(19701 supercomputador, 0 Burroughs!LIA C apoia a decisiio 
jl980) I V 

1972 - Desenvolvida por Dennis Ri tchie 2. Produ<;iio , em 
a linguagem de programac;iio C larga escala, de 
1975- W. Oates c Paul A ll en anunciam software packages 
a pl-ime ira versiio de BASIC para 
�m�i�c�r �o �c�o�m�p �u �t�t�~�d�o �r �e�s� 3. lm plcmentac;iio de 
1976 - Steve Jobs e Stephen Wozniak projectos de grande 
iniciam a produc;ao, numa garagem, do cornplexidade, 
prirneiro computador pessoal oAPPLE particularmente nas 
1979 - Govcrno dos E.U.A. cria a areas rn il itar, 
ARPA net - Advanced Research Project espacial e cientffica 
A,iZencv Network 

FUNDAMENTOS MARCOS OBJECTIVOS 

so L Fun.;oes de manageme/11 1981 - IBJ'vf anuncia o PC, primeiro l. Descentraliza.;ao 
FASE devidas a Henry Mintzberg computador pessoal cstandardizado funcional 

2. Planeamento estrategico 1983 - Micmsoft ammcia a primeira 2. Flexibilizac;ao da 
(1980/ 11(1 gesti\o de recursos de versao do sistema operativo Windows dccisiio e da acc;ao 
/1990) informac;iio 1984 - Jntroduzido, por Willi am 

Gibson, o conceito de cibe•espcu;:o; 3. Intcnseficac;ao das 
- Criada a l nttmet, na sequencia de comunicac;6es 
outras redes como a Tel net e a Mi1 'tel 
1985 - Comerciali zados os packages 4. Proclu.;iio, em 
EIS-Executive !nformatioll System larga escala, de 

1986 - Intel produz 0 i386, ferramcntas de 

microprocessador com 275000 software de apoio a 
transfstores decisiio 

1987 - Tl anuncia o produto IEF -
Information Engineering Facility 5. Introdu.;ao do 

- Divull!ado o conceito de Multimedia senti do etico nas 

1988 Bertrand Meyer desenvolve actividades de -
natureza informaticR Eiffel , lingua gem de programar;ao 

orientada oor obiectos 
1989 - Primeira conferencia sobre KDD 
-Knowledge Discovc•y Databases; 
- Intel procluz o microprocessaclor i486, 
corn 1 2milh6es de transistores 
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FUNDAMENTOS MARCOS OBJECTIVOS 

6" 1. Navegac;ao nas redes 1990 - Criada a GP - Genetic 1. Excelencia da 
FASE Progranu11ing qualidade 

2. Vantagens competitivas 
1991 Swz Microsystems cria - a 2. Rigor na 

(1990/ 3. Comercio electr6nico linguagem de programac;ao OAK seguranc;a e no 
/2000) 1992 - Infcio de desenvolvimento de controlo 

4. Redes Clientes/Servidor aplicac;6es em GP . Genetic 
Prol!ramminl! 3. Intensiva 

5. Nanotecnologia 1993 - Intel produz o microprocessador utili zac;ao do 
Pentium com 3,2 mil hoes de software de apoio a 

6. Data Warehouses transfstores; decisiio, em todos os 
- OAKtransforma-se em JAVA nfveis de 

7. Parcerias de informac;ao 1994 - Por cad a 100 habitantes do organizac;6es 
planeta, 21 aparelhos de TV, 11 

8. lnteligencia competiti va telefones e 4 PC's 4. Globalizac;ao 
1995 - Criado o cons6rcio W3C, para mundial de todas as 

9. Organizac;6es virtuais explorac;iio do protocolo World Wide comunicac;6es 
Web. devido a Tim Berners-Lee 
1995/98 - Expansiio da linguagem 5. Integrac;ao de 
]A VA, associada ao Janc;amento da nova sistemas em Jarga 
versiio do NetscatJe Navivatnr browser escala 
1997 - IBM faculta a possibilidade de 
controlo remota atraves da l11ternet com 6. Flexibilizac;iio e 
a sua serieS. de PC's agil izac;ao das 

1998/99 - A industria prepara-se para o organizac;6es, tendo 

seu segundo seculo de existencia, em vista a sua 

aprontando a resoluc;iio do "Problema permanente 

do ano 2000" adaptac;ao as 
impetuosas 
mudanc;as dos 
mercados 

3. SISTEMAS DE INFORMA<;AO (IS) E SOCIEDADE DA INFOR
MA<;AO ( SI) 

Tal como o entendimento sobre a Sociedade Industrial se nao esgota nas fabri
cas e nas pessoas que nelas trabalham, ou na analise econ6mica decorrente da combi
na<_;ao dos factores de produ<_;ao mao-de-obra, capital e equipamento, devendo ser 
tambem equacionado o impacte socioecon6mico dela resultante-fen6menos da urba
niza<_;ao, das novas estruturas familiares, dos nfveis crescentes de educa<_;ao e forma
<_;ao profissional exigidos as pessoas, das novas rela<_;6es interempresariais -, na analise 
da Sociedade da Informa<_;ao (SI) devemos nao s6 ter em considera<_;ao as profundas 
mudan<_;as introduzidas pelas TI em todos os processos de natureza praxol6gica, 
como tambem as suas repercuss6es nas pessoas, nas sociedades e nas na<_;6es. 
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Em bora situado em ambito mais restrito do que a SI, importa salientar o 
conceito actual de sistema de informa<;ao (IS), o qual, respeitando o classico 
conceito de sistema, abrange computadores, software, redes, informac;;6es, seivi
�~�o�s�,� aplicac;;oes e pessoas nelas, directa ou indirectamente, envolvidas. Sese aten
tar tambem em que: 

a) 0 conjunto ('cornputador + software') forma o chamado sistema 
computacional; 

b) Um sistema informatica se constitui a partir da reuniao coerente e 
eficaz de urn sistema computacional com os recursos (' informac;;oes +ope
rador/utilizador'); 

c) Os sistemas informaticos, nao obstante poderem funcionar independen
temente uns dos outros, tendem aceleradamente para a sua interliga<;ao, 
permitindo a execuc;;ao de transac<;oes digitais onde os factores 'tem
po' e 'distancia' se tornaram insignificantes, verifica-se que os IS sao, 
afinal, sobreconjuntos dos outros sistemas referidos, dotados de um dina
mismo por vezes muito intenso e que, ao actuarem sempre em contextos 
de utilidade e de eficacia, visam essencialmente responder as necessida
des de tratamento automatico da informac;;ao das pessoas e das organiza
c;;oes, seja para efeito de execuc;;ao de procedimentos de rotina, seja para 
apoio a decisao. 

A extraordinaria expansao dos IS ao longo dos ultimos 40 anos-anos 60 e 
seguintes-, ou seja, a partir da �3�~� fase ( correspondente a 3a gerac;ao de computado
res), determinou ja a sua classifica<;ao em, pelo menos, seis categorias, a saber: 

DPS(Data Processing Systems), MIS(Management Information 
Systems), DSS(Decision Support Systems), EIS(Executive Information 
Systems), ES(Expert Systems) e SA(Software Agents). 

Trata-se, portanto, de um conceito que se tornou marcante quanta ao tipo e 
ao nfvel da qualidade de vida do homem do nosso tempo, permitindo-lhe a constru
Gao de urn a nova sociedade, sob a forma de um sistema global, cujos elementos 
sao os IS e em que as interac<;6es, dentro deles e entre eles, tomando por base as 
Tecnologias de Comunica<;ao (TC), se realizam em tempo real. 

Esta sociedade emergente, bastante mais complexa do que ados a nos 70 e 80 
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e da qual temos os primeiros sinais evidentes-anos 90 - a partir do que esta a 
passar-se nos EUA e em alguns paises da Asia I Pacifico, como Singapura, por 
exemplo, e uma sociedade em que, tanto a teoria dominante como todas as 
organizac;6es assentes nas tecnologias da segunda revoluc;ao industrial- que sao 
as que a Europa verdadeiramente possui, conhece e domina-, sao ultrapassadas 
por conceitos e formas de �o�r�g�a�n�i�z�a�~�a�o� radicalmente diferentes, baseadas em 
novas estruturas assentes na informac;ao e nas TI, nas telecomunicac;6es e no 
desenvolvimento de novas servic;os e bens, que alteram profundamente o processo 
econ6mico global e a estrutura social. 

Neste quadro de transformac;ao profundae relativo a passagem da sociedade 
industrial para a SI, tornaram-se dimensoes fundamentais os elementos seguintes: 

a informac;ao eo conhecimento nela baseado; a consequente necessidade 
de requalificac;ao dos recursos humanos, atraves de educac;ao e formac;ao profis
sional adequadas; a investigac;ao e pesquisa permanentes; o desenvolvimento de 
software para redes de computadores; a implementac;ao de aplicac;6es de infor
mac;ao e conhecimento vocacionadas para interconectar cidadaos, empresas e 
govern as, a custos sustentaveis para todos, tendo em vista incentivar urn a perma
nente interacc;ao construtiva e promotora de solidariedade entre todos. 

Estas redes e aplicac;6es tern sido estimuladas pelos recentes avanc;os tecnol6gicos 
verificados nas indus trias de TI ( computadores, software e servic;os) eTC (telefones, 
cabos, satelites, comunicac;6es sem fios ), e nas tecnologias audiovisuais (media, forne
cedores de informac;ao,jogos e outras actividades de lazer). Alias, a convergencia e 
integrac;ao que se verificam nestas indus trias, decorrentes da �d�i�g�i�t�a�l�i�z�a�~�a�o� da infor
mac;ao, tern levado diversos autores, tais como Don Tapscott ('The Digital Economy', 
1996), Jeremy Hope and Tony Hope ('Competing in the Third Wave', 1997), Tom 
Peters ('The circle of Innovation',1997) e T.G.Lewis ('The Friction-Free 
Economy',1997), a referir-se a urn novo sector industrial, denominadolnteractive 
multimedia, que se perfila como futuro motor de desenvolvimento da SI e, 
consequentemente, como gerador de crescimento econ6mico e em pre go. 

Assim, podemos afirmar que a SI sera uma sociedade que usara intensi
vamente redes de informac;ao e conhecimento e aplicac;6es de TI, produzira 
vastfssima quantidade de servic;os e produtos baseados na informac;ao e nas co
municac;6es, e dara Iugar a uma Ind(Istria de �I�n�f�o�r�m�a�~�a�o� (II) diversificada. 
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Na Europa, nesta materia, o relatorio branco (White Paper), devido aDelors 
e denominado "Growth and Competitiveness and Employment", deu urn 
contributo valido a �s�e�n�s�i�b�i�l�i�z�a�~�a�o� dos govern antes e dos cidadaos relativamente as 
dimens6es econ6micas e sociais relacionadas com este fen6meno da Sl. 

Com efeito, as �p�r�e�o�c�u�p�a�~�o�e�s� actuais sabre desemprego, disparidades re
gion a is, diversidade cultural e risco de exclusao social, sen tid as nos pafses da UE, 
devem merecer por parte dos seus governantes uma particular aten<_;:ao, por forma 
a ser estimulado o desenvolvimento de uma politica integt·ada de �i�n�f�o�r�m�a�~�a�o �,� 

capaz de favorecer o surgimento de vantagens competitivas e facilitar o cresci
mento econ6mico sustentado, criando assim mais emprego, minimizando o citado 
risco de exclusao social e tirando partido da diversidade cultural e lingufstica dos 
diferentes pafses e regioes europeus. A melhoria da produtiv idade, da 
competitividade das sociedades e da cria<;ao de oportunidades de emprego, resul
tara, fundamentalmente, da correcta integrar,;:ao das pessoas em ambientes de apli
cac;ao intensa e acelerada das TI e das TC, desde que devidamente enquadradas 
em projectos de indiscutfvel eficacia no com bate aos grandes flagelos do nosso 
tempo e sem perda da sua dignidade enquanto pessoas e entes sociais. 

4. INFORMATICA E ECONOMIA DIGITAL 

Mais do que explicar o paralelismo dos desenvolvimentos da ciencia econ6-
mica e da ciencia informatica ao Iongo dos ultimos 30 anos, importa talvez salientar 
que o quadro evolutivo de ambas no infcio deste novo milenio deveni vir a apresen
tar-se progressivamente convergente e mesmo simbi6tico. A for<_;:a das tecnologias 
da informa<;;ao e da comunica<;;ao juntar-se-a a necessidade imperiosa do reequilfbrio 
das economias dos pafses e regi6es. Nao fara muito sentido que os economistas 
nao dominem OS principais instrumentos informatiCOS e que OS 'trabaJhadores da 
informas;ao' ignorem os principais conceitos, tecnicas e metodologias da ciencia 
econ6mica. 

Usamos, nos ultimos anos, uma dassificas;ao da ciencia informatica que 
comportava os oito ramos seguintes : 

1 Q Hardware; 2n Software; 3Q Ramo das metodologias; 4Q Telematica; 52 

Informatica pessoal; 62 Ramo das tecnologias multimedia ;72 Jnteligencia artificial 
e Rob6tica; 82 Impacte socioecon6mico. 
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Porem, o desenvolvimento explosivo das aplicac;6es informatizadas, particular
mente a partir dos anos 80 (Sa fase ), parece aconselhar a criac;ao do ramo aplicacional, 
o 92, no qual se podera incluir o estudo dos sistemas de software elaborados para as 
diferentes areas de actividade, sobressaindo de entre elas ada Economia. 

A sirnbiose atras citada determinara efeitos muito vincados na ciencia econ6mi
ca, parecendo evidenciar-se a necessidade de caracterizar a Economia que emerge 
com a SI, a chamada economia digital (ED), distinguindo-a da economia industrial. 
Para tal efeito, compilamos no quadro seguinte as suas caracteristicas principais: 

CARACTERfSTICAS 

Conhecimento 

Dlgitallza<;•io 

�V �i�r�t�u�a�l�i�z�a�~�i�i�o� 

M �o�l�c�c�u�l�a�r�i�z�a�~�i�i�o� 

�I�n�t�e�g�r�a�~�i�i�o� em 
Red cs 
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COMENTARIOS 

A ED baseia-se essencialm ente no conhecimento- inteligencia e 
conhecim ento como activos principals do factor trabalho -, e na 
capacidadc para disponibili zar produtos e scrvi<;os 'intcligentcs'
casas, hospitais, carros, aviOcs, arm as, roupas, �t�r�a�n�s�a�c�~�O�c�s�,� acc;Ocs 
virtu a i s 

Com a progressiva digitaliza<;ao b in ari a de todas as form as de 
inform ac;ao da nova ceo nom ia (dad as, tcxto, g r3.fi cos, voz e 
i m a gem) e das rcdes de com un ica<;6es, abrem -se m a i s c m clhores 
oportunidades de com unica<;iio (cspa<;o e tempo) entre pessoas e 
sociedades, de organiza<;ao das institu i<;6es e de gestiio da 
produ<;ao. Por outro I ado, as fun<;6cs de tratam en to da in form a<;iio 
(gcrar, processar, a rm azenar, transm itir) podcm comb in ar-se com 
quaisquer daquelas fo rm as e abrir, deste m ado, urn vasto campo de 
opor tunid ades, i ncx i ste nt es anter i or m ent e, para as act i v idades 
nrodutiva em nresarial ccon6m ica e social 

A conversiio de in fo rm a<;iio anal6g ica para digital, perm it e 
tra n sfo rm ar as fun<;6es 'ffsicas' (bascadas em atom as) em v irtu a i s, 
a lt erando o 'metaboli sm o' d a econom ia, os tipos de in stit u i <;6es e 
de rela<;6es possfvci s c a propria natureza da activid ade 
ccon6m ica: trabalh adores v i rtuais; acesso virtual , atr avcs de 
qu i osqucs de i n formac;ao o u da Int ernet; v i si t as v irtu a i s a p a fscs, 
m uscus e ou tr os l ocais de interes se ; e m pr esas c �o�r�g�a�n�i �z�a�~�6�e�s� 

v i rtua i s, baseadas c localizadas na s rcdcs; agencias v irt uais de 
governo, ligadas em rcdc e disponibili zando scrvi <;os par seu 
in term Celio· em orcg:os v i r tu n i s: c i dades v irtuai s· r ca l ida dc v irt ua l 

A ED C ' molecular ' e n§o 'de massa', como a an ter io r Eco nomi a 
In d ustri a l. 0 mass-produ<;fio, m arkctin g, governo -, csta dando 
Iugar a 'm olccul a', isto e, ao consum idor ind ividual, ao indivfduo. 
Tambc m a tr ad ic ion a l organiza<;ao, com num erosos nfvc i s 
hienlrquicos e com partim e nt os cstanques , esta a desagregar-se, 
d and o Iu gar a gru pos m olecul ares din am icos (clusters), qu e 
con g rcgam in d i v fduo s com conhccimentos esp ecf f ico s e 
com plem en tares (t eams) c qu e, rccorrendo scm pre a info -est ru tura, 
ora se co n sti tu em, ora sc cxt in gucm, de acor d o com as 
nccessidadcs dos n ra·ecto s cas c ir cunstancias 

Na ED, a �c�r �i �a �~�i�i�o� de valor acresccntado e d e riqucza resulta, 
fundamcntalm entc, OU da interl iga<;ao entre OS varios indivfduos de 
urn a m esm a �o�r�g�a �n�i �z�a�~�a�o�,� ou da �i�n�t�e�r�a�c�~�a�o� entre �o�r�g�a�n�i�z�a�~�6�e�s�,� 

atr avcs de redes intel igcntes de conhccim en toe de inform a<;iio 
(au to-cs tr adas d e informac.fto) como a Int ern et n o r cxcmn l o 
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�D�c�s�i�n�t�e�n�n�c�d�i�n�~�f�i�o� Tendencia acentuada para n �e �l �i �m�i�n �a�~�a�o� de �b�~�r�r�e �i �r�t�\�S� entre o 
produtor" o con sum 1dor de produtos e �s�e�r�v�i�~�o�s�.� A red c passa a ser 
um mercado pri vi legiado onde se encontram directamente a 
procura e a oferta, m 1nim izando-se assim as deslocat;iies do 

Convcrgencia 

�l�n�o�v�a�~�i�i�o� 

Tempo Real 

G �l�o�b�a�l�i�z�a�~�i�i�o� 

Riscos Socials 

con sum idor/utilizador- governo, �e�d�u�c�a�~�i�\�o�,� videoconferenc ia, 
banca servicos comercin noticiilr io v iaC!ens 

0 sector dam in an te da ED resultan\ da �i�n�t�e�g�r�a�~�a�o� das industrias de 
IT, de com unica<;oes (CT) e de audiovi sual, e id disponi b il izar a 
info-estrutura necessaria para 0 desenvolvimento dos ou tros 
sectores 

A inovn<;i\o e con stante, com a consequente e perm anente gera<;i\o 
de novas produtos/scrvi<;os e a �r�e�g�e �n�e �r�a�t�;�~�o� dos antigos, a redu<;ao 
drastica dos ciclos de vida dos produtos/servi<;os e a sua 
m olecui;Hiza<;ilO, passando a con tar com a participa<;iio dos 

_pr6nrios clientes/utilizadores na fase de desenho/conceocao 

Com a ED baseada em bits, o tempo real passa a serum factor 
decisivo no suc ess o em presarial e na a ctividadc econ6m ic a em 
geral, alterando-se o metabolismo dos sisten1 as econom icos- ED!, 
comercio electr<lnico nrodu •i\o 

A �g�l�o�l�l�a�l�i �z�i�l�~�a�o� de com ercio, �s�e�r�v�i�~ �o �s�,� capital, trabalh o e 
�i�n�f�n�r�m�a �~�f�i�o �,� a par do conhecimento se tornar no prin cipal r ec urso 
da ED, introduz m udant;a s significativas no'modcl o de neg6c io'das 
empresas- miss iio , organizac;ao (clientes globais, conl pr od utos e 
�s�e�r�v�i�<�;�o�~� glolla1s e respostas locais), estrutura de custos (ceo nom ias 
rle e.<r.nln1 nnrre. in < '"virA ne,rm anecnte a clientes (241LDO d ia 1 

Os riscos de probl emas sociais inerentes ao desenvolv imcnto da 
ED devem ser correctam ente identif i cados e controlados • fa lta de 
qualifica<;i\o d os recursos hum anos; exclusao social dos que nlio 
consigam acesso, conhecimento ou motiva<;ao para partic ipar na 
nova sociedade; necessidade de cr iar u m am lliente de m �o�t�i�v�a�~�;�;�i�o� e 
de �c�o�n�f�i�a�n�~�a� n as �o�r�g�a�n �i �z�n�~�O�e�s�,� p o r form a a incenlivarem e f ixar em 
os colnborado re s com co nh ec imento, p rincipal activo das em presas 
e dos pal&cs, os quais passam n dispor de m aior facilidade de 
rr>tadi" nn n1 unclo �~�l�o�b� a\ 

Em conclusao, podernos dizer que a revoluc;ao tecnol6gica a que ternos 
vindo a assistir, particularrnente no tocante as TIe as TC, tern sido o principal 
elernento irnpulsionador e facilitador do desenvolvirnento da SI e da ED, verifi
cando-se a emergencia de urn novo sector dinamizador do crescimento econ6-
mico e resultante da convergencia das indlistrias de informa<;ao, de comunica
<;6es e de audiovisual. 
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De forma resumida e com base na obra 'The Ten Technology Shifts, New 
Paradigm Learning Corporation, 1996', podemos sintetizar as principais trans
�f�o�r�m�a�~�6�e�s� tecnol6gicas mais recentes, responsaveis pela infra-estrutura da ED e 
pelos elementos par ela trazidos e tornados novos paradigmas, de modo a nos 
ajudarem a compreender a genese desta nova economia em que vivemos: 

T ECNOLOG TA 

S in n I 

Proccssador 

Sistema 
Inform 6tico 

Capacidacle 
das Rcdes 

A cesso as 
R e cl e s 

Formasdn 
Inform �a�~�i�l�o� 

Sistem as 
0 p et·a tivos 

�A�c�t �u �n�~�f�l�o� 

das Redes 

Software 

Interfaces 
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ECONOM lA ACTUAL 

( d e �t�r�a �n �s �i �~�i�i�o �)� 

A n al6gi co 

Scmico n duto r 

II o s t 

Lim itada 

Passive (te l efonc, 
terminal , TV) 

Dados, texto, voz, 
im agem, scparados 

P roprietiirios 

Pass iva 

Pesado, m oro so, 
dcscnvol v i do 

apcnas par 
espcci a l i stas 

2D, G U I 

ECONOMIA DIGITAL 

Dig i ta l �r�e�p�r�c�s�e �n�t �a�~�a�o� na fo r m a b i n<lr i a (sistcm a 
bin<l.rio bits'OO' c' 1 1' 

M icropr occssad o r co m e l evados ni vc is d e 
dcscm oenho e n r ocessam e n to 

M odc\os c li entc/scrvi do r c Jtetwork-compllling. A 
redc to rn a-se no com putador. A organi zar;ao 
transfo r m a-sc num a r cde de conhcc i m entos c de 
ca Jacidades 

'A uto -cstradas' de inform �a�~�i�l�o� com alto debito e 
int c ractivas, om recurso a satCiitcs, switches 
intc l igcntcs, fibra 6ptica c tccnologias de 
com nrcssao 

'Inteligcntc' (multimedia, ut i lizadorcs com 
capacidade de proccssam en to c arm azenam en to de 
inform ac<io e de software) 

lntegradas todas as form as par m cio da tecnol ogia 
multimedia 

A bertos, de acordo com sta 11 dards d o m c r cado ('de 
facto' ou 'de jure'), para u rn m undo cad a vez m a i s 
f\ b c r to 

' l ntcligcntc', com a gentes de softw arc (p r og r am as) 
capazcs de pesqui sarcm i n form �a�~�a�o� (po r ex. 
W \V W ), ou de a scl ecci onarem c desen cadearem 
transacc;6es e lectr6nicas. Neste caso, m ais do que 
browsers estes aecntes ser <io fin d ers 

Program ac;fio orientada par objectos, i s to C, 
s u sceptive! de reprcscntar em p rogram as os 
'objcctos', fls i cos o u n ao, ex i s t e ntes n a v id a real. 
De rclpi d o dcsenvolvim e n to e filc il a l tc rac;ao e 
manu tenc;<io, cst<l em co n son ci n cia co m as 
co n stantcs m utac;Ocs q u e caract c ri zam a activ i dad e 
ccon6m i ca com odcl o d e neg6ci o das e m p r esas da 
ED 
3D , MU! (multimedi a User In t erface), 0 11 

in strum cn tos podcrosos que perm i tem co n struir 
rca l idadcs soci ais vi rtu a i s: VR (vir t lta l real it y), 
VR/t.l L (virtua l reality m artnp l anguage), M_lLD_ 
(m u lti·user dangeon), hl 0 0 (M UD, object 
n rie11 ted l 
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5. SOCIEDADE DA INFORMA<;AO E COMPETITIVIDADE DAS NA· 
(OES 

NaSI, a competitividade das economias, enquanto meio de melhoria da 
condi<_;ao de vida das sociedades (desenvolvimento e crescimento econ6mico), 
constitui, sem duvida, uma das principais �p�r�e�o�c�u�p�a�~�6�e�s� dos governos e dos cida
daos, na actualidade: 

0 processo de crescimento e desenvolvimento econ6mico, e sabido, deter
mina o nfvel de vida dos cidadaos. Trata-se de urn conjunto de etapas de urn percur
so de sucessivas realizac;:6es, ate se cumprir aquela finalidade, e que, na sua versao 
modern a, aparece associ ado aos fen6menos da �g�l�o�b�a�l�i�z�a�~�a�o� e da competitividade. 

Dos diversos factores e motores de desenvolvimento referidos pela 
teo ria econ6mica e observados na diversidade de experiencias conhecidas, sao de 
sublinhar os seguintes: 

* Uso de maquinas e de tecnicas no processo produtivo, com recurso as 
novas energias; 

* �A�c�u�m�u�l�a�~�a�o� de capital atraves da �p�o�u�p�a�n�~�a� e do investimento; 
* Educa<_;ao e apoio a investigac,;ao cientffica, pura e aplicada; 
* Recursos natura is, tais como materias primas e condic,;6es climatericas; 
* RedU<;ao do crescimento da populac,;ao; 
* Reorgan �i�z�a�~�a�o� da sociedade, em particular quanto a abertura dos merca
dos e ao incremento das relac,;6es econ6micas como exterior, daf resultan
do concorrencia, criatividade e inovac;:ao, logo, forte influencia na transfor
mac,;ao da Economia; 

* Estabilidade social, polftica e econ6mica; 
* Dimensao do mercado, por forma a permitir ganhos de especializac;:ao e 
economias de escala; 

* Ser humano-inici ativa, vontade, sensa, coragem, disciplina, caracter e 
sentido social. 

De todos os elemenlos referidos, o ser humano, com a sua iniciativa, sera 
o factor principal do desenvolvimento. 0 resto-capital, materias primas, trabalho 
-,sao factores dinamizaveis por aquela iniciativa de natureza econ6mica, a qual 
permite estabelecer todas as diferenc;:as. 

209 



Lusfada 

Com efeito, lembrandoJ oseph Schumpeter, "0 desenvolvimento realiza
se no tumulto da novidade. A aposta do empresdrio, que cria uma realidade 
econ6mica nova a partir dos recursos inertes, e o fen6meno essencial do 
desenvolvimento ". 

Nos dias de hoje, em que os mercados internacionais globais permitem a 
qualquer pafs, ou organiza<5ao credfvel e adequadamente dimensionada, o acesso 
facil a capitais, produtos e materias-primas, sao cada vez mais favoniveis as con
di<56es criadas para suscitar iniciativas que determinem o comportamento diferen
ciado das sociedades. 

Assim, as na<56es e os seus governos tambem concorrem entre si na cria
<5ao de condi<56es para obten<5ao de vantagens competitivas nacionais. 

Quanta as empresas, procuram desenhar e implementar estrategias capa
zes de conseguir aquelas vantagens em condi<56es sustentaveis no Iongo prazo. 
Porem, o incremento da sua competitividade esta condicionado pelos governos, os 
quais tern de proporcionar, entre outras �c�o�n�d�i�~�o�e�s�,� as seguintes: 

Criac;ao e manutenc;ao de estabilidade polftica e econ6mica; fixac;ao de po
lfticas de incentivo ao investimento interno e externo; apoio a internacionalizac;ao 
das empresas; desenvolvimento generalizado dos recursos humanos; expansao, 
mel haria e desenvolvimento permanentes das infra-estruturas. 

Na falta de tais condic;oes, nao pode haver progresso autentico. 

Na nova economia global, as nac;oes, os produtos e os servic;os, nao sao os 
unicos factores de competitividade. Os recursos humanos, a educac;ao, o conheci
mento eo sistema de valores de cada sociedade, sao os principais factores criti
cos de competitividade e de sucesso nacional. 

Nesta perspectiva, o The World Competitiveness Yearbook, tendo em vis
ta desenvolver urn modelo para analise da competitividade relativa das nac;oes, 
em 1996, considerou urn conjunto de 46 pafses, aos quais foram aplicados os 
seguintes oito criterios: 

1. Economia domestica: PNB per capita, valor acrescentado econ6mi-
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co, formac;ao de capital, consumo privado, custo de vida, inflac;ao, secto
res econ6micos; 

2. �I�n�t�e�r�n�a�c�i�o�n�a�l�i�z�a�~�a�o� : Perfonnance do comercio externo, exportac;oes e 
importac;oes de bens e servic;os, nfvel de proteccionismo, investimento di
recto estrangeiro, abertura cultural; 

3. Eficiencia do Governo: Divida publica, despesa publica, peso do sector 
publico na Economia, eficiencia e transparencia da administrac;ao publica, 
burocracia, polfticas fiscais, estabilidade polftica e social; 

4. �F�i�n�a�n�~�a�s�:� Custo do capital e taxa de retorno do investimento, facilidade de 
acesso a recursos financeiros, mercados de capitais, servic;os financeiros; 

5. Infra-estruturas: Auto-suficiencia energetica, infra-estrutura tecnol6gica, 
rede de transportes, polftica de ambiente; 

G. Management: Produtividade, custos da mao-de-obra, eficiencia de gestao; 
7. Ciencia e Tecnologia: Recursos de investigac;ao cientifica, indice de 

patentes; 
8. Recursos Humanos : Caracteristicas da populac;ao, qualidade de empre
go, taxa de desemprego, qualidade de vida, estruturas de educac;ao, compe
tencia (aptidoes, conhecimentos, talentos), atitude da forc;a de trabalho. 

Nao obstante tratar-se de valores de ha quatro a nos os que adiante se refe
rem, a elevada credibilidade da fonte citada, assim como o facto dos numeros em 
causa se enquadrarem ja no contexto da SI e da ED e abrangerem a posic;ao do 
nosso pafs, pareceram-nos razoes suficientemente justificativas para figurarem 
como ilustrac;ao das consiclerac;6es ja por n6s feitas anteriormente. 
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Corn efeito, e interessante no taros pafses rnelhor posicionados, ern 1996, 
no ranking de competitividade, de acordo corn este modelo: 

CRITERIOS/P AISES EUA Singapura Dinamarca Suecia PORTUG 
AL 

Economia 1" 42° 

domestica 

�I�n�t�e�r�n�a�c�i�o�n�a�l�i�z�a�~�a�o� 10 32° 

Eficiencia do 10 jL 

Governo 

�F�i�n�a�n�~�a�s� 10 Ill 29° 

Infra-estruturas 10 39° 

Management 1" 41° 

I 

Ciencia e 1" j:. · 

Tecnologia 

Recursos Humanos 10 jl' 

Note-se que os EUA, ern 1996, refon;ararn a sua ja anterior posic.;ao de 
nac.;ao rnundialrnente mais competitiva, logo seguidos de Singapura, Hong Kong 
e Japao. Na Europa, os pafses n6rdicos ficararn ern boas posic.;6es- Dinarnarca 
(5!!), Noruega (62) , Holanda (72) -, contrariarnente aos do Sui- Italia (282), Espanha 
(292), Turquia (352), Grecia ( 402) e Portugal ( 422). 

E de salientar ainda, quanto ao criterio da eficiencia do Governo, a exce
lente posic.;ao cornpetitiva das sociedades da Asia/Pacffico : Singapura (1 2), Hong 
Kong (22), Nova Zelandia (32), Malasia (42), Taiwan (62), Tailandia (82). Quanto 
aos pafses da UE, situarn-se, neste capitulo, ern posic.;ao pouco cornpetitiva: Reino 
Unido (162), Franc.;a (362), Espanha (352), Dinarnarca (222), Suecia ( 41 2), Grecia 
( 422) e Portugal (322) . 
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Verifica-se, desta forma, que a competitividade das �n�a�~�o�e�s� resulta da combi
nac;ao dos recursos e actives natura is de cada nagao, com a inerente competencia 
afirmada atraves do processo de �t�r�a�n�s�f�o�r�m�a�~�a�o� da sua Economia (produtos e 
se1vic_;os). Pafses como o Brasil, a india, ou a Rt1ssia, muito rices do ponte de vista 
dos seus recursos naturais, nao sao considerados competitivos intemacionalmen
te. Pelo contnirio, nac;oes como Singapura, Japao, ou Sufc;a, embora pobres em 
actives natura is, sao competitivas, devido ao seu processo de transf01mac;ao avan
c_;ado, ou seja, a elevada capacidade que possuem de transformar uma ideia em 
produto, ou �s�e�r�v�i�~�o�,� com menores custos, mais rapidamente, com melhor racio 
�p�r�e�~�o�/�q�u�a�l� ida dee com maior satisfac_;ao dos clientes. 

Ainda de acordo com The World Competitiveness Yearbook, a equa
�~�a�o� de competitividade que traduz o fen6meno referido pode exprimir-se na 
formula seguinte: 

Competitividade dos Activos x Competitividade dos Processos = Competitividade Mundial 

No en tanto, existe a percepc;ao crescente junto da opiniao publica de que a 
economia global, baseada na �i�n�t �e �r�n�a�c�i�o�n�a�l�i �z�a�~�a�o�,� nao garante, s6 por si, em pre go e 
rendimentos domesticos (salchios e lucros), verificando-se urn movimento significa
tive no sentido da defesa da cham ada economia local-actividades econ6micas 
tradicionais, actividades sociais, administrativas e de governo -, na qual se considera 
que os factores de �p�r�o�d�u�~�a�o� eo valor acrescentado devem estar mais pr6ximos do 
ulilizador final, promovendo-se assim, de forma directa, o emprego. 

0 problema que se coloca ncste caso eo do prec;o a pagar pela protecc;ao 
desta Economia. Os govcrnos dos pafses da OCDE debatem-se, desde 1980, com 
dfvidas publicas vultosas (em media, 40% da riqueza nacional das nac;oes da OCDE, 
chegando a atingir nos casas da ltalia e da Belgica valores percentuais de 108% e 
128%, respectivamente), estando muito l imitados na sua margem de manobra. 
Assim, parece sera coexistencia destes dois tipos de Economias-local e global 
a caminho a seguir. 

A economia global, que tern vi ndo a crescer nos (J!timos 25 anos- actual
mente vale cerca de 33% da economia da UE e 20% da dos EUA -, clesenvol-
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ve-se segundo mode los diversos, consoante a formula de competitividade se
guida par cada pafs. Esta pode basear-se, essencialmente, numa das caracterfsti
cas seguintes: 

* Atraq;ao de investimento externo-cria<;ao directa de emprego domesti
co (casas da Irlanda e do Reina Unido, par exemplo ); 

* Combatividade das empresas nos mercados internacionais - exporta
<;6es, rendimentos de capital resultantes de investimentos no exterior ( ca
sas da Coreia do Sui e do Japao, par exemplo ). 

No caso de Portugal, pequeno pafs com uma economia aberta, esta sendo 
seguida, desde ha alguns anos, uma estrategia de diversifica<;ao e penetra<;ao se
lectiva de mercados, em especial no mercado intern a europeu, a qual tern levado 
em conta o seu relacionamento privilegiado com a comunidade de pafses de lfngua 
oficial portuguesa- Angola, Mo<;ambique, Brasil e Macau, principalmente-, factor 
que devera acrescentar valor ao seu posicionamento junto da UE. 

Por outro lado, o seu modelo de desenvolvimento procura basear-se em 
facto res competitivos como a qualifica<;ao da mao-de-obra, a qualidade dos produ
tos e servi<;os, a capacidade cientffica e tecnica, os processos inovadores de con
cep<;ao e marketing de produtos e servi<;os. Mas e not6rio que Portugal se encon
tra ainda em perfodo de transi<;ao, tendo muitas das suas empresas, publicas e 
privadas, centrado as suas polfticas de competitividade e desenvolvimento, durante 
longos anos, em factores competitivos obsoletos. Foram os casas, par exemplo, do 
acesso a recursos naturais e do pagamento de baixos salarios, correspondentes a 
fraca qualifica<;ao da mao-de-obra. Daf resultaram dificuldades nas exporta<;6es, 
tenue crescimento econ6mico, crise de emprego e baixo nfvel de vida. 

As posi<;6es que Portugal ocupa no ranking de produtividade anteriormente 
explicitado sao, porem, muito claras. Possivelmente sera Iongo e penoso o cami
nho a percorrer, mas o quadro de intensas mudan<;as no qual esta inserido con
juntamente com quase todos os pafses que o antecedem, confere-lhe uma exce
lente oportunidade de recupera<;ao, na condi<;ao, sine qua non, das instancias 
competentes criarem condi<;6es internas que favore<;am, com eficacia e rapi
dez, o desenvolvimento dos IS e a concretiza<;ao das caracterfsticas da ED. 
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Assim, e em resumo, podemos afirmar que o desenvolvimento econ6mico 
de cada pais e mio so determinado pelo grau de simbiose que tiver sido 
estabelecido entre a Ciencia Econ6mica e a Sociedade da Informa.;ao, como 
tambem pelo nivel atingido na �c�r�i�a�~�a�o� de condi.;oes de competitividade 
sustenhiveis no Iongo prazo, cabendo aos governos e, em ultima analise, 
aos cidadaos, a responsabilidade pela defini.;ao do modelo a seguir e pelo 
controlo de execu.;ao das politicas correspondentes. 

215 




