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A busca do equilibrio organico, e uma constante en- 
tre os seres vivos. Manter o ritmo vital, homogeneo, livre 

de oscila^es e esfor90S imprevistos, permite otimizar o me- 

tabolismo e reduzir ao minimo o consume da energia ne- 

cessaria ^ garantia da sobrevivencia. fi a chamada homeos- 

tase. 

Sem duvida alguma, e impraticavel imaginar uma si- 

tua9ao de homeostase generalizada, da qual participassem 

todos os organismos vivos. 

Seria uma especie de equilibrio ecoldgico universal, 

que teria de basear-se, antes de mais nada, sob re a estabili- 

dade absoluta do Universe como um todo, e do nosso pla- 

neta em particular. 

Na verdade, a busca da homeostase numa infinidade 

de organismos diversos, simultaneamente e, ela propria, de- 

sestabilizadora. As necessidades s^o variadas e conflitantes, 

os recursos comuns de satisfa9ao alternam abundancia e es- 

cassez, e a conseqiiente disputa alimenta o desequilibrio. 

0 homem nao constitui 6x06920. 

A coletividade humana 6, tambem, intemamente di- 

versa e antagonica. 

A homeostase social toma-se impraticavel, embora 

eternamente perseguida pelo homem. 

Suas regras de comportamento, escritas ou n2o,habi- 
tos sociais ou leis, buscam ampliar as probabilidades de so- 

brevivencia coletiva, a melhorar a economia do sistema, pro- 

curando nivelar necessidades e capacidades, regular trocas e 

reprimir ambi90es inconvenientes. 

Mas a natureza, com sutil perversidade, ao mesmo 

tempo em que premia o sucesso humano na arte da sobre- 

vivencia a curto prazo, grava o future da especie com o fan- 

tasma da carencia crescente de recursos. 

A presen9a da escassez, manifestada ou prevista, sem- 

pre foi fonte de conflitos. Outrora localizada e transitdria 

vai, paulatinamente, atingindo m'veis continentais e croni- 

cos. As solu95es do passado quando algumas na9des abona- 

das podiam atender algumas na9oes desfavorecidas, n2o s2o 

mais realizaveis. As abonadas de hoje temem a sobrevivencia 

das desfavorecidas, como futuras competidoras na luta pe- 

los recursos evanescentes. E todos sabem que o nosso pe- 

queno planeta nao dispOe de meios suficientes para que to- 

dos atinjam identica condi9ao de desenvolvimento. 

Vale dizer que a possibilidade de progresso, nos mol- 

des tradicionais, para os povos subdesenvolvidos como um 

todo e, hoje, materia fora de questao. 

Nao e problema ideologico, mas matemdtico. N2o e 

problema religioso, mas temporal. Nao e problema emocio- 

nal, mas racional e logico. 

E alem de ser um problema etico, e tambdm de inte- 

ligencia pratica e objetiva. 

Em outras palavras, os caminhos do desenvolvimento, 

trilhados a partir da chamada Revolu92o Industrial, toma- 

ram-se inviaveis como modelo universal, para na9oes que 

ainda n2o conseguiram usufruir as benesses do progress© 

material. Mas, pior do que isto, e cada vez mais dificil aos 

desenvolvidos manter os extraordinarios padr5es de vida de 

suas proprias popula9(5es, ja que estas posi95es foram esta- 

belecidas a partir da ilusao da perenidade dos recursos na- 

turals, ou seja, na expectativa de que somente futuras, lon- 

ginquas gera9<5es, viessem a pagar as contas do desperdicio. 

As contas ja est2o sendo apresentadas e nao ha como 

paga-las. 

A presen9a atual ou iminente de crise dos sistemas fi- 

sicos traz no seu bojo, com o conseqiiente desequilibrio das 

rela90es de troca, a inseguran9a, o medo, a agressividade. 

Nao 6 o caso fortuito o agravamento da violencia como fe- 

nomeno social, afetando pessoas, grupos etnicos, religiosos 

e poh'ticos, assim como na90es isoladas, e ate blocos de na- 

95es. 

Ha que reverter o quadro ou tentar ganhar tempo pa- 

ra que a consciencia dos problemas se generalize e a huma- 

nidade, pelo menos a parte dita civilizada, seja motivada a 

adotar rumos mais consistentes com a grave conjuntura em 

que estamos penetrando. 

Poderia parecer sensato confiar na homeostase. 

Mas a tendencia a homeostase e apenas corretiva e, 

nSb, preventiva. Ela constitui rea92o intuitiva e, nao, inicia- 

tiva perspicaz. Por este motive, a resposta primaria, imedia- 

tista, de simples reacomoda9ao, e uma caracten'stica dos or- 

ganismos — ou organiza90es — primitivas. 

A visao prospectiva e ampla dos problemas que se avi- 

zinham, a capacidade de planejar a medio e longo prazos e a 

corre92o antecipada de rumos arriscados, constitui uma 

3920 inteligente, propria dos organismos — ou organiza9<5es 

— mais evoluidas. 

Neste context©, a empresa, entidade essencialmente 

humanoide, tern se constituido em instrumento paradoxal: 

e ela quern propicia, pela eficiencia de seus metodos, o su- 

cesso rapido na luta comum pela sobrevivencia coletiva; por 

outro lado, e ela tambem quern torna esta vitoria fugaz, 

como grande manipuladora dos nossos recursos naturals e 

principal responsavel pela acelera92o do desequilibrio eco- 

logico. 

£ ela, ainda, a grande modeladora de nossos habitos 

de consume, nossos padrdfes sociais, morals e, ate mesmo, 

religiosos. 
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A empresa modema pode construir ou destruir, mo- 

ralizar ou corromper, construir o future ou compromet6-lo, 

irremediavelmente. 

A empresa modema pode deixar-se conduzir segundo 

a concep^ao estreita e imediatista de alguns de seus gesto- 

res, ou adotar padrOes de comportamento social integrados 

com as necessidades de sobrevivencia e bem-estar coletivos. 

Sua sobrevivencia se confunde com a sobrevivencia do 

ecossistema no qual se acha inserida. Participa dele, usufrui 

dele e tern como elementar dever de reciprocidade devolver 

a ele, em cuidados e beneficios, o que retirou para seu pr6- 

prio sucesso. 

Como express3b maxima da atividade humana organi- 

zada, a empresa modema e, tambem, a grande e unica for9a 

viva que, se consciente de sua imensa responsabilidade e do 

seu expressive potencial realizador, tern condi^es de corri- 

gir a perigosa trajetoria que estamos percorrendo. 

Infelizmente, com honrosas excefQes, as empresas 

que conseguiram posi90es de privilegiada estabilidade na 

conjuntura que atravessamos, ou nSo estSb conscientes do 

problema, ou procuram manter, desprezando custos futu- 

res, a integridade dos seus ganhos. Recusam-se, assim, a 

considerar quaisquer especula96es criativas acerca dos seus 

objetivos e metodos, que pare9am exigir novos e indeseja- 

veis esfor90S de adapta9a:o. Nao sabem ou nSo querem sa- 

ber, a que vieram... 

Este imobilismo vem alimentando de forma crescente 

o conflito sociedade x empresa x govemo, principalmente 

entre as na90es em desenvolvimento. 

Nestas, as decisOes poh'ticas e economicas dos Gover- 

nos desaguam hoje, mais do que nunca, no respaldo propi- 

ciado pelas empresas, sejam elas piiblicas ou privadas. £ 

atraves dos seus recursos tecnoldgicos, produtivos, comer- 

ciais e economico-financeiros que aquelas decisOes sao viabi- 

lizadas. 

De uma forma geral, o panorama do mundo em de- 

senvolvimento — onde podemos situar o Brasil — vem mos- 

trando uma interferencia crescente dos Govemos de econo- 

mia liberal, ou quase liberal, nas atividades essenciais como 

energia, transporte, educa9*ro, saiide, alimenta9Sb e ativida- 

des basicas extrativas e de transforma9ao, sem contar a de- 

fesa nacional. 

Isto pode ser representado pela simples encampa^o 

das atividades, ou pela tentativa de regulamenta-las, bus- 

cando garantir um acesso eqiianime das empresas aos recur- 

sos escassos e uma distribui9ab socialmente equilibrada dos 

frutos da transforma9S:o desses recursos. 

Mesmo nos paises desenvolvidos onde parece imperar 

a livre iniciativa, a atividade economica e largamente domi- 

nada pelos govemos, sob forma de poder concedente, como 

unico ou privilegiado cliente, ou como instrumento de con- 

trole, delegado pela sociedade. 

Na busca do equilibrio, os povos das na90es em de- 

senvolvimento dividem-se entre o apoio k livre iniciativa, 

agil, pratica, mas imediatista e predadora, e a estatiza9Jo 

lenta, dispendiosa mas, aparentemente, mais apta a moldar 

o futuro segundo diretrizes social e ecologicamente consis- 

tentes. 

Nao nos parece prudente colocar esta questSo em ter- 

mos de disputa ideologica, como ja foi dito mas, sim, na 

correta aloca9a'o de areas de atua9<ro, em fu^afo da compe- 

tencia especifica dos envoividos, na associa9ab de esfor90S 

e, principalmente, no desempenho eficiente da maquinaria 

tecno-administrativa dispomvel em ambas as partes. 

Esta conjuga9ab delicada tern que contemplar, com 

objetividade, o mundo que nos espera no futuro, bem 

prdximo. 

O mundo do futuro tera de ser, fatalmente, um mun- 

do parcimonioso, poupador, de rendimento termodinamico 

alto, um mundo em que os recursos humanos, fisicos, tec- 

nologicos, energeticos, sejam utilizados com inteligencia e 

modera9ab. 

Neste mundo em transfom^Jo os paises em desen- 

volvimento deverSfo conciliar suas perspectivas de sobrevi- 

vencia segura, com a preserva9§x) de recursos, principalmen- 

te nSo renovaveis. 

Neste sentido, parece ser muito mais facil a uma na- 

920 em desenvolvimento encontrar os novris caminhos, de 

forma criativa e original, do que a uma na92o desenvolvi- 

da manter crescentes, ou mesmo inalterados, os atuais pa- 

drOes de vida das suas popula90es, habituadas a altissimos 

m'veis de consume. 

Portanto, tambdm nSb nos parece prudente tentar se- 

guir os passos do desenvolvimento tradicional, por dois mo- 

tives fundamentais: nao e viavel e nSo vale a pena. 

Para uma associa92o bem sucedida, e necessario que 

cada governo conceda a empresa privada o seu lugar na 

constru92o do pais, e a certeza de que as regras do jogo se- 

r2o mantidas entre fo^as conhecidas e respeitadas. Sera ne- 

cessario manter a seguran9a no resultado do trabalho e o 

estimulo para que o empresario se disponha a assumir o ris- 

co inerente k sua concli9ao. 

Por sua vez, sera necessario ao empresario abandonar 

o impeto oportunista do ganho facil e reconhecer que a em- 

presa abre seu espa90 k medida em que serve k coletividade 

que a sustenta. Sera fundamental abandonar as pressOes cor- 

ruptoras que prejudicam a atividade economica, degradam 

a qualidade das decisOes e fraudam a legjtimidade da livre 

concorrencia. 

E serd necessario que empresa e govemo, juntos, se 

disponham a um esfor90 criativo, em busca de solu9<3es ori- 

ginais para o desenvolvimento, que assegurem perspectivas 

crescentes de sobrevivencia e bem-estar coletivos. 

Solu90es que busquem reduzir o impeto consumerista 

e, n2o, estimula-lo. Solu90es que visem reduzir a necessida- 

de do movimento inutil e, n2o, o fomecimento indiscrimi- 

nado de transporte. 

Solu90es que capacitem os carentes k prdpria susten- 

ta92o, ao inves da concessSb de beneficios estimulantes da 

indigencia. Solu90es que estimulem a utilidade, a recicla- 

gem, o uso multiple e, n2o, o descarte e a obsolescencia pre- 

matura. 

Solu90es que dispersem cidades pelos campos, ao 

inves de agigantar as cidades existentes. Sol^Oes que tam- 

bem democratizem a produ92o de energia, em lugar de ape- 

nas concentra-la. 

Enfim, solutes que reduzam o impeto com que sur- 

gem os problemas, ao inv^s de agrav^-los, reduzindo a entco- 

pia crescente e aproveitando, do administrador public© e 

privado, o melhor de sua condi92o, como proflssional es- 

pecialmente treinado para a condu92o das organiza96es 

humanas. 
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