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Mundo intri gan te, esse nosso. Trava-

se inten so deba te sobre o rumo das 

eco no mias e sobre os bene fí cios e 

male fí cios do pro ces so de glo ba li za ção dos mer-

ca dos e, curio sa men te, a dis cus são estan ca aí. 

En quanto isso, no ambien te empre sa rial, ocor re 

uma ver da dei ra revo lu ção que, para mui tos, per-

 ma ne ce ocul ta, a des pei to de ter come ça do há 

pelo menos uma déca da. Falamos da revi ra vol ta 

expe ri men ta da pela con di ção huma na no tra ba-

lho. Imagine-se, para citar ape nas dois exem plos 

extre mos, o minei ro de car vão do Peru, que vê a 

auto ma ção liqui dar defi ni ti va men te seu empre-

go, e o alto exe cu ti vo em um sun tuo so edi fí cio 

da mar gi nal do rio Pinheiros, na capi tal pau lis ta, 

que vê sua car rei ra amea ça da por um pro ces so 

de fusão ou aqui si ção, mesmo que seu desem pe-

nho ante rior suge ris se uma pers pec ti va oti mis ta.  

Nesta colu na, inau gu ra da na pre sen te edi ção 

da RAE-executivo, vamos apro fun dar esse te  ma 

e, prin ci pal men te, apor tar con tri bui ções para o 

enca mi nha men to prá ti co das ques tões a ele rela-

cio na das. Procuraremos tam bém indi car cami-

nhos para redu zir os impac tos nega ti vos des ses 

fenô me nos, tão dra má ti cos quan to ine vi tá veis.

Neste pri mei ro momen to, bus ca mos ape-

nas  situar o fenô me no e sua rele vân cia. Nos 

pró xi mos núme ros, vamos tra tar do papel dos 

pre si den tes de empre sa, bem como da atua ção 

dos ges to res de Recursos Humanos, na ges tão 

dos impac tos cau sa dos sobre os indi ví duos por 

tais mudan ças. Finalmente, vamos indi car 

cami nhos que aten dam às neces si da des dos 

in di ví duos que  sofrem as con se qüên cias nega ti-

vas dos cita dos movi men tos .

O fato é que o Brasil abriu a deci si va déca-

da de 1990 com seus qua dros geren ciais des-

pre pa ra dos para as exi gên cias de efi ciên cia e 

efi cá cia deri va das do pro ces so de inser ção do 

país na ordem eco nô mi ca mun dial. Vínhamos 

de uma rea  li da de com baixo nível de exi gên cia, 

carac te ri za da por mer ca dos pro te gi dos, tra ços 

de cul tu ras oli gár qui cas e o velho hábi to de 

 ga nhar di nhei ro sem gran de preo cu pa ção com 

o fator com pe ti ti vi da de. 

A par tir da aber tu ra de mer ca do, veio uma 

situa ção quase caó ti ca. As mudan ças soma ram-

se. Agora, supe ra da a fase de ajus tes, per ce be-se 

que o mundo não é e não vol ta rá a ser o mesmo. 

Gerir pes soas, gerir mudan ças e, nota da-

men  te, gerir pes soas sujei tas a mudan ças, são 

os desa fios que pas sa ram a inte grar a agen da 

dos diri gen tes empre sa riais e de seus asses so-

res. De safio ainda maior é o desen vol vi men to 

de uma nova pos tu ra dos pro fis sio nais envol-

vi dos em mudan ças, que, até agora, pra ti ca-

men te só per ce be ram no fenô me no o tama-

nho do rolo com pres sor, assu min do um papel 

pas si vo, de víti ma inde fe sa. 

A oca sião agora é de agir com ini cia ti va e 

cria ti vi da de. O momen to de mudan ça con ti nua 

a apre sen tar desa fios e ris cos para as empre sas e 

seus pro fis sio nais, mas tam bém apre sen ta inú-

me ras opor tu ni da des.                                                                                                                              
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