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Resumo

A criatividade, caracteristica da for9a de trabalho, e a inova9ao, resul
tado da criatividade na forma de mercadoria, sao imprescindiveis para a acu
mul~ao capitalista. Acriatividade eimaterial, nao mensunlvel em termos de
trocas relativas, enquanto a inova9ao assume a forma de processos ou pro
dutos. As organiz~oes, diante da necessidade de apropri~ao da criativida
de, desenvolvem controles intensos, nas intermimlveis rela90es de poder e
contra-poder. Este artigo discute criatividade e inova9ao nas organiza90es
como foco privilegiado do controle sobre a for9a de trabalho. Pretendendo
ser um ensaio te6rico, a metodologia consistiu na revisao da literaturamar
xista e na critica de parte da bibliografiavoltadapara 0 management, segun
do a qual autonornia e liberdade sao bases para a criatividade. As considera
90es finais apontam que, enquanto aumenta a taxa de inov~ao, sao amplia
dos a SUbSUll9ao do capital sobre 0 trabalho, a aliena9ao dos ditos "executi
vos" e 0 acirramento da etica individualista.

Palavras-chave: Criatividade; inova9ao; management; Marx; critica.

Abstract

Creativity, characteristic ofthe workforce, and innovation, result ofthe
creativity in the form ofgoods, are essential for the capitalist accumulation.
Creativity is immaterial, not measurable in terms ofrelative trades, while inno
vation assumes the form ofprocesses and products. Organizations, in face of
the need to appropriate the creativity, develop intensive controls in the endless
relations ofpower and counter-power. TIris work aims to examine the creativi
ty and innovationin the organizations as the focus ofcontroloverthe workforce.

• Creativity, innovation and organizational control
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Wishing to be a theoretical academic essay, the methodology used was the
revision ofthe Marxist literature and the criticism aboutpartofthe management
literature, according to which, autonomy and freedom are the basis for
creativity. Our final considerations'point that while increasing the rate of
innovation, are expanded the sUbs$tion oflabour to the capital, the alie
nation ofsuch "executives" and the incitement ofindividualistic ethics.

Keywords: Creativity; innovation; management; Marx; criticism.
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Introdn~ao

As rel~oes entre c.nati~da~e,i~ov~~o e dese~vol~en~o economic~
.' gOO crescentemente discutidas~ em vutude da unportancla do COnhecI-

mento no processo produtivo capitalsta contemporaneo. No mundo do ma
nagement, organiza~oes e profissiopais sao estimulados a criar ambientes
propiqios acriatividade ou ainova~~o, sem, no entanto, considerar que, em
nome de maiores taxas de inov~ao, tntensificam-se os instrumentos de con
trole sobre 0 processo, resultado e ~ for~a de trabalho. Interessa discutir
criatividade e inov~ao nas organiza4oes como foco privilegiado do controle
sobre a for~a de trabalho, que tern Por finalidade ultima ampliar 0 retorno
sobre 0 capital irivestido. ;

De acordo com Schurnpeter (i982),0 desenvolvimento economico
depende, em ultima instancia, da inova~aotecno16gica, da introdu~aoe
difusao de novas invenyoes geradoras de mudanyas estruturais denomina
das "destrui~ao criativa", em substitui~aoa antigos habitos de consumo
por novos. 0 empresano inovador e0 her6i da saga do desenvolvimento
economico, por meio do qual a soeiedade tern acesso a padroes de vida
mais elevados. !

De acordo com Marx (1983a); a inova~ao eigualmente fundamental
para 0 chamado desenvolvimento e¢onomico, porem, nao como resultante
do pendor inovador de urn gropo dd empresanos, mas como forma de au
mentar a extra~ao de mais-valia rela,tiva do trabalhador, esta, por sua vez,
origem do lucro. Dada a competiyao1crescente entre capitais, ampliar a taxa
de lucro econdi~ao de sobrevivencia das organiza~oes.

Definidacomo caracteristicada for~ade trabalho, a criatividadeeima
terial, subjetiva e intangivel, portant0, como controhi-la, como submete-laa
necessidade da acurnulayao? Ao capItal nao interessa qualquer criatividade,
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apenas aquela consideracIa, no contexto socioeconomico, capaz de resolver
problemas relevantes ou criar 0 novo (GARDNER, 2003). Como solucionar
tal impasse? Na incapacidade de subordinar a criatividade, a organizal(ao
volta-se para seu resultado, a inoval(ao, s6 considerada como tal quando
assume forma de mercadoria, ainda que a mensural(ao de seu valor seja
complexa e potencialmente desestabilizadora do sistema geral de equivalen
cia das trocas comerciais (GORZ, 2005).

Se sao infmitas as possibilidades de exercicio de poder (FOUCAULT,
2005), nas organizayoes, as disciplinas sao transfonnadas em modelos de ges
tao utilizados de acordo com 0 contexto socioeconomico geral e, em certa
medida, tambem pelos modismos ditados por best-sellers da area. Naprimei
ra decada do seculo XXI, no Brasil, por exemplo, houve predilel(ao pelo Ba
lance Scorecard (BSC) - criado por Kaplan e Norton (1997). BSC e a co
nhecidissima Total Quality Management (TQM) expressam parte das tenta
tivas das organizay5es de controlar a inovayao. Quais sao as conseqiiencias do
controle cIa inovayao paraos individuos (ditos executivos) epara asociedade?

Criatividade e inovac;ao nas organizac;oes

De acordo com a etimologia das palavras, 0 tenno criatividade deriva
do latim creare, que significa criar, inventar, fazer algo novo. Inoval(ao vern
do latim innovare, que significa tomar novo, mudar ou alterar as coisas,
introduzindo nelas novidades, renovar (pAROLIN, 2001).

Nos !imites do presente artigo, diferenciam-se criatividade e inova
<;ao: a primeira e gera<;ao de ideias (por meio de conceitos, teorias e pro
cessos que se apresentam ao longo da hist6ria) e a segunda e pnitica, fazer,
implementar as ideias geradas pela criatividade. 0 estudo de ambas rece
be contribui<;oes de diversas areas do saber, como a filosofia, psicologia,
sociologia e administral(ao.

Ao dividir cronologicamente as teorias sobre criatividade, tal qual pro
posta por Wechsler (1998), tem-se, na tradil(ao nao-empirica, criatividade
como inspirayao divina, como fonna de intuil(ao (na linhacartesiana) e como
loucura Na abordagem biol6gica, marcada pela teoria evolucionista de Da
rwin, e manifesta<;ao da for<;a criadora inerente avida, e forl(a vital, sempre
gerando novas especies, com inesgotavel variedade de fonnas peculiares,
sem precedentes esem repetiyoes. Seu componente principal eaheredita
riedade, nao sendo possivel educar uma pessoa para a criatividade.
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Na abordagem psicol6gica (SENS, 1998),0 behaviorismo centra-se
na predi~aoe no controle do com~ortamento,sendo 0 processo criativo
decorrente de combina~oesmenta~sarmazenadas por meio das experien
cias vivenciadas pelas pessoas, oui seja, criatividade e0 resultado de uma
associa~aocom algo concreto deisua vida. Na Gestalt (ver WERTHEI
MER, 1959) a criatividade ea pro~ura de solu~ao para uma gestalt, situa
yoo para a qual enecessario encontjrarsoluyoes. Na psicamllise (ver KNE
LLER, 1978), acriatividade result do conflito no inconsciente (id) provo
cador de um comportamento de c .ayao ou de neurose. Na psicologia hu
manista (verALENCAR e FLEIT ,2003), tres representantes - Rogers,
Maslow e Rollo May - apontam ue a tendencia humana em direyao a
auto-realizayao ea forya motora d criatividade, sendo indispensavel urn
ambiente que propicie a liberdad de escolha, 0 livre-arbitrio para cada
individuo, levando-se em conta as otival(oes individuais intrinsecas e ex
trinsecas do meio no qual ele vive., a abordagem cognitiva, a criatividade
se associa a inteligencia e asoluy~o de problemas - uma das abordagens
mais famosas e utilizadas no camp<!l cognitivo foi criada por Howard Gard
ner (1994), que questionou a centrajlidade da inteligencia nas competencias
16gico-matematicas e lingilisticas, ~ que resultou na teoria das inteligencias
multiplas. As abordagens de Gar<tiIer (1994) e da autodenominada psico
logia humanista sao muito utilizad~nas organizal(oes. A primeira, por ter
direcionado seus estudos para a aplical(ao das multiplas inteligencias den
tro dos parametros capitalistas, O1i seja, a capacidade para criar produtos
e solucionar problemas, associando sua efetividade aos resultados finan
ceiros: reduyao de custos e desp~sas e aumento de receita. A segunda
tanto alimenta 0 senso comum de que criatividade exige liberdade como
contribui para ocultar as relayoes entre controle e inovayao.

A psicologia humanista nao explicaria, por exemplo, a produyao de
Gramsci (1987) e Graciliano Ramos (1980), cujas obras maximas foram
produzidas no perfodo do carcere; Foucault (2005), ao contrario, mostra
que ambientes altamente in6spitos: (como carceres e manicomios) nao eli
minam a criatividade de suas vitiItias. Interessa seguir essa ultima aborda
gem, sustentando que nao ha contriadiyoes entre aumento de controle e da
taxa de inovayao nas organizayoes!capitalistas.

As abordagens sohre inova~ao sao baseadas, principalmente, no
aspecto concreto de seu resultad<J, como urn novo produto ou servi~o,

bern como 0 meio utilizado para Jl>roduzi-Io (tecnologia, por exemplo).
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A teoria da inovayao foi fonnulada pelo econornista austriaco JosephAlois
Schurnpeter, ao observar que as longas ondas dos ciclos do desenvolvimen
to no capitalismo resultam da combinayao de inova~oes, que criam urn setor
lider na economia ou urn novo paradigma, passando a irnpulsionar 0 cresci
mento nlpido dessa econornia (SCHUMPETER, 1982).

A literatura sobre criatividade e inovayao aplicada as organizayoes tern
foco em tres dimensoes: 1) as caracteristicas das pessoas altamente criativas
e inovadoras; 2) 0 ambiente favonlvel aexpressao da criatividade e inova
yao; 3) as habilidades cognitivas do pensamento criativo e inovador. Todas
tern abordagern sociointeracionistada criatividade, a qual inclui as seguintes
condiyoes para que 0 processo criativo ocorra: a pessoa criativa, as rela~oes

intetpessoais,o ambiente organizacional e as relayoes do sujeito criativo com
a organizayao (pAROLIN, 2001). Nao raramente, os tennos criatividade e
inovayao sao utilizados como sinonimos.

A criatividade e considerada inerente ao individuo, e suas habilidades
criativas, passiveis de estimulo e desenvolvimento mediante treino, caben
do as organiza~oes desenvolver ambiente favonlvel acriatividade, inclusi
ve com politicas de incentivo para ir alem da valoriza~aodo profissional
(ALENCAR,1993).

A bibliografia sobre 0 terna criatividade e inovayao aplicada as orga
nizayoes tambem abrange desde a abordagern atitudinal ate relatos de ex
periencias sobre possiveis erros e acertos em empresas, incluindo modelos
de processos criativos.

Assim, dividiu-se a literatura sobre criatividade e inovayao nas empre
sas em tres tipos basicos:

Baseada em casos reais: Apartir de analise empirica de fatos ocorridos
em diversos casos, os autores obtem modelos sustentados por meio
dos resultados obtidos nas empresas, conceituando-os como certos e
errados. Verifica-se 0 contexto no qual os resultados foram obtidos e
se extraem dele as razoes que levaram ao sucesso ou ao insucesso.
Nesse grupo, citam-se Taffinder (1998), Robinson eStern (1997),
Christensen (2003), Chesbrough (2003), Kanter, Kao e Wiersema
(1998), Kelley e Littman (2007).
Baseada em teorias medicas neurol6gicas e da psicologia: Uma vez
que criatividade einovacao sao fen6menos inerentes ao ser humano,
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aplicam-se as diversas teori~ da neurologia e da psicologia para bern
entender e conceituar 0 tema.iAlguns autores abordam primeiro apsi
cologia aplicadaaorganiZCi9a(>, para depois inserir a criatividade e ino
vayao no contexto. Como patte desse grupo, podem-se citar: Alencar
(1993); Gardner (2003 e 199~); Lande Jarman (1992) eMay (1982).
Baseada em processos e progedimentos: Conceitua-se criatividade e
inova~ao como algo bicito, possivel de se aprender e ensinar, sendo
gerada urna serie de processoF' os quais consistem de diversos passos
para se obter os resultados eSf,erados. Criam-se especies de formulas
parasua aplicayao pnitica. C mo exemplos, ha: Kelley (2002), Ayan
(2001), Clegg e Birch (2000 , Predebon (2003) e Drucker (2002).

I

I

No nivel das organiza~es, qt'squer que sejam as "origens te6ricas"
da criatividade e dainovayao, impo fundamentalmente identificarurna for
made incentivar a inova~ao, ainda ue a ferramenta (ou forma) sejamistura
semcriterios econflitantenos ins1:f4rnentos.

Aprocura da ferramenta de g¢stao para ampliar a inova~ao, e necessa
rio que os objetivos e metricas est~am definidos. Como identificar se urna
ideia ou atitude e mais criativa do que outra? Como saber se urn individuo e
mais inovador do que seu colega?~ respostas dadas pelas organiza~oes a
esses questionamentos partem da d~fini~ao de objetivos e metricas quantita
tivas, preferencialmente, financeiras. PeterDrucker, em InovarQ.o e espirito
empreendedor (2002), apresenta uma visao sobre processos existentes em
diversas empresas que, por meio da experiencia e observayao de casos re
ais, podem ser desenvolvidos e constantemente melhorados para se obter 0

maximo de 0 que chama de "fontes de oportunidades inovadoras".

A inova~,o e0 instrumento especifico dos
empreenqedores, 0 meio pelo qual eles ex
ploram a fI1udan~a como uma oportunidade
para urn neg6cio diferente ou urn servi~o

I
diferente, Ela pode ser apresentada como
disciplin~, ser apreendida e ser praticada
(DRUCKER, 2002, p.2S).

Essas fontes ou principios da inovayao sao enumerados pelo autorcomo,
dentre outros, 0 inesperado, as indongruencias, mudanyas demograficas,
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percepyao, conhecimento novo, ideia brilhante. As conclusoes sao obtidas
por Drucker (2002) ap6s analise superficial dos objetos que compoem suas
observayoes. Os infuneros casos reais citados em passagens do livro de
monstram foeo no resultado obtido, e nao nas consequencias mais amplas, e,
fundamentalmente, nao indicam urn metodo. Por exemplo, 0 nfunero de pa
tentes e uma informayao importante para Drucker, na analise das oportuni
dades de inovayao, independentemente de quais beneficios (ou maleficios)
essas patentes possam trazer para a sociedade.

Mais uma demonstrayao da conexao entre criatividade, inovayao e re
sultados financeiros da organizayao eo termo "inovatividade". Criado nos
anos 90, ele alia a competencia em inovayao acapacidade produtiva da
empresa, verificando em que medida urna empresa e mais inovadora em com
parayao com outras. Essamediyao efeita por meio de indicadores (indice de
novos produtos lanyados por uma empresa em determinado periodo, parti
cipayao de mereado desses produtos, alem da reduyao de custos, principal
mente em processos) (BONELLI et al., 1994).

Em sintese, 0 exame da literatura do management mostra 0 significado
da criatividade e da inovayao nas organizayoes: processo pelo qual 0 traba
lhador gera produto ou serviyo de reconhecivel valor econ6mico para a em
presa. A inovayao e produto da criatividade, sendo a ultima a materia-prima
necessaria para existencia da primeira (GARDNER, 1996). Dito de outra
forma, inovayao e a criatividade transformada em mercadoria, portanto, as
empresas estao interessadas na criatividade, na inovayao ou em ambas? Qual
eo principal objetivo da criatividade e inovayao nas organizayoes?

Inova~ao, ferramenta para acumula~aode capital

Nao e recente a compreensao do uso da inovayao como ferramenta
para aumento da acumulayao de capital e lucratividade das empresas. Schum
peter (1982) cunhou a expressao "destruiyao criadora", utilizando-ajunta
mente com 0 conceito de cicio econ6mico para explicar 0 capitalismo eo
desenvolvimento.

Os ciclos econ6micos, ou seja, os periodos de crescimento, prosperidade
e recessao existentes no capitalismo, nao sao resultados do aumento dapopula
yaO, renda ou riqueza. Conforme as inovayoes sao absorvidas pelo mercado,

generalizando 0 consumo, tern inicio urn processo recessivo na economia,
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com a diminuiyao da taxa de crescirnento e reduyao dos investimentos. Isso
permanecenl ate que umanova corrfuinayllo de um empreendedor inovador
ocorra, dando inicio a um novo cick> (SCHUMPETER, 1982). Tem-se as
sim a rel~llo entre inovayao, emp~ndedorismo e desenvolvimento econo
mico, naperspectiva schumpeteriana.

Influenciado pela obradeM~, Schumpeter avalia apossibilidade do
dec1inio das oportunidades de investimento que ocasionariam areduyao da
taxa de lucro do capitalismo. Ateo~a schumpeteriana e baseada no lucro e
nos reinvestimentos de parte dos lu~ros (ou mediante 0 acesso ao credito) e
tern como ceme a inov~ao, eleme~to motriz que rompe com uma situayao
de estagn~ao economica. i

A abordagem marxista, se~'do a qual a inovayao eferramenta para
acumulayao de capital, e~tru~a-, nos conc~i.tos de ~a~alho concre~o e
abstrato, de valor e de mals-valIa. desnecessano, nos lImltes desse artlgO,
apresentar as definiyOes de tais con eitos.

o aumento da mais-valiaepo$sivel grayas a dois processos fundamen
tais: prolongamento dajomadade 1lrabalho, mais-valia absoluta, e reduyao
do tempo de trabalho necessario, mais-valia relativa. Aacurnul~ao do capi
tal e dada por rneio da expropriayap dos produtores diretos, regida por re
gras segundo as quais cadacapitalistadeve destmir 0 outro (MARX, 1983b).

Com acesso ao credito e incehtivo ainovayao, faz-se necessario au
mentar 0 mvel de consumo, para que aproduyao possa ser cornercializada
ou consumida. Tem-se entao 0 que Istvan Meszaros (2002) chama de so
ciedade dos descartaveis, na qual ljla decrescirno na taxa de utilizayao das
rnercadorias. Assim, 0 equilibrio entre produyao e consumo, estritamente
necessario para a reproduyao do ¢apital, s6 existira com 0 consumo em
grande velocidade, ou seja, descartes prematuros.

Ainov~ao interessaao capiutlistapara gerar valor de troca. Aserviyo
do capital e subordinada a ele, ela~m dupla funcionalidade: de direciona
mento da inovayao para a acumula~ao de capital, conforme mencionado, e
de ferramenta de gestllo, paraque ~perda de energia direcionada e aplicada
ainovayao seja a minimapossivel, () que maximiza 0 resultado esperado, ou
seja, amais-valia.

A inovayao contribui tanto para 0 aumento da mais-valia absoluta,
como para a mais-valia relativa. Ainumera quantidade de debates e arti
gos sobre 0 balanyo entre trabalho: e tempo disponivel (worklife balance)
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demonstra 0 apice da mais-valia absoluta. AMm disso, exige-se de cada
elemento da corporayao uma atitude inovadora diaria, sob a ameaya do
nao-cumprimento dos objetivos financeiros preestabelecidos para deter
minado periodo.

A pressao por maior produtividade para 0 constante aumento de acu
mulayao de capital alimenta a competiyao acirrada nas organizayoes, nas
quais 0 "colaborador" (expressao para definir empregados, fomecedores,
prestadores de serviyos, dentre outros) e desafiado a ultrapassar diariamente
seu recorde, sob 0 pretexto de perder 0 emprego (ou 0 cliente, no caso dos
fomecedores e terceiros) ou sofrer outras sanyoes.

A inovatividade - capacidade de introduzir novos produtos e proces
sos -retrata esse cenano (BONELLI et aI., 1994). Aliando-se inovayao e
produtividade, busca-se aumento da mais-valia relativa, para produzir, com
menos gastos e tempo, 0 mesmo tipo de produto ou serviyo. Tem-se, en
tao, a inovayao como atividade de suma importancia para 0 aumento da
mais-valia. Como ferramenta de gestao, ela introduz 0 controle e a defini
yao do processo da propria inovayao. Kaplan e Norton (1997) definem
esse processo como investigayao das necessidades do cliente, criayao de
produtos, tudo controlado por indicadores, como percentagem de vendas
de novos produtos e tempo para desenvolver outros. Sistemas de recom
pensa e avaliayao por desempenho e competencia, balanced scorecard,
ayoes sobre 0 ambiente de trabalho, dentre outros, sao exemplos de meto
dos para evitar 0 desperdicio de esforyos e investimentos nas "linhas" de
inovayao (verALENCAR, 1996).

A literatura do management examinada nao aponta 0 paradoxo entre
ambiente com autonomia e favoravel a novas id6ias e 0 controle organizacio
nal, realizado pela burocracia, divisao do trabalbo, ferramentas de gestao,
dentre outros. Alem dessaproduyoo bibliognilica, nao ha autonomia, na acep
yao da palavra, quando se trata de obter inovayao com vistas aacumulayao
de capital. Ra, sim, controle crescente, direcionamento de ideias, esforyos,
investimentos para alcanyar os objetivos financeiros definidos de acordo com
o cronograma. Desperdicios sao punidos por instrumentos de controle (tais
como avaliayoes de desempenho) nos continuos vigiar e punir foucaultianos.

Motivayao e prazer, base subjetiva para a cooperayao e produti
vidade em altos niveis, tamb6m sao necessarios para a apropriayao da
criatividade da fon;a de trabalho. Assim, a alienacao tambem conta.
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Os homens, individualizados e setjn a nOyao coletiva, propositadamente
desfeita e diluida pela empresa, sao ¢onduzidos por um caminho de compe
tiyao diana com seus pares, induzidos a trabalhar cada vez mais, para que
possam sentir prazer do resultado desse esforyo. As necessidades dos ho
mens, para as quais ele procura a satisfayao, tambem sao produto da auto
expansao capitalista. Ea completa s1\Ibordinayao das necessidades humanas
a reproduyao do valor-de-troca (M~SZARos, 2002).

A inovayao acompanha essa~pansao do capitalismo e colabora so
bremaneira para ela acontecer. Nao basta as empresas criar e inovar, sendo
aprimeira subordinadaaultima, de aneiracontrolada, no intuito de aumen
tar amais-valia. Tambemnao e sufi iente utilizar a inovayao como aparelho
gestor, conduzindo todos os recursps da corporayao para a lucrat,ividade,
tampouco apenas aumentar aProdutlvidadepormeio da inovayao. E preciso
aumentar aprodutividade da pr6pri~ inovayao, para que 0 indice de inova
y3.0 seja 0 mais alto possivel, por m¢io de mediyoes que inc1uem 0 nlimero
de lanyamentos de novos produtos~ vendas, market share, lucratividade,
faturamento ou qualquer outro indicador financeiro.

Em tese, a enfase da inovayaonas empresas e uma forma de sobrevi
vencia no mercado, em que ativos ~ bens intangiveis sao mensurados por
valores simb6licos, gerados pela criayao e aumento das necessidades indivi
duais humanas, e associados muito ~enos aos valores utilitanos do que aos
valores de troca. Sendo a inovayao: e 0 conhecimento objetos do trabalho
concreto, estao sob 0 direcionamento dos objetivos corporativos de aumen
to da mais-valia, nao podem se expandir sem controle e fora do principio
norteador do capital: 0 lucro. Sem os controles corporativos, os esforyos e
investimentos em inovayao para gerar mercadorias nao seriammaximizados
e, conseqiientemente, amais-valian~o atingiria seu apice.

Afora todos os controles emptesariais explfcitos, outros implfcitos e
decorrentes da inter-relayao humananas empresas sao fatores determinan
tes na produyao da inovayao e em SeliS resultados. Eles nao aparecem como
limitantes, mas como alavancas que tpropiciam amaior produtividade possi
vel das iniciativas de inovayao. Alias, essa emais uma demonstrayao de que
a inovayao, mesmo sendo imaterial e intangivel, e parte - e produto - do
trabalho concreto, na qual se deterniina 0 resultado mensuravel para a ava
liayao de sua contribuiyao na parcela da mais-valia da corporayao.
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Conclusao

A captura da capacidade criativa do trabalhador e uma necessidade do
capital desde sempre, e nao invenyao recente, como sugere muitas vezes a
literaturado management. Marx (1983a) e Schurnpeter (1982), dentre outros
autores, deixam esse ponto claro. Porem, amedida que 0 capitalismo avanya
naproduyao de serviyos enautilizayao do trabalho nao-repetitivo, criatividade
e inovayao adquirem crescente importancia nas organizayoes. Na sociedade
dos descartaveis (MESZAROS, 2002), 0 ciclo economico encolheu, portan
to, a taxa de inovayao (criatividade transformada em mercadoria) deve ser
crescente para sustentar 0 modelo de acurnulayao do capital.

As empresas nao somente inovaram em processos e metodos para con
seguir maiorprodutividade ecompetitividade, mas tarnbem alteraram 0 capi
talismo empresarial para urn novo contexto, no qual 0 valor simb6lico preva
lece sobre 0 valor de troca ou de uso.

o lucro na sociedade do descartavel advem cada vez mais da quanti
dade de acessos a urn "produto", cujo custo basicamente existiu durante sua
criayao edesenvolvimento, mas nao no acesso individual. Produtos materiais
e urna parcela consideravel de serviyos apresenta essa 16gicade gerayao da
mais-valia, nao mais baseada na quantidade de trabalho, mas no monop61io
e no preyO que os consumidores devem pagar para poder utiliza-Ios. Essa
16gicacrescentemente presente em nossa sociedade gera a "industria do pe
dagio", na qual se cobram taxas, pois a empresa fabricante detem 0 que
chamamos de monop6lio de conhecimento.

Dessa forma, a rapidez da inovayao pode perpetuar a mais-valia, ge
rando caracteristicas e qualidades exclusivas para 0 produto ou serviyo em
questao, mantendo a organizayao afrente de seus concorrentes. Tal16gica
do capitalismo empresarial resulta da combinayao de inovayao, conhecimen
to e valor. De acordo com Rifkin (2000), urna drastica conseqiiencia desse
processo de substituiyao da propriedade pelo acesso e que, quando a cultu
ra e absorvida pela economia, somente os vinculos comerciais restarao para
manter a sociedade unida.

ocapital imaterialeutilizado como meio para produzirnovos consumi
dores, ea releitura do conceito da destruiyao criativa. Porem, os novos con
surnidores serao, invariavelmente, individuais, concebidos na origem como
detentores de capacidade de compra, ao contnirio do cidadao, em tese,
detentor de direitos independentemente da posse de meios de pagamento.
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Assim,o consumidor nao contem,persi, necessidades coletivas, desejo de
mudanya social e preocupayao com 0 bern comum (GORZ, 2005). Em sin
tese, sobre a base da inovac;ao, tres fenomenos se intensificam, com serias

I

conseqiiencias para a sociedade: amnento da concentrac;oo do mercado (oli-
gopolizayao), da alienayao e do con~umo dos produtos descartaveis.

oproduto ou serviyo inovado permite aempresa praticar prec;os ex
torsivos, obtendo 0 chamado lucro xtraordinano (pINDYCK e RUBIN
FELD, 2004), que realimenta a esp ral da concentrac;ao, para prejuizo das
pessoas, pois, quanta maior for a co centrac;ao do mercado, piores serao as
condic;oes de acesso das pessoas. Q ando tal processo ocorre na produc;ao
de medicamentos, porexemplo, tem- prixlutos literalmentevitais, cujo preyo
e inacessivel amaioria dos que dele necessitam.

As conseqiiencias da alienaya sao sobejamente conhecidas. Inicial
mente, conhecia-se a alienayao do abalhador ocupado com tarefas repeti
tivas e impedido de compreender 0 resultado completo de seu esforc;o. Ago-

I .

ra se esta diante de UIii trabalhadorqte e empurrado a acreditar na produc;ao
de inovayao como exercicio de libe dade (por isso, a literatura do manage
ment insiste nessa suposta causalidade), nao raro em cargos de comando,
sendo reenvolvido nos valores do ibdivictualismo, quando a vida de todos
depende da etica da solidariedade (!wOLF, 1990).

A sociedade do descarmvel, patausar a expressao de Meszaros (2002),
dentre muitos outros problemas, e luna das causas dos danos ambientais
comos quais convivemos, acrescido~ daqueles que mortificarao as pr6ximas
gerayoes. As reflexoes apresentad4s nao pretendem sugerir uma guerra a
criatividade e ainovac;ao, mas apontar as conseqiiencias de ambas, quando
operam de acordo com os interesse~ da acumulayao do capital.
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