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IMPACTE DA UTILIZA<;AO DO FAXE EM ORGANISMOS 
DA ADMINISTRA<;AO PUBLICA 

Joao Pissarra * 

1 - INTRODU<;AO 

A tecnologia acompanhou sempre a evoluyao da humanidade. 0 desenvolvimento 
da tracyao animal, dos barcos, das maquinas a vapor, dos telefones e dos autom6veis, 
foram mar·cos importantes da civilizayao ate aos nossos dias em que a tecnologia e 
urn elemento dorninante na vida das sociedades (Oskamp & Spacapan, 1990). 

As interacy5es entre tecnologias e organizay5es sao complexas e, naturalmente, o 
seu estudo tern seguido orientay5es diferentes. Entre as vertentes estudadas, assina
lam-se as relay5es corn a estrutura eo exito das organizay5es (Woodward,1965), e 
entre a estrutura tecnol6gica e a produtividade (Pugh, 1973, 1981 , citado em Steers, 
1988). Segundo Pugh (1981) a tecnologia e urn factor geral de natureza flufda que 
integra as situay5es de trabalho e engloba vmiaveis como: interdependencia das tare
fas, 1igidez dos processos de trabalho, automayao, controlo e avaliayao de qualidade. 

Embora reconhecendo o impacte das tecnologias da comunicayao e de infor
mayao nas organizay5es, e diffcil generalizar os seus efeitos (Steers, 1988, Andries
sen, 1991 , Ellis e al. 1991 , N unamaker e al. 1991 ), parecendo por is so mais COtTecto 
discutir o efeito de determinado sistema ou ferramentas tecnol6gicas em deterrni
nados contextos organizacionais. 

No caso das tecnologias de informayao e comunicayao (TIC's) o seu impacte nas 
organizay5es e diverso e interfere com o processo comunicacional, a estruturayao 
de tarefas, as relay5es entre grupos, departamentos ou outras unidades organicas e 
corn o desempenho global da organizayao. 

A complexidade das interacy5es, multiplas combinay5es e diferenciayao destas 
variaveis molares, ilustra bem a dificuldade em realizar estudos aprofundados desta 
materia, bem como a generalizayao de resultados ou conclusoes. 
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A utiliza~ao de TIC's nas organiza~oes e na sociedade cresceu vertiginosamente 
na ultima decada. Resultando do cruzamento de conhecimentos cla ciencia compu
tacional e clas telecomunica~oes muitos sistemas tem sido criados (Oskamp & Spa
capan, 1990, Pinsonneault & Kraemer, 1990) para apoiar a tomada de decisao, ges
tao e negocia~ao. Fundamentalmente, quando tentamos compreender a inova~ao 
num contexto de mudan~a, lidamos com algumas das seguintes questoes: 

• Pm·que e que sao certas inova~oes adoptadas e outras rejeitadas? 
• Por·que e que certas inova~oes sao bem sucedidas e outras falham? 
• Quais e que sao os obstaculos inerentes aos processos de inova~ao? 
• Que factores facilitam e estimulam a inova~ao? 
• Quem determina o curso da inova~ao nas organiza~oes e na sociedade? Quem 

define criterios? Quem toma decisoes? 
• Quale o impacte real da inova~ao? Por·que e que alguns desses impactes sao 

menos discutidos e estudados do que outros? 

Derivada da palavra latina innovare, inova~ao significa renovar, fazer de novo. 
Inova~ao pode ser a introdu~ao de qualquer coisa objectivamente diferente (em ter
mos de tempo ou lugar) ou subjectivamente percebida como nova. Kanter (1983, 
pp. 20) define inova~ao como a "gera~ao, aceita~ao e implementa~ao de novas 
ideias, processos, produtos ou servi~os". Daft (1983) tambem as sinal a que a 
mudan~a ou inova~ao podem ter lugar nos campos da tecnologia (novas tecnicas 
para fazer produtos ou servi~os), dos produtos (modifica~ao em produtos existentes 
ou desenvolvimento de novas linhas de um produto ), da administra~ao (mudan~as na 
estrutura organizacional, nas metas, na informa~ao e outros sistemas) ou nas pessoas 
(mudan~a na lideran~a, na comunica~ao, nas capacidades de resolu~ao de problemas 
e por af fora). Fundamental para a no~ao de inova~ao e o elemento de mudan~a, ou 
seja, o infcio no piano material ou social de processos que envolvem altera~oes no 
padrao de rela~oes, na maneira de fazer as coisas e na mudan~a de perspectivas. 

0 registo das pesquisas sobre inova~ao e prolffero. Rogers (1983) conta para 
cima de 3000 estudos sobre inova~ao conduzidos ate aquela data e o recente res
surgimento do interesse por este fen6meno tem alargado este numero. 

Pondo de parte o dominio do comportamento organizacional, na investiga~ao 
sobre inova~ao sao celebres os trabalhos de Daft (1982), Kanter (1988), Kimberly 
(1980), Utterback (1975), entre outros. A maioria dos estudos sao centrados em: 

a) Difusao cla inova~ao entre a popula~ao das organiza~oes; 
b) Identifica~ao das fases do processo de inova~ao fora do contexto organiza

cional, Foi proposta a considera~ao de tres fases: (1) inicia~ao de uma ideia; 
(2) adop~ao; (3) implementa~ao (Pierce & Delbecq, 1977); 

c) Categoriza~ao das inova~oes nas dimensoes do produto- processo e imple
menta~ao de mudan~as radicais; 
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d) Identifica~ao das caracterfsticas de estrutura ( organica mecanicista), de pro
cesso (modelos de comunica~ao e fun~oes) e do contexto organizacional que 
afectam a adop~ao e implementa~ao de variadas inova~oes; 

e) Identifica~ao das causas do sucesso e do insucesso de inova~oes; 
f) Compreensao dos meios pelos quais a inova~ao pode ser gerada e/ou a resis

tencia a mudan~a (ao nfvel individual e de grupo) que pode surgir nas orga
niza~oes. 

Geralmente, a abordagem feita ate ao prcsente tem seguido um caminho tradicio
nal de pesquisa quantitativa com identifica~ao de variaveis para gera~ao de numero
sos modelos contingcnciais de inova~ao. Por exemplo, foram identificados por 
Downs e Mohr (1976), Kimberly ( 19RO, 1987) e Rogers (1983 ), a enfase nos aspec
tos quantificaveis da inova~ao c a uma rclativa negligencia das dimensoes qualitati
vas e polfticas do processo de inova<.;ao (Tushman & Rosenkopf, 1992). A questao de 
agregar escalas de atributos da inova~ao e organiza~ao levou a uma prolifera~ao de 
dad os (cross-sectional) e a intcrprcta~oes enviesadas dum mecanismo tao complexo 
como a inova~ao tecnol6gica c os scus efeitos nas organiza~oes e sociedade em geral. 

Essencialmente, o proccsso c mais apropriadamente representado por um 
modelo multiplicativo de dinamica social em que a inova~ao e uma fun~ao de inte
rac~ao entre motiva~ao para inovar, poder dos obstaculos contra a inova~ao e dis
ponibilidade dos recursos para veneer tais obstaculos (Frost Egri, 1991, Tushman & 
Rosenkopf, 1992). 0 ciclo da inova~ao tecnol6gica ea sua aplica~ao e um proccsso 
influenciado por factores internos a tecnologia, mas igualmente por factores sociais 
e politicos (Frost Egri, 1991 ). E igualmente um processo descontfnuo como ilustra 
o modelo de Tushman & Rosenkopf (1992) (figura 1). 

Figura 1 
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Nesta perspectiva as mudan<;as tecnol6gicas sao caracterizadas por uma evolu
<;ao sociocultural, onde estao presentes diferentes fases: descontinuidade, selec<;ao, 
fermento e desenvolvimento. E um processo dinamico onde varios actores sociais 
jogam papeis importantes. 

No caso das tecnologias de informa<;ao, o seu impacte nas organiza<;oes e 
diverso. 0 modelo heurfstico de O'Reilly & Pondy (1979), ( citado em Andriesen, 
1991 pp. 38) pretende ilustrar de forma global o fen6meno (figura 2). 

Figura 2 
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Os efeitos da tecnologia cstendcm-sc por todos os espa<;os organizacionais, alte
rando procedimentos, cstruturas, rela<;oes entre profissionais e obviamente o desem
penho dos grupos e da organiza<;ao no seu todo. Em rela<;ao a utiliza<;ao das tecno
logias de informa<;ao nas organiza<;oes estao envolvidos 4 factores principais 
(Nunamaker, Vogel & Konsynski, 1989): perfil do utilizador, tarefa e a tecnologia 
propriamente dita e a propria cultura da organiza<;ao. 

Relativamcnte ao impacte da tecnologia nas organiza<;oes e possfvel distinguir 
(Andriessen, 1991) quatro perspectivas: 

- Determinista- a tecnologia, nesta perspectiva, for<;a as organiza<;oes a 
mudar e e uma solu<;ao racional e naturalmente boa para a resolu<;ao de pro
blemas; 

- Gestao - as mudan<;as tecnol6gicas sao encaradas como a expressao de 
uma filosofia organizacional e de gestao. Por exemplo: organiza<;oes buro
cniticas tendem a introduzir tecno1ogias de informa<;ao que garantam um 
maior e melhor controlo; por outro lado, organiza<;oes mais abertas, explo
ram vantagens criativas das tecnologias nas diferentes redes de traba1ho; 

- Gmdualista- a tecnologia penetra gradualmente a organiza<;ao produzindo 
efeitos nao esperados que e preciso corrigir e controlar, razao pela qual e 
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preciso integrar gradualmente a tecnologia na cultura e ambiente organiza
cional; 

- Contingencial!Interactiva - combina argumentos das anteriores, mas con
ceptualiza a mudanc;a organizacional como um processo resultante de mtilti
plas interacc;oes, sendo a tecnologia uma opc;ao das organizac;oes para apoiar 
as mudanc;as que elas pr6prias engendram. 

As sociedades distinguem-se pelo padrao de interacc;ao na relac;ao entre os seus 
membros. Na actualidade, as novas fenamentas tecnol6gicas provocam mudanc;as 
no padrao de interacc;ao e nos meio de participac;ao social dos cidadaos (Clement, 
1994, Schuler, 1994), na vida social e no seu espac;o de trabalho. 

A crescente utilizac;ao de TIC's e habitualmente associada a um aumento da pro
dutividade, da eficiencia e por vezes da eficacia, da ve1ocidade e precisao na troca 
de informac;ao e reduc;ao de custos fixos nas organizac;oes e das novas exigencias da 
envolvente e do ambiente turbu1ento que as economias vivem na actualidade. 

2- INVESTIGA<;AO EMPIRICA 

2.1 - 0 Problema 

E corn frequencia afirmado que a utilizac;ao do faxe e de outras tecno1ogias de 
informac;ao esUi a provocar mudanc;as radicais nas organizac;oes (Warneryd & 
Ho1mlov, 1992). A utilizac;ao generalizada do faxe seria assim um factor funda
mental nas mudanc;as organizacionais, influenciando o aumento da eficiencia e efi
cacia na comunicac;ao organizacional e contribuindo para a reduc;ao dos custos fixos 
da generalidade dos neg6cios. 

Em continuidade do pressuposto de que e mais plausivel estudar o efeito da uti
lizac;ao de uma determinada tecnologia numa organizac;ao a nos sa preocupac;ao sera 
centrada no impacte da uti1izac;ao do faxe no desempenho de organismos da admi
nistrac;ao publica. 

Com a utilizac;ao do faxe em organismos da administrac;ao publica que ganhos 
(em termos de produtividade, velocidade e precisao de troca de informac;ao, desbu
rocratizac;ao de procedimentos ... ) sao percepcionados pe1os funcionarios publicos 
nos organismos em que exercem as suas func;oes? 

0 uso generalizado do faxe na Administrac;ao Publica vem alimentando a crenc;a 
de que este instrumento tecnol6gico e um forte factor de modernizac;ao. 0 problema 
central que tentaremos discutir, neste trabalho, diz respeito as vantagens percepcio
nadas pelos funcionarios pub1icos na utilizac;ao do faxe (rapidez e precisao na troca 
de informac;ao) na realizac;ao das suas tarefas e na modernizac;ao da administrac;ao 
publica. 
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2.2 - Hip6teses 

Partimos das seguintes hip6teses: 

H 1: 0 tempo de utiliza~;ao do faxe afecta positivamente a percep~;ao dos ganhos 
provcnientes da utiliza~;ao do faxe. 

Esperamos que os sujeitos que ha mais tempo utilizam o faxe tenham uma opi
niao mais favoravel e reconhe~;am mais vantagens sobre o uso do faxe na adminis
tra~;ao publica. 

H2: Os profissionais de secretaria- administrativos - apreciarao a utiliza~;ao 
do faxe de forma menos vantajosa do que os tecnicos superiores. 

A nossa previsao aponta para que o pessoal das secretarias tenha uma opiniao 
menos favoravel quanto as possfveis vantagens introduzidas pelo faxe, na adminis
tra~;ao p(Jblica. 

H3: Os sujeitos que tern uma predisposi~;ao mais favoravel para a utiliza~;ao de 
tecnologias de informa~;ao terao igualmente uma predisposi~;ao para percepciona
rem a utiliza~;ao do faxe como mais vantajosa para a eficacia da administra~;ao 
publica. 

0 nosso pressuposto e de que existe uma forte correla~;ao entre a aceita~;ao gene
rica dos beneffcios da tecnologia e a aprecia~;ao positiva das vantagens do faxe. Os 
sujeitos que manisfestam uma atitude mais favoravel face as tecnologias de infor
ma~;ao, tenderao a reconhecer mais vantagens na utiliza~;ao do faxe. 

H:4 0 uso do faxe no envio e recep~;ao de documentos, aumenta com o tempo 
de uso do faxe. 

Esperamos que o aumento da utiliza~;ao do faxe cres~;a com o tempo de uso, ou 
seja, quem tern faxe ha mais tempo tendera a utiliza-lo com mais frequencia. 

2.3- Metodo 

2.3.1 - Sujeitos 

A amostra e composta por 103 sujeitos, 33 homens e 70 mulheres, funcionarios 
da Administra~;ao Publica nas areas das finan~;as e educa~;ao. Media de idade = 
35.9612 e sd = .0758. 
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Grafico 1 
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A amostra e constitufda por dois grupos profissionais: tecnicos superiores e pes
soal administrativo (grafico 2 c 3). Os locais de trabalho situam-se na regiao de Lis
boa. A recolha de informa<;ao dccorreu entre a ultima semana de Janeiro e primcira 
semana de Fevereiro de 1995. 

Grafico 2 
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Foi utilizado urn design factorial 2 X 2 X 2, area funcional (finan~as versus edu
ca~ao), tempo de utiliza~ao do faxc (menos de cinco anos e cinco ou mais anos), 
categoria profissional (tecnico superior e pessoal administrativo ). 

2.3.3 - Procedimento 

Foi construfclo um question<1rio que, antes da sua versao final, foi testado em 30 
sujeitos donde resultaram as necessarias adapta~5es. 

0 questionario na primeira parte integra uma escala tipo Likert ancorada em 7 
pontos ( concordo totalmente, discordo totalmente ); na segunda foi recolhida infor
ma~ao referente a utiliza~ao do faxe e dados demograficos dos sujeitos. 

A primeira parte integra 17 item. Os item 1, item 2, item 3, foram retirados de 
Lee ( 1970) e Brooks e al. (1994) e pretendem medir a predisposi~ao ou atitude dos 
indivfduos face as tecnologias de informa~ao, factor importante na aprecia~ao sub
jectiva dos ganhos ou vantagens no uso destas ferramentas. 

Os questionarios foram entregues as pessoas dos respectivos servi~os, que se 
dispuseram a colaborar, e recolhidos pelos elementos do grupo uma semana ap6s a 
distribui~ao em data combinada com os inquiridos. Tal procedimento pode ter per
mitido que os sujeitos tenham "combinado" respostas ou gerado mecanismos de 
inf1uencia mutua que eventualmente poderao ter condicionado os nossos dados. 
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3 - ANALISE DE RESULTADOS 

Em termos gerais, os sujeitos da nossa amostra concordam em que o faxe seja 
urn instrumento uti] na troca de informa~iio entre servi~os ( envio e recep~iio de 
documentos) e da comunica~iio em geral (conforme tabela 1). 

Tabela 1 

Finan\=aS Educar;ao 

+ 5 Anos ~5 anos + 5 Anos ~ 5 anos 
-~· EFEITOS 

T. sup.Admi. T. Sup.Admi. T. Sup.Admi T. Sup.Admi. 
M eel A T c INTER 

Item 4 7.0 6.75 6.5 7.0 6.8 6.4 6.4 6.87 n.s n.s n.s n.s 
Item 5 4.5 7.75 4.4 ·1.17 6.2 4.9 4.6 5.07 n.s n.s n.s n.s 
Item 6 6.0 5.88 5.2 5(;:2 6.8 6.0 6.0 6.13 n.s n.s n.s n.s 
Item 7 2.5 1.12 2.9 IKl 4.8 2.64 3.5 2.93 ** n.s *** n.s 
Item 8 6.5 6.62 6.11 hKl 7.0 5.91 5.7 6.2 n.s n.s n.s n.s 
Item 9 3.6 4.25 tl,7;~ \.) 4.77 4.82 6.2 3.82 ** n.s n.s CxT''' 
Item 10 4.) 5.12 !1.'71] ·1.8.1 5.25 5.18 4.7 4.83 n.s n.s n.s n.s 
Item !I 4.7 4.38 4.19 ),Sl 6.20 6.09 5.4 5.07 ** n.s n.s n.s 
Item 12 6.75 6.0 ) 8 5.67 6.6 6.4 5.9 6.7 n.s n.s n.s n.s 
Item 13 4.5 3.8 4.4 ·U 5.5 4.8 4.5 3.7 n.s n.s n.s n.s 
Item 14 6.0 5.8 5.9 6.2 6.7 6.7 5.5 6.2 n.s n.s n.s n.s 
Item IS 5.0 4.7 4.'1 5.9 5.2 4.6 4.1 4.2 n.s n.s n.s n.s 
Item 16 6.5 6.5 6.6 6.2 6.5 6.7 5.8 6.4 n.s n.s n.s n.s 
Item 17 5.5 5.3 6.0 5.1 6.7 5.3 5.7 6.0 n.s n.s n.s n.s 

Legenda: ***p<.Ol ** p<.05 *p<.07 ALP/\= .55 sd=.56. 

Os nossos dados, tabela 1, diio apoio a ideia de que os funciomirios publicos 
reconhecem ter o faxe um impacte positivo na eficiencia dos servi~os. A nossa hip6-
tese, H: 1, admitia que os indivfduos que ha mais tempo usavam o faxe teriam uma 
opiniiio mais favoravel sobre o faxe, a ANOVA niio apoia a nossa hip6tese. 0 tempo 
de utiliza~iio niio parece ser determinante para diferenciar a aprecia~iio subjectiva 
que os indivfduos da nossa amostra fazem sobre os efeitos do faxe nos servi~os. 
A variavel tempo (T) em interac~iio com a categoria profissional (C), F(l ,3)=3.77 
p<.055, revela um efeito sobre o item 9 (0 faxe niio e um bom instrumento para 
envio e recepyiio de documentos). Este efeito de interac~iio e necessariamente com
plexo e de diffcil interpreta~iio, mas podemos ver pela tabela que os tecnicos supe-
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riores sao mais concordantes em considerar o faxe um bom instrumento para o 
envio e recep~ao de documentos, ocorrencia que da algum apoio a nossa hip6tese, 
H:2, pois esperavamos que os funcionarios administrativos manifestassem uma opi
niao menos positiva face ao faxe. Curiosamente, a variavel tempo, neste item, 
parece ter um efeito negativo, ou seja, os sujcitos que ha mais tempo usam o faxe 
sao menos concordantes em considerar o faxe um bom instrumento para enviar e 
receber todo o tipo de documentos. Eventualmente a experiencia, em termos de 
tempo, pode facilitar uma atitude mais crftica face a utiliza~ao indiscriminada do 
faxe na troca de documentos. Mas, os dados revelam igualmente que a variavel area 
funcional, F(l,3)=3.185 p<.07, afecta o item 9, facto que refor~a a ideia de que as 
variaveis contingenciais do servi~os sao igualmente importantes e talvez por essa 
razao os indivfduos a trabalhar nos servi~os de educa~ao sejammais concordantes 
em reconhecer o faxe como um bom instrumcnto na troca de documentos. 

Da manipula~ao das nossas variaveis independentes resulta um efeito da area 
funcional, F(1,3)=7.58 p<.006, e categoria profissional, F(1,3)=7.346 p<.008, sobre 
o item 7 ( 0 faxe contribui para alterar as relav)es hierarquicas), facto que aponta 
para que a introdu~ao e uso do faxe nao implica altera~oes nas rela~oes hierarqui
cas. A tecnologia por si s6 nao altera clcmcntos da estrutura organizacional (Steers, 
1988), nem os procedimentos. Verificamos igualmente com esta informa~ao que a 
administra~ao publica, ainda que introduza tecnologias, nao muda o padrao tradi
cional de rela~ao hierarquica. Outro efcito cl a variavel area, F(l ,3)=4.11 p<.046, 
sob re o item 11, ilustra que os indivfduos a trabalhar nos servi~os de educa~ao sao 
mais concordantes em considerar que o faxc dificulta o controle da comunica~ao 
nos servi~os. Provavelmente, a velocidade, rapidez e facilidade no envio de mensa
gens torna mais dificil aos funcionarios controlar a circula~ao de documentos e 
comunica~ao. Outra hip6tese que podera ajudar a compreender este dado, estara 
relacionada com a possivel sobrecarga de informa~ao e consequente stress, que o 
uso do faxe poder gerar em a1guns servi~os. 

A nossa escala, ancorada em 7 pontos, apresenta fraca consistencia interna (Cor
tina, 1993), ainda que dentro dos valores encontrados por Brooks e al. (1994) na 
analise de outros instrumentos de medida sobre o efeito das tecnologias, escalas 
ancoradas em 5 pontos, referenciando valores de alpha num intervalo de .5 a .75. 
Ainda assim os valores sao aceitaveis. 
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Tabela 3 

FACTOR I FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR4 FACTOR 5 FACTOR 6 

ITEM I6 .82583 
ITEM I7 .64386 
ITEM I4. .80S33 
ITEM I2 .698II 
ITEM II .6II84 
ITEM 8 .780411 
ITEM4 .6334S 
ITEMI3. .77872 
ITEM IO 
ITEM 7 .84S3I 
ITEMS .76092 
ITEM 6 .73870 
ITEM 9 .64266 
ITEM IS .SII89 

Tabela 4 

FINAL STATISTICS 

V ARIA VEL COMUNALIDADE ''' FACTOR EIGENVALUE o/c DE VAR o/c ACM 

ITEM 4 .68862 ' 2.40933 17.2 7.2 
ITEMS .74077 ,, 2 1.94003 13.9 3LI 
ITEM6 .60732 * 3 1.46834 10.5 41.6 
ITEM 7 .85003 * 4 1.28096 9.I S0.7 
ITEM 8 .68375 * 5 I. 1S936 8.3 59.0 
ITEM 9 .62732 * 6 1.06883 7.6 66.6 
ITEM IO .39223 * 
ITEM I1 .68856 ,, 
ITEM 12 .76412 * 
ITEM 13 .67440 
ITEM 14 .72098 ,, 
ITEM 15 .58056 ,, 
ITEM 16 .74422 
ITEM 17 .56396 * 

Sujeitando a nossa matriz de dados, do item 4 ao item 17, a uma am'ilise de com
ponentes principais, foram extrafdos 6 componentes principais, responsaveis por 
66.6 % da variancia (tabela 3 e 4 ). Para melhor interpreta9ao dos resultados deno
minemos os factores: 

Factor I - Moderniza9ao da Administra9ao Publica 
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Factor II- Meio de comunicayao 
Factor Ill Velocidade na comunicayao 
Factor IV- Redu9ao de custos 

-Factor V- Relay5es hierarquicas 
-Factor VI- Importancia do faxe no servi9o. 

Manipulando as nossas variaveis independentes (area funcional - finanyas e 
educayao -, tempo de utilizayao do faxe mais ou menos de cinco anos -, e cate
goria profissional t. superiores e aclministrativos -), observamos um efeito prin
cipal da variavel area funcional, F (1 ,3)=3.491 p< .06, sobre o factor II. Os indivf
duos a trabalhar na area da educayao sao mais concorclantes cm considerar o faxe 
um bom meio de comunicayao. 

Encontramos tambem um efeito principal, F(l,3)=3.610 p<.016, sobre o factor 
Ill, cla responsabilidadc da variavel categoria profissional, F(l ,3 )=5. 720 p<.O 19, e 
da area funcional, F(l ,3)=4.76 p<.028. Verificarnos aincla um efeito de interacyao 
entre a area funcional eo tempo de utili1.ayao do faxe, F(l,3)=4.702 p<.033, sobre 
o mesmo factor. Relativamentc a este factor os tecnicos superiores, em especial os 
que trabalham nos serviyos das finan9as, silo mais concordantes em que o faxe seja 
ummeio rapido de estabeleccr a comunicayiio. Facto que e consistente com a nossa 
hip6tese, H:2. 

Relativamente ao factor IV encontramos um efeito de interacyao, area funcional 
X tempo de utilizayao, F(l,3)=4.806 p<.033. Embora de diffcil interpretayao, este 
efeito revela uma tendencia para que os sujeitos percepcionem o efeito do faxe na 
reduyao dos custos, nomeaclamente do papel, diferido no tempo em conjugayao com 
a frequencia da utilizayao desta ferramenta. 

Encontramos igualmente um efeito da variavel area funcional, F(l ,3 )=5 .119 
p<.026, sobre o factor V e, F(l,3)=5.66 p<.02, para o factor VI. Esta ocorrencia 
demonstra que os sujeitos a trabalhar na area das finanyas sao quem menos con
corda que a introdu9ao do faxe tenha alterado as relay5es hierarquicas no servi9o ou 
que tenha pcrmitido maior autonomia dos funcionarios. Esta diferen9a e compreen
sivel dadas as finalidades e procedimentos especificos destas duas <lrea de trabalho. 
Relativamente ao factor VI sao os funcionarios dos serviyos de educayao quem mais 
concorda em considerar o faxe um instrumento importante na realizayao clas suas 
tarefas. 

A manipulayao das nossas variaveis independentes, sobre o numero meclio de 
faxes enviados e recebidos, apresentou os resultados da tabela 2. 
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Tabela 2 

Finan<;as Educa<;ao 

+ 5 Anos -5 anos + 5 Anos - 5 anos 

T. sup.Admi. T. Sup.Admi. T. Sup.Admi T. Sup.Admi. 
Med A T 

N. o med. 
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EFEITOS 

C INTER 

de faxe 
enviados 42.0 3.2 4.95 6.25 7.5 1.64 4.26 8.0 n.s ** n.s AxTxC"'*''' 

N. 0 mcd. 
de faxe 
recebidos 32.0 

Legencla: ** p<.002 
*** p<.001 

5.25 5.58 3.92 7.25 18.27 4.79 7.6 n.s 1" 1' n.s AxTxC*''''' 

Verificamos a existencia dum efeito da variavel tempo de utilizac;:ao. 
F( 1,3)=3.521 p<.002, sobre o numero de faxes enviados e, F(1,3 )=3.731 p<.002, 
sobre o numero de faxes recebidos. 0 padrao destes resultados apoia a nossa hip6-
tese, H:4, a qual previa que o uso do faxe no envio e recepc;:ao de documentos cres
ceria com o tempo e indirectamente a nossa hip6tese, H:2. Estes resultados pare
cem-nos ser concordantes com Warnery & Holmlov (1994), segundo os quais o uso 
do faxe e fortemente influenciado pelo tempo de uso e pelo numero de utilizadores, 
ou seja, o numero de faxes enviados e recebidos aumenta com o numero de servi
c;:os que usam faxe e com o tempo da sua instalac;:ao efectiva. 

Relativamente ao tipo de documentos cnviados e recebidos por faxe, conforme 
grafico 4 e 5, dominam os offcios, informac;:oes e convocat6rias. Nao existem dife
renc;:as entre as areas funcionais e categorias funcionais. 

A troca de informac;:6es privadas surge com alguma expressao e de certo modo 
demonstra que os sujeitos da amostra recorrem com alguma frequencia a este novo 
canal de comunicac;:ao. Ta1vez isto possa demonstrar alguma tolerancia dos servi
c;:os e dos sujeitos em trocar informac;:6es privadas sem garantia de controlar a sua 
exposic;:ao a curiosidade alheia. 

Os estudos sobre as atitudes face as tecnologias de informac;:ao, tem ilustrado 
que existem varias dimens6es na disposic;:ao atitudinal (Lee, 1970, Gardner, 1989, 
Brooks & Sulsky, 1994) dos sujeitos: a) a crenc;:a na utilizac;:ao da tecnologia como 
ferramentas uteis para o indivfduo e sociedade, b) crenc;:a de que as tecnologias con
trolam os indivfduos e superam as suas capacidades. A predisposic;:ao para os sujei
tos verem a tecnologia como algo benefico ou algo de que desconfiam, influencia a 
apreciac;:ao que fazem sobre as vantagens ou ganhos que podem ser adquiridos com 
a sua utilizac;:ao. 
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Neste trabalho utilizamos alguns itcns scmelhantes aos utilizados noutras esca
las para medir a predisposi9ao ou a clisposiyao atitudinal dos sujeitos face as tecno
logias de informa9ao. A esca\a tipo Likcrt, l'oi ancorada em 7.pontos. A consisten
cia interna, medida pelo alpha (tabcla 5) de Cronbach, e de .75 e e comparavel com 
outras do mesmo genero, rcl'cridas cm Gardncr ( 1989), e Brooks & Sulsky (1994 ). 
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Se tivermos por base os scores totais dos iteml (Gostaria de realizar grande 
parte do meu trabalho utilizando novas tecnologias (computadores, modemfaxes, 



ete), item2 (A introclu~ilo de tecnologias de infonml~ilo no meu servi~;o aumentou a 
minha satisfa~ilo no trabalho) e item3 (Eu gostaria de aprender a utilizar as tecno
Jogias de infonmt~;ilo no meu trabalho) e correlacionarmos eo m o scores totais dos 
item 4 a 17, verificamos o seguintc coeficiente de correhll;ilO r=.287 p<.()], Estes 
dados dilo apoio a nossa hip6tesc. H:l ou seja, os indivfcluos que tem disposi~;ilo 
atitudinal mais favor8vel face as tecnologias de infonmt~ilo em geral tenc!erilo a per
cepcionar a utiliza~ilo do faxe na administra~ilo publica como mais vantajosa. 

Com o objectivo de cleterminar qual dos items L 2 e l seriam os melhores pre-
clictores dos scores totais dos items 4 a 17. construimos um modelo de regressilo 
considerando o scor total dos iten.\ .. } a 17 como variavel depenclente c os itens 1. 2 
e 3. como vari<1veis inclependentcs. Fm seguida realizamos uma analise Stepwise. 

No modelo cle regressilo aprcscntado. verificamos que o item 2 e responsavel por 
309( cl a variancia do resultado finaL R 2 = 30 desta forma a percep9ilo das vantagens 
da tecnologia da informa~;lio parecc scr fortemente influenciada pela satisfa~;lio que 
gera no local de trabalho. 

4- DISCUSSAO 

Os clados agora apresentados indicam uma aprecia\~lio positiva das vantagens na 
utiliLa~ilo do faxc. No entanto, a nossa hip6tese, H: 1. nilo aprcscnta suporte. ou seja. 
o tempo de experiencia na utiliza~ilo do faxe nlio contribui para uma opiniilo mais 
favoravel do seu uso, aincla que ini'lucncie o aumento da sua uti1iza~;ilo. H:2. 

Eventualmente o tempo de expericncia podera facilitar o conhecimento e per
cep~ilo de aspectos menos positivos na cornunica~;ilo via faxe ou de situa~oes de tra
balho geradas a partir do faxc. Corrobora esta hip6tese o facto de os nossos dados 
revelarem igualmente que muitos sujeitos tem a icleia de que o faxe clificulta o eon
trole das comunica~oes nos scrvic;os. A velocidacle na transmissilo e circula~ilo de 
infonm1~;ilo introduzicla pelo raxc podera nalguns casos favorecer um sentimento 
por parte dos trabalhadores, de pcrda de controlo facto que podera gerar alguma 
incomodidacle. 

0 nosso trabalho reabre a discusslio sobre o impacte da tecnologia, no caso o 
f)txc, na estrutura da organint~ilo c na redefini~;ilo dalguns processos de trabalho. 
E uma rela~;ilo complexa que s6 podera ser compreendida a partir da analise de 
variaveis contingenciais e intcrnas aos pr6prios servi~os. No entanto. os dados pare
cem dar razilo a tese de Schein ( 1965). no caso do faxe, ou seja. este ao ser intro
c!uziclo pouco altera as tarefas e estruturas da organiza~;ilo. 

Outra imp1ica~;lio dos nossos daclos refere-se a rela~ilo entre a disposi~;ilo atitu
dinal face a tecnologia e ao uso do f~1xe, facto que e consistcnte com outros estuclos 
(Chao & Kozlowski, 1986. Brooks, 1994) e re for~; a o interesse ncstc tipo de infor
ma~lio para a gestlio de processos de mudan~;a tecno16gica dentro das organiza~;ocs. 
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Por exemplo, Chao & Kozlowski, (1986), mostram que uma atitude negativa face a 
tecnologia, gera elevados niveis de ansiedade e acidentes de trabalho em processos 
de introdu~ao de novos sistemas tecnol6gicos. 

No futuro interessa aprofundar a constru~ao e aperfei~oamento das escalas uti
lizadas e confronta-las com medidas objectivas de modo a discutir a rela~ao entre 
ganhos percepcionados e ganhos reais gerados pela introdu~ao de sistemas tecnol6-
gicos nas organiza~oes. 

Seria igualmente interessante dar continuidade a analise desta tematica e apro
funclar outras areas de estudo que nos permitissem por exemplo tipificar os ganhos 
produziclos pela introclu~ao do faxe ou outras tecnologias e comparar cliferentes 
organiza~5es publicas e privadas. 

A compara~ao entre varias areas funcionais cleveria ser igualmente aprofunclacla 
de modo a iclentificar variaveis contingenciais determinantes para a aclop~ao com 
sucesso de tecnologias de informa~ao. 
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