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Resumo 

Este trabalho apresenta uma sistemati- 

zagao dos dados de registros de patentes 

no Brasil, no pen'odo de 1830 a 1891, e 

procura mostrar que existe uma estreita 

rela^ao entre as patentes registradas e a 

estrutura produtiva prevalecente. Ao mes- 

mo tempo, sugere-se uma relagao entre o 

numero e a diversificagao das patentes e o 

desenvolvimento cientffico-tecnologico do 

pai's, e, em alguns casos, do exterior, em 

face da internacionalizagao do sistema de 

patentes do pai's. O trabalho esta dividido 

em quatro segoes. Na primeira e feita uma 

revisao da literatura de inovagoes tecnolo- 

gicas quanto ao patenteamento e sua rela- 

gao com as atividades produtivas e inven- 
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drina e Doutorando do IPE/USP. 
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tivas; a seguir, faz-se um breve resumo da 

evolugao da legislagao sobre patenteamen- 

to no Brasil e no exterior no pen'odo 

analisado. Na terceira segao caracteriza-se 

a estrutura economica do pai's no seculo 

XIX e analisa-se sua relagao com os regis- 

tros de patentes. For ultimo, apresentam- 

se algumas conclusoes e implicagoes da 

analise. 

Abstract 

This paper shows a sistematization of 

the data for granted patents from 1830 to 

1891 in Brazil and, it argues that there is 

a strict relationship between those patents 

and the contemporary productive structure. 

At the same time, it is suggested a relation- 
ship between the number and diversification 

of patents and, the scientific-technological 

development of Brazil or in some cases, 

from abroad due to the internationaliza- 

tion of the national system of patents. 

The paper comprises four sections. In the 

first, it is made a survey of the literature 

on technological innovation. The second 

section shows a brief account on the evo- 

lution of the national and international 

ESTUDOS ECONOMICOS 16(2):205-225 MAIO/AGO. 1986 

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Cadernos Espinosanos (E-Journal)

https://core.ac.uk/display/268340363?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
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legislation of patents for the chosen pe- 

riod of time. In the third section, after a 

characterizing the economic structure of 

Brazil on the ninetenth century, it is ana- 

lyzed its relationship with the granted pa- 
tents. Finally, it will be shown some con- 

clusions and implications from the pre- 

vious sections. 

Introdugao 

As discussoes sobre as questoes relati- 

vas as inova<?5es tecnologicas voltaram a 

ganhar espaco na literatura economica. 

Dentro desse debate e tentativa de incor- 

porar as contribuigoes a teoria economica 

destacam-se os trabalhos que analisam os 

registros de patentes. Espera-se, frequente- 

mente, que tais registros auxiliem no en- 

tendimento da relagao entre o comporta- 

mento das atividades de invengao e inova- 

gao e as atividades produtivas propriamen- 

te ditas. Espera-se tambem que atraves 

destes estudos se identifique o grau de 

desenvolvimento cientrfico-tecnologico da 

sociedade. 

No caso brasileiro e quase inexistente o 

registro de trabalhos sobre patentes. Isso 

parece refletir o fato de serem ainda mais 

recentes, no pai's, as discussoes em torno 

das questoes de Economia da Tecnologia. 

E explicado tambem pela falta de sistema- 

tizagao dos dados de patentes no Brasil, 

apesar da primeira legislagao sobre o as- 

sunto ter surgido ha mais de 150 anos. 

O objetivo deste trabalho e analisar a 

evolugao dos registros de patentes no Bra- 

sil, no perfodo de 1830 a 1891; avaliar a 

relagao entre esses dados e a estrutura 

produtiva vigente no pen'odo; e inferir 

sobre o correspondente grau de desenvol- 

vimento cienti'fico-tecnologico do pai's. 

Nestes termos, duas hipoteses destacam-se 

entre as varias questoes abordadas. A pri- 

meira indaga sobre a possfvel relagao en- 

tre patentes registradas e estrutura produ- 

tiva. A segunda sugere os registros de pa- 
tentes como um possfvel indicador da 

capacitagao tecno-cientffica do pai's na- 

quele pen'odo. 

Os dados de patentes utilizados neste 

trabalho foram coletados por Clovis da 

Costa Rodrigues (1973), enquanto a siste- 

matizagao dos mesmos foi feita por Cruz 

(1984). A escolha do pen'odo deveu-se a 

duas razoes. Primeiro, a disponibilidade 

dos dados cobria muito bem o pen'odo 

que vai da Primeira Lei de Patentes 

(1830) ate 1891; Segundo, os estudos so- 

bre registros de patentes e sua relagao 

com a estrutura economica inexistem para 

o pen'odo. Varias fontes estatfsticas e da 

Historia Economica do Brasil foram utili- 

zadas para se obter uma aproximagao do 

perfil da estrutura produtiva do pai's no 

seculo XIX. Entre elas, as mais importan- 

tes foram os Censos Industriais de 1907 e 

1920 e dados de exportagao dos produtos 

primaries. 

O trabalho esta dividido em tres partes. 

Na primeira 6 feita uma breve revisao do 

papel das patentes nos estudos sobre mu- 

dangas tecnologicas. A seguir apresenta-se 

a evolugao da legislagao sobre patentes, 

no exterior e no Brasil, relativas ao seculo 

passado. Na terceira parte caracteriza-se a 

estrutura produtiva do pai's e compara-se 

com os dados globais e setoriais dos regis- 

tros de patentes do pen'odo de 1830 a 

1891, no Brasil. Ao final apresentam-se 

alguns comentarios sobre as hipoteses for- 

muladas. 

1. Patentes na Literatura sobre Mu- 

dancas Tecnologicas 

A referencia teorica seguida por este 

trabalho e comprometida com as ideias 

schumpeterianas, quanto ao papel das mu- 

dangas tecnicas no desenvolvimento eco- 

nomico. Outros autores tambem nao igno- 

raram esse papel das mudangas tecnicas e 

entre eles encontram-se Marx, Veblen e 

Kuznets. Por outro lado, a quase totalida- 

de dos economistas, durante muito tempo 

apos a publicagao da Teoria do Desenvol- 
vimento Econdmico de J. Schumpeter, em 
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1911, continuaram considerando o pro- 

gresso tecnico como parametro desvincula- 

do do processo de desenvolvimento eco- 

nomico, refletindo, em parte, sua forma- 

pao marshaliana. N^ssa tradipao, a mudan- 

pa t^cnica 6 tratada como variavel exoge- 

na no perfodo relevante de analise (curto 

prazo) e o "estado das artes" — conjunto 

de conhecimentos dispom'veis — 6 acessf- 

vel a todos os agentes econdmicos. Assim, 

a questao tecnologica nao existe, pois, na 

prateleira do conhecimento tecno-cientffi- 

co, a qua! todos tern acesso, existe uma 

infinidade de tecnicas prontas para serem 

utilizadas e cuja escolha e determinada 

exclusivamente pelos pregos relatives dos 

fatores, que orientam as decisoes de maxi- 

mizagao de lucro daqueles agentes. Como 

lembra Schmookler (1966), a economia 

classica e neoclassica parecem adaptar-se 

melhor a analise de replication do que a 

de mudanga tecnica. 

Esta ultima, a mudanga tecnica, tor- 

nou-se a grande incognita da economia 

moderna, tanto que nas ultimas decadas 

tem-se observado um aumento nas preocu- 

pagbes dos economistas com a contribui- 

gao do progress© tecnico no desenvolvi- 

mento economic©, sob o qual se concen- 

traram esforgos nos anos 50 e 60. Nos 

anos mais recentes tem-se acentuado o 

debate em torno das questoes de mudanga 

tecnica como uma arma da concorrencia 

intercapitalista. Neste sentido, e na orien- 

tagao deste trabalho, surgem autores co- 

mo Freeman, Nelson, Rosenberg e outros. 

Eles, juntamente com varies outros que 

poderiam ser citados, tem-se preocupado 

com a questao da mudanga tecnica em 

seus aspectos economicos e, frequente- 

mente orientados pelo paradigma schum- 

peteriano, o qual sugere que as inovagoes 

(e invengoes) ocorrem em forma de enxa- 

mes (clusters), portanto, descontmuas, e 

que causam ondas de prosperidade. 

Dentro desse debate sobre o papel das 

mudangas tecnicas^ um destaque e dado 

ao problema da invengao, inovagao e pa- 

tentes. O que se compreende por cada um 

desses conceitos nem sempre e fruto de 

consenso entre os especial istas da area. 

Neste aspecto segue-se neste trabalho a 

orientagao de Freeman {1982a e 1982b)r 

mais do que de qualquer outro autor. 

Invengao e a primeira ideia, esbogo, 

piano de um novo produto, processo ou 

sistema, o qual pode ou nao ser paten- 

teado. Inovagao e a primeira introdugao 

de um novo produto, processo ou sistema, 

na atividade economica ou social. Patente 

e um instrumento legal de defesa do autor 

de um novo produto, processo ou sistema, 
que Ihe garante exclusividade (temporaria) 

de uso. 

Acredita-se que definidos desta forma 

os tres conceitos parecem menos contro- 

vertidos, permanecendo, no entanto, algu- 

mas implicagoes do tipo: que fatores de- 

terminam a atividade de invengao? Todas 

as invengoes tornam-se inovagoes? Qual o 

tempo que leva para uma invengao ser 

aplicada comercialmente? Por que se de- 

seja patentear as invengoes? Quais as in- 

vengoes que sao patenteaveis? Quando 

ocorrem os booms de invengoes e inova- 

gbes? Quais as consequencias de tais 
booms? Qual a causalidade da relagao en- 

tre ondas (enxames) de invengao (inova- 

gao) e de investimentos (science-push ou 

demand-putDl 

Todas essas questdes merecem respos- 

tas, e tais respostas fazem parte do pro- 

prio debate que se trava na diregao de 

uma "teoria da mudanga tecnica" No en- 

tanto, elas foram aqui colocadas apenas 

para situar melhor o referencial sob o 

qual sera analisado o registro de patentes 

no Brasil. De uma maneira geral esse refe- 

(1) Mudanga t6cnica 6 entendida aqui como 
a utilizagao de m6todo ou insumo novo 
ou a produgao de um novo produto. Ver 
SCHMOOKLER (1966) e SCHUMPETER 
(1982). 
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rencial entende que as invenpoes muitas 

vezes nao sao utilizadas comercialmehte, 

ou seja, nao se tornam inovapoes e que 

dentre estas apenas aquelas radicals ou 
maiores sao capazes de induzir (ou estao 

associadas a) ondas de investimentos. 

Segundo Usher (1971) a atividade de in- 

venpao caracteriza-se por um process© de 

smtese cumulativa que ocorre em quatro 

estagios. Para ele, que se baseia na escola 

psicologica Gestalt, essa atividade nem e 

obra exclusive de genio, como pensam os 

transcendentalistas, nem 6 uma obra me- 

canicista, que ocorre como resposta a uma 

demanda por inventos novos. Na visao 

dessa escola, um ato de criapao da mais 

alta ordem seria antecedido, seria "prepa- 

rado" atraves de um conjunto de atos 

criativos de ordem inferior, que daria a 

smtese cumulativa, caracterizando um Ion- 

go processo e utilizando-se tanto do ski// 

quanto da atividade de insight Tambem 

nessa visao nao e dado muito peso ao 

registro e mohopolio de patentes como 

forma de estimular a atividade inventiva. 

Dentro dos conceitos acima, de invencao 

e inovapao, na visao da Gestalt o primeiro 

fica mais proximo do segundo do que na 

visao transcendentalista. Por outro lado, a 

visao mecanicista e a que mais aproxima 

uma atividade da outra, fazendo crer que 

a invenpao ocorre pelas necessidades do 

homem. 

Se o ato de inventar nao e estreitamen- 

te ligado e puxado pela demanda de mer- 

cado, torna-se claro que nem sempre os 

inventos sao aplicados comercialmente, 

pelo menos de imediato. Como lembra 

Usher (1971) isso nao significa, por outro 

lado, que os inventos sejam exclusivamen- 

te obras do acaso criativo. Algum vmculo 

deve existir entre estes e a reaiidade eco- 

nomica e social. Assim, pode-se esperar 

que as invenpoes, quando geradas sem an- 

terior variapao na demanda, tornem-se 

inovapoes, no sentido dado acima, mais 

cedo ou mais tarde. Nao se deve esquecer, 

contudo, que tal fato pode nao acontecer 

devido as possi'veis mudancas nos precos 

relatives ou outros fatores referentes ao 

mercado. O tempo que leva para uma 

invenpao se tornar inovapao, ou seja, ser 

aplicada comercialmente, depende de va- 

ries fatores, tais como: desenvolvimento 

adicional do produto ou processo, necessi- 

dade ou nao de novos investimentos, con- 

dipoes favoraveis de mercado etc. Segundo 

Mensch (1975) este tempo tende a dimi- 

nuir nos pen'odos de depressao, ou seja, o 

lead time das invenpoes se tornarem ino- 

vapoes e menor nos pen'odos de crise do 

que naqueles de prosperidade(2). Este ra- 

ciocmio embute a tese de que a "crise e a 

mae da criapao" o que nao parece estrita- 

mente verdadeiro. No entanto, verdadeira 

ou falsa a hipotese de Mensch, nao se 

deve perder de vista a questao que Ihe 

esta subjacente, qual seja, a invenpao pode 

nao se tornar inovapao ou pode vir a se-la 

apenas depois de um longo pen'odo. Isso 

implica que o registro de patentes de in- 

venpao pode nao ser um bom indicador 
de inovapoes, embora o seja para medir a 

atividade inventiva. 

Antes de discutir que invenpoes sao 

patenteaveis, devem ser esclarecidos os 

motives que levam os inventores a paten- 
tear suas invenpoes. Em primeiro lugar, e 

obvio que o direito de monopolio de uso 

da criapao e o principal incentive para o 

registro de patente. Esse direito funciona 

como uma recompensa a atividade inventi- 

va embora se possa questionar ate que 

ponto o monopolio e um incentive para 

essa atividade. Na fase atual do capitalis- 

mo, onde as empresas realizam atividade 

de P & D de forma profissional, o registro 
de patentes torna-se uma arma imprescin- 

divel da concorrencia intercapitalista, pois 

o monopolio do uso representa uma ga- 

rantia, embora as vezes nao de todo efeti- 

va, contra "espionagem" e copia por parte 

dos concorrentes. Na fase concorrencial 

(2) MENSCH, G. Das techno/ogische patt: in 
novationen uberwinden die Depression 
Frankfurt, Umschan, 1975, citado po 
FREEMAN (1982b). Este faz uma intt 
ressante crftica ao trabalho de Mensc 
(Ver cap. 3). 
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do capitalismo no seculo passado, em que 

os inventos eram mais resultado de esfor- 

<?o individual, o incentivo para o registro 

de patente parecia residir mais no direito 

de exploragao comercial do invento por 

parte do proprio inventor ou na venda do 

direito a um terceiro, que tambem 4 pre- 

visto em lei, do que por qualquer outro 

motivo vinculado a concorrencia ou algo 

semelhante. 

Apresentadas as razoes que levam os 

indivfduos e empresas a patentearem seus 

inventos e observado que as invenpoes 

nem sempre tornam-se inovapoes, poder- 

se-ia agora perguntar se todas as invenpoes 

sao patenteaveis. A resposta e negativa 

porquanto boa parte das invenpoes nao 

sao passi'veis de patenteamento pelo sim- 

ples fato de que o sistema de patentes 

nao poderia garantir o monopolio de uso 

para os autores de certos produtos ou 

processes. Por exemplo, a semente de mi- 

Iho hTbrido nao poderia ser patenteada 

porque ninguem poderia controlar a re- 

produpao de sementes. Outros exemplos 

poderiam ser dados, inclusive relatives ao 

setor industrial, que aparentemente e me- 

nos sujeito a "espionagem" ou copia. Este 

fato contribui para que os registros de pa- 

tentes nao sejam um bom indicador de 

inovapao. Nesse caso, pode haver inova- 

poes para as quais nao existem os respecti- 

vos registros de patentes. Ou seja, e o 

oposto do caso anteriormente citado — 

existe a invenpao e a patente e nao existe 

a inovapao. 

Como foi salientado acima, o paradig- 

ma schumpeteriano aceita que as inova- 

poes ocorram na forma de ondas. Assim, 
dever-se-ia esperar que houvesse ups e 

down na atividade de inovapao (e inven- 

pao). A questao de se saber quando ocor- 

rem os booms ou as ondas de inovapao (e 

invenpao) esta estreitamente relacionada a 

causalidade da relapao entre invenpao e 

inovapao e os gastos com investimento. 

Ou seja, no fundo e tentar saber se a 

"teoria das mudanpas tecnicas" deve pau- 

tar-se sob a hipotese de science-push, em 

que as invenpoes, descobertas, inovapoes 

etc, impulsionam o desenvolvimento da 

economia; ou se ocorre o fenomeno inver- 

se, no qual a demanda puxa o desenvolvi- 

mento cientffico e tecnologico {demand- 

pull). 

Essa questao da causapao esta estreita- 

mente vinculada ao nome de Schumpeter, 

que admite, na sua Teoria do Desenvolvi- 

mento Econdmico, que as inovapoes (nao 

as invencSes) geram ondas de prosperida- 

de (science and technology-push). Em 

Capitalismo, Socialismo e Democracia 

(1961) o mesmo autor admite uma produ- 

pao endogena de P & D, gerada nos labo- 

ratorios das grandes corporapoes, e admite 

a hipotese de demand-pull, ou seja, endo- 

geniza o progress© tecnico. Como enfatiza 

Freeman (1982b), esses dois model os de 

Schumpeter, antes de constitui'rem qual- 

quer contradipao no pensamento do au- 

tor, na verdade se complementam. 

As duas versoes sobre o papel das mudan- 

pas tecnicas e sua relapao com o desenvol- 

vimento economico devem ser vistas como 

uma simbiose, em que o progresso tecnico 

determina o grau de desenvolvimento 

cienti'fico-tecnologico e vice-versa. Assim, 

qualquer posipao radical que nao veja o 

carater interdependente desses dois pro- 

cesses (desenvolvimento cienti'fico-tecno- 

logico e desenvolvimento economico) 4 

parcial e pouco se presta a uma analise 

historica dos modernos setores indus- 

triais^. 

A compreensao dessa relapao entre de- 

senvolvimento cienti'fico-tecnologico, ino- 

vapao e estrutura produtiva e que, em 

ultima analise, ajuda a entender as ques- 

toes, que sao objeto deste estudo, da evo- 

(3) Sobre esses pontos veja FREEMAN 
(1982b, cap. 2). Ele apresenta uma inte- 
ressante interpretapao dos modelos de 
SCHUMPETER (1982 e 1961). Ver tam- 
bem a relapao que o autor fez entre a 
teoria de SCHMOOKLER (1966) - "De- 
mand-led theory of invention and innova- 
tion" - e de SCHUMPETER. 
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lugao dos registros de patentes no Brasil, 

no pen'odo de 1830 a 1891. Para isso 

utilizam-se os dados de patentes comopro- 

xy para inovapao. Reconhece-se que essa 

proxy e imperfeita, ja que o registro de 

patentes presta-se mais ao estudo de in- 

venpoes do que de inovapoes, conforme 

salientado anteriormente. Por outro lado, 

as limitapoes de dados para substituf-lo 

empiricamente na definipao de inovapoes 

inexiste, para o pen'odo. Dm outro ponto 

a favor do uso dessa proxy neste estudo 

diz respeito a legislacao prevalecente no 

Brasil aquela epoca. Como sera mostrado 

na proxima sepao, grande parte das paten- 

tes registradas estavam estreitamente vin- 

culadas as atividades produtivas, at6 mes- 
mo por uma questao legal, uma vez que o 

alvara de 1809 e as duas primeiras leis de 

patentes estabeleciam prazo para a utiliza- 

pao comercial da patente, sob pena de 

serem extintas. Ademais, uma clausula pa- 

ra o registro da patente era que o invento 

oferecesse resultado pratico industrial. 

Neste caso especffico a invenpao quase se 

confunde com inovapao e o registro de 

patentes torna-se uma boa proxy para fins 

de analise daquelas relapoes. Por outro 

lado, nao se deve perder de vista que, a 

despeito dessas disposipoes legais, existem 

muitas falhas na aplicabilidade das mes- 

mas. 

2. Evolucao da Legislapao de Patentes 

Evolupao Historica Internacional 

Ate as transformapoes socio-economi- 

cas que ocorreram a partir do seculo 

XVIII, ao que parece, nenhum outro pafs 

ou cidade, exceto Veneza (1474) e a In- 

glaterra (1623), estabeleceu uma legislapao 

sobre patentes. A proliferapao deste tipo 

de legislapao ocorreu somente a partir do 

final do seculo XVIII, sobretudo nos par- 

ses mais desenvolvidos, como por exem- 

plo, EUA (1790), Franpa (1791), Aus- 

tria (1810), Espanha (1826) e Alemanha 

(1877)(4>. 

(4) Veja BARBOSA (s.d.). 

A acelerapao da expansao do processo 

de desenvolvimento capitalista a m'vel 

mondial impedia que a acumulapao de ca- 

pital se realizasse dentro das fronteiras de 

urn pafs, sendo necessario, consequente- 

mente, o alargamento das fronteiras nacio- 

nais (desenvolvimento do com^rcio exte- 

rior, busca de novos locais para investir). 

Do mesmo modo, a internacionalizapao 

do capitalism© passou a exigir uma garan- 

tia internacional para a propriedade tecno- 

I6gica (BARBOSA, s.d.). Assim, em fins 

do seculo XIX, surgiram pressoes para a 

elaborapao de urn sistema internacional de 

patentes, bem como discussoes sobre o 

monopolio das invenpoes. 

Em 1873, foi organizada em Viena 

uma conferencia sobre o problema das 

patentes, com o proposito de estabelecer 

um acordo internacional. Em 1878 e 

1883, realizaram-se em Paris outras confe- 

rencias que, da mesma forma, nao propor- 

cionaram resultados positives. 

Ainda no ano de 1883, apos varias 

tentativas infruti'feras, firmou-se em Paris 

um acordo multilateral que estabeleceu a 

Convenpao Internacional para a Proprieda- 

de Industrial. Entretanto, nem todos os 

signatarios do Acordo de Paris possui'am 

legislapao de patentes (Sui'pa e Servia), ao 

passo que varios pai'ses nao participantes 

do acordo tinham seus sistemas nacionais. 

Este ultimo caso 6 ilustrado pelos EUA 

que assinaram o acordo somente em 

1887. 

A Convenpao de Paris estabeleceu uma 

Uniao Internacional para a protepao da 

propriedade industrial (Uniao de Paris), a 

qual ate o presente momento, possui 80 

pai'ses membros. 

O Acordo de Paris propos regras gerais 

que permitiram flexibilidade as legislapoes 

dos pai'ses membros, reconhecendo sua li- 

berdade basica para legislar conforme os 

interesses nacionais. Nao se organizou um 

verdadeiro sistema internacional da pro- 

priedade industrial, que o Acordo nao 
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se limitava as patentes, incluindo as mar- 

cas, modelos de utilidade, projetos indus- 

trials e referencias a repressao da competi- 

pao desleal. Todavia, mesmo considerando 

as diferenpas na legislapao dos pai'ses 

membros e nao-membros, pode-se fazer 

menpao a um "sistema" de patentes e 

marcas. Assim, o Acordo de Paris pode 

ser entendido como um esforpo no senti- 

do de uma ordenapao internacional das 

"regras do jogo" (Idem, s.d.} 

0 Acordo de Paris sofreu varias revi- 

soes desde o seu estabelecimento em 

1883, as quais foram realizadas em Bruxe- 

las (1900), Washington (1911), Haia 

(1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e 

Estocolmo (1967). Quanto a esta ultima, 

as principals alterapoes se deram no cam- 

po da importapao e uso da patente, bem 

como no que se refere as licenpas compul- 

sorias e caducidade. 

Brasil — O Alvara de 1809 

As medidas em favor da industria no 

pai's tern como ponto de partida o Alvara 

de 28 de abril de 1809, cujo conteudo 

dispunha sobre os direitos dos inventores, 

provendo-os de esti'mulos e garantias. lz 

fato notavel que, antes do Brasil, eram 

apenas 4 os pai'ses que protegiam legal- 

mente os inventores: Republica de Veneza 

(1474), Inglaterra (1623), Franpa (1762) 

e EUA (1790). Causa surpresa ainda 

maior a constatapao de que a Metropole, 

Portugal, regulamentou a apao dos inven- 

tores somente em 1868. 

O Alvara, em termos gerais, isentava do 

pagamento de direitos alfandegarios as 

materias-primas estrangeiras empregadas 

em manufaturas, ficando tambem livres da 

cobranpa de impostos as exportapoes de 

manufaturas. Nota-se uma primeira preo- 

cupapao com a protepao da industria tex- 

til nacional, quando o Alvara faz referen- 

cia a confecpao dos uniformes das Forpas 

Armadas pelas fabricas do pai's. Criou-se 

uma loteria, cuja parte da renda destinava-se 

a um auxi'lio pecuniario aos inventores 

(premio). As invenpoes brasileiras seriam 

protegidas pela exclusividade de uso duran- 

te 14 anos, o que denotava a preocupapao 
com a extensSfo dos privileglos concedidos, 

bem como com sua autenticidade. O privi- 

legio exclusive referia-se nao so as inven- 

pdes de novas maquinas, processes ou ar- 

tes, das quais o autor fosse o verdadeiro 

criador, como tambem ao introdutor de 

maquinas estrangeiras ainda nao usadas no 

Brasil, o que leva a supor que se tratava 

da introdupao da novidade tecnologica pa- 

ra um uso efetivo e nao apenas como 

poh'tica de reserva de mercado. 

Pode-se dizer, entao, que as condipoes 

para a concessao de patentes eram a novi- 

dade e a utilidade do invento, o que era 

garantido atraves do minucioso exame do 

objeto de invenpao. 

A Primeira Lei Brasiieira de Patentes 

A Constituipao de 1824 reservou um 

artigo a protepao dos inventores, reconhe- 

cendo a propriedade sobre as descobertas 

e assegurando, ao mesmo tempo, um pri- 

vilegio exclusive temporario ao inventor 

ou o ressarcimento de uma possfvel perda 

sofrida com a vulgarizapao da sua inven- 

pao. 

Havia tambem a preocupapao de atrair 

inventores estrangeiros que detivessem tec- 

nologias mais avanpadas, com o fim de 

explorar no Brasil o fruto de sua produ- 

pao. Foi apresentado a Sessao Legislativa, 

em 1828, um projeto regulando a prote- 

pao dos direitos do inventor, descobridor 

ou introdutor de qualquer processo ou 

maquinario. Em 28 de agosto de 1830 

este projeto foi convertido pelo Impera- 

dor na primeira lei brasiieira sobre paten- 

tes de invenpao. 

Somente em fins do seculo XIX teve 

im'cio a penetrapao dos inventos estrangei- 

ros, principalmente americanos e euro- 

peus, procurando obter protepao no Brasil 

para suas invenpoes, notando-se a presenpa 
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de nomes de peso como Thomas A. Edi- 

son e Alexandre Graham Bell. 

A Segunda Lei Brasileira de Patentes 

Em novembro de 1880 instalou-se em 

Paris uma conferencia objetivando fixar os 

princfpios relatives a protegao de proprie- 

dade industrial {Acordo de Paris). O go- 

vern© Imperial aderiu ao projeto em 

1881, fazendo-se apenas pequenas modifi- 

ca<?6es na legislapao brasileira, ja que a Con- 

venpao Internacional respeitou a competen- 

cia de todos os pafses participantes. 

Em 14 de outubro de 1882, o Imperio 

estabeleceu a Segunda Lei Brasileira de 

Patentes, cujas principais recomendagoes 

podem ser assim definidas: 

a. protepao as invenpoes e meihoramento 

da produpao industrial; 

b. concessao de privilegio exclusive de in- 

venpao por 15 anos; 

c. preocupapao com os inventores estran- 

ge! ros que requeressem patente no Bra- 

si I; 

d. abolipao do exame minucioso do obje- 

to de invenpao, exceto para produtos 

alimentares, qufmicos e farmaceuticos; 

e. pagamento de taxas pela concessao das 

patentes. 

Esta lei permaneceu inalterada ate 1923, 

quando entao o pai's, ja em fase de 

contmuo progress© e industrializapao, exi- 

gia amplas modificacoes no regulamento 

das patentes. 

Uma Comparapao entre as Legislapoes 

Brasileiras sobre Patentes no Pen'odo 

1809-1891. 

Ja foi dito anteriormente que o Brasil 

conheceu sua primeira regulamentapao de 

patentes em 1809, com a decretapao de 

urn Alvara por D. Joao VI. Este conjun- 

to de medidas estabelecia urn auxi'lio pe- 

cuniario aos inventores (premio), pago a 

partir de recursos provenientes de uma 

loteria. As invenpoes teriam exclusividade 

de uso durante 14 anos, tanto em relapao 

ao seu inventor, como em relapao ao seu 
introdutor no pai's, quando se tratasse de 

maquinas estrangeiras. Tal medida deixava 

transparecer a crescente preocupapao com 

o numero de privilegios concedidos, como 
tambem com sua autenticidade. 

A utilidade e a novidade do invent© 

eram garantidos por um exame minucioso 

do objeto de invenpao. Neste sentido, sur- 

giram invenpoes preferencialmente relacio- 

nadas aos setores mais dinamicos da eco- 

nomia, quais sejam, agncola e de trans- 

porte. 

0 Alvara de 1809 foi substitufdo pela 

Primeira Lei Brasileira de Patentes em 

1830, a qual apresentou um avanpo em 

muitos aspectos da legislapao predecesso- 

ra. 

A lei de 1830 inspirou-se na Constitui- 

pao Americana e nos exemplos da Ingla- 

terra e Franpa, pafses onde se verificava 
um ritmo acelerado de progresso e pros- 

per id ade. Ao inventor assegurava-se a 
propriedade e o uso exclusive da desco- 

berta ou invenpao. A patente era concedi- 

da gratuitamente, depositando-se no Ar- 

quivo Public© uma copia fiel ou desenhos 

que esclarecessem a invenpao. 

O privilegio exclusivo, agora, passava a 

ser de 5 ate 20 anos. Se a invenpao nao 

fosse colocada em pratica dentro de 2 

anos, a patente nao mais teria validade. 

Ao introdutor concedia-se um premio pro- 

porcional a utilidade e dificuldade da in- 

venpao. No caso da vulgarizapao da desco- 

berta, o inventor seria ressarcido da perda 

que pudesse vir a sofrer, e o infrator do 

direito de patente perderia seus instru- 

mentos e produtos, alem de pagar uma 

multa equivalente a decima parte do valor 

dos produtos fabricados. 

Dado que a amostra de patentes de 

invenpao concedidas (utilizada neste estu- 

do) inicia-se em 1830, e praticamente im- 

possi'vel analisar o impact© da decretapao 
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do Alvara de 1809 sobre o numero de 

patentes concedidas, ficando tambem, de 

certo modo, prejudicada a avaliagao das 

conseqiiencias da Primeira Lei Brasileira 

de Patentes. 

A essa legislapao sobre invenpoes, se- 

guiu-se um projeto em 1881 decorrente 

da participapao do Brasil na Convengao 

Internacional de Paris, onde se fixaram 

princfpios de protepao a propriedade in- 

dustrial que pudessem ser aceitos por to- 

das as nagoes participantes. 0 referido 

projeto foi transformado na Segunda Lei 

Brasileira de Patentes em 1882. 

Essa lei, como a anterior, garantia a 

propriedade e o uso exclusive da desco- 

berta ou melhoramentos de invengao, re- 

gulamentando tambem as invenpdes que 

nao podiam ser objeto de patentes (inven- 

coes nocivas a saude e seguranga publicas, 

contrarias a lei ou a moral, ou que nao 

tivessem resultado pratico industrial). 

O privilegio exclusive de invenpao ou 

melhoramento vigoraria ate 15 anos. De 

modo semelhante ao referido na primeira 

lei sobre patentes, o inventor deveria de- 

positar em repartigao publica designada 

um relatorio a respeito das caracten'sticas 

da invengao. Nao se fazendo uso efetivo' 

da invengao dentro de 2 anos, a patente 

seria anulada(5). 

Uma outra novidade da presente legis- 

lagao foi a instituigao do pagamento de 

taxas quando da concessao das patentes, 

fato contrastante, por exemplo, com o 

(5) A efic^cia dessa restrigao, quanto a nao 
aplicagao comercial da invengao, ainda 
que importante, 6 extremamente diffcil 
de ser avaliada em termos pr^ticos. Acre- 
dita-se que do ponto de vista legal talvez 
nao haja motives suficientes para se su- 
per que tal restrigao tenha sido rigorosa- 
mente cumprida. No entanto, outros fa- 
tores, como por exemplo o fato dos in- 
ventores serem indivfduos e nao firmas, 
podem ter funcionado como incentivos 
para aplicagao. Na segao 3 explicita-se 
melhor este ponto. 

Alvara de 1809 que concedia premios aos 

inventores. Essa mudanga de comporta- 

mento parece sugerir que o processo in- 

ventive ja se encontrava em relative de- 

senvolvimento, necessitando, agora, de 

medidas que antes disciplinassem a ativi- 

dade, como forma de protegao a produ- 

gao industrial (RODRIGUES, 1973). 

3. Registro de Patentes e Estrutura 

Produtiva: 1830-1891 

Estrutura Economica do Seculo XIX 

0 Brasil durante todo o seculo XIX 

teve sua economia estritamente marcada 

pela atividade agncola exportadora. No 

entanto, foi durante este seculo que ocor- 

reram importantes transformagoes sociais, 

polfticas e economicas da historia do pafs: 

chegada da Famflia Real (1808), abertura 

dos portos as nagoes amigas (1810); Inde- 

pendencia (1822); movimento migratorio 

a partir de meados do seculo; abolicionis- 

mo, tambem a partir de meados do secu- 

lo; Guerra do Paraguai (1865/70); aumen- 

to e consolidagao da maior importancia 

da atividade cafeeira, principalmente a 

partir de 1870; e a Proclamagao da Repu- 

blica (1889). Todos esses fatos, como se 

sabe, foram responsaveis pelas principais 

mudangas economicas ocorridas no seculo 

passado. 

Do ponto de vista economico as trans- 

formagoes foram especialmente importan- 

tes, uma vez que, aos poucos, possibilita- 

ram o nascimento do capitalismo indus- 

trial no Brasil e foram por ele exigidas. 

Assim, o seculo XIX para a economia 

brasileira caracterizou-se como uma gran- 

de fase de transigao. Durante todo o secu- 

lo ha uma predominancia das atividades 

agrfcolas voltadas para exportagao. No 

im'cio, concentrava-se principalmente no 

agucar e^ algodao. Posteriormente, o cafe 

vai se impondo, assumindo aos poucos a 

dianteira das exportagoes e a partir de 

1870 passa sistematicamente a representar 

mais de 60% das exportagoes do pai's. A 
decada de 1880 foi excepcional para as 
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atividades exportadoras. Por outro lado, a 

despeito desse desempenho do setor agro- 

exportador, a segunda metade do seculo 

XIX, sobretudo nas decadas de 1870 a 

1890, caracteriza-se por um razoavel cres- 

cimento das atividades industriais 

Setor Agrfcota 

As exportagoes agncolas brasileiras ao 

longo do perfodo de 1821 a 1920 apresen- 

tavam valores sistematicamente acima dos 

80% do total das exportagoes brasileiras e, 

em mais de 60% do penodo/apresentavam 

valores acima de 90% do total. 

O estudo dos principals produtos agn- 

colas de exportagao do Brasil ratifica com 

precisao as informagoes qualitativas antes 

apresentadas. Com a finalidade de evitar 

um grande numero de tabelas decidiu-se 

sumariar alguns dados sobre os tres princi- 

pals produtos agncolas da epoca^. 

a. Agucar 

Entre 1821 e 1859 representava mais 

de 20% do total das exportagoes brasilei- 

ras, excegao feita aos anos de 1822, 

1844/45 e 1854/56. A partir de entao 

observa-se um declmio de sua importancia 

relativa, caindo paulatinamente a partir de 
1885/86 para menos de 10% do total, sen- 

do que na virada do seculo ja passava a 

representar menos de 5% do total. 

b. Algodao 

No caso do algodao, que em 1821 re- 

presentava 21,3% do total, observa-se uma 

queda persistente tanto em valores absolu- 

tes como relatives ate por volta de 1833; 

em 1861/62 passa a representar menos de 

10% do total com excegao de 1849/50. 

Entre 1862/63 a 1872/73 ha um aumento 

da produgao que se reflete num percen- 

tual acima de 10% do total, mas volta a 

decrescer para chegar a valores sempre 

abaixo dos 5% desde 1893. 

(6) As informagoes aqui utilizadas basearam-se 
em LIMA & COSTA (1983). 

c. Cafe 

O cafe, que era suplantado pelo agucar 

e algodao em 1821, desde 1832 ja era o 

principal produto de exportagao do Brasil, 

atingindo 39,2% do total. A partir de en- 

tao, e por todo o pen'odo de analise, foi 

o mais importante produto de exporta- 

gao do pai's, apresentando valores crescen- 

tes e superiores a 60% do total a partir da 

decada de 1870. 

Setor Industrial^ 

Como ja foi salientado, os primordios 

da industrializagao do Brasil datam do ul- 

timo quartel do seculo XIX e coincidem 

com a fase aurea do cafe. As atividades 

manufatureiras proibidas em 1875 recebe- 

ram alguns incentivos com a transferencia 

da FamClia Real para o Brasil, mas limi- 

taram-se, ate a tarifa protecionista de 1844, 

a poucas instalagoes artesanais e que, in- 

clusive, desapareceram posteriormente^ 

Decorridos 45 anos apos a promulga- 

gao da tarifa protecionista, observa-se no 

pai's a existencia de 

"mais de 636 es tabe/ecimen tos indus- 

trial's, com 410.630:600$ de capital 

(valor de 1920), correspondendo a cer- 

ca de £25.000.000, com 65.000 cava- 

!os-vapor e o emprego de 54.169 ope- 
ra rios; a produgao global estava ava/ia- 

da em 507.092:587$. dos capital's 

envoividos na industria 60% estavam 

no setor textil, 15% no de a/imentagao, 

10% no de produtos qufmicos e analo- 

gos, 4% na atividade de madeira, 3,5% 

no de vestuarios e objetos de toucador 

e 3% na meta/urgia" (SIMONSEN 

1973, p.16). 

(7) A enfase maior que ser^ dada neste estu- 
do a estrutura industrial justifica-se pelo 
fato das patentes registradas serem mais 
relacionadas as atividades manufatureiras, 
mesmo quando se refere a um produto 
agrfcola. 

(8) Veja STEIN (1979) e SIMONSEN (1973) 
sobre principals pontos discutidos nesta 
subsegao. 
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Esses dados parecem confirmar varias 

outras fontes, por exemplo Suzigan 

(1985), que trabalhou com dados de ex- 

portagao de maquinas e equipamentos in- 

dustrials para o Brasil. Segundo o referido 

autor ate mais ou menos 1865 a industria 

limitava-se a produgao de panos grosses 

(textil), chapeus e calgados (vestuario e 

toucador) e artigos de ferro fundido (me- 

talurgia). Uma outra fonte salienta que 

"os documen tos da epoca registram 
'estabelecimentos' 'fabricas' e 'indus- 

trias' destinadas a: mineraqao de ferro, 

caf, marmore, xisto betuminoso; prepa- 

re de gas e oteos minerals; produ tos de 

artefatos ceramicos; oficinas e fundi- 

goes para artefatos de ferro; preparo de 

madeira para construgao e outros fins, 

alem da fabricagao de mobi/iario; pro- 

dugao de fosforos, chapeus, papeis, sa- 

bao e velas, laticmios, bebidas, borda- 

dos, meias, carros" (HO LAND A, 1975, 

p. 312). 

Por outro lado, a estrutura industrial 

do pai's somente pode ser aferida com 

maior precisao a partir dos dados do Censo 

de 1920, que inclusive os compara com o de 

1907. Evidentemente representa urn qua- 

dro muito pouco adequado para o estudo 

do seculo XIX, sendo, no entanto, os uni- 

ces dados sistematizados para analise do 

pen'odo e, portanto, os mais confiaveis. 0 

quadro estrutural do setor industrial de 

1907 e 1920 (recenseamento de 1920), de 

qualquer forma, atesta que alguma expe- 

riencia industrial vinha se desenvolvendo 

no pai's, e ajuda a confirmar as varias 

outras fontes citadas acima. 

Pode-se observar, pelos dados da tabela 

1, que houve urn razoavel crescimento do 

setor industrial no im'cio do seculo. Entre- 

tanto, o valor exato dessa variapao, que 

nao e objetivo deste trabalho, nao pode 

ser precisado em face dessas limitapoes^. 

(9) Os dados de 1907 e 1920 nao sao estrita- 
mente compar^veis. Ver SILVA (1976, 
p. 78). 

Os dados da tabela 2 sugerem que o 
crescimento industrial do seculo XIX deu- 

se de forma mais intensa a partir de 1870, 

com enfase nos anos 1880/90, o que, sem 

duvida, confirma as conclusoes de outros 

trabalhos ja citados. Pica tambem eviden- 

ciado que os setores textil, metalurgico, 

qumnico, alimentapao e vestuario e touca- 

dor eram, de longe, desde o im'cio da 

industrializagao, os mais representatives 

das atividades industrials. Entre os mais 

antigos, ou seja, fundados ate 1849, 

observa-se uma predominancia de estabele- 

cmic.'.tos nos setores de alimentapao (10), 

vestuario e toucador (2), ceramica (4), 

madeira (3), textil (2), metalurgia (5) e 

qufmica (5). Apesar dessas informapoes 

nao serem de todo confiaveis, el as tendem 

a ser confirmadas, como foi visto acima, 

pelas diversas fontes utilizadas, mormente 

em seus aspectos qualitativos. 

Em suma, os setores textil, vestuario e 

toucador, metalurgia, produtos qui'micos e 

de alimentapao constituem-se os mais ex- 

pressivos das atividades industriais. Pelo 

lado do setor agn'cola e menos questiona- 

vel a preponderancia do caf6, algodao, 

apucaf e couros e peles. Assim, pretende- 

se mostrar, na proxima sepao, que as pa- 

tentes registradas no pen'odo de 

1830/1891 estao estreitamente vinculadas 

a essa estrutura economica e representam 

um certo desempenho das atividades cien- 

ti'ficas e tecnologicas do pai's, naquela 

epoca. 

Evolupao do Patenteamento no Brasil: 

1830 a 1891 

Os dados de registros de patentes, aqui 

utilizados, foram levantados por Rodri- 

gues (1973) a partir de uma vasta pesqui- 

sa bibliografica e documental junto a ar- 

quivos e museus nacionais. Por esses da- 

dos foram concedidas 1852 patentes, a 
brasileiros e estrangeiros durante o pen'odo 

de 1830 a 1891. Deve-se observar que 

nesse numero nao estao inclui'dos os bene- 

ficiados pelo premio de introdupao, que 

era dado ao "introdutor de uma industria 
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TABELA 1 

INDICADORES DA INDUSTRIA BRASILEIRA EM 1907 E 1920 
(em mil-r^is) 

Ano Numero de NOmero de Valor da Capital 
estabelecimentos oper^rios produpao 

1907 2.988 136.420 668.843:372$ 580.691:074$ 

1920 13.336 275.512 2.989.176:281$ 1.815.156:011$ 

Fonte; Recenseamento de 1920/Censo Industrial. 

TABELA 2 

ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS SEGUNDO A EPOCA DE FUNDAQAO 

(em perfodos quinqiienais) 

Anos 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Total 

Em 6poca 
ignorada 15 4 22 18 29 9 84 34 20 19 13 — - 267 

at6 1849 2 - 3 5 4 5 10 2 — — — — — 31 

1850-54 - — 1 1 - 3 6 2 — 2 1 — — 16 

1855-59 1 — 1 — — 2 3 — — 1 — — — 8 

1860-64 — — 1 2 4 5 6 2 — — — — - 20 

1865-69 3 2 3 2 6 5 6 4 2 — 1 — — 34 

1870-74 11 2 4 7 2 10 13 5 3 4 1 — — 62 

1875-79 5 - 3 3 6 11 19 6 2 4 3 — 1 63 

1880-84 17 7 13 15 11 12 40 13 2 15 5 — - 150 

1885-89 33 7 13 13 25 24 81 20 10 11 8 3 4 252 

1890-94 64 13 25 33 44 34 131 43 13 29 20 1 2 452 

1895-99 43 18 35 23 45 39 142 60 28 13 23 1 2 472 

1900-04 85 42 115 53 145 75 320 124 37 27 51 — 6 1080 

1905-09 153 52 139 60 160 87 403 158 54 24 61 1 6 1358 

1910-14 332 94 298 128 426 229 813 468 130 60 140 9 8 3135 

1915-19 447 183 531 146 683 400 1892 1047 247 122 206 14 18 5936 

Total 1211 424 1207 509 1590 950 3969 1988 548 331 533 29 47 13336 

Notas: I. TSxtil; II. Couros, de peles e outros materials do reino animal; Ml. Madeira; IV. Metalurgia; 

V. Ceramica; VI. Produtos Qufmicos propriamente ditos e produtos an^logos; VII. Alimenta- 
<pao; VIII. VestuSrio e do toucador; IX. Mobilterio; X. Edificagao; XI. Constru^ao de aparelhos 
de transporte; XII. Produpao e transmissao de forpas ffsicas(gelo); XIII. IndOstrias relativas 
Ciencias, Letras, Artes e Industrias de Luxo. 

Fonte: Censo Industrial de 1920. 
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TABELA 3 

NUMERO DE PATENTES CONCEDIDAS 

1830/1891 

(em penodos quinqiienais) 

Patentes Concedidas 
Perfodos   

N.0 no Perfodo N.0Acumulado 

1830-34 5 5 

1835-39 5 10 

1849-53 49 59 

1854-58 29 88 

1860-64 24 112 

1867-71 43 155 / 

1872-76 123 278 

1877-81 342 620 

1882-86 503 1.123 

1887-91 729 1.852 

Fonte; RODRIGUES (1973). 

estrangeira" Conforme mostra a tabela 3, 

o volume de patentes concedidas no Brasil 

foi relativamente pequeno entre 1830 e 

1871, ampliando-se posteriormente ate 

1891. I= interessante frisar que esse au- 

mento coincide com a aceleragao da insta- 

lapao de empresas industriais no pai's. As- 

sim, pode-se dizer que o baixo volume de 

patentes ocorrido a partir da Primeira Lei 

Brasileira de Patentes, em 1830, deveu-se 

principalmente ao precario desenvolvimen- 

to industrial e de capacitagao tecnologica 

prevalecente. Entretanto seu crescimento 

indica que, com o tempo, o pai's passava a 

revelar um avango na capacitagao. Como 

foi mostrado na segao anterior, a Segunda 

Lei de Patentes, de 1881, implicava um 

disciplinamento de uma atividade mais ri- 

ca e variada. 

Para uma ancilise da distribuigao seto- 

rial dessas patentes utilizou-se a classifica- 

gao de Cruz (1984), o qual baseou-se nos 

crit^rios utilizados pelo Recenseamento de 

1920. Evidentemente ha uma razoavel do- 

se de arbitrariedade nestas classificagoes. 

pois em alguns casos a descrigao da paten- 

te, que serviu de base para a classificagao, 

nao e de todo clara. Sendo esse Recensea- 

mento a fonte mais segura da estrutura 

economica do im'cio do s^culo, foi esco- 

Ihido aqui como proxy da estrutura vi- 

gente na segunda metade do seculo XIX. 

Sem duvida os numeros de 1920 sao signi- 

ficativamente diferentes, do ponto de vis- 

ta quantitative, daqueles verificados na- 

quele pen'odo. No entanto, no referente 

ao aspect© qualitative, varias fontes suge- 
rem sem pre os mesmos setores economicos 

c«. ^ relevantes. Portanto, esses dados, en- 
quantoprox/da estrutura economica, pare- 

cem nao apresentar grandes problemas. Por 

outro lado, nao seria verdadeiro se o objeti- 

vo fosse medir taxas de crescimento dos 

diversos setores. Alem disso, deve-se lem- 

brar mais uma vez que a estrutura eco- 

nomica do pafs era predominantemen- 

te agncola, existindo dados razoavelmente 

confiaveis para medir o desempenho das 

atividades do setor agncola da epoca. 

A tabela 4, a seguir, mostra a evolugao 

anual do numero de patentes concedidas 

para alguns setores economicos. Como se 

pode observar, as patentes concedidas de 

1831 a 1849 eram em numero reduzido e 

tendiam a ser ligadas a produtos agncolas 

como cafe, agucar, arroz e tambem com o 

setor de aparelhos de transporte, apresen- 

tando um relacionamento relativamente 

estreito com a base economica do pai's 

neste pen'odo^ 

Quando se observa o pen'odo de 1850 

a 1871, nota-se um substancial incremen- 

to do volume de patentes concedidas, 

concentrando-se nos generos material de 
transporte (22 patentes), cafe (14), agucar 

(5), navegagao (12), destilagao de ^Icool 

(4), formicida (5). As maquinas em geral 

representavam 14 patentes. As estradas de 

ferro foram contempladas com 7 patentes 

no pen'odo, havendo outras 6 ligadas aos 

(10) Para uma an^tise detalhada das patentes 
concedidas no perfodo 1830 a 1891 veja 
RODRIGUES (1973, p. 879-996). 
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TABELA 4 

EVOLUQAO ANUAL DAS PATENTES CONCEDIDAS PARA ALGUNS SUBSETORES 

1831 - 1891 

Subsetores 1831 1832 1834 1835 1836 1837 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861 

Tftxtil _ _ s _ _ 1 - 1 _ _ - - 1 - - - - 
M^quinas em geral - - 1 - - - - 3 - - - - 1 - - 
Ferramentas 
Medicamentos 
Formicidas / 1 1 
Papel 
Produtos qufmicos 
em geral   _ _ _       2 _ _ — _ — — 1 - - 
Caf6 - - - 1 - - 1 - 1 1 - 1 1 1 - - 1 
Agucar - - 1 - - 1 2 1 - - - - 1 - - - 
Mate 
Arroz 
Conservagao de 
alimentos 
Cigarros e fumos 
Calgados - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 
Estradas de ferro 3 1 - - - 3 - - - 
Navegapao marftima 
e fluvial 1 1 2 1 _ _ 2   2 _ _ 
ConstrupSo de aparelhos 
de transporte   1 _   1 1 2 4 3 3 1 _ 1 _ _ _ _ 
Pesca - 1 
Destilapao de dlcool e 
aguardente 2 - 

Total 1 2 1 2 2 2 2 8 6 10 10 1 1 6 8 4 3 2 

Continua 

continuagao 

Subsetores 1863 1864 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 

Tfixtil _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ 1 4 _ 3 3 _ _ 
Miquinas em geral - 4 1 2 1 2 5 3 6 6 6 28 14 15 12 18 19 
Ferramentas - 1 - - - - - 1 - - 4 2 2 6 9 2 
Medicamentos 1 1 - 
Formicidas 1 1 - - - 1 1 - - - 2 1 1 2 1 3 
Papel - - 1 1 - - 1 - 1 - - - 2 1 - - - 
Produtos qufmicos 
em geral _ 1 1 1 _ _ _ 1 1 4 3 _ 2 2 4 7 8 4 
Caf« - 2 1 1 1 1 2 - 3 3 10 10 4 22 21 11 12 
ApGcar 1 1 - 1 - 1 2 1 2 4 2 - 
Mate 1 4 - 2 
Arroz 1 2 - - - - 2 
ConservapSo de 
alimentos _ 1 _ _ 1 1 _ _ 1 _ 2 3 3 1 1 2 
Cigarros e fumo - - - - - 1 - - 2 1 - - - - 1 — 1 
Calpados 1 1 - - 1 - - 1 - - 
Estradas de ferro - 3 3 4 6 4 3 1 3 
Navegap§o marftima 
e fluvial 1 2 _ — _ 1 2 1 _ _ 1 1 2 1 
Con$trup§o de aparelhos 
de transporte 1 — 1 1 - 5 1 1 1 3 5 7 4 1 6 1 3 
Pesca 2 - 2 1 
Destilapifo de ilcool e 
aguardente 1 - - 

Total 3 12 5 8 4 3 12 12 6 23 21 29 70 39 60 75 55 54 

continua 
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continuapao 

Subsetores 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 Total 

T§xtil 6 2 4 1 9 8 6 10 8 70 

Maquinas em geral 17 17 26 24 13 21 32 36 18 351 

Ferramentas 3 3 6 6 5 9 7 14 6 87 

Medicamentos 1 4 1 — 4 2 3 4 — 21 

Formicidas 3 1 4 — 4 3 1 1 2 35 

Papel 3 1 1 2 — — 1 2 2 20 

Produtos qufmicos 
em geral 17 6 9 20 14 18 21 24 15 186 

Caf6 10 13 22 6 6 5 15 14 12 215 

AgOcar 4 3 5 3 4 2 1 7 7 57 

Mate 1 1 1 — — - — — — 13 

Arroz 3 1 2 3 — — 2 — 1 18 

Conservagao de 
alimentos 2 1   3 2 3 3 7 7 45 

Cigarros e fumo 3 — 1 1 1 — 2 11 4 30 

Calgados — — — 1 2 2 1 1 3 16 

Estradas de ferro 10 7 7 4 7 6 8 8 5 96 

Navegagao marftima e 

Fluvial 1 - 1 — 5 4 — 6 — 38 

Construgao de aparelhos 
de transporte 2 1 5 2 2 — 7 4 2 83 

Pesca — 2 — 1 — — — 1 — 10 

Destilagao de Slcool 
e aguardente 1 — — — — 4 1 2 3 16 

Total 87 63 95 77 78 87 111 152 95 1407 

Fonte: RODRIGUES (1973), elabora?ao de CRUZ (1984). 

produtos qui'micos. Estes fatos parecem 

indicar, mais uma vez, certo direciona- 

mento das patentes para as principals ati- 

vidades economicas da 6poca (produtos 

agncolas como caf6, agucar etc) e para a 

solugao de problemas especi'ficos dessas 

culturas, como por exemplo, os formici- 

das (Rodrigues (1973) levantou 25 paten- 

tes para extinguir a formiga sauva). O 

setor metal-mecanico tambem recebeu boa 

parte destes esforgos. 

De 1872 a 1882 verifica-se o predomT- 

nio das maquinas em geral (132) e cafe 

(96), passando a ganhar destaque as estra- 

das de ferro (27). No pen'odo em ques- 

tao, os aparelhos de transporte registraram 

33 patentes, os produtos qui'micos 36, 

ferramentas 26 e os formicidas 11.0 apu- 

car registrou 14 e a industria de conserva- 

cao de alimentos 13, enquanto o setor 

textil inscreveu apenas 12 patentes. 

No pen'odo final da s^rie, 1883 a 

1891, continua em destaque o subse- 

tor de maquinas em geral (204), da quf- 

mica, que intensificou seus registros (144) 

e do cafe, em terceiro lugar, com 103. 

Tambem foi importante o crescimento das 

estradas de ferro (62), das ferramentas 
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TABELA 5 

RELAQAO DAS PATENTES DE INVENQOES CONCEDIDAS - 1830/1891 

(em perfodos quinqiienais) 

Ramos a que se associam 1830/34 1835/39 1849/53 1854/58 1860/64 1867/71 1872/76 1877/81 1882/86 1887/91 Total % Total 

Tdxtil 1 1 2 1 _ 1 3 10 14 37 70 3,8 
Couros a pales - — 1 - - - 1 1 1 7 11 0,6 
Madeiras — — - - - - - 2 3 7 12 0,6 
Metalurgia - 1 2 2 3 11 23 81 96 162 381 20,6 
Cerflmica - — 2 - 1 2 7 4 7 21 44 2,4 
Produtos Qufmicos - - 5 4 4 5 17 45 87 102 269 14,5 
AlimentagSo 2 2 10 6 8 \ 16 31 121 129 152 477 25,8 
Vestudrio e toucador - - 1 1 - - 4 2 5 18 31 1,7 
Mobilidrio - - - - - 1 3 2 7 13 26 1,4 
EdificacSo - - 3 1 2 1 3 8 6 22 46 2,5 
Aparelhos de transporte 2 1 19 10 4 3 22 41 49 67 218 11,8 
Gelo - — - - - 1 1 - - 3 5 0,3 
Ciincias, Letras, Artes, 
Luxo - - 1 1 - 1 3 7 35 38 86 4,6 
Extrativismo - - 3 3 1 - 2 6 12 10 37 2,0 
Saneamento e limpeza - - - - 1 1 1 4 14 24 45 2,4 
ComunicacSes - - - - - - 1 - 13 21 35 1,9 
lluminapSo, Eletricidade - - - - - - - 5 25 20 50 2,7 
T6cnicas agrfcolas - — - - - - 1 3 — 5 9 0,5 

Total 5 5 49 29 24 43 123 342 503 729 1852 100,0 

Fonte: RODRIGUES (1973), efaborapao de CRUZ (1984). 

(59) e do setor textil (54). Este ultimo, 

apesar de ser uma atividade antiga no 

pafs, safa de sua fase artesanal para um 

process© mais industrial. Observou-se ain- 

da, um grande numero de patentes em 

outras atividades economicas tradicionais 

como o apucar, os formicidas e a conser- 

vapao de alimentos. 

0 panorama geral indica, por conse- 

guinte, a predominancia das patentes con- 

cedidas nos setores de maquinas em geral 

com 24,9% do total, produtos ligados ao 

cafe com 15,2%, produtos qui'micos 

13,2%, estradas de ferro 6,8%, ferramen- 

tas 6,1%, e material de transporte 5,8%. 

Destacam-se tambem os generos textil, 

acucar, conservapao de alimentos, navega- 

<pao, formicidas, cigarros e fumo. No total, 

os 19 setores constantes da tabela 4 repre- 

sentaram mais de 3/4 das patentes regis- 

tradas no pen'odo de 1831-91. 

Este mesmo perfil evolutive pode ser 

acompanhado utilizando a classificapao de 

generos industriais do Censo de 1920 que 

mostra, conforme a tabela 5, que os gene- 

ros que tiveram maior numero de registros 

de patentes foram alimentagao (477), me- 

talurgia (381), produtos qui'micos (269), 

aparelhos de transportes (218), seguidos 

de ciencias, letras, artes e luxo (86) e 

textil (70). Os quatro primeiros generos 

compreendem 73% do total de patentes 

registradas no pafs no pen'odo de 

1830/91. 

Os dados da tabela 6 reforpam a evi- 

dencia de uma relagao entre os registros 

de patentes e a estrutura do setor indus- 

trial. Como se observa, os setores indus- 

triais, que nos Censos de 1907 e 1920 

representavam, respectivamente, 72,6% e 
83,9% do valor da produpao total, corres- 

pondem aqueles responsaveis por quase a 
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TABELA 6 

PARTICIPAQAO PERCENTUAL DOS PRINCIPAIS SETORES NO VALOR DE 

PRODUgAO INDUSTRIAL E NO TOTAL DE REGISTRO DE PATENTES(*) 

Setores 
Valor da Produgao 

Patentes 
1830/91 1907 1920 

Industria de alimentagao 26,7 40,2 25,8 

Textil 20,6 27,6 3,8 

Vestucirio e objetos de toucador 15,9 8,2 1,7 

Produtos qui'micos e an^logos 9,4 7,9 14,5 

Outros grupos industriais 27,4 16,1 54,2 

Fonte; SIMONSEN (1973), RODRIGUES (1973) e CRUZ (1984). 
(*) Vide nota 11. 

metade dos registros de patentes^^. Ou 
seja, existe, sem duvida alguma, uma ra- 

zoavel associapao entre a estrutura indus- 

trial e os registros das patentes concedidas 

no pen'odo 1830 a 1891, no Brasil. 

Desta forma, acredita-se que as eviden- 

cias apresentadas acima permitem concluir 

que, no pen'odo analisado, os registros 
setoriais (agn'cola e industrial) de paten- 

tes e a estrutura produtiva do pafs sao 

razoavelmente relacionados. 

Para finalizar apresenta-se a seguir, nas 

tabelas 7 e 8, dados de patentes para os 

setores de ferrovias e de m^quinas agn'co- 

las. Para esses setores e possi'vel efetuar 

uma comparapao internacional, uma vez 

que Schmookler (1966) apresenta urn es- 

tudo detalhado para os Estados Unidos 

(11) Como foi lembrado, existe uma certa do- 
se de arbitrariedade nas classificagoes e 
isso implica existencia de diferengas entre 
a classificagao das atividades das indus- 
trias destes setores constantes do Censo e 
aquela realizada por CRUZ (1984), para 
as patentes. No entanto, nao deve alterar 
significativamente os resultados da tabe- 
la. 

sobre estes dois tipos de atividades, que 

podem ser confrontados com as informa- 

coes do Brasil. Essa comparagao parece 

ser util para ilustrar a relevancia economi- 

ca dessas atividades no pai's, as quais cons- 

titufam importantes setores de atividades 

nos pafses desenvolvidos da epoca, parti- 

cularmente nos EUA. De uma maneira urn 

pouco mais fragil essa comparagao tam- 

bem ajuda a avaliar o grau de sofisticagao 

do sistema de patentes do pai's e sua rela- 

pao com o desenvolvimento cienti'fico-tec- 

nologico e a estrutura produtiva. 

a. Ferrovia 

A comparapao das patentes de ferrovias 

nos EUA e Brasil mostra que naquele pai's 

foram concedidas 161 patentes entre 

1800 e 1891, ao passo que no Brasil o 

numero era de 80. Curiosamente, a con- 

frontagao entre os proprietaries dos direi- 

tos nao coincidiram em nenhum caso, em- 

bora houvesse inumeros estrangeiros como 

possuidores de patentes registradas no 

Brasil. Em outras atividades observou-se, 

no caso brasileiro, registros de patentes de 

pessoas como Thomas Edison, como jei foi 

salientado. 
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TABELA7 

NUMERO DE PATENTES DE 

FERROVIAS: 

EUA E BRASIL 

Anos 
Numero Acumulado 

EUA Brasil 

1840 64 

1852 89 3 

1875 136 13 

1880 146 34 

1885 153 53 

1889 160 74 

1891 161 80 

Fonte: SCHMOOKLER (1966) e RODRIGUES 
(1973). 

TABELA-8 

NUMERO DE PATENTES DE 

MAQUINAS AGRfCOLAS: 

EUAE BRASIL 

Anos 
Numero Acumulado 

EUA Brasil 

1797 1 

1834 42 1 

1850 70 6 

1875 131 40 

1879 142 98 

1885 151 208 

1889 161 242 

1891 167 276 

Fonte:SCHMOOKLER (1966) e RODRIGUES 

(1973). 

Nota-se, por outro lado, que as ferro- 

vias brasileiras tiveram grande impulso a 

partir da expansao do caf6, atraves de 

investimento direto de capital ingles. Por- 

tanto, tais patentes estao diretamente rela- 

cionadas com as atividades produtivas do 

pafs. 

b. Maquinas Agn'colas 

No que se refere ao setor de maquinas 

agn'colas, embora os registros de Schmoo- 

Mer (1966) cobrissem um pen'odo a partir 
de 1797. encontraram-se nos EUA apenas 

167 patentes ate 1891, ao passo que no 

Brasil, entre 1834 e 1891, houve 276 re- 

gistros com expressive aumento quantita- 

tive a partir do final da decada de seten- 

ta. Este elevado numero de patentes regis- 

tradas no Brasil deve ser visto com certa 

cautela e apenas uma analise qualitativa, 

que nao e feita aqui, poderia indicar me- 

Ihor seu significado. No entanto, ele pare- 

ce sugerir um certo grau de internacionali- 

zapao do sistema de patente local, sobre- 

tudo apos o Acordo de Paris, embora se 

possa reafirmar que tal numero de regis- 

tros reflete a estrutura produtiva prevale- 

cente no pafs — a agn'cola. 

Consideracoes Finals 

A literatura economica que trata das 

questoes relativas a invengao, inovagao e 

patentes tern sugerido varias hipoteses a 

respeito dessas atividades no process© de 
mudanca tecnologica. Em especial tem-se 

tentado entender a relaqao de invencoes 

com inovagoes, de ambas com patentes e 

das tres com as atividades produtivas pro- 

priamente ditas. Dentre as diversas suposi- 

poes assumidas na literatura destacam-se a 

que relaciona as patentes as atividades de 

invengao e a que trata as inovapoes como 

sendo a primeira aplicagao comercial das 

invengdes. Neste sentido, as patentes nao 
se relacionam necessariamente as ativida- 

des produtivas. 

A partir dos dados de patentes registra- 

das no Brasil, no pen'odo de 1830 a 

1891, levantados por Rodrigues (1973) e 

sistematizados setorialmente por Cruz 
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(1984), procurou-se verificar qual a rela- 

cao desses com a estrutura produtiva, bem 

como entender o significado dos mesmos 

para avaliar o grau de desenvolvimento 

cientTfico e tecnologico do pai's, naquela 

epoca. 

Ainda que na literatura das mudangas 

tecnologicas as patentes nao sejam relacio- 

nadas diretamente as inovagoes, no caso 

brasileiro pode-se tomar os dados de pa- 

tentes como proxy das atividades de ino- 

vapao, uma vez que a legislapao prevale- 

cente no pen'odo analisado — Primeira e 

Segunda Leis de Patentes - exigia que as 

inovacoes atendessem aos requisitos de 

novidade e utilizagao, sendo extintas 

aquelas cujas inovagoes nao fossem aplica- 

das comercialmente dentro de determina- 

do prazo (2 e 3 anos, respectivamente). 

Na analise dos dados de patentes nao 

foi possi'vel saber quais e quantas caduca- 

ram pelo fato de nao ter sido aplicado 

comercialmente o invento. No entanto, 

acredita-se que aquela exigencia legal, 

aquela epoca, se traduzia num incentive a 

aplicagao comercial. Esta interpretagao ba- 

seia-se na hipotese de que os resultados 

das atividades inventivas individuals nao 

seriam registrados unicamente em fungao 

da defesa de um invento, por vaidade de 

seu inventor. Contemporaneamente as pa- 

tentes tornaram-se uma arma de concor- 

rencia intercapitalista para evitar a copia, 

para ganhar tempo etc. Aquela epoca, 

contudo, eram os proprios inventores que 

registravam patentes, nao tendo motives 

razoaveis para faze-lo a nao ser o de aplicar 

o invento comercialmente. Esse tipo de 
atitude e, em parte, evidenciado por Free- 

man (1982b) no tocante as industrias de 

material sintetico e eletronica, no im'cio 

do seculo. Desta forma, presume-se que a 

legislagao contribui'a para estreitar a rela- 

gao entre as patentes registradas e a estru- 

tura produtiva do pafs. 

A evidencia apresentada na analise se- 

torial, tanto qualitativa quanto quantitati- 

vamente, mostrou que os registros de pa- 

tentes permitem concluir que ha uma ra- 

zoavel associagao entre os mesmos e a 

estrutura produtiva daquele pen'odo estu- 

dado. Isso e valido tanto para o setor 

industrial como para o setor agn'cola. Para 

as atividades industriais a relagao e mais 

forte, pois a maioria de suas atividades 

implica tipos de invengoes passi'veis de 

patenteamento. Percebeu-se tambem que 

os setores industriais mais desenvolvidos 

no pen'odo correspondem aqueles que re- 

gistraram mais invengoes. Da mesma for- 

ma foi visto que a intensidade dos regis- 

tros de patentes ligados a esse setor ocor- 

reu igualmente no pen'odo de maior incre- 

mento de suas atividades, ou seja, no pos 

1870. 

Como foi salientado, essas evidencias 

parecem comprovar a demand-pull theory, 

a qual sugere que o desenvolvimento cien- 
ti'fico-tecnologico e puxado pela demanda. 

As evidencias para comprovagao da visao 
oposta, que enfatiza o papel das inven- 

goes (e inovagoes) sobre o mercado, nao 

sao favoraveis a uma conclusao categorica, 

como as apresentadas para a questao ante- 
rior(12). Os registros de patentes n§o per- 

mitiram que fosse feita uma distingao en- 

tre patentes de brasileiros e de estrangei- 

ros. Assim, nao foi possi'vel auferir exata- 

mente o grau de desenvolvimento cientffi- 

co-tecnologico alcangado no pai's, naquele 

pen'odo. Por outro lado, percebe-se, pela 

descrigao das patentes, que sua grande 

maioria refere-se aos problemas e a estru- 

tura da economia brasileira da epoca, co- 

mo e o caso do cafe, agucar, transporte, 

maquinas agn'colas etc. Isso parece sugerir 

um certo desenvolvimento cienti'fico-tec- 

nologico interno, Ao mesmo tempo, sus- 

peita-se que o grau de sofisticagao e diver- 

sificagao setorial dos registros de patentes. 

(12) As duas hipdteses sugeridas neste traba- 
Iho (demand-pull e science-push) nao 
sao mutuamente exclusivas. Na verdade 
elas podem ser verificadas simultaneamen- 
te num mesmo ramo industrial, devendo, 
neste caso, ser vistas como complementa- 
res. 
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acompanhando as mudangas estruturais 

ocorridas no setor produtivo, possa ser 

considerado um bom indicador de que 

havia, pelo menos, um processo de ama- 

durecimento cienti'fico-tecnologico em 

curso, nos termos permitidos pelo proprio 

conhecimento cienti'fico da 6poca. For outro 

lado, nao se pode avaliar com maior preci- 

sao o grau de desenvolvimento alcangado. 

Uma outra parte das patentes estava 

ligada ao desenvolvimento cienti'fico-tec- 

nologico dos pai'ses mais industrializados, 

como e o caso de ferrovias, qumnica, me- 

tal-mecanica e outras. Isso parece refletir 

tres importantes fatos. Primeiro, caracteri- 

za a situagao de atraso economico-tecno- 

logico do pai's em relagao aqueles que 

iniciaram sua industrializagao no seculo 

XVIII. Poder-se-ia argumentar que esse 

atraso, ja presente neste pen'odo, seria o 

responsavel pelo im'cio do processo de im- 

portagao de tecnologia, coincidindo com 

os primordios da propria industrializagao 

do pai's. Acresce-se a isso as importagoes 

de tecnologias via compra de maquinas e 

equipamentos realizadas para implantagao 

do parque fabril recem-instalado. Segun- 

do, essa evidencia parece refletir uma pos- 

si'vel expectativa positiva quanto a econo- 

mia industrial que estava em vias de nas- 

cer. Terceiro, reflete o fato de o Brasil ser 

signatario do Acordo de Paris (1883). 

Em suma, de uma maneira geral, a evo- 

lugao do patenteamento no Brasil revela 

que: 

a. Ha um razoavel relacionafnento com a 

estrutura economica prevalecente, evi- 

denciando o papel de demanda local 

enquanto direcionamento das ativida- 

des inventivas (demand-pull). 

b. Os caminhos seguidos sao aqueles onde 

o avango tecnico dos pai'ses de frontei- 

ra era substancial, ou seja, o impulse 

de oferta tambem afetaria o padrao 

local de patenteamento. Isso poderia 

ser compreendido como um science- 

push particular, em que a oferta de 

ciencia e tecnologia externa impulsio- 

naria nao o mercado domestic© direta- 

mente, mas as atividades cienti'fico-tecno- 

logicas do pai's. Tal conclusao, no entan- 

to, carece de um maior suporte empi'ri- 

co, tal como aquele permitido pela sepa- 

ragao de proprietarios estrangeiros e na- 

cionais de patentes. 

c. Nao somente o crescente volume de 

patenteamento, como um crescimento 

do grau de sofisticagao imprimida ao 

longo do tempo, talvez possam ser vis- 

tos como a indicagao do im'cio de um 

processo de amadurecimento cienti'fico 

e tecnologico local. 
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