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AS PATENTES COMO 

FONTE DE INFORMAgAO 

As principais causas que fazem com que o 

documcnto de patente nao seja uma fonte de informa- 
gao difundida no meio cientifico e tecnologico sao: (1) 

o desconhecido, por grande parte dos pesquisadores e 

mesmo dos especialistas em ciencia da informagao, do 

tipo de conteudo do documento de patente; (2) o ele- 

vado numero de documentos de patente publicados 

anualmente; (3) a dificuldade de localizagao, o custo e 
o tempo necessario para obtengao da copia desejada; 

(4) o conceito enraizado de que o documento de paten- 

te nao descreve a parte mais importante da tecnologia 

patenteada; (5) dificuldades outras, como leitura difi- 

cil, deficiencias dos orgaos de propriedade industrial 

etc. 
0 valor das patentes como fonte de informagao 

tern sido amplamente comprovado por inumeros estu- 

dos: 

• Os resultados de um recente estudo do Office of 

Technology Assessment and Forecast, do Depar- 

tamento de Patentes dos Estados Unidos, indica- 

ram que 80% das informagoes contidas nas patentes 

nao aparecem divulgadas em qualquer outra forma 

de publicagao tecnica (livros, revistas etc.). Ou 

seja, as informagoes das patentes nao sao cobertas 

peta literatura convencional (Marmor & Lawson, 

1979). 

• Nos casos onde existe divulgagao por outra forma 

de literatura, a publicagao da patente ocorre bem 

antes, como por exemplo: televisao (cinco anos); 

catalizadores para polimerizagao (sete anos); e 

motor a jato (10 anos). 

• Cerca de 85% das patentes nos Estados Unidos per- 

tencem a grandes corporagoes. Devido aos altos 

custos envolvidos na obtengao do privilegio, estas 

empresas sao seletivas na escolha do que deve ser 

patenteado, razao pela qual as informagoes nestas 

patentes correspondem ao que as grandes corpora- 

goes consideram ser o mais promissor e o mais util, 

ou seja, a tecnologia mais avangada. 

• As leis que regulam a concessao de patentes variam 

de pais para pais. Na maioria dos paises, os inven- 

tores sao obrigados a apresentar as especificagoes 

do invento de maneira bastante detalhada para 

poderem candidatar-se a patente. Deste modo, as 

informagoes contidas nos documentos variam de 

acordo com as legislagoes nacionais, podendo che- 

gar nos paises mais rigorosos, a importantes deta- 

Ihes (Marmor & Lawson, 1979). 

• Apenas 6% do total das patentes mundiais sao vali- 

das nos paises em desenvolvimento. A informagao 

contida no restante e considerada de dominio 

publico nestes paises. Assumindo uma percenta- 

gem de 30% de familias de patentes (patentes origi- 

narias de uma unica), conclui-se que aparecem 

quase 250.000 patentes anualmente cuja informa- 

gao 6 disponivel nos paises em desenvolvimento, 

sem qualquer restrigao legal para seu uso no pais 
(Araujo, 1980). Restrigoes existem apenas na expor- 

tagao do produto para um pais onde a patente ^ 

vdlida. 

Os documentos de patentes apresentam, ainda, 

certas particularidades que os tornam de grande utili- 

dade como fonte de informagao tecnologica, como 

(Andary, 1980): (1) resumo do conteudo, facilitando 

uma escolha rapida dos documentos desejados; (2) 

uma bibliografla extensa; (3) uma descrigao do estado 

da arte, necessaria para demonstrar que o invento tern 

caracteristicas de novidade; (4) o nome e enderego do 

inventor, permitindo contatos futures; (5) a data, que 

permite identificar se a patente ainda esta em vigor. 

E curioso notar que a existencia dessas infor- 

magoes em documentos de patente de praticamente 

todos os paises sao hoje 140 os paises que concedem 

patentes ou monopolios equivalentes decorre da 

padronizagao dos documentos em nivel mundial, e e 

justamente o formato dos documentos um dos fatores 

inibidores do seu uso. Alegam os potenciais interessa- 

dos que os documentos sao de dificil leitura, tern um 

formato muito complexo. Esta dificuldade pode ser 

facilmente sanada atraves de um rapidissimo treina- 

mento em como esta estruturado um documento de 

patentes. 

Os modernos documentos de patente sao com- 

postos de: 

dados bibliograficos e de identificagao; 

resumo; 

- relatorio descritivo e 

- reivindicagoes. 

Na folha de rosto aparecem os nomes do inven- 
tor e titular, o titulo da patente, o seu numero, o pais 

em que foi depositado originalmente um pedido seme- 

Ihante, bem como o numero que recebeu, referencias 

bibliograficas e outros dados. 

O resumo, que nos documentos recentes de 

muitos paises se encontra tambem na folha de rosto, 

indica, de forma sucinta, todo o conteudo do docu- 

mento. No resumo o pesquisador tern, condensada- 

mente, a informagao de que precisa, para um primeiro 

exame do documento. 

O relatorio descreve o estado da tecnica e os 

problemas existentes, mostrando as solugoes que a 

invengao se propoe a dar e detalhando a propria 

invengao. Apresenta ainda exemplos de como se apli- 

ca industrialmente aquela invengao. 

As reivindicagoes sao a parte do documento 

que define e limita o monopolio do titular. Nao acres- 

centam informagoes tecnicas ao conteudo do relatorio. 

No caso de patentes em dominio publico praticamen- 

te nao tern valor para terceiros. No caso de patentes 

em vigor devem ser analisadas apenas quando se tern 

interesse em utilizar alguma caracteristica daquela 

invengao. Se aquela caracteristica estiver incluida nas 

reivindicagoes, a sua aplicagao so podera ser feita com 

autorizagao do titular. 

Para facilitar a localizagao da informagao que 

interessa ao pesquisador, os dados bibliograficos e de 

identificagao sao acompanhados de um codigo nume- 

rico estabelecido intemacionalmente. Assim, ainda 

que nao se esteja familiarizado com o lay-out do docu- 

mento ou com o idioma em que esta escrito, pode-se 

localizar facilmente o dado procurado, como por 

exemplo: 

- o numero do documento, eddigo 11 

- o titulo da invengao, codigo 54 
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- a data do deposito do pedido, codigo 22 

- o nome do deposit ante, codigo 71. 

Alem disso, inumeros documentos apresentam 

desenhos, esquemas, ou fluxogramas destinados a 

complementar o relatorio descritivo, que sao por si so 
de grande valor como fonte de informagoes. 

A procura sistematica de informa?6es contidas 
em documefitos de patente e um instrument© pou- 

quissimo utilizado, embora o seu valor venha sendo 

pouco a pouco reconhecido pela Comunidade Cientifi- 

ca. 

Em 1975, o Denver Research Institute desen- 

volveu um projeto que pretendia avaliar a utilidade 
das informa^oes tecnicas disponiveis nas patentes 

americanas para um pais em desenvolvimento, na 

solugao de um problema tecnologico especlfico. 

0 projeto foi realizado em conjunto com o Con- 

selho de Pesquisas do Paquistao. O problema selecio- 

nado - secadores, utilizados em pequenas industrias 

quimicas e de produ^ao de alimentos. Os secadores 
eram largamente utilizados no Paquistao e apresenta- 

vam inumeros problemas - desempenho irregular, 

perdas de calor, baixa eficiencia. Alem disso os mode- 
los em utiliza^ao eram importados e havia interesse 

no desenvolvimento de um modelo apropriado ao uso 

e a produgao local. 

A expectativa nao era de se encontrar uma 

determinada patente com a resposta para o problema, 

mas sim identificar um conjunto de documentos que 

pudesse fomecer subsidies para o projeto. 

Foi contratada uma empresa especializada 

para realizar a busca, e adotou-se como principio 

abandonar os documentos muito antigos ou obvia- 

mente obsoletos e ainda os novissimos e muito sofisti- 

cados. 

Com base nesses criterios e dando enfase aos 

desenhos constantes dos documentos, foram pre-sele- 

cionadas 92 patentes, cobrindo o periodo de 1868 a 

1968. 

A documentapao foi enviada aos tecnicos no 

Paquistao, que nessa epoca estavam especialmente 

interessados em secadores para frutas. Das 92 paten- 

tes identificadas, 68 eram secadores de frutas; e 13 
foram selecionadas. Dessas 13, 8 eram do periodo de 

1870 a 1890. A sele^ao foi feita com base na facilidade 
para fabricagao e na quantidade de informa^oes dis- 

poniveis sobre correntes de ventila?ao e convec^ao e 

sobre eficiencia do equipamento. 
Este exemplo mostra bem que o que as paten- 

tes podem oferecer, particularmente para os paises em 
desenvolvimento, vai alem das eventuais inova^oes 

tecnologicas que possam ser postas em uso imediata- 

mente. Muitos documentos antigos, em dominio 

publico inclusive em seus paises de origem, podem 

fomecer importantes subsidios para novos desenvolvi- 

mentos. 

O POTENCIAL NO BRASIL 

0 Brasil tern hoje na ordem de 40.000 patentes 

em vigor. O maior acervo de documentos de patente 

no pais encontra-se no INPI-Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial, que tern atualmente cerca de 

16 milhoes de documentos, oriundos dos principals 

paises desenvolvidos. A cada mes sao recebidos cerca 

de 30 mil novos documentos. A cole^ao esta dividida 

em: 

a) Arquivo de Buscas com documentos organizados 

de acordo com a Classifica^ao Internacional de 

Patentes, dos seguintes paises e a partir dos 

seguintes periodos: 

Australia, 1978 

Brasil, 1971 

Canada, 1979 

Estados Unidos, 1971 

Franca, 1972 

Inglaterra, 1971 

OAPI, 1980 

EPO, 1979 

OMPI (PCT), 1978 

R. F. Alemanha, 1969 

Sui^a, 1969 

b) Arquivo Numerico, documentos em papel, dos 

seguintes paises e periodos: 

Australia, de 1967 a 1978 

Brasil, de 1924 a 1984 

Canada, de 1971 a 1979 

Estados Unidos, de 1917 a 1960 
Franga, de 1866 a 1966 

Inglaterra, de 1917 a 1971 

R. D. Alema, de 1954 a 1963 
Sui^a, de 1920 a 1969 

c) Arquivo Numerico, em microformas, dos seguintes 

paises e periodos: 

Brasil, de 1923 a 1965 
Estados Unidos, de 1954 a 1974 

Franca, de 1947 a 1972 

Inglaterra, de 1936 a 1955 
R. F. Alemanha, de 1936 a 1981 

Uniao Sovietica, de 1957 a 1964 

O Banco de Patentes do INPI oferece basica- 

mente dois tipos de servigos para o usuario extemo: 

- a busca individual, feita pelo proprio usuario; e 

- a busca isolada feita por tecnicos do INPI. 

• Na Busca Individual, o interessado vai ao INPI, 

onde recebe assistencia para definir o seu campo de 

busca, e tern acesso direto aos documentos. Ele 

mesmo pode escolher os que sao do seu interesse e 

solicitar as copias que desejar. Para este tipo de 

busca, o usuario deve pagar uma retribuigao para 

cada assunto pesquisado e o valor correspondente 

as copias solicitadas. 
• No caso da busca isolada, o interessado informa ao 

INPI o assunto que deve ser pesquisado e recebe um 

orgamento para o servigo, baseado na extensao do 

campo de busca e na estimativa do tempo necessa- 

rio para a sua execugao. Aprovado orgamento, a 

busca e realizada e o usudrio recebe um relatorio e 

as copias dos documentos selecionados. 

O INPI e o unico orgao na America Latina que 

tern um servigo como o do Banco de Patentes. 

Outras fontes de informagao na drea de paten- 

tes podem ser consultadas. Estas fontes fornecem 

basicamente referencias de documentos de patentes. 

Como por exemplo, o Chemical Abstracts, 

que publics referencias de documentos de patentes na 

area de quimica. Existem ainda os servigos de busca 
bibliografica on-line, que oferecem informagoes de 
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patentes, como por exemplo o Diaalog e Orbit, nos 
Estados Unidos e Questel na Europa. 

O acesso a estes bancos de dados pode ser feito 

diretamente pelo usuario, atraves de contrato, ou 
pode ser utilizado por exemplo o IBICT - Institute 

Brasileiro de Informagao em Ciencias e Tecnologia 
que oferece esse servigos aos interessados. 

A EXPERIENCIA DO NIT 

A partir destes dados e da constata?ao do enorme 

desperdicio que representa a nao utiliza^ao do acervo 
do INPI por parte de pesquisadores e empresarios, o 

Nucleo de Inovagao Tecnologica - NIT da UFRJ ini- 

ciou este ano a implementa^ao de um amplo progra- 

ma de divulgagao e de estimulo ao uso da documenta- 

^ao de patentes. 

Como principais gargalos que poderiam ser 

atacados pelo NIT foram identificados: 

- a falta de informagao dos pesquisadores sobre o sis- 

tema de patentes; 

- o desconhecimento sobre o potencial do INPI/CE- 

DIN como acervo de informa^oes; 
- as dificuldades para acesso a informagao, decorren- 

tes da burocracia do orgao e da relativa, complexi- 

dade da Classificagao Internacional de Patentes. 

Assim, foi iniciado um programa de divulgagao 

do Sistema de Patentes dirigido aos pesquisadores da 

UFRJ e implantado um sistema para operar como 

interface entre os usuarios e o Banco de Patentes do 

INPI. 

As buscas sao realizadas em duas etapas: ini- 

cialmente sao coletados os resumes e dados bibliogra- 

ficos dos documentos com alguma possibilidade de 

interesse para a pesquisa. A partir destas referencias, 

o pesquisador seleciona os documentos dos quais gos- 

taria de obter uma copia integral. 

0 programa, embora ainda necessite de algum 

tempo para acumular experiencia suficiente para uma 

avalia^ao aprofundada dos beneficios conseguidos, 

comega a apresentar resultados. 

A metodologia de trabalho adotada para a 

realiza^ao das buscas esta fundamentada na premissa 

de que o pesquisador deve ter as informagoes com a 

maior facilidade possivel. Com isso ficariam elimina- 

das as barreiras existentes em fun^ao da burocracia e 

das dificuldades operacionais para acesso aos docu- 

mentos, e da avaliagao real do valor do conteudo das 

patentes. 
Inicialmente, foi estabelecida uma conta- 

corrente (da COPPE) com o INPI, que eliminou os 

mecanismos burocraticos para o pagamento de buscas 

e de copias de patentes. Estabeleceu-se uma metodo- 
logia na qual o NIT serve de ponte entre o banco de 

patentes e o pesquisador, da seguinte forma: 

- o pesquisador se dirige ao NIT e indica as suas 
necessidades; 

- o NIT envia um estagiario para, junto ao pesquisa- 

dor, delimitar com precisao as areas de seu interes- 

se; 

- o estagiario, contando com o apoio, se necessario, 

da equipe tecnica do INPI, delimitaocampode bus- 

ca referente a area determinada e realiza a busca no 
banco de patentes, localizando e identificando os 
documentos pertinentes; 

- em seguida, sao solicitadas copias das folhas de ros- 

to e dos resumos dos documentos pre-selecionados, 

para que o proprio pesquisador efetue uma sele^ao 

final: 

- sao entao solicitadas ao INPI as copias integrais 

dos documentos selecionados. 

Com este procedimento, o acesso as informa- 

goes do banco de patente tomou-se bem mais facil e 

muitos pesquisadores tern procurado o NIT. A partir 

de novembro de 83 ate maio de 84, foram feitas 16 bus- 

cas, com exame de cerca de 23.800 documentos e copia 

de 857 folhas de rosto, alem de 50 documentos comple- 

tos. A tendencia atual tern sido em diregao a uma con- 

solidagao desta metodologia, com a introdu^ao de 

alguns aperfeigoamentos e a um aumento da procura 

por este servigo. 

Alem desse servi^o, dirigido aos pesquisadores 

da UFRJ, o NIT esta estimulando o uso das patentes 

por empresas industriais do Rio de Janeiro. Nesta 

linha, desenvolvemos um experimento com uma 

empresa de porte medio, do setor de tintas e vernizes. 

A empresa, fundada em 1950, tern hoje 250 

empregados, e produz uma ampla variedade de tintas 

e vernizes, principalmente para controle de corrosao. 

Desde 1950 a empresa adquire tecnologia no 

exterior e conta hoje com um centro tecnologico com 

40 funcionarios. 

O relacionamento ja estabelecido entre a empresa e 

o NIT a sua condipao de empresa nacional atuando 

em um setor altamente competitivo e dominado por 

multinacionais e a visao clara da dire^ao da empresa 

quanto ao valor da tecnologia para a sua propria 

sobrevivencia, criaram as condi?6es para a realiza^ao 
desta primeira experiencia. 

A empresa nao tinha ate entao nenhuma expe- 

riencia no uso sistematico das patentes como fonte de 

informagao. Os contatos anteriores com o INPI se res- 

tringiam ao registro de marcas ou a averba^ao de con- 

tratos de transferencias de tecnologia. 

Em seguida aos contatos iniciais mantidos com 

o CEDIN/INPI, que forneceu todo o apoio e orienta^ao 

para os trabalhos, foi definido o campo de busca na 

Classifica^ao Internacional de Patentes, cobrindo 

basicamente as areas de resinas, vernizes e tintas. 

A primeira sele^ao de documentos foi feita pelo 

proprio diretor industrial e um consultor da area de 

P&D. 

Foram identificados e analisados no INPI, 

durante tres dias, cerca de 200 documentos de paten- 

tes, sendo selecionados como de interesse prioritario 

83 documentos. Copias destes documentos foram 

levadas entao para a empresa, onde foram estudados 

detalhadamente durante tres meses. Neste periodo 

foram realizadas inumeras experiencias nos laborato- 

rios para auxiliar a analise da documentagao. 

Informagoes valiosas foram obtidas sobre for- 

mulagao de resinas, vernizes e tintas; processes de 

fabricagao, elaboragao de materias-primas, ensaios de 
desempenho e aplicagao destes produtos. Diversas 

informagoes consideradas relevantes foram extraidas 

do relatorio descritivo das patentes, sem que estives- 

sem cobertas pelas reivindicagoes. 

Os resultados mais promissores foram obtidos com 

relagao a tecnologia para fabricagao de uma nova tin- 
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ta especial para uso naval. Os pianos de desenvolvi- 

mento e fabrica^ao dessas tintas pela empresa foram 

estimuladas com a verificagao de que as companhias 

multinacionais, detentoras de patentes nesta area, 

necessitariam importar sens proprios polimeros e 

outras materias-primas para produzi-las. 

Na solicita^ao encaminhada para uma agencia 

governamental para financiamento do desenvolvi- 

mento dessas tintas, a empresa menciona que "a 

realizagao de um levantamento junto ao INPI sobre o 

assunto nos levou a acreditar na viabilidade de tal 

pesquisa no Brasil" 

Esta experiencia de utiliza^ao de informa^oes 

contidas nas patentes ainda esta em curso, mas os 

resultados iniciais ja comprovaram o grande valor do 
acervo existente no INPI. 

A falta de utiliza^ao destas informa^oes consti- 

tui um enorme desperdicio e representa na realidade o 

rompimento do acordo basico em que se fundamenta o 
sistema de patentes, Por ele, o estado concede ao 

inventor um monopolio para uso de sua inven?ao, por 

um certo periodo de tempo. Em troca deste monopo- 

lio, o inventor deve descrever claramente a inven^ao, 

de forma que, expirado o monopolio, todos os interes- 

sados possam utiliza-la. 

Se a sociedade abre mao desse direito - o direi- 

to ao uso das informagoes nao protegidas por patentes 

- torna-se dificil justificar a participagao do pais no 

sistema de internacional da propriedade industrial. 
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