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INTRGDUgAO 

Os direitos de propriedade intelectual devem estar 

a servigo da humanidade, nao sendo aceitavel que se 

constituam em instrumentos de favorecimento ao colo- 

nialismo ou a dominagao entre os povos. Os privilegios 

concedidos aos autores e inventores nao resultam de 
uma ideologia auto-sustentada, mas da convicgao de 

que a prote^ao e a aceitagao do carater privado da cria- 

?ao intelectual resultara em maior beneficio para todos. 

A Propriedade Industrial, por exemplo, e uma via 

de duas maos. De um lado o Estado (o poder) identifi- 

ca o inventor ou criador, garantindo-lhe privilegios de 

exploragao do objeto e, do outro lado, coloca restri- 

?oes quanto a natureza e a duragao do privilegio conce- 

dido (findo o qual passa a ser de dominio publico), 

criando simultaneamente deveres e obriga^oes do titu- 

lar para com a sociedade. A exigencia do uso, a publi- 

ca^ao obrigatoria da descrigao do objeto do privilegio 

e, em alguns casos, a compulsoriedade do licenciamen- 

to para uso de terceiros, se constituem em alguns exem- 

plos desses deveres. A convicgao e de que garantias de 

recompensa para o inventor estimulem a criagao e a 

difusao do beneficio. Em outras palavras, o onus acar- 

retado no processo criativo (por exemplo, gastos com 

pesquisa) e compensado e a sociedade dispoe de meca- 

nismos abertos de contesta^oes e fiscalizagao das regras 

pactuadas. Alternativas a esse modelo, tal como o nao 

reconhecimento da propriedade, certamente levariam 

a inseguranga, resultando em segredo, sonega^ao e des- 

virtuamento de informagoes, uso restrito etc. 

Esses principios, que hoje estao consolidados na 

Convengao de Paris (Marcas e Patentes) e na Conven- 

gao de Berna (Direitos Autorais, Artisticos e Literarios), 

entre outras, sao bastante antigos e universais. 

Recentemente, uma serie de mudangas tern sido 

propostas pelos paises desenvolvidos nas regras e prin- 

cipios que regulamentam a materia ao nivel internacio- 

nal, questbes e disputas ocupam espago no noticiario 

de imprensa, sem que fique clara para o leigo a origem 

e as implicagoes das proposigbes. 

O presente trabalho tern por objetivo discutir as 

recentes transformagbes nas relagbes comerciais e econb- 

micas entre os paises, destacando o papel da Proprieda- 

de Intelectual nesse quadro. Paralelamente, propbe 

uma interpretagao acerca do provavel impacto dessas 

mudangas no processo de transferencias de tecnologia 

para o Brasil, apresentando, ao final, sugestbes de poli- 

ticas aplicaveis ao gerenciamento da situagao. 

AS RAZOES DAS MUDANGAS NO SISTEMA DE 
PROPRIEDADE INTELECUAL 

A idade e a universalidade desses principios, bem 

como os variados acordos e convengbes internacionais, 

nao sao um atestado da imobilidade do sistema. Estao 

em curso rodadas de negociagbes, atingindo diversos 

instrumentos importantes do Sistema de Protegao a Pro- 

priedade Intelectual. 

Embora embasados em tradigbes filosoficas e cul- 

turais diferentes, as leis da Propriedade Intelectual dos 

distintos paises foram razoavelmente homogeneizadas 

atraves do sistema intemacional. A cooperagao tornou 

possivel o estabelecimento de objetivos partilhados e a 

assinatura de diversos acordos. Entretanto, o processo 

e normalmente lento, levando muitos anos para as 

ideias serem depuradas e resultarem em leis nacionais 

e acordos internacionais. 

A cada dia maior valor e atribuido a influencia 

da tecnologia sobre o crescimento economico. Nesse 

sentido, tornam-se vitais os instrumentos de protegao 

a propriedade da tecnologia e aos metodos internacio- 

nais de negociagao tecnologica. A protegao da tecnolo- 

gia ou a salvaguarda das ideias e de suas manifestagbes 

fisicas passou a ter significado especial dentro da politi- 

ca econbmica de um pais. 

Por outro lado, os paises desenvolvidos tern mani- 

festado preocupagbes em relagao a falta de protegao 

adequada para as suas tecnologias emergentes, que nao 

estao sendo adequadamente protegidas pelas leis atuais. 

A decisao de muitas empresas de usar o segredo indus- 

trial como forma alternativa de protegao, em substitui- 

gao ao sistema cartorial de patentes e copyright , tern 

se difundido e e um indicador sintomatico. 

Para se compreender as questbes de Comercio 

Exterior e Propriedade Intelectual, hoje discutidas no 

piano intemacional e multilateral, especialmente na OM- 

PI (Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual) 

e no GATT (Acordo Geral de Comercio Exterior ou 

General Agreement on Tariffs and Trade), e precise fa- 

zer algumas reflexbes sobre as transformagbes que vem 

ocorrendo na economia mundial. O que nos chega pe- 

la imprensa eletronica, pelos jornais e pelas revistas sao 

algumas manifestagbes dessas mudangas, noinx^mente 

relacionadas ao curto prazo, exprimindo preocupagbes 

com retaliagbes comerciais, com o reconhecimento ou 

nao das patentes na area farmaceutica e de quimica fi- 

na, com a reserva de mercado da informatica ou com 

as acusagbes de pirataria e contrafagao. 

O motivo real das atengbes dos paises desenvolvi- 

dos, particularmente dos Estados Unidos, fica dissimu- 

lado quando se discute pirataria, contrafagao, descum- 

primento de acordos etc. A questao central e mais im- 

portante e que o crescimento e desenvolvimento da in- 

dustria da informagao, dos bens e servigos a ela associa- 

dos, tern sido muito rapidos, exigindo paralelamente 

uma profunda revisao conceitual da propriedade intelec- 

tual. O atual sistema esta fortemente ameagado pela in- 

trodugao e uso das novas tecnologias de comunicagao 

e informagao. O Office of Technological Assessment 

— OTA (1986) indica como principals problemas; 

• o aumento do fluxo de informagbes, produtos e servi- 

gos associados entre as nagbes; 

• a crescente importancia econbmica da informagao, 

dos produtos e servigos associados, nos pianos nacio- 

nal e intemacional; 

• o maior significado cultural e politico da informagao 

dos produtos e servigos associados; 

• o surgimento de novos produtos e servigos associados 

a informagao que nao estao sujeitos as formas tradi- 

cionais de protegao; 

• a dificuldade crescente de impor o respeito aos direi- 

tos da propriedade intelectual no piano intemacional; 

• o aumento da convergencia dos problemas da proprie- 

dade intelectual com outros temas internacionais. 
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Entre a America do Norte e a Europa Ocidental, 

o numero de usuarios dos services de bancos de dados 

aumentou de 10.000, em 1965, para 2 milhoes, em 1978. 

As exporta?6es americanas desse tipo de servi?o tern 

apresentado uma taxa de crescimento anual em torno 

de 9%. Somente a indiistria de software de computa- 

dor exporta 30% da sua produ^ao. Estima-se que o co- 

mercio de copyright emprega diretamente 2,2 milhoes 

de pessoas, nos Estados Unidos, e o saldo de licen^as 

de marcas, patentes e copyrights americanos, em 1983, 

foi de US$ 4,7 bilhoes (Office of Technology Assess- 

ment, 1986). 

A grande preocupa^ao nao e, entretanto, o atual 

valor comercial. As proje^oes de crescimento desse mer- 

cado e o valor estrategico da informagao sao infinita- 

mente mais importantes. A principal implicagao desse 

tipo de aumento do fluxo de informa?oes entre os pai- 

ses e o desconhecimento das fronteiras nacionais, desa- 

fiando a teoria das rela?oes entre paises no conceito 

de Estado-Na?ao. Os acontecimentos internos de um 

pais impactam e se refletem nos outros, como que ero- 

dindo a soberania nacional. Dentre as decisoes que 

mais se situam nessa categoria, a propriedade intelec- 

tual ocupa lugar de destaque, na medida em que e de- 

terminante da produtividade industrial e social. 

Misturar a discussao de contrafagao e pirataria 

com a proposta de mudanga da ordem mundial da pro- 

priedade intelectual e confundir as coisas e interpor 

uma cortina de fumaga a frente do ponto central. Asso- 

ciar esses dois problemas e encontrar uma explicagao 

demasiadamente simples para o uso dos mecanismos 

de pressao e retaliagoes comerciais. A negociagao de 

novos conceitos e principios da propriedade intelectual 

tern de ser feita dentro de condigoes apropriadas a sedi- 

mentagao das ideias e dos seus impactos. 

A velocidade de desenvolvimento, disseminagSo 

e uso das novas tecnologias, da informagao, dos bens 

e servigos a ela associados, tern sido bastante rapida, 

pressionando respostas mais adequadas quanto ao pro- 

cesso de protegao. Alguns paises, por interesse ou nivel 

de amadurecimento, conseguem promover as adapta- 

goes e modificagoes requeridas; outros nao conseguem 

introduzir as mudangas ou deixam de faze-las por nao 

aceita-las. Dai resulta uma grande heterogeneidade de 

tratamentos, que dificulta a negociagao de acordos am- 

plos e atua como motivo de pressoes e contrapressoes. 

A Figura 1 ilustra a velocidade de difusao e uso das tec- 

nologias (Office of Technology Assessment, 1986). 

Estas consideragoes implicam no reconhecimento 

da existencia de uma consciencia generalizada de que 

o dominio da informagao e uma questao muito mais 

ampla do que aquela do interesse dos negocios priva- 

dos, revestindo-se de implicagao estrategica marcante, 

prestando-se sobremodo a instrumento de concentragao 

de poder, colonialismo e dominagao economica entre 

os povos. A falta de informagao, deteriorando a quali- 

dade da decisao, cria oportunidades progressivamente 

desiguais. 

Enquanto o combate a pirataria e a contrafagao 

e do interesse privado e pode ser considerado como as- 

sunto "de pol^cia,, o tema das novas formas e mani- 

festagoes da informagao e da propriedade intelectual e 

assunto politico-estrategico de governo, devendo ser tra- 

tado como tal. 

A questao, entretanto, esta muito mais articula- 

da com implicagoes profundas no futuro das nagoes. 

O mundo atravessa um reordenamento da economia, 

onde questoes de propriedade intelectual ocupam posi- 

goes centrais. 
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A ECONOMIA POS-INDUSTRIAL 

As economias dos paises desenvolvidos apresenta- 

ram um processo evolutivo que pode ser esquematiza- 

do em tres movimentos gerais (Vaitsons, 1987; Huguency 

Filho, 1986; Cruz). O primeiro deles refere-se ao barate- 

amento dos custos medios de produgao atraves da capi- 

taliza?ao crescente e da substituigao maciga da mao-de- 

obra operaria por maquinas e equipamentos, movimen- 

to esse que perdurou ate os anos 20. A partir dai, o 

movimento assume caracteristicas de consolidagao de 

estruturas monopolistas e oligopolistas, pela ampliagao 

continua das escalas de produgao, levando ao desenvol- 

vimento da industria de bens de capital (que passa a 

se constituir em alternativa para emprego da mao-de- 

obra), a criagao de uma capacidade produtiva ociosa e 

deslocando parte da mao-de-obra para uma fungao es- 

pecializada, que poderiamos designar como tecnologia. 

As principals conseqiiencias foram o maximo de inten- 

sidade de capital nos investimentos, elevagao constan- 

te de prego das materias-primas e recuperagao dos sala- 

ries pelo aumento da produtividade e pelo pleno empre- 

go. A terceira fase resultou do permanente crescimen- 

to do contingente empregado na produgao de tecnolo- 

gia. Ele passa a gerar novissimas tecnologias, inclusive 

na administragao dos novos negocios, tendo provoca- 

do a redugao das escalas mais economicas vigentes. O 

custo dos salaries, do ponto-de-vista industrial, passa 

a ser extremamente reduzido, mas o emprego na area 

tecnologica continua a crescer constantemente, concen- 

trando ai a massa salarial. Como principal conseqiien- 

cia, o fator emprego fica desarticulado da produgao 

manufatureira e mais reduzida a participagao das mate- 

rias-primas industrials e dos seus pregos na relagao com 

o capital. 

A transformagao acima descrita caracteriza a no- 

va fase na qual a economia mundial esta ingressando, 

chamada de pos-industrial, onde o nucleo dinamico dei- 

xa de ser a industria, cedendo lugar ao setor terciario 

ou de servigos. 

Nesta nova fase, as areas de maior crescimento 

economico e de mercado sao aquelas que, a cada dia, 

incorporam porcentagens mais elevadas de tecnologia, 

o que equivale dizer que o conteudo tecnologico dos 

produtos e servigos tern crescido em proporgoes assusta- 

doras. Isso e verdadeiro quando se analisa, por exem- 

plo, a produgao agricola de graos. A conclusao e que 

o componente de custo relative ao melhoramento gene- 

tico, a determinagao dos tratos culturais, a racionaliza- 

gao do plantio, a distribuigao, as informagoes de merca- 

do, ao credito etc., e muito mais importante do que o 

de capital associado a maquinas, equipamentos, edifi- 

cios, que, por sua vez, e muito mais significativo do 

que a mao-de-obra associada a lavoura em si. Outros 

exemplos sao bens de consume como roupa, utensilios 

domesticos, moveis, calgados e tantos outros, cuja con- 

cepgao ou design, imagem e servigos associados passam 

a ser muito mais importantes que o material, a mao- 

de-obra e o capital. Diz-se que o conteudo tecnologico 

e representado por uma outra classe de mao-de-obra 

especializada, de salaries elevados. 

Com o crescimento do conteudo tecnologico dos 

produtos e servigos, fica prejudicada a classica analise 

de competitividade pela comparagao do custo e teor 

dos fatores de produgao: mao-de-obra, capital e mate- 

rias-primas. Para os paises em desenvolvimento, por 

exemplo, a mao-de-obra barata deixa de ser uma vanta- 

gem comparativa, na medida em que a participagao 

desse componente fica cada vez mais reduzida nos no- 

vos produtos e servigos. O trabalho de geragao de tec- 

nologia tern apresentado, nos paises desenvolvidos, 

uma elevada taxa de crescimento de novos empregos, 

superando a taxa de liberagao do trabalhador pelo uso 

de maquinas e equipamentos. 

Paralelamente, cresce a densidade de informagao 

dos produtos e servigos. Enquanto em um equipamen- 

to de baixo conteudo tecnologico a informagao esta dis- 

seminada pelas suas partes e componentes, e se torna 

dificil reconstituir-se, atraves da engenharia reversa, 

dos criterios e tecnicas de projeto, dimensionamento e 

fabricagao, um chip, por exemplo, encerra elevada den- 

sidade de informagao, permitindo a reconstituigao de 

boa parte do processo anterior (Cruz). Como os custos 

de produgao fabril sao relativamente pequenos quan- 

do comparados com aqueles vinculados a atividade de 

desenvolvimento, a copia torna-se profundamente atra- 

ente a um terceiro fabricante e acentuadamente lesiva 

ao seu criador. 

Em contraposigao, na medida em que se torna 

mais abrangente o conceito da propriedade intelectual 

envolvendo alem das informagoes de cunho meramen- 

te tecnico, aquelas relacionadas com design, canais de 

distribuigao, marketing, garantia, assistencia tecnica, 

etc. -, caem os pregos das materias-primas, das commo- 

dities e dos servigos menos "tecnologicos" A racionali- 

zagao das economias tern, freqiientemente, significado 

redugao do emprego de muitas materias-primas, afas- 

tando a crise do esgotamento das suas fontes. 

Situagao nova e peculiar foi igualmente introduzi- 

da pela informatica. O aumento da capacidade de ma- 

nuseio da informagao, isto e, armazenamento, transfor- 

magao ou processamento, transmissao ou comunicagao, 

criou uma prospera area de negocios (servigos) igual- 

mente fragil do ponto de vista da protegao. As trans- 

missoes por satelites ou outros meios tornam a informa- 

gao praticamente onipresente, dificilmente protegida 

pelos meios convencionais. 

O dominio do mercado e cada vez mais dependen- 

te da protegao da propriedade intelectual e, dentro de 

um quadro em que nao ha uma ordenagao juridica que 

Ihe de amparo, a protegao da propriedade intelectual 

passa a depender do controle do mercado (Cruz). 

A NATUREZA DAS MUDAN^AS EM CURSO 

Como um dos maiores prejudicados pela perda 

de espagos comerciais para o Japao, os Estados Unidos 

vem liderando um conjunto de transformagoes na or- 

dem internacional do Comercio Exterior e da proprieda- 

de intelectual, que objetivam recuperar posigoes perdi- 

das e dar resposta a ameaga japonesa a partir do Sudes- 

te Asiatico e da consolidagao do MCE. Por essa razao, 

uma analise da politica americana na area traz mais luz 

ao que sucede internacionalmente. A preocupagao do 

governo americano, entre os anos 50 e meados dos 

anos 70, concentrava-se nas leis anti-truste e na sua 
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rigorosa aplica^ao (Unkovic). Acreditava-se que, assim 

procedendo, se estaria zelando pela concorrencia leal e, 

consequentemente, pelo crescimento sadio da industria. 

Entretanto, fatores externos nos anos 70 provocaram 

uma mudan^a na percep^ao da importancia relativa 

dessas leis. A realidade da crescente concorrencia inter- 

nacional tornou desacreditadas algumas teorias anti-trus- 

te, por nao levarem em considera^ao concorrentes estran- 

geiros no mercado interno. Em lugar de questoes de 

monopdlios, cresceu o numero de processes judiciais 

ligados a patentes e direitos autorais e o Congresso nor- 

te-americano vem dedicando aten^ao especial ao tema. 

O maior mercado de bens e services do mundo 

passou a sofrer do problema de desequilibrio na balan- 

ga comercial, apresentando, em 1985, pelo sexto ano 

consecutive, urn deficit da ordem de US$ 140 bilboes 

{Unkovic). O crescimento desse deficit em 1986, alia- 

do a preocupagoes originadas nas empresas, que recla- 

mavam a falta de protegao a suas tecnologias emergen- 

tes, em decorrencia da desatualizagao das leis ou mes- 

mo, em alguns casos, da inexistencia de leis adequadas, 

levou o Governo e o Congresso ao reexame da questao 

da propriedade intelectual. As providencias em curso 

deverao afetar governos de outros paises, empresas es- 

trangeiras produtoras nos Estados Unidos e empresas 

que produzem no seu pais para venda no mercado in- 

terne americano. O principal tema se situa na vincula- 

gao da propriedade intelectual ao comercio internacional. 

Os Estados Unidos baseiam a sua politica no se- 

guinte tripe (Vaitsos, 1987): 

• Liberalizagao da economia mundial para fortalecer 

o acesso dos produtos americanos nos mercados ex- 

ternos. Em lugar da diminuigao das importagoes, pre- 

ferem fazer valer vantagens comparativas de alguns 

dos seus produtos nesses mercados. 

® Protegao e intervengoes multigovernamentais para res- 

guardar tecnologias, produtos e industrias emergen- 

tes, particularmente nos estagios iniciais do seu desen- 

volvimento. 

• Criagao de uma estrutura internacional capaz de dis- 

ciplinar as novas regras de comportamento, inclusi- 

ve com o uso da forga e sistemas legalizados de san- 

goes e penalidades unilaterais. 

Alguns dos principios do liberalismo americano 

podem ser sumarizados da seguinte forma (Vaitsos): 

• tratamento nacional para produtos, pessoal, titulares 

de privilegios e empresas estrangeiros; 

• reciprocidade internacional, que condiciona e pode 

conflitar com o principio de tratamento nacional; 

• direito de abrir e manter estabelecimentos e de fazer 

negocios em terceiros paises; 

• finalmente, um conjunto de politicas e de condigoes 

que tratam do interesse publico, soberania nacional, 

transnacionalizagao da economia e estruturas de poder. 

Ao introduzir mudangas na Lei do Comercio {Tra- 

de Act), em 1984, estendendo e renovando por oito 

anos adicionais o Sistema de Tarifas Preferenciais (GSP 

Generalized System of Preference), o Congresso ame- 

ricano vinculou-o a protegao da propriedade 

intelectual dos Estados Unidos por parte dos paises be- 

neficiarios. Atraves do GSP, os paises em desenvolvi- 

mento se beneficiam do comercio com os Estados Uni- 

dos pela eliminagao ou redugao de tarifas e taxas adua- 

neira para cerca dos 3.000 produtos diferentes. Para 

se ter uma ideia do seu significado, em 1983 o valor to- 

tal das importagoes submetidas a esse regime alcangou 

aproximadamente USS 10,8 bilboes, dos quais 26^0 fo- 

ram adquiridos de Formosa. A nova lei {Trade Act) 

exigia que o Presidente submetesse ao Congresso (ate 

janeiro de 1988) um relatorio analitico dos paises que 

nao respeitaram os direitos de patentes, marcas e auto- 

ria dos cidadaos americanos. Essa vinculagao significa 

uma mudanga substancial de atitude em relagao a posi- 

gao anterior, inclusive pela delegagao de plenos pode- 

res ao Executive na aplicagao de sangoes e retaliagoes 

(Unkovic). 

Podem ser citadas ainda outras agoes que indicam 

o interesse do Congresso pelo tema. Em 1976, foi apro- 

vada uma lei sobre Direitos Autorais que se constituiu 

na primeira revisao da lei que datava de 1909. O 

Copyright Act modernizou-se, passando a tratar de te- 

mas complexes como royalty de TV a cabo, fotocopias 

e outras inovagoes tecnologicas, mas nao deixou defini- 

do o assunto do software de computador, que so foi 

acrescentado a lei do copyright quatro anos depois (Un- 

kovic; Yeaman, 1986; Cruz, 1988). 

Em 1984, o Congresso daquele pais aprovou a 

Lei de Protegao do Chip Semicondutor {Semiconductor 

Chip Protection Act) e a Lei de Contrafagao de Mar- 

cas {Trademark Counterfeiting Act). O Chip Protection 

Act se constitui numa pega singular e inovadora, intro- 

duzindo conceitos ainda nao usados nas leis de cop- 

yright ou de patentes (Unkovic; Yeaman, 1986; Cruz, 

1988; Wong). 

Quanto aos problemas da protegao da proprieda- 

de intelectual no exterior, os documentos consultados 

(OTA, 1986; Unkovic; OUSTR, 1986), e que foram 

apresentados ao Congresso Americano, afirmam que 

alguns paises tern deixado sistematicamente de aplicar 

a legislagao, fazendo ''vista grossa'' aos infratores. 

Em alguns casos, constatou-se a adogao de politicas 

que explicitamente prescrevem ou sancionam a desobe- 

diencia aos direitos da propriedade intelectual. Essas 

deficiencias que prejudicam o comercio exterior podem 

ser enquadradas em tres categorias: leis inadequadas, 

baixo nivel de agao coercitiva sobre o infrator e padroes 

nao apropriados. 

O nao reconhecimento das patentes nas areas de 

produtos quimicos, produtos farmaceuticos e de biotec- 

nologia e apontado como dificuldade adicional. 

No campo dos direitos do autor, afirma-se que a 

protegao oferecida por esses paises a livros, filmes, dis- 

cos e fitas e precaria e incompleta. Outras formas de 

autoria simplesmente nao sao protegidas, como e o ca- 

so de software de computador e retransmissoes de sate- 

lite. A pirataria prospera sem que os governos tomem 

qualquer providencia. Os paises mais apontados como 

violadores da propriedade intelectual sao: Singapura, 

Formosa, Indonesia, Coreia, Filipinas, Malasia, Tailan- 

dia, Brasil e Mexico, (Office of Techinology 

ment, 1986). As estimativas sao de que os Estados Uni- 

dos perderam, em fungao da pirataria, US$ 138 milhoes 
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a US$ 111 milhoes, em 1985. 

No campo das tecnologias emergentes - tais co- 

mo biotecnologia, chips semicondutores, software e ou- 

tros os americanos acreditam estarem sendo boicota- 

dos pelos governos dos paises em desenvolvimento. 

As a^oes propostas pelo governo americano (O- 

TA, 1986; Huguenay F0, 1986; Unkovic; OUSTR, 1986; 

Nascimento) buscam utilizar estrategicamente de instru- 

mentos internacionais como a OMPI, para ampliar a 

cobertura dada por outros acordos, particularmente a 

GATT, fazendo uso de instrumentos nacionais e bilate- 

rais de pressao. 

Dentre as a?6es internacionais certamente mere- 

ce destaque aquela junto ao GATT, (OTA, 1986; Hu- 

guenay F0, 1986; Unkovic; OUSTR, 1986; Nascimen- 

to). Sob o argumento de que o desrespeito aos direitos 

da propriedade intelectual distorce as praticas do co- 

mercio internacional, os americanos estao buscando in- 

corporar ao GATT um acordo de exigencias minimas 

de protegao e, paralelamente, propoem a adogao de 

um Codigo de Combate a Contrafa^ao. Esfor^os sao 

dispendidos no sentido de pressionar os governos para 

uma a?ao de prote^ao mais aberta, transparente e efeti- 

va. Adicionalmente, a Lei do Comercio introduz mu- 

dangas profundas, de acordo com os principios discuti- 

dos anteriormente, e que foram posteriormente trazi- 

das para fazer parte da pauta de negociagoes do GATT 

Em primeiro lugar, e preciso observar que a Lei do Co- 

mercio parte do reconhecimento da perda da competiti- 

vidade americana nos produtos tradicionais e se propoe 

a uma recuperagao comercial. Uma das partes mais im- 

portantes e a redefinigao do conceito de ''comercio" 

Na antiga Lei, como no GATT, o conceito e as regras 

estavam voltados para mercadorias. Dado o destaque 

do papel desempenhado hoje pelo setor terciario, o no- 

vo conceito abrange o setor de servigos e da poderes 

ao Executive para abrir novos mercados e disciplinar 

a materia no piano internacional. Os tres pontos trazi- 

dos para o GATT (investimento, tecnologia e servigo) 

ultrapassam muito o seu escopo inicial de remover obs- 

taculos tarifarios e outras barreiras, a fim de estimular 

o comercio de mercadorias. Hoje, as questoes dizem 

respeito a autonomia das nagoes de escolher as suas es- 

trategias de desenvolvimento. Outros principios do 

GATT estao igualmente ameagados, a exemplo do mul- 

tilateralismo (possibilidade de medidas e retaliagoes uni- 

laterais) e das nagoes mais favorecidas, este ultimo do 

agrado dos paises menos desenvolvidos e ameagado pe- 

la reciprocidade. 

Um destaque especial deve ser dado ao tratamen- 

to nacional do capital estrangeiro. Na medida em que 

a prestagao de servigos exige, frequentemente,a abertu- 

ra de filiais das empresas prestadoras de servigo no 

mercado alvo, os americanos defendem o direito a li- 

berdade de investimento em outros paises, sendo contra- 

ries a qualquer tipo de discriminagao do capital estran- 

geiro. 

Como se pode entender, essas propostas podem 

ser profundamente danosas aos interesses dos paises 

em desenvolvimento, particularmente daqueles no esta- 

gio em que se encontra o Brasil, que, possuindo uma 

base industrial, necessita desenvolver o seu setor de ser- 

vigos e de alta tecnologia de forma protegida. 

No ambito da OMPI (Organizagao Mundial da 

Propriedade Intelectual), a pressao americana levou a 

discussao, desde 1985, da minuta de um tratado de pro- 

tegao sui generis para os circuitos integrados, muito 

aos moldes do Chip Protection Act (Cruz, 1988). 

Do ponto de vista juridico-institucional, a prote- 

gao dos chips poderia ser discutida a partir de tres mar- 

cos referenciais: a Convengao de Paris, da Proprieda- 

de Industrial; a Convengao de Berna, dos Direitos Au- 

torais; e as Leis americana {Semiconductor Chip Protec- 

tion Act, de 1984) e japonesa {Act Concerning the Cir- 

cuit Layout of Semiconductor Integrated Circuit). Ten- 

do prevalecido a terceira abordagem, uma serie de pro- 

blemas surgem a mesa das negociagoes. 

A minuta proposta introduz novos principios nao 

existentes nas Convencoes de Paris e Berna, e ate con- 

flitantes com esses instrumentos. A eventual aprovagao 

do Tratado de Protegao sui generis representa serios 

problemas de precedentes indesejaveis. Entre outros, 

podem-se citar os conflitos da nao exigencia do full dis- 

closure, a falta de objetividade dos prazos e regras de 

notificagao, o uso de uma mistura do principio do tra- 

tamento nacional com o da reciprocidade, a eliminagao 

pratica da prioridade unionista etc, todos bastante sedi- 

mentados na Convengao de Paris. A proposta nao e 

conveniente para os paises em desenvolvimento, repre- 

sentando um risco acentuado de se estender para ou- 

tras areas, o que representaria a quebra definitiva dos 

acordos vigentes. 

As outras agoes estao na linha da assinatura da 

Convengao de Berna (os americanos ainda nao sao sig- 

natarios), aumento a protegao dada pela Convengao 

de Paris (Marcas e Patentes), desenvolvimento de meca- 

nismos apropriados para proteger as tecnologias emer- 

gentes, trabalho no sentido de aumentar o numero de 

signatarios e reduzir os custos dos pedidos de patentes 

num grande numero de paises e, finalmente, discussao 

de proposta de criagao de organismo regional ou multi- 

lateral de patentes. 

No piano das agoes bilaterais, o governo america- 

no vem desenvolvendo vigoroso esforgo de consultas e 

negociagoes, visando: o desenvolvimento de leis adequa- 

das de protegao da propriedade intelectual e da sua efe- 

tiva imposigao, o zelo pelo cumprimento dos acordos 

existentes, a promogao de agoes constestatorias e repre- 

sentagoes, todas as vezes que cidadaos americanos fo- 

rem prejudicados por falta de protegao. 

Uma melhor visao dos possiveis impactos sera ob- 

tida pela segmentagao do problema em duas partes: a 

primeira, relacionada com o cumprimento e respeito 

da legislagao e dos acordos internacionais existentes, 

ou a aceitagao dos principios dos mesmos; a segunda, 

relativa a iniciativa dos paises desenvolvidos, no senti- 

do de reordenar as bases do Comercio e da proprieda- 

de intelectual, especialmente aqueles relacionados com 

a informagao armazenada e transmitida pelos meios ele- 

tronicos. 

O IMPACTO NA TRANSFERENC1A DE 

TECNOLOGIA 

Para determinados temas internacionais da pro- 

priedade intelectual e dificil acreditar que se possa 
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encontrar concordancia de interesses entre os paises 

em desenvolvimento. Os possiveis interlocutores para 

o Brasil nessa materia sao realmente pouquissimos. A 

dimensao territorial, o tamanho do mercado interno re- 

al e potencial, as caracteristicas de integra?ao politica 

e cultural, o tamanho do PIB, a dimensao e a capacida- 

de industrial, entre tantos outros fatores, criam para o 

Brasil uma posi^ao unica, nem mesmo comparavel a 

da China, India, Mexico ou Argentina. Isso quer dizer 

que ha sempre um grande risco do nosso pais passar a 

defender teses e interesses que nao encontram respal- 

do ou apoio de outras na^oes. Esse e um risco ou um 

onus para o qual temos de nos preparar, e mais um de- 

safio para a competente diplomacia brasileira. 

Constitui tambem uma situagao singular o fato 

de o Brasil ter estabelecido um parque industrial tradi- 

cional, de grandes proporgoes, e de estar iniciando a 

implantagao de um setor de servigos e de alta tecnolo- 

gia, apesar da marginaliza^ao de uma parcela significa- 

tiva de sua popula^ao e dos estrangulamentos na infra- 

estrutura que limitam hoje seu crescimento. 

O processo recente do desenvolvimento tecnologi- 

co brasileiro foi baseado fundamentalmente na transfe- 

rencia de tecnologia a partir dos paises desenvolvidos. 

Nao se pode negar o esfonpo endogeno, mas ele e com- 

parativamente muito pequeno e voltado principalmen- 

te para a absorgao e adaptagao da tecnologia as condi- 

^oes locais. Essa estrategia foi facilitada ou mesmo in- 

duzida pela substituigao das importa^oes: tratava-se 

de produzir, no Pais, aquilo que ja era fabricado la fo- 

ra, conseqiientemente, com tecnologias existentes. 

Foi um acerto de politicas que produziu bons re- 

sultados. Houve, simultaneamente, um grande esfor^o 

de capacitagao de recursos humanos, sem o qual o par- 

que industrial brasileiro simplesmente nao existiria, de- 

vendo-se reconhecer neste processo o papel desempenha- 

do pelas empresas estatais setoriais, pelo BNDES (Ban- 

co Nacional de Desenvolvimento Economico e Social), 

FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), INPI (Ins- 

titute Nacional da Propriedade Industrial) e, de um 

modo geral, por outros agentes do governo. Sao bem 

conhecidos os exemplos de alguns desses setores, onde 

o bom equilibrio das politicas produziu resultados. 

Uma das iniciativas mais bem sucedidas foi a da 

PRETROBRAS que, desde os seus primeiros anos de 

vida, usou a implanta^ao das refinarias de petroleo e 

de outros projetos industriais para a capacitagao das 

empresas nacionais do ramo na constnnpao, montagem 

e engenharia. A estrategia se iniciou com a compra de 

unidades turn key, nacionalizando-se progressivamen- 

te os insumos e servigos, e oferecendo a essas empresas 

a oportunidade de treinamento e assimilagao das tecni- 

cas construtivas do projeto de detalhamento, e do pro- 

jeto basico etc. Hoje ha uma razoavel competencia na 

implanta^ao e gerenciamento dos projetos industriais, 

permitindo ao empresario proceder a sele<?ao da tecnolo- 

gia e a incorporagao ao projeto das suas proprias con- 

tribui?oes e conhecimentos, dentro de um sistema rela- 

tivamente independente. A prova mais evidente dessa 

capacidade foi obtida pela atuagao recente da engenha- 

ria nacional no mercado externo, em concorrencia com 

empresas de renome. 

No setor de bens de capital, e principalmente a 

partir das empresas estatais, a nacionaliza^ao de insu- 

mos (e de tecnologia) foi conduzida pelos NAFs - Nu- 

cleo de Articulagao com a Industria, tendo recebido o 

apoio financeiro dos orgaos oficiais. Foi esse o princi- 

pal mecanismo de cria^ao da industria brasileira de equi- 

pamentos e da capacita?ao tecnoldgica no setor. 

A constru^ao das usinas hidreletricas e siderurgi- 

cas, bem como de outros grandes projetos ensejaram 

o treinamento de pessoal e a transferencia de tecnolo- 

gia. Respeitadas as peculiaridades setoriais, o poder 

de compra das estatais (mercado) foi empregado em es- 

trategias semelhantes em setores como telecomunica- 

?6es, informatica, aeronautica e tantos outros. 

Foi atraves de associa^oes com o capital estrangei- 

ro, pagamentos de royalties, acordos de coopera^ao tec- 

nica e varios outros mecanismos que se conseguiram 

negocia^oes com os detentores da tecnologia. Hoje de- 

ve-se reconhecer que a estrategia teve os seus meritos 

e que, em lugar das dificuldades nas negocia^oes, os 

entraves se situaram na falta de experiencia empresa- 

rial e na escassez de recursos humanos capacitados. 

Em todos esses setores o Brasil respeitou Marcas e Pa- 

tentes ou deu o tratamento adequado ao caso do know- 

how nao patenteado. Entretanto, nos setores mais mo- 

dernos, nao tern havido a mesma facilidade encontra- 

da naqueles mais tradicionais. 

Ha indicagoes de diferen^as acentuadas para seto- 

res que tratam com produtos de maior valor agregado 

ou de maior conteudo tecnologico. O testemunho colhi- 

do junto a empresas do setor quimico, que hoje buscam 

integragoes nas areas de produtos mais especializados 

- tais como defensives agricolas, plastificantes, aditivos, 

produtos veterinarios e outros revela a dificuldade 

da obtengao da tecnologia no mercado internacional: 

sao condi^oes de negocio inaceitaveis, pregos extrema- 

mente elevados, riscos desnecessarios pela preserva^ao 

de segredos ou dependencia de intermediarios etc. Em 

muitos casos, a tecnologia procurada simplesmente nao 

esta disponivel para transferencia nos termos convencio- 

nais. 

Mas algumas dificuldades podem tambem ser apon- 

tadas na obtengao de tecnologia industrial para setores 

tradicionais em que o Brasil passa a concorrer no mer- 

cado internacional como fornecedor. E o exemplo de 

um tradicional fornecedor japones do know-how de 

projeto de torres para plataformas de perfura^ao, que 

se negou a fornecer esta tecnologia. A empresa brasilei- 

ra foi obrigada a procurar o IPX para um desenvolvi- 

mento conjunto. 

No setor nuclear, sob o argumento de que o Bra- 

sil nao e signatario do tratado de controle de armas nu- 

cleares, o governo americano impediu o fornecimento 

direto dos reatores nucleares pela Westinghouse. Ou- 

tros exemplos da interven^ao de governos estrangeiros 

nessas transa^oes se proliferam. 

Todos estes aspectos indicam que os metodos de 

analise de investimento e fomento industrial para os se- 

tores mais modernos devem ser muito diferentes daque- 

les usados para os setores tradicionais. O emprego de 

criterios iguais pode ser inadequado pela relevancia 

atual de fatores tais como o valor estrategico do proje- 

to, o seu grau de integra^ao e complementa?ao setoriah 

etc. (Arruda, 1987). 
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A analise desses fatores sugere que, se nao encon- 

trarmos uma forma de gerenciar o problema, estare- 

mos fadados ao isolamento tecnologico ou a submissao 

aos interesses dos detentores da tecnologia, na medida 

em que nao poderemos ser auto-suficientes em tecnologia. 

A posigao dos paises do Terceiro Mundo nao e 

absolutamente confortavel, mormente quando se consi- 

dera a existencia de outras areas de conflitos com os 

paises desenvrlvidos, tais como: o direito sobre infor- 

magoes colhk xs e divulgadas por satelites (ex. progra- 

ma LANDSAT), protegao patentaria a setores como o 

farmaceutico, direitos de propriedade sobre melhora- 

mentos geneticos introduzidos em culturas originarias 

dos paises em desenvolvimento e outras. 

Embora o maior foco de tensao seja com os pai- 

ses em desenvolvimento, existem problemas entre os 

paises ricos tambem. Um exemplo e o Programa de Ini- 

ciativa de Defesa Estrategica (SDI Strategic Defense 

Iniciative), para o qual os Estados Unidos tern procura- 

do parceria e cooperagao entre os seus tradicionais alia- 

dos. A Inglaterra deixou clara sua nao participagao, a 

menos que a propriedade da tecnologia seja discutida 

e acertada de inicio. Entretanto, o Departamento da 

Defesa americano acha isso incompativel com as regras 

nacionais de investimentos publicos e aliena^ao de bens 

(Office of Tecnology Assessment, 1986). 

Da mesma forma, as alteragoes ja discutidas na 

Lei de Comercio americana {Trade Act) e a reciprocida- 

de para estrangeiros na Lei do Chip (Chip Protection 

Act) ate hoje causam protestos veementes da comunida- 

de europeia, sob acusagoes de protecionismo e ameagas 

de demincias no ambito do GATT (OTA, 1986; Hugue- 

nay F0, 1986; Unkovic; Cruz, 1988; Nascimento; Dick- 

son, 1988; La Pastina, 1988; Folha de S. Paulo, 1988), 

bem como contraria os principios dos acordos existentes. 

A POSigAO BRASILEIRA 

Juntamente com outros paises do Terceiro Mun- 

do, o Brasil tern preferido trazer esses temas polemicos 

para fora do ambito do GATT (Huguenay F0. 1987), 

onde a influencia das grandes potencias e muito mar- 

cante, colocando-se em foros mais adequados como o 

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development), o UCC (Universal Copyright Conven- 

tion), a Convengao de Berna e a Convengao da Proprie- 

dade Industrial de Paris, onde essa influencia e menor. 

Na UCC, em 1971, introduziram-se, por exemplo, mo- 

dificagoes restritivas aos privilegios do autor, os quais 

sao perfeitamente compativeis com os principios usa- 

dos universalmente, porem levam em conta o direito 

de acesso a informagao por parte dos paises em desen- 

volvimento. Tres pontos foram introduzidos: 

• Licenciamento compulsorio para tradugoes; 

• Licenciamento compulsorio para reimpressoes; 

• Licenciamento compulsorio em geral. 

Essa posigao e hoje mais sustentavel do que o sim- 

ples nao reconhecimento dos privilegios. Alias, histori- 

camente, os Estados Unidos, o Japao e outros paises, 

que hoje pressionam pelos direitos da propriedade inte- 

lectual, ha bem pouco tempo defendiam a posigao do 

reconhecimento dos direitos de estrangeiros, em fungao 

das suas proprias necessidades de desenvolvimento e 

crescimento economico e social {Office of Technology 

Assessment, 1986; Leite, 1988). 

O nao reconhecimento, pelo Brasil, das patentes 

na area de produtos farmaceuticos data de 1945 (Leite, 

1988) e, ao contrario do que se procura insinuar hoje, 

foi uma posigao coerente de principios, partilhada, na 

epoca, por diversas nagoes desenvolvidas, como Alema- 

nha Ocidental, Franga, Inglaterra, Italia, Canada, Sui- 

ga, entre outras (Leite, 1988). Apos 1969, o Brasil pas- 

sou a nao reconhecer tambem as patentes de processo 

nessa area. Embora somente a Turquia o acompanhe 

hoje nessa posigao, o principio de discriminar a area 

formaceutica, em maior ou menor grau, continua sen- 

do aceito por diversas nagoes. A Tabela 2 mostra a po- 

sigao de diversos paises. 

Tabela 2 

As Patentes Farmaceuticas no Mundo 

Tipo de Pais Observagao 

Protegao 

Nenhuma Brasil Nao ha protegao para processo 

Turquia ou produto na area Quimico-Far- 

maceutica ou de Medicamentos. 

Apenas ao Espanha A protegao e somente dada aos 

processo Romenia metodos de obtengao dos produtos. 

U.Sovietica 

Argentina 

Egito 

India 

Mexico 

Ao produto Hungria A protegao dada ao processo se 

por processo estende ao produto 

Ao produto Canada Aplica-se a mesma regra anterior, 
por processo lugoslavia cabendo ao suposto infrator a pro- 
com inversao Polonia va de que nao esta infringindo a 
do onus de patente. 

prova 

Ao processo Franga A protegao alcanga todas as fases 
e ao produto Inglaterra de produgao, inclusive o medica- 

Suiga mento. 

Ao processo, EUA Patente plena. Protege ate o desen- 
ao produto e Italia volvimento de um produto ja pa- 
ao seu uso Japao tenteado. 

Fonte (Exame, 1988) 

Se de um lado a velocidade com que certas inova- 

goes chegam ao mercado tern servido de justificativa 

para a grande pressao que alguns paises vem exercen- 

do sobre o sistema internacional de propriedade intelec- 

tual (Figura 1), ela tambem pode ser usada como argu- 

mento para reduzir, nesses casos, o prazo de validade 
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dos privilegios concedidos, na medida do encurtamen- 

to de todo o ciclo do produto. Essa e uma forma 

justa, compativel com os principios universalmente acei- 

tos, e garante os privilegios do titular sem impedir que 

os paises menos desenvolvidos tenham uma chance de 

buscar alguma autonomia futura. 

Ao contrario do que ocorre nos setores em que 

o Brasil promoveu a transferencia de tecnologia a par- 

tir dos paises desenvolvidos, o setor de quimica fina e 

farmaceutica apresentou uma desnacionaliza^ao e regres- 

sao tecnologica, nao tendo tirado proveito algum do 

nao-reconhecimento das patentes. Enquanto nos outros 

setores adquiria-se tecnologia do exterior e capacitava- 

se recursos humanos para fixa-las, especialmente pela 

agao das empresas estatais, na area farmaceutica nada 

disso foi feito. A essencia da questao nao esta no reco- 

nhecimento ou nao das patentes. Deve-se trabalhar no 

sentido de levar as negociagoes para o campo da dura- 

gao dos privilegios e dos deveres dos titulares para com 

a sociedade. 

Procedendo-se assim, fica conceitualmente mais 

coerente a contestagao da minuta de tratado internacio- 

nal de protegao dos chips, conforme proposta ao nivel 

da OMPI, contrapondo-se uma protegao mista, isto e, 

no ambito dos acordos de copyrights e patentes existentes. 

CONSIDERACOES FINAIS 

Os temas aqui discutidos convergem para uma 

questao central, que e de encontrar uma forma de con- 

vivencia harmoniosa com o capital estrangeiro e a sua 

tecnologia. A alternativa do isolamento ou fechamen- 

to economico e tecnologico podera levar o Brasil a per- 

der o curso da historia. O projeto de desenvolvimento 

nacional deve partir de um esforgo total de fortaleci- 

mento do mercado interne, sem deixar de lado uma 

forte ligagao com o mercado internacional. 

Em reuniao promovida pelo PACTo/FEA/USP, 

em 22 de setembro de 1988, com o patrocinio da FI- 

NEP, o tema Tecnologia e Capital Estrangeiro foi deba- 

tido em profundidade, contando com a participagao 

de representantes de empresas estrangeiras, nacionais 

privadas e estatais, pessoas ligadas a areas governamen- 

tais de economia e tecnologia, professores universita- 

rios e outros estudiosos do assunto. Embora o cenario 

introdutorio nao tenha sido exatamente aquele aqui dis- 

cutido, as conclusoes e sugestoes sao fortemente aderentes. 

O primeiro ponto importante foi o reconhecimen- 

to de que o Pais nao teve muito sucesso na formulagao 

de politicas capazes de engajar as empresas estrangeiras, 
particularmente as multinacionais, no processo de de- 

senvolvimento tecnologico nacional. Foram poucos os 

exemplos de definigoes claras e precisas do que a socie- 

dade brasileira poderia exigir do capital estrangeiro na 

area tecnologica. 

Se de um lado fomos relativamente bem sucedi- 

dos nas politicas nacionalistas para os setores onde a 

intervengao estatal foi mais acentuada, deixamos com- 

pletamente desassistidas importantes areas, como a far- 

maceutica, onde a desnacionalizagao e o atraso tecnolo- 

gico foram a tonica. Em outras areas, com presenga 

forte das multinacionais, as praticas podem ser inclusi- 

ve consideradas contrarias aos interesses nacionais, 

por falha do governo. E o caso da secular e absurda 

reserva de mercado para a industria automobilistica e 

da protegao dada a industria do fumo, em fungao da 

arrecadagao dos impostos, sem que nenhum compro- 

misso social ou tecnologico Ihes fosse atribuido. 

As sugestoes alinharam-se na diregao da remogao 

de barreiras e criagao de facilidades para que as ativida- 

des relacionadas com a pesquisa e desenvolvimento tec- 

nologico das multinacionais fossem realizadas no Pais. 

Simultaneamente, o governo e a sociedade devem for- 

mular expectativas, deveres e condigoes de operagao 

para que a sociedade como um todo seja beneficiada. 

Sao muitas as dificuldades existentes para uma 

empresa instalar o seu centro de pesquisas no Brasil. 

Para as multinacionais, as vantagens comparativas de 

continuar operando nos seus paises-sede sao muito gran- 

des. Alem da evidente facilidade de pessoal qualifica- 

do e infra-estrutura de apoio, ha a proximidade do cen- 

tre decisorio. O testemunho de algumas empresas pre- 

sentes, que aqui implantaram as suas unidades de pes- 

quisa, serviu para ilustrar a natureza dos problemas en- 

contrados. Eles vao desde acentuados entraves burocra- 

ticos nas importagoes de itens essenciais, ate dificulda- 

des de envio de moedas fortes para manutengao de tec- 

nicos no exterior, e a falta de incentivos para treinamen- 

to de pessoal etc. Em outras palavras, apenas com ini- 

ciativas individuais, sem mudanga nas vantagens compa- 

rativas, tudo continuara como esta. A indefinigao con- 

ceitual do que queremos e o posicionamento ideologi- 

co apaixonado tern sido as principais causas dessa situa- 

gao. 

A titulo de um simbolismo comparative, foi ate 

discutida a criagao das ZPT's (Zonas de Processamen- 

to da Tecnologia), o paraiso fiscal dos centros de pes- 

quisa, como uma replica das ZPE's. Ali se facilitaria 

a fixagao do pessoal tecnico, a importagao de instru- 

mentos, livros e outros materials de pesquisa etc. 

Para contrapor os exemplos de ausencia ou omis- 

soes na formulagao de exigencias ao capital estrangei- 

ro, foram trazidos dois exemplos interessantes, um do 

Brasil e outro da Noruega. O exemplo brasileiro foi o 

edital de convocagao das empresas internacionais inte- 

ressadas na participagao no COPESUL. O CDI (Conse- 

Iho de Desenvolvimento Industrial) explicitou todas as 

condigoes razoaveis para que haja uma real transferen- 

cia de tecnologia. O acordo assinado preve acompanha- 

mento da engenharia basica, estabelecimento de plan- 

ta-piloto, treinamento de pessoal, realizagao de pesqui- 

sa no Brasil etc. A transferencia de tecnologia esta em 

curso, e os principais entraves sao de outra natureza 

que aquela protecionista. 

Para se qualificar na concorrencia de exploragao 

de petroleo no Mar do Norte, a Petrobras esta subme- 

tendo uma proposta de cooperagao tecnologica com en- 

tidades sem fins lucrativos e empresas norueguesas, 

em temas prioritarios fora do setor de petroleo. E uma 

politica do pais promover o desenvolvimento integra- 

do, aumentando a participagao das empresas petrolife- 

ras em outros segmentos. 

Conforme dados apresentados na reuniao, aproxi- 

madamente 28% da produgao industrial brasileira esta 

vinculada ao capital estrangeiro e nao ha absolutamen- 

te nenhuma exigencia do tipo acima. O potencial de co- 
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operagao e muito significativo. Experiencias semelhan- 

tes as da Noruega e do COPESUL devem servir de 

inspiragao a uma politica de antecipagao ou planeja- 

mento da capacitagao tecnologica futura, pela transfe- 

rencia de tecnologia. Por outro lado, representam uma 

forma inteligente de fomentar o capital estrangeiro na- 

quelas condi^oes julgadas convenientes ao pais. Essa 

pratica deve tomar o lugar das negociagoes relativas, 

que partem de condigoes propostas por terceiros. 

E fato conhecido que as grandes empresas multi- 

nacionais tern faturamentos maiores do que os PIB's 

de muitos paises, entre os quais o Brasil. Os horizontes 

do planejamento e a complexidade de interesses tornam 

uma tarefa dificil disciplinar a atuagao de um desses''ma- 

mutes" Entretanto, uma parte do setor dinamico do 

capitalismo moderno e constituida de pequenas empre- 

sas. Essas empresas, ao contrario das multinacionais, 

tern maior eficiencia e objetividade no negocio, isto e, 

um comportamento muito mais direto, especifico e pre- 

visivel. A atragao dessas empresas e a promogao de 

joint-ventures com empresas nacionais pode represen- 

tar uma forma efetiva de capacitagao tecnologica. 

Finalmente, diante do quadro que se apresenta, 

teremos que reordenar as nossas prioridades de investi- 

mento em formagao de recursos humanos e na pesqui- 

sa cientifica e tecnologica. Somente assim o Brasil pode- 

ra veneer essa nova etapa do seu crescimento. 

Abstract 

The proposed changes in the rules of international commerce of 

services and technology, particularly those under discussion within 

WIPO and GATT, are reviwed. These new themes and institutional 

regulations, brought by developed countries, will deeply impact 

governments and industries in Third World Countries, and represent 

a threat to their economic growth and social development, currently 

based on technology transfer from the Northern Hemisphere. 

Uniterms: 

• intelectual property 

• WIPO - GATT 

• technology transfer 
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