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A IDENTIDADE CULTURAL NA ERA DA GLOBALIZA(:AO. 
o PAPEL DO DIREITO DE AUTOR 

MARGARIDA ALMEIDA ROCHA * 

«0 'novo' e a explosao do espartilho inter-estatal. A intensifica~ao das 
reIa~6es transnacionais nos dominios da inforrna~ao, das finan~as, do direito, 
da cultura, da economia e da cidadania esta a fazer-se sem ter como referencia 
imediata uma soberania nacional, uma economia nacional ou uma cultura 
nacional.» ( ... ) «A dificuldade de fixar urn quadro conceptual precise tern uma 
outra face: a prolifera~ao de metaforas condensadoras da nova realidade. 
Acima de tudo elas tern a for~a do discurso repentista acerca da novidade» 

«A metafora da aldeia global e atravessada por urna ambivalencia que e 
caracteristica da dinamica da globaliza~o na sua totalidade. De uma parte, eia 
sugere uma recupera~ao a escala global, da 16gica da comunidade, ao fazer-se 
eco do estreitamento espacio temporal que a globaliza~o da informa~o esta 
a causar e da evidente subalterniza~ao do papel tradicional do Estado nacional 
no controlo dos fluxos de informa~ao. Mas, de outra parte, 0 imaginario 
associado a aldeia global distorce a realidade e dissimula 0 que, na mundial
iza~ao da informa~o, vai suposto de mercadoriza~ao, concentra~ao e maior 
assimetria entre paises e regi6es do globe nessa circunstancia ela oferece-se 
como uma ret6rica manipuladora que disfan;a uma manuten~ao de dominio 
efectivo da 16gica do mercado.» 

(JosE MANUEL PUREZA, 0 patrim6nio comum da humanidade. Rumo a um 
direito intemacional da solidariedade? Porto, Edi~6es Afrontamento, 
1998). 

* Docente da Escola Superior de Comunica~ao Social, Lisboa. Presidente da Associa~ao 
Portuguesa de Estudo da Propriedade lntelectual. 
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«A revolu~ao informatica, 0 desenvolvimento extraordinario da Socie
dade da Informa~o, esUio a tomar inadequados e obsoletos nao s6 os 
velhos processos econ6micos e produtivos, mas tambem as legisla~5es. 

As novas tecnologias abriram novos meios de expressao com os quais os 
autores trabalham mas que escapam as normas juridicas quanto a protec~ao 
do direito de autor. 

Neste quadro, 0 problema da protec~ao das obras e do direito de autor 
tomou-se particularmente complexo» 

(in Abertura cia Conferencia Internacional- '0 Direito de Autor e os Dire
itos Conexos no Com~o do Seculo XXI» Florenc;a, 2 - 4 Junho 96) 

Quero, antes de tudo, felicitar a Universidade do Minho por esta impor
tante iniciativa e agradecer-lhe a oportunidade, que muito me honra, de 
nela participar activamente. 

Participo enquanto docente da Escola Superior de Comunica<;ao Social, 
mas tambem na qualidade de membro da Associa<;ao Portuguesa de Estudo 
da Propriedade Intelectual. - APEPI - a qual representa em Portugal uma 
das mais prestigiadas e a mais antiga organiza<;ao intemacional que se 
dedica a esta materia - a Association Litteraire et Artistique Intemationale 
-ALAI. 

Cabe-me, assim, abordar 0 tema deste Encontro na perspectiva da 
importancia do direito de autor na consolida<;ao de uma politica cultural 
tendente a proteger a actividade criativa e a valorizar e a difundir 0 

patrim6nio comum, estreitando os la<;os que a lusofonia proporciona. 
E tambem meu prop6sito demonstrar que, cada vez mais, a construc,;ao 

das sociedades democnHicas devera assentar nos valores consignados na 
Declara<;ao Universal dos Direitos do Homem, de que a liberdade de 
expressao e a protec<;ao dos direitos dos criadores sao elemento chave. 
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Esta minha intervenc,;ao parte de urn conjunto de constata<;6es: 

a de que a evolu<;ao das tecnicas da informa<;ao e da comunica<;ao 
proporciona a convergencia dos sectores do audiovisual, das teleco
municac;6es e da informatica, permite a interactividade com os 
utilizadores, garante a expansao dos mercados de novos bens e 
servic;os, 0 aumento do numero de canais para transmissao de servic;os 
de radiodifusao, designadamente servic;os especializados e pagos; 

a de que esta mudan<;a radical do sistema global de comunica<;ao 
implica altera<;6es das condi<;6es de explora<;ao e de difusao do 
contelido, constitufdo, em grande parte, por material protegido pelo 
direito de autor; 

a de que, neste quadro, 0 problema da protec<;ao das obras e presta<;6es 
se tomou particularmente complexo dada a necessidade de assegurar 0 



controlo da explora<;:ao das cria<;:oes em ambiente diferente do tradi
donal e de criar estruturas juridicas e comerciais que permitam a 
circula<;:ao do conteudo nas redes de comunica<;:ao, estimulando os 
investimentos, 0 emprego e a capacidade de produ<;:ao. 

A par desta realidade, ai estiio tambem, inevitaveis e incontornaveis, 
entidades economicas de grande dimensao que penetram cada vez mais no 
mercado e constituem novas alianc;as, transnacionais e intercontinentais, e 
que nao desdenharao de reivindicar 0 poder de abrir ou impedir 0 aceSso 
a rede de informa<;:ao. 

Ora a possibilidade de efectuar, fora das fronteiras, 0 controlo das 
telecomunicac;oes ao nive} nacional compromete 0 principia da «infor
mac;:ao para todos" (proclamado pe!a Conferencia Geral da UNESCO, em 
Outubro de 1997) 0 qual traduz a vontade da comunidade internacional de 
evitar 0 perigo de marginalizac;:oes no dominio da comunica<;:ao. E com
promete tambem 0 esforc;:o dos Estados para conservar a originalidade 
da sua vida cultural e social, abrindo caminho ao desenvolvimento do 
monolinguismo e das culturas dominantes. 

Perante esta situa<;:ao urge uma avalia<;:ao do impacto das novas tecno
logias sobre a liberdade de expressao e de informa<;:ao, bern como sobre 
outros direitos e liberdades que the estiio associados e, naturalmente, 
impoe-se uma nova abordagem no que respeita a regula<;:ao do sector 
dos media. 

Tal regula<;:ao devera fundar-se no principio de que «a acessibilidade 
universal da inforrna<;:ao e a sua transparencia sao condic;ao necessaria da 
cooperac;ao e da solidariedade» e que «as dimensoes humanistas e cientf
ficas desta perspectiva devem convergir num denominador comum para 
que essa condi<;:ao se verifique» (cfr. UNESCO). 

o refor<;:o da «ac<;:ao positiva» das novas tecnologias e meios de 
comunica<;:ao so sera possivel atraves da participa<;:ao democratica na qual 
o servi~o publico de radiodifusao ocupa lugar privilegiado. 

Essa «acc;ao positiva» das novas tecno]ogias e meios de comunicac;ao 
depende tam bern de uma atitude consciente face as obrigac;:oes que e!as 
criam e pelo desenvolvimento da criatividade de todos os seres humanos. 

Ii meu proposito concentrar-me sobre este ultimo aspecto. 
Entramos entao no ilmago da questao que pretendo desenvolver: a da 

diversidade cultural do espa<;:o lusofono - do Brasil a Timor, com especial 
atenc;:ao a continua<;:ao da coopera<;:ao com os Paises Africanos de Lingua 
Portuguesa e 0 pape! do direito de autor como instrumento de politica 
cultural nesse mesmo espa<;:o lusofono. 

Por principio 0 direito de autor e materia do dominio da cultura. 
Mas esta tambem, e cada vez mais, ligado a aspectos econ6micos - e, na 
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realidade a economia enquanto tal- e a vertiginosa evolu~ao das novas 
tecnologias. 

A hist6ria da protec~ao conferida pelo direito de autor e a de uma 
permanente reac~ao e adapta~ao do quadro legal existente as mudan~as 
das Mcnicas de reprodu~ao e de difusao. 

Mais do que simples altera~ao tecnol6gica, na Sociedade da Infor
ma~ao verifica-se que 0 pr6prio sistema global de comunica~ao muda 
radicalmente e, com eie, as condi~oes de explora~ao e de difusao do 
conteudo, constituido em grande parte por obras e presta~oes protegidas 
peio direito de autor. 

Sendo certo que 0 sucesso da Era da Informa~ao depende em larga 
medida da protec~ao do conteudo, facil e de verificar que este e urn dominio 
no seio do qual os criadores tern urn papei vital. 

A passagem do anal6gico ao digital nao implica, porem, a necessidade 
de repensar inteiramente a legisla~ao sobre direito de autor, mas tao s6 
a de adaptar os principios que a informam a nova realidade, por forma a 
possibilitar aos titulares de direitos 0 controlo da explora~ao das suas 
cria~oes em ambiente diferente do tradicional. 

Trata-se, pais, de encorajar os criadores a tirar proveito das novas 
tecnologias. 

Trata-se de criar estruturas juridicas e comerciais que permitam a 
circula~ao das obras e presta~oes nas redes de comunica~ao, assegurando 
aos seus criadores uma protec~ao adequada e eficaz. 

Trata-se, enfim, de reconhecer que a Civiliza~ao, mistura e interac~ao 
de civiliza~oes, so podera encontrar real equilibrio atraves do respeito e 
pela protec~ao juridica das expressoes culturais das diferentes comuni
dades humanas. 

Mas trata-se tambem de perceber que a protec~ao do direito de autor e 
uma questao economica de longa data que se tomou mais pertinente 
e urgente no contexto das mudan~as que se estao a verificar. 

Nao se pode encarar nem investimentos, nem desenvolvimento do 
mercado, somente em rela~ao ao conteudo digital mas tambem quanto as 
novas redes e servi~os, sem uma protec~ao eficaz dos direitos intelectuais. 
Paralelamente, e necessario encorajar a difusao das aplica~oes e dos novos 
servic;os e promover a harmoniza<;ao e 0 comercio mundial. 

E que, neste novo mundo da comunica<;ao planetaria, reconhecer 
o peso das culturas significa tambem construir uma economia feita de 
eriterios e de formulas aptas a favorecer os investimentos, 0 emprego, a 
capacidade de produ~ao. 

Temos diante de nos todo urn mundo de oportunidades. Mas para 
as aproveitar sao necessarios instrumentos juridicos intemacionais que 
funcionem como terreno comum de que Estados com condic;6es sociais, 
econ6micas e jurfdicas muito diferentes se passam servir e onde se 
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encontrem equilfbrios, nao s6 entre interesses contradit6rios inerentes ao 
direito de autor, mas tambem entre interesses, por vezes opostos, dos paises 
industrializados e dos paises em vias de desenvolvimento. 

Reconhecido 0 papel do direito de autor na defini<;:ao de linhas 
directrizes adequadas ao desenvolvimento harmonioso da Sociedade da 
Informa<;:ao e a necessidade de conceder a cultura e a criatividade urn 
tratamento especifico no contexto do mercado e da mundializa<;:ao da 
economia, cada Estado devera dotar-se de legisla<;:ao nacional que, no 
respeito pelas convenc;6es intemacionais em vigor, assegure protecc;ao 
adequada e eficaz aos seus criadores e a equilibre com as necessidades 
de acesso das popula<;:6es ao conhecimento e a cultura. 

Pelas estreitas liga<;:6es entre 0 direito a liberdade de expressao, enten
dida como liberdade de cria<;:ao cultural, e 0 direito de autor na sua 
concepc;ao humanista e personalista, este deve ser considerado como urn 
ramo da liberdade de expressao, a qual, pelo seu caracter fundamental e 
universal, releva dos Direitos do Homem. Esta liga<;:ao e expressa no direito 
positivo pela Declara<;:ao Universal dos Direitos do Homem que, no seu 
art.o 27.°, menciona explicitamente 0 direito de autor. 

Uma tal inciusao entre os direitos fundamentais e universalmente 
reco-nhecidos e de importancia decisiva na epoca em que a mundializa<;:ao 
e a evoluc;ao das tecnicas de comunicac;ao acentuam os aspectos apenas 
comerciais das actividades culturais ocultando 0 papel fundamental da 
cria<;:ao. 

Fazendo jus ao tema do nosso Encontro, que me seja permitido invocar 
algumas passagens da Deciara<;:ao Final do Forum da Comunica<;:ao reunido 
em Lisboa, em Junho 96, no ambito do acto constitutivo da Comunidade 
de Paises de Lingua Portuguesa. 

Aquela Deciara<;:ao, 

- real<;:ou 0 papel insubstituivel que os meios de comunica<;:ao social 
tern a responsabilidade de assumir num projecto politico assente na 
lusofonia; considerou que este projecto e tao mais importante quanto 
o mundo contemponlneo se configura, na viragem do milenio, como 
uma realidade multipolar e, ao mesmo tempo, socialmente frag
mentada; 

- observou que, sendo a comunhao linguistica 0 principal activo a dis
posi<;:ao dos meios de comunica<;:ao lus6fonos - 0 alargamento do 
respectivo mercado - a diversidade cultural dever"- contribuir para 0 

enriquecimento dos conteudos. 

Este projecto pressup6e 0 reconhecimento do direito de autor como 
meio de aproximac;ao e de cooperac;ao, necessariamente apoiado num 

275 



quadro legal em que 0 nive! de protec~ao e equivalente e atraves do qual 
e possive! 0 diaJogo entre as estruturas representativas dos interesses 
envolvidos. 

S6 assim sera possive! prosseguir uma politica cultural pr6pria, capaz 
de sustentar a difusao das artes, tradi~oes e folclore de cada urn destes 
paises na comunidade lus6fona e de projectar a comunidade lus6fona na 
comunidade intemacional. 

E porque esta reflexao se situa no ambito da Sociedade da Informa~ao, 
que me seja tambem permitido real~ar algum parale!ismo entre a Decla
ra~ao Final do Forum da Comunica~ao da CPLP e a Declara~ao Politica 
dos ministros participantes na s.a Confer~ncia Ministerial europeia sabre 
politica de mass media, do Conse!ho da Europa (Grecia, Dezembro, 97), 
subordinada ao tema generico «A Sociedade da Informa~ao, urn desafio 
para a Europa». 

Os ministros afirmaram que qualquer interven~ao no sentido de 
garantir 0 desenvolvimento da sociedade da informa~ao deve «contribuir 
para promover a liberdade de expressao e de informa~ao, a cria~ao artistica 
e as trocas entre as culturas, a educa~ao e a participa~ao dos individuos na 
vida publica, no respeito e ao servi~o dos Direitos do Romem, dos valores 
democnlticos e da coesao sociaI» 

Do que ficou dito parece-me resultar claro que 0 direito de autor e 
uma area chave no quadro da Sociedade da Informa~ao e assim, especial
mente no ambito das Universidades, e imprescindive! empreender estudos 
aprofundados sobre esta materia com 0 intuito de avaliar da aptidao 
dos principios que 0 enformam para enfrentar 0 desafio da globaliza~ao, 
desenvolver a criatividade e salvaguardar a identidade cultural. 

* 

Antes, porem, de vos apontar as areas prioritarias de investiga<;iio 
em materia de direito de autor quero, muito rapidamente, fazer algumas 
observac;:oes que me parecem fundamentais: 
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a) Ainda que a digitalizac;:ao conduza a transformar uma obra numa 
sequencia de dados, e necessaria DaD esquecer que, mesma 
convertida em escrita digital, a obra nao perde 0 seu estatuto 
e, portanto, a sua utilizac;:ao, no todo ou em parte, e submetida ao 
direito de autor; 

b) A digitalizac;:ao, enquanto tal, nao tern efeitos sobre 0 direito de 
autor. Neste dominic apenas importa considerar as novas formas de 
explorac;:ao que a tecnica da digitaliza~ao pode proporcionar num 
novo contexto econ6mico. Em consequencia, a difusao da obra ja 



transposta para 0 digital nao requer autoriza9ao especffica, desde 
que tal difusao siga os mesmos circuitos de comunica9ao. Em con
trapartida, a difusao em rede e um novo modo de comunicac;:ao; 

c) E ainda conveniente lembrar, a proposito, que 0 acto de explorac;:ao 
nao esta ligado it iniciativa do utente; de facto, situa-se a montante, 
na iniciativa tomada pe!o emissor, de par as obras it disposic;:ao dos 
seus ciientes potenciais. E tambem conveniente assinalar que 0 facto 
de cada uma das pessoas ligadas it rede poder receber a obra em 
momenta da sua escolha e nao de maneira simultanea como 
no caso da radiodifusao, nao e susceptive! de destruir 0 caracter 
publico da comunicac;:ao e!e existe desde que esta comunicac;:ao possa 
tomar a obra acessivel a um numero indeterminado de pessoas; 

d) A liberdade individual de escolha do momenta e do lugar de acesso 
it obra caracteriza a comunicac;:ao digital. Mas essa liberdade 
individual nao transforma a transmissao digital em rede numa soma 
de comunicac;:oes individuais de que cada uma, tomada isolada
mente, escaparia ao direito de autor em razao do seu canlcter pre
tensamente privado. 

No quadro da transmissao em linha, a distinc;:ao entre comu
nicac;:ao publica comunicac;:ao privada esbate-se dado 0 caracter 
massivo do numero de transmissoes em linha entre particulares. 
Por isso, podera justificar-se que 0 direito de comunica9ao publica 
se aplique tambem a estas transmissoes dado 0 impacto que e!as 
terao sobre a explorac;:ao das obras; 

e) 0 uso da expressao «direito dos consumidores» quando se visa bens 
que nao sao comparaveis a qualquer outro tipo de mercadoria, 
parece de evitar por desadequada; 

f) Finalmente, «a noc;:ao de «publico», indispensave! it construc;:ao 
juridica constitutiva do direito de autor, esta a desfazer-se}) 1. 

Por um lado, e!a atinge propor90es desmesuradas em consequencia da 
difusao por satelite e por cabo - os radiodifusores perante esta realidade 
perdem a n09ao de responsabilidade perante os autores; por outro lado, 
essa mesma n09ao de publico dilui-se numa multidao de «consumidores» 
individuais que, ao abrigo da excep9ao ciassica ao direito de reproduc;:ao 
- a copia privada - se fomecem de exemplares de obras protegidas. 

I Crr. Andre Kerever em «Le droit d'auteur est-it anachronique?». puhlicado na revista 
Le Droit d'Auteur. editada pela Organiza.-;ao Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). 
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A rela~ao quase pessoal autor I destinatarios da obra, que fazia destes 
um verdadeiro publico, foi substitufda por uma rela~ao de luta economica 
na base da qual se encontra 0 interesse do autor em explorar ao maximo a 
sua cria~ao e 0 do publico em the ter acesso a baixo custo. 

,,0 que importa hoje nao e ja a protec~ao da obra enquanto tal nem 
a do respectivo autor, mas 0 destino economico do 'material' protegido. 
Pode-se dizer assim que 0 direito de autor se absorve no seu mercado. 

Nesta nova concep~ao, 0 publico e olhado como um conjunto de 
consumidores soberanos, titulares de direitos que nascem, a titulo inde
pendente, no seio da colectividade e nao tanto como consequencia da 
vontade do autor expressa no contracto celebrado com 0 editor. 

A evolu~ao desta no~ao corresponde 0 refor~o do ,dnteresse do publico», 
no sentido de conjunto de consumidores, em detrimento do «interesse 
publico» cujo sentido se ligava a defesa do espa~o publico e sustentava um 
sistema de protec~ao eficaz do patrimonio cultural. 

Perante este panorama toma-se imprescindfvei um quadro legal ade
quado, it escala mundial, que assegure uma protec~ao eficaz e suficiente 
do direito de autor e dos direitos conexos e, ao mesmo tempo, garanta 
condi~6es de rentabilidade financeira satisfatoria aos investimentos 
realizados. 

Tal quadro legal repousa em certos pressupostos, 

- distin~ao entre informa~ao - mensagens de conteudo simples, 
imediaio e eiementar e dados funcionais e objectivos - e obras 
protegidas - resultado de um acto criativo e, na maior parte dos 
casos, objecto de elaboradas estrategias de produ~ao e de difusao; 

- reconhecimento do papei do direito de autor na defini<;:ao de linhas 
directrizes adequadas ao desenvolvimento harmonioso da sociedade 
da informa~ao; 

- necessidacle de conceder a cultura e criatividade urn tratamento 
especifico no contexto do mercado e da mundializac;ao da econo
mia, e clevera respeitar certos princfpios fundamentais. ja claramente 
afinnados em instancias internacionais, susceptiveis de sustentar 
uma politica comum capaz de satisfazer direitos fundados em 
tradi~6es juridicas e sensibilidades culturais diversas. 

* 

Feitas estas considera~6es de ordem generica, e tempo de sugerir as 
seguintes areas prioritarias de investigac;ao: 
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1 - Evolw;;ao do direito de autor e dos direitos conexos no ultimo 
decenio. 

A logica das intervenc;:oes legislativas - investimento / criac;:ao. 

a) Os instrumentos de base - A Convenc;:ao de Bema e a Convenc;:ao de 
Roma como matriz da legislac;:ao intemacional. 

b) As Recomendac;:oes do Conselho da Europa - instrumentos regio
nais em areas fundamentais: transmissao par satelite; copia 
privada; pirataria: reprografia; protecc;:ao juridica dos servic;:os de 
televisao; protec<;:ao dos direitos conexos. 

c) A harmoniza<;:ao europeia - conjunto de directivas comunitarias em 
varias areas: programas de computador; direito de aluguer e como
dato; radiodifusao por satelite e retransmissao por cabo; dura<;:ao da 
protecc;:ao; protec<;:ao das bases de dados. 

o conceito de protecl;ao e as solu<;:oes realistas dos «acquis 
communautaires». Transposic;:ao das directivas aproveitando 0 es
pa<;:o de liberdade concedido aos Estados membros para as adaptar 
as politicas culturais intemas ja definidas. 

d) 0 Acordo ADPIC no quadro da OMC - Defesa de urn direito de 
autor de empresa; defini<;:ao de direitos, determina<;:ao dos meios de 
os por em pratica e do processo de regula<;:ao de diferendos. 

Acompanhamento da nova negocia<;:ao no quadro do GATS 
2000 da OMC, a ter inicio no final deste ano. 

e) Os Tratados da OMPI- 1996. Redefinic;:ao dos direitos face as novas 
tecnologias. A qualifica<;:ao juridica da transmissao digital e a clari
fica<;:ao dos direitos aplicaveis. Ambito do 'direito de comunica<;:ao 
publica'. 

f) A directiva direito de autor na sociedade da informa<;:ao (proposta 
de) - tradw;;1io europeia dos tratados da OMP! - A materia das 
excep90es aD direito exclusivo: suas tipologia e aplica<;:3.o. 

g) A directiva sobre 0 comercio electronico (proposta de) - as questoes 
do direito aplicavel e da responsabilidade dos fomecedores de 
acesso. 

2 - Direito de autor e conexos e 'convergencia dos media' no contexto 
digital. 

a) A situa<;:ao provocada pela fusao dos media - 0 impacto no direito 
de autor. 
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Desmaterializa9ao; fragmenta9ao; individualiza9ao. Redefini-
9ao dos direitos de reprodu9ao, de comunica9ao publica de radio
difusao, de distribui9ao. 

A n09ao de ' publico'. 

b) A n09ao de obra - condi90es de protec9ao; sua identidade no fluxo 
de informa9ao. Criterio da originalidade; protec9ao 'sui generis'; 
obra protegida, direitos individuais inerentes e Iiberdade de acesso 
a informa9"-o - equilibrios. 

c) A questao da responsabilidade nos novos media - condi90es e con
sequencias. 

A posi9ao dos utilizadores finais e a sua reia9ao com os 
intermediarios. 

d) A administra9ao dos direitos - gestao colectiva / gestao individual: 
os equivocos. Disponibiliza9ao das obras e presta90es ao publico 
nas redes digitais; concessao de licen9as; os acordos colectivos 
alargados. 

As licen9as legais e a erosao do conceito de direito de autor. 

3 - Sistema do 'direito de autor'/ Sistema do 'Copyright'. 

Vma questiio transversal. 

a) As divergencias de fundo - Direito comparado. 

b) Objectivos comuns e solu90es de compromisso A dimensao eco
nomica inerente ao direito de autor; 0 direito de autor indissoci<ivel 
da existencia de urn mercado. A necessidade de se dotar de urn 
sistema de prom09ao da cria9ao, no qual 0 mecanismo de protec9ao 
das obras e prestac;6es constitui uma pec;a essencial. 
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