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RESUMO 

O crescente desenvolvimento da informatica aliado as relacoes contratuais ocasiona 

mudancas profundas nas formas de contratagao, gerando grandes questionamentos. 

A Internet usada nas manifestacoes de vontade faz surgir os contratos eletronicos, 

estes, por sua vez, devem ser pautados em normas que garantam a plena 

realizacao das partes contratantes, pois estao impregnadas nas mais diversas 

camadas sociais, sendo uma realidade por todo o mundo. A assinatura digital e urn 

dos sistemas tecnologicos que buscam conferir seguranca ao ambiente virtual, de 

modo a gerar a confiabilidade, autenticidade e validade dos negocios contratuais 

voltados ao consumo, pois sSo as relacoes contratuais consumeristas uma 

realidade, e massifica-se dia apos dia nos acordos celebrados entre os individuos. 

Nao ha como evitar essa interagao. O presente estudo utilizou-se dos metodos 

dedutivo, comparative e exegetico-juridico, na analise das problematicas advindas 

das contratagoes celebradas atraves da Internet, tendo como parte passiva da 

relagao, o consumidor em sua vulnerabilidade. Assim, a referente pesquisa pautou-

se na analise jurisprudencial e doutrinaria. A tecnica bibliografica e desenvolvida 

porventura da atualidade da tematica. Buscou-se averiguar como os contratos 

eletronicos devem ser estruturados para que haja validade e confianga nos acordos 

de vontade, pois se sabe que os acordos celebrados no ambiente virtual 

movimentam bilhoes em somas de dinheiro e interagem milhoes de pessoas em 

todo o planeta, sendo as relagoes consumeristas as mais visualizadas nessas 

contratagoes, embora possua uma codificagao especifica as suas peculiaridades, a 

qual deve ser aplicada a essas contratagoes em ambiente cibemetico. Nesse 

diapasao, o consumidor nao deve ficar a merce do progresso tecnologico, nem 

tampouco deve ser sobrestado o avango cientffico. A despeito de ser uma forma 

nova de contratagao e gerar grandes problematicas, a Internet nao deve ser 

obstada, ocorrendo o seu caminhar pari passu com o ordenamento juridico patrio. 

Palavras-chave: Internet. Contratos Eletronicos. Consumidor. 



ABSTRACT 

The crescent development of the computer science formed an alliance with the 

contractual relationships causes deep changes in the recruiting forms, generating 

great problems. The Internet used in the manifestations of will does to appear the 

electronic contracts. These, for his/her time, they should be ruled in norms that 

guarantee the full accomplishment of the contracting parties, because they are 

impregnated in the most several social layers, being a reality for everyone. The 

digital signature is one of the technological systems that you/they look for to check 

safety to the virtual atmosphere, in way to generate the reliability, authenticity and 

validity of the contractual businesses returned to the consumption. The contractual 

relationships of consumption are a reality without return, and day is influenced after 

day in the agreements been celebrated among the individuals. No there is as 

avoiding that interaction. The present study is used of the methods deductive, 

comparative and exegesis-juridical, in the analysis of the problems that you/they 

come from the recruitings been celebrated through the Internet, tends as passive part 

of the relationship, the consumer in his/her vulnerability. Like this, the referring 

research is ruled in the analysis of the laws and doctrinaire. The bibliographical 

technique is developed by chance of the present time of the theme. It is looked for to 

discover as the electronic contracts should be structured so that there are validity 

and trust in the agreements of will. It is known that the agreements been celebrated 

in the virtual atmosphere move billion in sums of money and millions of people 

interact in the whole planet. The consumption relationships are the more visualized in 

those recruitings and countless problems permeate their specificities. The consumer 

possesses a specific code to their peculiarities, should be applied her/it those 

recruitings in cybernetic atmosphere. In that pitch, the consumer should not be the 

thanks to the technological progress, nor either it should be ceased the scientific 

progress. In spite of to be a new form of recruiting and to generate great problems, 

the Internet should not be hindered, happening yours step to walk the step with the 

juridical ordination of the country. 

Key-words: Internet. Electronic Contracts. Consuming. 
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1 INTRODUQAO 

A humanidade tern presenciado profundas evolugoes durante os ultimos 

tempos, seja pelo progresso econom'ico, seja por meio do avanco tecnologico e 

cientifico. As relacoes sociais vem se intensificando, fazendo com que individuos em 

partes diferentes do planeta se intercomuniquem, de modo a estabelecer 

verdadeiras cade'tas de relacionamento. Presencia-se o avango vertiginoso de novas 

formas de contratacao, proporcionadas pelo desenvolvimento da informatica e das 

novas formas de telecomunicagoes. 

Nas ultimas decadas do seculo XX, os individuos mass\f\caram suas relacoes 

com outras pessoas, na busca pela satisfagao de seus interesses. Essas relacoes 

sociais evoluiram, passando a estabelecer aspectos voltados ao consumo de 

produtos, bens e servicos, haja vista o fendmeno do bem-estar social que as 

sociedades vivenciavam. Era a busca pela promocao de interesses contrapostos, de 

melhores condicoes de vida. As relacoes contratuais proporcionavam essas 

reaWzacoes socio-economicas. 

Na mesma esteira de evolucao das relacSes contratuais, a informatica 

desenvolvia-se de maneira avassaladora e o seu uso passa a se dar em varias 

areas, inclusive no comercio de produtos e servicos. Dentre algumas dessas 

inovacoes, surgidas do progresso tecnologico, observa-se com maior veemencia o 

fenomeno da Internet, que e, sem duvidas, a maior invencao da humanidade dos 

ultimos seculos, pois seu uso e bastante diversificado, apUcando em mumeros 

setores: social, economico, cientifico e tecnologico. De simples invencao militar 

norte-americana passa a ser o mais importante meio de massificacao das relacoes 

juridicas. 

Diante dessa nova realidade, a Internet impulsiona o crescimento exponencial 

do comercio, e o chamado comercio eletronico. As contratagoes firmadas nesse 

espago virtual passam a ser conhecidas como contratos eletronicos, os quais 

possuem suas peculiaridades quanto a fonmagao e o disciplinamento juridico. E, 

portanto, urn espago permeado de inumeros questionamentos, pois se trata de uma 

ferramenta a'mda recente, nao havendo normatizagao juridica que o discipline e o 

tome menos problematico. Nesse aspecto, busca-se averiguar como os contratos 

eletronicos devem ser estruturados para que se possa ter validade, confianga e 
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autenticidade nas manifestacoes de vontade, pois representam acordos entre partes 

contrapostas, devendo ser representados por documentos que os atestem, os quais 

sao conhecidos como documentos eletronicos. 

Assim sendo, se estudara os aspectos peculiares da Internet, da assinatura 

digital, assim como se da a aplicabilidade dos sistemas de seguranca na busca pela 

validade dos contratos celebrados em meio virtual, alem de pretender mostrar como 

esses acordos, especificamente os voltados ao consumo, podem ser melhor 

disciplinados. 

A validade dos contratos eletronicos sera observada sob o enfoque de 

principios e regras que norteiam as contratagoes em geral, bem como das regras 

voltadas as relacoes consumeristas, ressalvando-se a aplicabilidade das regras 

gerais do Codigo Civil e do Codigo de Defesa do Consumidor. 

Conforme as peculiaridades anteriormente apresentadas depreendem-se a 

importancia do presente estudo, haja vista que o ordenamento juridico patrio deve 

proporcionar a satisfacSo das partes contratantes, sem impedir o progresso 

tecnologico. Ou seja, o Direito deve contribuir para o ajuste dos interesses de 

vontade e, de igual modo, nao impedir o avanco das ciencias. 

Na estruturacao dessa pesquisa, sera utilizado o metodo dedutivo, partindo-

se do estudo e analise de teorias e leis mais gerais para a ocorrencia de fenomenos 

particulares, que sao os contratos eletronicos voltados ao consumo. Essa 

metodologia possibilitara a melhor averiguacao dos aspectos intrinsecos dessa nova 

forma de contratacao. 

De igual modo, utilizar-se-cio como metodos de procedimentos a analise 

comparativa e exegetico-juridica dos fatos e eventos. O primeiro se coadunara com 

o melhor estudo das caracteristicas contratuais eletronicas, vislumbrando-se 

semelhancas e diferenciacoes. Por sua vez, o segundo se baseara na realizacao de 

consultas a doutrina, jurisprudencia e sitios juridicos, tendo o proposito de 

enriquecer a discussao sobre o tema em questao. 

Na materializacao da tematica proposta sera realizada uma pesquisa 

bibliografica que se justifica pela natureza interdisciplinar do presente trabalho e pela 

atualidade do tema. E sera desenvolvida com base em material ja elaborado, 

constituido precipuamente de livros e artigos cientificos. As informacoes serao 

averiguadas com rigoroso tratamento tecnico-cientifico. 
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No que se refere a sua estrutura, o trabalho sera desenvolvido em tres 

capitulos. O primeiro capitulo tratara das nogoes introdutorias acerca dos contratos, 

elencando desde as bases historicas do contrato, sua conceitualizagao, classificacao 

e formacao, ate os principios atuais que o permeiam, bem como o aspecto 

consumerista que alguns desses contratos podem apresentar. No segundo capitulo 

sera feita uma abordagem dos contratos eletronicos, enfocando suas caracteristicas, 

conceito, formacao, especies e principios especificos, bem como o tratamento 

normativo que Ihes sao dispensados, assim como se desenvolvera estudo acerca da 

Internet, com vistas em sua criacao, evolucao e uso nas contratagoes, ressaltando-

se a arquitetura em que e estruturada e utilizada. 

Por sua vez, o terceiro capitulo sera reservado as relagoes consumeristas, a 

vulnerabilidade do consumidor, aos documentos eletronicos e as tecnologias 

aplicadas a conferir seguranga ao ambiente virtual, mas especificamente a 

assinatura digital. Este ultimo capitulo definira a assinatura digital como sistema 

propicio a conferir autenticidade e validade aos documentos eletronicos, culminando 

com a aplicabilidade do Codigo de Defesa do Consumidor nos casos de 

vulnerabilidade, ou seja, nas relagoes contratuais consumeristas. 

Portanto, a materia em estudo e pertinente, haja vista a expansao da Internet 

e o seu uso nas contratagoes, com vistas aos inumeros questionamentos juridicos 

que o rodeiam, como o vazio normativo do meio virtual. Tendo a presente pesquisa 

a pretensao de contribuir com uma visao ampla acerca das contratagoes em meio 

eletronico, apontando o progresso tecnologico e cientifico como ferramentas de 

satisfagao dos individuos, e nao de transgressao aos direitos e garantias das partes, 

haja vista que o ordenamento juridico brasileiro deve propiciar a plena promocao da 

sociedade diante do progresso, assim como a manutengao do equilibrio contratual. 
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2 DOS CONTRATOS 

Costuma-se apontar o Direito Contratual como o mais importante sub-ramo do 

Direito Civil, por agregar inumeros aspectos juridicos e por ser elemento de 

engrenagem das relacoes socio-economicas em todo o mundo. As relagoes 

contratuais expressam manifestagoes de vontade que possuem a finalidade de gerar 

efeitos juridicos as partes na busca pela aquisigao de urn determinado bem. Essa 

expressao de vontade constitui urn negocio juridico no qual se encontra englobado o 

regime contratual. 

Nos primordios da humanidade o homem ja se empenhava pela cooperagao 

social, revertendo-se na necessidade de contratar, ja que as atividades 

desenvolvidas por uns complementavam as necessidades de outros. A cooperagao 

entre os individuos passa a ser de suma importancia para o desenvolvimento da 

comunidade. A sociedade passa a interagir na busca pela plena realizagao de seus 

membros. 

O contrato surge como o instrumento propulsor dessa interagao social, como 

exteriorizagao da relagao juridica de cooperagao entre os homens. O homem 

possuia a necessidade de se relacionar com outros povos e para isso passou a 

intensificar a dependencia em suas atividades. Para transformar as relagoes sociais 

deveria existir urn meio que pudesse unir os individuos na busca pela supressao de 

suas necessidades. O contrato e o elemento ideal para esse aspecto. 

Portanto, o contrato, em diferentes epocas da historia da humanidade, e 

assumindo distintas formas e finalidades, sempre esteve presente no cotidiano da 

vida das pessoas como meio juridico imprescindivel a satisfagao de suas 

necessidades. 

Compreendendo-se o significado da palavra contrato, o termo deriva da 

expressao contratus, e significa unir, contrair. Assim, percebe-se que o termo e 

bastante apropriado ja que possui a finalidade de satisfagao da vontade das partes, 

busca esta almejada pela relagao de cooperagao existente entre os membros da 

sociedade. O regime contratual, pois, mostra-se imprescindivel nos tempos 

hodiernos, haja vista as multiplas interagoes entre os povos consubstanciados pela 

globalizagao das economias. 
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2.1 DA HISTORICIDADE 

A evolucao historica dos contratos confunde-se com a propria evolucao da 

humanidade, na medida em que o homem multiplica suas relacoes economicas, 

sociais e culturais, passando a desenvolver urn complexo de situacoes peculiares a 

satisfagao de suas necessidades. Nesse contexto, ha a movimentagao de produtos, 

uma c\rcu\agao de bens, e para se adquirir a propriedade desses bens, institutos sao 

propostos e vislumbrados: eis a figura dos contratos. 

Entretanto, percebe-se que os contratos nao surgem em urn periodo historico 

determinado, nem tampouco nos moldes que se conhece atualmente. O mesmo e 

fruto da evolugao das relagoes entre os individuos, e visualizado em momentos e 

localidades diversas. 

Stolze (2008, p. 02) coaduna-se com essa visao historica, visto que, para ele: 

Nao podemos fixar, ao longo da historia, uma data especifica de surgimento 
do contrato. [...] Na medida em que a sua ocorrencia confunde-se com a 
propria evolucao moral da humanidade, a determinacao de uma data ou de 
urn periodo predefinido seria pura formulagao de alquimia juridica, sem 
validade cientifica. O que podemos tentar, sim, e buscar urn periodo em que 
a sua sistematizag§o juridica se tornou mais nitida, mas detectavel pelo 
estudioso do direito ou pelo investigador da historia. 

Tendo em mente o periodo que ocorreu essa sistematizagSo juridica pode-se 

remontar ao Direito Romano, a epoca do jurisconsulto Gaio, o qual tragou e 

catalogou as fontes das obrigagoes, incluindo-se o contrato como uma delas. Nessa 

epoca o contrato compreendia as convengoes, os acordos e as avengas firmadas 

entre duas partes. 

A palavra contrato, em uma compreensao terminologica, deriva da expressao 

contratus, significando unir, contrair. No Direito Romano o contrato era apresentado 

como ato juridico que possuia aspecto rigoroso e sacramental, devendo obedecer a 

formas rigidas, mesmo que se mostrasse contraria a vontade das partes 

contratantes. Foi nesse contexto hist6rico que estudiosos romanos concentraram 

seus estudos, chegando a catalogar o contrato como fonte das obrigagoes, 

sistematizando-o como urn ato solene que conferia forga as convengoes, 

constituindo cada uma dessas convengoes, atenta a determinadas formalidades, urn 

contrato. 
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Posiciona-se nessa esteira de entendimento Venosa (2007, p. 334), o qual 

afirma que: 

Para que se criasse uma obrigagao, havia necessidade de certas formas 
que se exteriorizassem a vista dos interessados. A solenidade dava forca as 
convengoes. Cada uma dessas convengoes, sob certas formalidades, 
constituia urn contratus. Nao conhecia, portanto, o Direito Romano uma 
categoria geral de contrato, mas somente alguns contratos em particular. 

Entretanto, deve-se esclarecer que nao foi em Roma que se deu o surgimento 

do negocio juridico contratual. O Direito Romano compreendia e dispunha de uma 

conceitualizacao acerca do contrato, mas tinha por entendimento que esse instituto 

existia concomitantemente em outras localidades e sob diversos conceitos e 

estruturas. Desse modo, dispoe que varios povos, varias escolas doutrinarias de 

algum modo contribuiram para a sistematizacao do contrato nos moldes atuais, 

aperfeicoando caracteres e estruturando seus aspectos mais intrinsecos. 

Assim sendo, Stolze (2008, p. 04) disserta a respeito dessa ideia nos mesmos 

moldes, posicionando-se da seguinte maneira: 

Diriamos, portanto, sem pretendermos estabelecer urn preciso periodo de 
surgimento do fenomeno contratual - o que nunca fariamos sob pena de 
incorrermos em indesejavel presungao intelectual - que cada sociedade, 
juridicamente producente, cada Escola doutrinaria - desde os canonistas, 
passando pelos positivistas e jusnaturalistas - contribuiram, ao seu modo, 
para o aperfeicoamento do concerto juridico do contrato e de suas figuras 
tipicas. 

Na era moderna, uma importante codificacao que disciplinou acerca dos 

contratos, possuindo enorme repercussao nos demais paises foi o Codigo 

Napoleonico. Esse codigo foi importante, posto que influenciou outras codificacoes, 

alem de ser obra da Revolucao Francesa de 1789, revolucao esta que se 

disseminou pelo mundo. No Codigo Frances o contrato e "posto como o ponto 

maximo de individualismo", segundo as palavras de Venosa (2007, p. 332). Nele o 

contrato ja representa urn acordo de vontades que transfere bens por determinacao 

exclusiva das partes, ou seja, o contrato e valido e obrigatorio para as partes que 

contrataram. 

Nesse sistema juridico, assevera o citado autor (ibidem) que, o contrato 

assume duas importantes caracteristicas: a vontade das partes e a obrigatoriedade 

do que foi pactuado. O acordo de vontades representa urn fundamento no qual os 
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interessados, de livre desprendimento, firmam urn com o outro "vontades" que irao 

proporcionar a aquisigao da propriedade de dados bens. Quanto a obrigatoriedade, 

tem-se que uma vez firmado o contrato, a obrigacao deve ser indiscutivelmente 

cumprida, tendo forca de lei para as partes; e o aspecto do pacta sunt servanda. 

O C6digo Civil Alemao e inumeros outros, tal como o Codigo Civil Brasileiro 

de 1916, se espelharam no Codigo Napolednico, porem vale ressaltar a importancia 

juridica traduzida no Codigo Civil Alemao, pois o mesmo, conforme preleciona 

Venosa (2007, p. 333) traz regras mais peculiares, mas insitas aos contratos. Nele 

havia regras que se aplicam aos negocios juridicos, tido como especie maior, bem 

como aos contratos, visto como subespecie do negbcio juridico. Portanto, o negocio 

juridico e visto como categoria mais ampla que o contrato e toda manifestacao de 

vontade que procure urn efeito juridico deve partir do seu exame geral. 

O ordenamento juridico brasileiro com sua primeira codificacao civilista em 

1916 seguiu esta esteira de entendimento. O contrato no Codigo Civil de 1916 

representava uma categoria do negocio juridico, devendo ser primeiramente 

validado como negocio juridico para posteriormente ser estudado em seus aspectos 

mais intrinsecos. Hodiernamente, o atual Diploma Civilista melhorou algumas 

disposigoes que continham no codigo anterior, adequando-as a preceitos sociais e 

ao sistema constitucional patrio, o qual erigiu varios principios a fundamentos do 

Estado de Direito, consagrando-os como normas de obrigatoria aplicacao, como a 

dignidade da pessoa humana, por exemplo. 

Assim, o contrato no Codigo Civil e na Ordem Juridica Constitucional vigente 

deve ser visto como fator de propulsao da economia e de satisfagao dos interesses 

dos individuos, pois com ele intensificam-se as relagoes socio-economicas na 

medida em que contribui para a circulagao de riquezas e para o progresso da 

sociedade. No que se refere aos individuos, o contrato atua na interagao entre os 

povos quando direcionam suas vontades na aquisigSo de bens. 

O membro da comunidade se insere em uma cadeia global de interagao que 

culmina na exteriorizagao da relagao juridica de cooperagao entre os homens. 

Quando contrata, o homem busca satisfazer uma vontade, de aquisigao ou de 

usufruto de urn bem ou de urn servigo, de forma que Ihe confira bem-estar pessoal e 

social. 
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2.2 CONCEITO E NOQOES GERAIS 

Nos dias atuais nao ha mais como se pensar no desenvolvimento socio

economic© sem pensar na figura do contrato. As relagoes contratuais encontram-se 

disseminadas por toda a sociedade seja na compra e venda de urn automovel, de 

uma casa propria, seja na assinatura de urn canal de TV, de urn provedor de 

internet, dentre tantos outros. 

A sociedade hoje convive com inumeras disposigoes contratuais. Coube ao 

legislador disciplinar esses eventos e rege-los da maneira que melhor integrem os 

interesses da coletividade. Foi nesse contexto que o Codigo Civil de 1916 e o 

Codigo Civil vigente dispuseram acerca dos contratos. Mas e de ressaltar que esses 

postulados nao se propuseram a dar uma conceitualizagao sobre os contratos, mas 

sim a elencar caractehsticas e elementos importantes. 

Nesse diapasao, coube a doutrina propor o conceito, sendo assim, conforme 

dispoe Diniz (2007, p. 14) e o contrato: 

O acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem juridica, 
destinado a estabelecer uma regulamentacao de interesses entre as partes, 
com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relagoes juridicas de 
natureza patrimonial. 

Depreende-se desse conceito que o fundamento do contrato e a vontade 

humana, no qual devera ter, como regra geral, duas ou mais partes que livremente 

d isc ip l inary suas vontades com o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir 

direitos. 

Com a diftculdade que e inerente a criagao de conceitos para quaisquer 

institutos, Stolze (2008, p. 11) apresenta a relagao contratual como "urn negocio 

juridico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos principios da fungao 

social e da boa-fe objetiva, auto-disciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem 

atingir, segundo a autonomia das suas proprias vontades." 

Conforme anteriormente apresentado, o contrato e uma especie de negocio 

juridico, devendo, dessa forma, possuir determinados requisitos para que sejam 

validos. Os requisitos a serem observados encontram-se disciplinados no artigo 104 

do Codigo Civil, quais sejam. agente capaz; objeto licito, possivel, determinado e 
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determinavel; e forma prescrita ou nao defesa em lei. Tais requisitos podem ser 

classificados em tres ordens: subjetivos, objetivos e formais, conforme apresentado 

por Diniz (2007, p. 17). 

Sao requisitos subjetivos a existencia de duas ou mais pessoas, a capacidade 

generica das partes contratantes para praticar os atos da vida civil, aptidao 

especifica para contratar e o consentimento. Por sua vez, sao elementos objetivos a 

licitude do objeto, a possibilidade fisica e juridica do bem, a determinacao de seu 

objeto e a sua economicidade. E por sua vez os requisitos formais sao os referentes 

ao modo de estruturacao da relagao contratual, a forma que o mesmo devera 

possuir e apresentar para aquela especie contratual em especifico, como bem 

assevera a autora mencionada. 

Diante do exposto, percebe-se que o contrato e atualmente urn mecanismo 

importantissimo para a sociedade, funcionando como instrumento de aquisigao de 

bens e propulsor de transferencia de riquezas. 

Partindo-se para uma premissa didatica, a classificagao se faz necessaria 

para melhor analise dos enfoques em que tais especies sao disciplinadas. Portanto, 

tem-se finalidade precipuamente pedagogica, de maneira a contribuir para uma 

visao metodologica do estudioso. Convem, contudo, nao esquecer que sera 

necessario adotar urn criterio para classificar os contratos, o qual possibilita uma 

visao ampla e apurada. 

A classificagao dos contratos possui a importancia de apresentar a natureza 

juridica dos mesmos, os seus efeitos, bem como serve para abarcar as similitudes e 

diferengas entre as varias categorias em que se mostram. Apresentam uma visao 

sistematica, contribuindo para a facil compreensao dos mesmos, mostrando uma 

visao ao mesmo tempo geral e particularizada de cada contrato. 

Ainda quanto a necessidade de se apresentar uma classificagao para os 

contratos, Diniz (2007, p. 76) afirma que: 

Ante o fato de os contratos se agruparem em varias categorias que, de 
modo isolado, se submetem a regulamentagao de normas identicas ou 
afins, ha necessidade de classifica-los, a fim de que se possam verificar nao 
so as particularidades de cada contrato, acentuando as semelhancas e as 
diferencas entre as inumeras especies, mas tambem os onus e as 
vantagens de cada contratante, bem como os efeitos juridicos que produz. 



L9 

Nestes termos, optando-se pela classificagao apresentada pela citada autora 

(2005, p. 83), classificam-se os contratos em dois grandes grupos: 1) contratos 

considerados em si mesmos; e 2) contratos reciprocamente considerados. Esses 

grupos por sua vez subdividem-se em inumeros outros, os quais se apresentarao os 

mais importantes para este estudo. Assim sendo, os contratos podem ser: I -

unilaterais ou bilaterais; II - onerosos ou gratuitos; III - paritarios e de adesao; IV -

nominados e inominados; V - pessoais e impessoais; VI - consensuais, solenes e 

reais; VII - de execucao imediata e de execucao continuada; VIII - principais e 

acessorios. 

Assim, sao contratos unilaterais, nas palavras de Gongalves (2007, p. 68), 

aqueles em que urn so dos contratantes assume obrigagoes em face do outro. Sao 

bilaterais quando ambas as partes sao simultaneamente credor e devedor urn do 

outro, sendo tambem denominados de sinalagmaticos. E sao tidos como gratuitos 

aqueles que oneram somente urn dos contratantes, proporcionando ao outro uma 

vantagem, sem qualquer contraprestagao. 

Por sua vez, entenda-se por contrato oneroso os que trazem vantagens para 

ambas as partes, correspondendo a urn sacrificio, mas tambem urn proveito. Quanto 

aos paritarios sao aqueles em que os contratantes discutem, em pe de igualdade, 

urn com o outro, dispondo e estabelecendo o que entendem melhor urn para o outro, 

ou seja, discutem sobre os pontos contratuais que estao em confronto. Ja os 

contratos de adesao sao aqueles em que as partes se limitam a aceitar as clausulas 

e condigoes previamente estabelecidas pela outra parte; nao ha liberalidade quanto 

aos pontos contratuais, conforme ensinamento de Diniz (2007, p. 89). 

Sendo os contratos nominados aqueles que estao disciplinados em lei, ou 

seja, estao predeterminados na legislagao e os contratantes devem se amoldar as 

especies dispostas no Codigo. Os inominados, de forma inversa, sao os que nao 

estao disciplinados ou regulados expressamente pelo codigo civil, conforme aduz 

Venosa (2007, p. 378). 

Quanto as ultimas especies, os contratos tidos como principais sao os que 

existem por si so, emanando seus efeitos independentemente da outra parte 

contratante. Ja os acessorios sao aqueles cuja existencia supoe o contrato principal, 

visto que asseguram a execugao deste, de acordo com os ensinamentos de 

Gongalves (2007, p. 82). 
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Ao analisar essa classificagao, percebe-se uma visao mais pratica dos 

contratos, pois se visualiza cada uma dessas especies no dia-a-dia, tornando-os 

mais compreensiveis e de facil aplicabilidade. E como se pode anotar, o contrato 

surge da manifestagao de vontades, na qual as partes conjugam duas ou mais 

declaragoes volitivas para que surja a norma contratual. Desse modo, a declaragao 

de vontade e tida como o primeiro e mais importante elemento para a constituigao 

da relagao contratual. 

A vontade negocial expressa pelos individuos apresenta urn elemento interno 

e outro externo, apresentando o primeiro urn carater subjetivo, psicologico, de 

feigoes intrinsecas ao pensar do agente; ja o segundo elemento, trata-se de urn 

elemento objetivo, sendo a declaragao de vontade propriamente dita, a qual evadiu-

se da esfera intima do agente e foi exteriorizada por meio de atos. Ratificando esse 

entendimento, Rodrigues (1998, p. 63) afirma que "por isso se diz que, em rigor, e a 

declaragao da vontade, e nao ela propria, que constitui requisite de existencia dos 

negocios juridicos e, conseguintemente, dos contratos." 

Essa manifestagao de vontade podera ser representada de forma expressa 

ou tacita. A vontade sera expressa quando vem materializada por escritas, palavras, 

fala, ou outro meio que o apresente, como gestos, por exemplo. Ja a manifestagao 

tacita decorre da conduta do agente, de atos induvidosos e inequivocos da intengao 

de querer firmar acordo, ou seja, evidencia-se de um ato positivo do individuo de 

querer contrair uma obrigagao. Tem-se, portanto, que a manifestagao e expressa 

quando apresentada de forma consubstanciada na fala, em palavras, ou outros 

meios similares, e sera tacita se advier de outras formas que nao as anteriormente 

dispostas, mas que possuem o condao de demonstrar a vontade contratual da parte, 

como explica Diniz (2007, p. 38). 

Esse aspecto volitivo e bastante importante, pois o Codigo Civil, em seu artigo 

107 aponta que "a validade da declaragao de vontade nao dependera de forma 

especial, senao quando a lei expressamente a exigir." Assim, se for exigida uma 

forma determinada, esta devera ser observada, sob pena de nao formagao da 

relagao contratual. 

Nesta esteira, ponto importante a ser esclarecido refuta-se ao momento da 

conclusao do contrato, o qual havera distingao quando celebrado entre presentes ou 

quando firmado entre ausentes. Segundo Diniz (2007, p. 40) considera-se entre 

presentes "aquele em que as partes, pessoalmente ou por meio de representante, 
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ditam seu consentimento, que e dado pelo aceitante no mesmo ato em que e feita a 

proposta, mesmo que estejam ate distanciados porcontinentes". 

Em lado diametralmente oposto, encontra-se o contrato celebrado entre 

ausentes, que para a mencionada autora (ibidem), constitui o contrato em que o 

acordo de vontades celebrado entre duas ou mais partes, no qual a proposta, a 

aceitacao e a conclusao de negocio contratual sao feitos por meio de instrumentos 

que impossibilitem o contato fisico entre o proponente e o oblato, tais como 

telegramas, cartas. 

Para se explicar o momento exato em que ocorre a formacao contratual entre 

pessoas ausentes, Gongalves (2007, p. 59) aponta a existencia de duas teorias, sao 

elas. a Teoria da Expedigao e a Teoria da Recepcao. De acordo com a Teoria da 

Recepcao, o contrato se estabelece no momento em que o aceite chega a esfera do 

conhecimento do proponente. Significa afirmar que o proponente deve ter 

necessariamente lido a resposta, ou que esteja apto a faze-lo. Entretanto, a teoria 

aceita pelo Codigo Civil e a Teoria da Expedicao. 

Por meio desta teoria basta tao-somente que haja a remessa da aceitacao, ou 

seja, a aceitacao deve ser expedida do oblato ao proponente sem necessidade de 

que este ultimo tome conhecimento do inteiro teor da resposta. Evita-se, portanto, a 

existencia de transtomos as partes, por exemplo, fraude por parte do proponente 

que podera confirmar que somente tomou conhecimento da aceitacao do oblato no 

momento que melhor Ihe convir, como em razao de alta do mercado. 

Assim, o Codigo Civil atesta expressamente que os contratos entre ausentes 

se tornam conclusos desde que a aceitacao seja expedida. O artigo 434 acolhe essa 

orientacao. Ressalte-se, no entanto, a existencia de posicionamentos doutrinarios 

contrarios ao acolhimento dessa teoria pelo ordenamento juridico patrio. Gongalves 

(2007, p. 60) e Stolze (2008, p. 95) defendem o acolhimento da Teoria da Recepcao, 

e nao da Expedigao, por melhor explicar a formacao do contrato entre ausentes e 

por reger com maior justica estas relagoes obrigacionais. 

Sendo assim, conforme dispoe Goncalves (2007, p. 59), o Codigo Civil 

vigente acolheu a Teoria da Recepcao e n3o da Expedigao, pois para o citado autor: 

Observa-se que o novo diploma estabeleceu tres excecoes a regra de que o 
aperfeigoamento do contrato se da com a expedicao da resposta. Na 
realidade, recusando efeito a expedicao se tiver havido retratacao oportuna, 
ou se a resposta nao chegar ao conhecimento do proponente no prazo, 
desfigurou ele a teoria da expedicao. Ora, se sempre e permitida a 
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retratacao antes de a resposta chegar as maos do proponente, e se, ainda, 
nao se reputa conclufdo o contrato na hipotese de a resposta nao chegar no 
prazo convencionado, na realidade o referido diploma filiou-se a teoria da 
recepcao, e nao a da expedigao. 

Para a formacao de toda e qualquer obrigacao contratual algumas fases 

deverao ser observadas. Logo, as partes contratantes seguem determinadas 

disposigoes ate concluirem o acordo de vontades. Na maioria dos casos precedem a 

essas fases negociagoes preliminares, os chamados ajustes previos feitos entre as 

partes. Verdadeiras conversagoes, estudos sobre os interesses de cada contratante, 

pois pretendem sondar disposigoes do contrato futuro que melhor Ihes apresentem, 

sem, contudo, possuir qualquer vinculagao juridica entre as partes, configurando-se 

preparativos para a conclusao de negocio contratual futuro. 

As negociagoes preliminares, em regra, nao geram a obrigatoriedade de 

contratar, nem tampouco a imputagao de responsabilidade civil aquele que tenha 

cancelado essas negociagoes, como aduz Diniz (2007, p. 43). No entanto, caso 

esses atos preparatories venham a gerar expectativas para a outra parte, de modo a 

faze-la ter despesas, a nao contratar com outrem ou de causar prejuizos 

injustificaveis, havera a obrigagao de ressarcir os danos causados. Deve-se possuir 

grande cautela quando se pretende firmar urn acordo de vontade com outra parte. 

Passando-se essas apresentagoes preliminares, ou mesmo em casos que 

nao as possuem, por nao ser disposicao obrigatoria, ha duas fases que sao 

indispensaveis: a proposta e a aceitacao. Sao etapas a serem visualizadas na 

formagao de quaisquer contratos, por serem primordiais na conjugacao das 

manifestagoes de vontade. 

A proposta surge quando urn individuo toma a iniciativa e emite suas 

disposigoes, formulando uma declaragao de que pretende realizar urn acordo. Essas 

ideias saem da esfera de uma parte e dirige-se a outra, a qual ira manifestar se 

aceita a proposta, se vinculando a mesma e efetivando a obrigacao contratual. De 

maneira reversa, vislumbra-se no outro polo da relagao contratual, a aceitacao. Esta, 

portando, mostra-se como a manifestagao de vontade do destinatario da proposta, 

que podera ou nao aderir, e assim tornar concluido o acordo. Nota-se a figura de 

dois individuos, o proponente e o oblato. O primeiro e aquele que elabora a 

proposta, sendo o segundo o agente que expressa sua vontade com a aceitagao, os 

quais conjugam suas manifestagoes volitivas na formagao da relagao contratual. 
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Dessa forma, para a formagao de urn contrato tres fases deverao ser 

observadas: negociagSo, proposta e aceitacao. Diniz (2007, p. 39) apresenta as 

citadas fases, afirmando que: 

A oferta e a aceitacao sao elementos indispensaveis a formagao de 
qualquer contrato, visto que o consentimento de cada urn dos contratantes, 
convergindo para um ponto, se encontra e forma o nexo contratual; assim, 
manifesta-se, de um lado, pela proposta, o ponto inicial do contrato, e, de 
outro, pela aceitagao, o seu ponto final. Entre esses dois extremos gira toda 
a controversia sobre a forga obrigatoria do contrato e sobre o momento 
exato em que ambos se fundem para produzi-lo. 

O momento da conciusao do contrato, apos essas fases, mostra-se imperioso 

e importante, e sera venf'icado com o mtu'ito de se perquirir a partir de qual momento 

surtira efeitos na seara juridica. Se as partes estao presentes, o vinculo surge a 

partir do instante em que o oblato aceita a oferta; se o contrato e entre ausentes, 

reputa-se celebrado no momento em que o oblato expede sua aceitacao ao 

proponente. Esses aspectos sao importantes para solucionar questionamentos 

referentes a forga vinculante dos acordos e de seus efeitos sobre as partes, bem 

como no que se refere a responsabilidade civil por dano causado a alguma dessas 

partes. 

2.3PRINCIPIOS NORTEADORES DO DIREITO CONTRATUAL 

Os principios dao ideia de fundamento, expressam o norte de limitacao das 

normas juridicas, sao, portanto, ideias ou disposigoes elementares e fundantes no 

condicionamento para a criagao de concertos, os quais promovem o alicerce de 

determinado ramo do pensamento cientifico. Segundo Stolze (2008, p. 27), tem-se 

por principios "os ditames superiores, fundantes e simultaneamente informadores do 

conjunto de regras do Direito Positivo". 

Nesse diapasao, os principios que norteiam o Direito Contratual atuam como 

ideias centrais que irlto delimitar as relagoes contratuais e servir como fundamento 

de compreensao dos mesmos. Com o advento do Codigo Civil, e em decorrencia do 

avango da sociedade, ocasionado por mudangas no cenario social, economico e 

politico, ocorreu uma redefinigao dos principios informadores dos contratos. 
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Como bem se observava, a Codificacao Civil anterior apresentava como 

principios fundamentals, os chamados principios individuals, os quais retratavam-se 

na liberdade contratual, na obrigatoriedade da obrigacao contratual ou pacta sunt 

servanda, assim como na relativizacao dos efeitos contratuais. Com o advento do 

Codigo Civil vigente ocorreu uma redefinicao desses principios, passou-se a nortear 

o Direito Contratual como principios como o da autonomia da vontade, o 

consensualismo, a boa-fe objetiva, dentre outros. Sendo assim, pode-se apontar 

como principios informadores das relagoes contratuais: autonomia da vontade; forga 

obrigatoria do contrato; relatividade dos efeitos do negocio juridico contratual; boa-fe 

objetiva; e funcao social do contrato. 

O principio da autonomia da vontade remonta ao Direito Romano, no qual as 

pessoas eram livres para contratar. Ou seja, podiam livremente firmar com outra 

parte manifestagao de vontade e pactuando-se, chegar a satisfagao de suas 

necessidades. Fundamenta-se tal premissa no poder de as partes contratantes 

estipularem livremente os seus interesses socio-economicos, da melhor maneira que 

Ihes convenham. Hodiernamente, apresenta-se como uma liberagSo conferida as 

partes que poderao livremente avencar o que bem entenderem, desde que nao firam 

principios constitucionais, bem como a supremacia da lei e da ordem publica. 

Essa liberalidade contratual permite que as partes se utilizem de modelos 

contratuais existentes no ordenamento juridico patrio, ou mesmo que criem uma 

modalidade que satisfaga suas necessidades, alem de estabelecerem o conteudo 

que esses contratos possuirao. Segundo Stolze (2008, p. 34), a autonomia da 

vontade se apresenta sob duas formas distintas: 

Na licao dos dogmatistas modernos, podendo revestir o aspecto de 
liberdade de contratar e de liberdade contratual. Liberdade de contratar e a 
faculdade de realizar ou nao determinado contrato, enquanto a liberdade 
contratual e a possibilidade de estabelecer o conteudo do contrato. A 
primeira se refere a possibilidade de realizar ou nao um negocio, enquanto 
a segunda importa na fixagao das modalidades de sua realizagao. 

Vislumbra-se tambem como importante premissa a forga obrigatoria dos 

contratos classicamente representado pelo pacta sunt servanda. Por este principio o 

acordo de vontades faz lei entre as partes, sera obrigatorio, intangivel, desde que 

estipulado livremente e com observancia dos requisitos legais. 
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Entretanto, este principio nao deve ser manifestado ate as ultimas 

conseqiiencias, como elemento de opressao economica da parte mais forte sobre a 

mais fragil, como intangibilidade do contrato. Ele deve obrigar as partes 

contratantes, fazendo surtir efeitos juridicos, ou seja, deve conferir instrumentos que 

obriguem as partes a cumprirem o contrato ou a responsabilizar em caso de perdas 

e danos, como expoe Venosa (2007, p. 344). 

Em outras palavras, e possivel a revisao ou resolucao contratual quando o 

contrato atuar como uma deliberagao que esteja a causar onerosidade excessiva 

para uma das partes ou enriquecimento ilicito a outra, ou seja, cause desequilibrio 

contratual. E a denominada Teoria da Imprevisao, reconhecida e aplicada no 

ordenamento juridico patrio por forga dos artigos 478 a 480 do Cbdigo Civil. Por 

essa teoria e possivel a revisao ou o desfazimento forcado da relacao contratual 

quando houver fatos imprevisiveis ou ate mesmo fatos extraordinarios, que tomem 

excessivamente oneroso o cumprimento do contrato por quaisquer das partes 

contratantes. 

No que se refere ao principio da relatividade dos efeitos do negocio juridico 

contratual, a compreensao geral e que o contrato apenas confere efeitos aqueles 

que dele participam, nao podendo, a priori, nem aproveitar, nem tampouco 

prejudicar terceiros. O contrato, vinculando exclusivamente as partes intervenientes, 

somente produz efeitos entre os contratantes. Assim, somente aqueles que 

diretamente esttpularam o contrato sao destinat^rios dos efeitos finais produzidos 

pelo mesmo. Em regra, os efeitos da relacao contratual nao podem prejudicar ou 

beneficiar terceiros, uma vez que vincula somente as partes que dele participaram. 

Ressalte-se que ha excecoes a essa regra, caso, por exemplo, da 

estipulacao em favor de terceiro. Nessa excecao, a parte convenciona que 

concedera um beneficio ou uma vantagem em favor de outrem que nao compoe o 

negocio contratual. Ha, portanto, a figura de tres personagens: o estipulante, o 

promitente e o beneficiario. A estipulacao em favor de terceiro se caracteriza quando 

estipulante e promitente formam um acordo que se revertera em beneficio de um 

terceiro que nao se visualiza na relacao negocial - o beneficiario. 

Abordados como principios sociais, os principios da boa-fe objetiva e da 

funcSo social do contrato mostram-se como elementos de integragao e efetivacao de 

justica social, pois buscam alcancar a satisfacHo social e patrimonial das partes 

contratantes. Consagrado no artigo 421 do Codigo Civil, a funcao social do contrato 
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poe freio a autonomia da vontade, limitada pela intervencao estatal, ante os fins 

sociais que as relagoes contratuais devem conferir, pois o contrato deve possuir 

utilidade social, de maneira que os interesses dos contratantes amoldem-se ao 

interesse da coletividade. 

Segundo Diniz (2007, p. 24) a funcao social dos contratos se efetivara da 

seguinte maneira: 

A fungao social da propriedade e a dos contratos constituem limites a 
autonomia da vontade, na qual se funda a liberdade contratual, que devera 
estar voltada a solidariedade (CF, art. 3°, I), a justica social (CF, art. 170, 
caput), a livre iniciativa, ao progresso social, a livre circulagao de bens e 
servicos, a producao de riquezas, ao equilibrio das prestacoes, evitando o 
abuso do poder economico, a desigualdade entre os contratantes e a 
desproporcionalidade, aos valores juridicos, sociais, econ6micos e morais, 
ao respeito a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1°, III). 

O contrato nao deve ser visualizado tao-somente como uma mera relacao 

individual. Deve ser visto como meio de desenvolvimento social, deve atentar-se 

para exigencias do bem comum, para o interesse da coletividade, para garantia da 

dignidade da pessoa humana. Buscando-se coibir o desequilibrio contratual, o 

ordenamento patrio institui a funcao social do contrato, limitando-se o exercicio do 

direito dos contratantes, cumprindo-se uma justica social do negbcio. 

No que se refere a boa-fe contratual, a mesma deve ser analisa sob dois 

aspectos. o objetivo e o subjetivo. A boa-fe subjetiva, que estava disciplinada no 

C6digo Civil de 1916, referia-se a conviccao de se ter um comportamento conforme 

o ordenamento juridico, como resultado da intencao de nao prejudicar a outra parte 

ou quanto a ignorancia de vicios contratuais. A parte contratante ao manifestar sua 

conduta acredita que ela e correta, tendo em mente o conhecimento que possui em 

relagao ao negocio contratual. 

Diferentemente, a boa-fe objetiva, consagrada no artigo 422 do Diploma Civil 

em vigor, permite a observagao da eficacia e da eficiencia das normas, assim como 

impoe as partes deveres de conduta, de lealdade, de sempre manter o dever de 

informagao, de transparencia e confianca. Trata-se do respeito e fidelidade as 

condutas consideradas corretas, justas, devendo assim atuarem com confianca 

reciproca. 

Entenda-se por boa-fe objetiva a fidelidade, confianca e lealdade que as 

partes contratantes devem possuir uma com a outra quando estabelecerem uma 
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obrigacao contratual. Exigem-se dos contratantes observancia as disposigoes 

presentes nos contratos. Corrobora-se, nestes termos, Diniz (2007, p. 34) 

apresentando a boa-fe objetiva como sendo: 

Uma norma que requer o comportamento leal e honesto dos contratantes, 
sendo incompativel com quaisquer condutas abusivas, tendo por escopo 
gerar na relagao obrigacional a confianga necessaria e o equilibrio das 
prestagoes e da distribuigao dos riscos e encargos, ante a proibigao do 
enriquecimento sem causa. 

A boa-fe objetiva, em qualquer situagao, deve pautar-se em disposigoes 

comportamentais observadas por todos os individuos, por traces que o homem 

medio deve portar quando da realizagao de um contrato, tais como lealdade ao que 

foi disposto, assim como proibigao a qualquer evento que venha a trazer 

transgressoes ao outro contratante, seja na esfera social, econom'ica ou patrimonial. 

De fato, agir com boa-fe objetiva e apresentar conduta licita, permitida, 

correta, eticamente aceita antes, durante e depois do contrato. Diz-se antes, posto 

haver negociagoes preliminares; durante, na medida em que se reaWzam a proposta 

e a aceitacao; e depois do contrato, pois alguns efeitos podem restar mesmo com o 

termino da relagao obrigacional. 

Ve-se, portanto, que os principios regentes do Direito Contratual deverao ser 

aplicados como norte a agao dos contratantes, de forma a tutelar os seus interesses 

na busca por efetivagao de uma justiga social contratual. 

2 . 4 0 CARATER CONSUMERISTA NAS RELAQOES CONTRATUAIS 

Com o advento da ordem juridica constitucional implantada pela promulgagao 

da Carta Magna de 1988, foi inovada uma disposigao juridica referente a protegao 

dos consumidores, pois a mesma consagrou em seu artigo 5°, XXXII, que "o Estado 

promovera, na forma da lei, a defesa do consumidor." Tal determinagao e 

acrescentada ao ordenamento juridico patrio como uma inovacao, visto que 

anteriormente, nenhuma outra ordem constitucional dispunha a esse respeito. O 

Estado brasileiro passa a se preocupar com as relagoes consumeristas, erigindo a 
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defesa do consumidor ao patamar de direito fundamental, e que devera ser efetivado 

por um tratamento juridico rigido e eficaz. 

Dessa forma, o Codigo de Defesa do Consumidor (CDC) reflete a intervencao 

do Estado nas relagoes contratuais, buscando diminuir as disparidades existentes 

pelo desequilibrio social. Com regras de carater eminentemente social, a legistagao 

consumerista reconhece o consumidor como parte vulneravel da relagao 

obrigacional, procurando nao limitar sua liberdade contratual, mas garantir sua 

protegao face seu aspecto de parte mais fraca. Trata-se de uma codificacao com 

normas de natureza cogente, de ordem publica e de interesse social, como bem 

dispoe o artigo 1° do codigo em comento. 

Nesse diapasao, a Lei n°. 8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), 

trata-se de uma das mais avangadas codificagoes brasileiras, apresentando 

conceitos, estabelecendo direitos e garantias e inovando na criagao de institutos que 

defendem e protegem integralmente a parte hipossuficiente da relagao 

consumerista: o consumidor. 

Por disposigao de artigo 2° do citado diploma legal, e consumidor "toda 

pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza produto ou servigo como destinatario 

final". Varias sao as relagoes contratuais em que uma das partes contratantes sera 

visualizada como consumidora, e o caso, por exemplo, da compra e venda, do 

contrato de seguro, da prestacao de servicos, da locacao, entre outros. Nessas 

especies contratuais nitido e o carater de destinatario final do contratante de 

aquisidor de produtos ou servicos, pois se vislumbra a aquisigao de algo para a 

satisfagao das suas necessidades. 

Assim sendo, as relagoes contratuais assumem o aspecto consumerista 

quando a parte contratante manifesta sua conduta como ente final, como aquisidor 

ultimo de um bem ou servigo posto em avenga. Trata-se de um ponto 

importantissimo, pois as disposigoes que irao reger essa obrigagao contratual sera o 

Codigo de Defesa do Consumidor em consonancia com a legislacao civil. 

E importante destacar que ha um embate quanto a aplicagao do citado codex 

somente nas relagoes em que se visualizar a figura do consumidor, ou se ele deve 

ser aplicado tambem aos contratos em geral. Venosa (2007, p. 341) defende a 

aplicabilidade da legislagao consumerista nao somente nas relagoes em que ha o 

consumidor, mas tambem nas relagoes contratuais em geral. Pois, o Codigo do 

Consumidor, ao inovar no ordenamento juridico patrio, nao se limitou somente a 
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defesa e protecao do consumidor, mas acrescentou na ordem juridica preceitos 

abrangentes, universais, os quais devem ser aplicados sempre que se visualizar a 

fragiiidade e a hipossuficiencia da parte contratante. 

Venosa (2007, p. 342) corrobora com esse entendimento, apresentando a 

seguinte orientacao: 

Basta que se apresente o consumidor na relagao negocial e que nessa 
relacao esteja presente o carater de sua vulnerabilidade, conceituada como 
regra programatica do legislador e principio geral do Codigo de Defesa do 
Consumidor (art. 4°, I). Ainda que se resista a essa orientagao, como faz 
parte da doutrina, especificamente no que tange aos principios de direito 
contratual da lei consumerista, o interprete sera levado a aplica-los, senao 
porque enquadrou o negocio juridico na relagao de consumo, mas porque 
subsidiariamente deve integrar o contrato no sistema juridico. 

Portanto, no que se refere as relacoes contratuais, o Cbdigo de Defesa do 

Consumidor devera ser aplicado sempre que o negocio juridico contratual for 

inserido nesse aspecto da vulnerabilidade de uma das partes contratantes. 

Necessita-se, nestes termos, que a parte seja vista como hipossuficiente e que 

esteja disposta em uma relacao contratual para que seja aplicada a lei consumerista. 

Para tanto, e necessario se constatar dois aspectos: vulnerabilidade e relagao 

contratual. 

Como premissa basica, a codificagao em estudo, pretende-se restabelecer o 

equilibrio entre as partes contratantes, de maneira a propiciar a plena satisfagao das 

partes. Portanto, apresenta principios gerais de protecao, alem de institutos juridicos 

como a responsabilidade objetiva pelo fato do produto ou servigo, a defesa contra as 

praticas abusivas, a agao coletiva, dentre outros aspectos. 

Pode-se apontar como exemplos da busca por esse equilibrio contratual o 

aspecto da forga vinculante da oferta e da publicidade, a interpretagao favoravel ao 

consumidor e o consentimento informado, pois o artigo 30 do CDC atesta que a 

oferta vincula o fomecedor ao cumprimento do seu conteudo, podendo ensejar a 

possibilidade de execugao especifica. Em outras palavras, a parte que veiculou as 

informagoes e obrigada a realizar o contrato exatamente como apresentado pela 

publicidade veiculada na oferta. Havendo recusa, o consumidor pode rescindir o 

contrato, aceitar outro produto ou servigo ou exigir o cumprimento forgado da 

obrigagao, que e a execugao especifica. 
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Quanto ao consentimento informado depreende-se que e dever do fomecedor 

propiciar ao consumidor o conhecimento suscinto e detalhado dos direitos e deveres 

que decorrem do contrato, especialmente das clausulas que restringem direitos e 

que deverao ser redigidas em destaque. Essa nao visualizacao das clausulas 

restritivas nao obriga o consumidor as suas disposigoes, haja vista nao ter tornado 

efetivo conhecimento do conteudo das mesmas, como bem se depreende da analise 

dos artigos 46 e seguintes do Codigo de Defesa do Consumidor. Corriqueiramente 

se vislumbra a necessidade de conhecimento previo e esclarecido do conteudo dos 

contratos, pois se proliferam os chamados contratos de adesao, nos quais as 

clausulas sao pre-redigidas de forma unilateral pela outra parte contratante. 

Em observancia ao carater da vulnerabilidade do consumidor, o artigo 47 do 

Postulado Consumerista estabelece que as disposigoes contratuais devam ser 

interpretadas de modo favoravel ao consumidor, parte esta mais fragil da relagao 

contratual. Este dispositivo apresenta-se bastante importante haja vista a presenga 

de informagoes obscuras ou dubias nos contratos, ou mesmo pela caracterizagao de 

clausulas unilateralmente dispostas por uma das partes que na maioria das vezes 

visa prejudicar a parte que esta aderindo ao contrato. 

E o que se verifica na formacao dos chamados contratos de adesao, pois os 

mesmos sao elaborados de forma unilateral por uma das partes contratantes, 

cabendo a outra parte somente apresentar sua conduta volitiva favoravel ou 

desfavoravel a relagao contratual, sem oportunidade de questionar e aprimorar 

essas disposigoes. 

Nota-se que a Lei do Consumidor se apresenta como exemplo marcante da 

intervengao do Estado nas relagoes contratuais, sendo considerada como uma das 

mais importantes codificagoes interventivas da atividade economica, ante os 

aspectos apresentados. 
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3 CONTRATOS CELEBRADOS PELA INTERNET 

Nos tempos atuais, a contratacao pelo meio eletronico se tomou uma 

realidade, pois se pode adquirir inumeros produtos e servicos, desde a aquisigao de 

livros, CD's ate veiculos automotores, pagamento de contas e movimentacoes 

financeiras. Trata-se de uma gama de situagoes contratuais as quais dia apos dia se 

mostra mais presentes na rotma dos individuos, propiciando uma verdadeira 

revolugao nos padroes sociais vivenciados nos ultimos tempos. 

Entenda-se como meio eletronico o espago virtual, o meio cibernetico, 

existente na interconexao entre varios computadores, os quais se encontram ligados 

a uma rede mundial de dados e processamento de informagoes, a Internet. 

As pessoas se veem atreladas em um novo panorama social e economico, no 

qual se reduzlram as fronte'iras f'tsicas entre os produtos e servigos, tornando-os de 

mais facil aquisigao, bem como modificou os padroes de consumo. Os contratos 

celebrados pela Internet rompem barreiras geograficas e descentraliza a circulagao 

dos fluxos fmanceiros, pois atua como agente proliferador da realizacao de 

contratagoes. 

Em meados dos anos 60, surge a Internet, frequentemente denominada como 

a rede das redes (network of networks), uma rede que conectava diversos 

computadores, fazendo com que eles interagissem em tempo real. A Internet e 

desenvolvida como um projeto militar do departamento de defesa dos Estados 

Unidos da America. A partir de experiencias feitas pela agenda militar norte-

americana ARPA (Advanced Research Project Agency), que adotou um protocolo 

que unia qualquer computador a uma rede de outros computadores, ou seja, 

interagiam-se varios computadores em um mesmo espago, a Internet encontra sua 

genealogia. Em 1969, a agenda de projetos avangados (ARPA) incumbe a Rand 

Corporation a funcao de desenvolver esse sistema de telecomunicacao. 

Posteriormente, de uso mWitar restrito, a Internet passa a ser usada em 

universidades e laboratories, tendo amplo crescimento e sendo utilizado para fins 

comerciais \a no ano de 1987. Esse uso comercial foi intensificado com a 

massificaccio da utilizagao dos microcomputadores, fenomeno este recente, que 

ampliou o uso da Internet quando se verificou a redugao do custo destes aparelhos. 



As relagoes contratuais celebradas neste espago eletronico possuem 

inumeras peculiaridades e ensejam a tutela pelo ordenamento juridico. O progresso 

deve caminhar lado a lado com o Direito, na medida em que deve satisfazer o 

interesse das partes contratantes, bem como deve disciplinar e solucionar os 

questionamentos surgidos desse meio recente de contratagao, que suscita o 

aparecimento de duvidas que importam a confecgao de solugoes para as 

problematicas que porventura surgirem. 

3.1 A INTERNET E A REALIZAQAO DE NEGOCIOS CONTRATUAIS 

Ao longo da historia, o homem buscou formas para guardar suas informagoes, 

podendo mais tarde utiliza-las na melhoria da qualidade de vida de seus membros. 

Com o surgimento da informatica a sociedade presenciou um grande 

desenvolvimento tecnologico, fazendo surgir meios de comunicagao em massa 

capazes de revolucionar a comunicagao entre os povos. Tem-se como exemplos o 

telefone, o radio, a televisao, e mais atualmente o computador. 

A informatica surge como uma ciencia auxiliar aos membros da sociedade na 

busca pelo processamento de dados de uma maneira mais segura, confortavel, 

rapida, precisa, alem do que fosse muito organizada. Para Gustavo Paz (2007, p. 

02) a informatica "e a ciencia que estuda a informagao, com o intuito de organizar, 

obter maior rapidez no processamento e tornar mais segura as informagoes 

gravadas". 

O computador e esculpido com muitas dessas caracteristicas, e surge por 

volta da decada de 50, e conjugando tecnologia de comunicagao com 

processamento e analise avangada de dados, torna-se uma importante fen-amenta 

na revolugao dos padroes sociais e economicos de ate entao. E, portanto, 

instrumento que revoluciona a comunicagao humana, pois propicia inumeras 

vantagens, alem de conjugar comodidade, celeridade, interagao e progresso. 

Nota-se que conjuntamente ao surgimento da informatica ha a evolucao dos 

computadores. Sao maquinas digitais que realizam processamento de dados, 

trabalhando com padroes proprios e seguindo uma seqiiencia binaria d e O e 1. E o 
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chamado PC (Personal Computer), podendo ser usado no ambito residential e 

comercial. 

A Internet, comumente apresentada como a "rede das redes" encontra sua 

genese na decada de 60 (sessenta), conhecendo grande expansao nos ultimos 

anos. Surge em meio a experiencias militares desenvolvidas por uma agenda militar 

norte-americana de tecnologia informatica, a ARPA (Advanced Research Project 

Agency) que adotou um protocolo, ou seja, um padrao universal, denominado 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). 

Esse padrao universal possibilitava a qualquer tipo de computador interligar-

se a uma rede de computadores. Foi desenvolvido um mecanismo que permitia que 

computadores se conectassem uns aos outros, criando uma teia, uma rede, a qual 

os unia e contribuia para que dados e informagoes circulassem entre esses 

computadores. Era a conhecida tecnologia da ARPANET, uma rede do 

departamento de defesa dos Estados Unidos da America, que permitia a 

comunicagao entre as diversas redes. 

Posteriormente, esse mesmo protocolo foi utilizado para conectar faculdades 

e laboratories dos Estados Unidos, fazendo com que pudessem se comunicar e 

interagir com maior rapidez. Por volta do final da decada de 80 a Internet passa a 

ser usada para fins comerciais, verificando-se ampla expansao e divulgagao ja no 

ini t io dos anos 90. Assim, a rede que anteriormente era limitada ao aproveitamento 

militar e academico nos EUA passa a ser substituido por grandes redes 

interconectadas. 

Esse desenvolvimento tecnologico foi acompanhado de uma divulgagao 

maciga dos usuarios da Internet e o numero de terminais que passaram a ter acesso 

a Internet cresceu de maneira assustadora em todo o mundo, desde paises bastante 

desenvolvidos como EUA, Franga, Alemanha, Inglaterra, Japao ate paises pouco 

desenvolvidos como India, China, Africa do Sul e mesmo o Brasil. 

Desse modo, com a enonme massificagao do uso da Internet, muitos 

encontraram nela um novo meio de comunicagao que Ihes permitiam divulgar suas 

atividades economicas. Esses contratantes encontravam novas partes interessadas 

em firmar relagoes negociais, ultrapassando-se, assim, fronteiras geograficas e 

limites fisicos de divulgagao que os meios tradicionais de comunicagao de entao 

dispunham. 
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Ao mesmo modo que ocorre essa mudanca nos padroes contratuais, os 

usuarios da Internet de igual modo se deparam com situacoes mais favoraveis para 

suas necessidades, ja que possuem acesso a um numero maior de informagoes, de 

ofertas, bem como se beneficiam com a rapidez e comodidade proporcionadas por 

este meio de divulgagao. 

Assim, ocorre um redirecionamento do uso da Internet para fins mais 

comerciais, encontrando-se a proliferagao das formas de contratar no espago 

eletronico, surgindo os chamados Contratos Eletronicos. Contrato Eletronico e 

aquele celebrado ou executado pela via eletronica. Glanz (1998, p. 72) define essa 

especie contratual como sendo "um contrato tradicional celebrado em meio 

eletronico, ou seja, atraves de redes de computadores - e aquele celebrado por 

meio de programas de computador ou aparelhos com tais programas". 

Segundo palavras de Cunha Junior (2002, p. 68) o contrato eletronico e o 

"acordo de vontades, celebrado ou executado por via eletronica, que visa constituir, 

modificar, conservar ou extinguir direitos, obrigando os respectivos acordantes". 

Com a adogao do termo eletronico deve se compreender o espago virtual 

existente na interligagao entre computadores; e um espago cibernetico, vislumbrado 

no meio eletronico, na rede que interconecta computadores entre si. Trata-se de um 

cenario virtual existente entre aqueles que possuem um computador, um modem, 

uma linha telefonica e tenham aderido a um protocolo de comunicagao, ou de 

maneira mais simplificada, estejam conectados a um provedor de acesso a Internet. 

Dessa forma, sera eletronico toda e qualquer manifestagao de vontade que 

provenha da utilizagao de um meio eletronico. E sera meio eletronico o cenario no 

qual est§o conectados varios computadores, os quais compartilham entre si 

informagoes e disponibilizam servigos por todo o mundo. 

O desenvolvimento tecnologico foi acompanhado de uma divulgagao ampla e 

o numero de terminals de acesso a Internet cresceu assustadoramente, contribuindo 

para uma maior comunicagao de dados e informagoes entre os membros da 

sociedade. 

Explicando-se o termo Internet, importante se faz apontar uma 

conceitualizagao apresentada pelo Ministerio das Comunicagoes, atraves da Portaria 

148/95, que apresenta a internet como: "um nome generico que designa o conjunto 

de redes, os meios de transmissao e comutacao, roteadores, equipamentos e 

protocolos necessarios a comunicagao entre computadores, bem como os softwares 
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e os dados contidos nestes computadores". Trata-se de um significado bastante 

tecnico, haja vista destinava-se a uma compreensao mais ligada a estrutura de 

funcionamento da Internet. 

Partindo-se para premissas mais basicas, pode-se apresentar a Internet como 

a rede das redes, como uma conexao entre redes. E um sistema universal de rede 

de computadores que permite um intercambio de informacoes, o qual se estabelece 

pela transferencia de arquivos de uma maquina para outra. Assim, a sua principal 

caracteristica e que ela nao e controlada por nenhuma pessoa ou empresa, e a 

uniao surgida de diversas redes de computadores independentes, que nao precisam 

de uma maquina central para controlar a transmissSo e o recebimento das 

informacoes. 

No Brasil, a Internet teve seu uso comercial liberado no ano de 1995, quando 

o Ministerio da Ciencia e Tecnologia desenvolveu um sistema de linhas de conexao 

que contribuiu para a interligacao entre diversas redes e sub-redes. Desde entao, a 

Internet teve um enorme crescimento no pais. No ano de 2008 o numero de 

brasileiros que contrataram pela Internet chegou a cifra de 13,2 milhoes de usuarios, 

estimando-se que em 2009 esse numero chegue a 17 milhoes de brasileiros, 

segundo dados do sitio e-bit empresa, conforme apresenta Braun (2009). 

Atualmente, grande parte da populacao brasileira pode conectar-se a rede 

mundial de computadores desde que tenha um microcomputador e se associe a um 

provedor de acesso. Anselmo (2000, p. 01) apresenta o conceito de provedor de 

acesso, esclarecendo os seguintes aspectos: 

Provedores sao empresas comerciais que mantem computadores, 
conhecidos como host, conectados de forma permanente a Internet, e que 
fazem investimento em linhas telefdnicas, computadores, softwares e na 
propria conexao permanente com a Internet. Para recuperar esses 
investimentos e obter lucro, os provedores vendem acesso a Internet 
atraves de sua host. Os seus usuarios pagam uma taxa mensal aos 
provedores que, em troca, Ihes permitem o acesso ao seu host, ou ao 
computador conectado a Internet. Assim, por meio do host, o usuario passa 
tambem a ter acesso a Internet. 

Para o uso da Internet ha a existencia de sistemas de comunicacao e troca de 

dados que tornam seu uso mais simples, assim como facilita o acesso as 

informagoes contidas no mundo virtual. Como exemplos desses sistemas, tem-se o 

correio eletronico ou e-mail, o EDI {Electronic Data Interchange - troca eletronica de 
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dados), os user-sponsored newsgroups (base de dados de distribuigao de 

mensagens), a Internet relay chat (comunicagao em tempo real), a FTP (File 

Transfer Protocol), a WWW (world wide web), dentre outros. 

A world wide web e o mais importante desses meios utilizados nas relagoes 

contratuais, tendo surgido em 1989 com o objetivo de facilitar aos usuarios da 

internet o acesso aos dados contidos no meio eletronico, ajudando, por exemplo, na 

visualizagao desses dados. Gustavo Paz (2007, p. 63) conceitua a WWW como 

sendo "uma rede virtual (nao-fisica) sobre a Internet, que torna os servigos 

disponiveis totalmente transparentes para o usuario e, ainda, possibilita a 

manipulagao multimidia da informagao". 

A WWW popularizou o uso da Internet atraves da criagao de um padrao 

universal que permite o acesso de qualquer computador ligado a rede a um sistema 

de hipertexto, ou seja, que representa uma base unica de conhecimentos e 

informagoes, permitindo a interiigagao a paginas da Internet e a documentos 

hospedados em diferentes servidores dispostos por todas as partes do mundo, 

conferindo-se uma ideia de unidade, concentragao. Como se a Internet fosse um 

ambiente unico, que interliga os computadores que estao presentes em todo o 

planeta. 

Fragoso (2007, p. 17), aponta quais as vantagens da WWW, para o mesmo: 

Atraves desse servigo o usuario da Internet, somente utilizando o mouse, 
tern acesso a uma quantidade enorme de informagoes na forma de 
imagens, textos, sons, graficos e videos etc., navegando por meio de 
palavras-chaves e icones, que interligam diversas partes e dados do site de 
Internet agilizando a navegagao. 

Essa revolugao tecnologica vivenciada pela Internet contribuiu para que o 

planeta passasse a viver interconectado em uma cadeia de interdependencia ate 

entao nao vislumbrada, a qual reduz o mundo a um ambiente comum, onde os 

mercados economicos se confundem, bem como fazem perder a importancia dada 

as fronteiras geograficas. E nesse cenario que os sujeitos que intervem na atividade 

economica se aproveitam para direcionar a utilizagao da Internet em um panorama 

mais comercial. 

Assim, muitos encontram na Internet um novo meio de comunicagao para a 

expansao de suas atividades economico-financeiras, pois ultrapassam fronteiras 

geograficas e limites fisicos de divulgagao que os meios tradicionais nao dispunham. 
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Sao verdadeiras relacoes comerciais que se processam em um espago virtual, 

vislumbradas gragas ao uso de computadores em interagao com o desenvolvimento 

da Internet, que possibilitou a troca de informagoes e dados de forma celere e 

global, em um ambiente no qual a diversidade e a possibilidade de escolha sao 

infinitas. 

A utilizagao da Internet para finalidades comerciais proporcionou o 

desaparecimento de fronteiras e distancias fisicas, reduzindo barreiras e permitindo 

o progresso das contratagoes por meio virtual, levando a um crescimento vertiginoso 

dessas relagoes contratuais. O Brasil, por exemplo, espera movimentar cerca de 10 

bilhoes de reais nas contratagoes celebradas pelo meio eletronico, ate o final deste 

ano de 2009, segundo dados apresentados pelo sitio da UOL (universo on line). 

Assim, o meio eletronico mostra-se como local propicio a formagao da relagao 

contratual, haja vista que a manifestagao de vontade expressa atraves da Internet e 

valida, desde que presentes requisitos tecnologicos que atestem a identificagao dos 

agentes no negocio contratual. 

3.2 DOS CONTRATOS ELETRONICOS 

Com o avanco da tecnologia e o surgimento do meio digital, os meios de 

comunicagao passaram por grandes transformagoes, ocorrendo a possibilidade da 

realizagao de diversos negocios atraves do uso do computador. Nessa mesma 

esteira, a Internet transforma-se em importante ferramenta na instrumentalizagao do 

acordo de vontades, fazendo surgir um ambiente, conhecido como um cenario 

virtual, no qual as relagoes contratuais, dentre tantas outras negociagoes, passam a 

ser realizadas. 

Cria-se um ambiente comercial onde as partes contratantes realizam 

consumo atraves do uso do meio eletronico, bem como expressam suas 

manifestagoes de vontade na realizagao de negocios juridicos. A massificagao 

dessas manifestagoes voltadas a aquisigao de bens, servigos e produtos recebe a 

denominagao de comercio eletronico. Trata-se do comercio efetuado no cenario 

virtual. A Internet e seus sistemas de utilizagao como o EDI, a FTP, o correio 
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eletronico (e-mail), a Gopher e a WWW criam um ambiente novo para a realizagao 

de negocios contratuais. 

Assim, a Internet, como rede mundial de computadores que interliga 

individuos de maneira global propicia o estabelecimento de acordos de vontade, dos 

chamados contratos eletronicos. Apresenta como vantagem a desnecessidade da 

intervengao humana quanto ao contato direto e pessoal entre as partes contratantes. 

Os contratos eletronicos, surgidos dessa evolugao tecnologica na seara da 

informatica, sao apresentados como contratos comuns, mas que possuem a 

peculiaridade de serem firmados em meio eletronico, ou seja, atraves da 

interconexao entre computadores. Desse modo, a inovagao nos contratos 

eletronicos esta no modo de contratacao, na tecnica utilizada na formacao do 

vinculo contratual. Essa observagao e facilmente percebida por meio de sua 

conceitualizagao. 

Dissertando acerca da definigao desse modo de contratagao, Bargalo (2001, 

p. 37) apresenta os contratos eletronicos como: 

Os acordos de vontade entre duas ou mais pessoas para, entre si, 
constituirem, modificarem ou extinguirem um vinculo juridico, de natureza 
patrimonial, expressando suas respectivas declaragoes de vontade por 
computadores interligados entre si. 

A contratagao eletronica e verificada quando, para a celebragao das 

declaragoes de vontade, e usado o meio eletronico para se transmits e receber os 

dados avengados. Assim, pode-se compreender por contrato eletronico "aquele em 

que o computador e utilizado como meio de manifestagao e instrumentalizagao da 

vontade das partes", segundo dispoe Leal (2009, p. 79). 

Refletindo-se sobre as caracteristicas dos contratos celebrados pela Internet, 

observam-se como importantes aspectos, que os individualizam das demais 

obrigagoes contratuais, os seguintes: nao contato fisico entre as partes contratantes, 

meio virtual para se efetivar a contratacao e globalizagao dos dados e informagoes 

dispostos pelas pelos contratantes. 

Portanto, sao caracteres diferenciadores a falta de contato pessoal entre as 

partes, a globalizagio do cruzamento dos dados e a tecnica eletronica como modo 

de realizagao negocial. Ressalte-se que eletronico e o contrato quanto a forma de 

celebragao ou execugao, mas nao quanto ao objeto em si mesmo. 
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Desse modo, ha que se diferenciar os contratos eletronicos dos contratos 

informaticos, pois a contratagao eletronica esta ligada ao modo, a forma de se 

celebrar o acordo de vontades. Ja os contratos informaticos devem ser entendidos 

como manifestagoes de vontade relacionadas a aquisigao de bens produzidos pela 

informatica, ou seja, refere-se ao bem que sera pactuado, como bem assevera 

Santos (2000, p. 197). Sao exemplos de contratos informaticos os contratos de 

licenga de uso de software, de manutengao de bases de dados, de compra e venda 

de dominios de Internet, de desenvolvimento de website. Sao, portanto, contratos 

voltados a bens ou servicos na area de informatizagao. 

Importante esclarecer como aspecto necessario a melhor compreensao do 

contrato eletronico, a distincao que ha entre contratos concluidos por computador 

dos contratos executados por computador, conforme bem apresentado por Santos 

(2000, p. 196). Quanto ao primeiro caso, o computador e utilizado instrumento 

interventivo dos acordos de vontade. Ja aqueles ultimos sao contratos celebrados 

em meio que nao o eletronico, mas que para sua execugao utiliza-se do computador, 

como preleciona o citado autor (ibidem). Ve que os contratos concluidos por 

computador sao contratos eletronicos por essentia, o que nao se observa com os 

contratos executados por computador, pois nestes o acordo de vontade entre as 

partes nao ocorre por meio eletronico. 

Nesse diapasao, tem-se que os contratos celebrados por meio eletronico nao 

constituem uma nova especie de contrato ou uma modalidade autonoma, mas sim 

sera uma compra e venda, uma locagao, uma prestagao de servicos, mas que foi 

celebrado e concluido atraves do uso de computadores interiigados entre as partes 

contratantes. Boiago Junior (2005, p. 85) corrobora com esse entendimento, 

apresentando os seguintes apontamentos: 

O contrato eletronico e um contrato como qualquer outro, nao constituindo 
um novo tipo contratual ou uma categoria autonoma de contrato; o que o 
diferencia dos demais contratos e o fato de que, para sua formacao, existe a 
necessidade de que sua execucao e/ou elaboracao seja promovida por 
intermedio do mundo virtual, considerando-se que e neste universo que os 
contratantes, utilizando-se de computadores conectados a internet, 
vinculam-se com o objetivo de constituir, modificar, conservar ou extinguir 
direitos. 

O estudo dos contratos eletronicos requer uma analise profunda, a qual 

propicie a compreensao de suas especificidades. Dessa forma, necessario se faz 
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classificar as especies de contratos celebrados pela Internet, pois propicia uma 

melhor analise desse fenomeno contratual e contribui para a identificacao das 

questoes juridicas a ele pertinentes. A classificagao dos contratos eletronicos 

estabelece uma visao sistematica que auxilia na resolucao de inumeros 

questionamentos, tais como o momento e o local de sua formagao, qual legislagao a 

ser aplicada, contribuindo para melhor caracterizagao dos mesmos. 

Opta-se pela classificagao apresentada por Santos (2000, p. 107), para o qual 

os contratos eletronicos se encontram sintetizados em tres especies: intersistemicos, 

interativos e interpessoais. Esta classificagao toma em consideragao o grau de 

interligagao entre o homem e o meio eletronico. Sao categorias contratuais bem 

diferenciadas um das outras. 

Os contratos eletronicos intersistemicos possuem o conteudo previamente 

estabelecido pelas partes contratantes, de maneira que as partes utilizam-se dos 

computadores somente para concluir suas respectivas manifestagoes de vontade. 

Logo, o meio eletronico n§o interfere na formagao dos acordos, mas apenas na 

aplicagao de programas que concluem um acordo previo existente entre as partes. E 

a chamada "contratagao em rede fechada", segundo expoe Prioli de Souza (2009, p. 

103), pois e restrita as partes que pretendem contratar. 

Barbagalo (2001, p. 52) esclarece que nos contratos eletronicos 

intersistemicos: 

A manifestagao de vontade das partes acontece a partir do momento em 
que os computadores sao programados para tanto(...). Nesta forma de 
contratagao, as partes trocam documentos eletr6nicos de acordo com suas 
necessidades; por exemplo, se houver necessidade de se fazer um pedido, 
os contratantes trocam entre si documentos eletrdnicos de compra e venda 
de produtos, ordens de transporte destes produtos, e outros documentos 
usuais nesta relagao. Essa forma de contratacao eletronica e utilizada 
normalmente por pessoas juridicas voltadas as relagoes comerciais de 
atacado. 

' Por sua vez, nos contratos eletronicos interpessoais, como o proprio nome ja 

denota, e aquele acordo de vontade em que as partes contratantes, utilizando-se de 

computadores conectados a internet, manifestam suas vontades no mundo virtual, 

com comunicagao entre proponente e oblato. Esta especie contratual e verificada na 

contratacao por correio eletronico (e-mail), no qual as partes se comunicam entre si 

e direcionam suas vontades no meio eletronico na busca pela satisfagao de seus 

interesses, conforme indica Leal (2009, p. 85). Ha certa semelhanga com o correio 
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convencional, mas com a diferenca de a comunicagao poder ocorrer de maneira 

simultanea ou nao, e no mundo virtual, por meio de todas as ferramentas 

tecnologicas proporcionadas pela informatica. 

Quanto aos contratos eletronicos interativos, depreende-se que "sao aqueles 

nos quais a comunicagao entre as partes e obtida atraves da interagao entre um 

individuo e um sistema aplicativo previamente programado", conforme explicagao de 

Leal (2009, p. 86). Sao, portanto, contratos eletronicos por excelencia, pois toda a 

contratagao se da em meio eletronico, sendo estabelecido por causa da presenga de 

um programa computacional previamente criado para receber e processar as 

informagoes que interessam as partes. Sao exemplos dessa especie contratual os 

acordos celebrados nos sitios de lojas como submarino, saraiva, americanas, 

magazine Luiza. 

Por sua vez, os contratos interativos sao os que mais se visualizam na seara 

eletronica, pois permite uma grande interagao entre o usuario da Internet com as 

empresas que pretendem contratar, atraves das fungSes proporcionadas pelo 

programa que os interage. Esse programa possibilita que o usuario tenha acesso a 

um banco de dados e que atraves desses dados direcione sua vontade para firmar 

um negocio. 

Destarte, Leal (2009, p. 87) defende que os contratos eletronicos interativos 

sao os mais comuns no mercado de consumo, haja vista que: 

O usuario, ao conectar-se com o site ou estabelecimento virtual, 
normalmente, encontra multiplas funcoes, tais como: informagoes completas 
sobre o produto desejado, com reprodugao de sua imagem, modelos, cores 
e tipos disponiveis, campos para preenchimento de seus dados pessoais e 
bancarios, as opcoes de pagamento etc. No momento em que tais 
informagoes sao disponibilizadas na Internet considera-se feita a oferta ao 
publico e, consequentemente, manifestada a vontade do fornecedor. 

Com tamanha facilidade, nao ha como nao se vislumbrar que os contratantes 

utilizem-se desse meio de facil uso e promovam e direcionem suas \/or\tadies na 

busca pela contratagao de bens e servigos. 

A classificagao dos contratos eletronicos mostra-se imperiosa no sentido de 

apontar caracterisWcas que os individualizem, contribuindo para melhor solugao dos 

questionamentos juridicos que porventura vierem a surgir. Dos aspectos 

apresentados, conclui-se que, em regra, eles sao apontados como contratos 

celebrados entre ausentes, devendo ser aplicada a Teoria da Expedigao, 
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recepcionada pelo Codigo Civil, no que se refere ao momento da formacao da 

relagao contratual. A Teoria da Expedicao, conforme visto, considera celebrado o 

contrato no momento em que ocorre a aceitacao, ou seja, no momento em que ela e 

expedida. 

J a em relagao ao local, o contrato eletronico se forma no local em que se 

encontram os contratantes. Entretanto, como localidade e algo dificil de ser 

efetivamente visualizado no meio eletronico, inumeras questoes surgem quanto este 

aspecto. So para se vislumbrar, perceba-se que o local em que se encontra um sitio 

da internet nao e algo efetivamente comprovado pelo que se apresenta. Por 

exemplo, um dominio pode ser apresentado como sendo hospedado no Brasil, 

atraves da sigla br em seu enderego eletronico, mas na verdade esta hospedado em 

um outro pais. Nao ha garantia real de qual local se encontram as partes 

contratantes. 

As contratagoes eletronicas se disseminaram por todo o mundo, havendo 

grandes transformagoes nos padroes contratuais. Inumeros debates surgem e estao 

a surgir. Para bem soluciona-los, principios especificos foram estabelecidos, de 

maneira a bem contribuir com uma justiga contratual efetiva, que confira a plena 

satisfagao das partes contratantes. 

Dentre os principios especificos regentes das negociagoes contratuais 

eletronicas tem-se: o da equivalencia funcional dos contratos; o da perenidade e 

neutralidade das normas; e o da boa-fe objetiva, como bem apresenta Lawand 

(2003, p. 39). 

O principio da equivalencia funcional estabelece que os contratos realizados 

em meio eletronico se equivalem aos contratos celebrados por meios tradicionais. 

Assim, n£o se deve negar validade a um acordo de vontade pelo simples fato de ter 

sido realizado em meio virtual. No que se refere ao principio da neutralidade e 

perenidade das normas, afirma-se que as disposigoes legais nao devem constituir 

em entrave ao desenvolvimento de novas tecnologias, devendo ser neutras. Sao 

perenes no sentido de se manterem atualizadas, sem necessidade de serem 

modificadas a todo o momento. Ressalte-se que tais aspectos contribuem para o 

avango tecnologico, mas sem deixar de lado o respeito ao ser humano e a 

sociedade. 

Tratando-se do principio da boa-fe objetiva, o mesmo relaciona-se com o 

comportamento das partes contratantes, as quais devem portar-se de modo diligente 
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e leal, mantendo o equilibrio entre as partes. Espera-se que o contratante aja com 

zelo, transparencia, satisfazendo a confianca que Ihe e depositada. Esse principio 

encontra previsao no Codigo Civil, em seu artigo 422, bem como no Codigo de 

Defesa do Consumidor, no seu artigo 4°. Trata-se de verdadeiro principio 

preocupado com a chamada justica contratual, com a plena satisfagao das partes 

contratantes. 

Ve-se que o contrato eletronico e uma realidade atual, decorrente, portanto, 

do advento do progresso tecnologico, e que busca a realizagao dos membros da 

sociedade. Desse modo, e meio idoneo ao progresso da humanidade face as 

relagoes contratuais, desde que nao deixe de lado a tutela juridica, nem tampouco 

permita transgressoes a direitos e garantias intrinsecos ao homem. 

3.3 TRATAMENTO NORMATIVO CONFERIDO AOS CONTRATOS ELETRONICOS 

PELO ORDENAMENTO JURJDICO PATRIO 

O estudo acerca da contratagao em meio eletronico, pela utilizagao da 

Internet, apresenta peculiaridades que requerem maior atengao das partes 

contratantes e de amplo disciplinamento juridico. Ate o presente momento nSo ha 

uma legislacao especifica que regule os contratos eletronicos. Nao existem normas 

especificas que retratem aspectos como o meio digital, a forma da utilizagao da 

Internet no acordo de vontades, a validade dos atos celebrados no mundo virtual, 

dentre tantos outros aspectos. 

Por outro lado, percebe-se que os contratos eletronicos sao uma realidade 

dos tempos hodiernos, proliferando-se dia apos dia e fazendo parte da rotina de 

individuos em todo o mundo. Nada mais atual e corriqueiro do que uma compra e 

venda de CD, livros, eletroeletronicos, atraves da Internet; realizagao de consultas a 

dados bancarios e movimentagoes financeiras; pagamento de contas. 

Malgrado a falta de uma legislacao especifica que melhor retrate e aborde as 

caracteristicas das contratagoes em meio eletronico, o Codigo Civil apresenta 

disposigoes que regem o regime contratual em geral. Dessa forma, a legislagao 

civilista sera aplicada aos contratos eletronicos em suas normativas possiveis e que 

melhor tutele os interesses das partes pactuantes. 
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Convem destacar que o Codigo Civil redefiniu alguns dos principios regentes 

das relagoes contratuais, os quais de forma brilhante e equanime podem 

eficazmente tutelar os negocios juridicos celebrados no meio virtual. O principio da 

boa-fe objetiva e um exemplo de disposicao voltada a justica contratual, defendendo 

a lealdade, o respeito que as partes devem possuir uma para com a outra. Esse 

aspecto e importantissimo no meio virtual, onde ainda nao se possui seguranga 

juridica efetiva, diferentemente dos demais meios de contratagao tradicionais. 

Os contratos celebrados pela Internet apresentam certa vulnerabilidade, 

expondo os contratantes a riscos. Assim, Leal (2009, p. 96) defende a aplicagao de 

principios do Direito Contratual, como a boa-fe objetiva, nos seguintes termos: 

A aplicagao do principio da boa-fe objetiva ganha relevo especial neste tipo 
de contratagao, que exige o maximo de lealdade e honestidade das partes, 
desde a pre-contratualidade, na execugao e, ate mesmo, apos a execugao 
do contrato, quando, por exemplo, deve-se continuar guardando sigilo sobre 
os dados pessoais fornecidos via Internet. 

A aplicagao do principio em tela apresenta refiexos significativos nos 

contratos eletronicos, e o mesmo foi inovado no ordenamento juridico patrio, quanto 

as relagoes contratuais, por advento do Codigo de Defesa do Consumidor, 

encontrando disciplinamento tambem no Codigo Civil vigente. O CDC o aplicava tao-

somente as relagoes consumeristas, mas o Codigo Civil alargou sua aplicabilidade 

as contratagoes em geral. 

O Codigo de Defesa do Consumidor regulamenta as relagoes de consumo e, 

de acordo com o posicionamento de Venosa (2007, p. 342), tambem devera ser 

aplicado aos negocios contratuais em que se vislumbre a vulnerabilidade da parte 

contratante, ou seja, verifique-se sua hipossuficiencia, assim como haja relagao 

negocial em que o contratante atua como consumidor, como destinatario ultimo de 

um bem ou servico, conforme ja exposto no capitulo anterior. 

Desse modo, necessario se faz apresentar a figura do consumidor e sua 

atuagao em uma relagao contratual, bem como se deve ater para os aspectos 

caracterizadores de um servigo e produto, ja que a propria codificagao consumerista 

os conceituam, mostrando, assim, a importancia de caracteriza-los. Ou seja, devem-

se esclarecer os elementos objetivos e subjetivos de uma relacao consumerista. O 

CDC esclarece em seu artigo 2° que sera consumidor: "toda pessoa fisica ou juridica 

que adquire ou utiliza produto ou servigo como destinatario final". 
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A protegao do consumidor esta atrelada a sua vulnerabilidade, percebendo-se 

que e o elo mais fraco do negocio contratual, devendo ser protegido, resguardando-

se o interesse social da relagao. Essa protegao ocorrera em dois momentos 

distintos: na fase pre-contratual, no qual se criam novos direitos e deveres para as 

partes, assegurando-se a boa formacao do contrato; e a fase pos-contratual, que 

devera assegurar a plena satisfagao das partes pelo cumprimento dos atos 

acordados, bem como a defesa contra possiveis transgressoes as disposigoes 

contratuais, conforme apontamento de Andrade (2006, p. 47). 

No que se refere ao consumidor virtual, que firmou um acordo eletronico, 

utilizando-se da Internet para adquirir determinado bem ou servigo, as normas 

consumeristas, de igual modo, devem ser aplicadas, desde que para equilibrar a 

relagao contratual. Os direitos e obrigagoes descritos na legislagao do consumidor 

deverao ser aplicados aos contratos celebrados pelo meio eletronico. 

A Lei do Consumidor aponta, no seu artigo 3°, §§ 1° e 2° o conceito de 

produto e de servigo, que deverao ser caracterizados nas relagoes de consumo. 

Sera produto "qualquer bem, movel ou imovel, material ou imaterial". Caracteriza-se 

como servigo "qualquer atividade fomecida no mercado de consumo, mediante 

remuneragao, inclusive as de natureza bancaria, financeira, de credito e secundaria, 

salvo as decorrentes das relagoes de carater trabalhista". 

Portanto, o consumidor virtual sera a parte vulneravel de um negocio juridico 

contratual no qual adquira um bem ou servigo como destinatario final. Assim sendo, 

proteger-se-a o contratante atraves da aplicagao de todos os institutos protetivos 

elencados na lei, tais como protegao contra clausulas abusivas (art. 5 1 , CDC), a 

interpretagao mais favoravel ao consumidor (art. 47, CDC), o direito de 

arrependimento (art. 49, CDC), buscando-se assim, evitar que hajam disparidades 

contratuais, garantindo-se a nulidade de acordo que porventura apresente clausulas 

que afrontem os direitos do contratante. 

Entretanto, o CDC nao regulamentou de forma minuciosa os contratos 

celebrados por meio da Internet. Limitou-se a tratar das relacoes consumeristas, nao 

apresentando em quais universos ela se encontra amparada, se o fisico e/ou virtual. 

A jurisprudencia apresenta posicionamentos acerca da utilizagao do referido diploma 

nas contratagoes virtuais, como exposto em decisao do Tribunal de Justica do 

Estado do Rio de Janeiro (2006): 
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COMPRA E VENDA. INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. 
PEDIDO DE CANCELAMENTO. CARTAO DE CREDITO. COBRANCA 
INDEVIDA. Apelagao Civel. Consignagao em pagamento. Compra pela 
Internet de pacote de viagem. Pedido de cancelamento dentro do prazo de 
reflexao. Deniincia vazia do contrato de consumo. Cobranca indevida das 
parcelas pela administradora de cartao de credito. Declaragao de 
inexistencia do debito. Procedencia da consignagao. 1. O "caput" do artigo 
49 do Codigo de Protegao e Defesa do Consumidor resguarda o direito de 
arrependimento da declaragao de vontade do consumidor manifestada no 
ato de celebragao da relagao juridica, bastando, para tanto, que o contrato 
tenha sido celebrado fora do estabelecimento comercial e que o contratante 
o exerga dentro do prazo de reflexao de sete dias. 2. O direito de 
arrependimento pode ser exercido unilateralmente, mostrando-se 
prescindivel, para tanto, a concordancia da empresa contratada, pois nao se 
pode transferir o risco do negdcio ao consumidor, nem Ihe exigir que busque 
o desfazimento do negocio por via judicial, sob pena de se transformar o 
texto legal em letra morta. E hipotese de resiligao unilateral do contrato. 3. 
Indevida a cobranga e regulares os depositos consignados judicialmente, 
impoe-se a procedencia do pedido, para declarar a inexistencia dos debitos 
cobrados nas faturas dos meses de fevereiro a setembro de 2005, no 
patamar excedente ao que foi consignado em juizo, autorizando-se ao reu 
levantar os depositos, com inversao dos encargos da sucumbencia. 4. 
Provimento do recurso. (TJRJ, Decima Quarta Camara Civel, AC n°. 
2006.001.42097, Rel. Des. Jose Carlos Paes - Julgamento: 17/08/2006). 

Compreende-se dessa decisao que os juristas pathos tendem posicionamento 

na aplicabilidade do Codigo de Defesa do Consumidor aos negocios contratuais 

eletronicos, demonstrando preocupacao com a busca por justica e equidade nas 

contratacoes virtuais. 

Nessa esteira de entendimento se encontra uma importante orientacao 

proposta pela Organizacao das Nacoes Unidas (ONU) em 1996, conhecida como Lei 

Modelo da Uncitral. No ano de 1996, a Comissao das Nacoes Unidas para Leis do 

Comercio International, a Uncitral (United Nations Commission on International 

Trade Law) criou um modelo de uniformizagao international legislativa sobre o 

comercio realizado no meio virtual. 

A lei modelo da Uncitral buscou unificar padroes que as legislacoes no mundo 

inteiro pudessem seguir, ou seja, caminhar em uma mesma direcao, haja vista o 

carater universal da Internet e seu uso deliberado e gigantesco por todo o planeta. 

Para se ter uma ideia, somente nos Estados Unidos da America (EUA) e Canada 

durante o ano de 1997, cerca de dez milhoes de pessoas contratou pela Internet, 

isso nos primordios do uso da internet para fins comerciais. No Brasil, em 2002, as 

contratacoes pelo meio virtual chegaram na cifra de R$ 144 milhoes. Em 2005, esse 

numero saltou para R$ 2,5 bilhoes. O comercio virtual em todo o mundo ultrapassou 
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a marca de 300 bilhoes de dolares ja no ano de 2002, segundo dados do sftio e-bit 

empresa, segundo assevera Braun (2009). 

O modelo de lei proposto pela Uncitral corrobora para a protecao dessas 

contratacoes, pois com tamanhas movimentagoes financeiras, a Internet nao pode 

ser um entrave para esse progresso. Assim, conforme afirma o Modelo da Uncitral, 

em seu artigo 5°, "nao se negaram efeitos juridicos, validade ou eficacia a 

informacao apenas porque esteja na forma de mensagem eletronica". 

No Brasil, ha dois projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, sao eles. 

o Projeto de Lei n°. 1.589/99 de propositura da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional S3o Paulo, o qual foi desenvolvido por uma comissao especial de 

informatica juridica; e o Projeto de Lei n°. 4.906/2001, o qual dispoe acerca do valor 

probante do documento eletronico e da assinatura digital, instituindo normas para as 

transacoes de comercio eletronico. Essas propostas legislativas possuem 

disposigoes apresentadas pela lei modelo da Uncitral, sendo codificagoes modemas 

e preocupadas com o preenchimento de vazios juridicos que existem nos contratos 

eletronicos. 

Porem, observa-se que mesmo aplicando-se o CDC nos contratos em estudo, 

lacunas ainda existem. Referem-se a forga probatoria dos documentos digitais, a 

vinculagao existente entre as partes contratantes, o foro competente para dirimir os 

litigios, o momento e o lugar em que o contrato eletronico apresenta validade 

juridica, dentre outros aspectos. 

Sao caracteristicas que apresentam timida explicagao nos institutos previstos 

pelo Codigo Civil e pelo Codigo de Defesa do Consumidor, mas ainda nao 

apresentam nenhuma disposigao normativa especifica. Alguns estudiosos, como 

Cunha Junior (2002, p. 66) se limita a defender que, compreendidos como sendo 

contratos celebrados entre ausentes, o momento e o lugar de sua formagao se 

encontram nas disposigoes gerais do Codigo Civil, por conter regras abrangentes 

que disciplinem os negocios contratuais em geral. Esquece-se, entretanto, que as 

lacunas permanecem quanto a importantes aspectos, como os provedores de 

acesso, a nao existencia de ambiente fisico entre as partes, a fragilidade do envio e 

recebimento de dados, por exemplo. 

A abordagem das relacoes contratuais ocorridas pelo meio eletronico requer 

normas mais especificas, mais voltadas para suas caracteristicas peculiares, 

intrinsecas. Somente com uma codificagao peculiar ao assunto, os questionamentos 
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e problematicas serao mais bem solucionados, nao havendo transgressoes as 

partes contratantes, nem tambem impedindo o progresso do meio eletronico. 
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4 A ASSINATURA DIGITAL E A AUTENTICIDADE DOS CONTRATOS 

ELETRONICOS NA EFETIVA APLICAQAO DO CODIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

As relagoes de consumo se intensificam por todos os paises do planeta a 

medida que as sociedades se desenvolvem e as tecnologias sao utilizadas para 

disseminar a busca por produtos e servicos que venham a satisfazer os interesses 

dos individuos. Vislumbra-se uma comunidade planetaria voltada a um estado de 

bem-estar social, no qual as pessoas sentem-se atraidas ao consumo, a adquirir 

produtos que Ihes proporcionem conforto e comodidade. 

As sociedades se veem atreladas a situacoes voltadas ao consumo, muitas 

vezes ficticias, visualizadas tao-somente pelo poderio midiatico voltado a char 

situacoes, eventos, que ensejem o consumo desenfreado por bens e servigos. Os 

fornecedores utilizam-se de recursos visuais, propagandas, tecnicas de marketing e 

publicidade, comunicagoes com intengoes subliminares, ensejando que o 

consumidor se direcione a obter bens que Ihe oferecerao um bem-estar de vida. 

Nesse diapasao, o progresso tecnologico fez surgir questionamentos acerca 

dos direitos do consumidor. A sociedade mundial vem desfrutando de um enorme 

desenvolvimento na informatica, surgindo tecnologias que modificam a rotina dos 

individuos, envolvendo-os em uma cadeia de novidades. Muitas dessas inovagoes 

tecnologicas afetaram diretamente os padroes de vida social e economico das 

pessoas, como o uso do computador e mais recentemente da Internet. 

Conhecida como rede mundial de computadores, a Internet cresceu 

exponencialmente por todo o mundo, tomando-se cada vez mais presente na vida 

das pessoas e diversificando mais e mais o seu uso, seja para o desenvolvimento 

academico ou cientifico, seja para o desenvolvimento de agoes voltadas ao 

comercio de produtos e servicos. Quanto a esta ultima caracteristica, o ambiente 

virtual se transformou em uma importante ferramenta no crescimento das relagoes 

negociais, onde as partes contratantes encontraram no espago cibernetico um meio 

importantissimo para a disseminacao de suas relagoes contratuais: os fornecedores 

divulgam seus produtos e servicos, e os consumidores encontram vantagens e 

comodidades que impulsionam as relagoes. 
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A Internet, desse modo, passa a ser utilizada como importante instrumento na 

celebragao de acordos de vontade, movimentando bilhoes em dinheiro. Para se ter 

uma ideia de seu crescente uso para fins comerciais, basta observar projecoes para 

este ano de 2009. Segundo dados do sftio e-bit empresa, coletados em seu 

enderego eletronico no mes de setembro de 2009, estima-se que somente no Brasil 

o comercio celebrado por meio virtual movimentara cerca de 10 bilhoes de reais. 

Assim, importante se faz o estudo e a observacSo das peculiaridades dos 

contratos firmados em espago cibernetico, pois como a Internet se trata de um meio 

pouco conhecido, novo, e permeado por inumeros questionamentos. Malgrado o uso 

crescente do meio eletronico, este ainda suscita grandes problematicas, porse tratar 

de um ambiente virtual, nao palpavel aos individuos. 

Como se sabe, o acordo de vontades, tradicionalmente, e celebrado e 

respeitado por meio da utilizagao de documentos, papeis escritos, pelo contato fisico 

entre os contratantes. No cenario cibernetico, observado por meio da Internet, que e 

um meio nao fisico, ou seja, virtual, esses aspectos nao existem. 

Os contratos eletronicos apresentam diversas peculiaridades e para que 

esses aspectos nao venham a emperrar o progresso tecnologico, nem dificultar o 

desenvolvimento do comercio, instrumentos e metodos protetivos sao criados para 

conferir autenticidade e validade aos contratos eletronicos, bem como sistemas de 

seguranga, os quais visam, de igual forma, evitar o cometimento de fraudes e de 

transgressoes as garantias das partes contratantes. Nessa esteira surge a 

assinatura digital. 

A assinatura digital consiste em uma tecnologia empregada para conferir 

seguranga e validade aos negocios juridicos contratuais estabelecidos no ambiente 

virtual. Busca-se coibir e evitar as incertezas e as duvidas que receiam os 

individuos, contribuindo como uma importante fen-amenta na busca pelo respeito 

contratual. Com essa assinatura as contratagoes eletronicas se tornam mais 

seguras, e as partes terao seus direitos melhor assegurados. O consumidor, por 

exemplo, pode pautar-se em um instrumento que valida a relacao de consumo em 

que esta inserido, apresentando valor probante e assegurando a aplicabilidade das 

normas juridicas consumeristas no espago virtual. Assim, o progresso tecnologico 

caminhara pari passu com o ordenamento juridico, respeitando os direitos do 

consumidor e assegurando pleno caminho as contratacoes em meio eletronico. 
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4.1 A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR: EFETIVAQAO DE UMA JUSTIQA 

SOCIAL CONTRATUAL 

Ao inovar no ordenamento juridico brasileiro, o Codigo de Defesa e Protegao 

do Consumidor (Lei n°. 8.078/90) asseverou a importancia e a necessidade de se 

regular as relagoes de consumo. Tal importancia adveio de inumeros 

questionamentos que envolviam duas partes de uma mesma relacao negocial 

juridica: o consumidor e o fornecedor. 

Era inadmissivel que no inicio da decada de 1990, em que as relagoes de 

consumo cresciam de forma avassaladora, inexistissem normas juridicas 

preocupadas com a ordem economica pautadas nos ditames da justiga social, da 

dignidade do ser humano e da plena satisfagao economica das pessoas. 

Portanto, o Codigo Consumerista surge como uma codificagSo voltada a 

resguardar e proteger as relacoes de consumo, sendo uma das legislagoes 

consumeristas mais avangadas do mundo. Pois trouxe, embutido em suas regras, 

novos principios e institutos juridicos, assim como os conceitos das figuras 

integrantes de toda e qualquer relacSo de consumo. 

O vocabulo consumidor e conceituado pelo diploma legal em estudo como 

sendo "toda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza produto ou servigo como 

destinatario final", conforme apresentado pelo seu artigo 2°. Percebe-se, portanto, a 

preocupacao em apreciar o consumidor sob uma otica economica, como sujeito de 

um negbcio juridico voltado ao consumo, em termos de elemento integrante de uma 

cadeia economica, como sujeito final de uma cadeia produtiva, de um mercado de 

produgao. 

O conceito de consumidor trazido pela codificagao consumerista deve ser 

visto como o mais abrangente possivel, devendo englobar uma gama de individuos 

integrantes da relagao juridica, haja vista os aspectos protetivos firmados pela 

legislacao. Ressalte-se que o fornecedor e o consumidor possuem carater bifronte, 

podendo ocupar posigoes distintas na relagao, pois em certos momentos a parte 

pode atuar como fornecedor, apresentando o produto ou servigo a ser pactuado 

entre as partes, mas tambem pode ser visto como consumidor, quando adquire um 

bem que ira proporcionar suas satisfagoes pessoais. Esse aspecto bifronte 

corrobora para a defesa de uma analise ampla da figura do consumidor. 
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Andrade (2006, p. 16) aponta que a doutrina consumerista majoritaria afirma 

que o conceito de consumidor apresentado pelo Codigo de Defesa do Consumidor 

deve ser compreendido pelo aspecto mais amplo possivel, nos seguintes termos: 

A definigao do art. 2° deve ser interpretada o mais extensamente possivel, 
segundo esta corrente [maximalistas], para que as normas do CDC possam 
ser aplicadas a um numero cada vez maior de relacoes de consumo. 
Consideram que a definigao do art. 2° e puramente objetiva, nao importando 
se a pessoa fisica ou juridica tern ou nao fim de lucro quando adquire um 
produto ou utiliza um servico. 

Alem dessa compreensao ampla da figura do consumidor, ha a equiparacao 

dos sujeitos intervenientes em uma relagao de consumo, os quais mesmo nao 

atuando diretamente nos negocios juridicos sofrem indiretamente os efeitos desta, 

seja para aspectos positives ou negativos, seja de satisfagao ou danos gerados pela 

celebragao do negocio. O consumidor por equiparacao esta abordado no artigo 2°, 

paragrafo unico, do CDC. 

Outra importante figura conceituada pelo codigo em estudo e o fornecedor, 

ente \ntegrante das relagoes de consumo, podendo ser pessoa f\s\ca ou juridica, 

com ou sem personalidade juridica, ente national ou estrangeiro, agente publico ou 

privado, que de qualquer forma atua no mercado de consumo. O fornecedor 

desenvolve atividades que partem da producao a comercializagao final de produto 

ou servico. Fornecedor e consumidor sao os elementos subjetivos da relagao de 

consumo. 

Malgrado o legislador brasileiro ter disciplinado as figuras do consumidor e do 

fornecedor, quanto a conceitualizagao da relagao de consumo, quedou-se inerte, e 

de forma brilhante. Como ja havia apresentado os elementos subjetivos (consumidor 

e fornecedor) e os elementos objetivos (produto e servico) que compoem uma 

relagao de consumo, nao havia necessidade de conceitua-la, cabendo essa tarefa a 

doutrina e ao aplicador do direito. Ao conceituar a relagao de consumo, o legislador 

poderia restringi-la, delimitando a atuagao do magistrado na efetiva protegao do 

consumidor. 

Posigao diferente e adotada por Andrade (2006, p. 48), pois defende que o 

legislador, como havia feito com os elementos subjetivos e objetivos da relagao 

consumerista, deveria ter apresentado o conceito de relagao de consumo. 

Preleciona o citado autor que "a conceitualizagao legal teria o condao de outorgar 

file:///ntegrante
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maior seguranga e facilidade para o enquadramento de uma relacao juridica aos 

ditames do Codigo de Defesa do Consumidor". 

Discorda-se do posicionamento supracitado Filomeno (2007, p. 37), pois e de 

se ressaltar que uma construcao doutrinaria e jurisprudencial proporciona formula 

menos restrita do que uma proposicao apresentada pela lei, bem como expoe 

atencao cuidadosa das consequencias e valores que uma relagao de consumo deve 

apresentar. 

Compreendendo-se estes aspectos nas relacoes juridicas celebradas atraves 

do meio eletronico, dever-se-a defender uma interpretagao extensiva das normas 

constantes no CDC, principalmente quanto a figura do consumidor. Uma corrente de 

estudiosos denominada maximalista defende a analise ampla do CDC, de maneira 

que possa reger uma gama bem maior de relacoes juridicas. Como exemplos de 

estudiosos que se inclinam para esse aspecto pode-se citar Marques (1995, p. 67), 

Efing (2002, p. 15) e Nobre Junior (1998, p. 57). Esse posicionamento e o majoritario 

na doutrina e o aplicado pelos juristas, pois uma interpretagao restritiva terminaria 

por excluir do ambito de protecao do Codigo de Defesa do Consumidor varios 

acordos celebrados atraves da Internet, fator este que contribuiria para uma enorme 

inseguranga juridica dos consumidores que utilizam a grande rede. 

Tomando-se por base os conceitos legais apresentados e os aplicando aos 

contratos eletronicos, pode-se apontar o consumidor virtual como toda pessoa fisica 

ou juridica, ou coletividade de pessoas, que direcionam sua vontade atraves do meio 

eletronico, na aquisigao ou utilizagao de produto ou servico ofertado no espago 

virtual, como destinatario final, ultimo membro da cadeia produtiva. 

Por sua vez, sera fornecedor virtual todo aquele que se utiliza do meio 

eletronico para apresentar seus bens e servigos. A aquisigao desses bens devera 

ocorrer por parte dos usuarios da rede mundial de computadores. Ou seja, o 

fornecedor virtual utiliza o espago cibernetico para oferecer seus bens e realizar os 

acordos de vontade, conforme preleciona Leal (2009, p. 103). 

Nesse diapasao observa-se que as relacoes de consumo, quer sejam 

celebradas por meios convencionais, quer sejam celebradas no ambiente virtual, 

apresentam uma parte vulneravel, em situagao de inferioridade ou de fragilidade 

contratual. Essa parte contratante e o consumidor. 

A vulnerabilidade do consumidor esta presente em todas as relagoes de 

consumo e deve ser entendida como o reconhecimento de que e o elo mais fragil da 
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relagao contratual por nao apresentar o controle sobre os meios de produgao, 

estando submetido ao poder dos que detem esses meios. O consumidor e a parte 

vulneravel porque se encontra em posigao debilitada, nao apresentando 

conhecimento tecnologico e obrigando-se a consumir para suprir suas 

necessidades, conforme dispoe Andrade (2006, p. 55). 

Trata-se, a vulnerabilidade, de um principio basilar do Codigo de Defesa do 

Consumidor devendo reger toda e qualquer relagao consumerista. Ferreira (2008, p. 

19) afirma que a vulnerabilidade e "a espinha dorsal da protegao do consumidor nas 

relagoes de consumo". Por meio desse entendimento averigua-se que o principio da 

vulnerabilidade e apresentado para sopesar a fragilidade juridica do consumidor, 

equilibrando a relacao juridica, pois o mesmo e apresentado como economica, 

financeira e tecnicamente mais fragil, de maneira a figurar como parte debilitadora 

de conhecimentos que proporcionem contratagao igualitaria. 

Nesses aspectos, ha que se diferenciar a vulnerabilidade do consumidor da 

sua hipossuficiencia. Compreende-se que a hipossuficiencia e averiguada pelo 

magistrado no caso concreto, e pauta-se em elementos de ordem economica, 

tecnica, financeira, dentre outros aspectos. A parte contratante sera hipossuficiente 

quando, analisada objetivamente, verificar-se uma debilidade de ordem tecnica ou 

economica em relagao a outra parte. Trata-se, assim a hipossuficiencia de uma 

presungao relativa, enquanto que a vulnerabilidade e uma presungao absoluta. 

Destarte, a vulnerabilidade e uma certeza, uma caracteristica que a propria 

legislacao consumerista dispoe para todo e qualquer consumidor. Ja a 

hipossuficiencia deve ser analisada caso a caso, sob exame de um juizo, no que se 

refere ao ponto de vista socio-economico do consumidor. Acerca dessa 

diferenciagao, Benjamim (1993, p. 42) esclarece que: 

A vulnerabilidade e um trago universal de todos os consumidores, ricos ou 
pobres, educados ou ignorantes, credulos ou espertos. Ja a hipossuficiencia 
e marca pessoal, limitada a alguns - ate mesmo a uma coletividade - mas 
nunca a todos os consumidores. A vulnerabilidade do consumidor justifica a 
existencia do codigo. A hipossuficiencia, por seu turno, legitima alguns 
tratamentos diferenciados no interior do codigo como, por exemplo, a 
previsao de inversao do onus da prova (art. 6°, VIII). 

Malgrado essas diferengas entre vulnerabilidade e hipossuficiencia, tem-se 

em mente que ambas as caracteristicas atuam para o equilibrio da relacao 

contratual de consumo, mostrando a importancia de uma codificagao voltada a 
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protegao do consumidor, alem de proporcionar a plena satisfagao das partes 

contratantes, o respeito a dignidade destes e a efetivagao de uma justiga contratual. 

Tanto e que a Codificacao Consumerista foi estabelecida com o intuito de 

harmonizar os interesses do consumidor e do fornecedor no mercado de consumo, 

compatibilizando interesses antagonicos na plena satisfagao das partes envolvidas. 

Ao disciplinar as relagoes de consumo, o CDC apresentou o consumidor como a 

parte vulneravel das citadas relagoes e que ira requerer otimizagao de suas 

garantias e direitos face o fornecedor, conforme visto. 

Ao conferir o aspecto da vulnerabilidade a parte contratante, entendendo-o 

como parte fragil, bem como conferindo maiores garantias na caracterizagao da 

relagao de consumo, necessario se faz antever que essas particularidades nao 

afirmam a imposigao do consumidor sobre o fornecedor, ou seja, o CDC nao faz do 

consumidor o dono da relagao consumerista nem tampouco Ihe outorga somente 

direitos, ficando ao fornecedor somente obrigagoes. Ambas as partes tern direitos e 

obrigagoes. 

A legislacao consumerista possui o fim de harmonizar e tornar justas as 

relagoes que envolvam o consumidor e o fornecedor. "Quando se consegue atingir 

esse equilibrio, e o momento em que, de fato, faz-se existir a chamada justica 

contratual", conforme preleciona Cavalcante de Sa (2008, p. 44). Sendo assim, o 

Codigo de Defesa do Consumidor e uma codificagao voltada a sempre alcancar uma 

justiga contratual, pois esta direcionada a equilibrar os individuos da relacao 

contratual. 

A fragilidade do consumidor ora apresentada nao e minorada quando se tern 

como pano de fundo a rede mundial de computadores. A Internet possibilitou 

verdadeira revolucao na forma de contratagao, pois o acesso a rede permite rapida e 

ampla divulgagao de produtos e servigos, os quais sao adquiridos com enorme 

facilidade e rompendo fronteiras geograficas. Os consumidores internautas podem 

firmar relagoes de consumo com pessoas em todo o mundo. 

Com a divulgagao de bens e servigos atraves da Internet alargaram-se as 

relagoes de consumo, e grandes vantagens foram constatadas pelo fornecedor e 

pelo consumidor. Os fornecedores encontram no meio virtual amplo espago para 

divulgagao de seus produtos e servigos, majorando-se o mercado de consumo, e 

com custos bem baixos, de maneira a propiciar vultosos rendimentos. Para o 

consumidor a Internet fornece maior escolha, podendo selecionar, entre os 
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fornecedores, os que Ihe sejam mais atrativos e economicos, pois a grande rede 

oferece o conforto de realizar contratagoes, bastando tao-somente ter acesso a rede 

mundial de computadores. 

Nesse diapasao, de igual modo que outros meios tradicionais de contratagao, 

o consumidor que utiliza a Internet tambem apresenta fragilidade e vulnerabilidade. 

Defende-se ate mais a fundo esse aspecto, pelo fato de a Internet ser um espago 

nao fisico, onde o anonimato e algo bastante perceptivel e a propria estrutura e 

arquitetura da rede facilita a ocorrencia de fraudes. Portanto, afirma-se que a 

Internet alarga a fragilidade do consumidor, o qual contrata pela rede mundial de 

computadores e encontra em um vacuo juridico e de facil transgressao aos seus 

direitos e garantias. 

Destarte, a aplicagao do C6digo de Defesa do Consumidor e dos seus 

institutos e principios norteadores, como por exemplo, a boa-fe objetiva, a 

vulnerabilidade do consumidor e a harmonizagao dos interesses das partes 

contratantes corroboram para a efetivagao de uma justiga social contratual, 

entendida como a plena satisfagao dos interesses contrapostos. 

Concepcao semelhante a esse respeito e defendida por Andrade (2006, p. 59) 

quando assevera que: 

Assim, a harmonia, nao so da relagao de consumo, mas de qualquer 
relagao juridica, reside na justiga da relagao, que somente existira quando 
cada parte alcancar o interesse buscado, atendido o sinalagma dessa 
relagao, ou seja, a reciprocidade das prestagoes, de forma que a prestagao 
do consumidor deve corresponder a uma justa contraprestagao do 
fornecedor, pois se assim nao for a relagao nao sera harmonica e justa e, 
certamente, nao atendera os principios da boa-fe e da vulnerabilidade do 
consumidor. 

Nesses termos, uma vez aplicado o Codigo de Defesa do Consumidor nas 

relagoes juridicas celebradas atraves da Internet, respeitando-se o interesse das 

partes contratantes e equilibrando-se a relagao de consumo para a nao ocorrencia 

de afronta as vontades contrapostas, estar-se-a cumprindo com a finalidade do 

diploma legal em comento e, consequentemente, efetivando a justica social 

contratual. 
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4.2 OS DOCUMENTOS ELETRONICOS E AS TECNOLOGIAS EMPREGADAS 

PARA SE CONFERIR SEGURANQA AO AMBIENTE VIRTUAL 

A sociedade mundial por um longo tempo possuia uma cultura voltada 

exclusivamente a manifestagao de suas vontades atraves do uso do papel. O papel 

era o principal veiculo de manifestagao da vontade das partes e da prova dessa 

vontade. Ficava de facil visualizagao a transmissao das vontades contratuais, pois 

se utilizando um meio palpavel, as partes poderiam ver e constatar perante todos 

que relagbes juridicas estavam sendo firmadas. Prova-se o negocio juridico 

apresentando um instrumento visivel, material, concreto - o papel, o qual 

representava o acordo entre as partes. E a representagao fatica de um 

acontecimento, que comprova a existencia ou ocorrencia desse evento. 

Entretanto, mesmo sem a percepcao da maioria dos individuos da sociedade, 

as pessoas passaram a celebrar contratos no dia-a-dia que nao exigiam qualquer 

especie de formalismo, como por exemplo, a compra de frutas e verduras, a compra 

de paes, vestuario, gastos com lazer. 

Com a massificagao das contratagoes houve uma evolucao quanto as 

exigencias formais, especialmente quanto a exigencia de documentos escritos, 

sendo atenuadas sua utilizagao. 

Verificou-se uma tendencia ao uso de formas diversas para se concluir os 

acordos de vontade entre as partes contratantes, desde a forma oral, por telefone, 

telegrama, carta ate o uso de computadores interconectados entre si. Com a 

evolucao dos meios informaticos, as manifestagoes de vontade passaram a ser 

realizadas atraves da Internet e que, po rse tratar de um ambiente virtual, observam-

se profundas mudangas nas formas de se contratar e comprovar a realizagao 

dessas contratagoes. O papel que era tido como instrumento fundamental para a 

caracterizagao das relagdes juridicas cede lugar a rede mundial de computadores. A 

Internet redireciona a visao que se possui da forma escrita, do papel, como unico 

meio idoneo para se firmar contratos. 

Com a proliferagao das contratagoes em massa, com inumeros contratos 

voltados ao consumo, imprimiu-se um novo ritmo as relagoes contratuais, que 

passando a requerer maior agilidade e rapidez, possibilitou certo desapego ao 

formalismo, caracteristica observada mais ainda com a expansao da Internet. 
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O crescimento vertiginoso do comercio eletronico influenciou de maneira 

significativa as formas de realizar acordos de vontade, os quais porventura 

trouxeram a baila questionamentos quanto as formas contratuais. 

Nos contratos celebrados em meio traditional a vontade das partes e 

manifestada atraves de instrumentos que se revestem em um documento. 

Documento, nas palavras de Leal (2009, p. 151) "e a coisa representativa de um fato 

e destinada a fixa-lo de modo permanente e idoneo, reproduzindo-o em juizo". O 

documento possui a finalidade precipua de provar, indicar, afirmar a ocorrencia de 

um determinado negocio juridico. Ele e visto como algo material, capaz de 

representar um fato acontecido. 

A contratagao em meio eletronico ganha proporcoes imensuraveis, 

movimentando enormes somas em dinheiro, sendo esses acordos de vontade 

voltados ao consumo de bens e servicos. Por ser um novo meio de contratagao, a 

prova de tais acordos mostra-se igualmente necessaria, no entanto e prejudicada, 

haja vista a visualizagao de caracteristicas peculiares ate entao nao vistas, como a 

falta de documentos escritos. 

Ha grande preocupagao na seguranga e confiabilidade das contratagoes 

consumeristas efetuadas por meio eletronico, Souza (2009, p. 131) bem retrata esse 

aspecto ao afirmar que: 

Aos contratos firmados por meio da Internet, inquestionavel se faz a 
discussao quanto a sua seguranga. Esta questao preocupa a todos que se 
utilizam da Internet para contratar, tais como os consumidores de bens. Tal 
discussao repousa no que tange a validade, a autenticidade, a 
confiabilidade e a integridade dos documentos eletronicos; se os individuos 
sao cautelosos ao ler, elaborar ou assinar um documento no mundo real, 
que dira no meio virtual. 

O documento que se observa nos contratos celebrados atraves da Internet 

trata-se de um documento tido como eletronico. E uma representagao virtual, 

eletronica, de fatos e acontecimentos firmados no meio cibernetico, pela 

interconexao entre varios computadores. 

Desse modo, com a introducSo dessas novas praticas contratuais, advindas 

do uso da Internet na rotina dos consumidores, bem como dos fornecedores, 

defende-se que tecnologias que afastam a utilizagao do papel devem ser 

estabelecidas, asseguradas e garantidas. 
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Com esse aspecto, afastando-se o uso do papel, tem-se que encontrar meios 

eletronicos equivalentes, que confiram igual seguranga dos metodos de prova 

tradicionais. Os documentos eletronicos devem apresentar seguranca juridica, 

contribuindo para o pleno desenvolvimento do comercio atraves da Internet. 

A geragao de documentos eletronicos e as contratacoes em ambiente 

cibernetico possuem relagao estreita e imediata, na medida em que quanto mais 

relagoes contratuais sao realizadas pela Internet mais necessaria e a existencia de 

documentos eletronicos que comprovem a validade e existencia desses negocios. 

Behrens (2007, p. 65) conceitua o documento eletronico, mostrando o carater 

inovador que possui, assim como a seguranca que deve apresentar, nos seguintes 

termos: 

O documento eletronico, tambem denominado de documento digital ou 
informatico, e produzido por meio da utilizagao de computador. Ou seja, e a 
formagao de um documento com o uso de uma nova tecnologia. Este 
documento, ainda, pode ser considerado como aquele que se encontra 
inserido e gravado em formato digital, ao alcance dos envolvidos, apenas, 
com a utilizagao do computador e de um programa adequado, em especial 
com a utilizagao da assinatura digital, conferindo seguranga e confianga aos 
dados armazenados. 

Constata-se, portanto, que o documento eletronico e o meio em que os 

acordos firmados em espago eletronico se instrumentalizam, ou seja, sao tornados 

visiveis as partes, apresentando certas peculiaridades. Esses documentos 

apresentam tecnologias em sua criacao, culminando com a importancia de se 

conferir seguranca as contratacoes celebradas no meio virtual. A finalidade do 

documento eletr6nico e instrumentalizar a contratagao eletronica, sendo meio idoneo 

a conferir seguranga aos contratos eletronicos. Nessa esteira, tecnologias foram 

criadas voltadas a conferir maior confianga e seguranca ao desenvolvimento das 

contratagoes em meio eletronico, como por exemplo, as tecnologias biometricas, a 

criptografia, a assinatura digital e a certificagao digital. 

Essas tecnologias estao voltadas a busca pela confiabilidade dos contratos 

eletronicos, nao impedindo o progresso dos mesmos, bem como tornando seguro o 

meio virtual e sendo meio de prova das manifestagoes de vontade, ou seja, torna os 

contratos eletronicos exigiveis juridicamente. 

As tecnologias biometricas revestem-se de alta confianca, mas apresenta 

elevado custo economico. Essa tecnologia ainda nao se encontra disponivel em 
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escala industrial. Atraves dessa inovagao cientifica averiguam-se as caracteristicas 

biologicas das partes, como o reconhecimento da voz, analise das impressoes 

digitals, exame da retina, dentre outros. 

A tecnica biometrica analisa caracteristica fisiologica unica e pessoal, que ira 

individualizar a parte que usou o espago cibernetico. Leal (2009, p. 159) aponta a 

tecnologia biometrica como uma das tecnologias mais propicias a conferir seguranga 

aos documentos eletronicos, e porventura, aos contratos eletronicos, mas 

ressaltando o elevado custo que apresenta e o uso de outras tecnologias mais 

baratas e acessiveis, pois: 

A identificagao das pessoas por meio biometrico confere grande seguranga 
por nao se poder com facilidade forjar ou roubar as caracteristicas fisicas de 
uma pessoa. Mas, conforme dito, por enquanto, essa tecnologia nao esta 
difundida, podendo recorrer a outras que garantam seguranga as 
negociagoes em meio eletronico. 

O sistema criptografico trata-se de um metodo mais acessivel 

financeiramente, possuindo, igualmente, a finalidade de tornar mais seguro o 

ambiente virtual. A criptografia baseia-se no uso de metodos capazes de escrever, 

em codigo, mensagens que somente poderao ser acessadas em seu conteudo pelo 

remetente e destinatario, no qual codificarao e decodificarao, respectivamente, a 

mensagem estabelecida entre eles, impossibilitando que um terceiro venha a ter 

acesso ao conteudo da mensagem transmitida. Ela utiliza combinagoes 

matematicas, simbolos, \etras ou digitos, os quais sao estruturados e formatados de 

modo a cifrar, ocultar, uma dada mensagem. E o sistema tecnologico mais utilizado 

nas contratagoes eletronicas. Sua importancia e bem apresentada por Souza (2009, 

p. 117): 

Muito utilizada para autenticar a identidade de usuarios na Internet, a fim de 
assegurar o sigilo de comunicacoes pessoais e de transagoes comerciais e 
bancarias, bem como, para proteger a integridade de transferencias 
eletronicas de fundos, a criptografia e a arte de codificar informagoes, 
tornando-as quase impossiveis de decodificagao por pessoas que nao 
sejam delas destinatarias. A criptografia se traduz numa das principais 
armas contra a inseguranga nas relagoes levadas a efeito em meio virtual. 

Percebe-se, desse modo, que a criptografia permite que dados legiveis sejam 

transformados em dados indecifraveis por individuos estranhos a relagao negocial. 

O acesso as informagoes transmitidas pela Internet e acessivel somente aos 

file:///etras
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contratantes, impossibilitando a realizagao de fraudes que venham a prejudicar os 

negocios contratuais. 

Esse sistema e formalizado pelo uso de chaves, que sao senhas, 

instrumentos usados para codificar as informacoes, ou seja, torna-las 

incompreensiveis e inacessiveis a todos. Com a chegada dos dados criptografados 

uma outra chave (senha) ira decodificar os dados, tornando-os visualizados e 

podendo verificar se foram interceptados ou modificados em seu percurso pelo 

espago virtual. Somente a parte destinataria, fazendo uso dessa chave, sera capaz 

de descriptografar os dados, com bem assevera Souza (2009, p. 117). 

A criptografia pode ser simetrica ou assimetrica, conforme dispoe o 

mencionado autor {ibidem). Sendo assim, a criptografia simetrica e a mais 

convencional, baseia-se no uso de uma chave secreta, ou seja, privada. Essa chave 

secreta e composta de algoritmos de codificagao usados para codificar e decodificar 

uma mesma informacao. O remetente e o destinatario da mensagem deverao 

conhecer o conteudo dessa chave secreta, pois ela sera usada tanto para 

criptografar quanto para descriptografar os dados. A chave secreta e usada como 

uma senha e, para transmiti-la entre as partes, devera haver um terceiro, conhecido 

como mensageiro, responsavel por carregar e divulgar essa chave. E na figura 

desse mensageiro que reside a maior critica a essa especie de criptografia. 

Vale ressaltar que a criptografia simetrica apresenta perigos, pois como 

existe uma unica chave, tida como secreta e utilizada para codificar e decodificar os 

dados, e sendo o mensageiro um terceiro que ira carregar e divulgar essa chave as 

partes, inseguranga havera no que diz respeito a n§o divulgagao dessa senha a 

outros individuos que nao as partes relacionadas no negocio contratual, como 

preleciona Souza (2009, p. 119). Pois um terceiro querendo prejudicar o negbcio 

juridico podera encontrar essa chave e fraudar a relagao juridica, alem do proprio 

mensageiro poder prejudica-la, ja que e o responsavel pela divulgagao da senha. 

Dessa forma, perde-se, ate certo ponto, o aspecto de segredo que a chave deve 

apresentar e maiores transgressoes podem acontecer as partes. 

Ja a criptografia assimetrica apresenta maior eficiencia, pois se utiliza de uma 

chave publica e outra privada, um par de chaves, os quais impossibilitam a alteragao 

aleatoria dos dados transmitidos. A chave privada e responsavel por criptografar as 

informagoes, devendo permanecer em sigilo e sob o poder de quern transmite os 

dados - o remetente. Enquanto isso, a chave publica ira descriptografar os dados, 
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sendo de conhecimento da parte que esta recebendo as informacoes - o 

destinatario. Desse modo, podera verificar a identidade da parte que remeteu os 

dados, comprovando que ela e confiavel e nao foi modificada, conforme assevera 

Souza (2009, p. 121). Ve-se que a criptografia assimetrica e o melhor sistema de 

seguranca no ambiente eletronico, haja vista a chave privada ser de conhecimento 

exclusivo de quern codifica as informagoes, nao circulando na rede de 

computadores. 

Assim, a diferenga precipua entre essas duas especies de criptografia, a 

simetrica e a assimetrica, reside no uso da chave, que e uma verdadeira senha. 

Essa senha utilizada na criptografia simetrica e unica, usada tanto para codificar 

quando para decodificar; na assimetrica existe um par de senhas, uma usada na 

codificaccio outra na codificacao, e com a diferenca ainda de que a chave privada 

nao necessita ser transferida ou revelada as partes. Boiago Junior (2005, p. 70) 

assevera, nessa linha de pensamento, que: 

Acredita-se ficar de facil entendimento que a existencia da chave publica 
gera maior seguranca nas relagoes contratuais realizadas em meio virtual, 
uma vez que a chave privada nao precisa ser transferida, informada ou 
divulgada a qualquer outro que nao o remetente. Este e o unico que 
conhece a chave privada, nao havendo intervengao de agente externo a 
relagao, como um mensageiro responsavel para encaminhar a chave 
secreta, no caso da criptografia simetrica. 

Esses sistemas tecnologicos estao todos voltados a protegao da relacao 

juridica, uma vez que preocupam-se com a seguranca do meio virtual, de maneira a 

conferir seguranga ao espago cibernetico e nao ser entrave ao progresso das 

contratagoes em meio eletronico. 

4.3 ASSINATURA DIGITAL E O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: 

PROTEQAO DOS CONSUMIDORES INTERNAUTAS FACE OS CONTRATOS 

ELETRONICOS 

Os sistemas tecnologicos anteriormente apresentados corroboram para 

conferir maior seguranga ao universo virtual, coadunando-se com o fomento dos 
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contratos eletronicos, pois esses sistemas atuam como instrumentos de satisfagao 

dos interesses das partes contrapostas na relacao juridica. 

As contratacoes celebradas atraves da Internet sao realidades atuais, vistas 

corriqueiramente, as quais nao podem ficar sem a tutela do Estado. Na medida em 

que devem ser estimuladas, devem-se pautar em instrumentos que procurem nao 

causar transtornos aos direitos das partes. 

Ao passo em que as relagoes de consumo se intensificam no meio virtual, o 

ordenamento juridico patrio busca acompanhar essas evolugoes e nao devendo ficar 

a merce, pois deve se pautar em regras que melhor satisfagam as partes 

contratantes. 

O Codigo de Defesa do Consumidor muito bem disciplina as relagoes 

consumeristas, e nao e pelo fato de tais relagoes serem celebradas por meio da 

Internet que deixarao de ser tuteladas. Entretanto, para que o citado codigo seja 

aplicado, os contratos eletronicos devem ser validos, autenticos e confiaveis. A 

assinatura digital propicia esses caracteres. 

A assinatura digital e apontada pelos projetos de lei que tramitam no 

Congresso Nacional, bem como pela Lei Modelo da Uncitral, como a tecnologia, 

dentre as acessiveis financeiramente, que melhor confere seguranca, autenticidade 

e confiabilidade aos acordos celebrados atraves do meio eletronico. A assinatura 

digital utiliza a criptografia assimetrica, baseando-se em um "algoritmo de chave 

assimetrica, certificado por um sujeito habilitado", conforme apresenta Zoccoli (2000, 

p. 183). 

A tecnologia vislumbrada na assinatura digital adere ao sistema criptografico 

assimetrico, o qual processa os dados e informagoes atraves de um algoritmo ou 

serie de algoritmos. Esses caracteres criptograficos se baseiam no uso de uma 

chave publica e outra privada, responsaveis pela identificacao dos dados 

transmitidos. Trata-se de um processo de assinatura em ambiente virtual, com o fim 

de atestar a veracidade dos dados e informacoes que estao sendo transmitidos as 

partes contratantes. 

Nesses termos, as assinaturas digitais que podem ser emitidas entre as 

partes contratantes vestem-se de requisitos que possam apontar a autenticidade dos 

acordos de vontade firmados na Internet, bem como de ser meio seguro para as 

contratagoes e, revelar a confiabilidade no meio virtual, pois o ordenamento juridico 

tera como se efetivar. Ou seja, com a assinatura digital as normas juridicas nao 
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encontram obice a sua aplicabilidade, haja vista caracterizar o mundo virtual como 

algo palpavel, que podera ser comprovado posteriormente, caso haja necessidade. 

Os defensores da assinatura digital e de seu uso nas contratagoes em meio 

eletronico apontam que, com sua utilizagao, os acordos celebrados por meio da 

Internet passam a ter validade e existencia na seara juridica, podendo formar meios 

de prova da existencia dos negocios contratuais. Leva-se em relevo a certeza, a 

seguranca e a confianca existente nos acordos celebrados por advento da 

assinatura digital. 

Corrobora com essa esteira de entendimento, o posicionamento apresentado 

por Gandini (2005), o qual afirma a importancia da seguranga dos dados em um 

acordo de vontades, e mais ainda no ambiente virtual, pois: 

A verificagao da integridade de um documento diz respeito a avaliagao que 
se faz sobre ter sido ele modificado ou nao, em alguma ocasiao apos sua 
concepgao. Quando nos referimos aos documentos fixados em um suporte 
fisico, a investigagao podera ser feita mediante exame do proprio continente 
em que se encontra afixado. Desta forma, constataremos se ha ou nao 
alteragao. No caso dos documentos digitais esta verificagao e determinada 
pela assinatura digital. 

Assim sendo, a assinatura digital possibilita que os contratantes em meio 

eletronico possam ter a comprovacao dos acordos celebrados, de maneira a garantir 

a autoria e autenticidade das partes envolvida no negocio juridico. Afasta-se, 

portanto, a inseguranga e vislumbra-se a validade, eficacia e o valor probatorio dos 

documentos firmados pelo meio eletronico. 

Nesse diapasao, o consumidor que utiliza a Internet para suas contratagoes 

se sentira mais seguro quanto a integridade e autenticidade do documento eletronico 

em que as informagoes prestadas encontram-se dispostas, procurando, assim, 

estabelecer um clima de confianca as partes, e de potencializagao do crescimento 

das manifestagoes de vontade em meio virtual. 

Pari passu com a assinatura digital caminha o sistema de seguranga 

conhecido como certificagao digital, uma especie de apoio a estrutura da assinatura 

digital. Denota-se, portanto, que a certificagao digital e um desdobramento da 

assinatura digital, pois a finalidade da certificacao digital e atestar a confiabilidade de 

uma chave publica, usada pela assinatura digital. 

A certificagao digital e representada por uma entidade responsavel na 

emissao de certificados digitais. Essa entidade e conhecida como autoridade 
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certificadora e atua como agente de seguranca, pois sera responsavel pela 

autenticidade e confiabilidade dos dados processados no ambiente virtual, ou seja, 

garante uma contratacao segura atraves da rede mundial de computadores. Com 

esta certificagao, o espago cibernetico perde bastante sua inseguranca, contribuindo 

para a criacao de um espago seguro, em que as contratacoes nao deverao 

encontrar empecilhos para seu desenvolvimento e progresso. 

No Brasil o sistema de certificagao digital foi disciplinado por uma norma 

juridica, pela Medida Provisoria 2.200-2/2001, a qual instituiu a Infra-Estrutura de 

Chaves Publicas Brasileira, o chamado ICP-Brasil. O ICP-Brasil possui a finalidade 

de garantir a autenticidade, a integridade e a validade juridica de documentos 

estabelecidos em formato eletronico, bem como de aplicagao de suportes e de 

habilitacao que usem certificados digitais, culminando com transagoes eletronicas 

seguras. 

Conforme se observa dos dispositivos presentes na citada medida provisoria 

ha uma estruturacao das entidades certificadoras, projetando-as em uma escala de 

hierarquia, apresentada nos seguintes moldes: a ICP-Brasil e formada por uma 

autoridade gestora e por uma cadeia de autoridades certificadoras, tendo uma 

autoridade certificadora raiz, a qual e controlada pelo Estado. Essa autoridade 

certificadora raiz sera responsavel pela certificacao de outras autoridades, 

subordinadas a entidade matriz, conforme disciplinado no artigo 2° da citada 

legislacao. 

A autoridade certificadora raiz atua como a primeira de uma cadeia de 

autoridades, sendo portadora da primeira chave privada e que sera utilizada para 

credenciar todas as demais autoridades de certificacao ligada a ICP-Brasil. Para 

uma autoridade certificadora atuar na certificagao das chaves usadas na assinatura 

digital, esta devera estar ligada a ICP-Brasil, e ter uma chave predisposta pela 

autoridade certificadora raiz, que e um ente do Estado. 

Com esse sistema, a certificacao digital adotada pela Infra-Estrutura de 

Chaves Publicas Brasileira possibilita a equivalencia dos documentos firmados em 

meio eletronico aos documentos convencionais, apresentados e dispostos em folhas 

de papel. E, ao estruturar a certificagao digital como uma preocupagao do Estado, 

cabendo a este a disciplina acerca dos certificados digitais e das entidades 

certificadoras, mostra-se como elo interventivo, de modo a se preocupar com a 

vulnerabilidade daqueles que contratam em meio eletronico, tendo em vista o carater 
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consumerista dessas contratacoes, as quais deverao se aplicar o Codigo de Defesa 

do Consumidor. 

Destarte, ve-se que a assinatura digital toma o ambiente virtual mais seguro e 

visualizavel, tomando possivel a aplicabilidade do Codigo de Defesa do Consumidor, 

o qual, sendo aplicado a esses negocios juridicos, caminha para a plena satisfagao 

dos interesses das partes contratuais, de modo a permitir o desenvolvimento das 

relagoes consumeristas na Internet, sem que haja um vacuo juridico, contribuindo 

para a nao existencia de um vazio protetivo. 
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5 CONCLUSAO 

O avango tecnologico e cientifico influenciou de maneira recrudescente os 

comportamentos entre os individuos, criando novas formas de interagao. Essa 

tecnologia foi aplicada a comunicagao, estabelecendo uma sociedade da 

informacao, na qual estava a Internet como nucleo desta comunicacao. 

A Internet propiciou um novo lugar para a ocorrencia de relagoes juridicas, o 

chamado ambiente virtual. Um universo cibernetico que possui caracteristicas 

proprias e especificidades outras, como a ruptura das barreiras geograficas, a 

velocidade da troca de informacoes, o acesso quase que ilimitado a dados e a 

interagao simultanea entre pessoas. Trata-se de um novo e variado fenomeno que 

age em inumeras areas, dentre elas o comercio, a realizagao de contratagoes, as 

quais fazem circular a riqueza. 

A despeito de ser um ambiente novo, ja faz parte da rotina de milhoes de 

pessoas por todo o planeta e, nesses termos, devera receber a tutela jurisdicional do 

Estado, pois prepondera no espago virtual a liberdade de uso e a infima 

regulamentagao, haja vista nao possuir normas especificas que abordem o meio 

eletronico. Junte-se a esses fatores a dispensabilidade dos documentos fisicos, 

baseados no uso do papel, de algo palpavel, visualizavel, que o espago virtual nao 

dispoe. 

Com a expansao da Internet, massificaram-se as contratagoes eletronicas, 

principalmente aquelas relagoes juridicas que mteragem, em partes contrapostas, o 

consumidor e o fornecedor, os quais se utilizam da Internet para firmar acordos de 

vontade voltados ao consumo. Sao verdadeiras relagoes consumeristas, que inovam 

somente quanto a forma de estabelecer os contratos, ditos eletronicos que nao sao 

novas especies contratuais, novos tipos de contratos, pois sao tradicionais quanto a 

sua natureza juridica, mas estabelecidos em um universo nao fisico, em ambiente 

virtual. 

Assim sendo, continuam tendo classificagao convencional, mas figurando em 

uma nova forma, que e o espago eletronico, ou seja, dizem respeito ao meio em que 

se opera o contrato. Por exemplo, a compra e venda firmada entre consumidor e 

empresa virtual nSo deixa de ser compra e venda. Tera como inovagao sua forma 

contratual, representada nao por papeis, mas por documentos eletronicos, surgidos 
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pela interconexao entre diversos computadores. Por ser um ambiente virtual, nao 

palpavel, a contratagao estabelecida por tal meio sera representada por 

instrumentos proprios: os documentos eletronicos, que conforme constatado, sao 

dados e informagoes transmitidas e armazenadas nos computadores das partes 

contratantes. 

Diante das peculiaridades que permeiam o ambiente cibernetico, denotou-se 

que nao ha uma legislacao especifica, haja vista seu recente uso. Entretanto, pela 

falta de regulamentagao propria constatou-se que devera possuir a aplicagao de 

regras e principios gerais do Direito Contratual, como os principios da boa-fe 

objetiva, da fungao social do contrato, da autonomia da vontade, dentre outros, 

assentes no Codigo Civil. 

Conforme verificado, os contratos celebrados atraves da Internet, em sua 

grande maioria, sao relagoes juridicas de consumo, devendo receber a tutela e 

aplicagao do Codigo de Defesa do Consumidor, o qual reconhece alguns institutos 

protetivos estabelecidos no Codigo Civil como a boa-fe objetiva, e elenca inumeros 

outros como: o dever de informagao previa na divulgagao de produtos e servigos; 

proibigao de clausulas abusivas; aplicagao da lei e do foro mais favoravel ao 

consumidor; a protecao a oferta e a publicidade; direito de arrependimento do 

contrato; e protegao aos contratos de adesao. 

Embora haja ausencia de normas proprias para regulamentar os contratos 

eletronicos, os citados diplomas legais devem ser aplicados na busca de se proteger 

o consumidor, elo vulneravel da relacao juridica. Nessa esteira protetiva, constatou-

se que as contratacoes eletronicas devem se pautar em meios seguros, devendo 

utilizar instrumentos que confiram confiabilidade ao espago virtual. 

O que torna evidente a assinatura digital um instrumento habil para tal fim, 

pois se trata de um sistema de seguranga baseado na criptografia assimetrica, com 

certificagao digital, a qual faz com que somente as partes contratantes tenham 

acesso aos dados da transagao contratual. E uma especie de identificagao das 

partes contratantes, sendo instrumento de validade juridica, outorgando seguranga 

as transacoes on line, fazendo com que os contratos celebrados atraves da Internet 

com assinatura e certificacao digitais sejam revestidos do mesmo valor probatorio 

dos contratos escritos, pois estarao calcados em instrumento que confere 

autenticidade, integridade e validade aos dados transmitidos pelo universo 

cibernetico. 



69 

Caso algum contrato eletronico seja estabelecido sem assinatura digital com 

certificagao, significa que seu valor probante e inseguro. Mas, mesmo assim, em 

virtude do principio do livre convencimento do magistrado e livre admissibilidade das 

provas, podera o juiz conferir valor juridico a esses contratos. 

Portanto, ve-se que os contratos eletronicos devem apresentar uma 

legislacao especifica, voltada as suas peculiaridades, como por exemplo, 

disposigoes acerca da criptografia assimetrica, da assinatura digital, da certificagao, 

dentre outros, fazendo com que haja maior seguranga no meio virtual, a qual devera 

corroborar com o pleno desenvolvimento dos contratos celebrados por meio da 

Internet, bem como da plena satisfagao das partes, com especial relevo a figura do 

consumidor internauta, que e vulneravel na relagao juridica, requerendo-se assim, 

maior protegao. 
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