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Bancos de Dados e a Pro[e車。 do 'Consumidor Brasiしeiェ。:

O Pan6ptico P6s-Modemo

INTRODUCAO

A relacao existente entre 「’anCOS de dados e pro[e!わ〔lo

COnSumidor no ordenamento Juridico b].aSileiro 6 tema tratado′ na

doutrina p細ia′ ainda de forma SLしPer丘cial′えvista das suas variadas

implicag 6es.

No intuito de contribuir para o desenvol、′imento da disc⊥1SSaO

SObre o assunto, entretan七O, neCeSSan0 abordar, de modo pr{rfaciaL

POntOS tangenCiais, maS, aO meSmO temPO, de grande relevancia

argumentativa, a exemPIo da natu工eza dos bancos de dados pessoais

de consum王dores brasileiro.

Para tanto, impI’eSCind工、′el analisaェas normas brasileiras que

versam′ direta ou indireねmente, acerCa da臆eXistencia de bancos

de dados orientados as relac6es de coJrsumO′ em eSPeCial, doししSO

de informac6es pessoais. Faz-Se, entfo, referencia ao que se pode

apelidar de ’’正p6 norma百vo′’‥ O C6digo de Defesa do Consumido〕・′ a

Lei do Cada臆StrO Positi¥′O de Cr6dito e o Marco Ciヽ/il da「 Interne上

A finalidade e elalJO工ar e defender que se de¥′e emPr(三ender

COnStante aPrOfundamen[o sobre a protecao do consumi〔lor

brasileiro, a Partir de uma interpreta辞o das normas surgidas ap6s

O anO de 1990 de forma mais condizente com o lde証io protecio正sta

que emana do C6digo de Defesa do Consumidor.

Nesse con七exto′ naO Se POde dei‥ヾar de propor uma analise

Critica sobre a prote辞o dos dados pessoais dos consumido[eS

b工asileiros.　Explana-Se′　entaO′　aCerCa do concei七。　de

autodeterminacao i誼ormativa e de sua devida apllCa辞O naS rela⊆6es

de coIrsumO′ em eSPeCial′ nO tOCante aO uSO dos seus c比dos pessoais

POr fomecedores de proc[utos e sel’Viaps, de modo a assegurar ao
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CO工rsumidor a possib址dade deし皿maior controle sobre seus dE¥d《〕S,

COm O que Se reSPei七a, enfim, a Slra intimidade e, COnSequente】rlerl上e,

Sua Pr6pria personalidade.

De igual modo, eXSurg(∋　a ideia de transformagわ　do

COrrsumidor em mercadona, uma VeZ demonstrado que言うC!m O

devido controle dos dados pessoais pelo seu titular, O i]ldi¥′iduo

toma-Se merO PrOduto a ser |しtilizado pelos fomecedores Esbes′

POr Sua VeZ, Vendem e trallSfe獲-em aS mais dlVerSaS informac6es

daqueles′ COmO forma de garantir que outras empresas po rsam se

utilizar dessas informac5es par∈1 Cしirecionar a apresentagao de seしし5;

PrOduしos a- um g工uPO eSPeCifico de coIISum王dores・

亘com essa constru碕O te6rica声Seguir pomen。riz討a, qlle

Se Preヒende demonstrar a inlPOrt含ncia da tematica espec範ca para o

indispens呑vel aprofundamento da- defesa do consumidor b[鎚i]eir。,

tamb6m abrangendo proposね　dou血n証ia para a evolu辞c) do

conceito de intimidade no d|rei七o braS iLelrO.

1. NATUREZA DOS BANCOS DE DÅ_DOS COM

INFORMAC:OES DE CONSUい、′]O

A discIPlma dos bancos de dados tem indissoci急vel c”-igcm

no dlreltO a in七im王dade, COnS圭一g]’ado no artlgO 5O, mCiso 〉らda

Cons丘tui ao FederaL a Par血do qual s呑o fundamentachs薄tesc!5;

acerca da exist台ncia ou n哀o de a面上ma forma de protecao dos dadc)S;

PeSSOais dos brasileiros.

Nesse sen丘do, Parte de dou血ra, rePreSentada por ]∨[endes

(2014b)′ entende pela necessidade da- POSi丘vacao de um n〇、「O direi†o

fundamen七al・ Noutro g五〇, a PO5i車o defendida por Zanon (2013),

Seglmdo o qual n哀o ha、′eria que∴Se falar na criacao de urn novo

direito fmdanental, uma VeZ甲e a PrO[ecao dos dados pessods

arma臆Zenados em ba_nCOS de da臆dos seria de⊂OrrenCia do incisc) X ‘ゴcl

artigo 50 e cfa tutela geral da digllidade ha pessoa hu皿ana, C。r正orme
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O artigo IO′ inciso IⅡ, ambos disposi寄vos da Constituicao 】丁(九e】・al,

COmbmados com o par呑grafo segundo do mesmo ar丘go 5O.

Seja quaユfor o entendimento seguido, PerCebe-Se Ser inega‘′el

O reCO正しeCimento da fundamentalidade do dil’eltO a PrOtega〔) d。S

dados pessoais・ Todavia, COm eSCOPO na Teoria Cr王tica dos Direitos

Humanos (HERRERA FLORES, 2009; RUBIO, 2014)′ reCO工正三Ce-Se∴a

necessICfade de pro[ecao dos dados pc!SSOais como uma cons廿u辞o

SOCial, raZaO Pela臆qual ha de ser entendida colllO um nO¥′O direito

fundamental, a eXigir re⊂O血ecimento expresso pelo Estado.

A cons ru車。 te6rica ora proposねdecorre da p工otefaO 〔1crs;

dados pessoalS dos consumidol’eS bI’aSileiros, PreVista pel。 C6digo

de Defesa do Consumidor, em COlljunto com as Leis noS 12.414/201:しe

12 965/2014.

De acordo com o direiしO fundamen七al de prote《;fro do

COnSu工正dor brasileiro, Pre¥′isto no inciso XXXⅡ do artigc) 5O da

Constitui辞o Federal, entende-Se que′ quando cadastrados dadc)5;

PeSSOalS (de todos os cidad肴c)S brasileiros -　COnSumdo】●eS PO].

excelencla) em bancos de dados (esp紅ie de ser‘′ico), a PrOleg5c)

desses dados pessoais deve ser efetivada pelo Estado com

CaraCteristicas de direito fundamental, irradlada sobre as ].elac6es

COm tOdos os fo-meCedores de produtos e serviaps (tra[缶S': da

eficada horizontal dos direjtos fundamentais, tema que n詠〕 Serえ

aprofundado no presente ar轟g。, em raZわda lim王tada e):te量lSわ,

Pr6pria des[e丘po de trabalho cientifico).

Impende mencionar o direito a inti血dade′ Cuja- eVOlu辞c-

deu-Se de um aspecto negati‘′O a um POSidvo (DONEDA, 2006;

LI工¥互BERGER′ 2000)・ Surgiu como o direito a rほo ser incomoda証ブタ

ate se configurar como um direito a exigir prestac5es concl etaS工Jo

PreSente tema, imbrica-Se COm 。 direito a inform各点ca.

I了でCaS均OS dlrei亡os a inLimidade e a inform純ca ap】・eSentan.'

dois ambitos: um negativo e u】11 POSi宜vo. O Primeiro co」1!dste no
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工esguardo geral de dados. O segundo, nO direito de aces5;O e na

POSSibilidade de ver controlada a desしin叩哀o do dado acessado.

A fun碕O da intimidade, nO ambito informatico, I泊o 6 zしPenaS

a protecao da vida privada (para que rlaO Seja violada por meio da

ma u皿iza碕O de seus dndos)′ ma-S a Otje辞o a que o coIrsu皿idol● Seja

transfor皿ado em mero n丘mero de um banco de dados′ que Sel.a

⊂OmerCializado pol・ fomecedores de se⊥・Viaps de orientacao proposital

de ofertas′ med王ante a for皿ac§o de perfis de consumo.

No mesmo senddo, Mendes (20地b, P. 29) ressalta que ′’o5i

dados pessoais constituem t]ma PrOje辞o 〔la persomlidarie do

individuo e que′ POrヒanto, mereCem uma山tela juridica’’・

Abrangente conceito de bancos de dados e elabo]’ado p()1・

Am Paula Gambogi Car、′alho (2003), que OS COnSidera, em Senddo

amplo, COmO tOda compilacao de informa?6es, Obras e oし血。S

materiais organiza-dos de forma∴Sistem名高ca e ordenados seg皿do

determinados criterios e fulalidades especificas′ feita por pesso誼isjca

Oujuridica, P正blica ou privada, SOb a forma de fichas, de regist工os ou

de cadastros, POr PrOCeSSO manua]′ meCahico ou eletr6正co, Para uSO

Pr6prio ou fomecimento a terceiros, de forma a facilitar o seu acesso

A importancia dos ba〕1COS de dados, na a山a耽しade, gaina

relevo com a exig台ncia de正fol‘maC6es das quais tan[o o ]三sぬdo

quanto o mercado necessitam No contexto brasileiro, a maSS苗caq§o

das relac6es∴aCentuOu a di丘ct]ldade de os sujeitos participantes

de ‘m neg6cio juridico se ide正fica'‘em e′ POr COnSequ合nCia′ de

avallarem O grau de co工Jiabilicねde e a capacidade credi日cia da臆Parte

in tereSSada臆.

Entre七anto, OS bancos de dados ¥,em Sendo u占]izados para丘rしS

diversos, que VaO desde o arquivamen[o de infor皿a!6es simples,

COmO O nOme e O endereap do usu紅io - Para, POr eXemPIo, fac皿Eし1‘

a sua identificacao nas relac5es com fomecedores de bens e servicos
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一at6 a combinacao de dados mals complexos para se tracar um per皿

detalhado do usu缶io, de seus hdbitos, gOStoS e PreferenclaS

A u血izacao de dados pessoais, COmO Se PerCebe, POde ser‘血a

Variados prop6sitos, COmO Publ主citarios′ POlitlCOS e aヒe persecut6rios,

POdendo, POis′ gra、′ar de ilici血de o seu uso des¥′ir血ado.

毛de se des七acar aposicao dc E血Ig (2002, P. 59):

A sociecfade de consumo se cuI|′a diante do pode工’

extraordin紅io alcan印do pelos ar叩ivos de dndos pessoais,

notadamente transformados de a_uXilia工eS do com6r(:io a

iustrumentos indispens呑veis analise da possibiHdade de concessfo

do credito pretendido′ SuStentando a血tima palavra a ser seguida

Pelos fomecedores para ta皿〔o, r庵o皿POr[ando a veracidade e a

abrangencial do dado acusado. Alem disso, invadem a privacidade

do cidadao ao dlSPOr indiscriminadamente de i正ormagやes que

dizem respeito somente a ele, POdendo pr匂udica-1o sobremaneira a

div血gac呑o destes dados sem o seu consen血mento.

E丘ng (2002) tamb6m ressalta o vinculo do tema ′’bancos de

dados′’com a disciplma dos mcisos XIV e XXXIⅡ do artigo 5O da

Constitulcao Fedel‘aユーambos os incisos, SObre o direi[o a informa碕O

do cidadao/consum王dor brasileiro, garan血do a todos o acesso

a i正ormac6es∴arqurVadas a seu respeito′ O que reforca a ldeia de

au亡odeterminacao informativa, a∴Ser tratado adian[e. Efetivanente,

trata-Se dos ’′direi[os de se iI正o]“mar e de ser informado’’(EFENG,

2002, P. 56), COm O que Se aSSegUr租aO Cidadfo o pleno co土山ecimento

dos dados pessoais armazenados.

Esclarega-Se que tOda a ques庵o aqui tI‘atada refere-Se a`PenaS a

dados pessoais ou que possam ser l干gados a um Cidadao espec鯖co, e

n肴o a da臆dos a」16rimos. Por6m′ 】・eSSal亡e-Se, CaSO eSSeS dados tenham

Sido coletados, de forma- 1egal e devidamente anonimizados, naO

ha que se falar em pro[e車o de dados pessoals, PO工quanto n哀o mais

tenam eS七a natureZa. E o que acontece, POr eXemPIo, COm OS dad。S
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dos censos realizados pelo Poder Ptiblico, que, a-P6s a coleta de

di、′erSaS informa-ぐ6es que podem se一“ entendidas como pessoais,

trata-OS de forma a nfo mals ser possivel ligar a determinado cidadfo

as respostas encon亡radas.

亘o que se espera, tambem, das eleic6es para cargos eletivc)S

do Poder Ptiblico, em Cujo pe工.iodo dados pessoais dos cidad着cs

SaO COletados - ndmero do titulo de eleitor e escolha politica - maS

que, ap6s devidamen[e tratados atrav台s do sc妬{,a7t: irse]‘ido na

uma, geram aPenaS um reSultado numerico, Sem que Seja poss壬‘′e葵

relacionar-Se eleitor a VO [o.

Neste sentido小/Iendes (2014b, P 57) reforca que aoノ’adq正irem

a caracterist虻a de an6正mos, OS dados nao es略o mais s可eltOS a

dlSCiplinaL de prote車o de dados pessoais, Se tiverem sido tratados de

modo a impossib亜tar toda e qualquer identi丘cacao pessoal’’.

0utrossim , PerCebe-Se a desconexfo entre os mais ‘′ariados

ramos do Direi七o, aO Ser regll]ada a questao dos dados pessoaJs

armazenaldos em bancos de dados di、′erSOS′ quando se analjsa a

Resolu辞o de nlimero 121 do Conse11「O Nacional de Justiga (2010),

ap6s sua aI[eracao pela Resolucfo mimero 1431・

1 A Resolu軍ode n血1er。121 do Con5e]ho Nacio【1al deJus百caversa, emSua nlaior

Parte, SOb[e a dil′ulgacao de dados [,1●OCeSSuais po「 meio da IntemeL Em seu al置

tigo 4O a referida resoiuca。 apreSenta qし証s 。S Crit6rios de‘′em Ser Ut乱izados para

garan血a locaIiza師o dos proccssos a sercm COnSし11ねdo, S訃o eles: nlinero a山al

Ou anteriores, nOme das partes, CPF ou CNPJ das pa貢es, nOme dos a`【、′Og∂dos

e o ntimero de registro dos ad¥▼Ogados junto a Ordenl dos Advogados do BrasH.

No mesmo artlgO, em Seu PaTagrafo primei~-0, el‘am aPreSentadas rest「ic6es a

refenda pesquisa, Sendo ¥一edada integra」mente a consul[a por meio da Intemet

Para OS CaSOS de pIOCeSSOS Cl’iminals e pal.a OS de comPetenCia daJus寄ca do T]’a-

ba皿o. Comoねl resolucao ia 〔le encontro A publicidade dos atos processtl証s,

representando indししSi、′e mT¥ ¥′erdadeiro ent一’aVe aO trabalho dos advogados, uma

¥′eZ que OS meSmOS nわmais podiam se u寄lizar da∴COnS面a de seus non¥eS Ou

registros junto a Ordonl Pa~’掴COmPanhame工lto de demandas sob o seし一Palヒrocf-

njo, diante desta pl.Oblem組ca o en甑O mirist]’O PreSidente do Tribunal Su】〕erior

do Trabamo,丁〇着O Oreste Da南zell, POr meio de ⊂OnSul亡a a。 CNJ tombnda 5Ob

O n止mero OOO4591-49.20]上2.00のOOO, apreSe]1tou a PreOCしIPa率io e necessidade

de mudanca da reso音u9和′i2らtal ente-1dimento foi seguindo pelo CNJ, Send。

aco皿da′ POr unaLninlidacle, a SugeStaO de altera亨わapresenぬda pelo Rela面

Gilberto Valente Maェ〔ins, te=do a紬e] a荷O Sido impleme]ltadaL Pela Resolucao

143 do CNJ. Ap6sねl a圧eracfo os processos afeito5 a j高sdicao pena=)aSSaram
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Referlda mudanca foi mo正vada pela preocupacao daquele

COlegindo com a possib址dade de crla姉O de ′′ljstas sujas’’ de

trabalhadores que ja ha‘′iam mo‘′ido ac6es na Jus丘ca do Trabalho,

uma vez que′ PO丁meio de umal∴Simples consulta pelo no工me do

Cidadわnos sites dos Tl’ibunais Regionais do Trabalho de todo o

Pais, Ou meSmO em Sitios agregadores de虹s informae6es′ e]“a, enLfb,

POSS主vel delimitar∴Se a COr血atacao de determinado empregado

POderia repl‘eSentar um ’′risco futuro’′ de demandas judicias.

工sso represen十a efeti¥′a ])】’eOCし一PaCaO COm OS desvios de

finalidade da capta-CaO de dados pessoais dos cidad肴OS brasilei工。S.

Entretanto, referido entendimento parece n哀O enCOntrar rePel’CuSS吾O

em outras証eas do Direito. Ainda e necess缶io′ POr七antO, rea血maェa

devida protecao daqu eles dados.

De um lado′ POl’eXemPIo, PCrCebe-Se um mOVimento′ Capitanea-

do pela Justi印do Traba皿o, nO Senddo de restringir o acesso a` alguns

dados pessoais′ Sem que isso atinja o principio de publicidade dos a⊥ト

tos声fim de′ aSSim, di丘ed[ar a ]-ealizacfo de juizo de valor negativo

COnha cidadaos que buscan apenas exe工’Cer Seu direi〔o de affo.

N孟0 Obstante, doutro lado, nO七a-Se que POuCO eSforap se fa_Z

Para reStringir a u田iza車o de dados pessoais coritra os pr6pric)S

Cidad哀os′ Permitindo-Se at仝′ a eXemPIo do ocorrido no julgamenlo do

CaSO Scol′e2′ que emPI.eSaS COlrfessem em Jl⊥lZO′ em SeCle de audl合nda



P心b址a, que Se utilizam de dados pessoais de cicfadao/co工場uI正dol’eS

- indusiヽ′e, COm inform叩6es l’eferentes a existencia ou n云o de tfulos

PrOteStados′ aC6es rev王sionais oli aC5es de busca e apreensao - Para

Oferecer um ser‘′iap no mercado de co工IJSumO emPreSarial, quaユseja, a

a_nalise de risco na concess看o de cr6dito.

Os dados pessoais devem ser integ工ados∴aO entendimento

da pr6pria constru車o da pessoa e de sua personalidade, (:OmO

decorr台ncla de n呑o haver meio de serem dissociados refe].idos

COnCeitos na atual sociedade p6s-nlOdema de registr()S e

Cla臆SSi丘cac5es. Por esse motivo, neCeSS缶io estender a concei山a‘車O da

ind皿idade, Para- nele se incluir o con廿Ole dos dados pessoaヱs e de

SuaS formas de captacao e de uso・

O direcIOnamentO da ofe正a de produtos e servicos represe血a

Verdadelra invasao a in血正dade dos c。宣rsumidores, POis estes ja nfo

mais controlam quais dados estao sendo compartilhados, COm quem

e nem mesmo pa-ra que fins es拒o sendo compartilhados, SOmer‘七e

Pe工Cebendo o resul亡ado desse compart皿amento ao receberem a

Publicidade de produtos ou ser‘′iaps di一’eCionados ao seu perffl.

A16m do direciona】nentO de produ[os e servicos, a CaPヒafaO e O

PrOCeSSamentO desses dados pcssoais sao respons含、’eis por orienhal

a vida crediticia do cldadわb工asileiro, haja- Vista que a a壷止se desles

dados por empresas especializades em [ra9ar O Per血c〕●editti(} dos

CO工rsumidores e capaz de leva」os a negadva de cr台dito com b〔しSe em

i皿formac6es ob丘das dos mais di、′eエSOS ban⊂OS de dados′ O!3 `しuais,

n呑o raramente, Sequer l’epreSent;‘m a realidade aL山al do indivi〔しuo.

Anotam-Se, em Seguida, alglmS dos conceitos tracados por

Mendes ( 2011, 2013, 2014a), Costa Jdnior (2007) e Zanon (2013),



易

no sentido do reconhecimento dos dados pessoals como pal●teS da

PerSOnE山dade humana, uma VeZ que, quando analisados, PerⅡ証em

tracar um pI’OVaVel per血do cidadわe - COnSiderado o ri王;CO do

desvio de finalidade de sua u血izacao - direcionar a ofe】■ねde no¥′C)S

PrOdutos e servicos para o consumidor objeto do per血・

Na sociedade do consし1mO, que tem COmO u皿de seus pilaI’eS

a publicidade lucrativa-′ OS dados dos ⊂OnSuI正dores podem sel・

dotados de um valor econ6mico (Ln′lBERGER, 2000)・ Podem se】’、元’

de diretrizes na hora de serem f。rmu]adas campanhas de ’肋イ融77g

e estrategias de venda direciolladas, CaPaZeS, POr COnSeguinte, de

alcancar resul[ados mais efeti¥′OS.

A ne。eSSidade de protege]’O COnSulridor origina-Se nO Va」o]‘

econ6mico e numa suposta comercla」izacao dos dados re」●e工en七es

a sua personalidade Tais irfo]maC6es podem revelar aspect。S

de comportamento, Prefer台ncias e at6　contonlOS PSicol(種COS,

detec亡ando habitos de consumo que guardam relevanc`la Para O

mercado (LII¥爪3ERGER′ 2000i VIE] RA, 2002)・

Diante disto, PerCebe-Se a imPOl‘患ncia de uma efetiva tute]a dos da-

dos pessoais dos col|Sumidores brasi]eiros, OS quajs acabam por se ndstu

rar com a sua pr6pria persorla瓦dacしe, ante a- I]ndade de dados c。1e[ados e

王nteIPrefados, reSPO工1Satreis por, efeh7anente, Orientar a vida dos con乱し

Iridores com a ofer亡a de produtos e servi印s direcionados aos per丘o for-

mulados de acordo co皿as informa!6es coletadas e pr∝eSSadas.

2. INICIATIVAS NORMAT工VA。S ACERCA DOS BANCOS D避

DADOS COM INFORMACC)ES FESSOAIS ORIENTADOS PARA

AS RELA(;C)ES DE CONSUMO

Nes[e topico, analisa-Se a Iegisla碑。 brasileira que ]‘egulamer"a

OS bancos de dados com inform叩6es pessoais orientadas para as

relac5es de consumo′ de modo al eXCluir, neSte mOmen士O, a discuss5o

acerca dos dados exis[entes em outras bases de informac6es llgadilS,

em especial, aO POder p高bnco′ a eXemPIo das informaG6es fiscais.
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A analise ser呑focada na ′’tr主ade normativa’’: inicialmente,

no C6digo de Defesa do Couslユmidor, lei basilar da defesa do

COlrsumldor brasileiro e pnmeJ]“a a, efe正¥′amente′ nOrmatizar os

bancos de dados de forma especial para as relac6es de consumo,

razao pela- qua1 6 conslderada um marco na legulame工ltaC5o da

mat(互ia.

Ap6s a conceituacao basica apresentada pelo C6digo de Defesa

do Co]rsuⅡ竜dor, COmenta÷Se aCerCa da lei ndmero H.414/2011 - Lei

do Cadastro Posiでivo de Credi[o, iniciando-Se POr llma Critica′ em

especial′ Pela sua apresentac哀o midi呑tica di、′erSa do que reallmくさnte Se

POde depreender da leitura do 】〕1’6pl’io tex[o. Essa lel e reSPOnSat′d

POr tra押r, em COrUunto COm O C6digo de Defesa do Consunidor,

maiores diretrizes para 。 CnaCaO声manutenCaO e O uSO de bancos de

dados com informac6es pessoa王s de consumo.

Por fim, abo工da-Se O tratamen七O aPreSentado pelo Marco Civil

da Inteme[ -工ei nlまmero 12.965/2014 - Para O armaZemmenしo

de dados pessoais de usu缶ios de ser‘′icos de血te/“71et nO BてaSil.

A disciplina serviu como plataforma para inicio de uma maiol・

discuss肴o sobre o tema em ques七fo, reSultando em cousulta p丘bljca

Para a elaboracao de projet。 de lei especifica de pro[e車o de dados

PeSSOa玉・

Esclarece-Se que, POl’alnda se trafar de proje七o em co工場山上a

Pdblica′ naO ha‘′era′ POr O宣.a, aPrOfu皿damento sobre o asslm亡o;

a-Pena-S, breve narrati‘′a dos c?し】正nhos que se deseI心am no∴Seu

d esenvoIvmen [o.

2.1 C6digo de Defesa do Consumidor - Lei nO・ 8・07a/し99O

O C6digo de Defesa- do Consumido工, 1ei ndmero 8.078 de ]1 de

Setembro de 1990, foi a pri皿eira一|O]’ma brasileira a regu血r os bancc)S

de dados com inrormac6es pess。ais de cousumidores brasileir《〕S.

Ainda que ja existissem esses b狙しCOS Cしesde a- decada de 1950, at6 o
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momento, O C6digo continua sendo o principaユtexto legal no 13rasil

a regutar, eXPreSSamen七e, O asSun亡o, meSmO que de forma res正ねえs

relac6es de consumo

Bessa (2003)′ traCando um contexto hist6nCO, relata- que C)S

bancos de dados de prote碕O a-O Cledito surgiram com o obje[ivo de

Oferecer informac5es aqueles que pretendiam conceder emprts亡imo

em diIhelrO a algu6mノParCelar o preap ou′ Simplesmente, adiar o

PagamentO Paエa da胞子utura. As i正ormac6es referem-Se aOS aSPeCtoS

[eoricamente巾eis para pem止血1⊥ma melho工’aValiac§o dos riscos de

Se COnCeder credito a referida pessoa.

0 ⊂redito possul quatro caracteristicas basicas: CO工通anca, PralZ(ら

inteI‘eSSe Ou juro e risco. Por es七es mo七lVOS′ O fomecedor col鵬丘山l-Se

no leg子timo interessado em obter algumas infomac6es do pr6plio

COnSumidor e de tercejros, COm a finalidade especifica de a‘′aljar os

riscos do neg6cio.

A concessfo de credito ampaLra-Se na C工enCaL de　甲しe O

bene丘ciado ira, nO futuro, CumPril’aS Obrigac6es assulnidas. Baseia--

Se′ eSPeCialmente, nO CO心ecimeutO de i正ormac6es referentes a

COnduta do candidato ao ⊂redito. Quan[o mais co工hecimentos; Se tem

da pessoa′ maior o credi七o que se皿c atribui.

Ressalヒa Bessa (2003)′ em bre‘′e hist6rico acerca da concess肴O

de cI’edito, que a [entativa de obte-lo era demora-da, trabalhosa∴e

COmPlexa・ O aspirante ao credito via-Se Obrigado a preenchel・ mn

longo cada-StrO, iIrformando todos os sc!uS Iocais usuais de consl」mO,

a16m de outras Iojas das quais comprava a cr6dito. A Ioja respon譲‘′el

Pela concess呑o do credito, POr Sua VeZ, POSSuia u皿quadro de

funciondrios ⊂Om a funcao de ⊥r正ormantes, OS quais pe工CC)rlia「01,

dl証ia e pessoalmente, OS Ioca|S indlCados em busca de infol’maC6es

SObre o cr台dito daquele indiv王duo.

Buscando uma solucao para agilizar o procedimen七o acirna

descrito, tOmando-O mais eficaz e barato, em ju皿o de 1955, Virしte

12
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e sete comerciantes reuIliram-Se em Porto AlegI’e, na∴Sede da

associas:哀o de classe, Para fundar o ’’Ser‘′igo de Prote碕O a-O C工色dito′」

Nわhavia objetivo lucra丘vo’a inten碕O era SOmente reSguardar os

interesses dos associados, POSSibiliねndo-皿es, ⊂Om O COI心eclmentO

e o cmZamentO das informas:6es, anaHsar melhor os riscos da

COnCeSSわde credito a determinacねpessoa.

Voltando-Se a aten軸O aO C6digo de Defesa do Consumid。l‘,

6 certo que o texto nao faz∴dlstmgaO expreSSa quantO a Sua

incidencia em relacao a bancos de 〔Lados p正blicos ou privados.

Importa′ tambem′ eSdarecer que os dados podem ser classificados

em: a) p丘b址os喜relevan七es para toda a sociedade, atendendo

Sua divulgacao ao direito de il正ormar e de ser informado, COmO

acidentes, C工imes, eleic6es, gaStOS Pliblicos; b) pessoais de interesse

P丘blico - nOme, domユc主lio, e証a`1o civil′ filiac§o, POr eXemPIo;

e c) sens主、′eis -　determinados tipos de informacao que, CaSO

COI心ecidos e processados, Prestam-Se a uma POtenCial udli;型aO

discriminat6ria ou partlCularmellte lesiva′　COmO PenSa〕ner‘tOS,

OPini6es politlCaS, Situacao econ6mica, raCa, re止gi肴o′ Vida conjugill

e sex皿al.

0 C6digo de Defesa do Consumidor considera arquiviveis′

independe正emente da ‘′Ontade do seu ti山Iar, SOmenヒe os da〔1c)S

nao se工rsiveis, POis se relacionam d主reねmente com o funcioname】|tO

da sociedade de consumo. Sao ditos dados∴relevantes I)ara a

CaraCterizac肴o da idoneldade丘nancelra do consum土dor.

Na臆da臆Obstan[e ao entendimento a臆Cima, 0 §4O do art. 43　do

mesmo dipIoma legal esねbelece que ′‘os bancos de dados e cadastros

reIativos a consumidores′　OS∴Ser¥′lCOS de protecao ao credito e

COngenereS S哀o cousiderados entidades de carater pliblico’’, Sem

dis血guir o tlPO do dado, e, indo ma上s alem, desvincu]ando o dito

Carater P正blico da- dasse ou da- T-a虹eza juridica da ad工llinistradc'I’a

do banco de dados.
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巳ntende-Se que O Ca工ater P丘blico sig工li丘ca- que OS bancos de

dados de consumo atuam nulna Seara Permeada pelo in十eresse

P正blico, nfo ha、′endo que se falar em exclus肴o ou atenuacao d。S

deveres mPOStOS aS entidades arqui‘′istas. Seu funcIOnamentO

e admi正stracao apresen七am interesse para a socieda〔1e. O

armazenaJnentO dos dados∴SO士)].e OS∴COnSul]ridores n云o inieressa

apenas ao proprietdrio do arquivo, mas tambem as pessoas nde

血s critas.

0portuno exp址ar, SObre o armaZename]ltO dos dados, qu.e

’’arquivo de conSumO’’e o gene】.O do qual fazem parte os banCC)S

de dados e os cadastros de co〕lSl-midores. Os arquivos de consumo

a-uXiliam na dinamica das relac5es consumeristas, de maneil’a qlIe

informac6es que n哀O CumPrem eSしe PrOP6sito, que naO aCreSCam

nenhum beneficio a-O血〕l′ nわdeve皿ser obje[o de arqui、′ame正O Sem

expressa autorizacao. De toda- SOrte, OS dados devem ser exposしO5i

de forma objeti‘′a e tranSParente′ isenlos de avaliac6es subjetivas ou

PaSSionais, que invadam a p]-ivaddade do indiv主duo.

A caracteris丘ca臆COmum entre OS bancos de dados e os cadastros

de co工rsumヱdores e que coIctam e armaZenam inform叩6es de

terceiros paraL uSO em OPeraC6es de consumo. Toda‘′ia, OS banCC)S

de dados tem aleatoriedade da cole上a; Organiza車o permanente;

transmissibilidade extrinseca e inexistencifl de a_utOriz〔lぐ肴o do

CO宣止ecimento do co]rsuⅡ竜d。r. Nos cadastros de consumo′ POr Sua

VeZ, a PemanenCia das iI正ormaぐ6es e EICeSS6ria, ja que o registro nfo

e um fim em si mesmo, eS七a臆ndo a manutenぐわdos dados vinculada

ao interesse comercial atua臆1 ou futul・0.

Com relacao a diferenciacわ　dos arq⊥し1VOS de coIrsl車mO,

Leonardo Roscoe Bessa (2011, P. 77-78) adLZ que:

(弓a dis血ICaO (...) se faz a_ P。rtir da fonte e do dcs血o

da informaca〇・ Os hi‘nCOS Cle dados, em regi.a, COIe血m

infomag5es do merCado para oferece-las∴aO Pr6prio

meI⊂ado (「omecedoj’eS). No cadashO, a i]lfom¥叩a〔)
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e obtlda direぬmen[e do consumidor para o uso de

um fomecedor espec主fico′ a eXemP]o do que ocorre

em diversos estabe]ecimentos∴COme工Ci証s quando se

SO[icltam dados pessoais (nome, er‘dereaps po5taI e

eletr6mCO, teIefone, dafa de a.ni、′erS壷io, er‘tre OutI.OS),

independentemente de a compra ser a vista ou 】median亡e

Crediario. No Cadastro, Objetiva-Se eStreitar o vinculo

COm alglmS C。rlSumidores, lntenS温cando a comunica車o

SObre ofertas, PrOmOC6es e outras ¥′an七agenS, 《ユe modo

a角del主z討os a uma marCa Ou eStabeledmer'七O. (...).

Nos bancos de dados, (・・・) os dados sao coletados para

POSterior dissenlina軍O erltre indmeros fomecedores ⊂Om

¥′isas a a」guma necessidade do mercad〇・

De logo′ PerCebe-Se que aS丘nalidades sわbastante diversas:

enquanto o smples ‘′cadastro’′ busca,七わsomente′ eS rel七ar O V血culo

exIStente entre O COnSumidor e u〕n fomecedor espec範co, que reCebeu

estes dados dlretamente de seu∴COnSu皿idor cadastrado, O banco

de dados 6 criado por meio do repasse de i正or皿ac6es oriundas

de um tercelrO ente na relacao′ que ⊂Oleta os dados′ em regrfl′ COm

a anuencia do consumidor, rePaSSando-OS Para O merCado de

COIrsumO声丘m de que outras emPreSaS POSSam deles se utilizar para

direciona工Vendas ou ana止sar e melhor prever o compor七anento de

seus consun止dores.

Novamente, enfao, reSSal亡a-Se que′ Para O C6digo de Defesa

do Consumidor′ naO eXiste dis七incao entre cadastros ou banco de

dados de consu皿o. Na realidade′ O que O C6digo Prote血v。 PreV台6

que′ qualquer que seja o meio de armazenamento de i正orma雪5es de

COnSumO, deve seguir o que est毎)reVis七o nos artigos 43 e 44 do te}:tO

Iegれ

No C6digo de Defesa do Consumidor, foram tra担dos qua血O

dlreitos b云sicos para os comunndores em contato com banCOS de

dados de coIrsumO‥ (i) o巧e丘vidade′ (ii) clareza, (iii) veracidacLe… e (iv)

1ingua-gem COmPreenSivel. Devido a餌a natureza principioL6gica′

O legislador nfo buscou conceituar deta皿adamen七e os princ土工⊃ios′ O

que′ CaSO feito, iria de encontro a essa caracteristica血ndamerしtal do

C6digo de Defesa do Consum王dor. A interpretacao deveria′ ent訃o, Ser
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lii ’1　閻鰹醒離　　　　　i

feita pelos destina略rios do C6digo (corLSu皿idores e fomecedores) e

Pelos j山gadores de eventuais demandas administra丘vas ou judicialS.

Entretanto, COmO COmumen[e ocorre com a legislacao patria,

a in七erpretagao por parヒe dos f。meCedores de produtos e servicos

a⊂aba deturpando sua ap址ac5o. MultaS VeZeS′ a lei sequer e seguida,

e′ quando da an各Iise pelo Poder Judiciario′ aCaba sendo concretizada

Sem O neCeSS証io aprofmda-mento Cientffico demandado pela

ma七eria, a eXemPIo do ocorrido no julgamento do caso Scoγe・

A dlSCuSSfo judicia-l acerca da protecao dos dados pessoais

dos consumdores brasileiros acaba, na maioria das vezes, reCaindo

apena-S SObre os registros em cadastros de inadimplen七es, a forma

COmO devem ser realizados′ bem como o prazo e a comunica碕O aO

COnSlユmidor acerca de sua inscri車O,血5o aprofundando na discussac-

acerca do uso posterior de tais dados.

Como exempIo da aus台ncia de ehfrentamen七o judicial,

na-S nOtaS jurisprudenciais apresenねdas por Oliveira, e工n Seu

′’c6digo de Defesa do Cons-1midor - Anotado e ⊂omenta(fo

- Doutrina e Jurisprudencia:’, aO COmentar O ar[. 43 (2011′ P.

495-496) e tambem o seu parまgrafo primeiro (2011′ P. 500-501)′

encontram-Se aPenaS decis5es referentes as inscriG6es in〔levidas

em cadastros protetivos de cr台dito, n肴o se discutindo sc)bre o

uso dos dados cadastralS dos∴COnSumidores para- fins diversos

daquele originalmente informado, Ou meSmO SOb上e a ut土liza軍O

desses dados para fins de aprofundanento do n抑-椋i,1g

bombardeado ao consumidor com antmCios persomlizados e

intencionalmente direciona dos.

A ma土s modema dou吐ina cousumerista ja reconhece a

impor七ancia de se discutir sobre o uso dos dados pessoais d。S

COnSumidores brasileiros e os ri5COS enVOIvidos na guarda e no uso

indiscriminado desses dados por parte dos fomecedores de produtos

e serviaps・ Nesse sentido, Bessa (2002) reco工血ece o potencial ofensivo
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a hoⅢa e a Privacidade do consuユridor/cidadfo, P]・eCeitos bdsicos

da dignidade huma-na.

Desse modo′ PerCebe-Se que n着o se realizou, at6 o momento,

O neCeSS証io esforco jurisprudencia」 para defi工正′ efetivamen七e′ O

que representaria o respei[o aos preceitos廿azidos pelo artigo 43

do C6digo de Defesa do Constmido一- (transpar台ncia, Objetivida(le,

dareza e linguagem comp】“eerlSivel)一fatores essenciais para a

PrOmOC5o de uma maior prote車o do consu工正dor brasileiro no

tocante ao resguardo de seus dados pessoais.

Ponto primordial da regula車o dos bancos de dados de

COnSumO, a tranSParenCia nao foi regulamentada, nem meSmO Ol:来to

de an乱lSe judicial, de modo 〔[ue O COnSumユdor nわcol山ece c)S

COntOmOS des[e direito, ate que POntO POde exlgir dos fomecedores

a tI‘ausParenCia∴aCerCa dos dados∴CadaLStrados sobre∴Si nem∴Se C-

COIrsumldor tem o direi七o de exi8ir a e;(dusao de tai5 dados a】⊃6s o

encerramento da ativid ad e prestada.

Basta uma rapida observag肴o da- Vida di紅ia deし1m COnSum王dor

Para PerCeber a quantidade de dados pe5SOais a工quivat′eis fomecidos

dia工iamente, desde dados mais simples, COmO nOme e [elefo重le, ate

da-dos de cuユ止o personalissimo, COmO ndmeros de documen亡OS

PeSSOa王s e ate mesmo il正onnaC5es biometnCaS.

2.2 Lei do Cadastro Positivo - Lei nO 12.41q2011

Somenヒe ap6s vin[e e um ano5 desde a prom山ga串o do C6di8O

de Defesa do Consum王dor, hou‘′e Ou厨lei, nO BrasH, que hlSCOu

regula工bancos de dados que envo[¥′am relac6es de cousし】mO.

Trata-Se Cfa Lei正12.414/2011, que, nO en七an亡O,台en‘′O血pe】a

desinfoI’maCaO e, Principalmenしe, Pela falta de efe丘vidade na sua

utilizacao, COnrOrme Se 〔lemons h宅I a Segrlir.

A ret6rica midiatica ace】.Ca-　da Lei nO 12.414/2011 busca

apresenta工O Cadastro positivo cくつmO forma de garantlr uma POSic§o
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de superioridade do co丁|Sumidor peranしe as im丘tuic6es financeiras,

a-O Criar um banco de dados que seriam u皿izados paLra garaJ「tir

diminui辞o nas taxas juros para os ′’bons pagado[eS’′ quando da

Celebracao de contratos de fuanciamlentO ban⊂drios.

Essa questわfoi expIorada m exposigao de mo丘vos que

fundamentou a cria筒o da l/」edida Provis6].ia nO　518/2010

(BARRETO; MANTEGA, 2010)′　POSteriormente, COnVertida na

lei ora∴analisada・ Em seu t6pico de nlimero dois, e aPre!紀両ado

O fundamen七〇 de que a criacao dos∴Cadastros positi`′OS POderia

efetivamente resulぬr em reduc2io no risco da concess肴o de credito

aos consumidores brasileiros′工eP工eSentando um ganho n哀O ZしPenaS

Para OS COmerCiantes como para os pr6prios consumido工es.

Ainda em sua exposi辞0 de mO丘vos, em Seu亡6pic。 de n丘mero

tres, aCreSCenta-Se que a Cr主a碕O C[o cadastro seria de utilidade ainda

maio工aOS COnSumidores de baixa renda, uma VeZ que eSteS SaO, em

regra′ Vistos como宣rvestimento de al[o risco’′′ raZあpe]a qual′

em geral, SOfrem com as mais :し1tas taxas de juros. Assim, aOS ql]e

POSSuam um bom hist6l’ico de cr台dl〔o seriam concedicしas menO宣・〔:S

taxas deうuros・

Ponto decISivo pa]’a O PreSente Cしebate reside m difererlClaGaO

que se apresen七a ao se∴COmParar a重lOmenClatura m王diadca, ’’工・(∋i

do Cadastro Positivo de Credito′’, CC皿O Seu Objeto, dispost。 em

Seu arngO IO, ′’disciplina a forⅡしag肴c e cons血ta a bancos de da〔1os

COm informac6es de adimpleme]|tO’′・ Enquanto sua nomenda山東・a

midiまtica trata de ’’cadastro’’′ O Verda-deiro objeto da norma `′e一一Sa

sobre ′′banco de dados’」

Muito embora ambos os　しermos gua工dem similitude (二ntl’e

Si, naO POdem ser confundidos por sin611imos; Suas natureZaS

POdem ser丘das como sememan〔es, POr全m, aS formas de∴Seu

’’abas〔ecimento’’ e suas finalidades sao por demasiado diversas,

O que maCula gravemente a re[61ica- que Se busca da工a nO]’mai e工n
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ana血se. E esta皿POrtante diferenciacao tranSCende a prote辞o

juridica do o均eto de lei‥ O uSO dos d三一dos pessoa王s mS relap6es de

Dado′ Segundo Vic[or Drummond (2003)′ e ur皿inform∈し碕O em

Sua dimensao mais reduzlda, isolada臆/ destacada. Estara exclu土da de

todo e qualquer contexto mterpretativo que me possa atribuir algum

Valor. Quando ha contex山aliza碕0 (pri皿証ia), POde-Se COnferir a 11m

dado pessoal carac亡er主stica de rele、′an[e.

Nわdestoa desse sen七ido DaniIo Doneda (2011)′ que atirma

que ’′dado′’ seria uma infomacao em estado potencial (p】舌

formacao), e ’′informa車o′′ alude a algo alem da represen[acfo

COntida no dado (cog正車o)・ O [ipo de tratamentO que Se dar云aos

dados pode ser primordial parこしO funcionamento de um banco de

dados′ bem como atentat6rio para a inviolabilidade da vida privada

dos consumidores.

Ade皿ais′ a nOmendatura ′’Cadas tro PositlVO’’foi acompa工心ada

de uma enorme campanha-　n竜dlatica′　SemPre mduzindo o

COnSumidor a entender que′ aO fomecer seus dados para as empres2しS

mantenedoras dos bancos de dados, eSteS re且e血ia皿uma_ meThor

Situa蜜o de concess肴o de credito′ SemPre COm ter皿OS que SugCrem a

ideia de valorizagao do consumidor.

Dessa- forma-′丘ca clara a inducao do consul正dor′ aO apreSentar

uma ca皿par血a midi各丘ca diversa da- fundamenta車o legaユprevis十a

Pela lei nO 12.414/2011 Essa inducao sem含n丘ca abre can止[lho

Para a dlSCuSSfo jur壬dica∴SObre o necess証io respeito a prote師o

constitucional do co工rsum王dor.

Todavia′ a lei ora anallSada traz 21 defesa do consumidor alguns

COnCeitos que′ em COnjmtO COm a PrOteCaO ja coIrferida pelo ⊂6digo

de Defesa- do Conslmidor′ Permjte u皿aprofunda皿ento da an竜se

dos bancos de dados de i正ormac6es de coIrsumO′ Principalmen七eノ

no tocan七e a interpreta碕O do paragrafo primeiro do ja citado
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artlgO 43, ja que a Lei nO 12.414/20113 trouxe conceitua辞o para os

PrmC王pios bdsicos de protecao dos consumidores brasifeiros acerca

de informac5es armaze】1adas em bancos de dados e em cada!5trOS de

Com isso, e neCeSSdrio entende】● que∴a PrOte辞O dos dad。S

PeSSOais do consumidor, armaZemdos por fomecedores de produtos;

Ou Ser‘′1COS, Seja de caracter主sticas negati¥′aS Ou POSitivas, eS略stjei七a

aos regramentos do artigo 43 do C6digo de Defesa do Consunndor,

em co中mto com a inしerpreta辞。 dos princ王pios bdsicos∴COrしferida

Pe10S incisos do a血go 30, §2O, da Lel r'0 12.414/2011・

Merecem atencao′ tamb6m′ OS a正gos 50 e 60 da refel.ida lei′ r`OS

quais constam, reSPeCtivamcnte, dlreitos dos cadastrados e de¥′e一’eS

dos gestores de bancos de dados. O q11e Se depreende de ambos os

artigos, em Sintese, 6 o l’eSPei[o a。S di】’eitos b各sicos de transpar全n(二ia

e de informa車o, PreVistos pelo C6digo de Defesa do Consun’しid(〕r・

Contudo, aSSim como na hip6tese do artigo 3O′ Ve-Se a aP】icacわ

Pratica daqueles principios′ COm delimitac6es especificas no q11e

toca ao campo dos bancos de dados, diminuindo-Se a POSSil〕iljdade

de interpretac6es exdusIVaneIlte VOltadas para os fomecedores/

ges七ores de ba-nCOS de dados de consu皿o.

Referidos artigos p6em fim a d血′1da ressaltada no t6p]CO

anterior, aCerCa das incerlezas 〔1eixadas pe10 C6digo de Deresa do

Consun止dor no tocante aos bancos de dados, POis delerminam COmO

Se da a al七era筒o dos dados cadashados ou mesmo o cancelamenしO



desses cadastros, PasSando ao consumidor o direito de escolher ate

quando ⊂OmPartimar seus dados pessoais.

N肴o ha, POrtantO, raZaO Para desconsiderar esses preceitos da

norma especffica - Lei nO 12.414/2011 - Para utiliza辞o da nol‘ma

geral - C6digo de Defesa do Conslm了dor. Protege-Se, aSSim, a

totalidade de co工噛umidores∴eXl⊃OstOS a Cadastros, registros,丘chas

Ou bancos de dados com iIlfomra{6es de consumo e n哀o apenas c)S

bancos de dados com informacao de adimpleme】1toS PreVIStO Pela lei

emtela.

2.3 Maェco Civil da IntemeL -Lei工l O工2.965/ 2014

0 Marco Civil da htemet, ]ei ndmero 12.965 de 23 de abril de

2014, aPreSenta-Se COmO reSPOllSaヽ′e] por estabelecer principios,

garantias, direitos e deveres para o uso da互帝eme士no Brasil・

Em seu ar丘go 3O′ inciso IⅡ, ja se encontra a prote師O d。S

dados pessoals entre os prilCipios basICOS Para O uSO da Intemet no

BrasiL Entretanto, eSしe principi。 n肴o teria, inicialmente, aPlica碕0

1mediata no ordenamen[o jur主d主(二O brasileiro, uma- ‘′eZ que CareCe de

regulamen[acao por meio de lei espec壬fica・ Por essa raz孟o′ Vislunb〕・a-

Se a realiza車o de consulta p丘b址こI Para a apreSentaCaO de projelo de

lei a esse respeito

Como demonstrado alhul’eS, e imperioso entender que n5;

norma丘vas existentes - Consti山車o Federal, C6digo de Defesa do

Consumidor e Lei nO 12.414/2011 - SOmadas ao principio insculpido

no ar血go 3O, mCISO IⅡ′ do Marco Civil da Intemet, jまsao suficientes

Para garantir protecao aos dados pessoais dos consm止dol’eS

brasileiros′ uSu証ios ou n云o da Intemet, uma VeZ que a Pr6pria

existencia de bancos de dados de cor噛u]mO reClana o uso da ]htern(…t

Para- a trOCa de informac6es entre as mais di、′erSaS bases de dados′

raz肴o pela qual se verifica a interse車o das leis aqui exI)OSぬs,

resultando em efe宜¥′a PrOしecao dos dados pessoals.
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Alem da previs吾o principio16gica, a-　tutela apresel油ada

Pelo Marco Civil da Intemet 6/ de fato′ Suficiente para o正fcio do

entendimen亡o da necessdria protecao dos dndos pessoais' Prova

disso e a smples analise da Se車O II do referido dipIoma legiしl, que

traz o丘tulo ’′Da Prote辞o aos Registros′ aOS Dados Pessoais e as

Comunicac6es Priヽ′ada_S’」

Nos ardgos lO e u da Secao II, tem-Se expreSSa menC否o

a- neCeSSicfade de se presel’‘′ar, na 《二Oleta de cねdos pessoais, a

intimidade, a Vida pn、′ada′ a hom・a∴e a imagem dos∴t-Su料ios/

COnSumidores de Intemet no Brasil, alem de pre`′er O leSPeito a

inti工ridade por meio da plOteCaO do;∴ hdos pessoais, Va址しando-

Se, aSSim, a teSe traCada∴em Capi山os anteriores, qual seja, a do

reco宣止ecimento dos dados pes$Oais como par〔e da- in血midade do

cidadao brasileiro.

Destaca-Se′ ainda, que′ em∴CO巧untO COm O entendimento ja

esposado no tocante ao C6digo de Defesa do Consum王dor e da Lei n{)

12.414/2011, O I¥瓜rco Civil血Inteme[ apresenta, tamb6m, O 】’esPeito

aos princ主pios consumeristas cしa transparencia e da info】’m種率io.

Encontram-Se eStaS rererenCias rlO ar丘go 70′ em eSPeCial, nOS incis。S

VII′ VⅡI,工X e X, 1|OS quais se percebe田m aprofundamento rla

tutela da prote辞o dos dados pessoais do usu証io/⊂OIrsuI正〔lor da

htemet′ naO ha-Vendo raz肴o pa一’a naO Se alargar esse enterldimento

Para qualquer outro tipo de banco de dados, COmO anteriormen七e

ressaltado.

Nos incisos ].eferidos′ PelCebem-5e O reSPeito a丘nalidそしde dos;

dados capturados e a impossibihidade de repassa-los para terceirc)5i

Sem a臆eXPreSSa anu台nCia do consumidoて, alem da previsao expressa

de exclus哀o dos dados pol‘ SOlicitac杏o deste (LIMA, 2015)・

Os preceltOS do a工厄go 70 d。 MElrCO CivH, aCima destacados,

demonstram, tambem, a PreOCu])a師O do legislador com o uso

dos dados pessoalS COmO ferramenねs para a personallZaCaO do
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′朋l’塩fug (OLⅣEIRA, 2014), a Serem aplicadas contra os pr6pri。S

COnSumldores que tiverem seししS dados cous山tados, COle十ados∴e

interpreta dos.

Bitelli (2014) tamb6m l’eCOnhece a necessidade de um I’egime

de protecao unificado dos dados do cldadわbrasileiro, COm O que

Ora Se COnCOrda, POis nao mais exiglna um eSforap cien亡ifico paLra O

COnVenCimento da existencia des〔e deveI’′ inclusive, COmO g狙mtia

funcfamental do cicfad肴o brasile止o. Observa-Se, nO entantO, que,

Para aquele autor, al SO]ucao encc皿LT’ada 6 ouしorgar ao Maェco CiviI da

Intemet a responsabHidade por ta] protecao.

Referido entendlmentO refor申o a血al estado de desccIne>名O

enfrentado pelo direito brasileiro′ inc山sive, em Seu Vies ⊂iellt脆くこく〕,

que se demonstra incapaz de a」血ular normas com espectro mし由o

pr6ximo de ap址acao para um血n novo, maS POSSivel de se en[ende}.

COm base nos pr皿c主plOS gel●ais destas rしOl‘maS.

Relembre-Se que a PrOte《三aO COnS正tucional do coIISumido]’

e integral′　garantia fundamerしtal do cidad肴o b]’aSilell’O. No

mesmo camir血o e a con⊂eihlagaO dada pelo C6digo de Def《3Sa 'fo

Consumidor para o termo ’’co丁、Sum上c[or’′, de modo que qualque】・

Cidadao brasileiro que se utilize de produ亡os ou servicos que

estejam regidos por uma das l(二is a-qui tratadas ha|′era de ser′ de

fato, COrrsumidor, raZ肴o pela qual estara tamb色m sujeltO a PrOしeC言o

COnStitucional da inciso XXX丁工, d。 ar丘go 50 da Cons丘tui碕O Federal

Cumpre′　ainda′　destacar que, POr∴Se tl’ata工　de uma lei

ex吐emamente nova - COn七ando com pouco mais de um ano desde a

Sua Publica{aO e Slla POSヒerio]’en吐ada em vigor, OCOrrida cm 24 de

Junho de 2014喜′ ainda n豆O Se VCI.ificam discuss6es aprofundadas1

4　Å guisa de exempIo, analisando a l)鶴Se de dado5 da∴editor Revisfa do# Tril,1J-

na王s, reSPOnS云vel por edital’Peri6dicos de∴alto impacto nos mais di、′erSOS rか

mos do DireltO, enCO面am-Se aPe[laS quatrO ar寄gos (B】TEしLL 2014; LIMA, 2015;

MADAしENA, 2014; OLⅣE岨A, 2014) que busca¥′am analisar 。 nOVel legislacfb,

Send0 que, em Sua m@ioria, teCem COme油症os gerais sobre a lei, POuCO aPrOf皿-

dando 11a queStf心especifea da pro函蚤o dos dados pessoais.
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acerca das inovac5es trazidas por este dipIoma legislativo, ne】n

mesmo de sua repercussao em 。utraS dreas do co工心ecime〕ltO q11e

nao apenas em relac肴O a- queS十6es ligadas ao uso ch Intemet no

Brasil, Sendo necess盃io interpretar os preceitos de for皿a- eXtenSiv〔しe

inter止ga-da com outras disciplinas.

Ante a sua臆Pluralidade de con⊂eitos e interligaGaO temati(こa,

PerCebe-Se, neSteS breves par呑graJos, a inヒerligacao entre o

texto ⊂OnStitucional, O C6digo de Defesa do Consumido]’, a Lei

do Cadastro Positivo de Cr6dito e 。 Marco Civil da Intemeしrla

qual, Partmdo-Se da premissa 】nalOr, da protecao constltuCIOrしal

do consum王dor e da in亡ilnidade do cidad呑o bl‘aSileil’O, POde-

Se traCar a eXIStenCia de uma protecao fundanental dos dados

PeSSOais・

2.4 Autodetermina辞o Infor〕na互va na臆S Rela!5es de Consum〔)

O conceito de autodetermi11aCaO informativa ou informacional

foi talhado, Pela primeira vez, POr meio do Tribunal Constitucional

alem衰o, aO deliberaェ′　em 19S3, aCel.Ca da constinlCionalidade da

Chamada ’’Lei do Censo’’(CUNエ[A E CRUZ; SOUSA, 2014).

Referida lei′ quando aprova〔ね, imp6s ao cidad都⊃ alemao a

Obrigatoriedade de prestacao de uma sdrie de informac6es pessoa-is

Sem a devlda garantia do respeilo a finalidade da cole[a in誼alし(cer`SO

da populacao alem各) e nem meSmO fl ga-ran丘a de anonimato dos

ParticIPanteS do censo (NAVARRO, 2012).

Ao ana止sar a constituciomlidade da lei′　aquele　血buna工

acabou por consider㌻la inconstitucional com base na interprefac§o

de preceitos fundamenfais cfa Consti山i車o Alem哀que garantem ao

Cidad呑o alem肴o o livre desem′OIvimento de sua personalidade・

Foi, entaO, de丘hido que exis轟a, nO Esねdo Alem畜o, ’′um ′’direito

a autodetermina碕O iIlrOrmativa了(i所)1“11Z証o,7祝e seibs亡estinm‘’略),

que consistia no direito de um indiv子duo contr。la〕’a Obten碕0, a
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dtularidade, O tratameTltO e a trausmiss吾o de da臆dos relativos a sua

PeSSOa・′’(DONEDA, 2011′ 「⊃・ 95).

O conceito cfa autodeしerminacao informativa repercu古u po]‘

todo o continente europeu′　eC。andO nO teXtO COn東山Ciona丁　de

divel’SOS Paises daquele continen亡e. Em 2000, a Car[a dos Direi[os

Fundamentais da Unifo Europela COnSagrOu, em Seu ardg。 80, a

autodetermin叩fb informativa como uma garanha fundamental do

Cidad5o europeu, SOb forte inHu&|Cia da decis吾c a]ema sup]’aCitada

(NAVARRO′ 2012)・

O texto consti七ucional brasileiro de 1988 n詠)吐OuXe O COnCeito

de autodeterminacfo informativa expresso em seu corp〇・ Nele nfo

Se Verifica men碕O a PrOte碕O dos dados pessoais do cidadao, quando

Cfa sua coleta, de seu processamento′ da catalogacao nem mesmo

da consulta desses dados. No entanto, defende-Se, aSSim como

Navarro (2012), que a Simples∴auSenCia de positivagao n証) implica

inexis七encia臆do direi[o.

A diferenやentre os entendimentos esposados nes七e trabalho e

O aPreSen七ado pela au亡Ora SuPraCitada refere-Se aO fundamen[o q11e

Permite entender a existencin deste direito.

Para Navarro (2012)′　a eXistencia do direito deco工工e de

uma interpretacao do artigo lO da Constituicao, Principio da

dlgridade da pessoa humana, em COlljunto co皿o ‘’princ王pio do

li‘γre desenvoIvimento da personalidnde, enCOntrado no artigo

22 da Declara碕O Uni‘′erSal dos Direi[os do Homem, PrOClanada

Pela Assemblela Geral das Nac6es U正das em dezembro de 1948’′

(NAVARRO, 2012 n.p.)

Assim, a autOdetel’mina車o infor】nati‘′a eXiste no BrasiL po一●6m,

COm fundamento di、′erS〇・ Conl-O aPOn七ado por Carvalho 〈2003),

entendendo-Se a P]’OteCaO COnS頂uCional do consumidor como d iでeito

fundamental pre‘′isto no inciso XXXII do a正go 50 da Co工1JStituicao de

1988, efeti‘′ada pe丁o C6digo de Defesa do Consumidor, que P⊥eV台,
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entre diversas ou亡ras garantias, O Principio das trausparencias nas

relag5es de consumo′ a Criac肴o dos ’′consuI正dores eq田Parados′′5

e a regulamen七a碕O dos bancos de dados, PreVista no ar丘go

43, Sわ　su丘cientes para de[e】一皿inar os con[omos juridicos da

au [odeterminaq5o info rma ti¥′a.

Se existe o dever de iIrformar o consu工lrido工　acerca cしe sua

iuscric§o ou de seu registro em qualquer banco de dados,鴫a por

nodiicacao previa em casa de rc!gistros negativos, Seja l〕OI. meio do

COnSen血nento infol.mado‘ nOS CaSOS POSi正vos; Se existe′ tan正e叫

Para O COnSu工正dor, a P。SS主bilidade de buscar esdarecimentos acerca

desses dados, de questionar eventuais equivocos ou mesmo de

SOlicifar modi丘cac6es nos dados′ nfo se concebe outro nome que rlfo

O da autodeヒerminac着o informativa.

Alem disso, 1embrando-Se do nascimento do Direito do

Consumidor no c61ebre discurso proferido por Kemedy (1962),

’’collS肋erf声7y d昨証io7高祖五重lIe “s f'/r′, nfo se imagina a exis晦ncia de

um banco de dados de i正ormac6es pessoais no qual os cadastradc)S

n哀o possam ser considerados colしSumidores para fins de aplica辞o do

C6dlgO Protetivo dos Consumidores.

Demonstrada a臆eXistencia da au[ode七erminacao informativa no

diJ‘eltO brasileiro′ reSta, en[fo′ e;くigir o efe丘‘′O reSPeito aos pr(:Ceiro5;

fundamentais′ de modo a ga]笥∩血ao titulal‘ das i正onm(;5es o

Seu COntrOle′ de丘nindo os lmites temporais e materiais de uso

destes dados (CARVALHO, 2003; CUNHA E CRUZ; SOUSA, 20二し4;

DONEDA, 2006, 2011; NAVARRO, 2012).

Dessa forma, e neCeSS紅io garantir aos colrsumidores brasi獲eirc)S

置e, POr COnSequenCia 16gica, a todos os cidadfos brasileiros - Pleno

5　Pessoas que, mt寅o embora南o tenhml adqulrido u皿determinado produ[o ou

Se丁Viap, tOmam-Se V上timaS deし,m eVenrO Cfanoso ou mesmo das pr細cas c。mer-

Ciais ado由das pelos fo「ileCe〔【ores desIcs, e O CaSO dos brasilelrC〉S que, meS】|10

Sem ter COnh証ado com de〔ermimdas emP]eSaS, tem SeuS dados cadastrados e

ana丁isados
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COI心ecimento da destinacao de seus dados′ de modo a respei七ar

tambem preceitos bdsicos do C6digo de Defesa do Consumdor,

em especiaユ, O da transparenci楓, um3しVeZ que, em multOS∴CaSOS,

esses consumidores s和induzi(fos a co皿parti]har dados pessoaJs

Para deteminada finalidade′　maS‘ POSteriormente′　POr meio

de parcerias para troca de daくまos entre fomecedores′ tais dnd。$

s肴o compartilhados com terceiros estrar血os a relacfo inlClal de

COmPartilhamento de cfados mantida pelo consl⊥midor e utilizados

para fins ⊂OmPletamente diversos dos originajs.

0utro pon[o de atencao para a autode七ermina辞o informadva

recai sobre os　′’dados sens工、′eis’’6′　umaL VeZ que eSteS POdem

represen七ar um risco ainda maior para os consumidores quando

COmPartilhados sem sua autorizacao′　POis podem servi]. COmO

mo丘vacao para tratamento diferenciado.

亘de se destaca-r que tais dndos, COmO Ja definjdo pelo Lei nO.

12・414/2011, naO Sfo pass主veis de arquivamento, COnforme p]“eVis†o

no inciso II do paragrafo 3O do ar丘go 30 da referida lei, e, COmo ja

defendido anterio」・men七e, devem-Se utilizar os conceitos na norma

especffica (Lei IP・ 12・414/2011) para a norma geral de bancos de

dados (C6digo de Defesa do Consu]正dor)・

Ap工ofundzLSe a dlSCuSSaO SObre o uso dos dados∴Se工IJS主、′eis

ao se tratar de quest5es como o uso indevido da cha皿eda ’′Lei do

Cadastro Positivo de Credito′′ e, de forma mais pratica, (‥(〕mO a

u血iza辞o de sistemas de analise de risco para a concess肴o de credito

- COmO O Sistema Scoγe.

Em ambos os casos′ reSta Claro como o compartilha皿(∋n亡o de

informac6es′ aparen〔emente benefico para o coIrsumidor, Serve Para

a cria亭O de hist6ri⊂O de credito ou mesmo de uma boa noぬ, O que

6　Para Car、,a皿o (2003) os dado5 SenSf¥′e丁S S和aquelesノ’que dizem l’eSPeito a esfera

血血na do individuo, COmO OS SeuS PenSamentoS, aS∴SuaS OPin15es pol誼cas, a

Sua Situasao econ6mlCa, a Sua raqa, a Sua religiわ, a Sua Vida conjugaユe sexual, e

OutraS COndic6es que impol’tam aPel「aS aO individuo’∴
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i　　　　　○　○暮“翻離“i

鵜喜喜喜喜

POde se transformar em verdadeira senten印contra o indiv王dLし0,

POis′ mlユnidos com i正ormac6es precisas sobre seus habilos de

COnSumO′ OS fomecedores de produtos e servicos podem, incしl-1Sive,

1ista-lo como consu]正dor ’’inde坤ado’’pal a determina-das ofer亡as

Com relacao ao proje〔o de lei que versa sobre a prote車O dos

Cfados pessoais, PL nO 4060/2012, aPreSenta, em Seu ardgo 15, O

COnCeito de autodetermina師o informa丘va, O que, POrem′ e feito sem

maiores esdarecimen[os acerca de ⊂O皿O [al direito serまexercido ou

de eventuais sanc6es pelo seu desrespeito por parte dos gestores dos

bancos de dados.

Ate o momento, PerCebe-錐　que′　da mesma for皿a como

apresentado pela ’’Lel do Cadas血o Positivo de Credito’′ e tambem

Segutdo pelo Superior Tribunal (1e Jusdca, aO julgar o caso Scoγe, n肴o

Se enCOntra, neS七a nOVa iniciativa legislativa, O neCeSS紅io respeitc膏

PerSOnalidade do cidadわ/consurnidor brasileiro, Pelo que est負fol.a

de qualquer sintonia com sua protecao.

Com o projeto da lei dc p工ote(二fo dos cfados pessoaしs dos;

brasileiros, tem-Se, mais uma ¥′eZ′ a C】.iacao de um ins吐uto jししridico

dissonante da ‘′On[ade da popLlla碕O brasileiI’a, ⊂Tjo maior o丁?jetlVO

acaba por se工reforcar o poder hegem6nico de grandes corporac6∈!S

em claro ataque a-O Esヒado de Direito (ALVES, 2002, 2011; GRAてJ,

1991; VIEIRA′ 2007a), alem de reforcar a ′’coisificac5o’’dos cidad盃OS/

COnSuI正dores brasi工eiros (BAUMAN, 2008), COnfo工me se verまa

SeguⅡ・

3. O INDIV主DUO COMO PRODUTO

Como contmuidade do t6pico ante重●ior, PaSSErSe a an紅ise da

’’coisificacao’’do consumidor′ Ou Sua tranSformacao em mercad。ria

no mundo co工ISumista- (BÅUMAN, 2OOS)′ em eSPeCial′ ]JOr meio da

amallSe da ‘′Lei do Cadastro PositlヽγO de Credito’′ e do Sistema Scoγe

e de sua desconex畜o com a protecao consti山cional do consun’しidor,
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demoustrando que tanto a lei quan[o o Sis[ema Sco7“e, aO COntririo do

esperado pela popul叩fo brasileira, nfro representam um incrementO

na referida protecao′　SerVindo sim como ferramentas pa〕・a a

t|’a|l.Sformacao de colrsum王dores em mercadorias.

Sobre a ‘′Lei do Cadastro Posi丘vo de Credi[o’’′ n哀o se que誼ona,

no presente estudo, a 、′alidade iur王dica da Lei nO 12.414/201らhaja

Vista ser e皿anada de 6r ac compet(三11te′ PrOmulgada′ PU皿cada

e, POSteriormen亡e, regr]1amentada, enCOntrando apIica申o no

OrdenaLmentO jur王dlCO b]’aSileiro, tantO que ja se ¥′eri丘ca a cria軍o dc)S

bancos de dados la prev土sしOS.

Todavia′ ado亡a-Se a COnCeP車O de Luis Roberto Barroso (20二L3,

P. 65) sobre eficada social, Ou efetividaLde, Para quem ‘′e慮cada social

e a concretizacao do comando normativo′ a Sua forca ope]‘ativa no

mundo dos fatos’’.

Ou seja, aO a-Valiar a e丘catia social′ Ou efe丘vidade′ da Lei nO

12・414/2011′ PerCebe-Se O distan《こiamen[o existente entre os pr(…Ceitos

normativos, O Principio da proヒeぐわconsti山cional do consuIr止d〔}l’

e o co工止ecimento efetivo cla popula埼O SObre a Lei 〔1o Cadastro

Positivo de Credito, bem como sobre sua utilidade.

Nao se pode aceitar que uma- 1ei apresente tfmlmho

distanciamento social Tra臆ta-Se′　em l.ealidade′　de uma lei cl.iada

Sem a neCeSSdria fundamentacao sociaしbaseando-Se, taO SO】nenヒe,

em poderes econ6micos superiores, que buscam um malor ccm吐O事e

SObre a populacao consumidora.

Registre-Se Herrel’a FIores (2009), aO descrever a necess王dacしe de

Se en七ender o direi亡o como um pr。duto cultmal da sociedade em que

es亡各iuserido. Nessa linha, COnStata-Se O descompasso entre o direilo

PreSSuPOStO Pela臆Socledade e o direito pos亡o pelo Estado.

Para tanto, u皿izam-Se aS Palavras de Eros Roberto Grau(1991),

ao delinear o descompasso antel’10rmente aPOntado, aSSiIn

definindo: ’’Legi血no ser各o Direito posto que consubslancie forma
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de desenvol‘′imento das forcas sociais produtivas声1egitino, aquele

que consubstancie entrave 210 Seu desenvol、′imento’’・ O direito posto

(Lei do Cadastro Poslti‘′O de C]’全dito) e ileg子timo′ POis em nada

representa o direito pressuposto (produto cultural) ・

Na reaHdade′ a ilegi血nidade do direltO POStO 6 consubstanciad a

ao I.e¥′elar-Se COmO Verdadei】-O entraVe aO desen¥′OIvimento c工editic]O

da popula辞o brasileil.a′ Visto c[ue rePreSenta mais u正しa forma de

classifica車o e estratificac5o da socie〔ねde. E, Para que haja um

‘′pleno′′ poderlO Credi虹io′ 6 necess名rio que se conceda acesso a

[oda sua vida de consumo econC)】二mCO, de modo a n呑o pairar c血vida

quanto a seglJranCa da concess否o de credito aquele cldadfo.

Em contrapa誼da′ O dlreito pressuposto pela sociedade EしIinha-

Se nO Sen丘do de ques丘onar a atual forma do mercado de corlSlしm《〕,

Seg臆undo a qual′ eln nOme de um:l SuP《⊃Sta iuseguranやdo merca〔io′

apresen七am-Se taXaS de j山os∴Cada ‘′eZ maiores′　enVOIve】l〔1o o

Cidadao brasileiro numa verdad壷a ′′espiral de cr台dito e ju]‘OS’′, Cujo

fim somente se vislumbra com seu sul⊃erendividamento, PadeceIldo

POr COmPleto ante os deleites do poder econ6mico dominarしte, que

PaSSa a definir o destino desse ddacほo.

Percebe-Se que, da forma posta, O direito nao busca res[a上)elecer

a lgualdade entre as partes envol¥′idas nas negocia写6es de cr6dito, ja

tao severamente abaladas antc a dlS⊂reP含ncia econ6mica e>dst:ente.

0 Estado fomenta′ COm isso′ O desenvoIvimento da desigr臆aldade

enquanto fator primordial do Es比do de Direito, u副izando a lei para

garan血o desequilibrio.

Garantindo-Se a desigualdade′ PermaneCe a POSSibilidade de

dom王nio social pelos gl’uPOS POl紀cos, que SaO′ em血tima an孔ise,

dominados por grupos de grande poder econ6m王co. O Es†ado de

Direito passa, entfo, a Servir de fer〕-amenta para a- COnCretizasao das

necessida-des dos grupos de poder′ traVeS厄ndo a vontade por 」ei,

tentando mostra-la como algo necess紅io a populacao.
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Complementando a totaユaしISenCla de subsidio fatico e de juizo

vaユorativo da Sociedade, O Estado Brasileiro, CO工rsOante eusina Ala61・

Caffe Al、′eS (2002′ 2011), reforco⊥ra funcao ideo16gica do Direiro na

Sociedade Modema-′ na qual′ POr meio das ferramentas propostcしS

pelo pr6prio Esta-do de Direi[o′　PrOmO‘′e-Se a desigr]aldade′

apelando-Se′ justamente, Para uma ig丁laldade fomal na criacao do

D止ei亡o

Nesse mesmo sen融o, Ba「Jman (2008, P. 15-16) reco工止ece a

induencia do poder econ6mico nas decis6es do Estado de Direito′

que trabalha para manter a condnuidade da desigualdade existe重しte

entre os poderes sociais e econ6micos.

Ainda co正orme AIves (20]1), PerCebe-Se que O direito po如

(Lei do Cadastro Posidvo de C】iedito) foi proposto por um podel’

assepdco nos lim王tes estabe工ecidos pe]o sistema noI.mativo raL(‥ional-

formal′ de foI‘ma∴a defender urm suposta e丘catiE‘∴SOCial do direito

POStO, uma VeZ que foi este c∫iado por meio dos represenね111es

eleitos nos moldes do Estado de Dil’eilo - rePl’eSentanしes das fo]’ぐaS

SOCiais que′ efe丘‘′amente, mOStram-Se desconsideradas quando da

POSitivacao do direito em aJriIise.

A Lei do CadastlO Positivo de Credito′　eStabelecida∴nO

hi¥′el hegem6mco do Estado, demonstra o seu ine正caz resll】tado,

OPeraCionalizando o sistema de mercado e a possibilidade da

exp10ragaO eCOn6I正ca′ mantellCしo essa operacionalizacao revestida

SOb um man[o de legalidade furしdacfa e皿ur皿racionalidade ∈!Statal,

inerente a pr6pria condic否o do Estado de Direito′ Sendo capaz de

explicar e justificar toda a realida〔丁e do direltO (ALVES, 2011, 1). 27).

Ademais, Submergem, 110 P1ano das aparen⊂ias′ aS ]’elac6es

econ6m王co-SOCiais an七ag6正cas, ]’efol’印ndo a desigualdade fatica

e econ6mica j各existente, PreCisamellte, nO Sen丘do de man胎-1as

e de reproduzi-1as po】● meio de a⊂eSSO aOS dados pessoais dc)S

consuI正d ores.
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Desse modo′ aprOfunda-Se O CO血leCimento dos fomecedores acer-

ca de seus consumidores, nわs6 como meio de oferecer outros produ七os

e serviaps que possam se ′′encaixar′′ no pe血de ⊂OllSumO apreSenta。o′

como tamb6m de efetiva〇・ e de poしencializa工a trausfomapao dos coI頂l-

midores em mercadorias dos fomecedol・eS, haja vista que, m atual so-

ciedade de conslユmidores, e neCeSS缶io toma工-Se uma merCadorねdese-

javel, POis, SOmente des七a foma, Se】肴O abertas novas possibilidadcs d.e

consumo′ materia pri皿。rdial para a ¥′ida nesta sociedade.

Assm, fica daro o movimenlo econ6mico que ¥′e111 Se

desenhando Il.O Sentldo de′ Ca(la ¥′eZ mais, Orientar o mel’Cado

a domina工∴ todas as informac6e5　dos consumdores brasilei]OS,

utilizando como fundamento皿しSuPOStO POder a-SSePtlCO do Estado,

que nge nos lim王tes de suas∴COmPetenCias legisla丘vas′ SemPre

Se baseando em mo‘′imentos 《lue POSSam garan血uma∴SuPOSta

igualdade de tratamen[o leg工sla亡i¥′O.

Quando analisado de fo工’ma POntual e compartimenta止zada,

apenas do ponto de vista∴da∴cons五山Ciona止dade de uma

determinada lel′ Ou de sししa∴adequac§o ao tema prop。StO em Seu

PrOjeto′ POr eXemPIo, ⊂lebくa-Se de atentar pa-ra OS reais inter(≡SSeS

envo工vidos no tema e em SしIaS POSSh′eis repercuss5es em outras紅eas

do coIlhecirnento.

4. O DIÅLOGO FILOS6FICO _ OS CADASTROS DE CONSUMI_

DORES COMO O PANOpTIC0 POs心/IODERNO

A conceituacao do Pan61〕虹o　6　apresentada por Je}.emう′

Bentham numa s台rie de carしas∴enViadas da Rtissia　-　Onde se

encontra¥′a O autO】∵ ]lO anO de 1787 - Para um an竜go na hgla亡erra-,

1ogo ap6s o autor tomar conhecimento sobre os planos para a

COnStru車O de um 'l-OVO PreS主dio mquele pais.

0 principio basico do Pan6ptico e apresentar uma proposl二a

arquitet6正ca para quaユquer丘po de estabelecimento onde e;くjsta a
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ne⊂eSSidade de manしer-Se ‘′igilincia cor厨ante sobre qualquer中o de

PeSSOa・

Importa destacar que′ mui[。 embora ter心a sido primeiramente

apresentada para uso numa casa peni亡enci紅ia e que suas mals

comuns aplicac5es sejam nesヒe meSmO丘po de estabelecimento,

o pr6prlO autOr j呑　previa o uso deste conceito em qualquer

estabeleclmentO ’′no qual pessoas de qualquer tipo necessitem ser

mantidas sob inspe辞o; [ - ] pris5es, CaSa-S Para POb]‘eS, Lazaretos,

casas de inddstria′　manulaturas′　hospitais, CaSas de trabalho,

hosp工cIOS′ e eSCOlas′’(BENTHAh′[鉦lZ., 2008, P. 15).

O Pan6ptico pem正e uma consねnte sensacao de vigiしancia′

Sem que OS Vigiados te】心am efc正vamen[e co重心ecimento sob]’e Se a

Vigilinda existe ou nfo naquelc mom…n七〇 eSPeCifico. Essa se】1-SaC5o

OCOrre em raZaO da dlStribuicao arqui亡et6nica proposぬpor Bentha工n

(2008), na qual os vigiados seriam dispostos de foma circlエIar, aC'

redor de um ponto principal de obser‘′agaO, a Partir do 〔lual, PO】・

meio de persianas, Seriam vigiados, Sem, COntudo, terem CerteZa

SObre qual local es七aria senc[o v専ado em determinado momen七o, em

raz呑o da utilizacao de efei亡OS de luz,.

A proposta de Bentham tamb6m 6 calPaZ de∴reduzir os cusしOS

COm a V王gilancia, aO neCeSSita工de∴apenaS um Vigilante para um

grande cfrculo de vig工ados, uma ¥′eZ que, POr COnta da incerteza

Criada′ OS Pr6prios vigiados passam a criar, em Seu inte】.i。1‘′ a

COus ante SenS叩肴o de vigilancia, em raZ哀o do que apresentam o

COmPOrtamento eSPerado pela i~1Sdtuic§o. ’′Tratava-Se de lnn nOVO

modo de garan血o poder da men亡e sobre a mente’’(BENTHA工¥・l ef

al・, 2008, P・ 17)・

Ja no s台culo XX, a eStrし1山ra proposta por Benthanl foi

analisa-da por Foucaul[ como a melhol’ferramenta para rep賀“eSen七2し]‘

a sociedade de corltrOle ao ’′induzir no detento um es[ado consciente

e permanente de visib亜dade que assegura o funciomme上しtO

33



‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「

`　　"

・・　　・ :

antomatco do poder’′ (FOUCAULT, 1999′ P. 166), Principalmenl‥e

com o advento das no¥′aS teCnOI。gias de monltOramento.

Avancando no estudo da sodedade de controle′ tem-Se

o trabalho apresen[ado por Tdlio Viama‘ que′ ain。a [omando

por base os principios tracados por Bentham e seu Pan6ptico′

apresenta fomas de como as novas tecnologias passam a

disciplinar a sociedade sem a 」1eCeSSldade de uma ime〔ha七a

puni辞o. O ’′vigiar e punir’′ foi subs血uido por um novo中yo de

sociedade, marCada pelo ′′mo⊥litorar′ reglStrar e reCOnhecer′’・

′’(VIANNA′ 2006, P. 54).

Na p6s-mOder正dade′ enfim′ OS ’’anormais’′ nfo mais precisaユn

ser pur止dos por meio de sanc6es′ bastando ’’registrar e reconhecer o

′anormal′ para filtrえー1o da sociedade dos ’normalS’′’(VTANNA, 2OO6,

P. 55), eXClumdo-O natしげalmcn[e da∴SOCiedade ′′pししra’’喜0中tivo

primordial das sociedades p6s-m。dem租S (BAUMAN, 1998).

CONS工DERACC)ES FINA工S

N肴o se pode entende一● O direit。 COmO u皿a mat6ria isolada

n田m mundo do ′′deve]‘ Ser’’, que naC) Se COmunica com as dem:]iE;

rea止dades enfrenぬdas pe]a poエコulacao. Vive-Se numa era de

interconex呑o, de mu皿plas fonles de conhecimento interliga〔1as,

que fogem as tradicionajs pa]士ic6es dogm細cas, tihicas outrora

estudadas.

Em razao disso, neCeSSdrio observar o fen6meno legis]ativo

de forma mais ampla e tambem interconectada, a luz de todo o

co重「hecimento te6I.ico cr主tico a臆Cumu] ado.

毛devido trazer ao dialogo sobre a- defesa 。o consumid。l・

OS COnCeitos traぐados, POr eXemPIo, Pela Teoria Cr工tica dos:

DireltOS Humanos, de modo a臆】’eCOnhece工a amp止a軍O dos direitos

fundamentais com base no pr6prio desenvol、′imento culfural e

Cr主虹o, n肴o se li|正fando a aguarda工O regular processo legislaしi`′。.
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A espera pela leg誼ma碕O POlitica da protegao do cousumid。].

pode acabar por penaliあ-1o′ l.eVelando′　aO inves da efetiva

ampliacao desta pro[e碕O′ u皿a limitacao dessa garantia‘ em fun辞o

do poderio econ6mico exercido po]’gt’uPOS de domina碕O SObre os

POderes estatais cons虹uidos.

PI.emente Se faz∴SuPerar O fraco discurso de ausencia de

legisla辞o que regule os bancos de dados no Brasil′ POis basfa que

seja feita a interpretacao sistematca da legislac§o infracons丘血Cio]1al′

corfome demonstrado por meio da interconexfo entre o C6digo

de Defesa臆do CorlSumidor′ a Lei do Cadastro Posihvo de C高e〔柾o e

o Marco CIVil da htemet, ‘′is亡。 Ser O Ordenamento juri〔lico um.a

un王dade.

0　dialogo de fon[es cienti丘cas proposto pela doutrina

consumerista 6 uma ferramenta essencial para o enfrentam(三ntO de

ques亡6es no‘′aS CO重nO a aqui proposta- Necessario, ainda, aP】’eSentar

um vids血os6fico sob工e a intetse辞o de leis′ POis′ aO Se autOriza量. a

Cria9aO de cadastros de bons pagadores - e aPrOfur'dando-Se a

argumentacao com a situaf§O dos sco’.CS de credito - na realidade′ OS

individuos estao sendo apl’isionzしdos aos meios apresentados pe]cぽ

Pr6prios fomecedores de produtos e sen′iaps.

Em outras palavl●aS, a rOrma de co工|S⊥血O imposta pela

existencia de ′’cada-StrOS POSitivos’′ ou de noねs para conces露o de

Credito acaba por apr壬sionar os co11Smhidores,子orcando-OS∴a Se

enquadrarem em deteminado pad量’fo de comportamento, O que

reforca o controle pela exclus和, eXerCido pelos fomecedores so母e

租queles.

Desta forma, ha que se observar que legislac6es que,

aparentemen亡e′ aPenaS reg_u臆lariam casos especificos, Criam ca minho

Para SeVeraS Violac6es de dados pessoais de todos os consunlidol・eS

brasileiros′ COm efeito′ a t誼⊥]o de mat色ia especifica (Criaぐ畜O de

bancos de dados de his七6rico positivo de credito), Sem que亡enha工n
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sequer discutido ]丁Ormativas gerais para o assunto (prote碕O d。S

dados pessoais)′ Ou meSmO Sequer aPrOfundado o entel↑dime~lto

sobre o assunto a ser regl」lado (dados pessoais∴enquar⊥tO

desdobramento ou mesmo pa]‘te integrante da intimidade, Vida

privada e personalidade)・

Refo工や-Se′ … inda′ Para Pel.r‘1itir a regulap京O alhures defendida′

a necessidade de aprofundamento a∴reSPeito do conceito da

autodeterminacao iIrforma血va, gara-nddo pelo C6digo de Defesa- do

Consumidor, COmO demonstradcりPara, desta forma, POder efe百var a

PrOteCaO dos dados pessoais dos consulnidores brasileiros.

Assim′ Sem Preしender exauェir o presente te皿a′ registra-Se aqui

O POSicionamento cr紀co acerca do uso dos ’′bancos de dados’’sob]’e

O COnSumO′ destacando-Se O ril;CO que POdem representa工])ara O

desenvoIvimen七o do indiv主duo e ha pr6pna SOCiedade brasilei.ra,

exempIficado pela perda de su…しS Par丘cularidades sociais e por sLla

COnSequente [ransformacao em `′erdadeiro ’’modelo de com;umO’’

Para grandes corporacc)eS muI血acionais.
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