
PARECER JURIDICO:

VALIDADE JUR[DICA DA CERTIFICACAO DE  DOCUMENTOS E ASSINATURA DE

CONTRA:TOS AIIRANES D^ DAUTIN BLOCKCHAIN CO.

1.   Consulta.

®

®

Consulta-me  a  Dautin  Blockchain  Co.,  acerca  da  Validade  Juridica  da

sua Ferramenta de Autenticagao Digital e Assinatura de Documentos utilizando a rede

Blockchain.   Os   questionamentos   se   concentram,   principalmente,   em   relaeao   a

legislaeao aplicavel ao caso;  sua compatibilidade com  a constituieao,  seus principios

e normas,  bern como com os textos infraconstitucionais e as decis6es dos Tribunais

brasileiros que lhe impactam.

Narra  que  o  software  desenvolvido  pela  empresa  tern  o  objetivo  de

registrar e validar documentos, de forma segura, agil e desburocratizada, promovendo

o  seu  armazenamento  na  rede  blockchain,  tornando-o  imune  a  alterae6es  no  seu

conteudo ou registro, independentemente do prazo decorrido.

Alega   que   a   rede   blockchain   vein  se   difundindo   no   mundo   digital,

atraindo  o  interesse  de  empresas  que,  em  razao  dos  seus  neg6cios,  demandam

investimentos  na  area  de  seguranga,  tais  como  bancos  e  a  pr6pria  administraeao

pdblica.

Aduz  que  em  razao  das  atividades  desempenhadas,  bern  como  sua

possi'vel interferencia em fung6es hoje desempenhadas pelo Estado e reguladas por

ele,   vein  sofrendo   questionamentos  e  contestac6es,   provenientes   sobretudo  de

pessoas ligadas aos servigos cartorarios,  que alegam que  a  Dautin  esta  usurpando

sua  competencia  e  prestando  urn  service  sem  validade jurfdica  reconhecida.  Neste

sentido, proferem os seguintes questionamentos:

a)         A  atividade  de  registo,  guarda  e  assinatura  de  documentos  6

exclusiva  das fun?6es  notariais?  0  sistema  da  Dautin  Blockchain  estaria  invadindo

uma  seara  de  competencia  exclusiva  do  servigo  notarial?  0  BIockchain  pode  ser

usado  para  solu?6es  que  venham  a  desburocratizar  a  assinatura,  certifica?ao  e

autenticagao de documentos?
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b)         A   assinatura   de   contratos   de   forma   eletr6nica,   utilizando   a

ferramenta Dautin blockchain possui amparo legal?

®

a

lnicialmente,   recebo   com   muita   honra   a   incumbencia   de   proferir  a

presente  analise,  tendo  em  vista  o  carater  revolucionario  da  ferramenta  que  me foi

apresentada  pela  consulente,  bern como pelo desafio que as novas tecnologias nos

colocam,  principalmente em relagao ao enquadramento juridico que as envolve.

Para    responder   aos    questionamentos    formulados,    adotarei    uma

metodologia  que  abrange  uma  breve  nota  introdut6ria  acerca  da  competencia  para

autenticagao e guarda de documentos.

Na sequencia, procederei ao estudo sobre a B/ocAchat.n, seu surgimento,

funcionalidades e principios norteadores, bern como sua utilizagao na atualidade. Ato

conti'nuo, abordarei os principios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrencia,

conceitos de servico pdblico e atividade econ6mica,  para,  ao final, discorrer sobre as

normas constitucionais aplicaveis ao desenvolvimento tecnol6gico e os comandos que

imp6em  o  fomento  do  Estado  a  novas  tecnologias,  que  busca  ir  ao  encontro  dos

objetivos fundamentais da Republica (art. 30, CRFB/88).

Por   fim,    verificarei   a    compatibilidade    e    aplicabilidade   dos    novos

conceitos  e  regras trazidas  pela  Lei  da  Liberdade  Econ6mica  no  que  diz  respeito  a

utilizagao da ferramenta perante o poder pdblico,  para,  ao final,  abordar as previs6es

legais que dao amparo as diversas funcionalidades, tais como assinatura de contratos

e  registro de documentos em  meio digital,  com a  utilizagao da tecnologia  B/ockchai.n

para  a  garantia  da  integridade  dos  documentos,  com  a  consequente  resposta  aos

quesitos formulados.

Diante   do   exposto,   passa-se   a   analise   do   caso,   colimando   nas

conclus6es ao final apresentadas,  iniciando-se por uma  breve introducao,  que assim

se faz.

2.   Introducao.

Vivemos em uma sociedade em que as normas e a produeao legislativa

desenfreada  acaba  por  burocratizar  situag6es  que,   na  grande  parte  das  vezes,

poderiam  ser  resolvidas  com  o  emprego  das  novas  tecnologias,  dada  a  evolugao

Pagina 2 de 24



NAVAS

pR6spERO
:;  1    .J    ;   `,  i   ,,,,,   i   ,   i       (   -.   :

®

®

tecnol6gica, que nos trouxe a quarta revolucao industrial, bern como a seguranpe das

aplicag6es digitais atuais.

Essa    burocratizacao   invariavelmente   acarreta   na -necessidade   de

documentar-se   tudo   aquilo   que   ocorre   nas   rela96es   interpessoais,   sejam   elas

comerciais  ou  meramente  de  cunho  pessoal.  Esta-se  falando  de  assinaturas  de

contratos simples, registros dos mais variados documentos, autenticag6es, escrituras

e registros publicos.

Toda   essa   situacao  gera   urn   volume  enorme   de   gastos   para   sua

execugao,   bern   como   faz   com   que   tudo   aquilo   que   precise   ser   registrado   ou

documentado necessite ser impresso, o que traz urn serio prejui'zo tambem ao meio

ambiente,  na  contramao do  progresso sustentavel  que  a  quarta  revolueao  industrial

esta nos trazendo.

Conforme  Camila  Waldrich,  a  pratica  de  documentar  a  vontade  das

partes nao e urn fim em si mesma, pois,

(...)   para   al6m   de   documentar  tais   atos,   vinculando-os   no  tempo   e   no   espaeo,
providencia reforgada pela peculiar dinamica social contemporanea, se faz necessario
ainda revesti-los de seguranca, no caso seguran9a juri'dica, de forma a reduzir os riscos
inerentes  a  toda  produgao  documental  na  qual  intervenham  tao  somente  as  partes
interessadas e testemunhas que nao sabem, na maior parte dos casos, exatamente o
que estao testemunhandol.

Nao  se  nega  que  ate  pouco  tempo  at fas  nao  se  vislumbrava  uma

alternativa segura  para que  se  chegasse ao  resultado esperado quando do  registro

de  urn  documento,  porem,  com  o advento  das  novas  tecnologias,  conforme ja  dito,

solue6es como o b/ocAchat.n buscam trazer esta mesma seguranga, s6 que de forma

muito mais agil, transparente e livre de fraudes, conforme se vera no t6pico seguinte.

3.   B/oc*cha/.n.. conceito, funcionamento e aplicabilidades.

0 blockchain, "de uma maneira bern simples, pode ser entendido como

urn banco de dados online, pi]blico e descentralizado, criado para tomar a distribuicao

1 WAILDF`\CH, Carhiila lJiberato de Souza. A sustentabilidade da Atividade Notarial:  uma analise sobre

a evolug5o da atividade dos Notarios a luz das mudangas paradigmaticas. AI.icantelltalia.i (D.isser`apao)..
Universidade de Alicante e UNIVALl, 2018.
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de   informagao  transparente  e  confiavel,   sem   precisar  de  urn  agente  externo  e

centralizador que valide o processo"2. Trata-se de uma rede dotada de urn alti'ssimo

grau de transpafencia,  publicidade,  integridade e inviolabilidade,  sendo praticamente

impossl'vel a alteraeao de qualquer transagao ali registrada.

Detalhando de forma mais precisa os principios e bases do blockchain,

TAPSCOTT e TAPSCOTT argumentam:

Cada   Blockchain,   como   o   que   usa   Bitcoin,   6   distribuido:   ele   6   executado   em
computadores fornecidos por voluntarios ao redor do mundo; nao ha nenhuma base de
dados  central  para  hackear.  0  BIockchain  e  pdblico:  qualquer  pessoa  pode  ve-Io  a

qualquer   momento,   pois   reside   na   rede   e   nao   dentro   de   uma   tlnica   instituicao
encarregada de operag6es de auditoria e manutencao de  registos.  E e criptografado:
ele  usa  criptografia  pesada,  envolvendo  chaves  publicas  e  privadas  (semelhante  ao
sistema de duas chaves para acessar urn cajxa forte) para manter a seguranga virtual.
Voce  nao  precisa  se  preocupar  com  os  firewalls  fracos  da  Target  ou  Home  Depot

(cadeias  de  varejo  dos  EUA) ou  urn  funcionario  desonesto  do  Morgan  Stanley  ou  o
Governo Federal dos EUA (...) Alguns estudiosos t6m argumentado que a invengao da
contabilidade de dupla entrada permitiu a ascensao do capitalismo e do Estado-Nagao.
Este  novo  livro-razao  digital  das transae6es  econ6micas  pode  ser  programado  para

gravar praticamente tudo o que for de valor e importancia para a humanidade: certid6es
de  nascimento  e  de  6bito,  certid6es  de  casamento,  a?6es  e  titulos  de  propriedade,
diplomas de ensino,  contas financeiras,  procedimentos  medicos,  cr6ditos de seguros,
votos,  proveniencia de alimentos e tudo o mais que possa ser expresso em c6digo3.

Diante   de   uma  ferramenta   tao   revolucionaria   e   poderosa,   grandes

corporag6es e  instituig6es  governamentais vein utilizando  desta  base  de  dados,  ou
"livro  razao"  para  quebrar o  modelo tradicional  de  armazenamento  e  distribuicao  de

informac6es e diversas startups, com o surgimento da plataforma Ethereum, em julho

de 2015, estao desenvolvendo produtos e solug6es que se utilizam da rede blockchain

para validaeao de dados, provas digitais e assinaturas de contratos, uma vez que ap6s

o seu registro,  o documento se torna imutavel.  Surge, ai,  a discussao acerca da sua

validade jurl'dica.

A utilizagao do blockchain vein sendo estudada e aplicada de forma mais

incisiva por urn dos segmentos mais conservadores do mercado: o financeiro.  E nele

2 Leia mais em:  https://blog. mercadobitcoin.com. br/o-que-%C3°/oA9-blockchain-a087538e9550
3 TAPSCOTT, Don; TAPSCOTT, Alex.   Blockchain Revolution: Como a tecnologia por tfas do Bitcoin

esta mudando o dinheiro,  os neg6cios e o mundo. Sao Paulo:  SENAl-SP, 2016.
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que os avancos vein sendo observados de forma mais promissora e as ferramentas

desenvolvidas com  maior celeridade.

Os modelos de neg6cio dos bancos ja sofrem ha algum tempo com uma

mudanga  de  paradigma  e  uma  "virtualizagao",  com  os  surgimentos  das  fintechs  -

startups  do  mercado  financeiro  -  como  Nubank,   Banco  Inter  dentre  outros,   que

oferecem   servigos   totalmente   digitais,   sem   a   existencia   de   agencia   fisica.   0

movimento  foi  tao  intenso  que  bancos  tradicionais  como  o  Bradesco  lanearam  seu

pr6prio banco digital, o Next.

Todavia, ainda se falando de bancos tradicionais,  o  ltai] e Santander ja

operam,   desde   o   inicio   de   2018,   solue6es   baseadas   na  tecnologia   blockchain,

conforme  se  verifica  na  mat6ria  veiculada  no  Valor  Econ6mico,  intitulada  "Bancos

iniciam  uso  de  blockchain  no  Brasil"4.  Ademais,  Santander,  Banco  do  Brasil,  Caixa

Econ6mica  Federal,  SICOOB  e  Banrisul  se juntaram  num  projeto  que  envolve  urn

novo servigo digital baseado justamente no Blockchain5.

Pofem,   nao  e  s6   no   mercado  financeiro  que  vemos  o  avango  da

tecnologia.  Diariamente  verificamos  noticias  em  sites  especializados  que  apontam

novas   solug6es   desenvolvidas   na   plataforma,    nos   mais   diversos   segmentos.

Recentemente a  Receita Federal do Brasil publicou  uma portaria em que disciplina o

compartilhamento de dados pela rede blockchain6.

Outro marco na utilizaeao da rede no Brasil se deu em meados de 2017,

quando  a  startup  americana  Ubiquity  promoveu  o  registro  de  im6veis  brasileiros  na

rede  blockchain.  "De  acordo  com  os  fundadores  da  plataforma,  o  programa  e  urn

esforeo  para  a  diminuigao  da  burocracia  dos  registros  de  im6veis  feitos  em  papel,

substituindo-os  por uma solugao  100% digital e verificavel de forma  online,  24 horas

por dia„7.

4  Disponivel  em  <  https://www.valor.com.brlfinancas/5294143/bancos-iniciam-uso-de-blockchain-no-
b[asi! >. Acesso em:  10/10/2018.
5      Disponivel      em:      <      https://Dortaldobitcoin.com/santander-caixa-e-banco-do-brasil-devem-usar-

blockchaitrDara-transferencias/ > Acesso em:  10/10/2018.
6 Disponivel em: < https://portaldobitcoin.com/receitarfederal-dados-blockchain-polemica/ >. Acesso em

28/12/2018.
7   Disponivel   em:   <   https//www.criptomoedasfacil.com/tecnologia-blockchain-comeca-a-serusada-

para-registrarimoveis-no-brasiv >. Acesso em:  10/10/2018.
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Pai'ses  como  a  Cor6ia  do  Sul,  conhecida  por  estar  na  vanguarda  das

inovag6es  tecnol6gicas,  ja  se  prepara  para  migrar  seu  sistema  de  votacao  para

blockchain,  com  o  intuito de  promover eleie6es  mais seguras e  imunes de fraudes8.

Sistema  semelhante foi  utilizado  na  Virginia  (EUA),  para  eleitores  militares  que  nao

podem  votar pessoalmente,  porem,  estuda-se a  extensao  por todo o  estado e  para

todos os eleitores, viabilizando,  inclusive, vota9ao por celular9.

0  uso  da  tecnologia  Blockchain  ja  se  encontra  em  estado  bastante

avangado,  inclusive  por  instituic6es  governamentais  nacionais  e  internacionais,  Sua

criagao  vein  sendo  encarada  como  urn  marco  e  uma  quebra  de  paradigmas  nas

transae6es  tradicionais  e  visto  como  uma  ferramenta   capaz  de  desburocratizar

diversos servigos,  trazendo seguranga,  integridade  e transparencia  nas transag6es,

porem  se  utilizando  de  uma  potente  criptografia,  que  nos  permite  plena  confianca

naquilo que la e registrado.

Alem do mais, suas bases praticamente se confundem com os princi'pios

da    administracao    ptlblica    expressos    no    artigo    37    da    Constituigao    Federal,

homenageando  a  celeridade,  eficiencia,  publicidade,  impessoalidade  e  moralidade,

conforme demonstrado pela literatura de TAPSCOTT, acima.

Diante de tudo o que foi exposto e das conclus6es aqui verificadas, bern

como  da  comprovaeao  do  uso  da  tecnologia  por  entidades  conservadoras,  6  que

passa-se a analise juridico-legal do tema, com a adequacao, ou nao, das solug6es em

blockchain,  notadamente  aquelas  destinadas  a  guarda  de  documentos,  registro  de

transac6es,  provas digitais e assinaturas eletr6nicas.

4.   Da evolucao tecnol6gica e sua protecao constitucional.

Nos ultimos 10 (dez) anos, o avango tecnol6gico nos mostrou que o meio

digital deixou de ser urn acess6rio para se tornar protagonista nas relag6es humanas,

independente  se entre  pessoas fisicas,  pessoas juridicas ou entre ambas.  Diversos

8    Disponivel    em:    <    https://portaldobitcoin.com/coreia-do-sul-inicia-testes-com-sistema-de-votacao-

baseado-em-blockchain/ >. Acesso em: 02/12/2018.
9  Disponivel  em:  <  https://portaldobitcoin.com/blockchain-testada-eleicao-estados-unidos/  >.  Acesso

em:  06/10/2018.
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paradigmas  foram  quebrados  com  o  surgimento  de  aplicae6es  que  ate  entao  se

mostravam ate certo ponto ut6picas.

Esta-se falando dos smartphones,  com a primeira geracao do iphone e

o  lan9amento  do  sistema  operacional  Android,  que  trouxeram  a  possibilidade  de

acesso   pleno   a   internet,   e   a   viabilidade   para   se   desenvolver  aplicativos   como

WhatsApp;  popularizaram-se  as  redes  sociais  e  muitos  modelos  de  neg6cios  ate

entao s6lidos se viram  ultrapassados e deixaram de existjr.

E  o  caso  das  locadoras  tradicionais,  que  foram  praticamente  extintas

com  o advento  do Netflix;  os hot6is que tiveram  seu  modelo  ameagado  pelo Airbnb;

os taxis, que hoje possuem fortes concorrentes como Uber e Cabify; e as radios, que

ganharam urn p/ayer de peso com o surgimento do Spotify. Sem falar no youfube, que

traz conteddos diversos e muitas vezes competem com o pr6prio sistema tradicional

de televisao.

Denota-se, portanto, que todos os modelos tradicionais de neg6cios, ate

os mais conservadores, como bancos com o surgimento das rr.ntechs (Nubank; Banco

Inter  etc.),  que  fez  com  que  urn  banco  tradicional  como  o  Bradesco  laneasse  urn

produto similar, chamado de banco Next. Tudo isso se deu, em grande parte, em razao

do   avanco   tecnol6gico   e   da   evolucao   exponencial   da   internet,   seu   alcance   e

velocidade.

Entretanto, embora os exemplos acima se detenham a analise parcial da

dltima decada, a internet e o avango tecnol6gico vein sendo tratados pela doutrina de

forma mais s6ria desde que a evolugao cibern6ticat° foi algada a categoria de Direito

Fundamental de Quinta Geracaott, dada a importancia das transformae6es digitais no

cotidiano e seu impacto em todas as relag6es interpessoais.

Neste  contexto,  vale  ressaltar que  a  Constituigao  Federal  dedjcou  urn

amplo  rol  normativo  e  principjol6gico  para  consagrar  o  desenvolvimento  nacional  e

t° Diversos doutrinadores, a exemplo de Patricia Peck Pinheiro, entendem que o termo mais adequado

seria  evolueao  Digital,   e  nao  cibern6tica,   entendimento  este  que  comungamos,   razao   pela  qual
utilizaremos este temio durante toda a extens5o do texto.
4t  Embora a Doutrina de Paulo Bonavjdes entenda o Direito a Paz como Direito Fundamental de Quinta

Geraeao,   seguimos   o   entendimento   de   Ant6nio   Carlos   Wolkmer,   em   sua   obra   /ntodt+g5o   aos
fundamentos  de  uma  Teoria  Geral  dos  "novos"  Direitos,  que  dedine  a  ctberne{jca  e  os  avan9os
tecnol6gicos      como      os      que      dir!em      respeito      a      esta      dimensao.      Disponivel      em:      <
httD://\M^^^r.eaov.ufsc.br/Dortavsites/default/files/593-2009-1-be.Ddf>
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incentivo  as  novas  tecnologias  como  norteadores  das  politicas  pi]blicas  brasileiras,

iniciando  pelos  pr6prios  fundamentos  insculpidos  no  artigo   1°,  que  preve,  dentre

Outros:

Art.1° A Republica  Federativa do Brasil, formada  pela  uniao indissoldvel dos  Estados
e Municfpios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democratico de Direito e tern
como fundamentos:

(.")

Ill -a dignidade da pessoa humana;

IV -os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

A Livre lniciativa, conforme se demonstrafa em t6pico pr6prio, e prjncl'pio

norteador de toda  atividade econ6mica,  nao a toa consagrado como fundamento da

Repdblica,   alem   de   constar   expressamente   no   rol   de   fundamentos   da   ordem

econ6mica  (Art.170/CF).  Sua  observancia  importa  inclusive  na  efetivagao  de  outro

fundamento:  a dignidade da pessoa humana.

Ja  no inciso 11 do Artigo 3° do texto constitucional, extrai-se justamente a

garantia do desenvolvimento nacional como objetivo fundamental da nossa Repi]blica:

Art.  3.a Constituem objetivos fundamentais da Repdblica  Federativa do Brasil:

(,,,)  11  -garantir o desenvolvimento  nacional;

Ademais,  foi  estabelecido  urn  capitulo  inteiro  que  trata  da  CIENCIA,

TECNOLOGIA E INOVACAO, reformulado pela Emenda Constitucional 85/2015, a fim

de   traear   normas   que   determinam   que   "o   Estado   promovera   e   incentivara   o

desenvolvimento  cientifico,  a  pesquisa,  a  capacitacao  cientifica  e  tecnol6gica  e  a

inovagao" (Art. 218/CF):

Art.  218,  0  Estado promovera e incentivafa o desenvolvimento cientifico,  a pesquisa,
a capacitaeao cienti'fica e tecnol6gica e a inovaeao.

§   1°  A  pesquisa  cientifica   basica  e  tecnol6gica  recebera  tratamento   prioritario  do
Estado, tendo em vista o bern pdblico e o progresso da ciencia, tecnologja e inovacao.

§  2°  A  pesquisa  tecnol6gica  voltar-se-a   preponderantemente   para  a  solugao  dos
problemas  brasileiros  e  para  o  desenvoMmento  do  sistema   produtivo  nacional  e
regional.

Art.  219.  0  mercado interno integra o patrim6nio  nacional e sera  incentivado de modo
a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioecon6mico, o bern-estar da populaeao e
a autonomia tecnol6gica do Pai's, nos termos de lei federal.
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Paragrafo t]nico. 0 Estado estjmulafa a formacao e o fortalecimento da inova§ao
nas empresas, bern como mos demais entes, pdblicos ou privados, a constituicao
e  a   manuten9ao  de  parques  e  polos  tecnol6gicos  e  de  demais  ambientes
promotores da inovacao,  a atuacao dos  invontores  indopondontos a a  cria§ao,
absongao, difusao e transfer6ncia de tecnologia.

A  protegao  das  novas  tecnologias  da  rede  mundial  de  computadores,

alias,  reforga-se, ainda,  por determinagao da Lei  12.965/2014, que estipulou o Marco

Civil da  Internet cujo artigo 4°,Ill, exige do Estado,  em sua atividade disciplinadora,  o

fomento "da inovagao" e "difusao de novas tecnologias" nos seguintes termos:

Art. 4a -A disciplina do usa da internet no Brasil tern por objetivo a promo9ao:

(...)

Ill -da inovaeao e do fomento a ampla djfusao de novas tecnologias e modelos de uso
e acesso.

Sob  essas  premissas  e  que  devemos  avaliar a  rede  b/ockcha/.n,  seus

possfveis    usos    e    sua    validade    no    ordenamento    juridico,    iniciando-se    pela

interpretacao  dos  princl'pios  da  Livre  lniciativa  e  Livre  Concorrencia  nos  neg6cios

digitais.

5.   Os  principios  da  Livre  lniciativa  e  Livre  Concorrencia  Versus

intervengao estatal nos neg6cios digitais.

Antes   de  analisar  a  legislaeao   infraconstitucional   sobre  o  registro  e

autenticacao  de  documentos,  e  imperioso  destacar  que,  nos  termos  do  Paragrafo

tlnico  do  artigo  170  da  Constituieao  federal,  deve  ser  "assegurado  a  todos  o  livre

exercicio  de  qualquer  atividade  econ6mica,  independentemente  de  autorizaeao  de

6rgao ptlblicos, salvo nos casos previstos em lei''.

0  principio  acima  destacado decorre do  previsto  no  inciso  segundo do

artigo 5° da Constituigao, o qual disp6es que "ningu6m sera obrigado a fazer ou deixar

de fazer alguma  coisa  senao em virtude de  lei",  bern como ao previsto  no inciso Xlll

do mesmo artigo, cujo comando assevera que "e livre o exercicio de qualquer trabalho,

ofi'cio ou profissao, atendidas as qualificae6es profissionais que a lei estabelecer".

Sob  outra  6tica,  a  constituicao  expressamente  limitou  as  atividades  a

serem exercidas pelo Estado e "s6 sera permitida quando necessaria aos imperativos
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da  seguranga  nacional  ou  a  relevante  interesse  coletivo,  conforme  definidos em  lei",

nos termos do artigo 173 da constituigao.

Sabe-se que este exercieio de reflexao ja foi feito em outros pontos desta

consulta,  mas sua  rememoragao 6  importante para a analise que vira a seguir,  uma

vez que, ao interpretar a consulta de forma mais ampla,  pode-se ter a ideia de que a

atividade  exercida  pela  consulente  invade  aquelas  de  competencia  das  serventias

extrajudiciais, o que nao e o caso.

E certo que os cart6rios possuem, por definigao legal, a incumbencia de

promover  a  autenticagao  e  registro  de  documentos,  essa  discussao  nao  6,  e  nem

poderia  ser,  objeto  deste  estudo.  Potem,  a  atribuieao  para  a  referida  atividade  nao

esta restrita somente as serventias.

0 professor Daniel Sarmento, ainda em seu texto sobre a legalidade do

transporte individual de passageiros por aplicativo, argumenta que:

Existe uma sensivel diferenga entre a forma de vinculacao do Estado e dos particulares

perante  as  normas jurldicas,  que  tamb6m  vale  no  ambito  da  atividade  econ6mjca:  o
primeiro se acha positivamente vinculado a ordem juridica, e s6 pode fazer o que essa
lhe  imp6e ou  autoriza,  enquanto os segundos sao  negativamente vinculados  as leis,

podendo atuar com  plena liberdade,  sempre que inexista vedacao ou  imposigao legal
de   determinada   conduta.    Esta   diferenca   tern   fundamento   politico   filos6fico   na
compreensao de que,  no Estado de Direito,  os poderes pdblicos devem ser limitados,
em prol da garantia dos direitos fundamentais, mas os particulares devem ser tratados
como intrinsecamente livres.

Essa  liberdade  do  particular  se  torna  ajnda  mais  relevante  no  campo  da  inovaeao.
Sabe-se  que  a  existencia  de  urn arcabougo  normativo e  institucional  favoravel  e  vital

para estimular a inovaeao na sociedade,  sem  a qual  nao  ha  progresso.  A proteoao e
estimulo  a  inovaeao  e,  alias,  urn  traco  caracteri'stico  do  Marco  Civil  da  Internet -ao

qual se sujeita a atividade da Consulente,  cujo neg6cio se da  no ambito digital.  Nesse
sentido,  o art. 2°,  inciso lv, da Lei  12.965/2014 estabelece como fundamento do marco
civil  "a  livre  iniciativa  e  livre concorrencia";  o seu  art.  3°,  inciso VIII,  fixa  como  principio
"a  liberdade  de  modelos  de  neg6cios  promovjdos  na  internet";  e  o  art.  4°,  inciso  Ill,

define como objetivo "a promoeao da inovagao e do fomento a ampla difusao de novas
tecnologias  e  novos  modelos  de  uso  e  acesso".  Ora,  condicionar a  possibilidade  do

particular de inovar a existencia de pfevia regulamentacao estatal da sua atividade nao
6    apenas     inconstitucional.     E    tamb6m     desastroso,     sob    a     perspectiva     do
desenvolvimento social, por asfixiar de modo intoleravel a capacidade de inovacao dos
agentes econ6micos,  em detrimento de toda a sociedade.

E  certo  que a  lei  pode  impor limjtac6es  ao exerci.cio da  atividade  empresarial,  desde

que  sejam   proporcionais   e   nao   restrinjam  em   demasia   a   livre   iniciativa   e  a   livre
concorrencia. Tais normas restritivas devem se voltar a protecao de objetivos legl'timos
•      dentre   os   quais   certamente   nao   figura   a   defesa   corporativa   de   segmentos

econ6micos   prejudicados  pela  concorrencia.   Ademais,   para  que  qualquer  medida
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cerceadora da atuaeao da  iniciativa  privada  na ordem econ6mica seja valida,  ela tern
de  ser  editada   pelo  ente  federativo  competente,   e  se   mostrar  compati'vel  com  o

princfpio da  prc)porcionalidade,  na  sua  triplice dimensao:  deve ser adequada   para  os
fins a que se destina;  necessaria  para o atingimento dos referidos fins, o que decorre
da inexistencia de mecanismos mais brandos para que sejam alcangados os resultados

pretendidos;  e  proporcional  em  sentido  estrito,  por  propiciar  benefi'cios  que  superem,
sob  o  angulo  dos  valores  constitucionais  em  jogo,  os  Onus  impostos  aos  agentes
econ6micos e a sociedade, que sofrerao os efeitos da restrigao imposta.

®

Este    subscritor,    embora    conhecedor   de    alguns    posicionamentos

contrarios,   se   alinha   a   ligao   acima,   de   que   os   neg6cios   digitais   e   puramente

tecnol6gicos merecem uma interpretaeao diferenciada dos tradicionais,  inclusive com

aplicaeao  de  legislag6es  especificas  e  alinhamento  com  os  princi'pios  gerais  que

norteiam os  processos de  inovaeao,  tal como o  Marco Civil  da  Internet,  Lei  Geral  de

Proteeao de Dados Pessoais e a pr6pria Constituigao Federal, conforme ja exposto.

Neste   sentido,   atendo-se   a   materia   constitucional,   esta-se   aqui   a

homenagear  os  principios  da  livre  iniciativa  e  livre  concorrencia,   uma  vez  que  a

Constituieao  Federal  erigiu  como  fundamento  da  Repi]blica  Federativa  do  Brasil  os

valores sociais do trabalho e da  livre  iniciativa  (art.1°,  IV),  declarando tambem  ser a

livre iniciativa fundamento da ordem econ6mica (art.  170, caput), e ressaltou como urn

dos principios a serem observados a livre concortencia, conforme ja assentado.

Quanto ao assunto, transcreve-se urn trecho da obra do professor Miguel

Reale sobre a  livre  iniciativa:

[e]  a  projecao da  liberdade  individual  no  plano  da  produ9ao,  circulagao  e  distribuicao
das riquezas, assegurando nao apenas a livre escolha das profiss6es e das atividades
econ6micas,  mas tamb6m a aut6noma eleigao dos processos ou meios julgados mais
adequados  a  consecugao  dos  fins  visados.  Liberdade  de  fins  e  de  meios  informa  o

princl'pio   de   livre   iniciativa,   conferindo-lhe   urn   valor   primordial,   como   resulta   da
interpretacao conjugada dos citados arts.  10 e  1 7012.

0 Professor Daniel Sarmento, em parecer elaborado sobre o caso Uber,

muito bern pontua que:

Nossa Constituieao legitima a intervengao estatal na economia nao apenas para corrigir
as  chamadas  `falhas  do  mercado'   como  tamb6m   para   promover  outros  objetivos
fundamentais,  como a igualdade substantiva e da justi¢a social.

12 Reale,  Miguel. Medidas provis6rias-choque na economia -controle de pregos-Iiberdade empresarial-

penalidades e discricionariedade,  Revista de Direito Pdblico.  Sao Paulo:  RT,1989.  V9,  p.68-75
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Sem embargo, o reconhecimento do cafater fundante do princi.plo da livre iniciativa em
nossa  ordem  constjtucional  significa,  como  consignou  T6rcio  Sampaio  Ferraz,  que  a
"estrutura  da ordem  esta centrada  na  atMdade das  pessoas  e  dos  grupos,  e  nao  na

atividade do Estado".  Nas suas palavras, que parecem talhadas para o presente caso,
a  livre  iniciativa  acolhe  e  promove  `a  espontaneidade  humana  na  produgao  de  algo
novo, de comecar algo que nao estava antes. Essa espontaneidade,  base da produgao
da riqueza, 6 o fator estrutural que nao pode ser negado pelo Estado.  Se, ao faze-lo, o
Estado a bloqueia e impede, nao esta intervindo,  no sentido de normar e regular, mas
dirigindo,  e com  isso substituindo-se a ela na estrutura fundamental do mercado'
Pode-se dizer que  a  livre injciativa  repousa  em  dojs fundamentos  essenciais:  trata  se
de uma emanacao relevante da liberdade individual,  que tambem deve se projetar na
esfera   econ6mica;   bern   como   de   urn   meio   voltado   a   promogao   da   riqueza   e
desenvolvimento econ6mico,  em prol de toda a coletividade.
Em  relaeao a  proteeao  dos direitos do indMduo,  a  ideia  6 de que  os seres  humanos
tern   projetos   e   fazem   escolhas   tamb6m   no   ambjto   da   sua   vida   econ6mica.   A
salvaguarda   da   sua   liberdade   e   personalidade   restaria   incompleta   se   nao  fosse
estendida a esta seara a garantia da sua autonomia, diante de pretens6es autoritarias
ou paternalistas do Estado.
Dai porque, a regra geral deve ser a liberdade dos particulares para se engajarem em
atividades   econ6micas,   desde  que  nao  lesem   direitos  de  terceiros  ou   interesses
relevantes da comunidade.
Na  dimens5o  coletiva,  a  premissa  6  de  que  a  sociedade  tende  a  ser  mais  pfospera

quando  assegura  a  liberdade  aos  agentes  econ6micos,  do  que  quando  o  Estado  se
apropria dos meios de produeao ou planifica completamente a economia. A garantia da
livre  iniciativa  estimula  o  empreendedorismo,  gerando  maior  riqueza  social.  Nao  por
outra  razao,  Cass Sunstein, jurista  insuspeito de  simpatias  libertarias,  afirmou  que  os
mercados livres "sao motores de produtividade econ6mica". Ademais, o funcionamento
regular  de  urn  mercado  competitivo  tende  a  ser  instrumento  mais  eficiente  para  a
captagao e satisfaeao das necessidades e prefetencias de urn universo amplo e plural
de  pessoas do que a  atuagao de qualquer autoridade  pdblica.  Por isso,  o bern-estar
coletivo  e  promovido  quando  as  instituie6es  asseguram  a  livre  iniciativa  e  preservam
as "regras do jogo" em que ela se desenvolve de modo saudavel -o que nao exclui, e
claro,   a  intervengao  estatal  na  economia  voltada  a  promoeao  de  outros  objetivos
legi'timos que o mercado nao atende bern, como a distribuigao de riqueza.

Como fundamento da Republica Federativa do Brasil, o princl'pio da Livre

lniciativa  encontra  status  de  norma  cogente,  possuindo  destaque  no  ordenamento

juridico, sendo que as demais normas devem ser interpretadas conforme o prefalado

princi'pio,  exceto  em  caso  de  colisao  com  princl'pios  da  mesma  natureza.   Neste

sentido,   a  licao  de   Fabio  Konder  Comparato  destaca  o  cafater  fundamental  do

princfpio da livre iniciativa ao argumentar que "todas as normas constantes no sistema
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da  legislac;ao  ordinaria,  no  campo  econ6mico,  devem  ser  interpretadas  a  luz  desse

princ,,pio„13.

E cristalino,  ainda,  que o  principio da livre  iniciativa tern relacao estreita

com  a  garantia  do  desenvolvimento  nacional  previsto  no  artigo  3°  da  Constituigao

Federal,  uma  vez  que  atrav6s  dele,  conforme  ligao  do  professor  Sarmento,  ha  urn

estl'mulo da atMdade econ6mica, operacionalizando-se a distribuigao de riquezas.

Ainda em nfvel constitucional, nao podemos deixar de abordar acerca do

princi'pio  da  livre  concorfencia,  tamb6m  norteador da  atividade  econ6mica.  Sobre  o

tema:

Ja  o  conceito  de  livre  concorrencia tern cafater  instrumental,  significando  o  `princ/pio
econ6mico' segundo o qual a fixaeao dos pregos das mercadorias e servicos nao deve
resultar de atos cogentes da autoridade administrativa, mas sim do livre jogo das forgas
em  disputa  de  clientela  na  economia  de  mercado.  Houve,  por conseguinte,  iniludi'vel
opgao de nossos contribuintes por dado tipo de poll'tica econ6mica,  pelo tipo liberal do

processo  econ6mico,  o qual  s6 admite  a  intervencao do  Estado  para coibir abusos  e
preservar a livre concorrencia de quaisquer interferencias, quer do pr6prio Estado, quer
do embate de fongas competitivas privadas que pode levar a forma9ao de monop6Iios
e ao abuso do poder econ6mico visando ao aumento arbitfario dos lucros'4.

Nao  se  desconhece,  por fim,  que  a  atividade  exercida  pela  consulente

pode causar impacto econ6mico negativo para os servigos cartorarios,  uma vez que

com a ampliagao da concorrencia e dinamizagao do servigo -mormente relativo a sua

desburocratizagao e facilidade de acesso -fara com que a demanda  pelos servieos

tradicionais  diminuifa.   Pofem,   com   o  advento   de   novos  servieos,   baseados  em

plataformas tecnol6gicas, os beneficios a toda a popula9ao se sobrep6em ao eventual

impacto   nas   atividades   das   serventias,   que   promovem   verdadeira   reserva   de

mercado, ante a sua forea perante os agentes econ6micos e entes reguladores, alem

do poder econ6mico envolvido,  homenageando o princi'pio da livre concortencia.  Nas

palavras de Eduardo Ferreira Jordao:

Em  primeiro  lugar,  interesses  compactos  e  organizados  tendem  a  prevalecer sobre
interesses difusos, tendo em vista o menor custo da sua mobiliza¢ao.  Isto importa uma
tendencia a que os interesses das empresas reguladas prevaleeam sobre aqueles dos
consumidores na `competigao pela regulacao'.  Em segundo lugar, tomada a regulacao

13 Fabio Konder Comparato. "Regime constitucional de controle de preeos".  In:  Direito Pdblico:  Estudos

e Pareceres.  Sao Paulo: Saraiva,1996,  p.102.
14 Miguel  Reale na obra 0 Plano Collor 11 e a intervengao do estado na ordem econ6mica,  in Temas de

direito positivo,  Sao Paulo:  Revista dos Tribunais,1992,  p. 250-251
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como urn bern adquiri`vel  no  mercado poli'tico,  ha uma tendencia  a  que ela seja obtida

pelo grupo que a valorar mais intensamente -e este e o caso das empresas reguladas,
afetadas de modo geralmente mais intenso e concentrado pelas politicas regulat6rias
do que a massa dos consumidoresl5.

A mat6ria ja foi ha muito enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal que,

na d6cada de 70, ja entendia que interesses de  uma classe nao podem  interferir no

bern da coletividade:

Nao   se   justifica,   assim   que,    com   fundamento   em   que   a   atividade   se   acha
regulamentada em lei (,..), possa o art. 7° referido permitir que, realizado o servi9o I/cjto,
comum,  o  beneficiario desse servigo esteja livre de  pagar remuneraeao,  porque esta
se reserva aos membros de urn determinado grupo de pessoas. Admitir a legitimidade
dessas   regulamentag6es  seria  destruir  a   liberdade   profissional   no   Brasil.   Toda  e

qualquer  profissao,   por  vulgar  que  fosse,  poderia  ser  regulamentada,   para  que  a
exercessem  somente  os  que  obtivessem  atestaeao  de  6rgaos  da  mesma  classe.  E
ressuscitadas,  a sombra dessas regulamenta96es,  estariam as corporag6es de ofi'cio,
nulificando inteiramente o principio da liberdade profissionall6.

Mais recentemente, a Suprema Corte reiterou o entendimento:

As exigencias de cunho formal nao podem servir a urn grupo,  nao podem se prestar a
reserva  de  mercado,  s6  se  justificando  a  imposigao  de  inscricao  em  conselho  de
fiscalizagao   profissional,    mediante   a   comprovagao   da    realizaeao   de   formacao
especrfica  e  especializada,  nos  casos  em  que  a  atividade,  por  suas  caracteristicas,
demande  conhecimentos  aprofundados  de  carater  tecnico  ou  cientifico,  envolvendo
algum  risco socia|17.

Neste  sentido,  limitar  a  atua9ao  da  consulente,  ou  mesmo  proibir  ou

invalidar,  com  base em eventual dominio estatal,  o que ficou  comprovado que nao o

e,  seria  reforgar o  monop6lio  de  urn  servieo que  pode  ser  prestado  de  forma  muito

mais eficiente,  homenageando sobremaneira os  principios da administragao pdblica,

visto   que,   conforme   discutido   em   t6pico   pr6prio,   o   b/ockchai.n   traz   eficiencia,

transparencia,  impessoalidade,  publicidade, dentre diversos outros.

15 Eduardo Ferreira Jordao.  Restrig6es Regulat6rias a Concorrencia.  Belo Horizonte:  Ed.  Forum, 2009,

p.25
16 STF,  Pleno,  RE 65.968,  Rel.  Min. Amaral Santos, julgado em 04/03/1970.
17 STF,  Pleno,  RE 414.426,  Rel.  Min.  Ellen  Gracie,  DJe  10/10/2011.
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Veja-se  que,  alem  de  toda  a  discussao  constitucional  da  mat6ria,  o

Marco  Civil  da  Internet,  Lei  que  regulamenta  as  atividades  e  os  neg6cios  na  rede

mundial   de   computadores  fortalece  os  princfpios  da   livre   iniciativa,   liberdade  de

inovagao, dentre outros:

Art.  2Q  A  disciplina  do  uso  da  internet  no  Brasil  tern  como  fundamento  o  respeito  a
liberdade de expressao, bern como:

(...)

V -a livre iniciativa, a livre concorrencia e a defesa do consumidor;

Art.  3Q A disciplina do uso da internet no Brasil tern os seguintes princfpios:

(...)

VIIl  -Iiberdade  dos  modelos  de  neg6cios  promovidos  na  internet,  desde  que  nao
conflitem com os demais principios estabelecidos nesta  Lei.

Pafagrafo  dnico,  Os  princi'pios expressos  nesta  Lei  nao  excluem  outros  previstos  no
ordenamento jurl'dico patrio  relacionados  a  materia  ou  nos tratados  internacionais em

que a Reptlblica  Federativa do Brasil seja parte.

Art. 49 A disciplina do uso da internet no Brasil tern por objetivo a promocao:

(...)

111 -da jnovaeao e do fomento a ampla difusao de novas tecnologias e modelos de uso
e acesso; e

IV  -  da  adesao  a  padr6es  tecnol6gicos  abertos  que  permitam  a  comunicaeao,   a
acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicac6es e bases de dados.

Assim, toda a legislagao recente que trata do tema inovaeao, mormente

o  Marco  Civil  da  Internet,  o  sistema  da  consulente  encontra  pleno  acolhimento  no

regime legal citado, podendo oferta-lo a todos os consumidores que entenderem que

os servi9os tecnol6gicos e inovadores ofertados pela empresa, devendo os mesmos

serem reputados validos perante os 6rgaos publicos e privados.

Na  verdade,  se  formos  avaliar  a  situagao  de  forma  analoga  a  outros

casos, os servicos de protegao ao cr6dito, quando criados, seriam totalmente ilegais,

em razao da atividade ser semelhante a exercida pelos cart6rios de protestos. Ve-se,

portanto,  que ja estamos diante de  inovag6es que fazem  parte do nosso dia-a-dia e

que  vieram  para  facilitar  a  vida  da  populagao  e  das  pr6prias  corporac6es,  o  que

fortalece  inclusive o  principio da dignidade da  pessoa  humana,  nos termos do artigo

1°,  inciso Ill,  da Constitui9ao da  Repdblica  Federativa do Brasil.
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6.   Da   Lei   da   Liberdade   Econ6mica   e   a   sua   aplicabilidade   ao

presents estudo no tocante aos ator perante o Poder Pdblico.
Em    total    sintonia    com    os    principios    da    Livre    lniciativa    e    Livre

Concorrencia,    amplamente   estudados   acima,   foi   editada   a    Medida    Provis6ria

881/2019,  posteriormente convertida  na  Lei  13.874/2020,  cujo objeto 6 a  Declaraeao

de Direitos da Liberdade  Econ6mica.  Referida  Lei trouxe diversos principios e regras

norteadoras ao livre exercicio de atividade econ6mica, conforme extrai-se do caput do

artigo  10:

Art.    1°   Fica   instituida   a   Declaraeao   de   Direitos   de   Liberdade   Econ6mica,   que
estabelece  normas  de  proteoao  a  livre  iniciativa  e  ao  livre  exercicio  de  atividade
econ6mica   e  disposig6es  sobre  a  atuaeao  do   Estado   corno  agente   normativo   e
regulador,  nos termos do inciso lv do caDut do art.1°, do Daraarafo i]nico do art.170 e
do caput do art.174 da Constituicao Federal`

§  1°   0  disposto nesta  Lei  sera observado  na  aplicacao e  na  interpretacao do direito
civil,  empresarial,  econ6mico,  urbanistico  e do trabalho  nas  relag6es juridicas que  se
encontrem   ro  sou  ambito  de  aplicaeao  e   na  ordenae5o   ptlblica,   inclusive  sobre
exercicio  das   profiss6es,   comercio,  juntas  comerciais,   registros   pdblicos,   transito,
transporte e proteeao ao meio ambjente.

§  2°   lnterpretam-se  em  favor da  liberdade  econ6mica,  da  boa-fe  e  do  respeito  aos
contratos,  aos  investimentos e a  propriedade todas  as  normas de  ordenaeao  pdblica
sobre atividades econ6micas privadas.

Como pode se verificar ja no artigo  1° e paragrafos supramencionados,

ap6s a edieao da respectiva Lei, firmou-se a premissa de que todas as interpretac6es

relativas  as  atividades  econ6micas,  assim  como  as  normas  de  ordenacao  publica

sobre  estas atividades devem  ser interpretadas em favor da  liberdade  econ6mica  e

da boa-fe.

Mais a frente, a Lei trouxe em seu artigo 2° os principios norteadores da

liberdade econ6mica,  dentre eles  a  boa-fe do  particular perante  o  poder  publicol8,  o

que faz com que o particular passe a gozar de presungao de boa-fe ao atuar perante

o  poder pdblico,  garantindo a ele o direito de  nao ser-lhe exigido extensa  burocracia

18 Art.  2o   Sao princi'pios que norteiam o disposto nesta Lei:

I -a liberdade como uma garantia no exercfoio de atividades econ6micas;
11 -a boa-fe do particular perante o poder ptlblico;
111 -a intervengao subsidiaria e excepcional do Estado sobre o exercl'cio de atividades econ6micas;  e
lv -o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado.
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para o cumprimento das demandas oriundas do peder pdblico. No mesmo sentido 6 o

que preve o artigo 3° da Lei  13.874/2020, vejamos:

Art.    3°  Sao    direitos   de   toda    pessoa,    natural    ou   juridica,    essenciais    para    o
desenvolvimento  e  o  crescirnento  econ6micos  de   Pals,   observado  o  disposto   ro
paragrafo tlnico do art.  170 da Constituicao Federal:

V -gozar de presune5o de boarf6 nos atos praticados no exeroicio da atividade
econ6mica,    para   os   quais   as   dil`ridas   de   interpretaeao   do   direito   civil,
empresarial,  econ6mico e  urbanistico  serao  resoividas  de  forma  a  preservar a
autonomia privada, exceto se houver expressa disposigao legal em contrario;

VI   -  desenvoiver,  executair,   operar  ou   comercializar  novas   modalidades  de
produtos e de servicos quando as normas infralegais se tomarem desatualizadas
por forga de desenvolvirnento tecnol6gico consolidado intemacionalmente, mos
termos   estabelecidos   em   regulamento,   que   disciplinafa   os   requisitos   para
afericao da situa9ao concreta, os procedimentos, o momento e as condi§6es dos
efeitos;

X  -arquivar  qualquer  docurTiento  por  meio  de  microfilme  ou  por  meio  digital,
conforrne t6cnica a requisitos estabelecidos em  regulamento,  hip6tese em que
se   equiparara   a   dooumento  fisico   para   todos   os   efeitos   legais   e   para   a
comprova9ao de qualquer ate de direito pdblico;

®

Veja-se,  ademais,  que  a  pr6pria  Lei  supramencionada,  deu  especial

enfoque para as atividades e ferramentas que se utilizam do meio digital como forma

de  desburocratizar  as  demandas  oriundas  da  administraeao  pi]blica,  autorizando  a

utilizacao de novas modalidades de produtos e servigos quando as normas infralegais

se tornarem desatualizadas.

Ou  seja,  a  pr6pria  lei  fomenta  o  avango  tecnol6gico  e  a  utilizagao  de

sistemas    como    o    do    Consulente,     caracterizado    como    essencial     para    o

desenvolvimento  e  o  crescimento  econ6mico  do  Pals,  visto  se  tratar de  tecnologia

mundialmente reconhecida.

Alem  do  mais,  em  mais  uma  passagem  que  demonstra  cabalmente  a

intengao   do   legislador   de   que   sejam   utilizadas   ferramentas   tecnol6gicas   para

desburocratizar  e  agilizar  a  demanda  perante  o  poder  publico,  a  Lei  da  Liberdade

Econ6mica, em seu artigo 3°, inciso X, supra, garante a possibilidade de arquivamento

de documentos eletr6nicos, garantindo a sua equiparacao com os originais para todos

os fins legais.

Salienta-se   que  a  ferramenta   Dautin   Blockchain   preenche  todos  os

requisitos  do  Anexo  11  do  Decreto  10.278/2020,  que  disciplina  os  metadados  que

devem   acompanhar  o   documento   digitalizado,   inclusive  a   inclusao  de   urn   Hash
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Sha256 para fins de verificaeao de autenticidade do documento,  alem  do registro  na

B/ockcha/.n,   que,   conforme   explicitado,   garante   a   integridade,   auditabilidade   e

transparencia  dos documentos  ali  inseridos.  Por fim,  os  documentos sao  assinados

nos  termos  da  MP  2.200-2/2001,  conforme  se  vera  mais  detalhadamente  no  titulo

seguinte.

Por  fim,  o  artigo  4°,  da  Lei  13.874/2020  6  explicito  em  desobrigar  o

particular a utilizagao de cart6rios, registros ou cadastros, exceto quando a legislagao

expressamente requerer (inciso lv), bern como em proibir a administragao pdblica em

impedir a adogao de novas tecnologia, processos ou modelos de neg6cios (inciso lv):

Art. 4°  E dover da administra9ao ptlblica e das demais entidades que se vinculam
a  esta  Lei,  no  exercicio  de  regulamontagao  de  norma  pdblica  portencente  a
legisla9ao  sobre  a  qual  osta  Lei  versa,  exceto  se  em  estrito  cumprimento  a
previsao  explicita  em  lei,  ®vitar  o  abuso  do  poder  regulat6rio  de  manejra  a,
indevidamente:

I   -   criar   reserva   de   mercado   ao  favorecer,   na   regulaeao.   grupo   econ6mico,   ou
profissional,  em  prejuizo dos demais concorrentes;

11  -  redigir  enunciados  que  impegam  a  entrada  de  novos  competidores  nacionais  ou
estrangeiros no mercado;

Ill -exigir especificacao t6cnica que nao seja necessaria  para atingir o fim desejado;

IV -redigir enunciados que impecam ou retardem a inova9ao e a adoeao de novas
tecnologias,   processes  ou   modelos  de  neg6cios,  ressalvadas  as  situa§6es
consideradas em regulamento como de alto risco;

Vl  -  criar  demanda  artificial  ou  compuls6ria  de  produto,  servico  ou  atividade
profissional, inclusive de usa de cart6rios, registros ou cadastros;

Desta forma, fica clara a intengao do legislados,  com a edigao da Lei da

Liberdade  Econ6mica,  em  desburocratizar  os  processos  perante  a  administragao

pdblica,  bern como dotar o particular com  presuncao de boa-f6 e garantir a  utilizacao

de ferramentas  tecnol6gicas  com  o  intuito de dar celeridade  e  confianga  aquilo  que

lhe 6 submetido.

Assentada   mais  essa   premissa,   passa-se,   finalmente,   a   analise  da

legislaeao sobre:

7.   A    validade    juridica    das    ferramentas    desenvolvidas    em

BIockchain.
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Ap6s  toda   a   analise   principiol6gica   desenvolvida   no   decorrer  deste

parecer,  bern  como  da  novel  Lei  da  Liberdade  Econ6mica,  com  a  necessidade  de

ponderagao   da   regulagao   estatal   com   os   principios   da   livre   iniciativa   e   livre

concorrencia, duas situae6es devem ser avaliadas para resposta da consulta, sendo

elas:

a)   0  servigo  de  autenticagao  e  registro  de  documentos  prestado  por

autoridade ptlblica delegataria; e,

b)   0  servieo  de autenticagao  e  registro  de  documentos  prestado  pela

iniciativa  privada.

Neste sentido, passa-se a uma analise dos institutos a serem aplicados

em cada uma delas e da sua possivel coexistencia, salientando que, independente do

meio a ser utilizado para o registro e autenticagao, este deve ser dotado de algumas

formalidades indispensaveis para a validade do ato, visando a garantia de integridade

e seguranga da  informagao sob guarda,  o que e, sem  sombra  de duvidas,  uma das

grandes virtudes da rede b/ockcha/.n.

A existencia de servico ptiblico delegado para a execugao do registro e

autenticagao  de  documentos  nao  torna  este  vedado  a  iniciativa  privada.  Muito  pelo

contrario,  pelo estudo desenvolvido ate aqui, a Constituigao da Republica incentiva o

livre  com6rcio  e  a  livre  iniciativa,  bern  como  a  inovagao  tecnol6gica.  E  o  caso  da

presente consulta.

E  de  se  frisar,  ainda,  que a  abertura  do  mercado  de  autenticag6es de

documentos  para  a  inicjativa  privada  s6  vein a  beneficiar  a  populaeao,  visto  que  o

acesso aos documentos, sua autenticacao e prova de autenticidade poderao ser feitos

atrav6s de urn simples smartphone, alem de baratear sobremaneira o servieo.

Nao e de hoje que se discute que o suposto monop6lio dos cart6rios para

autenticagao  de  documentos  e  atribui'do  como  urn  entrave  burocratico  que  atrasa

muitas das operae6es feitas no pals. A ausencia de alternativas demanda urn es forgo,

muitas vezes herculeo da populagao para ter acesso a uma simples certidao, ou c6pia

de urn documento autenticado. Tal fato se deve, dentre outras coisas, a ausencia de

interligagao  entre  os  sistemas  das  serventias,  al6m  de  utilizaeao  de  ferramentas

arcaicas, com  registro em livro de muitos atos.
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0  B/ockcha/.n  nada  mais  6  do  que  urn  livro.  Porem,  totalmente  livre  de

fraudes, imutavel e que nunca se desgasta, alem de dotado de criptografia avaneada,

diferente  dos  feitos  em  papel,  argumento  este  amplamente  explorado  em  t6pico

pr6prio. 0 fato de os serviaps costumeiramente serem prestados por cart6rio nao fez

com que o legislador excluisse outras modalidades a serem executadas pela iniciativa

privada.

Alem  do  mais,  ha  que  se fazer  uma  distin9ao  entre  servi.go pdb/i.co  e

serv/.go   de   ufi./i.Jade   pdb//.ca.   Ninguem   melhor   que   Hely   Lopes   Meirelles   para

esclarecer o tema:

Servigos publicos:  propriamente ditos, sao os que a Administraoao presta diretamente
a   comunidade,    por   reconhecer   a   sua   essencialidade   e    necessidade    para    a
sobrevivencia do grupo social,  e do pr6prio Estado.  Por isso mesmo, tais servic:os sao
considerados privativos do Poder Pdblico,  no sentido de que s6 a Administragao deve

presta-Ios,  sem  delegagao  a  terceiros,  mesmo  porque,  geralmente  exigem  atos  de
imp6rio  e  medidas  compuls6rias  em  relaeao  aos  administrados.   Exemplos  desses
servicos sao os de defesa nacional, os de policia, os de preservacao da satlde pdblica.

Servigos   de   utilidade   ptiblica:   sao   os   que   a  Administracao,   reconhecendo   a   sua
conveniencia    (nao    essencialidade,    nem    necessidade)    para    os    membros    da
coletividade, presta-os diretamente, ou aquiesce em que sejam prestados por terceiros

(concessionarios, permissionarios ou autorizatarios), nas condig6es regulamentadas e
sob seu  controle.  mas  por conta e risco dos  prestadores,  mediante remuneracao dos
usuarios. Sao exemples dessa modalidade, os servicos de transporte coletivo, energia
eletrica,  gas, telefonelg.

®
A fixagao dos conceitos acima e de suma importancia para a avaliagao

da possibilidade de prestaQao dos servieos de registro e autenticagao de documentos

por  particulares,  uma  vez  que,  caso  fossem  servigos  publicos  propriamente  ditos,

estar-se-ia  diante  de  uma  situaeao de  real  impossibilidade  de faze-lo.  Ocorre  que  o

Supremo  Tribunal  Federal,  em  ac6rdao  relatado  pelo  Ministro  Ayres  Britto,  deixou

explicito que a atividade cartoraria nao se enquadra neste conceito:

Numa frase, entao, servieos notariais e de registro sao tipicas atividades estatais, mas
nao  sao  servi9os  ptiblicos,  propriamente.  Inscrevem-se,  isto sim,  entre as  atividades
tidas como fun9ao pdblica /ate sensu, a exemplo das fune6es de legislaeao, diplomacia,
defesa   nacional,   seguranca   ptiblica,   transito,   controle   externo   e   tantos   outros
cometimentos que,  nem  por ser de exclusivo domi'nio estatal,  passam  a se confundir
Com  servico  ptlblico20.

19 MEIRELLES,  Hely Lopes.  Djrejto Administrativo Brasileiro,  Ed.  Revista dos Tribunais,10a ed.,  p.  317.
20 ADl 3.643, voto do Rel.  Min. Ayres Britto, julgamento em 8-11-2006,  Plenario,  DJ de  16-2-2007
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0  brilhante  voto  do  Ministro  Ayres  Britto,  em  sua  parte  final,  exp6e

claramente  que  os  servigos  cartorarios  nao  sao  tl'picos  de  estado  e  de  dominio

exclusivo  estatal.  Ademais,  sequer  a  Lei  8.935/94,  que  regulamenta  a  profissao  de

cartorario,  preve expressamente que as atribuie6es serao exercidas exclusivamente

pelos   delegatarios   das   serventias.   E,   mesmo   que   o   fizesse,   estaria   em   pleno

desacordo com a Constituieao Federal.

Entretanto, diversas outras disposig6es legais dao fundamentagao para

a pretensao do consulente, quais sejam, a possibilidade de coleta e autenticae5o de

provas digitais e documentos em geral e a assinatura de contratos usando a tecnologia

b/ockchar.n,  sendo  que,  em  nenhum  momento,  ambas  as  formas  de  prestagao  de

servieo,   seja   pelos   cart6rios,    seja   pela   consulente,    podem   ser   consideradas

incompativeis. Vejamos.

Em  24  de  agosto  de  2001  foi  editada  a  Medida  Provis6ria  n.  2.200-

2/2001,   que   "lnstitui   a   lnfraestrutura   de   Chaves   Pdblicas   Brasileira   -lcp-Brasil,

transforma o lnstituto Nacional de Tecnologia da lnformacao em autarquia, e da outras

providencias".

Referida Medida Provis6ria preve uma serie de requisitos "para garantir

a   autenticidade,   a   integridade   e   a   validade  juri'dica   de   documentos   em   forma

eletr6nica,   das   aplicag6es   de   suporte  e   das   aplicae6es   habilitadas   que   utilizem

certificados digitais,  bern como  a  realizacao de  transac6es  eletr6nicas  seguras  (Art.

1°)".    Desta    forma,    preenchendo-se    os    requisitos    previstos    nesta    legislacao,

presumem-se validos e autenticos os documentos digjtais.

No caso das ferramentas que promovem a utilizaeao da blockchain como

Base  de   Dados   para   autenticagao  de  documentos,   como   dito,   urn  "livro   razao"

descentralizado, transparente, pdblico e totalmente auditavel, que, ap6s o registro das

informae6es em sua rede, torna-se imutavel o documento ali escrito, entendemos pela

plena vjabilidade juridica e validade das provas ali produzidas.

Isto porque, o artigo 10 da MP 2.200-2/2001  preve que outras formas de

assinaturas  ou  provas  de  autenticidade  podem  se  reputar  validas,  ainda  que  nao
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prescritas  na  referida  MP,  o que da  pleno  respaldo  a  utilizaoao da  rede  para  os fins

aqui discutidos, vejamos:

Art.  10.  Consideram-se documentos pdblicos ou particulares,  para todos os fins legais.
os documentos eletr6nicos de que trata esta Medida Provis6ria.

§  20  0  disposto  nesta  Medida  Provis6ria  nao  obsta  a  utilizacao  de  outro  meio  de
comprovacao da  autoria  e  integridade de documentos em forma  eletr6nica,  inclusive
os  que  utilizem  certificados  nao  emitidos  pela  lcp-Brasil,  desde  que  admitido  pelas

partes como valido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

a

®

Em conjunto com o dispositivo supra, o C6digo Civil, em seu artigo  107,

estipula  que  a  manifestacao  das  partes,  desde  que  nao  vedada  em  lei,  deve  ser

respeitada,  o  que  reforga  a  validade  dos  registros  bilaterais  efetivados  pela  Rede

Blockchain.

Ja no C6digo de Processo Civil, o Art.  369,  preve que:

As partes tern o direito de empregar todos os meios legais,  bern como os moralmente
legrtimos, ainda que nao especificados neste C6digo,  para provar a verdade dos fatos
em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicgao do juiz.

Mais  a  frente,  conforme  disposto  no  diploma  processual,  considera-se

autentico o documento quando "a autoria estiver identificada por qualquer outro meio

legal   de   certificaeao,   inclusive  eletr6nico,   nos  termos   da   lei"   (Art,   411,11,   CPC).

Salienta-se,  mais  uma  vez,  para  as disposic6es  da  Medida  Provis6ria 2.200-2/2001,

que ja regulamentou o tema.

Desta  forma,  em  sendo  a  Dautin  blockchain  dotada  de  alto  grau  de

integridade,   auditabilidade  e  transparencia,   sendo  que  os  dados  ali   inseridos  se

tornam imutaveis e a luz da legisla9ao vigente, bern como os princl'pios constitucionais

ja   expostos,   nao  resta  duvida  que  as  provas  documentais  geradas   no  sistema

possuem validade juridica,  cabendo sua desqualificagao apenas com  robusta  prova

em contrario, da mesma forma como o documento certificado por tabeliao ou similar.

Ademais,   em   se  tratando  de   documentos   submetidos  a   analise  de

6rgaos publicos,  a Lei da Liberdade Econ6mica trouxe presungao de veracidade aos

documentos  registrados  e  assinados  junto  a  plataforma,  somente  podendo  serem
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negados  quando  a  legislagao  expressamente  exigir  formalidade  diversa,  como  no

registro de im6veis,  por exemplo,

®

®

8.   Resposta dos quesitos.

Diante   do   que   foi   exposto,   passo   a   responder   sinteticamente   aos

quesitos formulados pela Consulente:

a)   A   atividade   de   registo,   guarda   e   assinatura   de   documentos   6

exclusiva  das  fung6es  notariais?  0  sistema  da  Dautin  Blockchain

estaria  invadindo  uma  seara  de  competencia  exclusiva  do  servigo

notarial? 0 BIockchain pode ser usado para solug6es que venham a

desburocratizar    a    assinatura,    certificag5o    e    autentica?ao    de

documentos?

0  princl'pio  da  livre  iniciativa  e  livre  concorrencia,  combinados  com  os

demais dispositivos constitucionais abordados no texto do presente parecer, al6m  da

legislaeao   infraconstitucional,   demonstram   que   o   servigo   prestado   pela   Dauft.n

B/ockcha/.n se encontra de acordo com a legislacao e presta urn servico de interesse

pdblico  relevante,  porem,  nao  especificamente  urn  servigo  pdblico,  ou  de  utilidade

publica,  como os cart6rios, que se encaixam neste tlltimo.

Na  verdade,  ainda  que  se  tratasse  de  servieo  de  utilidade  pdblica,  os

servicos notariais nao possuem o monop6lio para exploragao,  conforme amplamente

exposto.

Outrossim,   em   sendo   a   rede   b/ockcha/.n   dotada   de   alto   grau   de

integridade,   criptografia   avangada,   auditabilidade   e   transparencia,   sendo   que   os

dados  ali  inseridos  tornam-se  imutaveis  e  a  luz  da  legislaeao  vigente,  convergindo

com    os    principios    constitucionais    expostos    e    a    legisla9ao    infraconstitucional

explicitada,  nao  resta  di]vida  de  que  as  provas  documentais  geradas  no  sistema

possuem validade juridica,  cabendo sua desqualificaeao apenas com  robusta  prova

em contrario, da mesma forma como o documento certificado por tabeliao ou similar.
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Ademais,  em  se  tratando  de  relagao  com  o  poder  pi]blico,  a  Lei  da

Liberdade    Econ6mica    inovou    ao    garantir   a    boa-fe    do    particular    perante    a

administragao publica, alem de fomentar a utilizagao de ferramentas tecnol6gicas e a

substituigao de documentos flsicos pelos digitais, desde que siga o regramento trazido

pelo Decreto  10.278/2020, o que 6 rigorosamente seguido pela Oauf/.n B/ockcha/.n.

b)    A   assinatura    de   contratos   de   forma    eletr6nica,    utilizando   a

ferramenta Dautin blockchain possui amparo legal?

n R:  Sim,  conforme  explicado  no  corpo  do  parecer,  a  Medida  Provis6ria

2.200-2/2001  da todo o amparo legal para a assinatura de contratos pela ferramenta,

o que se fortalece com as demais disposie6es existentes no C6digo Civil e C6digo de

Processo Civil.

E como me parece.
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