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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Trata-se dc uma reflexao sobre um dos mecanismos alternatives de solucao de conflitos: a 

arbitragem, um meio cuja origem remonta a propria existencia das civilizacoes antigas; sua 

insercao no ordenamento juridico brasileiro com a existencia de atuais comandos normativos 

no sistema juridico brasileiro e a questao da eficacia de sua atuacao na tutela de interesses 

patrimoniais do individuo inserido num contexto juridico e social patrio; uma analise acurada 

sobre as mudancas implementadas na legislacao brasileira com a entrada em vigor da atual 

Lei de arbitragem, a Lei 9.307/96; uma explanacao sobre o que venha a ser o instituto da 

arbitragem frente as necessidades apresentadas pelo ordenamento juridico moderno que 

taxativamente impede o acesso do cidadao a uma justica efetivamente justa. Isso e o que se 

pretende com o presente trabalho, que, se propoe a estabelecer um paralelo entre os mais 

variados pensamentos trabalhados em torno do tenia, com o escopo de esclarecer as vantagens 

trazidas pela a arbitragem e ate que ponto este pode ser considerado um mecanismo eficaz. 

Este e o que e objeto de comentarios no presente trabalho, onde, contudo, nao se perdera a 

consciencia de que nao sera num toque de magica que se encontrara a adequada solucao para 

que o Estado jurisdicao se desafogue dos imensos estoques de processos existentes nas varas 

judiciais desafiando a sua obrigacao constitutional de realizar a justica com a efetiva tutela do 

direito, cuja eficacia reclama a solucao dos litigios em tempo habil e de forma segura. 

Palavras-chave: Arbitragem - Direito - Eficacia Tutela 
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O presente trabalho monografico e resultado das pesquisas realizadas com o escopo de 

fazer uma abordagem teorica acerca de um dos mecanismos paraestatais de resolucao de 

conflitos: A ARBITRAGEM, enfocando-o especificamente quanto da sua aplicabilidade e 

eficacia no ordenamento juridico brasileiro. 

A escolha desse tenia se deu em virtude de varios motivos dentre os quais um detem 

maior enfase: sua relevancia social e academica. No ambito academico a realiza9ao do 

trabalho presta-se a funq;ao de enriquecer as exposicdes legais, jurisprudenciais e, 

principalmente doutrinarias, feitas sobre o assunto, objeto da pesquisa realizada. No ambito 

social, o trabalho buscara desenvolver na consciencia das pessoas a cren9a numa justi9a 

paraestatal, cuja aplicabilidade e eficacia e desconhecida por muitos. 

A busca de tutela adequada e substancialmente justa e algo que instiga no ser humano 

grande preocupa9ao, quando este esta em face de uma contenda, de uma lide, principalmente 

nos dias atuais, haja vista e existencia de um sistema jurisdicional enfraquecido, incapaz de 

atender com eficacia a demanda processual que o cerca. 

Sabe-se que, numa busca de ampliar as possibilidades de acesso a justi9a, foi 

consolidada no ordenamento juridico brasileiro a presen9a de varios meios que 

proporcionasse a solu9ao dos conflitos, dentre o quais se encontra inserido a arbitragem, uma 

forma antiga de se fazer justi9a, mas com diferentes configura9oes sofridas ao longo da 

historia. E, no Brasil, especificamente, o instituto da arbitragem foi revitalizado pela Lei n° 

9.307, de 23.09.1996. 

Diante do, ate entao, exposto percebe-se que a existencia da Lei n° 9.307 e algo notorio 

e, portanto, incontroverso. Porem, resta-nos, na qualidade de operadores na seara do direito, 
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questionarmos: Ate que ponto essa Lei procura se adequar a realidade juridica modema? 

Quais as vantagens implantadas, no ambito dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA solu9ao dos litigios, com a sua cria9ao e 

aplica9ao? Ate que ponto o instituto da arbitragem e viavel e eficaz como tecnica para 

S0IU9S0 de controversias? 

Todos os questionamentos acima serao atendidos no decorrer da exposi9ao que se 

pretende realizar na presente monografia, cujas atividades de pesquisa foram realizadas em 

bibliotecas, especialmente na biblioteca setorial do Campus de Sousa/PB, atraves de consultas 

feitas aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites juridicos e de outras atividades que foram se apresentando possiveis de serem 

realizadas ao longo da a9ao investigativa. 

Tendo em vista, ser o objeto da investiga9ao pouco presente na realidade juridica do 

Estado paraibano, bem como, pelo fato de o tempo para sua realiza9ao ter sido escasso, nao 

foi possivel a realiza9ao de pesquisa de campo. 

Multiplos foram os objetivos delineados para ser alcan9ado mediante a atividade 

investigativa, dentre os quais, pode-se afirmar que o presente trabalho buscara: demonstrar a 

importancia da arbitragem como meio propiciador da solu9ao de conflitos, analisar do ponto 

de vista legal e doutrinario os limites da eficacia social do instituto da arbitragem, esclarecer o 

ambito de aplica9ao do processo arbitral, explicar os principios norteadores da aplica9ao do 

processo arbitral, confrontar posi96es divergentes quanto a sua aplicabilidade e eficacia e 

apontar os fundamentos que substanciam a arbitragem na sua fun9ao paraestatal de solucionar 

conflitos. 

O desenvolvimento de um trabalho investigativo pressupoe a utiliza9ao de metodos para 

uma melhor aproxima9ao e compreensao dos problemas enfrentados pelo pesquisador na sua 

atua9ao investigativa. Todo estudo cientifico deve ser desenvolvido sob o manto de metodos, 

constantes da metodologia cientifica, eleitos pelo pesquisador e utilizados no piano de 

pesquisa. 
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O presente trabalho, por centrar-se num objeto cuja vivencia pratica esta bastante 

restrita, limitada apenas a algumas capitals e Estados brasileiros, nao propicia a efetivacao de 

uma pesquisa pratica, mas somente teorica. Em decorrencia disto, restou-me na qualidade de 

pesquisadora explorar o maior numero de registros escritos que estavam ao meu alcance a fim 

de que, apos a realizacao dessa leitura detalhada, tivesse preparo suficiente para confrontar 

tais registros, contestar as teorias neles contidas e criar novas teorias acerca do tema 

pesquisado. Dessa forma, a pesquisa se constituiu numa pesquisa bibliografica. 

Assim sendo, para a efetivacao dos resultados da pesquisa, o metodo utilizado foi o 

dialetico-dedutivo, por meio do qual foi realizada uma leitura ampla do material disponivel 

referente ao tema. Em seguida, como produto desta leitura qual seja, "o conhecimento 

apreendido", foi registrado atraves da escrita, tendo em vista a concretizacao da finalidade 

pratica da pesquisa, a busca de enriquecimento legal, jurisprudential e doutrinario sobre o 

tema. 
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2. CONCEITUACAO E NATUREZA JURIDICA DO 

INSTITUTO: 

Ao se pretender desenvolver uma investigacao acerca de determinado assunto juridico, 

necessario se faz, que embolsemos as multiplas definicoes doutrinariamente ofertadas sobre 

tal materia. 

Do ponto de vista etimologico a palavra arbitragem vem do latimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA arbitrus que significa 

arbitrio, ou seja, o livre exercicio da vontade, atraves desse instituto as partes tern autonomia 

para escolher quern vai decidir os conflitos oriundos de uma relacao contratual em que estao 

envolvidas. 

Sobre instituto de arbitragem muitos sao conceitos apresentados pelos estudiosos do 

assunto, deles pode-se extrair os elementos fundamentals do instituto em epigrafe, bem como, 

suas caracteristicas e efeitos. 

Uma preliminar compreensao do que venha a ser o instituto da arbitragem pode ser 

apreendida atraves da citacao abaixo que diz: 

A arbitragem e uma tecnica para a solucao de controversias atraves da intervencao 

de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convencao privada, 

decidindo com base nessa convencao sem intervencao do Estado, sendo a decisao 

destinada a assumir eficacia de sentenca judicial. 1 

Buscando explicar a natureza e o objeto do instituto em epigrafe pode-se dizer que: 

A arbitragem consiste no metodo parajurisdicional mais complexo e certamente o 

mais efetivo para a solucao de conflitos de natureza privada que possam ser objeto 

de disposicao pelas partes mediante convencao privada. Mas nao e um remedio que 

A L M E I D A JUNIOR, Jesualdo Eduardo do. Arbitragem - questoes polemicas. Juris Sintese n° 35. Maio -

junho, 2002. 
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possa por si so, miraculosamente, desafogar o judiciario, nem resolver todas as 

questoes. ( . . . )•
2 

Da citacao acima, pode-se extrair a natureza e objetivo do instituto da arbitragem, 

ficando claro que o mesmo se propoe a dar aos conflitos de interesses, de natureza 

eminentemente privada, uma solucao parajurisdicional, ou seja, desprovida de subordinacao 

ao poder estatal, bem como, que a justica arbitral se destina a solucao de conflitos de 

interesses que versem sobre direitos disponiveis. 

Partindo do entendimento de que a justica arbitral se aplica a situacoes de interesse 

privado e disponivel, pode-se concluir que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o principio do pacta sunt servanda - juntamente 

com o da boa-fe - guarda no direito arbitral maxima importdncia.
3

, uma vez que tudo ou 

quase tudo na arbitragem funciona em torno da vontade das partes, cabendo ao arbitroQ'uiz da 

causa) apenas conhecer o conflito de interesse e declarar a sua solucao. 

Sera a arbitragem um meio verdadeiramente eficaz haja vista a limitacao que existe em 

torno da autonomia decisoria do Juiz? Esse questionamento pode ser respondido de diferentes 

formas, utilizando as diferentes opinioes que existem a seu respeito e, o sera em momento 

oportuno com certeza explanado. No momento pode-se, apenas, afirmar com veemencia que a 

arbitragem abriu mais uma oportunidade de se chegar a justica. 

No momento pleiteia-se, apenas, pela oportunidade de continuar a estabelecer uma 

definicao acerca do instituto em analise. Sobre o assunto vejamos o que diz um abalizado 

doutrinador da teoria processualista civil: 

A arbitragem pode ser definida como um meio de resolver litigios civis, atuais e 

futuro, sobre direitos patrimoniais disponiveis, atraves de arbitro ou arbitros 

privados, escolhidos pelas partes, cujas decisoes produzem os mesmos efeitos 

juridicos das sentencas proferidas pelos orgaos do poder judiciario. 4 

GARCEZ, Jose Maria Rossani. A arbitragem na era da globalizacao. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 

3

 op. cit 
4 ROCHA, Jose de Albuquerque, A lei de arbitragem (Lei 9.307, de 23.9.1996) uma avaliacao critica. Sao Paulo: 

Malhciros Editores, 1998; pag. 36. 
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E ainda o que diz Jesualdo Eduardo utilizando-se das palavras de Carnelute quando 

expressa que: 

A arbitragem e um conflito de interesses regulado ou posto pelo direito, ou um 

conflito de interesses qualificado por uma pretensao c por uma resistencia a essa, 

enfim, um conflito de interesses qualificado por uma pretensao resistida ou 

insatisfeita. Conflito de interesses na medida que sao muitas as vontades dos 

envolvidos, todas elas em desarmonia. E a pretensao resistida significa dizer que a 

vontade de um encontra resistencia na vontade do outro.
5 

Da citacao acima, continua o mesmo doutrinador, denota-se a existencia de tres 

elementos essencias da arbitragem, a saber: 

a) a escolha do arbitro ou arbitros pelas partes, que e seu traco mais saliente, 

pois serve para distingui-la do sistema judiciario, em que o juiz e imposto as partes 

pelo Estado; 

b) o tipo de conflito que pode ser decidido pcla arbitragem, isto e, os conflitos 

sobre direitos patrimoniais disponiveis e 

c) os efeitos juridicos produzidos pelas decisocs dos arbitros, iguais aos das 

sentencas dos orgao Judiciario, o que significa dizer que a sentenca arbitral tern 

seus efeitos protegidos pela coisa julgada - o que torna definitivos, salvo os casos 

de sua anulacao, taxativamente previstos pela Lei - e, sendo condenatoria, tern o 

valor de titulo exccutivo, independentemente de homologacao judicial.
6 

Diante dos conceitos acima citados chega-se ao entendimento de que o acesso a justica 

se torna mais amplo e fortalecido com a utilizacao da arbitragem, que e uma tecnica que 

possibilita a solucao de controversias, atraves da intervencao de individuos, com poderes 

atribuidos pela convencao privada, que tern em suas maos os onus de decidir sem que esteja 

ligado ao Estado detentor do poder jurisdicional. Dai, porque tal tecnica tern tambem sido 

chamada a heterocomposicao. 

Um primeiro questionamento salta aos olhos do investigador ao tentar digerir o que diz 

cada conceito oferecido sobre o tema; qual seja, a arbitragem e ou nao uma jurisdicao? 

Sobre esta questao de alta indagacao, muitas foram as teses esbocadas. Umas colocando 

a arbitragem na categoria de jurisdicao e, outras negando a arbitragem o carater de 

jurisdicionalidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5

 op. cit. 
6

 op. cit. 
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Afirmando ter a arbitragem uma natureza jurisdicional temos, Humberto Teodoro 

Junior, que diz: 

Facil e concluir que a op9ao do legislador foi pela atribuicao do carater publicistico 

ao juizo arbitral, tornando-o um completo equivalente jurisdicional, por escolha das 

. partes. Se a justificacao de seu cabimento radica-se numa relacao negocial privada ( 

a convencao arbitral), o certo e que, uma vez instituido o juizo arbitral, sua natureza 

c tao jurisdicional como a dos orgaos integrantcs do Poder Judiciario.
7 

No mesmo sentido sao as palavras do abalizado doutrinador, Nelson Nery Junior: 

A natureza juridica da arbitragem e de jurisdiccao. O arbitro exercc jurisdicao 

porque aplica o direito ao caso concreto e coloca fim a lide que existe entre as 

partes. A arbitragem c instrumento de pacificacao social. Sua decisao e 

cxtcriorizada por meio de sentenca, que tern qualidade de titulo cxecutivo judicial, 

nao havendo necessidadc de ser homologada pela jurisdi9ao estatal. A execu9ao da 

scnten9a arbitral e aparclhada por titulo judicial, sendo passive! de cmbargos do 

devedor com fundamcnto no CPC, art. 741. 

Por sua vez sustenta Carlos Alberto Carmona que: 

A decisao dos arbitros produzira os mesmos efeitos da senten9a estatal, 

constituindo a sentcn9a condenatoria titulo executivo que embora nao oriundo do 

Poder Judiciario, assume a categoria de judicial. O legislador optou, assim, por 

adotar a tese da jurisdicionalidade da arbitragem, pondo tcrmo a atividade 

homologatoria do juiz, fato de cmperramento da arbitragem.0 

Diante dos posicionamentos acima se depreende que os doutrinadores sustentam com 

categoria que a arbitragem e um mecanismo jurisdicional, levando em consideracao alguns 

elementos fundamentals como: o carater de obrigatoriedade exercido atraves da decisao 

emitida pelo arbitro, na presenca dos principios da imparcialidade e independencia no 

desempenho de suas funcoes, principios aplicaveis aos magistrados em geral e, ainda, sao os 

arbitros regidos pelos mesmos deveres, impedimentos e responsabilidades tambem aplicaveis 

aos juizes singulares. 

Todavia, muitos sao os doutrinadores que em suas teorias negam o carater de 

jurisdicionalidade a arbitragem. 

7 TEODORO JUNIOR, Humberto. Direito Processual Civil. Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 
8 NERI JUNIOR, Nelson. Codigo de Processo Civil Comentado. 6. ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 2002. 

pag. 1467 
9 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. Sao Paulo: Malheiros, 1998. 
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Conforme previsao legal, temos que: 

Existindo clausula compromissoria c havendo resistencia quanta a instituicao da 

arbitragem, podcra a parte interessada requerer a citacao da outra parte para 

comparecer em juizo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz 

audiencia especial para tal f im.
1 0 

O que o dispositivo legal quer afirmar e que, embora sendo dado cumprimento a 

clausula compromissoria obrigatoria entre os que firmaram, em caso da mesma ter sido 

desobedecida por qualquer das partes, quebra a competencia do Juizo Arbitral, e em virtude 

do arbitro nao ter o poder de compelir o uso daquele juizo, a materia se destinara ao 

judiciario. Ve-se, portanto, quao limitado e o poder do arbitro, sobre o controle das partes, 

pois embora tenha amplos poderes para questionar e opinar sobre a materia que lhe e trazida, 

nao tern o poder de auto-afirmar-se ou mesmo de se impor em algumas circunstancias. Do 

exposto, compreende-se que o legislador nao atribuiu ao arbitro a condicao de detentor do 

poder de compelir as partes a se submeterem ao Juizo arbitral, mesmo que exista convencao 

nesse sentido, expressa mediante clausula compromissoria. 

Discordo completamente dos que se posicionam favoravel a postura do legislador, em 

limitar o poder arbitral, pois ao oferecer tal limite, aumentou o legislador a possibilidade de se 

contrariar ferrenhamente o principio contratualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pacta sunt servanda, defendo o ponto de vista 

em que, uma vez existindo o compromisso firmado pelas partes estas tern o dever de se 

submeter ao Juizo Arbitral quando necessario e o arbitro bem que deveria ter o poder de 

exigir isso, a fim de que o contrato faca lei entre as partes, no mais puro e genuino sentido da 

expressao. 

Diante de todos os elementos ate entao expostos, cabe agora trabalhar a natureza juridica 

do instituto da arbitragem de modo mais detalhado. 

A priori pode-se afirmar que como mecanismo oriundo do consenso das partes que 

indicam um ou mais terceiros, denominados de arbitros, para decidir determinada lide de 

1 0 Art. 7°, da Lei n° 9.307/96. 
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origem contratual; a arbitragem tern suscitado muitos estudos em torno de sua natureza 

juridica. Desses estudos, tres correntes preponderam como fundamentadoras do assunto: a 

corrente publicista, a corrente contratualista pura e a corrente em oposicao a jurisdicionalista e 

corrente contratual. 

A corrente publicista busca filiar a arbitragem ao poder jurisdicional, participam dessa 

corrente dentre outros doutrinadores, Humberto Teodoro Junior e Nelson Neri Junior. Tais 

participacoes se tornam patente quando da observancia dos conceitos, por estes atribuidos ao 

instituto, os quais substanciam-se na afirmacao de que a designacao aos arbitros e proveniente 

da vontade dos contratantes (sujeitos comuns), porem o poder de julgar dos mesmos tern 

designacao legal. Essa corrente chega ao extremo de ver nos arbitros, verdadeiros e proprios 

juizes e no laudo, por estes emitido, verdadeira sentenca, o que pode ser considerado um 

equivoco, pois embora ambos (laudo e sentenca) tenham carater obrigatorio, o arbitro, 

diferentemente do juiz nao tern o que se pode denominar de PODER DE COAC^AO, para 

fazer valer a decisao por ele emitida. 

A corrente contratualista pura nas palavras de Paulo Furtado e Vade Lammego Bulos: 

... chegava inclusive a catalogar a arbitragem entre os casos em que o arbitrio do 

terceiro e elemento de determinacao da vontade privada (manifestada 

indeterminadamente no compromisso), e a considerar o laudo como obrigatorio, em 

virtude do principio da obrigatoriedade dos contratos, ao passo que na homologacao 

do juiz estatal via apenas o instrumento para emprestar ao laudo a qualidade de 

titulo executive 1 1 

Alguns teoricos desta corrente chegaram, inclusive, a colocar a arbitragem como um 

meio de derrogacao da funcao jurisdicional, reconhecendo-lhes natureza privada. 

E plausivel a ideia de ser a arbitragem um instrumento cuja natureza juridica e de ser 

uma funcao privada, porem, o que nao se pode conceber e que se chegue a afirmar que a 

arbitragem tenha o condao de promover a derrogacao da jurisdicao estatal, pois qualquer 

relacao desenvolvida no ambito privado, do ponto de vista juridico, estara fadada ao fracasso 

" FURTADO, Paulo. BULOS, Uadi Lemmego. Lei de Arbitragem Comentada. Sao Paulo: Saraiva, 1997, 

pag.14. 
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se buscar ser completamente independente do poder estatal. Na arbitragem, como ja foi dito, o 

arbitro, no curso do procedimento, e desprovido de todo o poder coercitivo e, em caso do 

descumprimento do ajustado e decidido no Juizo Arbitral o caso ou acabara chegando a 

chancela jurisdicional do Estado, ou sem solucao. 

A terceira e a ultima corrente explica a natureza juridica da arbitragem fazendo oposicao 

as correntes publicistas, que sobreleva o carater publico do instituto e a corrente privada que 

expoe ser a arbitragem fruto da escolha dos sujeitos privados, manifestada expressamente no 

compromisso por estes firmados, Na oposicao feita a corrente publicista, seus 

fundamentadores nao levaram em conta o laudo estrangeiro sem sentenca homologatoria, uma 

vez que o mesmo lhe falta a eficacia executiva e, ainda o elemento da obrigatoriedade. Por 

outro lado, opoe-se a corrente privatista, pelo fato desta nao estabelecer uma distincao entre a 

intensidade e a natureza da funcao desempenhada pelos arbitros, ja que o poder destes seria 

menos pleno que o do juiz. Desta forma para essa teoria o compromisso arbitral implicaria 

numa ampliacao da jurisdicao, pois tern o condao de constituir uma relacao processual 

distinta, em virtude da qual, pela atividade dos arbitros se chegaria a uma solucao da lide tal 

como houvesse no juiz ordinario. 

Partindo da analise das concepcSes externadas pelos mais variados doutrinadores, meu 

posicionamento vai de encontro ao posicionamento que confere a arbitragem uma natureza 

publicista, haja vista ser o mecanismo arbitral um instrumento a servico da justica estatal e 

nao de particulares, estes, apenas, tern em suas maos a faculdade de escolhe-lo para solucionar 

litigios em que estao envolvidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. NOTICIA HISTORICA DA ARBITRAGEM 
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3.1. Origem do instituto 

Numa visao voltada para a filosofia e a sociologia, pode-se afirmar que o homem e um 

ser social, cuja existencia e norteada por diversas relacoes travadas com os demais individuos 

que compoem o meio social em que se encontra inserido. Dessa vida em sociedade insurgem 

diversos interesses que muitas vezes sao conflitantes e carentes de solucao. 

Desde os primordios dos tempos, o homem ja trazia consigo o intuito de solucionar os 

conflitos de interesses que permeassem suas relacoes sociais, economicas, politicas e 

culturais. 

Ao longo da historia, a sociedade tern conhecido varios meios utilizados para solucionar 

os conflitos: a autotutela, a autocomposicao, decisao judicial e os diversos mecanismos 

alternatives. 

Inicialmente se fez presente a autotutela como a mais rudimentar das formas de se 

solucionar tais conflitos, com este meio o homem sentindo-se injusticado fazia justica com as 

proprias maos com beligerancia fazendo uso da forca. 

Embora existam resquicios da autotutela no ordenamento juridico brasileiro, tal 

elemento e repelido, tendo em vista a existencia de um Estado forte que tern em suas maos o 

poder de fazer justica, tendo o direito como vetor social, cujo pressuposto teleologico e 

promover a paz e a seguranca juridica atraves de um instrumento poderoso, o processo. 

No decorrer de sua historia, a solucao de conflitos conquistou uma dimensao paraestatal 

e, a cada dia se constata que o processo pode realizar-se a margem de qualquer atividade 

estatal, como acontecem com a mediacao que conduz a conciliacao espontanea, dando 

relevancia a atividade dos interessados na busca comum de solucao para o conflito que 

protagonizam. Bern como, com a arbitragem, cuja decisao e proferida por arbitro eqiiidistante 

entre as partes litigantes e desprovido de poder estatal. 
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A arbitragem tern suas raizes na antiguidade, seu surgimento e anterior a existencia juiz 

estatal e do proprio legislador, e considerada por alguns doutrinadores como uma forma 

primitiva de justica. E pratica antiga, mas, que comumente e tratada como algo inedito devido 

as varias revitalizacoes que lhe foram dadas ao longo de sua existencia. Porem, conforme diz 

alguns tratadistas classicos, estudiosos do tema, seria inutil se remontar ao direito mais antigo 

para se entender o instituto da arbitragem. Precisamos compreende-lo no tempo presente e 

investigar da sua aplicabilidade e eficacia. 

A arbitragem pode ser historicamente considerada uma das primeiras formas de solucao 

de litigios. 

As primeiras sementes desse instituto foram plantadas nas antigas civilizacoes. De 

inicio tinha-se o meio primitivo da vinganca privada, movida pelo clima de desconfianca 

reciproca e pelas diferencas de raca e religiao que permeava a sociedade primitiva, tornando 

precarias as relacoes entre os individuos que a configurava. 

Referimo-nos aqui, a autodefesa de manifestacao natural do homem traduzida em 

reacao,.na maioria das vezes violenta, reacoes que instigaram o aparecimento do individuo 

dotado de sabedoria e com vasta experiencia, apontado pelas exigencias sociais da epoca, 

como terceiro impartial, para resolver os litigios oriundos das relacoes entre os povos. Esse 

terceiro era um anciao da tribo. Ausente o direito positivo, o anciao-arbitro estava incumbido 

de aplicar ao caso concreto nao regras de legislacao positiva, mas, regras oriundas dos 

costumes, dos principios morais e eticos predominantes no tempo primitivo. Dai, a afirmacao 

de ser o instituto da arbitragem precedente a existencia do proprio legislador e do juiz estatal 

ate porque, nos primordios dos tempos nao estava o Estado devidamente aparelhado para 

promover uma administracao eficaz da justica. 
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Na civilizacao romana a arbitragem se tornava evidente por meio de duas formas de 

processo: o processozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA legis actionem e o processo per formulas, esturturados no que os 

historiadores costumam chamar do ordo judiciorum privatorum. 

Tanto o processo legis actiones quanto o per formulas aconteceram num espaco 

historico romano compreendido desde a Realeza ate o surgimento da cognitio extraordinaria 

representada pelo governo de Diocleciano. Nessa epoca historica, da sociedade romana, o 

mesmo esquema procedimental servia de arrimo ao processo romano. 

Em Roma a figura do arbitro se fez presente atraves do pretor que preparava a acao, 

primeiro promovendo o enquadramento do caso naszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9oes da lei e, depois, acrescentando a 

elabora9ao da formula, como se percebe nos exemplos historicos que os estudiosos do assunto 

nos apresentam em suas sabias li96es sobre antiguidade romana, e, em seguida no julgamento 

por undex ou arbiter, que nao fazia parte do corpo funcional romano, mas era simples 

particular idoneo, cuja incumbencia era julgar o conflito existente entre individuos. 

Esse arbitramento classico perdeu for9a na medida em que o Estado romano se 

transformava em um Poder Publico, instaurando de inicio um governo ditador e em seguida 

assumindo, por muitos anos, um poder absolutista como nova rela9ao de concentra9ao que 

perdurou ate o fim do periodo imperial. Neste novo Estado romano, a atividade de 

composi9ao da lide passa, em sua amplitude, a ser uma atividade estatal. 

Na Grecia antiga, a unidade de ra9a, de tradi9ao e de cultura efetivada pelo comum 

antagonismo ao mundo barbaro, favoreceu, sobremaneira, ao surgimento e desenvolvimento 

da arbitragem naquela civiliza9ao. 

O tratado firmado entre as duas cidades-estados, Esparta e Atenas, no ano 445 a.c, ja 

continha clausulas compromissorias, o que evidencia a ut iliza9ao do instituto da arbitragem 

por aquele povo. 
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Diante do crescimento do intercambio comercial entre os povos, a partir do seculo X I , o 

mecanismo arbitral ganhou novo impulso pelas maos dos comerciantes, que utilizava, com 

frequencia, como meio de fuga da enorme gama de ordenamento juridico a que estavam 

sujeitos, bem como, para o desaparelhamento da justica estatal. 

Contudo, nao obstante, a razoavel utilizacao do sistema arbitral para solucionar as 

divergencias comerciais, que surgiam com base nas praticas comerciais existentes na epoca, o 

referido sistema sofreu um refluxo consideravel no desenrolar dos seculos X V I e X V I I , tendo 

sua pratica sido retomada em fins do seculo X V I I I . Tal fato se deu em virtude da maior 

facilidade de comunicacao que se constatou nesse periodo, bem como, do desenvolvimento 

das relacoes entres os Estados. 

O seculo X I X representou para arbitragem um periodo de desaceleracao da arbitragem, 

em razao de sua processualizacao exagerada, oriundas de reformas napoleonicas, que se 

irradiaram pelo continente europeu, assim como, pela melhoria do sistema estatal de 

administracao da justica. Contudo, em fins do seculo X I X o interesse pela arbitragem e 

retomado e, sua utilizacao plenamente revigorada no seculo XX, atraves da ratificacao de 

tratados sobre o assunto e insercao do instituto na grande maioria dos sistemas juridicos. 

Pode-se, portanto, concluir que a arbitragem pode ser tida como uma das primeiras 

formas de resolucao de controversias entre os individuos que compoe uma sociedade, sem a 

utilizacao de recursos da violencia, constituindo-se como ja se afirmou, no precedente da 

criacao dos orgaos judiciarios permanentes que, quando consolidados para administrar a 

justica diminuiu, consideravelmente a pratica arbitral. 

Atualmente, assistimos a um acontecimento inverso, ou seja, ao ressurgimento da 

arbitragem em meio a um outro fenomeno: o da GLOBALIZACAO NEOLIBERAL, que 

dentre outros caracteres aparece a busca de integracao cada vez mais hannoniosa dos paises 

que compoem o mundo contemporaneo. Essa incessante necessidade de se buscar integrar tais 
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paises envolve fatores de ordem historica, social, politica e economica, que refletem de forma 

imediata no piano juridico. 

Foi em volta dessa realidade socio-politica que apareceu a arbitragem como instrumento 

viavel na pacificacao social de conflitos e mundialmente acatado como forma alternativa de 

solucao de conflitos de modo civilizado, rapido, menos oneroso e efetivo, com uma roupagem 

nova e mais apta a atender aos desafios da modernidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. Historia do instituto no Brasil 

O Brasil e um pais de grande dimensao continental que abriga diferentes povos, com 

diferentes culturas, que juntos se harmonizam formando um todo: a sociedade brasileira. 

Apesar de ser proprio do homem brasileiro a adaptabilidade a vida em sociedade, muitas 

vezes este se enrosca em seu proprio egoismo, o que propicia a existencia dos diversos 

conflitos de interesses. E, e exatamente a existencia desses interesses conflitantes que 

constitui a propria razao de ser do direito, que esta a servico da sociedade atraves de seus mais 

variados institutos, dentre os quais esta a arbitragem. 

Ao contrario do que se pensa, e longa a historicidade percorrida pelo instituto da 

arbitragem, na vida juridica do pais. Tao longa, que chega a nos causar espanto. 

A legislacao da arbitragem no Brasil remonta o periodo Colonial implantado pelos 

Portugueses. Desse periodo, tivemos no ambito da legislacao brasileira tratando da 

arbitragem: o Codigo Comercial de J 850, atualmente, ainda, em vigor, que em alguns de seus 

dispositivos ja previa o arbitramento obrigatorio em seu art. 294, para as causas emergentes 

de sociedades mercantis que envolviam seus socios, previsao reafirmada pelo art. 348, do 

mesmo diploma legal; o regulamento 737, que data do mesmo ano do codigo supra 
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mencionado, este previa em seu art. 411, que o juizo arbitral obrigatorio seria o competente 

para conhecer e julgar as causas de materia comercial. Porem, com o aparecimento da Lei n° 

1.350, de 14 de setembro de 1866, houve a revogacao expressa dos dispositivos acima 

expostos. 

Os codigos unitarios de processo civil de 1939 e 1973 adotaram a modalidade 

facultativa de juizo arbitral, atraves do qual as partes tinham a faculdade de submeter seus 

litigios a arbitros, mediante compromisso rirmado, bem como, a observancia de determinados 

requisitos. Sempre em numero impar, os arbitros faziam uma apreciacao do caso e mediante 

tal apreciacao, emitia sua decisao. 

No ambito constitutional, pode-se afirmar que o primeiro aceno juridico sobre o 

instituto da arbitragem, aconteceu com o advento da Constituicao Politica imperial, datada do 

dia 25 de marco de 1824, que estabelecia em seu art. 160, a faculdade de as partes, nas causas 

civeis e penais, nomear para nelas atuar, juizes-arbitros, cujas sentencas seriam executadas via 

recurso. 

No periodo republicano, nossa primeira Constituicao desse periodo, a Constituicao de 

1895, nao estipulou a arbitragem como mecanismo de solucao de conflitos entre particulars, 

a ela se referiu apenas como modalidade de pacificacao de conflitos oriundos das relacoes 

travadas por Estados soberanos, com o escopo primordial de prevenir os confrontos armados. 

Com a Carta constitutional de 1934, o instituto da arbitragem retoma seus preceitos 

fundamentals, configurando-o no ordenamento juridico de forma estruturada. Esse diploma 

juridico assegura a Uniao a competencia para legislar sobre o assunto. 

A Constituicao de 1937 entrou no cenario juridico national promovendo a extincao dos 

juizos arbitrais. Pode-se, portanto, afirmar que esse diploma legal representou verdadeiro 

retrocesso na vida do instituto. 
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A Constituicao de 1946, praticamente reintroduziu o dispositivo constante da primeira 

Constitui9ao republicana. 

A Constitui9ao de 1967 segue a mesma atua9ao da Carta Magna de 1946. 

Na atual Constitui9ao Federal o legislador constituinte encartou a arbitragem em seu art. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

114, § r . 

Pelo art. 114, § 3°, da Constitui9ao Federal de 1988, depreende-se que compete a Justi9a 

do Trabalho conciliar e julgar conflitos individuals e coletivos entre trabalhadores e 

empregadores, incluidos ai os entes de direito publico externo e Administra9ao direta e 

indireta dos Municipios, do Distrito Federal, dos Estados e da Uniao. Tal dispositivo e de 

aplicabilidade direta e de eficacia plena. 

Recentemente, tal pratica adquiriu nova roupagem com a Lei n° 9.307, de 23 de 

setembro de 1996, que atribuiu a arbitragem duas finalidades primordiais: desafogar o Poder 

Judiciario e prover as partes de uma justi9a alternativa, que foge a situa9ao moratoria gerada 

no desenrolar de determinada contenda no ambito Justi9a comum. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. A ATUAL L E I DE ARBITRAGEM 

Diante de tudo o que foi exposto quando da abordagem da historicidade do instituto da 

arbitragem no sistema juridico brasileiro, constata-se que a existencia da arbitragem como 

meio solucionador de conflitos e pratica que remonta aos tempos coloniais, periodo em que os 

Portugueses fmcaram no Brasil seu monopolio economico, social e, principalmente politico. 
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Ao longo de sua existencia multiplas foram as mutacoes sofridas pelo instituto da 

arbitragem, porem, aos poucos esse instituto foi absorvendo inovacoes peculiares que o 

personalizaram de forma efetiva. 

Hodiernamente, a arbitragem adquiriu nova roupagem com a entrada em vigor da Lei n° 

9.307/96, com ela houve um rompimento, embora brando, com a visao que ate entao se tinha 

acerca do conceito de jurisdicao, vez que o arbitro e colocado como sujeito ativo da atividade 

jurisdicional do Estado, ja numa visao traditional nao podera haver julgadores que nao 

integrem o quadro administrativo do Estado. 

O projeto que culminou na atual lei de arbitragem, em epigrafe, foi fruto de estudos 

realizados pelos setores mais interessados da sociedade no sentido de desenvolver novas 

ideias que promovessem a implantacao de uma justica pautada na celeridade, informalidade e 

menos onerosa. Uma justica que, verdadeiramente fosse de encontro aos anseios e 

necessidades do cidadao que se visse diante de uma lide de indole patrimonial. 

Antes da existencia do Projeto de Lei do Senado n° 78/92, que resultou na atual lei de 

arbitragem, a materia havia sido alvo de tres anteprojetos. O primeiro datado do ano de 1981, 

constituido de vinte e oito artigos, passado os anos caiu no esquecimento. No ano de 1987, o 

Ministerio da Justica determinou a confeccao de outro anteprojeto, que depois de publicado 

no Diario Oficial da Uniao, para acolhimento de novas sugestoes, tambem caiu, 

definitivamente no esquecimento. Em 14 de julho de 1988 foi publicado no Diario Oficial da 

Uniao um terceiro anteprojeto versando sobre o assunto, consoante determinacao do entao 

Ministro da Justica. Tal projeto nao foi de encontro as espectativas e, de pronto foi 

descartado. 

Ja diz um adagio popular: "a conta do homem e tres...", pois bem, depois de tres 

tentativas de implantacao de uma lei especifica sobre a arbitragem, a quarta tentativa teria que 

exaurir bons frutos. Muitos foram os esforcos empreendidos para que essa quarta tentativa 
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desse certo e, somente no dia 23 de setembro de 1996, foi que o fruto do trabalho 

investigativo desenvolvido apareceu.com a entrada em vigencia da Lei n° 9.307. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1. Nocoes previas para compreensao da lei 9.307 

Pretende-se neste topico tracar um esboco de forma sucinta, de nocoes basicas que 

permitam uma melhor compreensao da atual lei de arbitragem, ficara a merce desse topico os 

elementos historicos do tema, pois ja foram claramente delineados em outra oportunidade, 

bem como, nao tratarei nesse topico questoes atinentes a sua natureza juridica e conceito, haja 

vista, ja ter sido preliminarmente esbocado. 

Primeiramente, pode-se dizer que, com a existencia do conflito de interesse os que nele 

estao envolvidos podem fazer opcao por um dos dois caminhos: ou direcionar-se a uma 

autocomposicao, que e sem diivida o menos oneroso, pois independe da acao de terceiros; ou 

podem as partes envolvidas entregar sua lide a pessoa ou pessoas diversas alheias aos 

interessados; neste caso estaremos em face da heterocomposicao que pode acontecer sob duas 

modalidades: na modalidade estatal, na qual as partes vao ao encontro do Poder Jurisdicional 

do Estado, a fim de que o Estado diga o direito ao caso concreto; ou na modalidade 

paraestatal, atraves da qual as partes convergem no sentido de entregar o conflito para 

apreciacao nao judicial, nessa modalidade encontra-se inserida a arbitragem. 

Inicialmente, pode-se afirmar com veemencia que a constante insatisfacao da 

populacao pelo desconforto causado ante a ausencia de efetividade da prestacao jurisdicional 

tendo em vista estarmos em face de'uma justica que, nao obstante as mudancas sofridas pela 

criacao de novos institutos e a informatizacao, morosa, formalista e onerosa, geraram nos 

http://apareceu.com
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operadores do direito contemporaneo a preocupacao pela busca de forma capaz de da eficacia 

na tutela de direitos. 

Como caracteristicas primordiais da arbitragem pode-se citar que: a) a arbitragem deve 

ser precedida da existencia de um conflito de interesses, atual ou potencial, entre dois 

individuos ou mais; b) deve ocorrer-a indicacao de um ou mais terceiro, sempre em numero 

impar e alheio a contenda, que sera denominado arbitro, pelas partes envolvidas; c) devendo 

ser concedida uma solucao vinculativa das partes, se tornando obrigatoria em virtude da 

vontade dos contendores, que aceitam expressamente a solucao atribuida ao conflito pelo 

arbitro ou arbitros escolhidos. 

Varias sao as modalidades de arbitragens existentes no ordenamento juridicos mundial 

dentre as quais pode-se citar: a arbitragem voluntaria, escolhida livremente pelas partes; a 

arbitragem obrigatoria, em que a vontade das partes nao exerce funcao de relevo; a arbitragem 

formal, tambem denominada de ritual, haja vista seguir o que esta legalmente previsto; a 

arbitragem informal, que nao observa as prescribes legais; a arbitragem de direito, conforme 

o proprio nome indica e aquela em que o arbitro tern obrigacao de solucionar a disputa 

mediante aplicacao de normas de direito positivo; a arbitragem de equidade que, ao contrario 

da arbitragem de direito, o arbitro tern o poder de agir discricionariamente na solucao do 

litigio, utilizando unico e exclusivamente do sentimento de justica de que e detentor; a 

arbitragem "ad hoc", cujas regras sao estabelecidas pelas proprias partes; e, por ultimo, a 

arbitragem institutional, cujas regras sao fixadas por uma instituicao arbitral. 

Enquanto em alguns sistemas haja a manutencao da arbitragem obrigatoria ou forcada, 

no Brasil admite-se apenas a arbitragem facultativa ou voluntaria, uma vez que a arbitragem 

obrigatoria ja implantada em outras ocasioes aqui no pais nao surtiu bons resultados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2. Constitucionalidade 
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Sempre que uma nova lei entra em vigor, muitos sao os estudos realizados no sentido de 

investigar da constitucionalidade de seus dispositivos. Com a lei de Arbitragem nao foi 

diferente, ao longo de toda a sua existencia muitas foram as discussoes surgidas em torno de 

sua constitucionalidade. 

Para alguns doutrinadores a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 que trata do 

instituto da arbitragem, viola de modo frontal a Constituicao Federal, haja vista ter trazido em 

seu texto caractcristicas graves e nao compativeis com as oriundas da Lei Magna. 

Grande e o prestigio que o constituinte brasileiro tern dado ao principio consagrado no 

art. 5°, inciso X X X V
1 2

, da atual Constituicao. 

O comando constitucional acima referido e posto em relevo pelos doutrinadores 

constitutionals e ocupa lugar privilegiado na atuacao do Judiciario. 

Para muitos doutrinadores a arbitragem pode representar uma fenda na solidez dessa 

garantia. Muitos, nao conseguem justificar tal temor. Outros chegam a considerar apenas uma 

inquietacao injustificada, pois, na medida em que o mecanismo arbitral foi adotado pela Lei n° 

9.307/96, nao promoveu uma exclusao no judiciario. 

Varios sao os motivos a serem ressaltados na analise da constitucionalidade da Lei de 

Arbitragem, no sentido de reafirmar o seu carater nao violador da Lei Magna. 

A primeira delas diz respeito ao seu carater explicito em nao distanciar de forma 

definitiva os individuos do judiciario. Pelo contrario, a lei 9.307/96 assegura aos interessados, 

em seu art. 33, o acesso ao judiciario para a declaracao da nulidade da sentenca arbitral nos 

casos nela elencados. 

Em seguida tem-se que a execucao coativa da decisao arbitral somente podera ocorrer 

perante o judiciario, constituindo a sentenca arbitral titulo executivo judicial, conforme estatui 

1 2 A lei nao excluira da apreciacao do Poder Judiciario lesao ou ameaca a direito. 
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o art. 41 da lei de arbitragem, que deu nova redacao ao inciso I I I do art. 584 do Codigo de 

Processo Civil. 

Quanto a sentenca arbitral estrangeira, esta para ser reconhecida e aplicada no Brasil, 

estara sujeita a homologacao do Supremo Tribunal Federal ou de outro orgao jurisdicional do 

Estado. 

Como se percebe a nova lei de arbitragem nao descarta a atuacao do judiciario. Pelo 

contrario, convoca-o a partir do momento em que as partes continuam a sentir-se lesada 

mesma depois da atuacao arbitral. 

Para Paulo Furtado e Vade Lammego: 

E um equivoco pensar que ha inconstitucionalidade nessa hipotese, pois a parte 

interessada podera pleitear ao orgao do Poder Judiciario competente a decretacao da 

nulidade da sentenca arbitral. E mais, a demanda para a decretacao de nulidade da 

sentenca arbitral seguira o procedimento comum, previsto no Codigo de Processo 

Civil , e devera ser proposta no prazo ate noventa dias apos o recebimento da 

notificacao da sentert9a arbitral ou de scu adiamento.
 1 3 

Outros doutrinadores questionam, ainda, quanto ao choque existente entre a Lei 

9.307/96 e os principios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdicao, previstos no art. 5°, 

LV, da Constituicao Federal. 

Alem dos casos ate entao descritos na tentativa de ressaltar a constitucionalidade de 

dispositivos da lei de arbitragem, pode-se questionar, ainda, sobre tres situacoes. Uma relativa 

ao direito do consumidor e outras duas relativas a competencia arbitral. 

Pois bem, de acordo com o artigo 4°, §2°, da Lei de arbitragem tem-se a clausula 

compromissoria quando as partes mediante contrato se comprometem a submeter os litigios 

por ventura surgidos ao longo do referido contrato, ao juizo arbitral. Incluindo-se, inclusive, 

neste preceito os contratos de adesao. 

Sabe-se que nas relacoes de consumo, o consumidor e parte fraca que tern necessidade 

de bens e servicos, na sua maioria sao o pode-se considerar indispensaveis a propria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3

 op.cit. 
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sobrevivencia. Tais objetos de consume- somente poderao ser produzidos por empresas parte 

forte das relacoes de consumo, por ser dotada de uma tecnologia avancada ou outros meios 

indispensaveis a sua producao. 

Ao reves temos a Constituicao Federal que em seus art. 5°, X X X I I e 170, V, prescrevem 

o dever fundamental do Estado de defender a parte fragilizada numa relacao de consumo. Um 

dever que e tambem principio essencial da ordem economica. Completando a protecao a esse 

dever fundamental do Estado, o art, 51, inciso V I , do Codigo do Consumidor preve que e nula 

de pleno direito a clausula compromissoria presente em contratos que versem sobre o 

fornecimento de bens e servicos. 

Todo o exposto tern dado ases a varios questionamentos doutrinarios dentre os quais um 

deles se sobressai. Qual seja, sera que a Lei de Arbitragem, por ser mais recente que o Codigo 

do Consumidor, promoveu a sua revogacao na materia em epigrafe? 

Responderemos negativamente pelas seguintes razoes basicas: 

a) a defesa do consumidor, como mostramos, e dever constitucional do Estado. E 

hoje, conviccao indiscutivel e generalizada a de que as normas constitucionais, 

qualquer que seja sua estrutura e conteudo, produzem inumeros e importantes efeitos, 

entre os quais o de revogar as normas infraconstitucionais anteriores com elas 

incompativeis e de nulificar as posteriores igualmente incompativeis. O art. 4°, § 2°, 

da Lei de arbitragem e visivelmente incompativel com os principios constitucionais 

de defesa do consumidor. Sendo norma ordinaria, posterior a Constituicao, esta 

nulificada pelo vicio da inconstitucionalidade; 

b) ademais, as normas do Codigo do Consumidor sao de ordem publica c interesse 

social, como prcscreve seu art. 1°, inderrogaveis por normas de natureza 

'esscncialmente dispositiva como o sao as da Lei de arbitragem, na parte em que 

tratam de sua instituicao, que e, repetimos, opcional; 

c) mesmo houvesse diivida quanto a este interpretacao, o que dizemos para 

argumentar, prevaleceria o principiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pro consumatore, vale dizer, a interpretacao 

favoravel ao consumidor por serem seus interesses objeto de especial protecao 

constitucional constitutiva de direito fundamental; 

d) alem de tudo isso, a clausula compromissoria encerra riscos maiores que o 

compromisso porque, no momento cm que as partes a estipulam, ignoram a natureza e 

a importancia do litigio que, eventualmente, opor-lhes-a, nao podendo, pois, calcular 

as conseqiiencias de sua renuncia ao exercicio da competencia judicial. Por isso, a 

clausula compromissoria deve ser submetida a condicoes mais estritas que aquclas do 

compromisso; 

e) resta a acrescentar que a cxigencia do art 4°, §2°, da Lei de arbitragem, de que a 

validade da clausula compromissoria cm contratos de adesao depende da 

concordancia expressa do consumidor adercnte e uma aparencia de protecao. De fato, 

nesses contratos de adesao os consumidorcs nao gozam de liberdadc de contratar, 

estando obrigados a aceitar as clausulas impostas pelo proponcnte se quiserem obter o 
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bem ou servico de que necessitam, como mostramos acima. Dai a inutilidade de tal 

exigcncia como mecanismo de defesa da parte debil.
1 4 

Num outro caso, temos que o art. 8°, paragrafo unico, da Lei de arbitragem, atribui 

competencia ao arbitro para decidir sobre a existencia, validade ou eficacia da convencao 

arbitral e do contrato que a contenha. Esse preceito e tido por inconstitucional por varias 

razoes, dentre as quais, uma merece posicao de destaque: sabe-se que a convencao e fonte do 

poder arbitral, assim sendo seria um descompasso e, mais do que isto caracteriza um 

julgamento em causa propria, o arbitro analisar a existencia, validade ou eficacia do juizo 

arbitral. 

Num terceiro e ultimo caso colocaremos em destaque o art. 15, §2° da Lei de arbitragem 

que atribui ao arbitro a competencia para conhecer e julgar da sua suspeicao. O que 

caracteriza uma flagrante inconstitucionalidade, pois viola o principio da imparcialidade 

objetiva e subjetiva do julgador, a garantia constitucional da ampla defesa e, ainda, a 

jurisdicao do juizo arbitral que deveria ser restrita a direito patrimonial indisponivel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3. Vantagens oferecidas 

O novo regime juridico despontado com a nova lei de arbitragem trouxe consigo 

resultados positivos, fruto do amadurechnento adquirido ao longo da trajetoria percorrida para 

sua realizacao. 

A vantagem principal da Lei de arbitragem reside no fato desta proporcionar uma maior 

agilizacao nos efeitos, abrindo a possibilidade dos arbitros decidirem fazendo uso da 

equidade. Dois outros fatores contribuem tambem, para a rapidez da tutela jurisdicional, quais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

op. cit. 
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sejam: a irrecorribilidade das decisoes arbitrais e a nao necessidade de homologacao, da 

decisao interna, por orgao do Poder Judiciario. 

Uma outra vantagem apresentada pela atual Lei de arbitragem ao ordenamento juridico 

brasileiro substancia-se no fato de ter a Lei em destaque feito emergir uma opcao extrajudicial 

de acesso a justica simples e objetiva cujos julgadores, alem de imparciais, sao tecnicos 

especializados na area cientifica sobre a qual recai o objeto litigioso e, via de regra, do mais 

alto quilate cientifico e responsabilidade. Esses atributos pertinentes aos arbitros 

proporcionam as partes um julgamento seguro e rapido. 

Um outro ponto positivo da arbitragem diz respeito a liberdade que tern as partes de 

fazer uma opcao pelo juizo arbitral e, mais do que isto, pela liberdade que tern as mesmas de 

optar por qual tipo de direito e, neste caso se com base em leis nacionais ou se com base em 

leis estrangeiras. 

A discricao e o sigilo dos atos processuais e de julgamento propriamente dito configura 

outra vantagem oferecida pelo procedimento arbitral. O que o faz um foro privilegiado e 

propicio para uma composicao amigavel, ja que tern o condao de colocar as partes numa 

situacao comoda, atribuindo-as uma maior liberdade para produzir provas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. ASPECTOS RELATIVOS AO PROCESSO ARBITRAL 

No Brasil e comum se desenvolver a crenca no sentido de que um determinado instituto 

ao entrar em vigor venha a resolver todos os problemas. Um engano! Pois, nenhum instituto e 

tao milagroso a ponto de trazer solucoes a todos os problemas pertinentes a sistema 

jurisdicional brasileiro. Ha no ambito do judiciario um crescimento vegetativo do numero de 

litigios submetidos ao Poder Judiciario para exame. 
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Bem sabemos que a arbitragem despontou, com a atual lei, como uma solucao viavel 

para compatibilizar os interesses atraves de uma opcao para se resolver litigios via 

extrajudicial. 

Para que se viabilize a instauracao de um juizo arbitral valido e, portanto, habil para 

gerar seus efeitos na orbita juridica e no piano factual, faz-se mister que ocorra a provocacao 

da jurisdicao privada, levando em consideracao varios requisitos que admitem a instauracao, 

existencia e prosseguimento regular do processo arbitral. 

Para que a relacao processual adquira existencia valida, necessario se faz que estejam 

presentes as condicoes da acao, quais sejam: interesse de agir, legitimidade para agir e 

possibilidade juridica do pedido. CondicSes estas, capazes de produzir no processo arbitral 

efeitos no mundo do direito e dos fatos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1. Formacao 

Para muitos doutrinadores o processo arbitral tern inicio com o pedido de arbitragem, 

outros entendem ser tal afirmacao extremamente vaga, haja vista que varios sao os modos 

pelos quais se invoca a presenca da arbitragem. Diante disto, ao se estudar a formacao do 

processo arbitral, dois questionamentos que lhes sao peculiares, costumam ser feitos, quais 

sejam: como se faz o pedido de arbitragem e quando tern inicio o processo arbitral? A 

resposta para tais questionamentos e sorrateiramente encontrada no art. 19 da Lei de 

arbitragem. 

A verdade e que enquanto os arbitros nao aceitarem o encargo que lhes foi outorgado 

nao se tern por instaurado o juizo arbitral. Quando a convencao de arbitragem for uma 

clausula compromissoria, os que o pactuam nao estao, ainda, diante de um conflito emergente, 
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por esta razao completamente improvavel que uma clausula dessa natureza ja traga em seu 

cerne a devida delimitacao do que sera objeto de analise dos arbitros. A especificacao da 

materia a ser julgada so acontecera quando ambas as partes optarem por instituir efetivamente 

o juizo arbitral. 

Seja qual for o objeto do processo arbitral, este sempre sera determinado mediante 

pedido enderecado ao arbitro pelas partes, qualquer que tenha sido o caminho de sua 

formulacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2. Objeto 

Posicionada no contexto da Teoria geral do processo e sendo permeavel aos conceitos, 

garantias e preceitos inerentes a esta, o processo arbitral tambem e regido, na medida do 

possivel, pelas limitacoes inerentes ao seu objeto embora possa ter, em confronto com o 

processo judicial. 

O processo civil estatal tern sua formacao quase que invariavelmente com a iniciativa de 

uma das partes, denominada de autor, que leva sua pretensao a juiza. Proposta a demanda, 

substanciada no instrumento da peticao inicial, tem-se, desde logo o objeto determinado e ao 

juiz cabe decidir nos limites da inicial, nao podendo decidirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA extra petita e ultra petita. 

Tanto o processo ordinario quanto o processo arbitral possuem como objeto, a materia 

sobre a qual se solicita um julgamento. Porem, no processo arbitral sua formacao nao 

acontece mediante pedido de uma das partes o modo de colocar esse objeto varia. 

A vida de um processo da-se mediante a presenca de tres elementos primordiais, sujeitos 

(partes), juiz ou arbitro e objeto. 
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Considero o objeto o principal dos elementos primordiais de uma relacao processual, 

pois sem a presenca de um objeto, de uma pretensao, a relacao nao se forma, por carecer de 

motivo gerador. 

O processo arbitral, conforme explicita o art 1°, da Lei 9.307/96 recai sobre conflitos de 

interesses relativos a interesses patrimoniais e de direitos disponiveis. Sao patrimoniais os 

bens aptos de avaliacao economica, quantitativa e monetaria. Sao disponiveis os direitos 

relativos a bens passiveis de alienacao. 

E util e conveniente ressaltar,. que o legislador nao se contentou em fixar o limite do 

elemento objetivo da arbitragem as questoes inerentes a direitos patrimoniais e, limitou-o, 

ainda mais quando afirmou que deveria ser apenas os que se caracterizam pela disponibilidade 

juridica. Com estes limites oferecidos pelo legislador brasileiro, estao excluidas do juizo 

arbitral questoes inerentes ao direito dc familia ou de estado da pessoa, questoes relativas a 

capacidade, bem como, as questoes de ordem fiscal, tributaria e todas aquelas de interesse 

fazendario, com excecao dos casos em que a propria lei viabiliza juridicamente a instituicao 

do juizo arbitral. 

Tambem nao sao aptos a servir de objetos de lide arbitral os direitos difusos e coletivos, 

pois estao excluidos de apreciacao da jurisdicao privada, haja vista se tratar de objetos 

juridicos indispensaveis e indivisiveis. 

Ao tratar das limitacoes impostas pelo art. 1°, da Lei 9.307, ao objeto do processo 

arbitral expos, Joel Dias Figueira Junior, que: 

Ha de se ressaltar que a limitacao definida neste dispositivo nao se confunde com 

aquela contida no inc. I l l do revogado art. 1074 do CPC, que fazia a exigencia previa 

de o compromisso arbitral conter, sob pena de nulidade, o objeto do litigio, com todas 

as especificacocs, inclusive o seu valor. Esse requisito, tao criticado pela doutrina nao 

mais existe. A limitacao agora imposta pelo novo sistema diz respeito tao-somente a 

natureza juridica do litigio a ser objeto de conhecimento pela justica privada, que, em 

hipotese alguma, podera versar sobre direitos patrimoniais indispensaveis. 

(...) 
Duvidas poderao surgir a respeito dos direitos da personalidade, ou mais 

precisamente, se as controversias envolvendo relacoes desta natureza poderao ser 
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solucionadas perante a jurisdicao privada. Esses direitos como e sabido, sao de 

natureza nao patrimonial ou personalissima e, como tais, indispensaveis. Contudo, 

deles poderao decorrer questoes de carater eminentemente patrimonial, como se 

verifica, por exemplo, com a violacao de privacidade, o dano a imagem, controversias 

relativas aos direitos autorais, dentre tantas outras.
15 

Nos casos acima, embora viole um direito personalissimo, tal violacao traz implicacoes 

de natureza patrimonial, pois a pretensao dos juridicamente interessados, gira em torno de um 

ressarcimento pecuniario que levara em consideracao o dano sofrido. Por esta razao podera 

ser objeto de apreciacao do juizo arbitral. 

Cabe, por fim, analisar da possibilidade de as questoes que ja passaram pela apreciacao 

do poder judiciario, e adquiriram forca de coisa julgada, poder ser objeto do processo penal. 

Caso, em que se pode assinalar com veemencia, que uma vez adquirido o carater de coisa 

julgada, tais questoes nao podem de modo algum ser alvo de decisao arbitral. Seria um contra-

senso e, mais do que isto uma superposicao do juizo arbitral ao judicial, se tal fato fosse 

admitido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3. Legitimidade. 

Tendo em vista que a estipulacao da arbitragem como meio alternativo para solucionar 

conflitos entre determinadas partes, provem de uma relacao juridica de natureza civil ou 

comercial. E notorio que somente as pessoas detentoras de capacidade civil e que poderao 

valer-se desta forma alternativa de solucao de conflitos. 

Assim sendo, para que a clausula compromissoria instituidora do juizo arbitral como 

solucionador de possiveis conflitos emergentes entre as partes contratantes, tenha validade e 

1 5 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Arbitragem, Jurisdicao e Execucao. 2. ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 

1999. pag. 179 a 180. 
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eficacia no ambito do direito das obrigacoes, o contrato ha de ser por pessoa natural 

absolutamente capaz. 

Alem dos incapazes nao poderao valer-se da arbitragem, tambem, os presos enquanto 

permanecerem na prisao, o insolvente civil e a massa falida por se tratar de uma 

universalidade de juizos. 

As pessoas juridicas de direito publico ou privado, tambem, poderao valer-se dessa 

forma de solucao de conflitos. So que, no que tange as pessoas juridicas de direito publico 

interno, a capacidade para eleger ou valer-se da jurisdicao arbitral dependera da identificacao 

de hipotese (materia) em que o Estado e as pessoas juridicas de direito publico, em geral, 

podem ou nao ser partes em demandas que buscarao a solucao de conflitos perante a 

jurisdicao privada; sendo assim, pode-se afirmar que a pessoa juridica de direito publico 

estara sempre na dependencia de autorizacao legal, para ser parte no juizo arbitral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4. Competencia 

Os arbitros sao os unicos imbuidos de competencia para conhecer e julgar das causas 

cujo objeto existe dentre os bens juridicos de carater patrimonial e disponivel e, portanto aptos 

a serem alvo de uma decisao arbitral. 

Com base no art. 13 da Lei de arbitragem podem figurar como arbitro qualquer 

individuo dotado de capacidade para contrair direitos e obrigacoes no campo juridico civil. 

Alem da capacidade um outro requisito se faz necessario, qual seja, ter a plena confianca das 

partes contratantes. 
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A nomeacao dos arbitros e, pois, um poder inerente as partes, cabendo a estas escolhe-

los e, inclusive, indicar os nomes dos arbitros ou qual a entidade que sujeitara sua lide, 

devendo, ainda fixar o numero de arbitros que atuara no feito. 

Desta forma, pode-se afirmar que a arbitragem funda-se em dois contratos, um primeiro 

existente entre as partes, que de comum acordo elegem o juizo arbitral como o competente 

para julgar a lide e, um segundo onde sao sujeitos de um lado as partes e de outro o arbitro ou 

arbitros. Desses dois contratos resulta o carater essencial do ato de aceitacao praticado pelo 

arbitro. Ato de aperfeicoamento do contrato arbitral, uma vez que, e a partir da aceitacao que 

nasce para o arbitro o dever de decidir as controversias emergentes entre as partes que o 

contrataram, bem como, os demais deveres, direitos e responsabilidades que lhes sao 

inerentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. A QUESTAO DA E F I C A C I A DA ARBITRAGEM NO 

BRASIL 

A ciencia juridica no sentido de promover um significativo avanco no estudo e 

compreensao do fenomeno juridico, bem como, de sua atuacao perante os fatos sociais que 

lhes sao apresentados,- procura investigar sua atuacao, pautando-se no que se pode denominar 

de atributos de validez do direito. Dentre os atributos de validez do direito temos a eficacia, 

objeto de enfase do presente trabalho. 

Diz-se que uma determinada norma juridica e eficaz, quando esta vai de encontro a 

realizacao dos fins sociais a que se propoe quando da sua feitura pelo legislador brasileiro. 

Desta forma, investigar da eficacia da arbitragem no Brasil significa procurar descobrir, 
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investigar, ate que ponto a atual lei de arbitragem esta sendo aplicada e quais estao sendo os 

efeitos sociais oriundos de sua aplicacao. 

Sabe-se que o elemento primordial do direito e o proprio povo ou numa denominacao 

mais usual entre os mais variados doutrinadores, e a sociedade que o origina mediante todos 

os seus tracos economicos, politicos e culturais. E, portanto, e a esta sociedade que o direito 

deve voltar-ser atraves de suas instituicoes e processos. Nesse contexto o resultado do acesso 

a justica adquire tres dimensoes. Primeiramente, direciona-se a necessidade de criacao de um 

instituto juridico que atenda aos problemas e as exigencias sociais. Uma segunda dimensao 

apresentada vai de encontro a resposta e solucao que deve ser apresentada no trato do 

problema proposto. E, por ultimo, tem-se o desafio de encarar o impacto causado pela solucao 

juridica indicada ao problema. 

Partindo das tres dimensoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA supra mencionadas, percebe-se que o acesso a justica nao 

pode ser conceituado como mera possibilidade de provocacao da jurisdicao com o escopo de 

proteger ou fazer valer direitos e obrigacoes juridicamente reconhecidos. 

Oriundas do pensamento de Mauro Capelleti
1 6

 existe na moderna compreensao da 

ciencia do direito o que se pode denominar de ondas renovatorias processuais que traduzem o 

acesso a justica, podendo estas ser idenlificadas como pilastras a serem observadas para uma 

possibilidade eficaz de acesso a justica. Tais ondas se constituem em: garantia de justica para 

os pobres; efetividade da tutela dos interesses difusos e coletivos e concepcao mais ampla da 

eficacia da lei processual para o acesso a justica, sem vinculos maiores com o formalismo. 

A Lei Marco Maciel, como tambem e conhecida a Lei de arbitragem (Lei n° 9307/96), 

dada a sua paternidade esta inserida na terceira onda do movimento de acesso a justica acima 

mencionado. Isto se justifica pelo fato de que a utilidade dos meios da arbitragem estar 

direcionada no sentido de promover a celeridade e efetividade nos litigios por ela abrangidos. 

16

 Apud, GARCEZ, Jose Maria Rossani, op. cit. 
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Diante de tudo o que fora exposto ao longo deste trabalho monografico, percebe-se que 

a promulgacao da Lei n. 9307/96 promoveu uma consolidacao de contornos legislatives 

definitivos a instituicao da arbitragem no Brasil. Consagrando no sistema juridico brasileiro 

de administracao da justica uma nova modalidade de acesso a justica e de solucao dos litigios 

na ordem juridica interna ao estatizar a arbitragem como alternativa valida para a decisao de 

determinados tipos de demandas em que prevalece o principio da disponibilidade da vontade 

das partes sobre a justica material dos seus bens. A institucionalizacao na ordem politica de 

novos mecanismos extrajudiciais para a composicao das controversias juridicas revalorizou a 

autonomia da vontade das partes, sujeita diretos a disponibilidade negociadora de seus bens 

juridicos; com isso, conferiu-se aos cidadaos o direito de escolher umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tertius a quern se atribui 

o poder de solucionar o litigio pela arbitragem. O exercicio da arbitragem extrajudicial passa 

diretamente pelo exercicio da mediacao, condicao necessaria para que o arbitro proceda a 

negociacao do merito da justica material das partes. 

A Lei n. 9307/96 veio resgatar a historia da legitimidade social e a efetividade juridica 

da instituicao da arbitragem, dando enfase, na era contemporanea, a sua aplicacao como 

instrumento garantidor da justica. A lei de arbitragem revogou todos os artigos do Codigo do 

Processo Civil que regulavam um instituto de arbitragem sui generis que exigia a 

homologacao judicial dos orgaos da justica publica para que o acordo arbitral pudesse ter 

validade e eficacia entre as partes. Procura-se, nas constituicoes e nas legislacoes vigentes, 

dar prevalencia ao acordo de vontade das partes e, por consequencia, transferir a 

responsabilidade da solucao do litigio para terceiros, por meio da mediacao negocial e 

conciliadora de eqiiidade. A lei da arbitragem brasileira prestigiou a autonomia das partes, 

inclusive no tocante a disponibilidade de seus bens e, dessa forma, permitiu-lhes, nao 

somente regular o merito da justica material do procedimento arbitral, mas tambem 

estabelecer condicoes de imparcialidade ditadas pela confianca que depositam na pessoa do 
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arbitro; em suma, da escolha mutua e consensual da arbitragem sao inferidas normas com as 

quais as partes e o arbitro negociam as questoes e atingem, de comum acordo, os objetivos de 

uma solucao imparcial. 

A realidade pratica demonstra que a administracao da justica publica nao pode 

conhecer nem cabe a ela resolver a justica material de todas as controversias juridicas. Sabe-

se que ao poder jurisdicional do Estado serao encaminhadas as demandas que nao puderem 

ser solucionadas por meio de acordo entre das partes. Na realidade pratica, o poder judiciario 

precisa ser desafogado das solucoes arbitrais que, em principio, sao de pequeno valor, mesmo 

porque o poder estatal e incapaz de decidir todos os conflitos juridicos de ordem privada; 

alias, forca e reconhecer que o atual atendimento da justica publica do Estado nao condiz 

com as exigencias decorrentes das transformacoes da justica na sociedade. Ora, o proprio 

poder estatal ve-se na contingencia de criar mecanismos internos, constitucionais e 

processuais de acesso a justica a fim de atender um maior numero possivel de pleitos de 

origem privada. 

A recente historia da ordem juridica brasileira comprova a criacao dos juizados 

especiais de pequenas causa civeis e criminals no sentido de agilizar o direito de ingresso a 

justica publica, com, procedimentos menos formais. Por sua vez, a Lei 9307/96 avancou em 

materia de acessibilidade e de julgamento de determinados litigios carentes de decisao. 

Para alguns doutrinadores, no piano da realidade pratica, a lei de arbitragem 

promulgada no Brasil criou condicoes legais para institucionalizar um sistema de justica 

privada, dentro do sistema de justica publica, que envolve litigios juridicos e em que 

prevalece o principio da disponibilidade dos direitos das partes. Nao se trata de sistema unico, 

autonomo ou superador do sistema da justica publica; ao contrario, a arbitragem de justica 

privada. funciona ao lado da jurisdicao estatal, como equivalente jurisdicional a solucao de 

casos concretos estritamente previstos na lei. Alem disso, a arbitragem, como instrumento de 
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acordo e de mediacao negocial das partes, permite que o arbitro aplique regras escolhidas 

pelos proprios litigantes; com efeito, as regras de mediacao e de conciliacao servem de 

suporte basico a arbitragem. 

Esse e apenas um pensamento de essentia complexa e que ao meu ver se traduz em algo 

utopico e, portanto, impossivel de realizacao se levado em consideracao o poder que exerce o 

Estado perante a sociedade e, mais do que isto, o Estado nao seria tao falho a ponto de criar 

um mecanismo que diminuisse ou mesmo dividisse o seu poder. 

Por outro lado, fazendo uma retrospectiva dos topicos apresentados ao longo da 

monografia alguns pontos podem ser levantados no sentido de denotar que a eficacia da 

arbitragem no Brasil apresentou alguns arranhoes que maculam sua estrutura, existencia e 

atuacao. Sem que seja esquecida a sua importancia na vida juridica do pais. 

Percebe-se que seu campo de atuacao e muito limitado e em razao disto, ao meu ver, 

pouco desafoga os nossos foruns da sobrecarga processual, haja vista que o maior niimero de 

processo que tumultuam o fazer juridico, sao provenientes de lesdes a outros bens juridicos; 

bens estes, diversos da patrimonialidade e da disponibilidade exigidas no Juizo arbitral. 

Diante disto, ha uma fragilidade na eficacia almejada pelo instituto patrio. 

Ademais, a falta de poder de coacao do arbitro pode ser considerada um outro fator que 

propicia um distanciamento dos individuos da justica arbitral, pois ninguem quer se submeter 

a um trabalho juridico que nao traga uma boa qualidade de seguranca juridica. 

Tambem, nao se pode esquecer varios fatores que a doutrina aponta como obices a 

utilizacao generalizada da arbitragem como meio de solucao de conflitos, como por exemplo: 

o elevado valor envolvido por uma arbitragem institutional; a demora na conducao do 

processo arbitral; a constante possibilidade de que a parte sucumbente, movida pela 

insatisfacao com o resultado, recorra de qualquer forma ao Poder Judiciario em defesa do que 

entende como direito seu. 
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Enfim, todos esses fatores propiciam uma diminuicao acentuada na eficacia da 

arbitragem no ordenamento juridico brasileiro. 
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7. CONCLUSAO 

Diante do que foi exposto percebe-se que o Estado na qualidade de criador e aplicador 

da norma juridica tern sido a cada dia tolhido em sua atuacao, tendo em vista o 

congestionamento ocasionado pelo grande numero de processos que ocupam os foruns e 

tribunals brasileiros. Diante de tais afirmacSes pode-se perceber que o exercicio jurisdicional 

do Estado atravessa graves crises no que concerne ao seu funcionamento e, em meio a essas 

crises os operadores do direito reclamam um aparelho judiciario moroso e extremamente 

formalists e, ao mesmo tempo, clamam por uma justica celere e informal. 

Numa tentativa de fortalecer a atuacao jurisdicional do Estado tem-se criado 

mecanismos alternatives de solucao de conflitos, bem como, procedimentos habeis a propiciar 

uma maior celeridade na solucao dos litigios mesmo no ambito do judiciario. Exemplo 

manifesto disto foi a elaboracao da Lei n° 9.099/95 com o escopo de instituir os juizados 

civeis e criminals, cuja substantia volta-se a celeridade e simplicidade juridica, que via de 

regra da a busca de solucao de conflitos, no judiciario, uma nova alternativa: a possibilidade 

de esolve-los por meio da conciliacao ou da transacao, antes mesmo de ser instaurado o 

processo. 

Dentre as normas que se reportam a meios alternativos de solucoes de conflitos, tem-se 

a Lei n° 9.307/96 que dispoe sobre a arbitragem, um metodo parajurisdicional com dupla 

fmalidade: desafogar o judiciario e permitir as partes a utilizacao de uma Justica alternativa. 

A Justica operada por intermedio de vias alternativas tern despontado como um novo 

modo de se operar o direito, porem, tern sido assunto pouco explorado nos bancos 

universitario haja vista existir uma preocupacao maior com a subserviencia ao dogmatismo 
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implantado ao longo da historia academica, bem como, pelo apego exagerado que se tern ao 

estudo dos tradicionais institutos juridicos. 

A escolha do tema foi resultado da necessidade que se tern de suprir essa lacuna deixada 

no decorrer da vida academica, estudando de forma mais aprofundada a arbitragem como 

meio altemativo de solucao de conflitos, desenvolvendo uma atividade investigativa voltada 

para a aplicabilidade e eficacia desse mecanismo. 

Partindo desta visao, pretendeu-se desenvolver um trabalho monografico que sirva de 

fonte de informacao para um conhecimento mais abrangente acerca do tema exposto, a fim de 

que se adquira uma nova consciencia, a de que o direito nao se resume a aplicacao de velhos 

institutos juridicos, que existem e estao a servico do Direito e nao o Direito a servico deles 

existe outras formas de se resolver os conflitos emergentes e estas devem ser, portanto, 

compreendidas e aplicadas. 

Creio que o objetivo foi alcancado, pois desenvolvi um trabalho pautado na seriedade e 

no compromisso ajustado perante a sociedade academica do Campus de Sousa, desde sua 

idealizacao e planejamento, quando da elaboracao do Projeto de Pesquisa, na disciplina 

metodologia do trabalho cientifico. 
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L E I N° 9.307, D E 23 D E S E T E M B R O D E 1996 

(DOU 24.09.1996) 

Dispoe sobre a arbitragem 

O Presidente da Republica 

Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 

DISPOSICOES GERAIS 

Art. 1°. As pessoas capazes de contratar poderao valer-se da arbitragem para dirimir litigios 

relativos a direitos patrimoniais disponiveis. 

•Art. 2°. A arbitragem podera ser de direito ou de equidade, a criterio das partes. 

§ 1°. Poderao as partes escolher, livremente, as regras de direito que serao aplicadas na 

arbitragem, desde que nao haja violacao aos bons costumes e a ordem publica. 

§ 2°. Poderao, tambem, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos 

principios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comercio. 

CAPITULO I I 

DA CONVENCAO DE ARBITRAGEM E SEUS EFEITOS 

Art. 3°. As partes interessadas podem submeter a solucao de seus litigios ao juizo arbitral 

mediante convencao de arbitragem, assim entendida a clausula compromissoria e o 

compromisso arbitral. 

Art. 4°. A clausula compromissoria e a convencao atraves da qual as partes em um contrato 

comprometem-se a submeter a arbitragem os litigios que possam vir a surgir, relativamente a 

tal contrato. 

§ 1°. A clausula compromissoria deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no 

proprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. 

§ 2°. Nos contratos de adesao, a clausula compromissoria so tera eficacia se o aderente tomar 

a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituicao, 

desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto 

especialmente para essa clausula. 

Art. 5°. Reportando-se as partes, na clausula compromissoria, as regras de algum orgao 

arbitral institutional ou entidade especializada, a arbitragem sera instituida e processada de 

acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na propria clausula, ou em 

outro documento, a forma convencionada para a instituicao da arbitragem. 

Art. 6°. Nao havendo acordo previo sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada 

manifestara a outra parte sua intencao de dar inicio a arbitragem, por via postal ou por outro 

meio qualquer de comunicacao, mediante comprovacao de recebimento, convocando-a para, 

em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. 

Paragrafo unico. Nao comparecendo.a parte convocada ou, comparecendo, recusar-se a firmar 

o compromisso arbitral, podera a outra parte propor a demanda de que trata o artigo 7° desta 
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Lei, perante o orgao do Poder Judiciario a que, originariamente, tocaria o julgamento da 

causa. 

Art. 7°. Existindo clausula compromissoria e havendo resistencia quanto a instituicao da 

arbitragem, podera a parte interessada requerer a citacao da outra parte para comparecer em 

juizo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiencia especial para tal fim. 

§ 1°. O autor indicara, com precisao, o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o 

documento que contiver a clausula compromissoria. 

§ 2°. Comparecendo as partes a audiencia, o juiz tentara, previamente, a conciliacao acerca do 

litigio. Nao obtendo sucesso, tentara o juiz conduzir as partes a celebracao, de comum acordo, 

do compromisso arbitral. 

§ 3°. Nao concordando as partes sobre termos do compromisso, decidira o juiz, apos ouvir o 

reu, sobre seu conteudo, na propria audiencia ou no prazo de dez dias, respeitadas as 

disposicoes de clausula compromissoria e atendendo ao disposto nos artigos 10 e 21, § 2°, 

desta Lei. 

§ 4°. Se a clausula compromissoria nada dispuser sobre a nomeacao de arbitros, cabera ao 

juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo nomear arbitro unico para a solucao do 

litigio. 

§ 5°. A ausencia do autor, sem justo motivo, a audiencia designada para a lavratura do 

compromisso arbitral, importara a extincao do processo sem julgamento de merito. 

§ 6°. Nao comparecendo o reu a audiencia, cabera ao juiz, ouvido o autor, estatuir a respeito 

do conteudo do compromisso, nomeando arbitro unico. 

§ 7°. A sentenca que jiilgar procedente o pedido valera como compromisso arbitral. 

Art. 8°. A clausula compromissoria e autonoma em relacao ao contrato em que estiver inserta, 

de tal sorte que a nulidade deste nao implica, necessariamente, a nulidade da clausula 

compromissoria. 

Paragrafo unico. Cabera ao arbitro decidir de oficio, ou por provocacao das partes, as questoes 

acerca da existencia, validade e eficacia da convencao de arbitragem e do contrato que 

contenha a clausula compromissoria. 

Art. 9°. O compromisso arbitral e a convencao atraves da qual as partes submetem um litigio a 

arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. 

§ 1°. O compromisso arbitral judicial celebrar-se-a por termo nos autos, perante o juizo ou 

tribunal, onde tern curso a demanda. 

§ 2°. O compromisso arbitral extrajudicial sera celebrado por escrito particular, assinado por 

duas testemunhas, ou por instrumento publico. 

Art. 10. Constara, obrigatoriamente, do compromisso arbitral: 

I - o nome, profissao, estado civil e domicilio das partes; 

I I - o nome, profissao e domicilio do arbitro, ou dos arbitros, ou, se for o caso, a identificacao 

da entidade a qual as partes delegaram a indicacao de arbitros; 

I I I - a materia que sera objeto da arbitragem; e 

IV - o lugar em que sera proferida a sentenca arbitral. 

Art. 11. Podera, ainda, o compromisso arbitral conter: 

I - local, ou locais, onde se desenvolvera a arbitragem; 

I I - a autorizacao para que o arbitro ou os arbitros julguem por eqiiidade, se assim for 

convencionado pelas partes; 
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I I I - o prazo para apresentacao da sentenca arbitral; 

IV - a indicacao da lei nacional ou das regras corporativas aplicaveis a arbitragem, quando 

assim convencionarem as partes; 

V - a declaracao da responsabilidade pelo pagamento dos honorarios e das despesas com a 

arbitragem; e 

V I - a fixacao dos honorarios do arbitro, ou dos arbitros. 

Paragrafo unico. Fixando as partes os honorarios do arbitro, ou dos arbitros, no compromisso 

arbitral, este constituira titulo executivo extrajudicial; nao havendo tal estipulacao, o arbitro 

requerera ao orgao do Poder Judiciario que seria competente para julgar, originariamente, a 

causa que os fixe por sentenca. 

Art. 12. Extingue-se o compromisso arbitral: 

I - escusando-se qualquer dos arbitros, antes de aceitar a nomeacao, desde que as partes 

tenham declarado, expressamente, nao aceitar substituto; 

I I - falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto algum dos arbitros, desde que as 

partes declarem, expressamente, nao aceitar substituto; e 

I I I - tendo expirado o prazo a que se re fere o artigo 11, inciso I I I , desde que a parte 

interessada tenha notificado o arbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe o 

prazo de dez dias para a prolacao e apresentacao da sentenca arbitral. 

CAPITULO I I I 

DOS ARBITROS 

Art. 13. Pode ser arbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confianca das partes. 

§ 1°. As partes nomearao um ou mais arbitros, sempre em numero impar, podendo nomear, 

tambem, os respectivOs suplentes. 

§ 2°. Quando as partes nomearem arbitros em numero par, estes estao autorizados, desde logo, 

a nomear mais um arbitro. Nao havendo acordo, requererao as partes ao orgao do Poder 

Judiciario a que tocaria, originariamente, o julgamento da causa a nomeacao do arbitro, 

aplicavel, no que couber, o procedimento previsto no artigo 7° desta Lei. 

§ 3°. As partes poderao, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos arbitros, ou 

adotar as regras de um orgao arbitral institucional ou entidade especializada. 

§ 4°. Sendo nomeados varios arbitros, estes, por maioria, elegerao o presidente do tribunal 

arbitral. Nao havendo consenso, sera designado presidente o mais idoso. 

§ 5°. O arbitro ou o presidente do tribunal designara, se julgar conveniente, um secretario, que 

podera ser um dos arbitros. 

§ 6°. No desempenho de sua funcao, o arbitro devera proceder com imparcialidade, 

independencia, competencia, diligencia e discricao. 

§ 7°. Podera o arbitro ou o tribunal arbitral determinar as partes o adiantamento de verbas para 

despesas e diligencias que julgar necessarias. 

Art. 14. Estao impedidos de funcionar como arbitros as pessoas que tenham, com as partes ou 

com o litigio que lhes for submetido, algumas das relacoes que caracterizam os casos de 

impedimento ou suspeicao de juizes, aplicando-lhes, no que couber, os mesmos deveres e 

responsabilidades, conforme previsto no Codigo de Processo Civil. 

§ 1°. As pessoas indicadas para funcionar como arbitro tern o dever de revelar, antes da 

aceitacao da funcao, qualquer fato que denote duvida justificada quanto a sua imparcialidade 

e independencia. 
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§ 2°. O arbitro somente podera ser recusado por motivo ocorrido apos sua nomeacao. Podera, 

entretanto, ser recusado por motivo anterior a sua nomeacao, quando: 

a) nao for nomeado, diretamente, pela parte; ou 

b) o motivo para a recusa do arbitro for conhecido posteriormente a sua nomeacao. 

Art. 15. A parte interessada em argiiir a recusa do arbitro apresentara, nos termos do artigo 20, 

a respectiva excecao, diretamente ao arbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, deduzindo 

suas razoes e apresentando as provas pertinentes. 

Paragrafo unico. Acolhida a excecao, sera afastado o arbitro suspeito ou impedido, que sera 

substituido, na forma do artigo 16 desta Lei. 

Art. 16. Se o arbitro escusar-se antes da aceitacao da nomeacao, ou, apos a aceitacao, vier a 

falecer, tornar-se impossibilitado para o exercicio da funcao, ou for recusado, assumira seu 

lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. 

§ 1°. Nao havendo substituto indicado para o arbitro, aplicar-se-ao as regras do orgao arbitral 

institutional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na convencao de 

arbitragem. 

§ 2°. Nada dispondo a convencao de arbitragem e nao chegando as partes a um acordo sobre a 

nomeacao do arbitro a ser substituido, procedera a parte interessada da forma prevista no 

artigo 7° desta Lei, a menos que as partes tenham declarado, expressamente, na convencao de 

arbitragem, nao aceitar substituto. 

Art. 17. Os arbitros, quando no exercicio de suas funcoes ou em razao delas, ficam 

equiparados aos funcionarios publicos, para os efeitos da legislacao penal. 

Art. 18. O arbitro e juiz de fato e de direito, e a sentenca que proferir nao fica sujeita a recurso 

ou a homologacao pelo Poder Judiciario. 

CAPITULO IV 

DO PROCEDIMENTO ARBITRAL 

Art. 19. Considera-se instituida a arbitragem quando aceita a nomeacao pelo arbitro, se for 

unico, ou por todos, se forem varios. 

Paragrafo unico. Instituida a arbitragem e entendendo o arbitro ou o tribunal arbitral que ha 

necessidade de explicitar alguma questao disposta na convencao de arbitragem, sera 

elaborado, juntamente com as partes, um adendo, firmado por todos, que passara a fazer a 

parte integrante da convencao da arbitragem. 

Art. 20. A parte que pretender argiiir questoes relativas a competencia, suspeicao ou 

impedimento do arbitro ou dos arbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficacia da 

convencao de arbitragem, devera faze-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar, 

apos a instituicao da arbitragem. 

§ 1°. Acolhida a argihcao de suspeicao ou impedimento, sera o arbitro substituido nos termos 

do artigo 16 desta Lei, reconhecida a incompetencia do arbitro ou do tribunal arbitral, bem 

como a nulidade, invalidade ou ineficacia da convencao de arbitragem, serao as partes 

remetidas ao orgao do Poder Judiciario competente para julgar a causa. 
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§ 2°. Nao sendo acolhida a argiiicao, tera normal prosseguimento a arbitragem, sem prejuizo 

de vir a ser examinada a decisao pelo orgao do Poder Judiciario competente, quando da 

eventual propositura da demanda de que trata o artigo 33 desta Lei. 

Art. 21. A arbitragem obedecera ao procedimento estabelecido pelas partes na convencao de 

arbitragem, que podera reportar-se as regras de um orgao arbitral institutional ou entidade 

especializada, facultando-se, ainda, as partes delegar ao proprio arbitro, ou ao tribunal arbitral, 

regular o procedimento. 

§ 1°. Nao havendo estipulacao acerca do procedimento, cabera ao arbitro ou ao tribunal 

arbitral disciplina-lo. 

§ 2°. Serao, sempre, respeitados no procedimento arbitral os principios do contraditorio, da 

igualdade das partes, da imparcialidade do arbitro e de seu livre convencimento. 

§ 3°. As partes poderao postular por intermedio de advogado, respeitada, sempre, a faculdade 

de designar quern as represente ou assista no procedimento arbitral. 

§ 4°. Competira ao arbitro ou ao tribunal arbitral, no inicio do procedimento, tentar a 

conciliacao das partes, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 desta Lei. 

Art. 22. Podera o arbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir 

testemunhas e determinar a realizacao de pericias ou outras provas que julgar necessarias, 

mediante requerimento das partes ou de oflcio. 

§ 1°. O depoimento das partes e das testemunhas sera tornado em local, dia e hora 

previamente comunicados, por escrito, e reduzido a termo, assinado pelo depoente, ou a seu 

rogo, e pelos arbitros. 

§ 2°. Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocacao para prestar depoimento 

pessoal, o arbitro ou o tribunal arbitral levara em consideracao o comportamento da parte 

faltosa, ao proferir sua sentenca; se a ausencia for de testemunha, nas mesmas circunstancias, 

podera o arbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer a autoridade judiciaria que 

conduza a testemunha renitente, comprovando a existencia da convencao de arbitragem. 

§ 3°. A revelia da parte nao impedira que seja proferida a sentenca arbitral. 

§ 4°. Ressalvado o disposto no § 2°, havendo necessidade de medidas coercitivas ou 

cautelares, os arbitros poderao solicita-las ao orgao do Poder Judiciario que seria, 

originariamente, competente para julgar a causa. 

§ 5°. Se, durante o procedimento arbitral, um arbitro vier a ser substituido fica a criterio do 

substituto repetir as provas ja produzidas. 

CAPITULO V 

DA SENTENCA ARBITRAL 

Art. 23. A sentenca arbitral sera proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido 

convencionado, o prazo para a apresentacao da sentenca e de seis meses, contado da 

instituicao da arbitragem ou da substituicao do arbitro. 

Paragrafo unico. As partes e os arbitros, de comum acordo, poderao prorrogar o prazo 

estipulado. 

Art. 24. A decisao do arbitro ou dos arbitros sera expressa em documento escrito. 

§ 1°. Quando forem varios os arbitros, a decisao sera tomada por maioria. Se nao houver 

acordo majoritario, prevalecera o voto do presidente do tribunal arbitral. 

§ 2°. O arbitro que divergir da maioria podera, querendo, declarar seu voto em separado. 
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Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controversia acerca de direitos indisponiveis e 

verificando-se que de sua existencia, ou nao, dependera o julgamento, o arbitro ou o tribunal 

arbitral remetera as partes a autoridade competente do Poder Judiciario, suspendendo o 

procedimento arbitral. 

Paragrafo unico. Resolvida a questao prejudicial e juntada aos autos a sentenca ou acordao 

transitados em julgado, tera normal seguimento a arbitragem. 

Art. 26. Sao requisitos obrigatorios da sentenca arbitral: 

I - o relatorio, que contera os nomes das partes e um resumo do litigio; 

I I - os fundamentos da decisao, onde serao analisadas as questoes de fato e de direito, 

mencionando-se, expressamente, se os arbitros julgaram por eqiiidade; 

I I I - o dispositivo, em que os arbitros resolverao as questoes que lhes forem submetidas e 

estabelecerao o prazo para o cumprimento da decisao, se for o caso; e 

IV - a data e o lugar em que foi proferida. 

Paragrafo unico. A sentenca arbitral sera assinada pelo arbitro ou por todos os arbitros. 

Cabera ao presidente do tribunal arbitral, na hipotese de um ou alguns dos arbitros nao poder 

ou nao querer assinar a sentenca, certificar tal fato. 

Art. 27. A sentenca arbitral decidira sobre a responsabilidade das partes acerca das custas e 

despesas com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de litigancia de ma-fe, se for o 

caso, respeitadas as disposicoes da convencao de arbitragem, se houver. 

Art. 28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto ao litigio, o arbitro 

ou o tribunal arbitral podera, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentenca arbitral, 

que contera os requisitos do artigo 26 desta Lei. 

Art. 29. Proferida a sentenca arbitral, da-se por finda a arbitragem, devendo o arbitro, ou o 

presidente do tribunal arbitral, enviar copia da decisao as partes, por via postal ou por outro 

meio qualquer de comunicacao, mediante comprovacao de recebimento, ou, ainda, 

entregando-a diretamente as partes, mediante recibo. 

Art. 30. No prazo de cinco dias, a contar do recebimento da notificacao ou da ciencia pessoal 

da sentenca arbitral, a parte interessada, mediante comunicacao a outra parte, podera solicitar 

ao arbitro ou ao tribunal arbitral que: 

I - corrija qualquer erro material da sentenca arbitral; 

I I - esclareca alguma obscuridade, diivida ou contradicao da sentenca arbitral, ou se pronuncie 

sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisao. 

Paragrafo unico. O arbitro ou o tribunal arbitral decidira, no prazo de dez dias, aditando a 

sentenca arbitral e notificando as partes na forma do artigo 29. 

Art. 31. A sentenca arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da 

sentenca proferida pelos orgaos do Poder Judiciario e, sendo condenatoria, constitui titulo 

executive 

Art. 32. E nula a sentenca arbitral se: 

I - for nulo o compromisso; 
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I I - emanou de quem nao podia ser arbitro; 

I I I - nao contiver os requisitos do artigo 26 desta Lei; 

IV - for proferida fora dos limites da convencao de arbitragem; 

V - nao decidir todo o litigio submetido a arbitragem; 

V I - comprovado que foi proferida por prevaricacao, concussao ou corrupcao passiva; 

V I I - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no artigo 12, inciso I I I , desta Lei; e 

V I I I - forem desrespeitados os principios de que trata o artigo 21, § 2°, desta Lei. 

Art. 33. A parte interessada podera pleitear ao orgao do Poder Judiciario competente a 

decretacao da nulidade da sentenca arbitral, nos casos previstos nesta Lei. 

§ 1°. A demanda para a decretacao de nulidade da sentenca arbitral seguira o procedimento 

comum, previsto no Codigo de Processo Civil , e devera ser proposta no prazo de ate noventa 

dias apos o recebimento da notificacao da sentenca arbitral ou de seu aditamento. 

§ 2°. A sentenca que julgar procedente o pedido: 

I - decretara a nulidade da sentenca arbitral, nos casos do artigo 32, incisos I , I I , V I , V I I e 

V I I I ; 

I I - determinant que o arbitro ou o tribunal arbitral profira novo laudo, nas demais hipoteses. 

§ 3°. A decretacao da nulidade da sentenca arbitral tambem podera ser arguida mediante acao 

de embargos do devedor, conforme o artigo 741 e seguintes do Codigo de Processo Civil , se 

houver execucao judicial. 

CAPITULO V I 

DO RECONHECIMENTO E EXECUCAO DE SENTENCAS ARBITRAIS 

ESTRANGEIRAS 

Art. 34. A sentenca arbitral estrangeira sera reconhecida ou executada no Brasil de 

conformidade com os tratados internacionais com eficacia no ordenamento interno e, na sua 

ausencia, estritamente' de acordo com os termos desta Lei. 

Paragrafo unico. Considera-se sentenca arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do 

territorio national. 

Art. 35. Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentenca arbitral estrangeira esta 

sujeita, unicamente, a homologacao do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 36. Aplica-se a homologacao para reconhecimento ou execucao de sentenca arbitral 

estrangeira, no que couber, o disposto nos artigos 483 e 484 do Codigo de Processo Civil . 

Art. 37. A homologacao de sentenca arbitral estrangeira sera requerida pela parte interessada, 

devendo a peticao inicial conter asindicacoes da lei processual, conforme o artigo 282 do 

Codigo de Processo Civil , e ser instruida, necessariamente, com: 

I - o original da sentenca arbitral ou uma copia devidamente certificada, autenticada pelo 

consulado brasileiro e acompanhada de traducao oficial; 

I I - o original da convencao de arbitragem ou copia devidamente certificada, acompanhada de 

traducao oficial. 

Art. 38. Somente podera ser negada a homologacao para o reconhecimento ou execucao de 

sentenca arbitral estrangeira, quando o reu demonstrar que: 

I - as partes na convencao de arbitragem eram incapazes; 
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I I - a convencao de arbitragem nao era valida segundo a lei a qual as partes a submeteram, ou, 

na falta de indicacao, em virtude da lei do pais onde a sentenca arbitral foi proferida; 

I I I - nao foi notificado da designacao do arbitro ou do procedimento de arbitragem, ou tenha 

sido violado o principio do contraditorio, impossibilitando a ampla defesa; 

IV - a sentenca arbitral foi proferida fora dos limites da convencao de arbitragem, e nao foi 

possivel separar a parte excedente daquela submetida a arbitragem; 

V - a instituicao da arbitragem nao esta de acordo com o compromisso arbitral ou clausula 

compromissoria; 

V I - a sentenca arbitral nao se tenha, ainda, tornado obrigatoria para as partes, tenha sido 

anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por orgao judicial do pais onde a sentenca arbitral for 

prolatada. 

Art. 39. Tambem sera denegada a homologacao para o reconhecimento ou execucao da 

sentenca arbitral estrangeira, se o Supremo Tribunal Federal constatar que: 

I - segundo a lei brasileira, o objeto do litigio nao e suscetivel de ser resolvido por arbitragem; 

I I - a decisao ofende a ordem publica national. 

Paragrafo unico. Nao sera considerada ofensa a ordem publica national a efetivacao da 

citacao da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convencao de arbitragem 

ou da lei processual do pais onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, inclusive, a citacao 

postal com prova inequivoca de recebimento, desde que assegure a parte brasileira tempo 

habil para o exercicio do direito de defesa. 

Art. 40. A denegacao da homologacao para reconhecimento ou execucao de sentenca arbitral 

estrangeira por vicios formais, nao obsta que a parte interessada renove o pedido, uma vez 

sanados os vicios apresentados. 

CAPITULO V I I 

DISPOSigOES FINAIS 

Art. 41. Os artigos 267, inciso V I I ; 301, inciso IX; e 584, inciso I I I , do Codigo de Processo 

Civil passam a ter a seguinte redacao: 

"Art. 267. 

V I I - pela convencao de arbitragem;" 

"Art. 301. 

I X - convencao de arbitragem;" 

"Art. 584. 

I I I - a sentenca arbitral e a sentenca homologatoria de transacao ou de conciliacao;" 

Art. 42. O artigo 520 do Codigo de Processo Civil passa a ter mais um inciso, com a seguinte 

redacao: 

"Art. 520. 
V I - julgar procedente o pedido de instituicao de arbitragem." 
Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 43. Esta Lei entrara em vigor sessenta dias apos a data de sua publicacao. 
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Art. 44. Ficam revogados os artigos 1.037 a 1.048 da Lei n° 3.071, de 1° de Janeiro de 1916, 

Codigo Civil Brasileiro; os artigos 101 e 1.072 a 1.102 da Lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de 

1973, Codigo de Processo Civil; e demais disposicoes em contrario. 

Brasilia, 23 de setembro de 1996; 175° da Independencia e 108° da Republica. 
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