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R E S U M O 

O acesso a justiga e uma das principals garant ias fundamenta ls prevista na 
Carta Magna. Tal garant ia pode ser concei tuada em sent ido estrito, como o acesso 
ao Poder Judiciario ou em sentido amplo , que part indo de uma interpretacao mais 
axiologica, def ine o acesso a just ica como o acesso a uma ordem jur id ica justa e 
eficaz, capaz de garantir a paz social , proporc ionando a equidade social e 
economica da populacao. Atua lmente no Brasil as constantes mudancas legislativas 
no sent ido de ampliar o acesso a just ica, surtiu resultado quando t ratamos do 
conceito de acesso em sent ido estrito, ocorre que a estrutura judiciaria nao estava 
preparada para o aumento da demanda , tornando-se patente que o excesso de 
recursos, o baixo numeros de magistrado e serventuar ios al iados ao grande 
formal ismo processual, ocasionam uma morosidade inadmissivel ao judiciario, 
tornando o acesso a uma ordem juridica justa ainda uma Utopia. Como alternativa a 
esse s is tema engessado hodiernamente ganha espaco no Brasil a arb i t ragem, meio 
extrajudicial de resolucao de confl i to de interesses, no qua 1 um terceiro e escolhido, 
atraves de uma convencao das partes para emitir um ju izo de valor em relacao aos 
direitos transigiveis apresentados. Mostra-se como um avanco na solucao de 
confl itos em razao de trazer ao jur isdic ionado uma resposta tempest iva, com custos 
relat ivamente baixos e auxil iar a reduzir, ao menos em parte, o congest ionamento de 
processos no Poder Judiciario. Ademais a arbi t ragem oferece vantagem em relagao 
a just ica estatal quando se trata de controversias relativas a contratos internacionais, 
evi tando as incertezas e dif iculdades de procedimentos judiciais estrangeiros e 
afastado a necessidade de determinar a lei nacional competente, atraves das regras 
do direito internacional pr ivado. Ocorre que, passado mais de uma decada de 
vigencia da Lei 9.307/96, que reformulou o instituto da arbi t ragem no Brasil , a inda 
encontramos resistencia na sua adogao gerada sobretudo por a lgumas divergencias 
doutr inarias e jur isprudenciais, neste pr isma, objet ivamos, atraves desse t rabalho 
contribuir para destacar o instituto da arbi t ragem como alternat iva eficaz para 
garantir o amplo acesso a just ica, buscando a justa composigao da lide, bem como a 
celer idade que Ihe garanta legit imidade das decisoes. Dividida em tres capi tulos a 
pesquisa sera e laborada atraves da colheita de material bibl iografico, cumpr indo 
com o escopo de anal isar a uti l izacao do meio alternat ivo de solucao de confl i tos 
com o enfoque nas divergencias jur isprudencias e doutr inar ias do instituto, para que 
por f im possamos apresentar as vantagens apresentadas pela arbi t ragem em 
relagao a justiga estatal , tais como a prevalencia da autonomia da vontade das 
partes, da maior especial izagao do arbitro nas questoes levadas a sua apreciagao e 
a celer idade na resposta do litigio garante a efet ividade das decisoes judiciais, que 
nos leva a acreditar que a arbi t ragem e uma importante exper iencia em diregao a 
melhoria do acesso a justiga. 

Palavras chaves: Acesso a Just iga. Equivalente Jurisdictional. Justiga Pr ivada. 
Arb i t ragem 
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1. INTRODUQAO 

A Consti tuigao Federal traz a garant ia de acesso a just iga no rol dos direitos 

fundamenta is , consol idado como principio basilar do Estado de Direito, ass im, 

sempre que provocado cabera ao Judiciario apl icando a lei ao caso concreto 

solucionar a tide estabelecida. 

Ocorre que, nao podemos restringir a garant ia const i tucional apenas ao 

direito de ingressar em ju izo, a custas acessiveis, ou ate mesmo ao defensor 

publ ico. Precisamos visual izar o acesso a just iga de mais axiologico, como acesso a 

uma ordem jur id ica justa, a real izagao efetiva da justiga, o mais fundamenta l dos 

direitos, garantidor dos demais direitos inerentes a pessoa. E indubitavel que a 

justiga tardia, nao e justiga, viola a garant ia fundamenta l propulsora da equidade 

social e economica, gerando atrasos no desenvolv imento do pais. 

Atualmente, o Poder Judiciario assoberbado de processo, esta cada vez 

mais longe de apresentar uma resposta tempest iva aos seus jur isdic ionados. Neste 

cenario, a adogao das camaras de arbi t ragem se mostra como uma alternativa 

vanta josa e eficaz para solugao de direitos disponiveis. 

Longe de querer substituir a at iv idade jur isdiciona' do Estado, a arbi t ragem 

mostras-se como fo rma de complementa- la somando esforgos para veneer as 

dif iculdades v ivenciadas pelo poder publico para garantir o acesso amplo e 

tempest ivo a prestagao judicial . 

Ademais , possuindo o Brasil uma economia global izada, e forgoso que se 

adeque aos habitos do comercio exterior que buscam a just iga pr ivada como meio 

de assegurar a c lareza nas relagoes internacionais, afastando o problema da 

determinagao da lei competente e das incerteza causadas ao se submeter a um 

s is tema jur idico estrangeiro. 

Apos longo per iodo de v igencia da lei que regulamenta o instituto no Brasil e 

nao obstante as enormes vantagens apresentadas na eleigao do ju izo arbitral, a inda 

encontramos algumas dif iculdades na sua atual izagao e diversas polemicas a 

respeito do tema. A dif iculdade inicial para consol idagao do instituto foi os 

quest ionamentos formulados a respeito de sua const i tucional idade da lei que rege a 

arbi t ragem, a mater ia foi discut ida durante cinco anos na Corte Suprema o que 

gerou grande atraso na sua apl icagao. Atualmente, embora pacif icada a 
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const i tucional idade do instituto o mesmo ainda gera a lgumas controversias, como a 

indefinigao da sua natureza jur id ica, e outras questoes acerca do procedimento 

aplicavel quando eleito o ju izo arbitral, tais como a possibi l idade de apl icacao de 

recursos previstos no codigo civil em sede de ju izo arbitral. 

Objet ivamos, atraves desse trabalho contribuir para destacar o instituto da 

arbi t ragem como alternat iva eficaz para garantir o amplo acesso a justica, rompendo 

com o carater formal ista e dogmat ico, da justiga estatal, buscando a justa 

composigao da lide, bem como a celer idade que Ihe garanta legi t imidade das 

decisoes. 

0 presente trabalho monograf ico sera regido pelo metodo de abordagem 

dedut ivo, atraves do qual part indo de dados gerais anter iormente comprovados 

apresentaremos conclusoes acerca da util izagao da arbi t ragem como alternat iva 

judicial ef icaz no que tange aos direitos transigiveis. 

A pesquisa sera dividida em tres capi tulos, ao longo dos quais, atraves da 

colheita de material bibl iografico, anal isaremos a util izagao do meio alternat ivo de 

solugao de confl i tos com o enfoque nas divergencias jur isprudencias e doutr inarias 

do instituto. 

Part indo de uma breve anal ise das di f iculdades enfrentadas pelo s is tema 

judiciario tradicional, busca-se tecer consideragoes acerca do acesso a just iga e 

conhecer o inovador modelo de justiga pr ivada, regu lamentada em nosso 

ordenamento jur id ico pela Lei 9.307 de 23 de se tembro de 1996, apresentando as 

vantagens desta fo rma alternat iva de custodia judicial . 

0 pr imeiro capitulo traz uma anal ise acerca do acesso a justiga enfocando a 

obra de Mauro Capellett i e Bryant Garth, que buscou compi lar o grau de alcance do 

judiciario, identi f icando seus pontos crit icos e apontando solugoes que causaram 

grande repercussao levando inclusive a reformulagao das estruturas do judiciario e 

legislagoes processuais, s istemat izado no que seus ideal izadores denominaram de 

"tres ondas de acesso a justiga". 

Poster iormente, sera fei ta uma sucinta explanagao sobre as principais 

di f iculdades enfrentadas pelo poder estatal , para garantir o acesso a uma just iga 

eficaz aos seus jur isdic ionados, contexto no qual a arbi t ragem apresenta-se como 

alternativa viavel para alcangar a tao a lmejada razoavel duragao do processo. 

Por f im, passaremos a anal ise do instituto da arbi t ragem que se apresenta 

como uma alternativa ef icaz e menos d ispendiosa de garantir a justiga aos c idadaos 
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que necessi tam de uma resposta tempest iva para seus confl i tos de ordem 

patr imoniais e sobre direitos d isponiveis. Ass im abordaremos o instituto luz da 

const i tuicao, del imitado a sua natureza jur id ica seus aspectos historicos e 

enfat izando os aspectos controvert idos que emanam do tema. 
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2. A C E S S O A JUSTIQA 

O acesso a just ica consti tui a principal garant ia dos direitos subjet ivos, sendo 

considerado o mais basico dos direitos humanos, por ser capaz de material izar 

todas as garant ias atr ibuidas em favor do indiv iduo. O acesso a just ica serve aos 

demais principios, na medida em que proporciona meios adequados para efetivar 

estas protecoes. 

Consoante Calamandre i : 

(...) que vas seriam as liberdades do individuo se nao pudessem ser 
reivindicadas e defendidas em juizo: porque os direitos 
fundamentals, abstratamente formulados pela constituicao, so podem 
ser afirmados, positivados e concretizados pelos Tribunais. 1 

Atua proporcionando a equidade social e economica da populagao, ademais, 

nao ha que se falar em democrac ia sem o acesso amplo e razoavel da populagao a 

at ividade jur isdicional. 

0 conceito de acesso a just ica pode ser compreendido sobre dois aspectos, 

o primeiro trata-se de um sentido mais restrito, diz respeito ao acesso ao proprio 

Poder Judiciario, o segundo parte de uma visao mais axiologica, compreendendo o 

acesso a just ica com o direito a uma ordem jur id ica justa e eficaz, cu lminado em 

decisao fundamentada e mot ivada judic ia lmente, profer ida em tempo habit, para que 

se garanta a ef icacia da decisao. 

A definicao de acesso a just iga como podemos perceber eng loba a de 

acesso ao Poder Judiciar io, ass im delimitar o acesso a just iga apenas como 

equivalente garant ia consti tucional de acesso Poder Judiciar io e restringir o genero a 

apenas uma de suas especies. 

Nos dizeres irretocaveis de Dinamarco: 

O direito moderno nao se satisfaz com a garantia da acao como tal e 
por isso e que procura extrair da formal garantia desta algo de 
substancial e mais profundo. O que importa nao e oferecer ingresso 
em juizo, ou mesmo julgamento de merito. Indispensavel e que, alem 

1 C A L A M A N D R E I a p u d G R I N O V E R , A d a Pe l legr in i . O s P r i n c i p i o s C o n s t i t u c i o n a i s e o C o d i g o d e 
P r o c e s s o C i v i l . B u s h a t s k y , S P , 1975 , p.7. 
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de reduzir os residuos de conflitos nao jurisdicionalizaveis, possa o 
sistema processual oferecer aos litigantes resultados justos e 
efetivos, capazes de reverter situacoes injustas. Tal e a ideia de 
efetividade da tutela jurisdicional, coincidente com a plenitude do 
acesso a justica e a do processo civil de resultados. 2 

Os juristas Mauro Cappellett i e Bryant Garth buscaram analisar os meios de 

acesso a justiga, v isando a encontrar maneiras de democrat iza- la e permit ir que os 

c idadaos pudessem com faci l idade, e em grau de igualdade, recorrer as solugoes 

jur isdicionais. Para isso e laboraram um relatorio denominado "Acesso a Justiga" 

atraves do qual s is temat izaram o grau de a lcance do judiciario comparando s is temas 

europeus e o norte amer icano. De acordo com os insignes juristas: 

O direito ao acesso efetivo tern sido prcgressivamente reconhecido 
como sendo de importancia capital entre os novos direitos individuals 
e sociais, uma vez que a titularidade de direitos e destitufda de 
sentido, na ausencia de mecanismos para a sua efetiva 
reivindicacao. O acesso a justica pode, portanto, ser encarado como 
requisito fundamental - o mais basico dos direitos humanos - de um 
sistema juridico moderno e igualitario que pretenda garantir, e nao 
apenas proclamar os direitos de todos 3 

A referida anal ise foi um marco na busca da acessibi l idade da just iga 

identi f icando os pontos crit icos do s is tema e apontando solugoes que t iveram grande 

repercussao levando a reformulagao das estruturas judiciar ias e, sobretudo as 

legislagoes processuais. Observando que o enfoque sobre o acesso a just iga 

baseia-se pr imordialmente na acessibi l idade, sem, no entanto, perder de v ista a 

busca do socia lmente justo. 

Seus autores os denominaram de "tres ondas de acesso a justiga", quais 

se jam: assistencia judiciar ia aos pobres; representagao dos interesses di fusos e 

colet ivos; e por f im a representagao em ju izo, a uma concepgao mais ampla de 

acesso a just iga e um novo enfoque de acesso a justiga. 

2 D I N A M A R C O , C a n d i d o R a n g e l . F u n d a m e n t o s d o P r o c e s s o C i v i l M o d e r n o . 4 . e d . , S a o Pau lo : 
M a l h e i r o s , 2 0 0 1 , t .2 , p. 7 9 8 . 
3 C A P P E L L E T T I , M a u r o & G A R T H , Bryant . Acesso a Justiga. T r a d u c a o de E l len G r a c i e Nor th f lee t . 
Se rg io An ton io Fabr i s Edi tor . Por to A l e g r e , 1988 . P. 9.) 
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2.1 As Tres Ondas de Acesso a Just ica 

2.1.1 Pr imeira onda de acesso a just ica 

A primeira onda de acesso a just ica identi f icada por Cappel iett i e Bryant 

Garth baseia-se na busca da igualdade entre os confl i tantes, de fo rma que a 

assistencia judiciar ia seja estabelecida como um direito de todos que se enquadrem 

nos termos da lei sendo feita por advogados part iculares pagos pelo Estado, ou 

assist idos por advogados serv idores publ icos. 

A lguns paises mesc lam os dois modelos de assistencia judiciar ia como, por 

exemplo, a Suecia, que oferece a jur isdic ionado a escolha entre o atendimento por 

servidores publ icos ou por advogados part iculares custeados pelo Estado. 

No Brasil as recomendagoes da pr imeira onda fo ram inocuas uma vez que 

em 1950 a Lei 1.060 4 ja incumbia aos poderes publ icos a concessao de assistencia 

judiciar ia aquele cuja, nos termos da lei, s i tuacao economica nao Ihe permit ia pagar 

as custas do processo e os honorarios de advogado, sem prejuizo do sustento 

proprio ou da fami l ia, bastando para isto que a parte af i rme em petigao a falta de 

condicoes de pagar as custas do processo e os honorarios advocat ic ios. 

Cumpre registrar que assistencia judiciaria compreende, conforme previsao 

legal, a isencao de taxas judiciarias e selos; de emolumentos e custas devidos aos 

ju izes, orgaos do Ministerio Publico e serventuar ios da just ica; das despesas com as 

publ icagoes indispensaveis no jornal encarregado da d ivulgacao dos atos oficiais; 

das indenizacoes devidas as tes temunhas que, quando empregados, receberao do 

empregador salario integral, como se em servigo est ivessem, ressalvado o direito 

regressivo contra o poder publico federal , no Distrito Federal , ou contra o poder 

publico estadual , nos Estados; dos honorarios de advogado e peritos; e das 

despesas com a real izacao do exame de codigo genet ico - DNA que for requisi tado 

pela autor idade judiciaria nas acoes de investigagao de paternidade e maternidade e 

f inalmente dos deposi tos previstos em lei para interposigao de recurso, a ju izamento 

de agao e demais atos processuais inerentes ao exerc ic io da ampla defesa e do 

contraditorio. 

4 B R A S I L . Le i 1.060, d e 5 d e f eve re i r o de 1950 . E s t a b e l e c e n o r m a s p a r a a c o n c e s s a o de ass i s t enc i a 
jud ic ia r ia a o s n e c e s s i t a d o s . D i spon i ve l e m < h t t p : / / w w w . p l a n a l t o . g o v . b r / c c i v i l _ 0 3 / L e i s / L 1 0 6 0 > A c e s s o 
e m : 22 d e z . 2 0 1 0 . 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L1060
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2.1.2 Segunda onda de acesso a just ica 

A segunda onda de acesso a justiga repercut iu na incapacidade do processo 

civil tradicional de cunho individual ista tratar de direitos difusos ou colet ivos. Desta 

forma, foram adaptados concei tos basicos do direito para que representantes da 

populagao fossem eleitos para estar em juizo em nome de todos. 

O Ministerio Publ ico foi consagrado na defesa dos direitos di fusos e 

colet ivos, porem outras ent idades t ambem sao legi t imadas para tutela, a lem dos 

entes publ icos considerando sua dest inagao normat iva. 

Em nosso pais as agoes colet ivas fo ram previstas pela Consti tuigao de 1988 

que conferiu a legi t imidade das associagoes representat ivas para representar seus 

fi l iados desde que expressamente autor izadas; estatuiu o mandado de seguranga 

coletivo; e legit imou o Ministerio Publ ico para promover o inquerito civil e a agao civil 

publ ica para a protegao do patr imonio publico e social , do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e colet ivos. 

Ademais foram cr iadas leis esparsas d ispondo sobre a agao civil publ ica, 

agoes coletivas e direitos e interesse difusos. 

Complementando as disposigoes legais que versam a respeito do direito 

coletivo o Codigo de Defesa do Consumidor t ambem trouxe disposigoes acerca das 

agoes coletivas no ambi to consumer is ta restr ingindo e especi f icando os legi t imados 

para a defesa do interesse e direitos a titulo coletivo, dos consumidores e das 

v i t imas de eventos l igados direta ou indiretamente a relagao de c o n s u m e Desta 

fo rma, segundo estatui o aludido d ip loma legal sao legi t imados: o Ministerio Publ ico; 

a Uniao, os Estados, os Municipios e o Distrito Federal ; as ent idades e orgaos da 

Administragao Publ ica, direta ou indireta, a inda que sem personal idade jur id ica, 

especi f icamente dest inados a defesa dos interesses e direitos protegidos por este 

codigo; e as associagoes legalmente const i tu idas ha pe'o menos um ano e que 

incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos 

por este codigo, d ispensada a autor izagao assemblear. 
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2.1.3 Tercei ra onda de acesso a just ica 

A terceira onda de acesso a just ica e mais ousada em suas mudancas e 

preve uma gama de reformas nos procedimentos judiciais e na propria estrutura dos 

tr ibunais. 

Muito a lem de mudancas no meio de resolucao de conflito judicial propoe-se 

t ambem o uso de outras ferramentas como orgaos parajudiciais que se 

especial izar iam de resolucoes de confl i tos de ordem estr i tamente tecnica, o uso de 

ju izes leigos na instrucao do processo e o uso da just ica pr ivada como fo rma de 

obtencao de resposta rapida e eficaz para as causas que versem sobre direitos 

transigiveis. 

No Brasil exper iencia como os Juizados de Pequenas Causas obt iveram 

tamanho exito nos Estados que os implantaram que inspiraram o consti tuinte de 

1988 na previsao dos Juizados Especiais Civeis e Criminais. 

Cumpr indo o comando consti tucional foi p romulgada a Lei 9.099, de 

26/09/1995, para regulamentar os Juizados Especiais no ambi to estadual . 

Poster iormente entrou em vigor a Lei n° 10.259, de 12 /06 /2001 , a qual instituiu os 

ju izados especiais no ambito da Justiga Federal comum. 

Tal modelo rompe com o carater formal ista e dogmat ico, distante dos 

problemas sociais e buscando a celer idade das decisoes que Ihe garantam 

legit imidade e tern se apresentado como uma exper iencia de sucesso, embora o 

vo lume de processos por este recebidos tenha desvir tuado do seu objetivo inicial 

qual seja, dar celer idade a causas de menor complex idade. 

Os Juizados Especiais sao competentes para processar e julgar causas de 

menor complex idade nos termos da lei ass im consideradas: as causas cujo valor 

nao exceda a quarenta vezes o salario min imo; as enumeradas no art. 275, inciso II, 

do Codigo de Processo Civil; a agao de despejo para uso proprio; as agoes 

possessor ias sobre bens imoveis de valor nao excedente ao f ixado no inciso I deste 

art igo. Ademais compete aos ju izados a execugao dos seus ju lgados e dos t i tulos 

execut ivos extrajudiciais, no valor de ate quarenta vezes o salario min imo. 

Complementando as alternativas a ao rito processual ordinario em 1996 foi 

promulgada a Lei 9.307 que discipl ina a arbi t ragem na expectat iva de facil itar a 

solugao dos lit igios no ambito privado atraves do criterio da equidade. 
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3. CENARIO A T U A L DA JUSTIQA BRASILEIRA 

Nao obstante hodiernamente o acesso a just ica venha sendo 

crescentemente aceito como um direito fundamenta l e seja visivel o aumento do 

acesso da populagao ao Poder Judiciar io a inda es tamos longe de alcangar a perfeita 

efet ividade da justiga. O ingresso no judiciar io por si so nao e capaz de garantir a 

eficacia da justiga uma vez que, atraves de advogado pago ou defensor publ ico, as 

portas do forum estarao abertas a todos os c idadaos. Estes inclusive serao 

d ispensados de custas quando, na fo rma da lei, pobres se dec lararem. 

Ao anal isarmos o acesso a just iga de maneira mais ampla v isual izamos que 

as dispar idades economicas e sociais provindas das proprias partes contr ibuem para 

o d is tanciamento da populagao a justiga. 

De acordo com Cappel lett i , o estado deve empenha-se na busca da 

igualdade de armas entre as partes antagonicas, para que se chegue a uma ordem 

jur id ica justa, s e m , no entanto, perder de vista que as di ferengas jamais poderao ser 

dir imidas por c o m p l e t e Ve jamos. 

A efetividade perfeita, no contexto de um dado direito substantive 
poderia ser expressa como a completa "igualdade de armas" - a 
garantia de que a conclusao final depende apenas dos meritos 
juridicos relativos das partes antagonicas, sem relagao com 
diferengas que sejam estranhas ao Direito e que, no entanto, afetam 
a afirmagao e reivindicacao dos direitos. Essa perfeita igualdade, 
naturalmente e utopica. As diferengas entre as partes nao podem 
jamais ser completamente erradicadas. A questao e saber ate onde 
avangar na diregao do objetivo utopicc a que custo. Em outras 
palavras, quantos dos obstaculos ao acesso efetivo a justiga podem 
e devem ser atacados? A identificagao desses obstaculos, 
consequentemente, e a primeira tarefa a ser cumprida.5 

Vis lumbra-se neste cenario que o maior obstaculo para uma prestagao 

jurisdicional justa, e a longa duragao para a obtengao de uma decisao f inal, em 

f lagrante desrespei to ao principio da razoavel duragao do processo, as demandas se 

arrastam durante anos a espera do provimento f inal. 

5 C A P P E L L E T T I , M a u r o e G A R T H , B ryan t . Acesso a Justiga. T r a d u c a o de E l len G r a c i e Nor th f lee t . 
Se rg io A n t o n i o Fabr i s Edi tor . Por to A l e g r e , 1988 , p. 15 . 
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Conclu imos, portanto que passado mais de tr inta anos do relatorio de 

Florenga, a inda encontramos grandes entraves na estrutura do judiciario, que 

tornam o acesso da populagao, sobretudo a mais carente, a prestagao jur isdicional 

ampla e tempest iva ainda e uma Utopia sendo permanentemente necessar ia a 

identif icagao dos obstaculos do acesso a justiga. 

3.1 Desigualdades Economicas 

0 custo do processo constitui um grave empeci lho que pode impedir o 

c idadao de propor a agao, a inda que tenha convicgao de que o seu direito foi v io lado 

ou esta sendo ameagado de violagao. Destarte, por razoes f inanceiras, expressiva 

parte dos brasi leiros pode ficar a margem da justiga. 

A Consti tuigao Federal , no seu art. 5°, LXXIV, af i rma que "o Estado prestara 

assistencia jur id ica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiencia de 

recursos". Essa assistencia jur id ica e prestada pela Defensor ia Publ ica, instituigao 

essencial a fungao jur isdicional do Estado. 

Por outro lado, en tendemos que esse prob lema nao se relaciona apenas 

com as custas judiciais devidas aos orgaos jur isdicionais, com as despesas de 

honorar ios e com aquelas necessar ias para a produgao das provas. 

A falta de recursos engloba t ambem a falta de conhec imento, n inguem pode 

cobrar direitos que nao sabe que tern. A pobreza, o desconhec imento dos direitos, a 

demora processual sao injustigas latentes que contr ibuem para o marginal izar uma 

grande parcela da populagao, supr imindo- lhes o direito a uma jur id ica justa. 

3.2 Da Razoavel duragao do Processo 

Nao obstante a desigualdade economica ainda seja um entrave para o 

acesso a justiga veri f ica-se que e inegavel os avangos especia lmente apos a 

promulgagao da Consti tuigao de 1988, sobretudo nos campos do direito humano e 

garant ias fundamenta ls , fazendo nascer no c idadao, a consciencia dos seus diretos. 

Todavia, como anter iormente visto o acesso a just iga, pode ser tornado por 

dois diferentes pr ismas, o primeiro, torna s inonimas as expressoes acesso a Justiga 

e acesso ao Poder Judiciar io; o segundo compreende como o acesso a uma 

determinada ordem de valores e direitos, o acesso ao justo. 
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Nesse d iapasao, v is lumbra-se que atualmente o maior obstaculo do acesso 

a justiga, nao e o ingresso, mas s im a sa ida que gera lmente nao ocorre num prazo 

razoavel, nao sendo de causar espanto que apenas seus sucessores possam 

desfrutar a decisao f inal. 

Deste modo, se o direito fundamenta l ao acesso a just iga engloba nao 

apenas o direito de provocar a atuagao do Estado, mas t ambem e pr incipalmente o 

de obter, uma decisao justa e com potencial de atuar de fo rma ef icaz no piano dos 

fatos qualquer estudo feito sobre o acesso a just iga passa necessar iamente pela 

razoavel duragao do processo. 

Em suma, veri f ica-se que o processo para ser util ha de observar um tempo 

razoavel para obtengao da resposta jur isdicional, de modo que a demora nao seja 

obice a fruigao integral do bem da v ida f inalmente a lcangado. 

Ademais o func ionamento do Poder Judiciar io e fundamenta l para o 

desenvolv imento do pais, deve ocorrer de fo rma eficiente para assegurar at iv idades 

civeis, comercia is, t rabalhistas. 

Os malef ic ios da demora na prestagao jur isdicional se estende inclusive na 

seara economica, pois inadimplencia e a demora em recuperar creditos levam o 

s is tema bancario a aumentar constantemente a taxa de juros, tornando o credito 

mais caro, inibindo desta manei ra nao apenas o consumo mais o invest imento 

produtivo. Prova disso e a relevante queda das taxas quando se contrata a 

modal idade de credito consignado em folha de pagamento, que min imiza os riscos 

do mutuante. 

Desta forma, e facil perceber que a ineficiencia do judiciario benef ic ia tao 

somente o mau pagador, e este muitas vezes e a propria administragao publ ica, que 

se uti l izam da moros idade do s is tema jundico, de juros de mora irrisorios, do grande 

numero de recursos ni t idamente protelatorios e da fa l ta de severa punigao pelo 

descumpr imento injusti f icado das decisoes. 

Neste pr isma, a garant ia da razoavel duragao do processo foi e levada ao 

patamar de direito fundamenta l , introduzida no direito consti tucional pela Emenda 

45, conhecida como Reforma do Judiciar io. Acrescentando ao art. 5° da Consti tuigao 

Federal , um novo inciso, com a seguinte redagao: "LXXVII I - a todos, no ambi to 

judicial e admin is t ra t ive sao assegurados a razoavel duragao do processo e os 

meios que garantam a celer idade de sua tramitagao". 
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A moros idade no tramite e ju lgamento de processos tornou-se objeto de 

diversas reformas na busca de se estabelecer procedimentos mais celeres que 

a tendam efet ivamente os anseios dos jur isdic ionados. 

Nao obstante, a clara necessidade de conferir celer idade ao judiciario faz-se 

necessar io esclarecer que essa presteza jamais podera prejudicar a at iv idade 

cognit iva do magist rado. 

O principal prejuizo da demora da prestagao jur isdicional e a possibi l idade 

da parte vencedora ver perecer seus direitos ou que o mesmo tenha perdido seu 

valor, ass im, ao primar pela apenas pela celer idade um juiz pode vir a cometer erros 

mais prejudiciais que a demora para proferir sua decisao f inal . Por outro lado, nao e 

raro a parte mais desfavorecida aceitar acordos desvanta josos apenas por nao 

suportar o onus do pro longamento processual . 

Com o percebemos, faz-se necessar ia uma reestruturagao nos mecan ismos 

da just iga uma vez que a busca da celer idade nao pode prevalecer sobre a 

qual idade das decisoes. 

3.3 Excesso de Recursos 

E facil perceber que a moros idade do judiciario, t ambem e ocas ionada pelo 

excesso de recursos previstos para uma estrutura obsoleta, na qual as instancias 

super iores const i tu idas pelo poder execut ivo e legislativo sao orgaos pensados para 

comandar as instancias inferiores. Nas palavras do professor doutor Jose Carlos 

Magalhaes: 

O sistema recursal vigente fez do juiz apenas um elo na cadeia de 
autoridades judiciarias competentes para intervir no processo. Sendo 
o primeiro a decidir e a ter contato mais proximo com os fatos, 
deveria ter maior autoridade e a consequente responsabilidade pelos 
efeitos das decisoes que toma para ordenar o processo. Os recursos 
interlocutorios, apreciados e julgados por quern nao tern essa 
responsabilidade, como sao os magistrados de segundo grau, 
produzem o efeito psicologico de incerteza e provisoriedade, 
prejudicando a imagem do juiz, enfraquecendo-o e desanimando-o . 6 

6 M A G A L H A E S , J o s e Car l os d e . A r b i t r a g e m e o p r o c e s s o j u d i c i a l . Rev i s ta do A d v o g a d o , S a o 
Pau lo , 2 0 0 6 . p. 6 1 . 
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Nao obstante as f requentes mudancas na legislagao infraconsti tucional 

ver i f icamos que o e levadiss imo numero de recursos cumulado com seu uso de 

fo rma meramente protelatorio e um dos maiores percalgos da celer idade da 

prestagao jur isdicional. 

Mais uma vez aqui ver i f icamos que a Administ ragao Publ ica e uma das 

maiores benef ic iadas com a interposigao de recursos que buscam adiar o 

pagamento de valores devidos aos seus credores, que depois a inda tern que 

amargar a longa espera na fila dos precatorios. 

E mister a importancia dos recursos para garantir a ampla defesa e o 

contraditorio pleno, nao se pode tolerar, no entanto o uso de recursos apenas com o 

escopo de protelar decisao desfavoravel . 

3.4 Elevado numeros de processo 

E m rapida anal ise de dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Just iga, 

ver i f icamos que crescimento da demanda decorrente da maior conscient izagao da 

populagao acerca dos seus direitos torna a si tuagao do judiciario aparentemente 

incontornavel a se considerar sua atual estrutura, f is ica e humana. 

Em pesquisa datada de 2 0 0 9 7 indica que na Just ica Estadual existem 8.617 

magistrados de 1° grau e que foram protocol izados 7.605.092 processos, que seria 

na media de 882 processos novos por ano para cada magistrado. 

Esta mesma pesquisa aponta para o total de 16.957.727 processo pendente 

de ju lgamento ate o inicio do per iodo base. Deste modo considerando todos os 

24.562.819 processos em andamento no per iodo, quais seja os casos pendentes de 

ju lgamento com os novos processos ter iamos uma media nacional de 2.850 

processos por magist rado. 

Com esses numeros nao nos parece estranho que a taxa de 

congest ionamento da Justiga Estadual em 1° grau f ique n a f a i x a dos 8 0 % 8 

7 C o n s e l h o Nac iona l de Jus t iga . J u s t i g a e m n u m e r o s . I n d i c a d o s e s t a t i s t i c o s d o p o d e r j u d i c i a r i o 
a n o 2 0 0 9 . D i spon i ve l e m : h t t p : / / w w w . c n j . j u s . b r / i m a g e s / p r o g r a m a s / j u s t i c a - e m - n u m e r o s / 2 0 0 9 / r e l -
j us t i ca -es tadua l . pd f A c e s s o e m 03 ju l 2 0 1 1 

T a x a c r i ada pe lo C N J q u e m e d e a e fe t i v i dade d o t r i buna l e m u m p e r i o d o , l e v a n d o - s e e m c o n t a o 
to ta l de c a s o s n o v o s q u e i n g r e s s a r a m , os c a s o s b a i x a d o s e o e s t o q u e p e n d e n t e a o f ina l do p e r i o d o . 
d a d o s de 2 0 0 8 . 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-em-numeros/2009/rel-
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Ademais a falta de sintonia do judiciario com as inovacoes tecnologicas que 

em muito ajudar iam no dia a dia forense confer indo agi l idade as rotinas para 

elaboragao de expedientes imprescindiveis ao andamento do processo que poder ia 

ser e laborados atraves de programas de computador e a tao feste jada vir tual izacao 

do processo que evitaria a f requencia de advogados ao fo rum uma vez que este 

poder ia acompanhar os processos do seu escritorio atraves da internet d iminuindo a 

demanda de funcionar ios para o atendimento, a inda se implementa de fo rma t imida 

na real idade da maior ia de nossos tr ibunals. 

As pesquisas do CNJ apontam que, nao obstante todos os benef ic ios que a 

tecnologia poder ia trazer para a celer idade processual , os invest imentos com 

aquisigoes de tecnologia de informagao e comunicagao estao na ordem de apenas 

1,10% (um inteiro e dez centes imo por cento) da despesa total da just iga es tadua l . 9 

3.5 Formas extrajudiciais para solugao de confl i tos 

Baseado na terceira onda de acesso a justiga que preve a necessidade de 

reestruturagao do judiciar io a lem da busca de solugoes parajudiciais para solucionar 

confl i tos, ressurge a arb i t ragem. 

A arbi t ragem mostra-se como um avango na solugao de confl i tos em razao 

de trazer ao jur isdic ionado uma resposta tempest iva, com custos relat ivamente 

baixos e auxil iar a reduzir, ao menos em parte, o congest ionamento de processos no 

Poder Judiciario. 

Ocorre que, passado mais de uma decada de v igencia da Lei 9.307/96, que 

reformulou o instituto da arbi t ragem no Brasil , ainda encontramos resistencia na sua 

adogao, gerada por a lgumas divergencias doutr inarias que permeiam a apl icagao do 

instituto. 

Passaremos agora a realizar uma breve anal ise do instituto abordando as 

seu procedimento bem como os principals pontos controvert ido a respeito de sua 

apl icagao. 

9 C o n s e l h o Nac iona l de Jus t i ca . J u s t i g a e m n u m e r o s . I n d i c a d o s e s t a t i s t i c o s d o p o d e r j u d i c i a r i o 
a n o 2 0 0 9 . D i s p o n i v e l e m : h t t p : / / w w w . c n j . j u s . b r / i m a g e s / p r o g r a m a s / j u s t i c a - e m - n u m e r o s / 2 0 0 9 / r e l -
j us t i ca -es tadua l . pd f A c e s s o e m 0 3 ju i 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-em-numeros/2009/rel-
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4 A R B I T R A G E M 

Arbi t ragem e meio alternative de resolugao de confl i tos t ransigiveis no qual, 

as partes, por convengao e legem um arbitro de legando- lhe poderes para impor 

solugao do lit igio, sem a intervengao estatal. Da-se a decisao arbitral a m e s m a 

eficacia da sentenca. 

A arbi t ragem e considerada como meio alternativo de solugao de 

controversias tomando-se como base o processo estatal , tal nomenclatura e usada 

para diferenciar o procedimento arbitral do empregado pelo Estado. Carnellutt i 

des ignou a arbi t ragem como equivalente jur isdicional por entender que a arbi t ragem 

embora guarde semelhangas com a jur isdigao, esta e exclusiva do estado. 

Cumpre sal ientar que a escolha da arb i t ragem e faculdade dos contratantes, 

uma vez que nao existe no Brasil a arbi t ragem obrigatoria. Ademais a capac idade 

contratual e pressuposto de val idade para a convengao de arbi t ragem, assim 

considerando que a instituigao do ju izo arbitral pressupoe a disponibi l idade de 

direitos nao pode eleger a convengao de arbi t ragem os incapazes ainda que 

assist idos ou representados e os que apenas possuam poderes de administragao. 

Dinamarco assim definiu o instituto: 

Como meio alternativo de heterocomposigao avulta o juizo arbitral, 
ou arbitragem, que consiste no julgamento do litigio por pessoa 
escolhida consensualmente pelas partes (o arbitro), mediante 
tramites bastante simplificados e menor apego a parametros legais 
rigidos (o possivel julgamento por equidade: lei n. 9.307, de 23.9.96, 
art. 22); exclui-se esse meio alternativo quanto a direitos nao-
disponiveis (art. 12 c/c art. 25), justamente porque o juizo arbitral 
resulta de uma convengao entre as partes (convengao de arbitragem, 
art. 32) e o julgamento nao e feito por juiz, agente estatal, mas por 
arbitro, cidadao privado. 1 0 

A arbi t ragem pode ser classi f icada de acordo com a natureza das partes 

envolv idas podemos em cinco especies: a arbi t ragem entre Estados, entre Estado e 

particular nacional, entre Estado e particular estrangeiro, entre part iculares sujeitos a 

1 0 D I N A M A R C O , C a n d i d o R a n g e l : I n s t i t u i c o e s d e d i r e i t o p r o c e s s u a l c i v i l - V o l u m e I, M a l h e i r o s , 
2 0 0 1 . 
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ordenamentos jur id icos diversos e entre part iculares sujeitos ao mesmo 

ordenamento jur id ico. 

Diferencia-se da mediagao e da conci l iagao, pois se trata de meio 

heterocomposi t ivo uma vez que a resolugao da questao ocorre por meio de valores 

impostos por um terceiro eleito pelos l i t igantes, enquanto na mediagao e conci l iagao 

a solugao e a lcangada por meios autocomposi t ivos, ou seja, um dos indiv iduos, ou 

ambos, abrem mao do seu interesse por inteiro ou de parte dele como fo rma de 

compor o confl ito, de maneira espontanea refletindo uma disposigao dos proprios 

envolv idos, nao cabendo ao conci l iador ou ao mediador proferir qualquer decisao, 

mas apenas conduzindo as partes para solugao da lide. 

Frise-se ainda que arbi t ragem possui tres var iagoes quais se jam: a 

mediagao/arbi t ragem na qual os l i t igantes estabelecem premissa para uma 

mediagao, porem se a mesma restar f rustrada, o mediador esta autor izado para agir 

como arbitro impondo, as partes, a solugao da controversial uma segunda var iedade 

conhecida como high-low arbitraticion difere da arbi t ragem original uma vez que 

estabelece parametros para o laudo arbitral l imitando a autor idade do arbitro; por f im 

ha a arbi t ragem vinculante, que permite aos lit igantes cumprir a decisao apenas 

quando esta Ihes for favoravel , caso contrario poderao usa-lo para negociagoes 

futuras. 

Por f im, t ratando-se de meio extrajudicial de solugao de confl ito, a 

intervengao estatal so sera invocada quando houver necessidade diante da 

resistencia das partes ou de terceiros no cumpr imento da sentenga, ou na 

necessidade de medidas cautelares e coercit ivas. A decisao or iunda do 

procedimento arbitral nao f ica sujeita a quaisquer recursos dir igidos a justiga estatal . 

4.1 Historico da Arbi t ragem 

Ant igamente a solugao dos confl i tos da soc iedade se dava por meio da 

autotutela, aquele que t inha a lgum interesse o real izava por meio da forga f is ica ou 

do poder, prevalecendo o regime da v inganga privada. 

A autotutela apresenta duas principals caracter ist icas. A primeira e a 

ausencia de terceiros como um juiz ou arbitro, na resolugao do litigio e a segunda e 

que sempre uma vontade se impoe, via de regra pela forga, a outra vontade. 
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Outra fo rma de resolugao de confl i tos era a primit iva autocomposigao na 

qual as partes tentavam chegar a um acordo. A autocomposigao subdiv ide-se em: 

desistencia, renuncia a pretensao; submissao, renuncia a resistencia; a t ransagao, 

caracter izada pelas concessoes reciprocas, porem nao havendo meios coercit ivos 

para seu cumpr imento se a lgumas das partes nao cumpr isse o acordo, retornava-se 

a autotutela. 

A partir de um dado momento historico o Estado se fortalece e assume para 

si o onus de prestar a jur isdicao afastando a justiga dos part iculares, esse direito, no 

entanto era apl icado sem qualquer criterio, de fo rma pouco uni forme, e quase 

sempre confundidos com preceitos rel igiosos. 

Como reagao a esse poder t irano as partes confl i tantes nomeava como 

arbitro pessoas que d ispunham de conf ianga para que aprec iasse a lide confer indo-

Ihe a solugao que ju lgasse mais adequada. 

Historiadores reportam-se a registros do uso da arbi t ragem desde a 

ant iguidade conforme apresenta Jose Edualdo Carreira Alv im. 

A arbitragem e um dos institutos juridicos mais antigos, ha registro 
para a sua utilizagao no julgamento e solugao de litigios entre 
particulares em Atenas, na Grecia, quatrocentos anos antes de 
Cristo, sendo posteriormente adotado em Roma. 1 1 

A Revolugao Francesa marca o surg imento do Estado Moderno e acolhe a 

arbi t ragem desta feita com carater obrigatorio o que nao obteve muito sucesso 

sendo a fo rma obr igator ia logo abol ida. 

Em 1876 a Belgica adota a arbi t ragem com seus tragos caracter ist ico e a 

partir de entao essa se d issemina na Europa e na Amer ica. 

Atualmente a arbi t ragem internacional e regulada por var ios t ratados, como 

por exemplo o Protocolo de Genebra de 1923, Geneva Protocol on Arbitration 

Clauses, ou a Convengao de Arbi t ragem de Nova York de 1958, Convention on the 

Recognition and Enforcement of Foreign Awards, v igendo em mais de cem paises e 

ratif icada e promulgada no Brasil pelo Decreto no.4.311/2002. 

No Brasil encontra-se em vigor a Lei n. 9.307/96, que discipl ina a arbi t ragem 

para a solugao de confl i tos que envo lvam direitos patr imoniais d isponiveis , 

1 1 A L V I M , J o s e E d u a r d o Ca r re i r a . T r a t a d o G e r a l d a A r b i t r a g e m i n t e r n o . Be lo H o r i z o n t e : 
M a n d a m e n t o s , 2 0 0 0 . 
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dispensando as sentencas arbitrais da homologagao pelo Poder Judiciar io para sua 

ef icacia e consti tuigao como ti tulo execut ivo judicial , estando as estrangeiras sujeitas 

a homologagao do Superior Tr ibunal de Justiga. 

Apesar e ser a pr imeira lei especi f ica a arbi t ragem ha quase 200 anos a 

Consti tuigao de 1824 ja previa a possibi l i tava a nomeagao de arbitros para resolver 

questoes sobre direitos disponiveis. 

Atualmente v isual izamos que no campo do comerc io internacional, entre 

estados e part iculares estrangeiros, ou part iculares de nacional idade diferentes 

ver i f icamos que a arbi t ragem e largamente usada e apresentando-se como 

excelente metodo para dirimir incertezas existentes em vir tude do confl i to de leis. Em 

ambito internacional o cumpr imento da decisao e voluntar io, porem a resistencia a 

decisao arbitral nao e f requente. Acerca do t ema leciona Jose Cretel la Neto: 

Na esfera internacional, o cumprimento da decisao pela parte 
perdedora e voluntario, e a experiencia revela que a resistencia em 
cumprir a decisao arbitral e infrequente, pois as relacoes entre as 
partes sao continuas e de longa duragao. A parte que deixa de 
cumprir a decisao passa a ser discriminada pela comunidade com a 
qual se relaciona, seja politica - no caso dos Estado - seja comercial 
- , caso das empresas transnacionais, que comercializam produtos 
e/ou servigos em diversos mercados. (grifo do autor) 1 2 

Em sede de confl i tos internos nao obstante todos os benef icos apresentados 

pelo arb i t ragem, ainda existe grande resistencia na sua uti l izagao, gerado, sobretudo 

por indefinigoes acerca da const i tucional idade do instituto que de ixaram a 

comunidade receosa na eleigao do ju izo arbitral, essas indefinigao perdurou no 

supremo por 5 (cinco) anos e apenas em 2 0 0 1 , foi selada a adequagao da 

legislagao. 

Mesmo com esse atraso na adogao do instituto atualmente existem mais de 

200 camaras de mediagao e arbi t ragem no pais, e a est imat iva de crescimento gira 

em torno do 10% (dez) por cento ao ano, sobretudo em areas como a construgao 

civil, setor imobil iario e direito societario, setores que ja consol idaram a convengao 

arbitral para solugoes de seus confl i tos. 

Recente pesquisa e laborada pela Fundagao Getul io Vargas - FGV 

comprovou o grande crescimento da arbi t ragem no pais apontando um crescimento 

CRETELLA NETO, Jose. Curso de A r b i t r a g e m . 2§ e d i c a o , C a m p i n a s : M i l l e n n i u m , 2 0 0 9 . p. 19 
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de 185% em 2009, em relacao a 2008, em termos monetar ios a movimentagao 

passou do R$ 867 mi lhoes para 2,4 bi lhdes em 2009 constatou que o valor total 

movimentado pela arbi t ragem cresceu 185% em 2009, em comparacao com 2008. A 

cifra subiu dos R$ 867 mi lhoes em 2008 para R$ 2,4 bi lhoes no ano de 2 0 0 9 . 1 3 

Nao obstante ver i f icamos que a inda ha muito por se fazer para efetiva 

consol idacao da just iga pr ivada, esta pratica esta cada vez mais se efet ivando na 

resolugao de confl i tos entre as empresas at ingindo altos niveis de prof issional ismo 

que confere qual idade da decisao proferida. 

4.2 Principios Norteadores da Arbi t ragem 

Cons iderando que a Consti tuigao e lei basilar que estrutura todo o 

ordenamento jund ico deve, o processo arbitral, seguir pr incipios fundamenta ls seja 

qual for o procedimento eleito pelas partes, cabendo a just iga estatal, se provocada, 

exercer controle, detectando os possiveis excessos comet idos. 

Importa aqui ressaltar a importancia dos principios const i tucionais se rvem de 

l imitagao a autonomia da partes, quanto a especif icagao de regras procedimenta l , 

garant ido as partes os pr incipios basicos do devido processo legal, possibi l i tado a 

justa composigao da lide. A Lei de Arb i t ragem traz expressamente em seu bojo dos 

principios norteadores do instituto, quais se jam; o principio do contraditorio, da 

igualdade da partes, da imparcial idade do arbitro e do seu livre convenc imento. 

O principio do contraditorio tern fundo consti tucional e e a exterior izagao da 

ampla defesa assegura as partes a oportunidade de manifestar-se e produzir provas 

em simetr ica par idade. 

Int imamente l igado com o principio do contraditor io esta o principio da 

igualdade das partes, que t ambem garante um tratamento paritario, assegurando 

que nenhuma parte seja benef ic iada em detr imento da outra. 

O principio da imparcial idade do arbitro e uma garant ia de um ju lgamento 

neutro, o arbitro deve se por em posigao equidistante da partes, nao possuindo outro 

interesse senao a resolugao do litigio de acordo com as regras est ipuladas na 

convengao de arbi t ragem. 

, 3 C o n s e l h o Arb i t ra l d o Es tado d e S a o P a u l o . A r b i t r a g e m c r e s c e 1 0 % a o a n o e g a n h a e s p a g o n a s 
e m p r e s a s . D i spon i ve l e m : < h t t p : / / w w w . c a e s p . o r g . b i / s i t e / a r b i t r a g e m - c r e s c e - 1 0 - a o - a n o - e - g a n h a -
e s p a c o - n a s - e m p r e s a s / / > . A c e s s o e m 01 ju l 2011 

http://www.caesp.org.bi/site/arbitragem-cresce-10-ao-ano-e-ganha-espaco-nas-empresas//
http://www.caesp.org.bi/site/arbitragem-cresce-10-ao-ano-e-ganha-espaco-nas-empresas//
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O ultimo principio previsto em lei e o do livre convenc imento do arbitro, que 

Ihe assegura valorar a prova segundo a sua livre convicgao, sem qualquer imposicao 

legal, atendo-se a os fatos e as provas constantes dos autos. Ressal tamos que esse 

principio encontra l imites na autonomia de vontade das partes expressa na 

convengao arbitral. 

4.3 Natureza Jur id ica 

Apos um breve apanhado acerca da arbi t ragem e imperat ivo tecer a lgumas 

consideragoes a respeito da natureza jur id ica do instituto. 

Pois bem, estudar a natureza jur id ica de um instituto e identif icar a af in idade 

que o mesmo possui com os demais institutos jur id icos para que possa, a t i tulo de 

classif icagao, ser enquadrado em uma categor ia jur id ica. 

Ressal tamos, portanto que apenas com o conhecimento da natureza jur id ica 

dos institutos, pode-se aprofundar o estudo acerca dos efeitos que o mesmo produz 

no mundo do Direito. 

E de se registrar que a natureza jur id ica da arbi t ragem nao e mater ia 

pacif icada coexist indo tres teor ias, quais se jam; teoria jur isdicional, teor ia contratual 

e a teor ia mista ( jurisdicional/contratual). 

Porem, antes de passar a anal ise de cada uma das teorias acerca da 

natureza jur id ica da arbi t ragem cabe discorrer um pouco sobre a jurisdigao. 

A palavra jurisdigao vem do latim e signif ica ius "direito" e dicere "dizer", 

dicgao do direito, no sent ido de decisao promulgada conforme a legislagao. Ass im 

podemos considerar a jur isdigao como o poder dever que o Estado tern de quando 

provocado aplicar a norma jur id ica ao caso concreto. 

Colec ionamos aqui a lgumas definigoes da jur isdigao apresentada por 

renomados juristas. 

Consoante Misael Montenegro Filho: 

A jurisdigao se qualifica como o poder conferido ao Estado de 
solucionar conflitos de interesses nao resolvidos no ambito 
extrajudicial, devendo ser destacado de proemio que esse poder se 
diferencia dos demais poderes do Estado em decorrencia da 
caracteristica tomada pelo representante do ente estatal em resposta 
ao litigio que foi trazido ao seu conhecimento, a saber: a decisao, na 
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hipotese de ser acobertada pela coisa julgada, nao pode ser revista 
pelo Poder Judiciario nem por outro poder do Estado. 1 4 

Para Antonio Carlos de Araujo Cintra, A d a Pellegrini Gr inover e Candido 

Rangel Dinamarco a jur isdigao deve ser def inida como: 

(...) uma das funcoes do Estado, mediante a qual este se substitui 
aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar 
a pacificacao do conflito que os envolve, com justiga. E essa 
pacificagao e feita atraves da atuacao da vontade do direito objetivo 
apresentado no caso em concreto para ser solucionado (...) 1 5 

Ainda sobre o tema podemos apontar as seguintes caracter ist icas da 

jurisdigao: a lide, a inercia, e a definit ividade. 

Consoante Carnelutt i , a jur isdigao consist ia na justa composigao da lide. 

Desta forma, so haveria jur isdigao quando houvesse lide, para esta concepgao, a 

lide e uma caracter ist ica da at ividade jur isdicional, pois a pretensao resistida e o que 

exige a substi tuigao dos sujeitos em confl i tos pelo Estado. 

Para os que v is lumbram que a jur isdigao pressupoe sempre uma situagao 

contenciosa, exc luem do concei to a jur isdigao voluntar ia, uma vez que nao havendo 

conflito a ser dir imido, o magistrado atua como administrador, que apenas val ida o 

negocio jundico formulado pelas partes. 

Os orgao jur isdicionais sao, por sua propria indole, inertes, ou seja, o 

exercic io da at ividade jurisdicional pressupoe provocagao das partes, ne procedat 

judex ex officio. 

Por f im a definit ividade que e a prerrogat iva de proferir decisao com forga de 

coisa ju lgada, ou seja, via de regra a decisao judicial e imutavel para as partes 

envolv idas, de fo rma que nem as partes poderao propor nova demanda , nem o 

judiciario podera voltar a decidir a respeito, nem mesmo a promulgagao de lei 

podera atingir os direitos adquir idos. 

1 4 M O N T E N E G R O F i lho , M i s a e l : C u r s o d e d i r e i t o p r o c e s s u a l c i v i l , vo l 1 : T e o r i a gera l do p r o c e s s o e 
p r o c e s s o de c o n h e c i m e n t o - S a o Pau lo : A t l as , 2 0 0 5 . p.. 71 
1 5 C I N T R A , An ton io Ca r l os de A r a u j o , G R I N O V E R , A d a Pe l legr in i , D I N A M A R C O , C a n d i d o R a n g e l . 
Teoria geral do processo, 1 9 a e d . , Sao P a u l o , M a l h e i r o s , 2 0 0 3 . p. 1 3 1 . 
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Para Camara assim e definida a coisa ju lgada: 

Assim e que, num determinado momento, torna-se irrecorrivel a 
decisao judicial, pelo fato de terem esgotados os recursos previstos 
no ordenamento. Ha ainda que se considerar que ha um prazo pra 
interposicao dos recursos previstos e, em nao sendo interposto o 
recurso no prazo previsto, este nao podera, aos esgotado aquele 
lapso de tempo, ser interposto. Nesta hipotese, tambem se torna 
irrecorrivel a decisao, pelo fato de nao se ter interposto o recurso 
cabfvel. Tanto numa hipotese como noutra, isto e, tanto no caso de 
terem se esgotado os recursos por ventura admissi'veis, como no 
caso de ter decorrido o prazo sem que o recuso admissivel tivesse 
sido interposto, se torna irrecorrivel a decisao judicial ocorre seu 
transito em julgado. Surge assim a coisa julgada (...) 1 6 

Aqui novamente buscamos os ens inamentos de Antonio Carlos de Araujo 

Cintra, A d a Pellegrini Grinover e Candido Rangel Dinamarco a que assim lec ionam: 

Outra caracteristica dos atos jurisdicionais e que so eles sao 
suscetiveis de se tornar imutaveis, nao podendo ser revistos ou 
modificados. (...) No Estado de direito so os atos jurisdicionais podem 
chegar a esse ponto de imutabilidade, nao sucedendo o mesmo com 
os administrativos ou legislativos. (grifo original) 1 7 

Apos essas breves consideracoes acerca da jur isdigao retornamos a 

analisar a natureza jur id ica da arbi t ragem. 

A teoria jur isdicional confere carater publicista a arb i t ragem, se apoia na 

equivalencia da atuacao do arbitro a do magist rado em sua fungao t ip ica, ou seja, na 

fungao jur isdicional. Portanto para esta vertente a arbi t ragem possui natureza 

jur isdicional. 

A jur isdicao arbitral tern carater ad hoc, porquanto se inicia com a indicagao 

das partes e f inal iza com a elaboragao do laudo arbitral. 

Destarte, muito embora essa tese nao se deixe de reconhecer que a 

convengao contratual seja a pedra de toque da arbi t ragem, entende que uma vez 

f i rmada passa a vigorar a jur isdigao do arbitro. 

1 6 C A M A R A , A l e x a n d r e Fre i tas . L i g o e s d e d i r e i t o p r o c e s s u a l c i v i l . 1 0 a E d . Rio d e J a n e i r o : L u m e n 
Jur is , 2 0 0 4 . V I, p g . 4 6 3 
1 7 C I N T R A , A n t o n i o C a r l o s d e A r a u j o , G R I N O V E R , A d a Pe l leg r in i , D I N A M A R C O , C a n d i d o R a n g e l . 
T e o r i a g e r a l d o p r o c e s s o , 1 9 a e d . , Sao P a u l o , M a l h e i r o s , 2 0 0 3 
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Neste mesmo sent ido sao as l icoes de Nelson Nery Junior: 

A n a t u r e z a j u r i d i c a d a a r b i t r a g e m e d e j u r i s d i c a o . O a r b i t r o e x e r c e 
j u r i s d i c a o p o r q u e a p l i c a o d i r e i t o a o c a s o c o n c r e t o e c o l o c a f i m a l i d e 
q u e e x i s t e e n t r e a s p a r t e s . A a r b i t r a g e m e i n s t r u m e n t o d e p a c i f i c a g a o 
s o c i a l . S u a d e c i s a o e e x t e r i o r i z a d a p o r m e i o d e s e n t e n c a , q u e t e r n 
q u a l i d a d e d e t i t u l o e x e c u t i v o j u d i c i a l , n a o h a v e n d o n e c e s s i d a d e d e 
s e r h o m o l o g a d a p e l a j u r i s d i g a o e s t a t a l . A e x e c u c a o d a s e n t e n c a 
a r b i t r a l e a p a r e l h a d a p o r t i t u l o j u d i c i a l , s e n d o p a s s i v e l d e e m b a r g o s 
d o d e v e d o r c o m f u n d a m e n t o n o C P C 7 1 4 , s e g u n d o a L a r b 3 3 , 
p a r a g r a f o 3 . 1 8 

Comunga do mesmo entendimento Carlos Alberto Carmona: 

O a r t . 3 1 d e t e r m i n a q u e a d e c i s a o f i n a l d o s a r b i t r o s p r o d u z i r a o s 
m e s m o e f e i t o s d a s e n t e n c a e s t a t a l , c o n s t i t u i n d o a s e n t e n c a 
c o n d e n a t o r i a t i t u l o e x e c u t i v o q u e , e m b o r a n a o o r i u n d o d o P o d e r 
J u d i c i a r i o , a s s u m e a c a t e g o r i a d e j u d i c i a l . O l e g i s l a d o r o p t o u , a s s i m , 
p o r a d o t a r a t e s e d a j u r i s d i c i o n a l i d a d e d a a r b i t r a g e m , p o n d o t e r m o 
a a t i v i d a d e h o m o l o g a t o r i a d o j u i z e s t a t a l , f a t o r d e e m p e r r a m e n t o d a 
a r b i t r a g e m . ( g r i f o d o a u t o r ) 1 9 

Para a segunda vertente a natureza jur id ica da arbi t ragem e de obr igacao 

contratual . Para os adeptos a teoria contratual a jur isdicao e monopol io do Estado e 

manifestagao da soberania, indelegavel aos part iculares, a arbi t ragem na verdade e 

um contrato or iundo de convengao das partes, que confere a terceiros poderes de 

decisao. 

Diferencia-se a arbi t ragem da jur isdigao entre outras coisas, pois esta e um 

consenso entre as partes enquanto a jurisdigao e imposigao estatal. Ademais o 

laudo arbitral nao possui carater de obr igator iedade sendo extensao acordo 

celebrado entre as partes, terreno exclusivo do direito obr igacional , de maneira que 

caso nao obedecido voluntar iamente se fara atraves de intervengao do Poder 

Judiciario. 

Veri f ica-se ainda que o arbitro nao tern autonomia para convocar as partes 

dispor de forga para cumpr imento de di l igencias, requisigao de tes temunhas, 

devendo para isto recorrer ao Poder Judiciar io. 

1 3 N E R Y J U N I O R , N e l s o n . C o d i g o d e p r o c e s s o c i v i l c o m e n t a d o e l e g i s l a g a o p r o c e s s u a l c i v i l 
e x t r a v a g a n t e e m v i g o r . 3 a E d . S a o Pau lo : Ed i t o ra Rev i s ta d o s T r i b u n a l s , 1997 . p. 1300 
1 9 C A R M O N A , C a r l o s A l b e r t o . A r b i t r a g e m e P r o c e s s o - U m C o m e n t a r i o a Le i n ° 9 . 3 0 7 / 9 6 , 3 a 

E d i c a o Rev i s ta , A t u a l i z a d a e A m p l i a d a . Ed i t o ra A t l a s S.A. : S a o P a u l o , 2 0 0 9 . p. 26 
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Ademais , os arbitros nao tern competenc ia para executar suas proprias 

sentengas, devendo, tao pouco determinar medidas corecit ivas ou cautelares 

t ambem neste caso recorrer ao Judiciar io. 

Ve jamos: 

Art. 22, § 2° da Lei 9.307/96 
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 convengao de arbitragem. 

E ainda: 

Art. 22, § 4° da Lei 9.307/96 
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. 

Para Luiz Gui lherme Marinoni e Sergio Cruz Arenhart : 

Se a jurisdigao for qualificada olhando-se para o poder do Estado, e 
claro que a atividade dos arbitros nao podem ter natureza 
jurisdicional, pouco importando que tal atividade possa conduzir a 
pacificagao social. Ora, varias atividades privadas podem levar a 
pacificagao social, e jamais alguem ousou, so por isso, classifica-las 
como jurisdicionais. 2 0 

0 mais aceito pela doutr ina moderna e a teor ia mista def inida por Pierre 

Lalive e Phil ippe Fouchard, que v is lumbra na arbi t ragem um instituto sui generis que 

abriga aspectos contratual e ju r isd ic iona l . 2 1 

Ora, a arbi t ragem efet ivamente decorre de um contrato no qual as partes 

e legem um julgador privado para o seu litigio que exerce poderes jur isdicionais 

reconhecidos pelo Estado e cuja decisao possui coercibi l idade para as partes, 

const i tuindo titulo execut ivo judicial . 

2 0 M A R I N O N I , Lu iz G u i l h e r m e , A R E N H A R T , Se rg io C r u z . C u r s o d e P r o c e s s o C i v i l : P r o c e s s o d e 
C o n h e c i m e n t o . 8. e d . rev. , a tua l . S a o Pau lo : Ed i to ra Rev i s tas d o s T r i b u n a l s , 2 0 1 0 . p. 33 
2 1 C R E T E L L A N E T O , Jose . C u r s o d e A r b i t r a g e m . 2 a e d i c a o , C a m p i n a s : M i l l e n n i u m , 2 0 0 9 . p. 15 
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Em suma verif ica-se que de acordo com essa teor ia a arb i t ragem teria 

natureza jur id ica contratual em seu fundamento e jur isdicional na fo rma da solugao 

de litigio. 

E como ensina Jose Carlos de Magalhaes apud Jose Cretel la Neto. 

Se a arbitragem e contratual em seu fundamento o (compromisso) e 
tambem jurisdicional, ante a natureza publica do laudo arbitral, como 
forma privada de solucao de l i t igios. 2 2 

Aquiesce a esse posic ionamento Humberto Theodoro Junior, segundo o qual 

o carater publicisto da arbi t ragem foi confer ido pelo proprio legislador. Admi t indo que 

embora a just i f icacao do seu cabimento se apoio em clausula contratual , relacao 

negocial privada, uma vez insti tuido, o ju izo arbitral passa a ter carater pub l is is ta . 2 3 

No mesmo sent ido Tan ia Lobo Muniz ass im define arbi t ragem: 

Procedimento jurisdicional privado para a solugao de conflitos, 
instituido com base contratual, mas de forga legal, com 
procedimento, leis e juizes proprios estabelecidos pelas partes, e que 
subtrai o litigio da jurisdicao estatal. 2 4 

Comungamos deste entendimento, em nosso sentir a arb i t ragem possui 

natureza jur id ica hibr ida. 

E patente que a arbi t ragem fundamenta-se em contrato, e inexistira sem a 

clausula compromissor ia, de onde se extrai a natureza contratual da arb i t ragem. Por 

outro lado coexiste tambem o carater jur isdicional que ao ser indicado pelas partes o 

arbitro exerca jur isdigao, uma vez que apl icando a lei ao caso concreto proferira 

decisao que tera carater de def ini t iv idade. 

Como v imos ac ima a jurisdigao possui tres caracter ist ica: a lide, a inercia e a 

definit ividade. A arbi t ragem e meio alternativo de resolugao de confl i tos (lide), 

prestado por arbitro instado por vontade dos contratantes para solugao da 

J o s e Car l os d e M a g a l h a e s apud C R E T E L L A N E T O , J o s e . C u r s o de A r b i t r a g e m . 2 a ed igao , 
C a m p i n a s : M i l l enn ium, 2 0 0 9 , p.. 15. 
2 3 T H E O D O R O J U N I O R , H u m b e r t o , "A a r b i t r a g e m c o m o m e i o d e so lugao de con t rove rs i as " , in 
Rev is ta S i n t e s e d e Di re i to Civi l e P r o c e s s u a l C iv i l , n. 2 , N o v . - D e z / 1 9 9 9 , p.. 5. 

2 4 M U N I Z , T a n i a Lobo apud E I R A S , M a r c i a d o s S a n t o s . Limitagao da arbitragem frente a ordem 
publica. B o l e t i m J u r i d i c o , U b e r a b a / M G , a . 5, no 2 0 0 7 . D i spon i ve l e m : 
<h t t p : / /www.bo le t im ju r i d i co . com.b r / d o u t r i n a / t e x t o . a s p ? i d = 1 7 8 0 > A c e s s o e m : 3 Jul. 2 0 1 1 . 

http://www.boletimjuridico.com.br/%20doutrina/texto.asp?id=1780
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controversia (inercia), que proferira decisao definit iva nao sujeita, inclusive a recurso 

dirigidos a just ica estadual (definit ividade). 

Ora, como v imos esta presente na arbi t ragem todas as caracter ist icas da 

jur isdicao, nao vemos o porque da relutancia em admit i- la como tal . 

4.4 Const i tucional idade da Arbi t ragem 

Outra questao que se susci tou controvers ia sobre o t ema foi a respeito da 

propria const i tucional idade do instituto. Muito se tentou condenar convengao de um 

juizo arbitral sob a justif icativa que ela ferir ia os principios do juiz natural , do 

contraditorio, do duplo grau de jur isdicao e, sobretudo, da inafastabi l idade da 

apreciagao do Poder Judiciar io de lesao ou ameaca de lesao a direito. Passemos a 

anal ise pontual de cada um dos principios ac ima elencados de fo rma sucinta uma 

vez que a mater ia ja encontra-se pacif icada pelo Supremo Tr ibunal Federal . 

4.4.1 Principio do Juiz Natural 

Juiz natural e aquele que segundo as regras de determinagao da 

competencia tern atr ibuigao para julgar o litigio. Em outro pr isma f ica vedado a 

criagao de tr ibunais de excegao sob pena de afetar a independencia e 

imparcial idade do orgao julgador. 

Nao se ha, portanto de considerar a arbi t ragem tr ibunais de excegao, pois a 

convengao de arbi t ragem e divisao da at iv idade jur isdicional cr iada por lei de fo rma 

abstrata e geral . Desta fo rma considerando que o ju izo arbitral e previsto em 

momento anterior a da formagao da lide nao v is lumbramos qualquer violagao ao 

principio do juiz natural. 

4.4.2 Principio do Contraditor io 

0 Principio do contraditorio e decorrente da bi lateral idade do processo, e a 

exteriorizagao da ampla defesa, garante a parte o direito conhecimento dos atos 

processuais e de elaboragao de resposta. 
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Veri f ica-se, no entanto que ha previsao expressa em lei da garant ia do 

contraditorio sendo infruti fera qualquer d iscussao. Ve jamos Art. 2 1 , § 2°, Lei n° 

9.307/96: 

A arbitragem obedecera ao procedimento estabelecido pelas partes 
na convengao de arbitragem, que podera reportar-se as regras de 
um orgao arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-
se, ainda, as partes delegar ao proprio arbitro, ou ao tribunal arbitral, 
regular o procedimento. 
(...) 
§ 2°. S e r a o , s e m p r e , r e s p e i t a d o s n o p r o c e d i m e n t o a r b i t r a l o s 
p r i n c i p i o s d o c o n t r a d i t o r i o , d a i g u a l d a d e d a s p a r t e s , d a 
i m p a r c i a l i d a d e d o a r b i t r o e d e s e u l i v r e c o n v e n c i m e n t o . ( g r i f o 
nosso). 

4.4.3 Duplo Grau de Jurisdigao 

O duplo grau de jur isdigao e previsto na Consti tuigao brasileira, confer indo a 

possibi l idade de interpor recursos a um outro orgao ju lgador que fara um juizo 

revisional. No entanto, inexiste no ordenamento a obr igator iedade do duplo grau de 

jurisdigao, havendo competencias originarias em que nao havera o duplo grau de 

jurisdigao. Nesse d iapasao conclui-se que a falta de previsao de recursos na 

arbi t ragem nao fere o duplo grau de jur isdigao. 

4.4.4 Apreciagao de lesao ou ameaga de direito pelo poder judiciar io 

0 direito de agao e um direito publico subjet ivo do cidadao. E a faculdade 

garant ida const i tucionalmente de deduzir uma pretensao em juizo e receber 

resposta satisfatoria. 

0 compromisso arbitral e decorrente de contrato especi f ico que est ipula nos 

limites f ixados pela c lausula, competenc ia para solugao de possiveis confl i tos, ao 

ju izo arbitral. E convengao da parte jamais clausula obrigator ia, e nao ha qualquer 

impedimento legal para a est ipulagao de organismos pr ivados de solugao de 

confl i tos. 

Por outro lado, veri f ica-se que mesmo no ambi to arbitral ocorre a tutela do 

judiciario estadual , basta lembrar que se a parte afetada nao aceitar a arb i t ragem, 

podera acionar o Poder Judiciario, a quern cabe decisao f inal, sentenga arbitral 

t ambem se submete ao controle judicial se eivada de qualquer nul idade enumerada 
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em lei. A inda cabera ao judiciario homologar a sentenga arbitral estrangeira, 

assegurar a execugao coat iva da decisao arbitral e efetivar eventual medida cautelar 

defer ida pelo arbitro. 

Na apreciagao do tema pelo Supremo Tr ibunal Federal , por maior ia de votos 

afastou, a acusagao de inconst i tucional idade da lei ass im decidido: 

SE 5206 AgR / EP - HOMOLOGACAO, LAUDO ARBITRAL, 
VALIDADE, BRASIL, TITULO EXECUTIVO JUDICIAL, (...) DIREITO 
INTERNO, EQUIPARACAO, EFEITO, SENTENCA ARBITRAL, 
SENTENCA JUDICIARIA, IRRELEVANCIA, HOMOLOGAQAO 
JUDICIAL CONSIDERACAO, CONSTITUCIONALIDADE, 
DISPOSITIVO, LEI DEARBITRAGEM, ENTENDIMENTO, 
PROMOCAO, ALTERAQAO, CODIGO DE PROCESSO CIVIL, 
OBJETIVO, AJUSTAMENTO, NOVIDADE, TRATAMENTO (...) 
2. Laudo arbitral: homologagao: Lei da Arbitragem: controle incidental 
de constitucionalidade e o papel do STF. A constitucionalidade da 
primeira das inovagoes da Lei da Arbitragem - a possibilidade de 
execugao especifica de compromisso arbitral - nao constitui, na 
especie, questao prejudicial da homologagao do laudo estrangeiro; a 
essa interessa apenas, como premissa, a extincao, no direito interno, 
da homologagao judicial do laudo (arts. 18 e 31), e sua consequente 
dispensa, na origem, como requisito de reconhecimento, no Brasil, 
de sentenga arbitral estrangeira (art. 35). A completa assimilagao, no 
direito interno, da decisao arbitral a decisao judicial, pela nova Lei de 
Arbitragem, ja bastaria, a rigor, para autorizar a homologagao, no 
Brasil, do laudo arbitral estrangeiro, independentemente de sua 
previa homologagao pela Justiga do pais de origem. Ainda que nao 
seja essencial a solucao do caso concreto, nao pode o Tribunal -
dado o seu papel de "guarda da Constituigao" - se furtar a enfrentar o 
problema de constitucionalidade suscitado incidentemente (v.g. MS 
20.505, Neri). 3. Lei de Arbitragem (L. 9.307/96): constitucionalidade, 
em tese, do juizo arbitral; discussao incidental da constitucionalidade 
de varios dos topicos da nova lei, especialmente acerca da 
compatibilidade, ou nao, entre a execugao judicial especifica para a 
solucao de futuros conflitos da clausula compromissoria e a garantia 
constitucional da universalidade da jurisdicao do Poder Judiciario 
(CF, art. 5° XXXV). C o n s t i t u c i o n a l i d a d e d e c l a r a d a p e l o p l e n a r i o , 
c o n s i d e r a n d o o T r i b u n a l , p o r m a i o r i a d e v o t o s , q u e a 
m a n i f e s t a g a o d e v o n t a d e d a p a r t e n a c l a u s u l a c o m p r o m i s s o r i a , 
q u a n d o d a c e l e b r a c a o d o c o n t r a t o , e a p e r m i s s a o l e g a l d a d a a o 
j u i z p a r a q u e s u b s t i t u a a v o n t a d e d a p a r t e r e c a l c i t r a n t e e m 
f i r m a r o c o m p r o m i s s o n a o o f e n d e m o a r t i g o 5 ° , XXXV, d a C F . 
Votos vencidos, em parte - incluido o do relator - que entendiam 
inconstitucionais a clausula compromissoria - dada a indeterminacao 
de seu objeto - e a possibilidade de a outra parte, havendo 
resistencia quanto a instituicao da arbitragem, recorrer ao Poder 
Judiciario para compelir a parte recalcitrante a firmar o compromisso, 
e, consequentemente, declaravam a inconstitucionalidade de 
dispositivos da Lei 9.307/96 (art. 6°, parag. unico; 7° e seus 
paragrafos e, no art. 4 1 , das novas redagoes atribuidas ao art. 267, 
VII e art. 301, inciso IX do C. Pr. Civil; e art. 42), por violagao da 
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garantia da universalidade da jurisdigao do Poder Judiciario. 
Constitucionalidade - ai por decisao unanime, dos dispositivos da Lei 
de Arbitragem que prescrevem a irrecorribilidade (art. 18) e os efeitos 
de decisao judiciaria da sentenga arbitral (art. 31)(grifo nosso) 2 5 

4.5 Arb i t ragem no Piano Internacional 

Histor icamente sempre houve uma larga uti l izagao da arbi t ragem na 

resolugao de confl i tos or iundos de contratos internacionais, uma vez que esta se 

apresenta como excelente meio para dirimir os confl i tos das leis nacionais. 

Atualmente com o estrei tando do re lac ionamento entre os paises e a 

consequente intensif icagao do comerc io internacional, que e amparado por contratos 

que se l igam a mais de um ordenamento jundico, a uti l izagao do ju izo arbitral, na 

solugao de possiveis controversias oferece varias vantagens em relagao a justiga 

estatal. 

E forgoso admitir que o nivel de expert ise alcangado por esses prof issionais 

que possuam formagao tecnica sob sua area de atuagao, al iada aos baixos custos 

do procedimento tern levado ao expressivo aumento na util izagao do instituto. 

Destacam-se como as principals instituigoes dedicadas as formas alternativas 

de solugao de conflito ambi to internacional a Corte Internacional de Arb i t ragem, 

sediada em Paris, em func ionamento em cerca de c inquenta paises diferentes e 

abr igada na Camara de Comerc io Internacional (CCI) e a American Arbitration 

Association - AAA, ent idade e de natureza pr ivada, sem fins lucrat ivos, 

especial izados em assistencia para empresas, s indicatos, a g e n d a s governamenta is , 

escritorios de advocacia e tr ibunais. A inda se destaca a London Court of Arbitration 

que atualmente e uma das mais modernas instituigoes internacionais dedicada a 

arbi t ragem comercia l . 

No Brasil embora a arbi t ragem esteja presente no nosso ordenamento 

jur idico desde a Consti tuigao Federal de 1924, a sua uti l izagao sempre se deu de 

fo rma t imida, parte de seu insucesso se devia ao fato de ser necessar ia a 

homologagao do laudo pela justiga estatal, o que levava as partes a enfrentarem 

dois procedimentos, um arbitral e outro jur isdicional. 

2 5 B R A S I L , S u p r e m o T r i buna l F e d e r a l . P r o c e s s o . A g r a v o R e g i m e n t a l na S e n t e n c a Es t range i r a S E -
5 . 2 0 6 - E s p a n h a . R e l : S e p u l v e d a P e r t e n c e . 12 de d e z . 2 0 0 1 . J u r i s p r u d e n c i a / S T F . S i t e . D i s p o n i v e l 
e m : . < h t tp : / /www.s t j . jus .b r .> A c e s s o e m 03 de jul de 2 0 1 1 . 

http://www.stj.jus.br
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Com a Promulgagao da Lei 9.307 de 2006, foi d ispensada a homologagao 

da sentenga arbitral, que passam a valer como ti tulo execut ivo judicial ass im que 

prolatada pelo ju izo arbitral, exig indo-se a homologagao, pelo Superior Tr ibunal de 

Justiga, apenas das sentengas estrangeiras. 

Superada a inseguranga jur id ica provocada pela agao direta de 

inconst i tucional idade da Lei de Arb i t ragem, embora tard iamente, o Brasil 

adequando-se a nova real idade se rende ao meio alternativo de resolugao de 

confl itos indispensavel para os paises com forte comercio internacional, 

d isseminando as cortes arbitrais pelo mercado. 

E certo que a abertura economica no Brasil por diversos mot ivos ainda se 

revela t imida. A instabi l idade economica, a concentragao das exportagoes em 

produtos primarios, os chamados commodities, que tern seus pregos mui tos sujei to a 

f lutuagoes e pr incipalmente o "custo Brasil", termo gener ico que engloba uma serie 

de def ic iencias estruturais burocrat icas e produt ivas que e levam os custos da cadeia 

produtiva sao um dos motivos para que o Brasil nao ingresse de uma vez no cenario 

mundial se consol idando como grande exportador. 

Porem um Poder Judiciar io moroso e ineficiente agrava esse cenario. O 

Banco Mundial atraves do Documento 3 1 9 2 6 teceu severas crit icas ao judiciario da 

Amer ica Latina asseverando ser essencial para o desenvolv imento economico de 

um pais um judiciario eficaz e previsivel e aponta os meios al ternat ives de resolugao 

de confl i tos, como alternat iva viavel para o for ta lecimento da justiga. 

Sem o escopo de desmerecer a just iga estatal en tendemos que devera 

haver uma convivencia harmonica entre esta e os meios al ternat ives uma vez que 

estes e em especial a arbi t ragem pode ser um dos meios para que o Brasil se 

prepare para as exigencias e desaf ios da global izagao, em especial aos que se 

referem ao d inamismo das at iv idades comercia is . 

4.6 Convengao de Arbi t ragem 

A convengao de arbi t ragem e o acordo entabulado pelas partes no qual 

submetem a solugao de seus lit igios ao ju izo arbitral, por meio da clausula 

D A K O L I A S , Ma r i a . O S e t o r J u d i c i a r i o n a A m e r i c a L a t i n a e n o C a r i b e E l e m e n t o s P a r a 
R e f o r m a , 1 9 9 6 : B A N C O M U N D I A L W A S H I N G T O N , D.C. D i s p o n i v e l e m : < 
h t t p : / / w w w . s i t r a e m g . o r g . b r / c o n h e c a - o - d o c u m e n t o - 3 1 9 - d o - b a n c o - m u n d i a l / > . A c e s s o e m 6 j u n 2 0 1 1 

http://www.sitraemg.org.br/conheca-o-documento-319-do-banco-mundial/


37 

compromissor ia ou do compromisso arbitral. Dai depreende-se, portanto que a 

convengao de arbi t ragem e genero do qual sao especies a c lausula compromissor ia 

ou do compromisso arbitral. 

Embora, atualmente, no Brasil ocorra a dist ingao da clausula 

compromissor ia e do compromisso arbitral, vez que possuem f inal idades diversas, 

ambos podem seu uti l izados para viabil izar a arbi t ragem e consequentemente 

afastar a competenc ia da justiga estatal , que apenas sera ac ionada por ocasiao de 

uma eventual execugao forgada. 

A convengao de arbi t ragem e negocio jund ico que vinculas os contratantes, 

em caso de a lguma controversia, a se submeter ao ju izo arbitral. A convengao, no 

entanto, nao pode preterir a jurisdigao estatal nos casos em que o lit igio possa vir a 

macular direitos de terceiros. 

Pois bem, a convengao de arbi t ragem precisa mostrar de fo rma clara e 

contundente a intengao das partes, sob pena de infringir a principio const i tucional 

que garante o acesso ao judiciario. Desta maneira, conf igurada a extensao do efeito 

da sentenga a terceiro que nao anuiu a convengao cabera ao juiz de direito tomar as 

medidas necessar ias para estender os efeitos da sentenga arbitral. 

4.7 Clausula Compromissor ia 

A diferenga basica entre a c lausula compromissor ia e o compromisso arbitral 

esta no aspecto tempora l . A c lausula compromissor ia se refere ao futuro em geral e 

estabelecida no corpo do contrato prevendo que a resolugao de eventuais 

desavengas provenientes deverao ser dir imidas atraves do ju izo arbitral. 

Veri f ica-se que a c lausula compromissor ia estende seus efeitos por toda 

duragao do contrato, submetendo qualquer demanda deste proveniente ao ju izo 

arbitral, sem a necessidade de f i rmar compromisso arbitral. 

A clausula contratual nao pode ser demas iadamente ampla, deve restar 

cons ignada a relagao contratual a que esta se refere sob pena de nul idade. Ass im, a 

clausula compromissor ia nao v inculara os contratantes, submetendo todo confl i to em 

que f igurarem como partes a justiga privada, mas apenas relagao jur id ica del imitada 

pelo acordo celebrado. 

Importa ressaltar que a c lausula compromissor ia independe do contrato na 

qual e inserida, de modo que a nul idade do contrato nao impl ica na nul idade da 
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clausula, cabe ao proprio ju izo arbitral decidir sobre a val idade do contrato em que 

se previu a est ipulacao do ju izo arbitral. E o principio da Kompetenz - Kompetenz, 

no qual os arbitros tern competenc ia para decidir sobre sua propria competenc ia 

para ju lgamento da causa. 

Regist ramos ainda que t ambem compete ao arbitro julgar qualquer 

controversia acerca da convengao de arbi t ragem, tais como a sua existencia, 

val idade, extensao, e inclusive sua eficacia. 

4.7.2 Clausulas Compromissor ias Vaz ias 

A c lausula compromissor ia deve conter todos os requisitos necessar ios a 

instituigao do ju izo arbitral. Ass im a fo rma de indicagao do arbitro devera constar na 

propria c lausula podendo a inda reporta-se a um orgao especial izado para que em 

caso de litigio indique o arbitro e regras procedimentais a utilizar. 

Porem por vezes a clausula compromissor ia restr inge-se a afirmar que em 

caso de litigio, devera se recorrer ao ju izo arbitral, sem especif icar os requisitos 

necessar ios que ocorra a nomeagao do arbitro e consequentemente instituigao do 

procedimento arbitral. Sao as chamadas clausulas vazias ou patologicas. 

As clausulas vazias apesar de serem capazes de afastar o litigio da just iga 

estatal , nao sao aptas para indicar o ju izo arbitral. Nestes casos a parte interessada 

deve manifestar a sua intengao de levar a demanda ao ju izo arbitral, por qualquer 

meio de comunicagao, desde que comprovado o recebimento, convocando para 

f i rmar compromisso arbitral. 

Havendo resistencia de uma das partes na instituigao da arbi t ragem 

necessi tara da intervengao do Poder Judiciario. A parte interessada precisa 

demonstrar que tentou instaurar a arbi t ragem previamente atraves da convocagao 

do outro l i t igante, sob pena de ext ingao da agao, por fal ta de interesse de agir. 0 

processo deve seguir o procedimento sumar iss imo, e o juiz goza de amplos poderes 

para preencher as lacunas deixadas pelas partes, respei tando, contudo o que 

restou, na c lausula, consignado. Julgado procedente o pedido a sentenga valera 

como compromisso arbitral. 
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4.7.2 Contrato de Adesao 

O contrato se caracter iza como a combinagao de interesses de pessoas 

sobre determinada coisa. Ocorre que, determinado contratos sao e laborado sem a 

possibi l idade de d iscussao sobre os seus termos, cabendo a um dos seus 

contratantes apenas aceitar as clausulas e condicoes previamente def inidas pelo 

outro, sao os chamados contrato de adesao. 

Com o objetivo de evitar a banal izacao da arbi t ragem, inserida em contratos 

em que as clausulas sao impostas por uma das partes, de ixando-a em posigao mais 

favoravel , a lei exige condicoes especiais para est ipulagao da arbi t ragem nos 

contratos de adesao. 

Ass im nos contratos de adesao, a clausula compromissor ia tern que ser de 

iniciativa do aderente, ou o mesmo devera concordar expressamente com a 

clausula, por escrito em documento anexo ou em clausula destacada, com a 

assinatura ou visto especial para esta previsao. 

Repita-se que a est ipulagao de clausula compromissor ia nos contratos de 

adesao oriundo de relagao de consumo e e ivada de nul idade absoluta conforme 

disposigao do Codigo de Defesa do Consumido r 2 7 . 

4.9 Compromisso Arbitral 

Ao contrario da c lausula compromissor ia que e vol tada para o futuro, o 

compromisso arbitral pressupoe conflito existente. Trata-se de contrato de direito 

privado no qual as partes afastam a competenc ia da just iga estadual para resolugao 

de confl i to ja existente submetendo-o ao ju izo arbitral. 

0 compromisso arbitral podera ser judicial , quando devera ser celebrado nos 

autos do processo. 0 compromisso arbitral judicial podera ser f i rmado a qualquer 

tempo antes do transito em ju lgado da sentenga. Celebrado o compromisso arbitral 

devera o juiz extinguir o processo sem ju lgamento de merito, f icando a criterio do 

arbitro o translado dos atos instrutorios prat icados para o processo arbitral. 

Art . 5 1 , V I I , d o C o d i g o de D e f e s a d o C o n s u m i d o r . " S a o nu las d e p leno d i re i to , en t re ou t ras , as 
c l ausu las con t ra tua is re la t i vas a o f o r n e c i m e n t o d e p rodu tos e se rv igos q u e : (...) 
VI I - d e t e r m i n e m a u t i l i zagao c o m p u l s o r i a d e a r b i t r a g e m ; 
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Podera tambem, o compromisso arbitral, ser extrajudicial, neste caso a lei 

exige fo rma solene para sua concret izacao sob pena de nul idade, deve neste caso, 

as partes se va lerem de escri tura publ ica, ou escri tura particular rati f icada por duas 

testemunhas. 

No compromisso devem ser est ipulados os e lementos necessar ios para a 

instituigao e desenvolv imento da arbi t ragem. Ass im nos te rmos da lei devera constar 

obr igator iamente, no compromisso arbitral: o nome, prof issao, estado civil e domici l io 

das partes; o nome, prof issao e domici l io do arbitro, ou dos arbitros, ou, se for o 

caso, a identif icagao da ent idade a qual as partes de legaram a indicagao de arbitros; 

a mater ia que sera objeto da arbi t ragem; e o lugar em que sera proferida a sentenga 

arbitral. 

A partes poderao ainda, de acordo com disposigao legal, fazer constar no 

compromisso com fito de delimitar e orientar o trabalho do arbitro local, ou locais, 

onde se desenvolvera a arbi t ragem; a autor izagao para que o arbitro ou os arbitros 

ju lguem por equidade, se assim for convenc ionado pelas partes; o prazo para 

apresentagao da sentenga arbitral; a indicagao da lei nacional ou das regras 

corporat ivas apl icaveis a arbi t ragem, quando assim convenc ionarem as partes; a 

declaragao da responsabi l idade pelo pagamento dos honorar ios e das despesas 

com a arb i t ragem; e a f ixagao dos honorar ios do arbitro, ou dos arbitros. Esse rol, 

porem nao e exaust ivo f icando a criterio das partes a del imitar outros parametros 

para real izagao da arbi t ragem. 

4.9.1 Extingao do Compromisso Arbitral 

A lei preve tres casos de extingao do compromisso arbitral, os dois pr imeiros 

decorrem da escolha de arbitros insubst i tuiveis, de tal modo sao causas de ext ingao 

do compromisso arbitral a recusa do arbitro, antes de aceita a nomeagao, e as 

partes terem del iberado que nao seria aceito subst i tuto bem como, quando 

est ipulado que nao seria aceito substi tuto em caso de fa lec imento ou impossibi l idade 

do arbitro proferir seu voto. 

No caso de recusa do arbitro em aceitar a nomeagao, nao se chega a iniciar 

o processo arbitral, j a em caso de impossibi l idade do arbitro em proferir a decisao 

havera extingao do processo sem ju lgamento do meri to. 
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Nesta hipotese de escolha personal iss ima, havendo as partes arbitros 

integrantes de colegiado, ocorrendo causa superveniente que o impeca de proferir 

decisao cabera aos demais proferir sentenca extintiva do processo arbitral, todavia 

se for um unico arbitro, e este estiver impossibi l i tado de proferir decisao, seja em 

caso de morte, ausencia ou incapacidade absoluta, havera a ext ingao do processo 

sem expressa declaragao, sem qualquer onus para o arbitro uma vez que se trata de 

caso fortuito ou forga maior. 

Nos casos de extingao do processo por impedimento ou suspeigao o arbitro 

devera arcar com as perdas e danos aufer idos pelas partes se ficar demonst rado 

que o mesmo era conhecedor do fato no momento em que acei tou a fungao. 

Por f im, a lei preve a possibi l idade de ext ingao do compromisso arbitral 

quando tiver expirado o prazo f ixado no compromisso e o arbitro, embora notif icado 

a respeito do prazo de 10 dias para apresentar a sentenga arbitral, nao apresente 

sua decisao. Objet ivando garantir a celer idade do procedimento, a lei preve que 

apos decorr ido o prazo est ipulado para prolagao de sentenga, sem que a m e s m a 

tenha sido e laborada, a parte que se sentir prejudicada pela demora podera emitir 

notif icagao para o arbitro concedendo- lhe o prazo complementar de 10 dias para 

apresentar sua decisao, e somente apos este prazo e que o interessado podera se 

valer da nul idade, neste caso, o arbitro t ambem sera responsabi l izado em perdas e 

danos 

4.10 Sujeitos da Arb i t ragem 

Como anter iormente visto podem ser sujeitos da arbi t ragem pessoas 

capazes de contratar, ass im indo alem da definigao do codigo civil, a lei preve a 

capac idade de contratar, que e a capacidade de gerir a si e seus negocios. 

Lembramos que a instituigao do ju izo arbitral pressupoe disponibi l idade de direito, 

ass im nao podem firmar compromisso arbitral os incapazes a inda que assist idos ou 

representados e os que apenas possuam poderes de administragao. 

Questao elegante a respeito do t ema e acerca da possibi l idade da apl icagao 

da arbi t ragem em causas que envolvam o Estado. Embora a lei nao tenha 

expressamente restr ingido a uti l izagao deste instituto pelos entes estatais, quando 

discipl inou os sujeitos que poder iam se utilizar do instituto, quando del imitou o 
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objeto, restringiu a apl icagao da lei apenas a direitos patr imoniais d isponiveis, o que 

suscita a divergencia em epigrafe. 

Pois bem, quando o Estado atua como ent idade publ ica, de certo nao pode 

f i rmar o compromisso arbitral, no entanto quando pratica atos de natureza pr ivada, 

nos quais nao sao apl icados as normas relativas a contratos administrat ivos, Ihe e 

cedido submeter-se ao ju izo arbitral, igualando-se aos part iculares desvest ido da 

supremacia. Esta posigao e respaldada por decisao do Supremo Tribunal Federal , 

no que f icou conhecido como "caso Lage". Ver i f icamos abaixo a decisao do egregio. 

INCORPORAgAO, BENS E DIREITOS DAS EMPRESAS 
ORGANIZACAO LAGE E DO ESPOLIO DE HENRIQUE LAGE. 
JUIZO ARBITRAL. CLAUSULA DE IRRECORRIBILIDADE. JUROS 
DA MORA. CORRECAO MONETARIA. 
1 . l e g a l i d a d e d o j u i z o a r b i t r a l , q u e o n o s s o d i r e i t o s e m p r e 
a d m i t i u e c o n s a g r o u , a t e m e s m o n a s c a u s a s c o n t r a a f a z e n d a . 
p r e c e d e n t e d o s u p r e m o t r i b u n a l f e d e r a l . 2. legitimidade da 
clausula de irrecorribilidade de sentenga arbitral, que nao ofende a 
norma constitucional. 3. juros de mora concedidos, pelo acordao 
agravado, na forma da lei, ou seja, a partir da propositura da agao. 
razoavel interpretagao da situagao dos autos e da lei n. 4.414, de 
1964. 4. corregao monetaria concedida, pelo tribunal a quo, a partir 
da publicagao da lei n. 4.686, de 21.6.65. decisao correta. 5. agravo 
de instrumento a que se negou provimento. (grifo nosso) 2 8 

Por obvio, t ambem e facul tado as autarquias, empresas publicas e 

sociedade de economia mista f i rmar compromisso arbitral. 

Ass im definiu 0 Superior Tr ibunal de Just iga: 

PROCESSO CIVIL. JUIZO ARBITRAL. CLAUSULA 
COMPROMISSORIA. EXTINQAO DO PROCESSO. ART. 267, VII, 
DO CPC. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DIREITOS 
DISPONIVEIS. 
1. Clausula compromissoria e o ato por meio do qual as partes 
contratantes formalizam seu desejo de submeter a arbitragem 
eventuais divergencias ou litigios passiveis de ocorrer ao longo da 
execugao da avenca. Efetuado 0 ajuste, que so pode ocorrer em 
hipoteses envolvendo direitos disponiveis, ficam os contratantes 
vinculados a solugao extrajudicial da pendencia. 2. A eleigao da 
clausula compromissoria e causa de extingao do processo sem 
julgamento do merito, nos termos do art. 267, inciso VII, do Codigo 
de Processo Civil. 3. S a o v a l i d o s e e f i c a z e s o s c o n t r a t o s f i r m a d o s 
p e l a s s o c i e d a d e s d e e c o n o m i a m i s t a e x p l o r a d o r a s d e a t i v i d a d e 

2 S B R A S I L , S u p r e m o T r i buna l F e d e r a l . A l 5 2 1 8 1 / G u a n a b a r a . Re l : M in is t ro B i lac P in to . 14 d e nov . 
1973 . J u r i s p r u d e n c i a / S T F . S i te . D i s p o n i v e l e m : . < h t tp : / /www.s t j . j us .b r .> A c e s s o e m 17 de Jul. 2 0 1 1 . 

http://www.stj.jus.br
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e c o n o m i c a d e p r o d u g a o o u c o m e r c i a l i z a c a o d e b e n s o u d e 
p r e s t a g a o d e s e r v i g o s ( C F , a r t . 1 7 3 , § 1° ) q u e e s t i p u l e m c l a u s u l a 
c o m p r o m i s s o r i a s u b m e t e n d o a a r b i t r a g e m e v e n t u a i s l i t i g i o s 
d e c o r r e n t e s d o a j u s t e . 4. Recurso especial provide (grifo n o s s o ) 2 9 

4.11 Objeto da Arb i t ragem 

Conforme se depreende do texto legal apenas podera ser objeto da 

arbi t ragem direitos patr imoniais d isponiveis , ou seja, os referentes a tutela dos 

interesses individuals. 

Dizem-se direito patr imoniais d isponiveis, aqueles que possuem expressao 

economica, e que possam ser objeto de disposigao pelo seu titular. 

Aqui vale lembrar que a ligao de Carlo Alberto Ca rmona sent ido de que 

embora a d iscussao se refira a direitos indisponiveis se estes gerarem efeitos 

d isponiveis sobre estes sera possivel a real izagao de arbi t ragem. E exempl i f ica: 

Se e verdade que um demanda que verse sobre o direito de prestar e 
receber elementos trata de direito indisponivel, nao e menos 
verdadeiro que o quantum da pensao poder ser livremente pactuado 
pelas partes (e isso torna arbitravel a questao). 3 0 

Desta fo rma, portanto, deve-se interpretar o art. 852 do Codigo C iv i l 3 1 no 

sent ido de que mesmo os direitos indisponiveis podem ser objeto de arbi t ragem, 

desde que em relagao aos efeitos d isponiveis que gerem. 

Ressal tamos que nao se autor iza a arbi t ragem nas causas que ex igem a 

part icipagao do Ministerio Publ ico como custos legis. 

4.12 0 Arbitro 

A lei def ine a f igura do arbitro como qualquer pessoa capaz e que usufrua da 

conf ianga das partes, independente de formagao ou qualquer condigao especia l . 0 

2 9 B R A S I L , Supe r i o r T r i buna l d e J u s t i c a . R E s p 6 0 6 3 4 5 / R S . Re l : M in is t ro J o a o O t a v i o d e N o r o n h a . 17 
de m a i o . 2 0 0 7 . J u r i s p r u d e n c i a / S T J . S i te . D i s p o n i v e l e m : . < ht tp: / /wwvy.st f . jus.br .> A c e s s o e m 17 d e 
ju l . 2 0 1 1 . 
3 0 C A R M O N A , C a r l o s A l b e r t o . A r b i t r a g e m e P r o c e s s o - U m C o m e n t a r i o a Le i n ° 9 . 3 0 7 / 9 6 , 3 a 

E d i c a o Rev i s ta , A t u a l i z a d a e A m p l i a d a . Ed i t o ra A t las S.A.: Sao P a u l o , 2 0 0 9 . p. 3 9 . 
3 1 A r t . 8 5 2 , C o d i g o Civ i l . E v e d a d o c o m p r o m i s s o p a r a s o l u c a o de q u e s t d e s de e s t a d o , de d i re i to 
pessoa l de f am i l i a e de ou t ras q u e nao t e n h a m cara te r es t r i t amen te pa t r imon ia l . 

http://wwvy.stf.jus.br


ju izo arbitral pode ser monocrat ico ou colegiado, neste ult imo caso, sempre em 

numero impar para evitar o empate. 

A capacidade aqui referida e a definida pelo Codigo Civil, sendo exclu idos 

da at ividade os relat ivamente ou absolutamente incapazes. Ressal tamos que a 

arbi t ragem so podera ser exerc ida por pessoa f is ica. Destarte deve-se distinguir a 

at iv idade dos arbitros, que tern fungao de decisao, com a dos orgaos arbitrais, sendo 

esses ult imos responsaveis apenas pela organizagao administrat iva, tais como 

elaboragao de regras, e procedimento. 

Ressal tamos que ao arbitro cabera proceder com imparcial idade, di l igencia, 

competencia, e discricao no exercicio de sua at iv idade. 0 arbitro nao podera ter 

interesse no resultado do litigio, nem tao pouco ser subord inado a uma das partes. 

Devera por sua vez zelar para que os procedimentos se jam r igorosamente apl icados 

empenhando-se no estudo da causa empregando- lhe os melhores recursos tecnicos 

para solucao do litigio. Neste caso competencia deve ser entendida como 

habi l idade, para compreender a controversia. Por f im deve-se lembrar que o 

procedimento arbitral e sigi loso devendo o arbitro manter a discr icao nao revelando 

a terceiros nenhuma informacao acerca da causa. 

Nao poderao funcionar como arbitro as pessoas que tenham, com as partes 

ou com o litigio que Ihes for submet ido, relacoes de impedimento ou suspeigao nos 

termos da lei processual c i v i l . 3 2 Havendo qualquer motivo de impedimento ou 

suspeigao devera o proprio arbitro aponta- lo recusando sua nomeagao a f im de que 

possa ser subst i tu ido. 

3 2 C o d i g o de P r o c e s s o Civ i l : Ar t . 134 . E d e f e s o a o ju iz exe rce r as s u a s f u n c o e s no p r o c e s s o 
c o n t e n c i o s o ou vo lun ta r i o : I - de q u e fo r pa r te ; II - e m q u e in te rve io c o m o m a n d a t a r i o d a par te , o f i c iou 
c o m o per i to , f u n c i o n o u c o m o o r g a o do M in is te r io Pub l i co , o u p res tou d e p o i m e n t o c o m o t e s t e m u n h a ; 
III - q u e c o n h e c e u e m p r ime i ro g r a u d e ju r i sd igao , t e n d o - l h e p ro fe r i do s e n t e n g a o u d e c i s a o ; IV -
q u a n d o ne le es t i ver p o s t u l a n d o , c o m o a d v o g a d o d a pa r te , o seu c o n j u g e o u q u a l q u e r p a r e n t e s e u , 
c o n s a n g u i n e o o u a f im , e m l inha re ta ; o u na l inha co la te ra l a te o s e g u n d o g r a u ; V - q u a n d o c o n j u g e , 
pa ren te , c o n s a n g u i n e o ou a f im , de a l g u m a d a s pa r tes , e m l inha re ta o u , na co la te ra l , a te o te rce i ro 
g rau ; VI - q u a n d o for o r g a o d e d i regao ou de a d m i n i s t r a g a o de p e s s o a j u r i d i c a , par te na c a u s a . 
Pa rag ra fo un ico . No c a s o do no IV, o i m p e d i m e n t o so se ver i f i ca q u a n d o o a d v o g a d o j a e s t a v a 
e x e r c e n d o o pa t roc in io d a c a u s a ; e , p o r e m , v e d a d o a o a d v o g a d o p le i tear no p r o c e s s o , a f i m de cr iar 
o i m p e d i m e n t o do ju iz . 

A r t . 1 3 5 . R e p u t a - s e f u n d a d a a suspe igao de pa rc ia l i dade d o ju iz , q u a n d o : I - a m i g o in t imo ou in im igo 
cap i ta l de q u a l q u e r d a s pa r tes ; II - a l g u m a d a s par tes fo r c r e d o r a ou d e v e d o r a do ju iz , de seu c o n j u g e 
ou d e pa ren tes d e s t e s , e m l i nha reta o u na co la tera l a te o te rce i ro g r a u ; III - he rde i ro p resun t i vo , 
d o n a t a r i o o u e m p r e g a d o r d e a l g u m a d a s pa r tes ; IV - receber d a d i v a s a n t e s o u d e p o i s de in ic iado o 
p r o c e s s o ; a c o n s e l h a r a l g u m a d a s par tes a c e r c a do ob je to d a c a u s a , o u subm in i s t r a r m e i o s p a r a 
a tende r as d e s p e s a s d o l i t ig io; V - i n t e ressado no j u l g a m e n t o d a c a u s a e m f a v o r d e u m a d a s pa r tes . 
Pa rag ra fo un i co . P o d e r a a i n d a o j u i z dec l a ra r - se suspe i to por mo t i vo i n t imo . 
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Se apesar da impossibi l idade legal do arbitro aceitar a nomeagao, v indo 

poster iormente a parte a tomar conhecimento podera argui- la atraves da excegao de 

impedimento ou suspeigao, encaminhada para o proprio presidente do tr ibunal 

arbitral. 

Acolh ida a excegao, o arbitro sera subst i tu ido - na fo rma est ipulada pelo 

compromisso arbitral ou segundo os criterios indicados em lei. A decisao que resolve 

a excegao de competenc ia nao esta sujei ta a controle do Poder Judiciar io, devendo 

a parte que se julgar prejudicada quando da prolagao da sentenga pleitear a 

declaragao de nul idade, junto ao judiciar io estatal. 

Da m e s m a fo rma que o ju iz o arbitro devera instruir o processo, co lhendo 

provas uteis para formar seu entendimento. Todav ia o arbitro goza de l iberdade na 

produgao de provas que julgar necessar ias, sendo prescindivel o requer imento da 

partes. Podera a inda solicitar informagoes em orgaos estatais ou documentos 

publ icos, e determinar a oitiva de tes temunhas. 

Importa fr isar que por sua fungao nao diferir substancia lmente da fungao do 

juiz estatal , os arbitros sao equiparados a funcionar ios para efeitos da legislagao 

penal . Desta forma, cometendo os ilicitos previstos no capitulo dos cr imes prat icados 

por funcionar ios publ icos contra a administragao em geral incidira majorante da terga 

parte pena. 

4.13 Procedimento arbitral 

Na arbi t ragem a parte interessada deve convocar d i retamente a parte 

contrar ia, f incando def ini t ivamente inst i tuida quando ocorre a acei tagao do arbitro ou 

dos arbitros. 

A arbi t ragem nao possui nenhum procedimento especi f ico cabendo as 

partes por ocasiao da convengao de arbi t ragem eleger o rito que discipl inary 

eventuais controversias, ou reportar-se as regras de determinado tr ibunal arbitral. 

Quando as partes desejarem ou fo rem omissas, f icara a cargo do arbitro escolher o 

rito procedimental uti l izado. 

Na pratica veri f ica-se que as partes raramente se preocupam em 

estabelecer o procedimento que sera uti l izado nas eventuais controversias, em geral 

reportam-se apenas ao regulamento de um tr ibunal arbitral. 
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Apesar da l iberdade na escolha do rito devera sempre ser respei tado os 

pr incipios informativos do procedimento arbitral, quais se jam; o principio do 

contraditorio, da igualdade das partes, da imparcial idade e do desenvolv imento 

racional, pr incipios const i tucionais que devem ser respei tados em qualquer especie 

de processo. A l iberdade de escolha do procedimento arbitral a inda encontra 

l imitacao na natureza e f inal idade da arbi t ragem e nas disposigoes da lei que 

discipl ina o instituto. 

Nao ha qualquer previsao legal acerca da apl icagao subsidiar ia do Codigo 

de Processo Civil, o que leva alguns doutr inadores a entender que no caso de 

lacunas no procedimento eleito devera ser so luc ionado atraves de principios gerais 

do processo, que deverao ser adaptados ao processo extrajudicial. 

Por outro lado, Humberto Theodoro Jun io r 3 3 interpretando disposit ivo do 

Codigo de Processo Civil que determina a uti l izagao subsidiar ia das disposigoes 

gerais do procedimento ordinario ao procedimento especial e procedimento sumar io 

entende que tal premissa deve ser uti l izada t ambem no ambi to arbitral. 

Finalmente em caso de revelia que aqui sera caracter izada na hipotese de 

uma das partes nao praticar nenhum ato durante o processo arbitral em nada 

prejudicara a instrugao processual ou a prolagao de sentenga. 

4.13.1 Das Provas 

Os arbitros poderao determinar a realizagao das provas que ju lgarem 

pert inentes para a solugao do litigio, mediante requer imento da partes ou de of icio. 

Quanto aos criterios que devem ser uti l izados para produgao das provas estes 

deverao ser f ixados segundo o procedimento adotado pelas partes. 

Cumpre sal ientar que decidindo, o arbitro, pela necess idade de determinada 

prova testemunhal determinara local e data para a inquisigao. Recusando-se a 

tes temunha a comparecer sem justa causa, devera o arbitro solicitar ao Poder 

Judiciario a sua condugao coercit iva. 

Por f im, ressal tamos a ampla util izagao da tes temunha tecnica (expert 

witness) que sao pessoas dotadas de conhecimentos especi f icos, necessar ios pra 

3 3 T H E O D O R O J U N I O R , H u m b e r t o . A r b i t r a g e m e te rce i ros - L i t i s c o n s o r c i o f o r a d o p a c t o a r b i t r a l -
O u t r a s i n t e r v e n g o e s d e t e r c e i r o s . in R e f l e x d e s s o b r e a a r b i t r a g e m . E d L T R , S a o P a u l o : 2 0 0 5 . p. 
2 4 8 
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resolver determinada causa. Os expert witness nao depoem sobre os fatos da 

causa, mas apenas sobre a interpretacao tecnica que faci l i tem o ju lgamento da 

controversia. 

4.14 Sentenga 

Terminada a fase instrutoria o arbitro devera proferir sua decisao no prazo 

estabelecido pelas partes, ou nao havendo convengao neste sent ido, no prazo de 6 

(seis) meses, contados a partir da instituigao da arb i t ragem, ou se for o caso, da 

substi tuigao do arbitro. 

A sentenga arbitral devera ser formal izada atraves de documento escrito 

devendo conter os mesmos requisitos da sentenga estatal ; quais se jam o relatorio a 

motivagao e o d ispos i t ive O relatorio deve conter; o nome das partes, uma sintese 

do pedido do autor e da resposta do reu, e o resumo das principals ocorrencias do 

processo. A fundamentagao onde restarao demonst rados os fundamentos de fato e 

de direito que levaram o arbitro a conclusao f inal. O disposit ivo onde devera, o 

arbitro, decidir todas as questoes de merito. E por f im a data e o local onde a 

sentenga foi proferida. 

Prolatada a sentenga arbitral, dela sera dada ciencia as partes, atraves do 

envio de copia da decisao, pessoalmente, por via postal ou por qualquer outro meio 

de comunicagao desde que contenha prova do seu recebimento. 

A partir desta ciencia, tera inicio o prazo para o cumpr imento da decisao, o 

qual, descumpr ido, sujei tara o infrator a competente demanda judicial execut iva. A 

notif icagao abrira t ambem o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes possam 

solicitar a corregao de erro material ou interpor embargos de declaragao. Cabendo 

ao arbitro no prazo de 10 (dez) dias apresentar resposta. 

Ressalta-se que na maior parte dos casos o laudo arbitral e cumpr ido de 

fo rma espontanea, todavia havendo resistencia pode-se socorrer da intervengao 

estatal uma vez que a sentenga arbitral condenator ia e t i tulo execut ivo judicial , 

conforme art. 475-N, IV, do Codigo de Processo C iv i l . 3 4 

C o d i g o de P r o c e s s o Civ i l Ar t . 4 7 5 - N . S a o t i tu los e x e c u t i v o s jud ic ia is : (...) IV - a s e n t e n c a a rb i t ra l . 
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Havendo acordo entre as partes durante o curso da demanda podera ser 

proferida sentenca arbitral com carater meramente homologator io , ass im como na 

sentenca condenator ia, t ambem revestida de carater execut ivo. 

4.14.1 Coisa Ju lgada 

A coisa ju lgada e a imutabi l idade da sentenca, que decor rem do 

esgotamento da via recursal de com a consequente impossibi l idade de rediscutir a 

mater ia, esta prevista e tutelada pela Consti tuigao Federal , em seu art igo 5°, inciso 

XXXVI . 

Nelson Nery Junior ass im identif ica o instituto em comento: 

Depois de ultrapassada a fase recursal, quer porque nao se recorreu, 
quer porque o recurso nao foi conhecido por intempestividade, quer 
porque foram esgotados todos os meios recursais, a sentenca 
transita em julgado. Isto se da a partir do momento em que a 
sentenga nao e mais impugnavel. 3 5 

A coisa ju lgada, ao por f im aos l it igios, reveste-os da caracter ist ica da 

imutabi l idade, prest igiando a estabi l idade, necessar ia para garantir a seguranca 

jur idica. 

E o que Vicente Greco Filho denomina de efeito negat ivo da co isa ju lgada. 

De acordo com o insigne doutr inador: 

O efeito negativo da coisa julgada consiste, na proibigao de se voltar 
a discutir, ou decidir, o que consta do dispositivo da sentenga de 
merito irrecorrivel em face das mesmas partes, qualquer que seja a 
agao futura. 3 6 

A doutr ina divide a coisa ju lgada em material e formal . A coisa ju lgada 

formal , t ambem denominada de preclusao maxima, e a imutabi l idade da sentenga 

dentro do processo, pela preclusao dos prazos recursais. Por ter, a coisa ju lgada 

formal , apenas efeito endoprocessual nao sera objeto de estudo neste t rabalho, nos 

3 5 N E R Y J U N I O R , N e l s o n . C o d i g o d e p r o c e s s o c i v i l c o m e n t a d o e l e g i s l a g a o p r o c e s s u a l c i v i l 
e x t r a v a g a n t e e m v i g o r . 3 a E d . S a o P a u l o : Ed i to ra R e v i s t a d o s T r i b u n a i s , 1997 . p. 6 7 7 . 
3 6 V i c e n t e G r e c o F i lho , a p u d C a r m o n a , C a r l o s A l b e r t o . A a r b i t r a g e m e p r o c e s s o , S . P a u l o , A t l as , 
2 0 0 9 . p. 56 . 
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atearemos aqui a coisa ju lgada mater ial , a verdadeira co 'sa ju lgada, que estende 

seus efeitos para fora da relagao processual . 

A coisa ju lgada material torna imutavel a sentenga de merito, impedindo o 

seu reexame por qualquer outro orgao investido de fungao jur isdicional. 

Ressal tamos a coisa ju lgada at inge apenas o disposit ivo da sentenga, e as partes do 

processo, nao produzindo efeitos contra terceiros. 

Relembramos que Ihe confer indo forga de t i tulo execut ivo judicial a lei atribui 

a sentenga arbitral os mesmo efeitos da sentenga judicial . 

Desta fo rma, sendo a sentenga arbitral equivalente a judicial, um vez que 

possui o mesmo carater de imperat ivo, nao havendo recurso, a sentenga arbitral se 

reveste de coisa ju lgada, const i tuindo titulo execut ivo. 

4.14.2 Anulabi l idade da sentenga 

As partes poderao requer a anulagao da sentenga arbitral no prazo de 90 dias 

a contar do recebimento da notif icagao, a demanda anulatoria devera ser 

processada, na justiga estatal pelo rito ordinario. Decorr ido o prazo e t ratando-se de 

sentenga condenator ia a mater ia a inda podera ser arguida em sede dos embargos 

de devedor. Os casos de anulabi l idade da sentenga arbitral sao taxat ivamente 

previstos no art. 32 do d ip loma legal regulador do instituto. 

Ass im, podera ser declarada nula a arbi t ragem quando for nula a convengao 

de arbi t ragem, quando a decisao for emanar de quern nao podia ser arbitro, ou seja, 

pessoa incapaz, suspei ta ou impedida, nos te rmos da lei processual civil. E ainda, 

quando nao contiver os requisitos da sentenga, quais se jam: o relatorio, os 

fundamentos da decisao o disposit ivo e a data e o local onde a decisao foi proferida. 

Insta ressaltar, que a concisao do relatorio nao e causa de declaragao de nul idade 

da sentenga, quanto a fundamentagao, no entanto, a concisao sera equiparada ao 

vicio prejudicar cognigao das argumentagoes uti l izadas. O disposit ivo t ambem 

devera ser declarado nulo se eivado de incertezas ou contradigoes. Por outro lado, o 

ult imo requisito do laudo, local e data da sentenga so devera ser causa de 

anulabi l idade se nao for possivel de deduzi- lo de outro modo, nao devendo ser 

anulada a sentenga apenas por preciosismo formal . Nos casos aqui previstos sera o 

processo devolvido ao arbitro e determinada a prolagao de nova decisao 
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Ainda podera ser arguida a nul idade da sentenca arbitral quando esta for 

proferida fora dos l imites da convengao de arbi t ragem, ou seja, quando for extra 

petita ou ultra petita, aqui ver i f icamos duas solugoes possiveis, quando a sentenga 

for extra petita devera ser anulada devolvendo para o arbitro proferir outra decisao, 

no caso de sentenga ultra petita havera a anulagao parcial do laudo. A sentenga 

arbitral citra petita t ambem devera ser devolv ida ao ju izo arbitral para que profira 

outra decisao, desta vez abrangendo toda a controversia. 

Podera tambem ser requer ida a anulagao da sentenga que comprovadamente 

foi proferida por prevaricagao, concussao ou corrupgao passiva, nao obstante a lei 

se reporta a t ipos penais, nao sera necessar ia condenagao criminal para arguir a 

nul idade da decisao. 

A prolagao de laudo fora do prazo est ipulado t ambem pode implicar na 

anulagao da sentenga, neste caso, no entanto, a demanda anulator ia f icara 

condic ionada a notif icagao dos arbitros para que em 10 (dez) dias apresentem a 

decisao. Essa notif icagao documento obrigator ia na agao de anulagao, sob pena de 

indefer imento da inicial. 

Finalmente t ambem podera ser motivo de anulagao da sentenga o 

desrespeito aos principios basi lares da arbi t ragem quais se jam: os pr incipios do 

contraditorio, da igualdade das partes, da imparcial idade do arbitro e de seu livre 

convenc imento. 

4.14.2 Sentenga Estrangeira 

A sentenga estrangeira segundo a lei brasileira e aquela proferida em territorio 

estrangeiro, de tal modo sera nacional a sentenga prolatada em solo patrio mesmo 

que ela verse acerca de comercio internacional e se jam uti l izados ordenamento 

jur idicos diversos. 

A sentenga proferida em territorio estrangeiro submete-se a homologagao 

pelo Superior Tr ibunal de Justiga, como condigao de val idade. Aqui cabe lembrar 

que embora o art. 35 do d ip loma regulamentar da arbi t ragem refira-se ao Supremo 

Tribunal Federal como orgao competente para a homologagao da sentenga arbitral 

estrangeira, e o fazia de acordo com disposit ivo const i tucional , a Emenda 

Consti tucional 45/2004 transferiu a competenc ia para o Superior Tr ibunal de Just iga, 

pelo que devera ser modif icado o referido art igo infraconst i tucional. 
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O legislador foi peremptor io ao af i rmar que para ser reconhecida a sentenca 

arbitral estrangeira esta submet ida unicamente a homologagao perante autor idade 

brasileira competente. Quando essas sentencas emanam de Estados que nao 

prevejam a homologacao da sentenga arbitral a questao nao enseja maiores 

quest ionamentos. Contudo quando essas sentengas sao or iundas de paises que 

prevejam a necess idade de homologagao a doutr ina se bifurca apresentando duas 

solugoes para o caso. 

A primeira corrente entende que o laudo estrangeiro deve ser prev iamente 

homologado pelo pais de or igem enquanto para os adeptos da segunda corrente a 

sentenga estrangeira podera ser t razida para apreciagao sem a homologagao no 

Estado de or igem. O Brasil adotou a segunda corrente, majori tar ia na doutr ina. 

Data maxima venia, deixo aqui cons ignada a irretocavel anal ise de Jose 

Carlos Barbosa Moreira, a qual ju lgamos mais acertada. De acordo com o insigne 

jur ista nao ha possibi l idade de atribuir no Brasil a uma sentenga estrangeira, efeitos 

que esta nao produz no pais de or igem, e acrescenta, nao se pode importar o que 

nao ex i s te . 3 7 

A solicitagao da homologagao de sentenga arbitral estrangeira devera se 

encaminhada ao Superior Tr ibunal de Justiga em petigao escri ta, que deve observar 

os requisitos essenciais de qualquer petigao inicial previsto no Codigo Processual , a 

ser instruida com o original da sentenga arbitral estrangeira bem como com o 

original da convengao de arbi t ragem havida. 

Obedecendo as regras para execugao da sentenga nacional , a sentenga 

estrangeira dev idamente homologada sera executada por carta de sentenga. 

Nos termos da lei podera ser negada a homologagao da sentenga 

estrangeira, a pedido de uma das partes o de oficio pelo Superior Tr ibunal quando: 

as partes na convengao de arbi t ragem eram incapazes; a convengao de arbi t ragem 

nao era val ida segundo a lei a qual as partes a submeteram, ou, na fal ta de 

indicagao, em vir tude da lei do pais onde a sentenga arbitral foi proferida; nao foi 

noti f icado da designagao do arbitro ou do procedimento de arb i t ragem, ou tenha sido 

violado o principio do contraditorio, impossibi l i tando a ampla defesa; a sentenga 

arbitral foi proferida fora dos l imites da convengao de arb i t ragem, e nao foi possivel 

3 7 Jose Car l os B a r b o s a M o r e i r a apud C A R M O N A , C a r l o s A l b e r t o . A a r b i t r a g e m e p r o c e s s o , 
S.Pau lo , A t l as , 2 0 0 9 . 
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separar a parte excedente daqueia submet ida a arbi t ragem; a instituigao da 

arbi t ragem nao esta de acordo com o compromisso arbitral ou clausula 

compromissor ia ; e a sentenca arbitral nao se tenha, ainda, tornado obrigatoria para 

as partes, tenha sido anulada, ou, a inda, tenha sido suspensa por orgao judicial do 

pais onde a sentenga for prolatada. 

Ademais , nao se homologa sentenca arbitral estrangeira que verse sobre 

litigio que, de acordo com a lei brasi leira, nao pode sujei tar-se a arbi t ragem ou que 

ofenda a ordem publ ica nacional . 

Por f im, ressal tamos que os caso de extingao sem ju lgamento de meri to nao 

corresponde aos casos de denegagao sendo, as partes, confer ida a prerrogat iva de 

renovar o pedido de homologagao, propondo nova demanda . Havendo decisao 

denegator ia, portanto, de merito nao ha possibi l idade de reapresentagao do pleito. 

4.15 Recursos 

4.15.1 Ausenc ia de previsao legal de recurso da sentenga arbitral 

A Lei de Arb i t ragem determina expressamente que a sentenga arbitral nao 

esta sujei ta a recurso, a sentenga arbitral quando prolatada faz coisa ju lgada entre 

as partes, nao exist indo qualquer meio apto para rever o merito da questao. 

Isto nao impede que as partes convenc ionem, a criagao dos recursos que 

ju lgarem necessar ios para a justa solugao do litigio, e de outra manei ra nao podia 

ser, considerando a l iberdade das partes na escolha do rito que deve guiar o 

processo. 

4.15.2 Embargos de Declaragao 

A lei de arbi t ragem preve a uti l izagao de um unico recurso que embora nao 

inominado contem todas as caracter ist icas dos embargos de declaragao podendo 

assim ser denominado. 

Ass im os embargos de declaragao previstos, corrigir erro material , para 

esclarecera pontos obscuros, duvidas, contradigoes ou omissoes na sua decisao, e 

o unico recurso dirigido ao arbitro, nao sendo meio para impugnagao do merito. 
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Ressal tamos erro material decorre de f lagrante equ ivoco entre a ideia do 

ju lgador e a manifestagao deste, a obscur idade da-se com o emprego de te rmos 

dubios passiveis de gerar interpretacoes equivocadas, contradigoes decorre da 

prolagao de assert ivas confl i tantes e f inalmente omissoes decorre do si lencio do 

ju lgador acerca de uma questao susc i tada pela parte. 

4.16 Intervengao de terceiros na arbi t ragem 

A integragao de terceiros no procedimento arbitral nao foi prevista em lei, 

embora seja consenso a importancia do tema, visto que assim como no 

procedimento judicial por vezes a controversia nao interessa apenas a partes, 

podendo vir a interessar t ambem terceiros que se encont ram fora da relagao 

processual . 

Prevalece o entendimento de que para que esta seja val ida devera ter a 

anuencia das partes originarias, e do proprio arbitro nomeado para solucionar a 

questao. Por obvio, ha necess idade tambem da anuencia do terceiro, uma vez que a 

submissao ao procedimento arbitral e convencional . Ver i f icamos a seguir a apl icagao 

no procedimento arbitral em cada uma das especies de intervengao de terceiros. 

4.16.1 Assistencia s imples 

Nesta especie de intervengao o assistente nao defende direito proprio, mas o 

direito da parte principal com a qual mantem relagao jur id ica, buscando afastar 

decisao que Ihe prejudicara ref lexamente. 

Na hipotese de assistencia s imples nao v is lumbramos qualquer prob lema na 

aceitagao da integragao do terceiro na lide com o consenso das partes. 

4.16.2 Oposigao 

Trata-se aqui de duas agoes conexas, que sao reunidas em um unico 

processo para facil itar a solugao. 0 oponente formula agao propria v isando fazer 

prevalecer sua pretensao sobre o objeto do processo. 

V is lumbra-se neste caso que se trata de intervengao voluntar ia na qual o 

terceiro intervem no processo alheio para defender seu direito, neste caso devera 
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constar a anuencia das partes originarias acerca da intervengao. Por outro lado ha 

de se observar que dado a caracter ist ica de nao publ ic idade a oposigao em sede 

arbitral e prat icamente inexequivel . 

4.16.3 Nomeagao a autor ia 

A nomeagao da autoria o demandado indica ao autor a verdadeira parte 

passiva legit ima, subst i tu ido um sujeito i legit imo por outro l eg i t ime Duas si tuagoes 

autor izam a nomeagao a autoria, o detentor de coisa alheia em relagao ao 

possuidor, quando for demandado pela coisa em nome proprio e aquele que for 

demandado em agao de indenizagao por dano a coisa, quando alegar que prat icou o 

ato por ordem ou em cumpr imento de instrugoes de terceiro. 

Sal ienta-se que a nomeagao a autor ia e obrigatoria, devendo o reu promove-

la sob pena de responder por perdas e danos. 

Considerando as caracter ist icas deste instituto ver-se que e de diffcil 

apl icagao tendo em vista que nao sera possivel obrigar o demandado a indicar a 

parte legi t ima, ademais necessitar ia da concordancia do terceiro e do autor 

apontado. 

4.16.4 Denunciagao da Lide 

A denunciagao a lide funda-se no direito de regresso, tern a pretensao de 

incluir no processo uma nova agao subsidiar ia da original a ser anal isada caso o 

denunciante seja sucumbente na agao principal. 

A denunciagao podera ocorrer em tres hipoteses; na evicgao hipotese em que 

sera obrigatoria, na hipotese do possuidor em relagao ao proprietario, e por f im nos 

casos em que cabe agao de regresso, como e o caso dos contratos de seguro. 

Neste caso t ambem e necessar ia a concordancia do adversar io do 

denunciante e do terceiro. Cumpre salientar que se o contrato f i rmado entre o 

denunciante e o terceiro t ambem contem clausula compromissor ia , nao sera 

necessar ia a anuencia deste para ser incluido no procedimento arbitral. 
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4.16.5 Chamamento ao Processo 

O chamamento ao processo e admit ido em questoes obrigacionais quando 

um dos co-devedores e ac ionado podendo convocar ao processo os demais co-

obr igado para t ambem responder pela div ida. 

Neste caso t ratando-se de arbi t ragem insti tuida atraves de c lausula contratual 

o chamando que tambem faz parte da relagao contratual t ambem esta v inculado a 

arbi t ragem. No entanto, se a instituigao do ju izo arbitral foi convenc ionada por 

compromisso arbitral o chamado precisa anuir com a convengao. 

4.17 Medidas de urgencia no procedimento arbitral 

Nao obstante, a d inamica do procedimento arbitral ocorrer de fo rma bastante 

celere, faz-se necessar io um lapso temporal para o que colhida e anal isadas as 

provas possa o arbitro chegar a um veredicto f inal. 

Neste pr ima, as medidas de urgencia podem se tornar imprescindiveis para 

se alcangar um resultado justo, objetivo maior do Estado, desta feita representado 

pelo ju izo arbitral. 

Ass im nos casos as medidas de urgencia devem ser ut i l izadas, mesmo no 

procedimento arbitral sempre que o autor nao possa esperar um inter im min imo para 

que se desenvolva o processo sem que ocorra o denominado dano marginal , casos 

em que a demora do processo servira muito mais ao reu que nao possui direitos do 

que ao autor que consegue no inicio do processo atraves da cognigao sumar ia 

provar ser legi t ima sua pretensao. 

Anal isaremos a seguir a apl icagao no procedimento arbitral de duas das 

especies de medidas de urgencia, a tutela antec ipada e as agoes cautelares. 

Lembrando embora fagamos alusoes aos procedimento previstos no Codigo Civil 

patrio as partes poderao acordar e legendo procedimento diverso adotado por 

legislagao estrangeira, ou insti tuido por a lguma corte arbitral. 

4.17.1 Medidas cautelares 

As cautelares sao medidas de ordem prevent iva, que v isam evitar dano 

eminente irreparavel ou que possa tornar inutil a decisao f inal do processo. A 
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decisao proferida no ambito da cautelar tern natureza conservat iva tendo como 

pressuposto de admissibi i idade a possibi l idade de ocorrencia de dano expressivo 

em virtude da demora da prestagao judicial , periculum in mora, e quando a 

legal idade da pretensao, fumus boni juris. 

A aplicagao de medidas cautelares nao e mater ia unanime, a lguns 

doutr inadores interpretam o d ip loma legal no sent ido de ser, ao arbitro, confer ido 

apenas a prerrogat iva de solicitar ao poder estatal a apl icagao de medidas 

cautelares. 

Em pese a opiniao contrar ia, veri f ica-se que a legislagao de regencia preve 

expressamente a uti l izagao do instituto em sede arbitral, confer indo ao arbitro, 

quando presentes os requisitos de admissibi i idade, conceder a medida cautelar, sem 

qualquer intervengao estatal, exceto se necessar io para a execugao da medida, 

sal ientado que nao cabera ao magist rado emitir qualquer ju izo de valor a respeito do 

merito da medida. 

Importante ressaltar que convengao de arb i t ragem afasta a competenc ia da 

justiga estatal entao a decisao referente a antecipagao de tutela sera subscr i ta pelo 

arbitro, cabendo ao juiz togado, unico revest ido do imperium, quando necessar io, as 

providencias para sua execugao 

Ora, ao ser nomeado para decidir a causa confer indo- lhe o provimento f inal , o 

arbitro tambem estara apto para conduzir o processo tomando as providencias que 

julgar necessar ias para o encaminhamento deste, va lendo-se inclusive de medidas 

cautelares quando preenchido seus requisitos especi f icos. 

Por f im, devemos diferenciar duas si tuagoes que se apresentam; a medida 

cautelar antes da instituigao da arbi t ragem e apos sua implementagao. 

Se a demanda ja estiver sendo processada no ambi to da just iga privada, 

preenchido os requisitos que a lei determina quaisquer das partes poderao pleitear 

ao arbitro ou ao tr ibunal arbitral a concessao de tutela cautelar. 

Todav ia , caso as partes a inda nao tenham implementado a arbi t ragem devera 

a parte interessada no defer imento da cautelar, ante a impossibi l idade da atuagao 

do ju izo or iginalmente competente, deve recorrer a justiga estatal . Cabe ao arbitro, 

quando investido na fungao analisar a pert inencia da medida, podendo ratif ica-la, 

modif ica- la ou ate mesmo cassa- la. 
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4.17.2 Tutela Antec ipada 

A antecipagao de tutela e medida de indole sat isfat iva na qual o autor requer 

parte ou a total idade do que Ihe ser ia concedido por ocasiao do encerramento do 

processo. Sao requisitos da tutela antecipator ia, a prova inequivoca da 

verossimi lhanga da a legacao e fundado receio de danos irreparavel ou de dificil 

reparacao. Por ser, a antecipacao de tutela, uma reposta de merito exige-se um 

juizo de probabi l idade mais acentuado do que os exigidos nas medidas cautelares. 

Importante fer ramenta para evitar os males inerentes do tempo no processo, 

considerando nao haver, na legislagao qualquer obice a util izagao do instituto e 

ainda a real idade da autonomia de vontade das partes, e indubitavel a possibi l idade 

da apl icagao da antecipagao de tutela no procedimento arbitral. 

Seguindo o mesmo raciocinio uti l izado para as cautelares ressal tamos que a 

convengao de arbi t ragem afasta a jur isdigao estatal e estabelece o ju izo arbitral 

como unico competente para processar e julgar a causa, nao se just i f icando excluir a 

sua competencia para conceder a tutela antecipator ia. 

A o ju izo estatal cabera, quando instado pelo arbitro em caso de resistencia no 

cumpr imento da tutela, tornar providencias para sua execugao, depois de aval iada a 

regular idade da convengao de arbi t ragem, nao cabendo qualquer anal ise quanto ao 

merito da antecipagao. 

Cabe ainda di ferenciarmos o momento do pedido da tutela antecipada, ass im 

havendo demanda sendo processada no ju izo arbitral, preenchido os requisitos que 

a lei determina a parte interessada devera pleitear d i retamente ao arbitro ou ao 

tr ibunal arbitral a concessao de tutela antecipada. 

Por outro lado, a inda nao instaurada a arb i t ragem, cabera a parte interessada 

recorrer ao Poder Judiciario, que embora tenha a competenc ia afastada pela 

convengao de arbi t ragem sera incumbido de julgar a tutela tendo em vista a 

impossibi l idade do ju izo competente, uma vez que este ainda nao foi instaurado. 

Bern como na medida cautelar aqui t ambem o juiz devera restringir sua atuagao ao 

ju lgamento da tutela, devendo o ju izo arbitral, quando insti tuido ratificar, modif icar, 

ou ate mesmo cassar a concessao da tutela. 



5. C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

A comunidade jur id ica tern destacado a preocupacao em atenuar o 

assoberbamento do Poder Judiciar io, tornando o processo mais eficaz, sem, 

contudo, comprometer a qual idade dos servicos prestados, nem a coesao do 

s is tema processual brasi leiro. 

As alternativas parajudiciais v is lumbradas na "terceira onda de acesso a 

just ica" hodiernamente e uma real idade que vem se consol idando, possibi l i tando a 

conclusao do litigio num curto lapso temporal , e assim garant indo a efet ividade da 

decisao. 

Nesse cenario, a cr iacao de camaras de arb i t ragem, cuja regulamentacao 

pela Lei n° 9.307, de 1996 representa, um importante avanco apresentando-se como 

um dos principais meios alternatives de resolugao de confl i tos. 

Os tr ibunais arbitrais cumprem uma expressiva fungao social , afastando as 

disputas concernentes a direitos materials t ransigiveis da classica concepgao 

processual caracter izada, por uma gestao judiciaria fal ida, condic ionada ao 

formal ismo exacerbado, infligido por um ul t rapassado mecan ismo processual e 

permeada de carencias materials e humanas. 

Lembramos ainda, que a fal ta de ef icacia do Poder Judiciar io reflete no 

ambito economico. A di f iculdade de recuperagao de creditos junto a just iga estatal 

tern sido causa de constantes aumentos do spread bancar io, cenario no qual a 

celer idade do procedimento arbitral pode contr ibuir de fo rma decis iva garant indo o 

d inamismo necessar io ao crescimento comercia l . 

Ademais , a arbi t ragem mostra-se essencial para garantir a abertura 

economica do Brasil , uma vez que os paises desenvolv idos ha muito adotam a 

justiga pr ivada como fo rma de resolugao de confl i tos decorrente de relagoes 

internacionais. 

As vantagens apresentadas pelo instituto sao incomensuraveis comparada a 

justiga estatal, especia lmente em fungao da celer idade que garante a pronta 

prestagao jurisdicional confer indo a efet ividade das decisoes judiciais e a inda, como 

consequencia o desafogamento da just iga estatal que passaram a contar com mais 

tempo para se dedicar as questoes que Ihe sao submet idas. 
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No entanto, a celer idade do procedimento nao e a unica vantagem 

apresentada pelo instituto, quando comparado a just ica estatal, a prevalencia da 

autonomia de vontade das partes, o alto grau de especial izacao do arbitro, e o baixo 

custo benef ic io tambem podem ser apontados como causas para a crescente 

uti l izacao da just ica privada. 

Na arbi t ragem a autonomia da vontade e destacada, sendo livre as partes a 

escolha do procedimento que ira reger o processo, essa escolha e l imitada apenas 

pela ordem publ ica, soberania, dos bons costumes ass im como a f raude a lei. 0 

principio da autonomia da lei arbitral encontra guar ida em especial no tange aos 

contratos internacionais em que as partes sao regidas por di ferentes legislacoes, 

neste caso as partes tern a opcao de escolher o direito apl icavel na para solugao de 

seus confl i tos, sem que tenham que recorrer as regras de competenc ia 

estabelecidas pelo Direito Internacional Privado. 

Em outro pr isma, com a possibi l idade de escolha do arbitro que ira conduzir 

o procedimento as partes podem eleger pessoas ext remamente especial izadas na 

mater ia em que versa a disputa. 

Deste modo, e forgoso reconhecer que as decisao proferidas pelo ju izo 

arbitral, em virtude de sua especial idade que permite uma melhor apreciagao da 

questao susci tada, revestem-se de maior qual idade quando comparadas as 

atr ibuidas a justiga estatal , tendo em vistas, serem os magist rados general istas, e 

nao gozarem de tempo para uma anal ise mais deta lhada dv3 cada caso que Ihes sao 

submet idos. 

Em relagao ao custo da arbi t ragem a despeito de em alguns casos se 

mostrarem mais altos que os da just iga c o m u m a prat ica tern mostrado na relagao 

custo benef ic io a eleigao do ju izo arbitral apresenta-se como mais vantajoso. 

Isso se da porque a imobi l izagao do capital da empresa por per iodo 

indeterminado inf luencia negat ivamente as provisoes contabeis, gerando impacto no 

f luxo de caixa das empresas. 

0 curto espago de tempo necessar io para a f inal izagao do procedimento 

arbitral que em geral possuem fase instrutoria muito celere t ambem ocasiona a 

diminuigao dos gastos. 

Por todo exposto, v is lumbra-se na aparente s impl ic idade da Lei da 

Arb i t ragem, uma importante exper iencia em diregao a melhor ia do acesso a justiga, 

contr ibuindo para torna-la condizente com os anseios da soc iedade. 
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Evidente, que a inda ha muito para ser fei to, a recente lei a inda apresenta 

varios pontos controvert idos que necessi tam ser pacif icados, enquanto isso nao 

acontece, cabe aos apl icadores do direito, aplicar as normas de fo rma a conferi o 

maior retorno para soc iedade. 
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