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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho consiste numa analise a respeito da viabilidade da arbitragem como 

alternativa ao Judiciario. Mecanismo alternativo de solucao de conflitos, cuja origem remonta 

as civilizacoes antigas, a arbitragem tern sido utilizada por diversos povos em diferentes 

epocas, e atualmente se revigora nos mais modernos ordenamentos juridicos. No Brasil o seu 

novo disciplinamento foi dado pela Lei 9.307 de 23 de setembro de 1996. Promulgada com o 

objetivo de revitalizar o juizo arbitral, que estava praticamente esquecido no ordenamento 

juridico brasileiro, a referida lei provocou significativas mudancas na estrutura do instituto, 

conferindo maior poder ao arbitro e equiparando as suas decisoes as sentencas de um juiz 

estatal, reconhecendo assim, de modo inequivoco, o carater jurisdicional da arbitragem. Esta e 

a base de fundamentacao deste estudo da arbitragem como meio alternativo a ser utilizado na 

composicao de litigios, que envolvem interesses patrimoniais disponiveis. O que se pretende 

e: afirmar ou nao a arbitagem como uma das solucoes viaveis para ajudar a resolver a crise 

que vem atingindo o Judiciario nos ultimos anos, tendo em mente que nao existe uma solucao 

magica para este problema, mas que a arbitragem apresenta grandes vantagens em relacao aos 

institutos tradicionais, e pode ser de grande utilidade para a sociedade. Pelo que se pode 

observar durante a pesquisa realizada e visivel a necessidade social de meios de composicao 

de litigios que permitam o facil acesso a justica, tambem e possivel afirmar que a Lei que 

disciplina o instituto da arbitragem se adequa a esta necessidade. No entanto, apesar da 

potencial utilidade da arbitragem, esta nao tern sido utilizada como deveria. Na busca pela 

identificacao do que tern causado a pouca utilizacao deste mecanismo conclui-se que esta 

deve-se a formacao dos profissinais do Direito que os leva a uma pratica juridica 

extremamente arraigada aos metodos tradicionais. 

Palavras-chaves: arbitragem, alternativa, composicaos de litigios, vontade das partes. 
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I N T R O D U C A O 

0 presente trabalho monograf ico pretende fazer uma abordagem 

teorica acerca da arbi t ragem como al ternat iva ao j u d i c i a r i o . Dando enfoque 

para a nova estrutura deste ins t i tu to no ordenamento j u r i d i c o brasi leiro e 

questionando a sua capacidade de realizar os fins sociais a que se propoe. 

A escolha desse tema da-se em v i r tude da necessidade de suprir uma 

lacuna deixada no decorrer do curso, no qual as vias alternativas de 

realizacao da jus t ica sao pouco exploradas. 

Diante da morosidade e formalismo da at ividade ju r i sd i c iona l do 

Estado, as pessoas buscam formas alternativas de acesso a jus t ica . Nos 

ul t imos anos foram consolidados varios ins t i tu tos que obje t ivam da maior 

celeridade e s implicidade ao sistema processual. Dentre estes ins t i tu tos 

ressurge a arbi t ragem, um antigo meio de solucionar conf l i tos , que f o i 

revi ta l izado pela Le i n ° 9 . 3 0 7 , de 23 de setembro de 1996. 

O estudo desta lei apresenta grande relevancia social e academica, no 

ambito academico a importancia esta ligada ao fato de que a pesquisa 

acerca de um tema pouco explorado sempre con t r ibu i para o despertar de 

novos estudos, no ambito social porque atraves desse estudo pode-se 

descobrir meios viaveis de se desenvolver nas pessoas o interesse pela 
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just ica paraestatal, como forma de resolucao de seus conf l i tos , a l ternat iva 

desconhecida por muitos. 

Os questionamentos acerca do tema pesquisado surgem a cada 

momento da investigacao, sendo que alguns merecem destaque por exemplo, 

quais as principais mudancas em relacao ao j u i z o a rb i t r a l , de acordo com a 

nova Lei? Esta nova estrutura da arbi t ragem se adapta a realidade em que 

esta inserida? O ins t i tu to da arbi tragem pode realizar a tarefa a que se 

propoe o texto da le i que o regulamenta? Estes e outros questionamentos 

devem ser dissipados no desenvolvimento deste t rabalho. 

As conclusoes a serem feitas terao embasamento em uma pesquisa 

b ib l iograf ica feita a par t i r de: l iv ros , revistas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites j u r i d i c o s , tendo em 

vista a inviabi l idade de uma pesquisa de campo, uma vez que a ut i l izacao 

da arbi t ragem na Paraiba e quase inexistente. 

Dessa forma, o metodo u t i l i zado fo i o d ia le t ico-dedut ivo , pois os 

resultados desta pesquisa serao o registro escrito da compreensao obtida a 

par t i r das leituras feitas no processo de elaboracao do trabalho. 

O pr imei ro capi tulo constara de um esboco dos aspectos his tor icos 

acerca do ins t i tu to da arbi t ragem, considerado como um dos meios mais 

antigos de resolucao dos conf l i tos , mas que se apresenta de formas variadas 

nos diferentes contextos em que pode ser analisado. 

No segundo capi tulo sera feita uma abordagem referente aos 

conceitos dados por processualistas que se dispuseram a desmistif icar este 
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mecanismo de resolucao dos conf l i tos , dando uma enfase especial a questao 

da natureza j u r i d i c a da arbitragem.Sera feita ainda uma classificacao acerca dos 

diversos tipos de arbitragem. Bern como a distincao entre arbi t ragem e outros 

meios ut i l izados para a composicao de l i t i g io s . 

No terceiro capi tulo sera feita uma analise do texto da l e i , dando 

enfase a alguns pontos fundamentais a compreensao desta, como a 

diferenciacao entre as formas de convencao arb i t ra l (Compromisso e a 

Clausula Compromissor ia ) . E ainda, um breve esboco acerca de sua 

const it ucionalidade. 

O quarto capi tu lo se refere a algumas questoes referentes a Le i de 

Arb i t r agem, atraves destas pretende-se afirmar ou nao este ins t i tu to como 

uma al ternat iva v iave l ao j u d i c i a r i o . 

Para maiores esclarecimentos acerca do texto legal, este sera anexado 

integralmente a este trabalho. 



1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 

C A P I T U L O 1 

NOTICIA H I S T O R I C A DA A R B I T R A G E M 

Quando se pesquisa a respeito da Arbitragem, observa-se que a maioria dos estudos 

e artigos sobre tema datam de um periodo posterior a publicacao da Lei 9.307 de 23/09/96, 

o que nos dar a impressao de estarmos diante de uma moderna forma de composicao de 

litigios, quando na realidade estamos vivenciando um retorno a um dos mais antigos meios 

de solucao de conflitos de interesses. 

Sabe-se que os conflitos entre individuos sao inerentes a vida em sociedade e que na 

sua evolucao, a humanidade tern conhecido diferentes modos de soluciona-los. 

O primeiro de que se tern noticia e a autodefesa, a manifestacao da justica privada 

na sua forma mais primitiva, atraves da reacao como meio de resolucao dos conflitos. Com 

surgimento do Estado o mecanismo da autodefesa tornou-se indesejada, por nao contribuir 

com a ordem publica e paz social. Atualmente sobrevivem em nosso ordenamento juridico 

algumas manifestacoes da autodefesa dos interesses como e o caso da iegitima defesa' e o 

'estado de necessidade'. 

A autocomposicao vem substituir a forma instintiva de reagir aos conflitos, presente 

na autodefesa, dando origem a uma forma mais organizada de composicao de litigios, que 

seria a autocomposicao, a desistencia, o reconhecimento e transacao. 
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Pode-se dividir a autocomposicao em unilateral e bilateral. A unilateral ocorre 

quando ha a renuncia de uma das partes a pretensao resistida pela parte contraria ou quando 

o atingido reconhece a procedencia da pretensao manifestada. A bilateral ocorre quando 

cada uma das partes faz concessoes reciprocas, para a pacificacao das disputas, o que 

chamamos de transacao. 

As formas de heterocomposicao surgem naturalmente com a necessidade de meios 

privados de composicao organizados compativeis com o aparecimento de relacoes mais 

complexas que prescindem de um processo. Nesse contexto, surgem: a mediacao, a 

arbitragem e a busca ao judiciario. 

Na mediacao temos a figura de um terceiro estranho ao conflito, que no sentido de 

facilitar a sua resolucao, faz a aproximacao entre as partes e medeia a contenda visando a 

apaziguar as disputas. 

A Jurisdicao surge quando o Estado chama para si a responsabilidade de solucionar 

os conflitos. O processo de estatizacao da tutela jurisdicional teve inicio no Direito romano, 

aproximadamente no seculo I I I d.C. 

Nesse Contexto de evolucao das formas de composicao dos litigios pela 

humanidade, a arbitragem antecede a tutela da jurisdicao pelo Estado. 

A arbitragem foi utilizada na Grecia antiga, onde os interessados podiam submeter 

as suas controversias a arbitros privados; Havendo, ainda, aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ligas enfitonicas, tribunais 

compostos por juizes arbitrais com poderes para dirimir os conflitos existentes entre as 

cidades gregas. 
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Em Roma, desde as suas origens historicas com a realeza em 754 a.C. tem-se a 

arbitragem como meio oficial de solucao dos conflitos, atraves de arbitros que eram 

escolhidos pelas partes, a partir de uma lista de cidadaos que formavam ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA judicium 

privatum. O index ou arbiter, nao integrava o corpo funcional romano, era um particular, 

idoneo, que recebia a funcao de julgar. No entanto, este nao podia se recusar a exercer tal 

funcao, pois o Estado o obrigava a dar uma solucao aos conflitos que lhes eram 

apresentados. 

Em Roma a arbitragem era obrigatoria, e antecedeu a jurisdicao estatal, o seu 

declinio ocorreu com a publicizacao do Estado romano. Com a instauracao da Ditadura e 

depois com a concentracao de poder nas maos do imperador, que se deu ate o fim do 

Imperio, a atividade de compor as lides passou a ser completamente estatal. A figura do 

index ou arbiter foi substituida pela do pretor que detinha em suas maos o poder de julgar, 

concedido pelo Imperador. A figura do juiz como orgao estatal surge nesse contexto 

historico de evolucao da humanidade. 

Na Europa Continental as condicoes historicas tambem determinaram o declinio da 

arbitragem na resolucao dos conflitos e o Estado passou a monopolizar a distribuicao da 

justica. 

No entanto, a arbitragem subsistiu como tecnica - utilizada juntamente com a 

negociacao e a mediacao - no direito anglo-americano, que possui uma grande influencia do 

pensamento Liberal. 

Na Idade Media o juizo arbitral passou por um processo de revitalizacao, devido a 

sua constante utilizacao pelo Papa para a resolucao dos conflitos de interesses existentes 
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entre os diferentes paises. Em tal etapa da historia do Ocidente tem-se a origem da 

arbitragem internacional. 

Com a Revolucao Francesa a arbitragem foi bastante estimulada na Fran9a, 

passando a ser ate mesmo obrigatoria em alguns casos. 

No Brasil, desde o tempo em que ainda era colonia de Portugal a arbitragem e 

reconhecida legalmente como meio a ser utilizado na solucao de conflitos. 

Como primeira norma de direito que trata da arbitragem tem-se um Assento de 10 

de novembro de 1644 e o Decreto n.353, de 12 de julho de 1845, que tratam do assunto, 

bem como a nossa primeira Constituicao Federal brasileira, de 1824. Mas foi o 

Regulamento n. 737, de 1850, que e tido como o primeiro diploma processual brasileiro, 

que se propos a dar forma e desenvolvimento ao instituto, tendo por base o art. 160 da 

Constituicao do Imperio. 

A partir desse Regulamento a arbitragem passou a ser obrigatoria nas causas 

comercias. O Codigo Comercial do mesmo ano dispunha, em seu artigo 302, sobre a 

obrigatoriedade da arbitragem nas causas entre socios de sociedades mercantis. 

Essa obrigatoriedade, no entanto, foi revogada pelo Decreto n. 3900 de julho de 

1867, que tratou do assunto de forma minuciosa. 

A arbitragem tambem foi disciplinada nas primeiras leis federais de nosso pais e nos 

Codigos estaduais de Processo. 

Em 1916 com o advento do Codigo Civil, houve a regulamentacao do 

Compromisso, arts. 1037 a 1048 do antigo Codigo Civil, ficando a cargo do legislador 
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tratar da aplicacao do Instituto, o que ocorreu com o Codigo de Processo Civil de 1939. O 

Codigo de 1973 tambem se refere a utilizacao do instituto da arbitragem. 

No ambito internacional o Brasil utiliza-se da arbitragem na solucao de seus 

conflitos desde ha muito tempo. E um exemplo de eficiencia desse instituto foi a ampliacao 

pacifica de nossas fronteiras, feita pelo Barao do Rio Branco utilizando-se das tecnicas de 

arbitragem. 

No intuito de incluir o Brasil na regulamentacao internacional da arbitragem o 

Brasil assinou o Protocolo de Genebra de 1923, aderiu ao Codigo de Bustamante e tornou-

se signatario da Convencao Interamericana sobre Arbitragem Comercial (Panama 1975) 

que somente passou a ser executada e cumprida no Brasil a partir de 09/05/96,quando foi 

finalmente promulgada. 

Como se pode observar nesse retrospecto historico a arbitragem e um meio utilizado 

na solucao de conflitos quase tao antigo quanto a existencia destes. E quando se estuda o 

assunto percebe-se que na verdade o mundo globalizado, na tentativa de encontrar solucoes 

dinamicas que se adaptem as necessidades de um mercado global, tern se voltado para a 

utilizacao de meios que historicamente tern sido utilizados na resolucao de conflitos, entre 

eles destacamos a arbitragem. 

Em resumo, a arbitragem pode ser considerada uma das primeiras formas de 

composicao de conflitos de interesse, uma vez que tern suas raizes na antiguidade, seu 

surgimento precede a ideia de legislacao estatal. No entanto, este instituto comumente e 

tratado como novo devido as varias roupagens que lhe foram dadas ao longo da historia. 

Trata-se, portanto, de instituto de grande valia para o mundo juridico, pois sobreviveu a 
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toda a evolucao pela qual passou a humanidade e atualmente se revigora atraves da maioria 

dos sistemas juridicos. No Brasil esta atualizacao do instituto se deu com a promulgacao da 

Lei 9.307/96 que veio estabelecer uma nova e revigorante disciplina para a arbitragem. 
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C A P I T U L O 2 

DA A R B I T R A G E M 

2.1 -Concei to 

Para se desenvolver um estudo acerca de determinado ins t i tu to 

j u r i d i c o se faz necessaria uma analise dos conceitos formulados pelos 

doutr inadores a respeito do assunto. E m relacao ao ins t i tu to da arbi t ragem 

sao varias as definicoes apresentadas pela dout r ina 

U m entendimento prel iminar do que venha a ser esse ins t i tu to pode 

ser ext ra ido do p ropr io sentido e t imologico da palavra arbi t ragem que vem 

do la t imzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA arbitrus e significa a rb i t r i o , ou seja, o l iv re exercicio da vontade, 

por meio deste ins t i tu to as pessoas envolvidas em controversias relativas a 
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di re i to patr imoniais disponiveis podem escolher o arbi t ro que vai ju lga r 

seus interesses. 

Renomados estudiosos do di re i to processual brasi leiro se dedicaram a 

analise do ins t i tu to da arbi t ragem e formularam conceitos indispensaveis ao 

seu entendimento, dentre estes, serao citados aqueles que melhor permitem 

a deducao dos elementos essenciais do ins t i tu to em epigrafe, bem como seus 

possiveis efeitos. 

Na concepcao de Carmona (1998) , um dos relatores da L e i 9.307/96, a 

arbi tragem pode ser definida como: 

Um meio alternativo de solucao de controversias atraves da 

intervencao de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de 

uma convencao pnvada decidindo com base nela, sem 

intervencao estatal, sendo a decisao destinada a assumir a mesma 

eficacia de senten9a j u d i c i a l . ( C A R M O N A , 1998.) 

A par t i r desta definicao pode-se conclui r que o ins t i tu to da 

arbi t ragem e uma forma de resolucao dos conf l i tos , que tern por objeto 

direi tos patr imoniais disponiveis . 

Partindo do pressuposto de que a jus t ica a rb i t ra l destina-se a 

resolucao de questoes referentes a interesses privados e disponiveis , 

conclui-se que o p r inc ip io dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pacta sunt servanda e de fundamental 
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importancia ao desenvolvimento da arbi t ragem como um meio eficaz de 

acesso a jus t ica . 

N o sentido de complementar este entendimento observe-se o 

que diz o renomado processualista Jose Cretel la Junior a respeito da 

arbi t ragem, 

A arbitragem e o sistema especial de julgamento, com procedimento, tecnica e 

r>rincipio informativo especiais e com forca executoria reconhecida pelo direito 

comum, mas a este subtraido, mediante o qual duas ou mais pessoas fisicas ou 

juridicas, de direito privado ou de direito publico, em conflito de interesses, 

escolhem de comum acordo, contratualmente uma terceira pessoa, o arbitro, a 

quern coniiam o papel de resolver-lhe as pendencias, anuindo os litigantes em 

aceitar a decisao proferida. (Cretella Junior, 1998, p.28) 

Desta citacao e possivel destacar a importancia da autonomia da vontade para o 

instituto da arbitragem, bem como identificar na decisao arbitral a exteriorizacao da funcao 

jurisdicional, de forma alternativa ao judiciario. 

Ainda no intuito de definir o instituto em estudo, tem-se o esclarecedor 

posicionamento do professor Jose de Albuquerque Rocha, para quern a arbitragem e: 

um meio de resolver l i t ig ios civis atuais ou futuros, sobre 

direitos patrimoniais disponiveis, atraves de arbitro ou arbitros 

privados, escolhidos pelas partes cujas decisoes produzem os 

mesmos efeitos ju r id icos das sentencas proferidas pelos orgaos 

do Poder Judiciario. (Rocha, 1998, p. 38). 

Atraves da analise desta definicao pode-se perceber os principais 

elementos do ins t i tu to da arbi tragem: 
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• Na arbi t ragem a escolha do arbi t ro ou arbi t ros e feita 

pelas partes, o que a dist ingue do sistema j u d i c i a r i o , no qual o j u i z 

e imposto pelo estado; 

• Apenas os direi tos patr imoniais disponiveis podem ser 

discutidos perante o j u i z o a rb i t r a l ; 

• A sentenca a rb i t ra l tern a mesma eficacia da sentenca 

estatal. 

A par t i r da observacao destes aspectos pode-se perceber que a nova 

lei de arbi t ragem prestigia bastante a vontade das partes, permi t indo a estas 

a opcao de escolher arbi t ros particulares para ju lga r os conf l i tos referentes 

a di re i tos patr imoniais disponiveis . 

A escolha do arbi t ro e feita de comum acordo entre as partes, 

respeitando o dispostos no art. 13 da Le i 9 .307/96
1

. de acordo com este 

d ispos i t ivo podera ser o arb i t ro qualquer pessoa capaz e que tenha a 

confianca das partes. 

Desta forma o texto da lei deixa aos interessados amplas 

possibilidades para a escolha de um arb i t ro , o que significa dizer que as 

partes ao decidirem submeter a solucao de seus l i t i g io s a um j u i z o a rb i t ra l 

devem analisar mui to bem aquele que recebera a nobre funcao de ju lgador . 

Pois a lei equipara a funcao de a rb i t ro a de um j u i z togado e 

1 Observar o texto da lei em anexo no final trabalho 
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consequentemente a sua decisao tera os mesmos efeitos de uma sentenca 

profer ida na esfera do j u d i c i a r i o . 

A part i r da analise dos conceitos oferecidos pela dout r ina , pode-se 

afirmar que a ut i l izacao da arbi t ragem possibi l i ta as pessoas capazes de 

contratar , d i r imi rem os seus l i t ig ios relat ivos a di re i tos patr imoniais 

disponiveis de uma forma al ternat iva ao j u d i c i a r i o . Na qual, o Estado div ide 

com a sociedade a tarefa de realizar a jus t ica , estendendo ao a rb i t ro , 

escolhido pelas partes, o onus e o poder de dizer o d i re i to , ou seja, o 

exercicio da jur i sd icao . 

Neste ponto e importante destacar que muitos negam a arbi t ragem o 

carater da jur i sd ic ional idade . Portanto e interessante que se faca uma 

analise acerca da natureza desse ins t i tu to . 

2 .2.Natureza Juridica da Arb i t r agem 

Arb i t r agem e um ins t i tu to fundado no consenso entre as partes, que 

escolhem um ou mais arbi t ros para solucionar os conf l i tos de interesses, 
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obedecidos as normas de d i re i to material e processual, a p r i o r i seria uma 

forma de ampliar a a t ividade ju r i sd i c iona l . 

No entanto, a aceitacao da arbitragem como mecanismo jurisdicional nao e pacifica 

entre os doutrinadores, o que tern gerado varios estudos a cerca da natureza juridica deste 

instituto. 

Desses estudos surgiram tres correntes: a corrente publicista, a contratualista pura e 

uma terceira em oposicao a estas. 

A corrente publ icis ta a t r ibuia a arbi t ragem natureza ju r i sd i c iona l , por 

considerar que os arbi t ros sao escolhidos pelas partes, mas e da lei que 

deriva o poder de ju lgar . Dentre os autores que se f i l ia ram a esta corrente 

destacam-se Albe r to Teodoro Junior, e Nelson Nery Junior que af i rmam ter 

arbi t ragem natureza ju r i sd i c iona l . 

A corrente publicis ta nas palavras de Paulo Furtado e Uad i Lammego 

Bulos: 

[ . . . ] a qual se f i l iavam tambem aqueles que se referiam ao 

exercicio privado de funcoes publicas chegava a ver nos arbitros 

verdadeiros e proprios juizes; no compromisso, uma ampliacao da 

jurisdicao; no laudo (mesmo antes de homologado), uma 

verdadeira sentenca; na homologacao um simples ato 

administrat ivo; e na responsabilidade dos arbitros, uma 

responsabilidade analoga a dos juizes togados. ( F U R T A D O ; 

B U L L O S , 1998, p. 15). 

Desta forma pode-se perceber que para os ju r i sd ic iona l i s t a , nem 

mesmo o fato do arbi t ro nao ter o poder de coacao, para fazer valer a 
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decisao por ele emit ida, d iminu i o carater de obrigator iedade de suas 

decisoes. 

Uma segunda corrente, a denominada contratual is ta pura, oposicao a 

corrente publ icis ta catalogava a arbi t ragem entre os casos em que a vontade 

do terceiro e elemento de determinacao da vontade privada, e considerava o 

laudo como obr iga to r io devido o p r inc ip io da obrigator iedade dos contratos. 

Para os f i l iados a esta corrente a homologacao do laudo arb i t ra l servia 

apenas para dar a este a qualidade de t i t u l o execut ivo. 

Nesta linha de pensamento houve quern negasse o carater 

j u r i sd i c iona l , da arbi t ragem a t r ibuindo- lhe natureza privada em v i r tude da 

falta do poder de coercao do arbi t ro no decorrer do procedimento. 

Para os privat is tas o laudo nada mais seria do que materia-prima para 

uma sentenca, e a arbi t ragem consist i r ia em uma derrogacao da funcao 

ju r i sd i c iona l . 

Como e natural em materia de d i r e i to , surgiu uma terceira corrente 

refutando o pensamento ju r i sd ic iona l i s t a , alegando que este nao levava em 

consideracao o laudo sem homologacao, pois nao sendo este uma sentenca 

nao teria a eficacia executiva, seria, por tanto , desprovido de efetividade. 

A terceira corrente tambem se opunha a contratual is ta , porque esta 

nao dis t inguia entre a intensidade e a natureza da funcao desempenhada 

pelos arbi t ros , pois considerando que a eficacia do laudo estava 

subordinada a homologacao pelo j u i z , conclui-se que o poder do a rb i t ro 
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seria menos pleno do que os dos juizes ordinar ios . mas a natureza de suas 

funcdes seria a mesma. Dessa forma, para os f i l iados a terceira corrente. 

Os arbitros, como juizes insti tuidos pelo Estado, mas designado 

pelas partes, teriam funcao jud ic ia l atribuida pela lei sob a forma 

de colaboracao na decisao. Por conseguinte, o compromisso 

implicar ia ampliacao da jurisdicSo, j a que nao apenas impedir ia a 

constituicao da relacao processual pcrante o j u i z ordinario, mas 

tambem produzir ia o efeito de consti tuir uma relacao processual 

distinta, em virtude da qual, pela atividade dos arbitros e do j u i z , 

seria decidida uma lide tal como se houvesse sido decidida por 

sentenca do j u i z o r d i n a r i o . ( F U R T A D O ; B U L O S , 1998, p. 16). 

Apesar dos meri tos alcancados por esta ul t ima corrente, 

pr incipalmente no que se refere a idealizacao de uma coordenacao 

harmonica entre as atividades de arbi t ros e juizes , ela tambem nao expl icou 

porque a intensidade da funcao dos arbi tros seria menor do que a dos juizes 

togados. 

Com o estabelecimento de nova discipl ina para a arbi t ragem no 

Bras i l , pela lei 9.307/96, muitos dos pontos discutidos por estas teorias 

passaram a ter interesse apenas do ponto de vista de entendimento da 

evolucao pela qual passou o ins t i tu to . Por exemplo, nao ha que se d iscut i r 

acerca da eficacia do laudo arb i t ra l sem homologacao, uma vez que pela 

legislacao vigente nao existe laudo arb i t ra l , mas uma sentenca equiparada a 

sentenca proferida pelo j u i z o rd inar io , por tanto dotada de obrigator iedade. 

Entende-se, a par t i r da analise da lei de arbi t ragem, que em nosso 

ordenamento j u r i d i c o vigente o arb i t ro ganhou o poder suficiente para que 
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no exercic io de suas funcoes, os seus atos sejam considerados como 

jur i sd ic iona is . 

Nesse sentido ha que se destacar a opiniao de processualistas como 

Humber to Teodoro Junior: 

Facil e concluir que a opcao do legislador fo i pela atribuicao do 

carater publ ic is t ico ao ju i zo arbitral tornando-o um completo 

equivalente ju r i sd ic iona l , escolha das partes. Se a jurisdicao de 

seu cabimento radica-se numa relacao negocial privada (a 

convencao arbi t ral) , o certo e que, uma vez insti tuida o ju i zo 

arbi t ral , a natureza e tao ju r i sd ic iona l como a dos orgaos 

integrantes do Poder Judic iar io(TEODORO JUNIOR, 2002). 

Em relacao a este assunto tambem se tern o posicionamento de Nelson 

Nery Junior, de acordo com o qual: 

A natureza ju r id ica da arbitragem e de jur isdicao. O arbitro 

exerce jur isdicao porque aplica o direi to ao caso concreto e 

coloca f im a l ide que existe entre as partes. A arbitragem e 

instrumento de pacificacao social. Sua decisao e exteriorizada 

por meio de sentencas, que tern qualidade de t i tu lo executivo 

j u d i c i a l , nao havendo necessidade de ser homologado pela 

jurisdicao estatal. A execucao da sentenca arbitral e aparelhada 

por t i tu lo j u d i c i a l , sendo passivel de embargos do devedor com 

fundamento no CPC, art. 741 . (NERY JUNIOR, 2002, p. 1.467). 

Para defender a ju r i sd ic iona l idade da arbi t ragem, deve-se ainda ci tar 

Carmona: 

A decisao dos arbitros produzira os mesmos efeitos da sentenca 

estatal, constituindo a sentenca condenatoria t i tu lo executivo que 
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embora nao oriundo do poder jud ic ia r io assume a categoria de 

jud i c i a l . 0 legislador optou, assim. por adotar a tese da 

jur isdicional idade da arbitragem, pondo termo a atividade 

homologatoria do j u i z , fato de emperramento da arbitragem. 

( C A R N O N A , 1998). 

A par t i r dos posicionamentos acima transcri tos e possivel deduzir os 

elementos considerados, pelos seus autores, para considerar a arbi t ragem 

um mecanismo ju r i sd i c iona l , quais sejam: o carater de obrigator iedade 

presente na decisao a rb i t ra l , e a presenca de pr inc ip ios aplicaveis aos 

magistrados como: o da imparcial idade e independencia no desempenho de 

suas funcoes. 

Apesar de todos os argumentos em favor da jur i sd ic iona l idade da 

arbi t ragem, ainda existem aqueles que entendem a convencao de arbi t ragem 

apenas como um acordo entre pessoas que obje t ivam renunciar a acao, 

por tan to , a ju r i sd icao . 

Diante de tudo que se analisou em relacao a Natureza Juridica da 

arbi t ragem, ha que se destacar o posicionamento do Professor Jose 

Albuquerque Rocha, por entender que ele consegue definir claramente a 

natureza deste ins t i tu to . 

A arbitragem e pois, uma instituicao complexa: privada em sua 

origem e publ ica quanto aos seus efeitos. Traduzindo isso em 

terminologia normativista mais precisa, diriamos ser a arbitragem 

uma realidade que tem por base uma atitude contratual privada 

que a lei toma em consideracao, exigindo-a a categoria de fato 

j u r i d i c o , para o f im de imputar-lhe efeitos jur isdic ionais 

qualificadas pela coisa julgada, que e uma caracteristica 

essencial da atividade ju r i sd ic iona l . (ROCHA, 1998, p. 28). 
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Em sintese, pode-se afirmar que arbi t ragem, ta l como define a le i 

9.307/96, e o exercicio da at ividade Jur isdic ional realizada por agentes 

privados. 

2.3 Classificacao da arbi t ragem 

Pode-se classificar a arbitragem das mais diversas formas, tudo depende dos 

criterios adotados. Neste trabalho sera seguida a classificacao dada pelo professor Jose de 

Albuquerque Rocha, por se entender que ela se ocupa dos criterios de maior relevancia para 

o direito. 

A arbitragem pode serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vohmtdria ou obrigatoria, se a diferenciacao for baseada no 

c r i t e r io de escolha da arbi t ragem como meio de composicao de um l i t i g i o , 

pois enquanto a vo luntar ia e escolhida l ivremente pelas partes, a obr iga tor ia 

e imposta por lei . 

No Bras i l a arbi t ragem como forma de solucao de l i t i g i o e uma opcao 

das partes. Pois a arbi t ragem obr iga tor ia que j a fez parte da legislacao 

brasileira, atualmente e inadmissivel . 
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Deve-se considerar que a ut i l izacao da arbi t ragem obr iga tor ia tornaria 

preceitos fundamentais da Const i tu icao Federal Bras i l passiveis de 

violacao, pr incipalmente a garantia de acesso a j u d i c i a r i o . 

Quanto a ut i l izacao do pr inc ip io da autonomia da vontade a 

arbi t ragem pode serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA formal ou informal. 

Neste sentido, afirma o professor Jose de Albuquerque Rocha: 

A arbitragem formal ou r i tual e aquela prevista e regulada pela 

le i . So ela produz efeitos jur isdic ionais . A arbitragem informal 

ao contrario. aquela que n3o observa as prescricoes impostas peia 

le i . Ou seja, e aquela cuja forma e l ivre.(Rocha, 1998, p .39) 

A arbi t ragem propriamente dita e fo rmal , ou seja, obedece a regras 

definidas em le i , apesar de ser fundada no pr inc ip io da autonomia da 

vontade. Dentre estas regras deve-se destacar a necessidade da forma 

escrita para a inst i tuicao da arbi t ragem; o fato de que apenas o d i re i to 

pa t r imonia l d isponivel pode ser discut ido sob o seu j u l g o , e que o seu 

procedimento deve respeitar algumas garantias do devido processo legal. 

As pessoas podem recorrer a arbi t ragem informal como forma de 

solucao de seus l i t i g io s . No entanto, este t ipo de arbi t ragem nao produz os 
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efeitos legais a t r ibuidos a arbi t ragem formal , ou seja, a sentenca arbi t ra l 

nao pode ser equiparada a uma sentenca j u d i c i a l . 

Quanto aos cr i ter ios ut i l izados pelos arbi t ros para decidir o conf l i to a 

arbi t ragem pode ser dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA direito ou de equidade 

De acordo com a propr ia le i de arbi tragem, os arbi t ros , no momento 

da decisao do conf l i to , podem recorrer a arbi t ragem de d i re i to ou 

arbi t ragem de equidade. Esta opcao e dada ao arbi t ro de acordo com a 

vontade das partes. 

Na arbi t ragem de d i re i to o arb i t ro esta obrigado a resolver a disputa 

aplicando as normas de d i re i to pos i t ivo , enquanto na arbi t ragem de 

equidade o arbi t ro pode decidir de acordo com o seu sentimento de jus t ica , 

ou seja, nao esta preso a normas do d i re i to pos i t ivo e pode atuar de acordo 

com as circunstancias do caso em questao. 

No que se refere a forma de organizacao ut i l izada, a arbi t ragem pode 

ser 'ad hoc ' ou institucional. 

Tem-se a arbi t ragem 'ad hoc' quando as partes, respeitando as 

disposicoes de ordem imperat iva da le i , estabelecem as regras da 

arbitragem. Neste caso sao os propr ios l i t igantes que tomam providencias 

como: nomear arbi t ros e estruturar o procedimento a ser seguido. 
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Quando se trata de arbi t ragem ins t i tuc iona l as partes escolhem uma 

inst i tuicao especifica, como tr ibunais ou cortes arbi t rais , e esta toma as 

providencias necessarias ao desenvolvimento do processo. 

A arbi t ragem pode serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA interna ou internacional, quando a distincao e 

feita a par t i r do ambito espacial de validade. 

A L e i de arbi t ragem adota o c r i t e r io t e r r i t o r i a l para classificar as 

decisoes arbi trais . E de acordo com este a sentenca a rb i t ra l e interna quando 

proferida no t e r r i t o r i o nacional.e estrangeira quando profer ida fora do 

t e r r i t o r i o nacional. 

Esta distincao tern importantes consequencias jur id icas .Pois enquanto 

as sentencas arbitrais internas nao precisam de homologacao, as 

estrangeiras devem ser homologadas pelo Supremo Tr ibuna l Federal, para 

que possa ser reconhecidas e executadas no Bras i l , procedimento especial 

def inido, no capi tulo V I da lei de Arb i t ragem. 
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2.4 Dist incao de ins t i tu tos afins 

Varias sao as formas de composicao de conflitos, a mais comum e mais utilizada e a 

que ocorre atraves da intervencao estatal e que se materializa por meio das decisoes 

judiciais. No entanto outras formas de resolucao das contendas existem, quais sejam: a 

mediacao, a arbitragem, conciliacao e a transacao. 

De acordo o Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira tres sao as formas de solucao de 

conflitos essenciais ao entendimento deste assunto: 

(a) a mediacao. como tecnica de negociacao processualizada, em que chega ao 

acordo de vontades mediantc o trabalho tecnica de dirigi-las a um ponto comum; 

b) a arbitragem. que significa decisao por arbitro equidistante entre as paries, mas 

desprovido de poder estatal e nao integrante do quadro dos agentes publicos 

j urisdicionais; 

e) a sentenca judicial, provmda de magistrado inscrido entre os agentes publicos 

da atividade jurisdicional do Estado. (TEXEIRA, 1997,p. 27) 

Para o autor estes mecanismos de resolucao dos litigios representam 

respectivamente, as formas de composicao: particular, paraestatal e estatal. 

Esta classificacao leva em consideracao o grau de participacao do Estado na 

resolucao dos conflitos. 

De acordo com este criterio a arbitragem consiste numa forma de composicao 

paraestatal, na qual os arbitros sao escolhidos pelas partes, mas a decisao proferida por eles 

e equivalente a de um juiz ordinario. 
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Uma outra forma de distincao entre os mecanismos de resolucao dos conflitos leva 

em consideracao o criterio do sujeito ou sujeitos que tern o poder de decidir. De acordo 

com ROCHA (1998, p. 40): 

Se levarmos em consideracao o criterio do sujeito ou sujeitos que tern o poder de 

decidir o conflito. se os proprios litigantes ou terceiros, as formas de decisao dos 

conflitos distingucm-se em autonomas e heteronomas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Autonomas, como o 

proprio nome indica, sao as formas em que o poder de decidir os conflitos e das 

proprias partes. Formas autonomas de decisao dos conflitos sao a conciliacao, a 

mediacao e a negociacao. Heteronomas, ao contrario, sao as formas em que o 

poder de decidir o conflito compete a terceiro ou terceiros. Sao formas 

heteronomas a arbitragem e a judicial. 

Conforme essa distincao a conciliacao, a mediacao e a negociacao, apesar de serem 

formas alternativas de composicao, distingue-se da arbitragem, pois enquanto nesta o poder 

de decidir e de um terceiro ou terceiros, naquelas o poder de decidir os conflitos e das 

proprias partes. 

Deve-se tambem distinguir a arbitragem e a composicao judicial, uma vez que por 

este criterio ambas sao formas heteronomas de solucao de conflitos. Para que esta 

diferenciacao seja feita e preciso considerar que na arbitragem o poder de decidir e de um 

sujeito privado, o arbitro mdicado pelas partes, enquanto a decisao judicial e proferida por 

umjuiz imposto as partes pelo Estado. 

Para um melhor entendimento das distincoes apresentadas e interessante que se 

apresente os conceitos doutrinarios de: mediacao, conciliacao e transacao. Uma vez que 

estas, assim como a arbitragem, consistem em formas alternativas de resolucao de conflitos. 
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O conceito de mediacao e mais variado possivel, dentre os quais. cita-se o de Aureo 

Simoes Junior.2 

A mediacao e uma tecnica pela qual, duas ou mais pessoas, em conflito potcncial 

ou real, recorrem a um profissional imparcial, para obterem num espaco curto de 

tempo e a baixos custos uma solucao consensual e amigavel, culminando num 

acordo em que todos ganhem. A mediacao e uma resposta ao incremento da 

agressividade e desumanizacao de nossos dias, atraves de uma nova cultura, em 

que a solucao dos conflitos passa por um facilitador profissional que tenta atraves 

de varias tecnicas, pela conscientizacao e pelo dialogo proporcionar uma 

compreensao do problema e dos reais interesses e assim ajudar as partes a 

acordarem entre si, sem imposicao de uma decisao por terceiro, num efetivo 

exercicio de cidadania. 

Na conciliacao um terceiro neutro e imparcial tern a funcao de administrar a 

resolucao do conflito, atraves de sugestoes que facilitem a resolucao final da contenda. 

Dessa forma pode-se dizer que a conciliacao e: 

Uma forma de resolucao de controversias na relacao de interesses administrada 

por conciliador investido de autoridade ou indicado pelas partes, a quern compete 

aproxima-las, controlar as negociacoes, aparar as arestas, sugerir e formular 

propostas, apontar vantagens e desvantagens, objetivando sempre a composicao 

do litigio pelas partes. 

A conceituacao de Transacao ou Negociacao deve ser feita tendo em vista que neste 

tipo de composicao as partes de forma conjunta buscam a solucao para seus conflitos, neste 

sentido o jurisconsulto e professor Miguel Reale tern o seguinte conceito: 

2 Disponivel em: nup://\\ w w . mediar-rs.com.br/ conceitos/mediacao 

Acesso em : 14 nov. 2003, 9:30 
3 Disponivel em: iiUp://vyww. mediar-rs.com.br/ conceitos/conciliacao 

Acesso em : 14 nov. 2003. 9:40 

http://mediar-rs.com.br/
http://mediar-rs.com.br/
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A transacao e um instituto juridico que, na sistematica do Codigo Civil vigente, 

apresenta caracteristica propria, pois, ao contrario do que ocorre em outras 

legislacdes se distinguem pela dispensa de maiores formalidades para que a 

composicao de vontades, com reciprocas concess5es seja considerado legitima e 

ericaz.'1 

Como se podem observar, a par t i r da analise dos conceitos acima 

citados, todos estes meios consistem em alternativas ao j u d i c i a r i o , no 

entanto, nao se confundem com a arbi t ragem, pois apresentam tracos que 

lhes sao caracterist icos e os ind iv idua l izam. 

1 Disponivel em: http:/Avww. mediar-rs.com.br/ conceitos/transacao 

Acesso em : 14 nov. 2003. 9:50 

http://mediar-rs.com.br/
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C A P I T U L O 3 

A L E I D E A R B I T R A G E M 

A lei de arbi t ragem estabeleceu nova e revigorante discipl ina para o 

ins t i tu to no Bras i l , preenchendo dessa forma o vazio deixado pelo 

legislador do Codigo de processo C i v i l de 1973, quando nao conseguiu 

tornar a arbi t ragem uma al ternat iva a mais a ser u t i l izada na composicao de 

l i t i g io s , pois apesar deste Codigo ter dedicado um capi tu lo , arts. 1.072 a 

1.102, ao discipl inamento do j u i z o a rb i t ra l , nao conseguiu se desapegar da 

visao t rad ic iona l do d i re i to processual, por tanto nao deu ao arbi t ro poder 

suficiente para que este pudesse por em pratica o j u i z o a rb i t ra l , como forma 

efetiva de acesso a jus t ica . Neste sentido: 

Com a edic3o da Lei n° 9.307/96, a arbitragem retomou 

discussoes a respeito de nocoes classicas do direi to processual. 

Rompeu de certa forma, com a visao comum de jurisdicao, em 
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cujo regaco fincam-sc argumentos que rechaeam a indole 

jur i sd ic iona l do ju i zo arbi t ral , uma vez que pela otica 

tradicional , n3o podem existir julgadores que n3o integrem o 

quadro administrativo do Estado. ( F U R T A D O ; B U L L O S , 1998, 

p.3) 

Como se pode observar a legislacao brasileira anter ior a lei 9.307/96 

nao dava um tratamento adequado a j u i z o a rb i t r a l , apesar desse ins t i tu to j a 

haver ganhado espaco no ordenamento j u r i d i c o de outros paises e se 

encaixar no perf i l das solucoes necessarias para os problemas surgidos com 

a nova ordem de relacoes criadas pela sociedade globalizada. 

Dessa forma pode-se dizer que o estabelecimento de uma nova 

estrutura para o j u i z o a rb i t ra l era do interesse daqueles que defendem a 

evolucao do sistema processual brasileiro e por isto buscam formas 

alternativas e eficientes de acesso a jus t ica . 

Varias foram as de tentativas de revital izacao do ins t i tu to da 

arbi t ragem no Bras i l , que resultaram em sucessivos arquivamentos dos 

anteprojetos apresentados. 

Em 1992 o entao Senador de Pernambuco Marco M a c i e l , apresentou o 

anteprojeto que resul tou na lei de arbi t ragem publicada em 24/09/96. O 

tex to fo i elaborado com a colaboracao dos Professores Carlos Albe r to 

Carmona, Selma M . Ferreira Lemos e Pedro An ton io Batista Mar t ins . 
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Para desenvolver o seu trabalho estes jur is tas f izeram consultas as 

mais modernas legislacdes sobre arbi t ragem, alem disso, levaram em 

consideracao as diretr izes de orgaos internacionais, como a U N C I T R A L , 

( L e i Mode lo sobre Arb i t ragem Comerc ia l , da Comissao das Nacdes Unidas 

para o Di re i to Comercia l In ternacional ) . 

Todo esse trabalho resul tou na L e i 9.307/96, e com ela o velho j u i z o 

a rb i t ra l ganhou nova roupagem e se l i v r o u de entraves como a falta de 

discipl ina legal para a Clausula compromissaria e a necessidade de 

homologacao do laudo a rb i t ra l , fatores estes que deixaram o ins t i tu to no 

esquecimento por muitos anos. Posicionamento defendido por Carlos 

Albe r to Carmona (1997, p. 46) . 

Este meio alternativo de solucao de controversias relativo a 

direitos patrimoniais disponiveis estava praticamente esquecido e 

nao era ut i l izado pela populacao por conta de dois entraves 

basicos: o pr imeiro referente a clausula compromissaria 

(promessa de resolver, atraves de arbitros uma controversia 

futura e eventual), que entre nos n§o produzia praticamente 

efeito algum; segundo dizia respeito a necessidade (fixada ate 

entao no art. 1.097 do Codigo de Processo C i v i l ) de homologar o 

laudo arbitral para que a decisao produzisse os mesmos efeitos da 

sentenca estatal. 

Composta por 44 (quarenta e quatro) ar t igos d is t r ibuidos em sete 

capitulos. A lei de arbi t ragem f o i elaborada tendo como linhas mestras os 

itens seguintes. 



a) prestigio ao principio da autonomia da vontade; b) distincao entre clausula 

compromissaria e compromisso arbitral; c) garantias fundamentals da tutela 

juridica; d) estabelecimento de um verdadeiro codigo de etica para o julgador; e) 

estimulo a fun9ao conciliadora do (s) arbitro (s), estimulando a tentativa de 

composupao amigavel dos litigantes; f) incentivo ao recurso e a arbitragem 

institucional, administrada por entidades especializadas, de forma a propiciar a 

sua implantacao e crescimento no Brasil; g) expressa previsao da possibilidade de 

substituicao do arbitro, em caso de falecimento, impedimento e suspei<;ao; h) 

desnecessidade de homologa9ao judicial da senten9a arbitral, a que se confere 

valor de titulo executivo; i) previsao de embargos de declara9ao para sanar 

obscuridades, diividas ou contradicoes da senten9a arbitral; j ) possibilidade 

de a decisao ser impugnada na justi9a; 1) competencia do 

Supremo Tribunal Federal para homologar senten9as arbitrais 

estrangeiras. ( F U R T A D O ; B U L L O S , 1998, p. 11) 

E opor tuno neste momento um breve comentario ao texto da lei de 

Arbi t ragem. 

O pr imei ro ar t igo seria o mandamento nuclear da lei de arbi t ragem, 

pois traca o ambito e os casos em que a arbi t ragem se aplica: "As pessoas 

capazes de contratar poderao valer-se da arbi t ragem para d i r i m i r l i t ig ios 

relat ivos a direi tos patr imoniais d i sponive i s" .
5 

Neste d isposi t ivo fica claro que somente as pessoas capazes de 

contratar e que poderao adotar o sistema da Arb i t r agem para d i r i m i r 

conf l i tos onde detenham a t i tu lar idade de um di re i to lesado. Desta forma, 

pode-se abstrair deste pr imeiro ar t igo da L e i que somente poderao contratar 

a arbi t ragem aquelas pessoas com plena capacidade de fato e de d i re i to para 

o exercicio de todos os atos da vida c i v i l sem a necessidade de serem 

representadas ou assistidas, ou seja, pessoas com mais de 18 anos, ou 

emancipadas. 

' Art. 1° da Lei 9.307/96 
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Da mesma forma, as pessoas ju r id icas , nacionais ou estrangeiras, 

poderao l ivremente ut i l izar-se da Arb i t r agem em qualquer conf l i to or iundo 

das relacoes comerciais e de servicos. Deve-se destacar que os entes 

despersonalizados, ou seja, aqueles que nao estao enquadrados nem como 

pessoas ju r id icas nem fisicas, tambem podem fazer uso da arbitragem. 

O citado ar t igo tambem define a natureza do objeto que pode dar 

or igem ao processo a rb i t ra l , e impor tante observar que aplicacao do j u i z o 

a rb i t ra l restringe-se as hipoteses de disponibi l idade do d i re i to . 

Dessa forma os interesses indisponiveis , como os difusos, os 

cole t ivos , os individuais homogeneos, estao completamente fora da area de 

abrangencia da arbitragem. 

De forma sucinta, pode-se afirmar que a arbi t ragem serve somente 

para resolver questoes patr imoniais disponiveis. 

A disposicao contida no segundo ar t igo da le i , apresenta uma das 

vantagens da arbi t ragem, segundo a qual de acordo com a vontade das 

partes o a rb i t ro pode u t i l i za r a equidade e nao apenas a le i para resolver os 

l i t ig ios que lhes sao apresentados. Neste sentido: 

[ . . . ] ele podera, de acordo com a vontade das partes, escolher 

livremente o caminho para solucionar a pendencia entre elas, 

desligando-se, inclusive, do ordenamento j u r i d i c o e Iancando 

mao dos pr inc ip ios dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lex mercatoria nos contratos comerciais. E 

dado ao arbitro, pois, afastar-se das normas de di re i to , quando a 

necessidade assim o exigir . ( F U R T A D O ; B U L L O S , 1998, p. 29). 
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Por meio da equidade o a rb i t ro pode oferecer solucoes adequadas a 

cada caso, sem estar preso a obrigacao de cumpri r a le i , que muitas vezes 

nao satisfaz as expectativas das partes. 

Na escolha das regras a serem aplicadas as suas pendencias as partes 

podem agir l ivremente desde que nao v io l em os bons costumes e a ordem 

publica. 

E ainda de acordo com o tex to da l e i , na falta de uma norma para 

reger o l i t i g i o , ou se a aplicacao de uma dada norma nao preencher os 

anseios das partes, o arb i t ro podera, em beneficio das partes, valer-se dos 

pr incipios gerais do d i re i to , dos usos e costumes e das regras 

internacionais. 

Em sintese pode-se afirmar que este ar t igo cr ia para as pessoas, que 

fazem uso da arbi t ragem, a possibil idade de um ju lgamento adequado as 

suas necessidades. 

O segundo capi tu lo trata da convencao da arbi t ragem e seus efeitos. 

Dispoe o art. 3°. "As partes interessadas podem submeter, a solucao de seus 

l i t ig ios ao j u i z o a rb i t ra l mediante convencao de arbi t ragem, assim entendida 

a clausula compromissor ia e o compromisso a rb i t r a l " . 

Atraves convencao de arbi t ragem, que pode ocorrer pelo compromisso 

ou pela clausula compromissaria, as partes se obr igam a submeter seus 

l i t ig ios c iv is , atuais ou futuros , ao j u i z o a rb i t ra l . 
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A convencao arb i t ra l assume duas formas: o compromisso e a clausula 

compromissaria. 

Compromisso e a especie de convencao de arbitragem pela qual 

as partes submetem a via arbitral uma controversia existente 

entre elas. Clausula compromissaria e a especie de convencao 

arbitral , inserida em um contrato, ou em documento separado que 

a ele se refira, pela qual as partes estabelecem que os l i t ig ios que 

venham a nascer do mesmo contrato sejam decidido por arbitros. 

(ROCHA, 1998, 43-44). 

Vejamos os requisi tos mais importantes da convencao de arbi tragem. 

E considerando que a discipl ina normativa do compromisso e da clausula 

compromissor ia e dis t in ta , por terem caracteristicas proprias , a lei de 

arbi t ragem dispoe sobre o pr imei ro nos arts 9° e seguintes; e a cerca da 

segunda nos arts 4° e seguintes. Destaque-se nesse momento aspectos do 

compromisso. 

Quando da analise do 1° a r t igo da lei de Arb i t ragem relatou-se que 

somente as pessoas capazes de contratar podem convencionar a arbi t ragem, 

e considerando que o consentimento e um tema extremamente l igado a 

questao da capacidade, ressalte-se a importancia deste, como elemento 

essencial na convencao de arbi tragem. 

Se a convencao repousa sobre a vontade das partes, esta vontade 

deve ser expressa de modo inequivoco no sentido de eleger a 

arbitragem como forma de solucao do confl i to . A ausencia de 

consentimento acarreta a inexistencia, do compromisso. Ademais 

de inequivoco, o consentimento deve ser isento de vicios da 

vontade, cuja presenca torna anulavel o convenio (ROCHA, 1998, 

p. 48). 
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U m outro elemento essencial para a convencao de arbi t ragem e a 

descricao sumaria dos elementos estruturais da relacao j u r i d i c a l i t ig iosa que 

as partes submetem a solucao do arbi t ro . Dessa forma, no compromisso as 

partes devem indicar sucintamente: os sujeitos da relacao j u r i d i c a , os fatos 

que lhe deram or igem, bem como seu objeto. 

Quanto a forma do compromisso, dispoe a lei que pode ser j u d i c i a l ou 

extra judic ia l . 

O pr imei ro , supondo um l i t i g i o , objeto de um processo em 

tramitacao no jud i c i a r io , deve ser celebrado por termo nos autos 

respectivos, perante o ju i zo ou t r ibunal competente. O segundo, 

ao contrario, deve ser celebrado por escrito particular assinado 

por duas testemunhas, ou por instrumento pub l i co . (ROCHA; 

1998. p. 51). 

O compromisso por termo nos autos extingue o processo j u d i c i a l sem 

ju lgamento de mer i to , de acordo com o disposto no art. 267, inciso V I I , do 

Codigo de Processo C i v i l .
6 

Quanto ao compromisso ext ra judic ia l , deve-se destacar que a forma 

escrita e requisi to essencial a sua vontade. 

Quanto ao conteudo o compromisso pode ser classificado em 

necessario (art . 10 e seus incisos, da L A . ) e eventual ou facul ta t ivo (art . 1 1 

e seus incisos, da L A ) . 

Os elementos necessarios dividem-se em: subjetivos e objet ivos , de 

acordo com Jose de Albuquerque Rocha: 

6 Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento de merito: 

[...] VII - pela convencao de arbitragem. 
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Sao elementos subjetivos necessarios do compromisso os 

seguintes: a)Nome. profissao. estado c i v i l : e domic i l io aa-

partes.[.. .] Servem para identificar os seus sucessores, entre as 

quais a sentenca arbitral vai produzir efeitos. b)nome, profissao e 

domic i l io do arbitro, ou dos arbitros, ou, sendo o caso, a 

identificacao da identidade a qual as partes delegam a indicacao 

dos arbitros. Os elementos objetivos sao: a)a materia que sera 

objeto da arbitragem f . . . ] . b ) o lugar em que sera proferida 

sentenca arb i t ra l . (ROCHA, 1998, p. 52-53) 

Os elementos facul ta t ivos estao dispostos no art. 11 e seus incisos da 

lei de Arb i t r agem. 

Em relacao aos efeitos produzidos pelo compromisso val ido e eficaz, 

pode-se afirmar que os principais sao: obr igar as partes a submeterem o 

l i t i g i o a decisao de a rb i t ro ou arbi t ros , que f icam investidos do poder de 

j u l g a - l o ; subtrair , circunstancialmente, ao orgao j u d i c i a l , o poder de ju lga r 

a controvers ia , de acordo com o disposto no art. 18 da Le i de Arb i t ragem. 

O compromisso pode se ext inguir antes do ju lgamento do l i t i g i o , o 

que consiste na cessacao da eficacia do compromisso, caso em que restaura 

automaticamente a competencia do j u i z estatal. 

A eficacia do compromisso pode cessar por disposicao da le i , pela 

vontade das partes ou por atos do a rb i t ro ou do j u i z . 

Relatados os principais aspectos do compromisso, interessa neste 

momento destacar as part icularidades da clausula compromissaria . 

O pr imei ro ponto a ser analisado refere-se a insercao da clausula 

compromissaria nos contrato de adesao, de acordo com o disposto no art. 

4 ° , § 2 ° , da lei de Arb i t ragem. Esta previsao dar or igem a um problema, que 

consiste em saber se ela revoga o Codigo do Consumidor, que no art. 5 1 , 



inciso V I I , declara nulas de pleno d i re i to as clausula que determinem a 

ut i l izacao compulsor ia da arbitragem. Questao a ser desenvolvida quando da 

analise da const i tucional idade da lei 9.307/96. 

Out ro ponto interessante a respeito da clausula compromissaria a sua 

forma e autonomia. Quanto a forma, ela deve constar do p ropr io cont ra to , a 

cujas relacoes jur id icas substanciais se refere, ou em documento separado 

que expresse claramente a sua ligacao com a relacao j u r i d i c a const i tu ida 

pelo contra to . 

A autonomia da clausula compromissaria pode-se afirmar, de acordo 

com R O C H A , (1998, p 61) : " A clausula, enquanto contra to , e autonoma a 

respeito do contra to o cujo conteudo se refere, uma vez que cons t i tu i um 

negocio j u r i d i c o com individual idade propr ia" . 

A clausula e autonoma em relacao ao contrato a que e refere, por isso 

a nulidade deste nao atinge a validade da clausula. 

A clausula compromissaria cria para as partes a obrigacao de 

submeterem ao j u i z o a rb i t ra l as controversias que possam surgir na relacao 

j u r i d i c a a que se refere. 

Havendo a clausula e surgindo o l i t i g i o , as partes devem firmar o 

compromisso para que o j u i z o a rb i t ra l seja instaurado. Caso isto nao ocorra 

uma das partes pode pedir a intervencao j u d i c i a l , para que seja instaurado o 

j u i z o a rb i t ra l . 
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Esta intervencao se dar atraves de uma acao j u d i c i a l especial que tern 

por obje t ivo a celebracao do compromisso e seu procedimento e regulado 

pelo art. 7° e seus paragrafos da lei de Arb i t ragem. 

E interessante ressaltar que a Le i 9.307/96 ao fortalecer a clausula 

compromissaria l i v r o u a arbi tragem de um dos seus maiores entraves, pois 

se antes da nova lei a promessa de resolver controversias futuras atraves de 

arbi t ros nao produzia quase nenhum efeito, atualmente ela e capaz de por si 

so afastar a competencia do j u i z togado. 

O terceiro capi tulo da lei em estudo refere-se aos arbi t ros , definindo 

quern pode assumir a funcao, bem como isto ocorre e quais os seus efeitos. 

De acordo com o art. 13: "pode ser arb i t ro qualquer pessoa e que 

tenha confianca das partes". A pr imeira vista esta disposicao acerca da 

escolha do arbi t ro e mui to vaga, mas nos ar t igos seguintes a lei da 

parametros que definem melhor o per f i l do cidadao que tera a competencia 

para exercer a funcao de ju lgar de forma digna e competente. 

Sabe-se que a lei equipara a funcao do a rb i t ro a de j u i z togado, 

por tanto as suas decisoes apresentam os mesmos efeitos de uma sentenca 

j u d i c i a l . Dai a necessidade de sua imparcial idade. 

O arb i t ro e equiparado a funcionario publ ico para os efeitos penais, 

sendo que, em caso de qualquer irresponsabilidade do mesmo, 

incompetencia, parcialidade, do lo , culpa, indiscricao ou qualquer 

compromet imento com qualquer das partes, com o in tu i to de auferir 
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vantagens ou beneficiar qualquer delas, o arbi t ro sera punido c i v i l e 

cr iminalmente na forma da le i . 

Saliente-se ainda que e vedado ao arbi t ro atuar nos casos de 

suspeicao ou impedimento, elencados nos ar t igos 134 a 136 do Codigo de 

Processo C i v i l . 

O quarto capi tulo regulamenta todo o procedimento a rb i t ra l , desde a 

sua ins t i tu icao e funcionamento, ate a sentenca arb i t ra l . 

O quinto capi tu lo trata da sentenca a rb i t ra l , e como ja se re la tou 

anteriormente, a sentenca com esta nova regulamentacao passa a ter a 

mesma eficacia da sentenca estatal, um dos maiores avancos do ins t i tu to , 

pois a decisao do arbi t ro nao precisa mais da homologacao pelo j u i z estatal. 

O sexto capi tulo - Do reconhecimento e execucao de sentencas 

estrangeiras - discipl ina os procedimentos a serem adotados para que as 

sentencas estrangeiras sejam acatadas e executadas no Bras i l . Destaque-se 

que a sentenca arbi t ra l estrangeira necessita de homologacao pelo Supremo 

Tr ibuna l Federal, para que tenha eficacia no t e r r i t o r i o nacional. 

Por f im tem-se o setimo capi tu lo que trata das Disposicdes Finais. 

Por se tratar este capi tulo da analise da lei 9.307/96 e opor tuno que 

se faca neste momento uma abordagem acerca de sua const i tucional idade. 

Alguns doutr inadores questionam a Const i tucional idade da Le i 9.307, 

por entender que a sua efetivacao v io la r ia o p r inc ip io consagrado no art. 5°, 

inciso X X X V da atual Const i tu icao, segundo o qual "a lei nao exclui ra da 



47 

aprec iacao do P o d e r Judic iar io lesao ou ameaca a d i re i to" . Es ta objecao nao 

tern razao de ser como bem most ra o Minis t ro Salvio de F igue i redo Teixe i ra 

em anal ise feita ace rca da arb i t ragem no sistema juridico bras i le i ro , 

s egundo ele, em opos icao aos que defendem a incons t i tuc iona l idade da Lei 

9 .307 /96 pode - se ap resen ta r os segu in tes a r g u m e n t o s : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A uma, porque a nova leizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 explicita (art. 33) em assegurar aos 
interessados o acesso ao judiciario para a declaracao da nulidade 
da sentenca arbitral nos casos que elenca, em procedimento 
habil, tecnico e de maior alcance do que o criticado 
procedimento homologatorio do sistema anterior. 
A duas, pela igual possibil idade de argiiir-se nulidade em 
embargos a execucao(art. 3 3 , §3°, c/c art .741, CPC) 
A tres, porque a execucao coativa da decisao arbitral somente 
podera ocorrer perante o Judiciario, constituindo a sentenca 
arbitral titulo executivo judicial, assim declarado na nova 
redacao dada (pelo art.41) ao inciso III do art. 584 do Codigo de 
Processo Civil. De igual forma, a efetivacao de eventual medida 
cautelar deferida pelo arbitro, reclamara a atuacao do juiz 
togado, toda vez que se fizerem necessarias a coercio e a 
executio. 

A quatro, porque para ser reconhecida ou executada no Brasil 
(art.35), a sentenca arbitral estrangeira se sujeitara a 
homologa9§o do Supremo Tribunal Federal (ou de outro orgao 
jurisdicional estatal -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v.g., o Superior Tribunal de Justica -, se a 
Constituicao, ref'ormada, assim vier a determinar) 
A cinco, porque do Judiciario e o controle 'sobrevindo no curso 
da arbitragem controversias acerca de direitos indisponiveis e 
verificando-se que de sua existencia, ou nao, dependera o 
j ulgamento'. 

A seis, porque lambem cabera ao Judiciario decidir por sentenca 
acerca da instituicao da arbitragem na hipolese de resistencia de 
uma da parte signatarias da clausula compromissoria (art. 7°) 
(TEXEIRA,1997 , P. 30) 

Es tes a r g u m e n t o s c i tados pelo sabio Minis t ro servem nao s o m e n t e 

para refutar poss ive is ob jecdes a Lei de a rb i t r agem fundadas no a rgumen to 

de que ela c o m p r o m e t e a garant ia de acesso a jus t i ca , mas, t ambem para 

afastar o temor daque les que acham que a refer ida lei viola os pr incipios do 
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devido p roces so legal, do ju iz na tura l , da ampla defesa e do di re i to a via 

recursa l . 

Ainda em re lacao a ques tao da cons t i tuc iona l idade da Lei de 

a rb i t r agem a que se cons idera r os ques t i onamen tos em t o r n o do art.4°, §2°, 

que r econhece va l idade a c lausula compromis so r i a nos c o n t r a t o s de a d e s a o , 

desde que tal c lausula seja de iniciat iva do a d e r e n t e ou se es te conco rda r 

exp res samen te com a mesma. 

Cons ide rando que o Cod igo de Defesa do Consumidor , no art . 5 1 , 

inciso VII declara nula de pleno di re i to c lausula compromisso r i a inser ida 

em c o n t r a t o s de fornec imento de p r o d u t o s e serv icos . E que es te 

mandamen to esta em consonanc ia com a Cons t i t u i cao brasi le ira , quando em 

seus ar t s . 5°, inciso X X X I I , e 170, inciso V, p resc reve o dever fundamenta l 

do E s t a d o de defender o consumidor . Surge uma ques t ao : a Lei de 

a rb i t ragem, sendo pos te r io r , r e v o g o u o Cod igo de Defesa do Consumidor 

nessa mater ia? 

Os d o u t r i n a d o r e s r e spondem nega t ivamen te a es te q u e s t i o n a m e n t o . 

Nes t e sent ido Jose de A l b u q u e r q u e Rocha fundamenta o seu pos ic ionamen to 

nas segu in tes r azoes : 

a) a defesa do consumidor, [. . .] , e dever constitucional do 
Estado. [.. .]. O art. 4°, §2°, da Lei de arbitragem e visivelmente 
incompativel com os principios constitucionais de defesa do 
consumidor. Sendo uma norma ordinaria, posterior a 
Constituicao, esta nulificada pelo vicio da inconstitucionalidade; 
b) ademais, as normas do Codigo do Consumidor sao de ordem 
piiblica e interesse social , como prescreve seu art. 1°, 
inderrogaveis por normas de natureza essencialmente disposit iva, 
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como sao as da Lei de arbitragem, na parte em que tratam de sua 
instituicao, que e, repetimos. ODcioac* 
c) mesmo que houvesse duvida quanto a esta interpretacao, o 
que dizemos para argumentar, prevaleceria o principiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pro 

consumatore , vale dizer, a interpreta9ao favoravel ao 
consumidor por serem seus interesses objeto de especial proteQao 
constitucional, constitutiva de direito fundamental; 
d) Alem de tudo isso, a clausula compromissoria encerra 
riscos maiores que o compromisso porque, no momento em que as 
partes a estipulam, ignoram a natureza e a importancia do litigio 
que eventualmente, opor-lhes-a, nao podendo, pois , calcular as 
conseqiiencias de sua reniincia ao exercicio da competencia 
judicial. Por isso, a clausula compromissoria deve ser submetida 
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c o n d i 9 o e s mais estritas que aquelas do compromisso; 

e) resta a acrescentar que a exigencia do art.4°,§2°, da Lei de 
arbitragem, de que a validade da clausula compromissoria em 
contrato de adesao depende da concordancia expressa do 
consumidor aderente e uma aparencia de p r o t e 9 a o . De fato, 
nesses contratos de adesao os consumidores nao gozam de 
liberdade de contratar, estando obrigados a aceitar as clausulas 
impostas pelo proponente se quiserem obter o bem ou s e r v i 9 0  de 
que necessitam, [.. .]. Dai a inutilidade de tal exigencia como 
mecanismos de defesa da parte debil. (ROCHA, 1998 , p .33) . 

Como se p o d e obse rva r , a t r aves dos a r g u m e n t o s c i tados nao ha mais o 

que se ques t iona r acerca des t e a r t i go , pois , e clara a sua incompat ib i l idade 

com as regras da norma fundamental . No en tan to , no que se refere a 

apl icabi l idade da Lei de a rb i t r agem en tende - se que a nul idade do refer ido 

a r t igo nao a afeta t an to , uma vez que se refere apenas aos c o n t r a t o s de 

adesao . 
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CAPITULO 4 

OUESTOES ACERCA DA VIABILIDADE DA ARBITRAGEM COMO 

ALTERNATIVA AO JUDICIARIO 

No mundo g loba l i zado , onde as re lacoes socia is e economicas se 

desenvo lvem com uma rap idez inedita na his tor ia , mecan i smos de r e so lucao 

de confl i tos que se a d a p t e m a esta rea l idade e uma necess idade social , 

s o b r e t u d o d iante da c rescen te insat isfacao com a p re s t acao ju r i sd ic iona l do 

E s t a d o . 

Nes t e con t ex to surgiu a Lei 9 .307 /96 , dando nova discipl ina ao 

ins t i tu to da a rb i t ragem, a d e q u a n d o es te an t igo mecanismo de r e so lucao de 

confl i tos as necess idades a tua is . E como sempre acon t ece quando uma nova 

lei en t ra vigor , s o b r e t u d o quando ela p rovoca mudancas s ignif icat ivas , 

c r iam-se expec ta t ivas e tambem desconf iancas acerca de sua real 

poss ib i l idade de real izar os fins sociais a que se p ropoe . 
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Dessa forma, mui tos foram os e s tudos que obje t ivaram desmist i f icar 

o ins t i tu to da a rb i t ragem. Mui tas das con t rove r s i a s acerca do tema j a foram 

reso lv idas pelos t eo r i cos que se p r opus e r am a es te fim. Mas quando do seu 

es tudo surgem a lgumas ques toes . 

Do pon to de vis ta t eor ico como se pode observar a t r aves da anal ise de 

tudo que foi expos to ao longo des t e t r aba lho acerca da a rb i t r agem e 

poss ivel afirmar que o ins t i tu to ap re sen ta os p r e s s upos to s necessa r ios para 

se to rna r uma a l te rna t iva ef ic iente de acesso a jus t ica . No en t an to , do pon to 

de vista pra t ico pe rcebe- se que seu campo de a tuacao e mui to l imitado. 

S o b r e t u d o se for cons ide rado o con t ex to em que se deu a adven to da Lei da 

Arb i t ragem. 

Dian te da cr ise pela qual passa a p r e s t a c a o ju r i sd ic iona l do E s t a d o , 

ocas ionada pela m o r o s i d a d e e o formal ismo ca rac te r i s t i co do apa re lho 

jud ic i a r io , t em-se t e n t a d o for ta lecer a a tuacao ju r i sd ic iona l a t r aves da 

cr iacao de meios a l t e rna t ives de so lucao capazes de propic ia r uma maior 

ce le r idade e s impl ic idade na so lucao das con t endas mesmo no ambi to 

jud ic ia r io . Nes t e sent ido foi e laborada a Lei 9 .099 /95 que inst i tuiu os 

j u i zados civeis e cr iminals , que pr imam pela ce le r idade do p r oce s s o e via 

de regra buscam so luc ionar os confl i tos a t r aves de meios a l t e rna t ivos como 

a conci l iacao e a t r ansacao . 
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Como es te mesmo obje t ivo , desafogar o jud ic ia r io e permit i r as par tes 

a u t i l izacao de uma jus t i ca a l te rna t iva foi e laborada a Lei 9 .307 /96 que da 

uma nova roupagem ao velho ju izo arbi t ra l , p res t ig iando a au tonomia da 

v o n t a d e das par tes e dando maior s eguranca aque les que op tam por esta 

a l te rna t iva para resolver os seus confl i tos referentes a in te resses 

pa t r imonia i s d isponiveis , uma vez que equipara a dec isao arbi t ra l a 

sen tenca profer ida pelo ju iz es ta ta l . 

Para p roces sua l i s t a s , como Car los Alber to Carmona , a referida lei 

tern o condao de to rnar a a rb i t r agem um meio ef ic iente de aces so a jus t i ca , 

pois ao for ta lecer a c lausula compromissa r i a e dar a sen tenca arbi t ra l a 

mesma eficacia da sen tenca es ta ta l ela consegue acabar com en t raves que 

mant inham o ins t i tu to no e squec imen to . 

Se por um lado nao se p o d e dizer que a a rb i t r agem es ta esquec ida , 

haja vista a g rande quan t idade de esc r i tos a seu respe i to , da t adas a par t i r 

1996, e tambem a iniciat iva de a lguns prof iss ionais que buscam 

efe t ivamente apl ica- la , t ambem nao se pode dizer que ela ganhou o espaco 

que lhe era dev ido . So para exemplif icar c i te -se o Es tado da Para iba no qual 

es te mecan ismo e p ra t i camen te desconhec ido . 

Tendo em vista esta rea l idade e o p o r t u n o que a Lei da Arb i t ragem 

seja inves t igada , sob o pon to de vista de sua eficacia. 
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Para que uma norma ju r id ica seja cons ide rada eficaz, ob je t ivamente 

ela prec isa ser apl icada e p roduz i r os efei tos sociais a que se p ropoe . 

A pr ior i , para que isto oco r ra e necessa r io que a lei ap re sen te as 

segu in tes ca rac te r i s t i cas , seja cr iada a par t i r de uma necess idade socia l ; 

a p r e s e n t e so lucoes para o problema que lhe deu or igem, e por u l t imo que a 

so lucao ap re sen tada cause o impacto necessa r io para a so lucao do problema. 

De tudo que foi expos to pode - se dizer a a rb i t r agem apresen ta 

c la ramente os dois p r imei ros e lementos , quan to ao t e rce i ro en tende - se que 

esta fa l tando in te resse por pa r t e dos ap l i cadores do Di re i to , para que ele 

e fe t ivamente se conc re t i ze . 

Nao suficiente que o legis lador a t r aves de uma lei a p r e s e n t e uma 

so lucao , para de te rminado p rob lema, como e o caso da ins t i tu icao da 

a rb i t r agem como a l te rna t iva ao jud ic ia r io , e prec iso que sejam cr iados 

meios efet ivos de to rna r o p r o d u t o legis lado conhec ido e confiavel para a 

popu lacao . 

Sendo ass im a pouca apl icabi l idade do ins t i tu to da a rb i t r agem no 

Brasi l , sob re tudo fora dos g randes cen t ro s , nao esta l igada a q u e s t o e s 

re fe ren tes a lei que o ins t i tu iu , uma vez que se p o d e observar c la ramente 

que o c re scen te numero de p roces s os que se a m o n t o a m nos Fo runs e 
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Tribunals do pais cr iam uma s i tuacao propic ia , ao su rg imento de meios 

a l t e rna t ivos . 

No que se refere a a rb i t r agem en tende-se que , apesar de apl icavel 

apenas nos casos em que as con t rove r s i a s g i rem em to rno de in te resses 

pa t r imonia i s d i sponive is , seria de g rande u t i l idade na tarefa de desafogar o 

jud ic ia r io e t o rna - lo um pouco mais ce lere . 

Por que entao os o p e r a d o r e s do Dire i to que sao os que mais se 

desgas t am com a moros idade do s is tema jud ic ia r io nao buscam, quando 

poss ivel , a a rb i t r agem como meio a l t e rna t ivo ao jud ic ia r io? 

Uma primeira resposta parece evidente, falta a eles, sobretudo aos advogados, a 

ousadia para inovar a sua atuacao atraves de tecnicas alternativas. 

Se questionados a respeito da crise que atinge o judiciario, estes profissionais 

certamente apontariam uma serie de fatores que embaracam a correta prestacao 

jurisdicional; os mais apontados fatalmente seriam: a morosidade, carencia de juizes, 

excesso de formalismo, custas elevadas e deficiencias estruturais. 

Todos estes fatores sao reais, e alem disso tem-se um elemento complicador, a 

necessidade de adaptacao ao contexto socioeconomic da era da globalizacao, no qual os 

clientes exigem que as solucoes para seus litigios se desenvolvam numa velocidade 

compativel com a das novas relacoes socioeconomics. 

Tudo isso cria uma situacao na qual os profissionais da area juridica devem estar 

aptos a adotar formas extrajudiciais de solucao de conflitos. No entanto a pratica juridica 
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estar muito arraigado as tradicoes e por isso a maioria dos profissionais desta area prefere a 

utilizacao dos metodos conhecidos a buscar a utilizacao de novas tecnicas. 

Por exemplo, quando um cliente procura um advogado em seu escritorio, este 

automaticamente procura adaptar o problema a configuracao processual e geralmente nao 

enxerga outra solucao a nao ser a via judicial. 

Esta forma de agir e resultado da propria formacao academica do advogado, "pois 

ele e treinado para o litigio e a unica solucao e pela via judicial. Sua escuta e sua visao do 

problema apresentado sempre estao dirigidas a estrategias e formalismos para adequar o 

problema a configuracao pessoaP\(Carmo, 2001, p. 25). 

A formacao academica, este e ponto crucial para que se entenda a resistencia aos 

meios alternatives de resolucao dos conflitos, por parte dos operadores do direito. Isto 

porque se tern uma pratica de ensino na qual predomina o apego ao estudo dos tradicionais 

institutos juridicos restando pouco espaco para o aprendizado relacionado a utilizacao de 

formas alternativas como a arbitragem, mediacao e a conciliacao. 

Desta forma ha que se considerar a seguinte realidade, uma lei como a de 

arbitragem para se tornar eficaz precisa da colaboracao dos principals responsaveis pela 

formacao de novos profissionais, ou seja, dos professores universitarios. 

Isto porque o instituto da arbitragem, por ser fundamentalmente baseado no 

principio da autonomia da vontade, para se tornar efetivo precisa ser conhecido pela 

populacao, e nao ha forma mais confiavel de divulgacao de um instituto juridico do que a 

sua utilizacao pratica pelos profissionais da area. No entanto, se estes nao tiverem uma 
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formacao voltada para o novo, dificilmente se sentirao preparados para buscar a solucao 

dos litigios em meios alternatives ao judiciario, como e o caso da arbitragem. 

E oportuno salientar que nenhum metodo alternativo e meio magico para desafogar 

o judiciario, no entanto as pessoas (populacao e profissionais da area juridica) devem estar 

atentas para as vantagens que podem decorrer da sua utilizacao. 

E verdade que a arbitragem somente se aplica aos conflitos referentes a interesses 

patrimoniais disponiveis, o que torna a seu campo de atuacao restrito a apenas uma parte 

dos problemas levados a justica. Contudo, dentro do seu limite de atuacao apresenta uma 

serie de vantagens. Dentre elas deve-se citar as apresentadas por Jose de Albuquerque 

Rocha(1998, p. 24): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rapidez. [ . . .] , trata-se de vantagem relativa, pois os arbitros 
tambem precisam de tempo para instruir o processo e deeidirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o 
conflito. Portanto, tudo depende da dificuldade das questoes. As 
partes podem fixar o prazo para a decisao. Nao o fazendo, este 
sera de seis meses. De qualquer maneira, e mais rapida do que o 
judiciario por nao admitir recurso. 

b) simplicidade. E uma vantagem da arbitragem, uma vez que o 
judiciario tern uma estrutura muito complexa, pesada, 
burocratica, enquanto a arbitragem e simples. 

c) informalidade procedimental. Por sua natureza de meio 
privado de decisao de conflito, a arbitragem segue um 
procedimento informal de poucas regras, estabelecidas pelas 
proprias partes, enquanto judiciario observa um procedimento 
formal no sentido de tudo ser previamente estabelecido por um 
emaranhado de normas legais. 

d) mais barato. E uma vantagem tambem relativa, de vez que os 
arbitros sao particulares que atuam mediante remuneracao. Sendo 
especialistas cobram caro, o que pode transformar a arbitragem 
em uma justica dos ricos. 
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e)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA melhor qualidade da decisao. Se o arbitro for especialista na 
materia objeto da decisao, esta deve ser de melhor qualidade do 
que a de um juiz, geralmente leigo no assunto. 

f) mais opgdes de julgamento. O judiciario trabalha com um 
modelo dicotomico de decisSes: ou ganha ou perde. O arbitro 
dispoe de uma gama de opcoes podendo inclusive coordenar os 
interesses em conflito, o que contribui para restaurar a interacao 
cooperativa entre os conflitantes. 

g) discriqao. E uma indiscutivel vantagem da arbitragem, que e 
discreta por natureza, justamente o oposto do judiciario que e 
publico por excelencia. 

h) ambiencia. Por sua natureza de procedimento consensual, a 
arbitragem cria uma atmosfera favoravel ao entendimento, o que 
ncm sempre ocorre com o ambiente judiciario, geralmente muito 
solene e impessoal. 

i) eficacia. A arbitragem e mais eficaz por ser maior a aderencia 
das partes a decisao. Um julgamento proferido por um arbitro 
escolhido pelas proprias partes tem mais possibil idade de ganhar 
a adesao delas do que o prolatado por um juiz imposto pelo 
Estado. Principalmente porque, ao contratar a arbitragem, as 
parte assumem, necessariamente, o dever de acatar e cumprir a 
decisao.(ROCHA, 1 998 , p .23 -24 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante destas vantagens da arbitragem, pode-se afirmar que se trata de um 

mecanismo eficaz para o cumprimento da relevante tarefa que e resolver conflitos sociais. 

Resta aos responsaveis pela formacao dos profissionais da area juridica, despertarem para 

importancia deste mecanismo. 
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CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir de tudo que foi exposto pode-se apresentar algumas conclusoes referentes a 

utilizacao da arbitragem como alternativa ao judiciario. 

A proposta inicial deste trabalho era investigar a viabilidade da arbitragem como 

meio alternativo de resolucao dos conflitos, a partir deste objetivo principal, outras questoes 

foram suscitadas no decorrer de sua elaboracao. 

Inicialmente foi feita uma abordagem acerca dos aspectos historicos da arbitragem 

objetivando entender melhor este instituto que apesar de ser considerado uma das primeiras 

formas de resolucao dos conflitos, atualmente se revigora nos mais diversos ordenamentos 

juridicos, mostrando-se como uma alternativa viavel diante dos conflitos de interesses 

provenientes das modernas relacoes socio-economicas. 

Neste retrospecto historico pode-se perceber que a arbitragem tern suas raizes na 

antiguidade e que no decorrer da evolucao pela qual passou a humanidade atraves dos 

seculos este meio de resolucao dos conflitos tern se revestido de diferentes roupagens, 

adaptando-se a realidade em que esta inserida. 

No Brasil o instituto chegou a ser de utilizacao obrigatoria na resolucao de 

controversias relativas a contratos comerciais, esta obrigatonedade nao perdurou por muito 

tempo, o que deve ser considerado uma vantagem, pois uma das maiores virtudes da 

arbitragem apresenta-se no fato de ser ela uma opcao a mais posta a disposicao dos 

interessados. 
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No entanto, devido a necessidade de homologacao do laudo arbitral e a ineficacia 

da clausula compromissary, dentre outros motivos a arbitragem se manteve praticamente 

esquecida no ordenamento brasileiro. 

A lei 9.307/96 surgiu exatamente da necessidade de tornar a arbitragem um meio 

eficiente de acesso a justica. Numa tentativa de amenizar a crise que atinge o judiciario. 

Nao e dificil perceber que os processos se amontoam pelos foruns e tribunals do 

pais, que a justica e lenta e que o descredito da populacao em relacao a prestacao 

jurisdicional pelo estado e uma realidade que muitas vezes faz com que as pessoas desistam 

de lutar por seus direitos. 

Neste contexto, a criacao e utilizacao de meios efetivos de prestacao jurisdicional 

parecem ser uma forma de desafogar o judiciario. Neste sentido, dentre outras providencias, 

foram criados os juizados especiais, e tambem promulgada a lei de arbitragem que dar ao 

instituto caracteristicas que o adaptam as necessidades de sociedade moderna. 

No entanto, ja se passaram sete anos, desde que a lei entrou em vigor, e a 

arbitragem nao ocupou o espaco que lhe era devido, neste ponto surgiram os 

questionamentos acerca da pouca aplicabilidade arbitragem como meio de solucionar 

conflitos. 

Objetivando responder as duvidas surgidas fez-se uma analise da arbitragem 

considerando a sua natureza e a lei que a disciplina, nesta analise pode-se perceber que o 

problema da pouca utilizacao da arbitragem nao tern a sua origem na propria estrutura, pois 

a lei que regulamenta o instituto foi muito bem elaborada e esta apta a resolver o problema 

a que se propoe. Ou seja, no que se refere a resolucao de litigios provenientes de interesses 
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patrimoniais e disponiveis a arbitragem se mostra um meio adequado para aqueles que nao 

querem enfrentar uma demanda judicial demorada e desgastante. 

Em relacao a excelente redacao da Lei de arbitragem ha que se fazer uma ressalva 

no que se refere a utilizacao da clausula compromissoria nos contratos de adesao, pois neste 

tipo de contrato a sua insercao pode vir a prejudicar os interesses do consumidor, o que 

contraria a garantia de defesa do consumidor contida na Constituicao Federal e no Codigo 

de Defesa do Consumidor, este aspecto da lei revela a necessidade de se introduzir em seu 

texto disposicdes protetoras do consumidor. No entanto, esta ressalva nao compromete a 

aplicabilidade do instituto da arbitragem, primeiro porque sua abrangencia vai bem alem 

dos contratos de adesao, e segundo, porque e uma falha legislativa de facil solucao. 

Sendo assim, com fundamento na analise da lei de arbitragem pode-se afirmar que a 

pouca utilizacao do instituto nao esta ligada a estrutura da lei que o regulamenta, mas a 

falta de empenho dos operadores do direito para tornar a arbitragem um meio efetivo de 

acesso a justica. 

E possivel perceber que ha um certo preconceito, na propria comunidade juridica. 

em relacao a utilizacao de meios alternatives de resolucao dos conflitos. Sendo esta uma 

conseqiiencia da propria formacao dos profissionais da area, pois as escolas de formacao 

parecem pouco preocupadas com o estudo de institutos que nao facam parte da via judicial. 

E preciso que as Faculdades de Direito, as escolas de advogados, do ministerio 

publico e da magistratura incluam em seus curriculos disciplinas que tratem de tecnicas e 

procedimentos de arbitragem. Tal providencia poderia despertar nos profissionais da area a 

consciencia de que a utilizacao de meios alternatives pode ser uma das saidas para e crise 
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que enfrenta o judiciario, e que a arbitragem e um mecanismo de grande utilidade na tarefa 

de tornar a prestacao jurisdicional mais agil, pois na maioria dos casos em que pode ser 

aplicada oferece maior possibilidade de satisfacao para os envolvidos na relacao. 

Ha que se acrescentar ainda o fato de que a satisfacao das partes quando da 

composicao dos conflitos em que estao envolvidos gera nas pessoas a confianca nos 

mecanismos de prestacao jurisdicional e as incentiva a sempre procurar resolver seus 

litigios atraves destes. 

Dessa forma, pode-se dizer que alem de util na tarefa de desafogar o Judiciario a 

arbitragem, por ser um novo caminho, pode representar um atrativo para aqueles que por 

motivos variados nao se servem dos servicos juridicos. 

Isto pode acarretar um significativo aumento do campo de trabalho dos profissionais 

do direito, seja na funcao de arbitro ou de advogado: primeiro, porque o conhecimento 

juridico dar ao bacharel em direito excelentes condicoes para assumir a funcao de arbitro; 

segundo, porque mesmo sendo a figura do advogado dispensavel no decorrer do 

procedimento arbitral, ha que se considerar a necessidade de seus servicos quando da 

aplicacao do instituto ao caso concrete 

Em suma, pode-se afirmar que a arbitragem como alternativa ao Judiciario e viavel 

e que a sua utilizacao como mecanismo de composicao dos litigios apresenta uma sene de 

vantagens tanto para a populacao como para os profissionais do direito, sobretudo no que se 

refere ao fato de oferecer maior celeridade e simplicidade a prestacao jurisdicional. No 

entanto, deve-se ter em mente que a sua utilizacao nao e uma solucao magica para a crise 

do Judiciario e que esta somente se resolvera atraves de uma reforma. 
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ANEXOS 
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LEI N° 9.307. DE 23 DE SETEMBRO DE 1996. 

Dispoe sobre a arbitragem. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

Capitulo I 

Disposicoes Gerais 

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

relativos a direitos patrimoniais disponiveis. 

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

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

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

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

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

Capitulo II 

Da Convencao de Arbitragem e seus Efeitos 

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

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

compromisso arbitral. 

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

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

a tal contrato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ou por outro meio qualquer de comunicacao, mediante comprovacao de recebimento, 

convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. 

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

firmar o compromisso arbitral, podera a outra parte propor a demanda de que trata o art. 7° 

desta Lei, perante o orgao do Poder Judiciario a que, originariamente, tocaria o julgamento 

da causa. 

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

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

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

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

documento que contiver a clausula compromissoria. 

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

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

acordo, do compromisso arbitral. 

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

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

disposicoes da clausula compromissoria e atendendo ao disposto nos arts. 10 e 21, § 2°, 

desta Lei. 

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

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

litigio. 

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

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

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

do conteudo do compromisso, nomeando arbitro unico. 

§ 7° A sentenca que julgar procedente o pedido valera como compromisso arbitral. 
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Art. 8° A clausula compromissoria e autonoma em relacao ao contrato em que estiver 

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

clausula compromissoria. 

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

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

que contenha a clausula compromissoria. 

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

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

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

tribunal, onde tern curso a demanda. 

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

duas testemunhas, ou por instrumento publico. 

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

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

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

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

III - a materia que sera objeto da arbitragem; e 

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

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

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

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

convencionado pelas partes; 

III - o prazo para apresentacao da sentenca arbitral; 

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

assim convencionarem as partes; 

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

arbitragem; e 
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VI - a fixacao dos honorarios do arbitro, ou dos arbitros 

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

compromisso arbitral, este constituira titulo executivo extrajudicial; nao havendo tal 

estipulacao, o arbitro requerera ao orgao do Poder Judiciario que seria competente para 

julgar, originariamente, a causa que os fixe por sentenca. 

Art. 12. Extingue-se o compromisso arbitral: 

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

tenham declarado, expressamente, nao aceitar substituto; 

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

partes declarem, expressamente, nao aceitar substituto; e 

III - tendo expirado o prazo a que se refere o art. 11, inciso III, desde que a parte interessada 

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

dez dias para a prolacao e apresentacao da sentenca arbitral. 

Capitulo III 

Dos Arbitros 

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

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

tambem, os respectivos suplentes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que podera ser um dos arbitros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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independencia, competencia, diligencia e discricao 

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

para despesas e diligencias que julgar necessarias. 

Art. 14. Estao impedidos de funcionar como arbitros as pessoas que tenham, com as partes 

ou com o litigio que lhes for submetido, algumas das relacoes que caracterizam os casos de 

impedimento ou suspeicao de juizes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e 

responsabilidades, conforme previsto no Codigo de Processo Civil. 

§ 1° As pessoas indicadas para funcionar como arbitro tern o dever de revelar, antes da 

aceitacao da funcao, qualquer fato que denote duvida justificada quanto a sua imparcialidade 

e independencia. 

§ 2° O arbitro somente podera ser recusado por motivo ocorrido apos sua nomeacao. Podera, 

entretanto, ser recusado por motivo anterior a sua nomeacao, quando: 

a) nao for nomeado, diretamente, pela parte; ou 

b) o motivo para a recusa do arbitro for conhecido posteriormente a sua nomeacao. 

Art. 15. A parte interessada em argiiir a recusa do arbitro apresentara, nos termos do art. 20, 

a respectiva excecao, diretamente ao arbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, deduzindo 

suas razoes e apresentando as provas pertinentes. 

Paragrafo unico. Acolhida a excecao, sera afastado o arbitro suspeito ou impedido, que sera 

substituido, na forma do art. 16 desta Lei. 

Art. 16. Se o arbitro escusar-se antes da aceitacao da nomeacao, ou, apos a aceitacao, vier a 

falecer, tornar-se impossibilitado para o exercicio da funcao, ou for recusado, assumira seu 

lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. 

§ 1° Nao havendo substituto indicado para o arbitro, aplicar-se-ao as regras do orgao arbitral 

institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na convencao de 

arbitragem. 

§ 2° Nada dispondo a convencao de arbitragem e nao chegando as partes a um acordo sobre 

a nomeacao do arbitro a ser substituido, procedera a parte interessada da forma prevista no 

art. 7° desta Lei, a menos que as partes tenham declarado, expressamente, na convencao de 

arbitragem, nao aceitar substituto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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equiparados aos funcionarios publicos, para os efeitos da legislacao penal. 

Art. 18. O arbitro e juiz de fato e de direito, e a sentenca que proferir nao fica sujeita a 

recurso ou a homologacao pelo Poder Judiciario. 

Capitulo IV 

Do Procedimento Arbitral 

Art. 19. Considera-se instituida a arbitragem quando aceita a nomeacao pelo arbitro, se for 

unico, ou por todos, se forem varios. 

Paragrafo unico. Instituida a arbitragem e entendendo o arbitro ou o tribunal arbitral que ha 

necessidade de explicitar alguma questao disposta na convencao de arbitragem, sera 

elaborado, juntamente com as partes, um adendo, firmado por todos, que passara a fazer 

parte integrante da convencao de arbitragem. 

Art. 20. A parte que pretender arguir questoes relativas a competencia, suspeicao ou 

impedimento do arbitro ou dos arbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficacia da 

convencao de arbitragem, devera faze-lo na primeira oportunidade que tiver de se 

manifestar, apos a instituicao da arbitragem. 

§ 1° Acolhida a arguicao de suspeicao ou impedimento, sera o arbitro substituido nos termos 

do art. 16 desta Lei, reconhecida a incompetencia do arbitro ou do tribunal arbitral, bem 

como a nulidade, invalidade ou ineficacia da convencao de arbitragem, serao as partes 

remetidas ao orgao do Poder Judiciario competente para julgar a causa. 

§ 2° Nao sendo acolhida a arguicao, tera normal prosseguimento a arbitragem, sem prejuizo 

de vir a ser examinada a decisao pelo orgao do Poder Judiciario competente, quando da 

eventual propositura da demanda de que trata o art. 33 desta Lei. 

Art. 21. A arbitragem obedecera ao procedimento estabelecido pelas partes na convencao de 

arbitragem, que podera reportar-se as regras de um orgao arbitral institucional ou entidade 

especializada, facultando-se, ainda, as partes delegar ao proprio arbitro, ou ao tribunal 

arbitral, regular o procedimento. 

§ 1° Nao havendo estipula9ao acerca do procedimento, cabera ao arbitro ou ao tribunal 

arbitral disciplina-lo. 

§ 2° Serao, sempre, respeitados no procedimento arbitral os principios do contraditorio, da 

igualdade das partes, da imparcialidade do arbitro e de seu livre convencimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. 

§ 4° Competira ao arbitro ou ao tribunal arbitral, no inicio do procedimento, tentar a 

conciliacao das partes, aplicando-se, no que couber, o art. 28 desta Lei. 

Art. 22. Podera o arbitro ou o tribunal arbitral tornar o depoimento das partes, ouvir 

testemunhas e determinar a realizacao de pericias ou outras provas que julgar necessarias, 

mediante requerimento das partes ou de oficio. 

§ 1° O depoimento das partes e das testemunhas sera tornado em local, dia e hora 

previamente comunicados, por escrito, e reduzido a termo, assinado pelo depoente, ou a seu 

rogo, e pelos arbitros. 

§ 2° Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocacao para prestar depoimento 

pessoal, o arbitro ou o tribunal arbitral levara em consideracao o comportamento da parte 

faltosa, ao proferir sua sentenca; se a ausencia for de testemunha, nas mesmas 

circunstancias, podera o arbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer a autoridade 

judiciaria que conduza a testemunha renitente, comprovando a existencia da convencao de 

arbitragem. 

§ 3° A revelia da parte nao impedira que seja proferida a sentenca arbitral. 

§ 4° Ressalvado o disposto no § 2°, havendo necessidade de medidas coercitivas ou 

cautelares, os arbitros poderao solicita-las ao orgao do Poder Judiciario que seria, 

originariamente, competente para julgar a causa. 

§ 5° Se, durante o procedimento arbitral, um arbitro vier a ser substituido fica a criterio do 

substituto repetir as provas ja produzidas. 

Capitulo V 

Da Sentenca Arbitral 

Art. 23. A sentenca arbitral sera proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido 

convencionado, o prazo para a apresentacao da sentenca e de seis meses, contado da 

instituicao da arbitragem ou da substituicao do arbitro. 

Paragrafo unico. As partes e os arbitros, de comum acordo, poderao prorrogar o prazo 

estipulado. 

Art. 24. A decisao do arbitro ou dos arbitros sera expressa em documento escrito. 

& 1° Hi ion/-1r» f n r o m x/orir»czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r\c orKitrnc o rlor»ic5r» cora trttnaHo nr\r m o t n r n 5 o nan hmnror 



acordo majoritario, prevalecera o voto do presidente do tribunal arbitral. 

§ 2° O arbitro que divergir da maioria podera, querendo, declarar seu voto em separado. 

Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controversia acerca de direitos indisponiveis e 

verificando-se que de sua existencia, ou nao, dependent o julgamento. o arbitro ou o tribunal 

arbitral remetera as partes a autoridade competente do Poder Judiciario, suspendendo o 

procedimento arbitral. 

Paragrafo unico. Resolvida a questao prejudicial e juntada aos autos a sentenca ou acordao 

transitados emjulgado, tera normal seguimento a arbitragem. 

Art. 26. Sao requisitos obrigatorios da sentenca arbitral. 

I - o relatorio. que content os nomes das partes e um resumo do litigio; 

II - os fundamentos da decisao, onde serao analisadas as questoes de fato e de direito, 

mencionando-se, expressamente, se os arbitros julgaram por equidade; 

III - o dispositivo, em que os arbitros resolverao as questoes que lhes forem submetidas e 

estabelecerao o prazo para o cumprimento da decisao, se for o caso; e 

IV - a data e o lugar em que foi proferida. 

Paragrafo unico. A sentenca arbitral sera assinada pelo arbitro ou por todos os arbitros. 

Cabera ao presidente do tribunal arbitral, na hipotese de um ou alguns dos arbitros nao 

poder ou nao querer assinar a sentenca, certificar tal fato. 

Art. 27. A sentenca arbitral decidira sobre a responsabilidade das partes acerca das custas e 

despesas com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de litigancia de ma-fe, se for 

o caso, respeitadas as disposicoes da convencao de arbitragem, se houver. 

Art. 28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto ao litigio, o 

arbitro ou o tribunal arbitral podera, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentenca 

arbitral, que content os requisitos do art. 26 desta Lei. 

Art. 29. Proferida a sentenca arbitral, da-se por finda a arbitragem, devendo o arbitro, ou o 

presidente do tribunal arbitral, enviar copia da decisao as partes, por via postal ou por outro 

meio qualquer de comunicacao, mediante comprovacao de recebimento, ou, ainda, 

entregando-a diretamente as partes, mediante recibo. 

Art. 30. No prazo de cinco dias, a contar do recebimento da notificacao ou da ciencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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solicitar ao arbitro ou ao tribunal arbitral que. 

I - corrija qualquer erro material da sentenca arbitral; 

II - esclareca alguma obscuridade, duvida ou contradicao da sentenca arbitral, ou se 

pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisao 

Paragrafo unico. O arbitro ou o tribunal arbitral decidira, no prazo de dez dias, aditando a 

sentenca arbitral e notificando as partes na forma do art. 29. 

Art. 31. A sentenca arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da 

sentenca proferida pelos orgaos do Poder Judiciario e, sendo condenatoria, constitui titulo 

executive 

Art. 32. E nula a sentenca arbitral se: 

I - for nulo o compromisso; 

II - emanou de quern nao podia ser arbitro; 

III - nao contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 

IV - for proferida fora dos limites da convencao de arbitragem; 

V - nao decidir todo o litigio submetido a arbitragem; 

VI - comprovado que foi proferida por prevaricacao, concussao ou corrupcao passiva; 

VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e 

VIII - forem desrespeitados os principios de que trata o art. 21 , § 2°, desta Lei. 

Art. 33. A parte interessada podera pleitear ao orgao do Poder Judiciario competente a 

decretacao da nulidade da sentenca arbitral, nos casos previstos nesta Lei. 

§ 1° A demanda para a decretacao de nulidade da sentenca arbitral seguira o procedimento 

comum, previsto no Codigo de Processo Civil, e devera ser proposta no prazo de ate noventa 

dias apos o recebimento da notificacao da sentenca arbitral ou de seu aditamento. 

§ 2° A sentenca que julgar procedente o pedido: 

I - decretara a nulidade da sentenca arbitral, nos casos do art. 32, incisos I, II, VI, VII e VIII; 
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II - determinara que o arbitro ou o tribunal arbitral profira novo laudo, nas demais hipoteses. 

§ 3° A decretacao da nulidade da sentenca arbitral tambem podera ser argiiida mediante acao 

de embargos do devedor, conforme o art. 741 e seguintes do Codigo de Processo Civil, se 

houver execucao judicial. 

Capitulo VI 

Do Reconhecimento e Execucao de Sentencas 

Arbitrais Estrangeiras 

Art. 34. A sentenca arbitral estrangeira sera reconhecida ou executada no Brasil de 

conformidade com os tratados internacionais com eficacia no ordenamento interno e. na sua 

ausencia, estritamente de acordo com os termos desta Lei. 

Paragrafo unico. Considera-se sentenca arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora 

do territorio nacional. 

Art. 35. Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentenca arbitral estrangeira esta 

sujeita, unicamente, a homologacao do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 36. Aplica-se a homologacao para reconhecimento ou execucao de sentenca arbitral 

estrangeira, no que couber, o disposto nos arts. 483 e 484 do Codigo de Processo Civil. 

Art. 37. A homologacao de sentenca arbitral estrangeira sera requerida pela parte 

interessada, devendo a peticao inicial conter as indicacoes da lei processual, conforme o art. 

282 do Codigo de Processo Civil, e ser instruida, necessariamente, com: 

I - o original da sentenca arbitral ou uma copia devidamente certificada, autenticada pelo 

consulado brasileiro e acompanhada de traducao oficial; 

II - o original da convencao de arbitragem ou copia devidamente certificada, acompanhada 

de traducao oficial. 

Art. 38. Somente podera ser negada a homologacao para o reconhecimento ou execucao de 

sentenca arbitral estrangeira, quando o reu demonstrar que: 

I - as partes na convencao de arbitragem eram incapazes; 

II - a convencao de arbitragem nao era valida segundo a lei a qual as partes a submeteram, 

ou, na falta de indicacao, em virtude da lei do pais onde a sentenca arbitral foi proferida; 
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III - nao foi notificado da designacao do arbitro ou do procedimento de arbitragem. ou tenha 

sido violado o principio do contraditorio, impossibilitando a ampla defesa; 

IV - a sentenca arbitral foi proferida fora dos limites da convencao de arbitragem, e nao foi 

possivel separar a parte excedente daquela submetida a arbitragem; 

V - a instituicao da arbitragem nao esta de acordo com o compromisso arbitral ou clausula 

compromissoria; 

VI - a sentenca arbitral nao se tenha, ainda, tornado obrigatoria para as partes, tenha sido 

anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por orgao judicial do pais onde a sentenca arbitral 

for prolatada 

Art. 39. Tambem sera denegada a homologacao para o reconhecimento ou execucao da 

sentenca arbitral estrangeira, se o Supremo Tribunal Federal constatar que: 

I - segundo a lei brasileira, o objeto do litigio nao e suscetivel de ser resolvido por 

arbitragem; 

II - a decisao ofende a ordem publica nacional. 

Paragrafo unico. Nao sera considerada ofensa a ordem publica nacional a efetiva9ao da 

citacao da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convencao de arbitragem 

ou da lei processual do pais onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, inclusive, a citacao 

postal com prova inequivoca de recebimento, desde que assegure a parte brasileira tempo 

habil para o exercicio do direito de defesa. 

Art. 40. A denegacao da homologacao para reconhecimento ou execucao de sentenca 

arbitral estrangeira por vicios formais, nao obsta que a parte interessada renove o pedido, 

uma vez sanados os vicios apresentados. 

Capitulo VII 

Disposicoes Finais 

Art. 41. Os arts. 267, inciso VII; 301, inciso IX; e 584, inciso III, do Codigo de Processo 

Civil passam a ter a seguinte redacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Art. 267 

VII-pela convenqao de arbitragem;" 
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"Art 301 

IX- convencao de arbitragem;" 

"Art. 584 

IllzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - a sentenqa arbitral e a sentenca homologatoria de transacao ou de 

conciliaqdo;" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. 42. O art. 520 do Codigo de Processo Civil passa a ter mais um inciso, com a seguinte 

redacao: 

"Art. 520 

VI - julgar procedente o pedido de instituicao de arbitragem." 

Art. 43. Esta Lei entrant em vigor sessenta dias apos a data de sua publicacao. 

Art. 44. Ficam revogados os arts. 1.037 a 1.048 da Lei n° 3.071, de 1° de Janeiro de 1916, 

Codigo Civil Brasileiro; os arts. 101 e 1.072 a 1.102 da Lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de 

1973, Codigo de Processo Civil; e demais disposicoes em contrario. 

Brasilia, 23 de setembro de 1996; 175° da Independencia e 108° da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 


