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RESUMO 

Esta pesquisa tern como escopo precipuo a realizacao de uma analise direcionada ao panorama 
relativo ao instituto da arbitragem, possibilitando a compreensao de sua freqiiente utilizacao 
nos dias atuais especialmente no que tange aos conflitos internacionais, cujo objetivo seja de 
natureza mercante. Para atender esse ensejo o trabalho foi distribuido em quatro capitulos. No 
primeiro capitulo, a par das generalidades que circundam o tema, deu-se destaque a 
demarcacao historica que alicercou a arbitragem nos moldes em que percebemos na atualidade, 
sem descuidar, outrossim, do delineamento de seu objeto, sua natureza juridica enquanto 
instituto enquadrada numa sistematizacao ordenada e especializada. Ainda como do capitulo 
em tela, apresentaram-se algumas classificacoes que vieram estabelecer as modalidades de 
arbitragem, sem, contudo, dogmatizar as concepcoes encontradas. O deslinde da celeuma 
acerca da constitutionalidade do instituto arbitral nos termos legais vigentes tambem mereceu 
apurada ateneao, o que se estendeu as nuances positivas e negativas da Lei 9.307/96, norma 
legal que rege na atualidade a arbitragem patria. No segundo capitulo serao estudadas as 
especies de convencao de arbitragem, consistentes na clausula compromissaria e no 
compromisso arbitral, tracando-se todas as suas peculiaridades e distincdes. Como objeto do 
terceiro capitulo destinar-se-a algumas paginas a denominada tecnica arbitral, em que se 
especifieara o papel das orbitas, as qualificagoes e os requisites exigiveis. E, em seguida, o 
trabalho destes na elaboracSo da sentenga arbitral e o procedimento arbitral que rege a materia. 
No quarto e ultimo capitulo, diante das consideracSes aprofundadas acerca da arbitragem, 
especializa-se ainda mais, a questao, alicercando as bases que norteiam a arbitragem 
international em que pesem as relacoes comerciais de ordem cosmopolita. Destrinchando os 
principals instrumentos juridicos que abarcam a hipotese. Nesse senti e como ultimo ponto, 
deu-se especial aten?ao ao Mercosul e seu envolvimento com a veia arbitral, ja que da mesma 
forma que outros mercados seu ceme principal reside no comercio international. 

Palavras-chave: arbitragem. retrospectiva historica. performance. 



ABSTRACT 

This research has the purpose to make the analysiss in order to panorama about conciliating 
institute, allowing the comprehension of repeated use nowadays, specially in international 
conflicts, whose purpose is Merchant nature. For this reason, this work was divided in four 
chapters. In the first chapter, about generalities among the topic, had enphase to historic 
demarcation, which made the base the conciliation how we know actually, without forgetful, 
rather, the object outline, legal nature, while molded institute in the ordened andspecialized 
system, still, in this chapter,appear some classifications which fixed the conciliations forms, 
without dogmatize the conceptions founded. The conflict explanation about constitutionality of 
the conciliation institute in the legal terms presents, had refined attention, showing the positives 
and negatives nuances of law 9.307/96, legal norm which rule nowadays, the country 
conciliation. In the second chapter, will be study the species of conciliation conventions, solids 
in the agree clause showing all the peculiatities and differences. The third chapter is about 
conciliation techniques and it will be specific the attribution of the orbits, the quality and 
exigibles demands. And forward, this work to produce conciliation sentence and the 
conciliation procedure, which rule the subject.At last, in the fourth chapter, due to deep 
considerations about conciliation, this question is more special to consolid the basis involved in 
international conciliation considering the commercial relations of cosmopolitan order. 
Searching the main juridical instruments involved in the hypothesis. In this way, and finally, 
had a special attention to Mercosul and the involvement with the conciliation vein, because it is 
the same with others markets and your principal point is commerce. 

Key words : concilation. history retrospective. perfomance. 



SUMARIO 

INTRODUCAO 9 

CAPITULO 1- ASPECTOS GERAIS 12 

1.1 Historico 12 
1.2 Objeto, Natureza Juridica e Modalidades de Arbitragem 19 
1.3 Aspectos Constitutionals da Arbitragem , 24 
1.4 Aspectos Positivos e Negativos da Lei 9.307/96 27 

2 - ESPECIES DA CONVENCAO DE ARBITRAGEM 31 

3 - ASPECTOS TECNICOS DA ARBITRAGEM 37 

3.1 Dos Arbitros 37 
3.2 Da Sentenca Arbitral 40 
3.3 Do Procedimento Arbitral 45 

4 - ARBITRAGEM INTERNACIONAL COMO MEIO DE RESOLUCAO 
CONFL1TUAL N A ORBITA COMERCIAL 49 

4.1 Generalidades 49 

4.2 Arbitragem no Mercosul 57 

CONCLUSAO 61 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 66 

ANEXOS 68 



9 

INTRODl CAO 

Em meio a problematic^ concemente aos aspectos conflituais de uma sociedade que 

emerge em desenvolvimento, e, por outro lado, em relacionamentos socials cada vez mais 

complexos, varias sao as formas que se tern buscado para sanar tal circunstancializacao. Nesse 

contexto, esta pesquisa buscara denotar dentro de uma perspectiva historica sem descuidar de 

aspectos tecnico-juridicos a importancia crescente do instituto da arbitragem dentro do nosso 

pais, e, principalmente, abrir urn leque de informacoes acerca deste instituto, como instrumento 

utilizado na resolucao de conflitos internacionais. 

A historia humana firma-se na inerente vivencia coletiva ladeada pelo maranhoso 

conflito de interesses, que pressupos uma sistematizacao axiologica e funcional destas mesmas 

condutas. Esta normatizacao moral, entretanto, nao foi capaz de suprir o disciplinamento 

daqueles litigios sendo mister o surgimento de um regramento normativo juridico positivado, 

que acabou por complementar aquele ja existente. 

Diante deste quadro, vislumbra-se a relevancia de estabelecerem-se quais os 

mecanismos que deveriam ser utilizados para que houvesse a consolidacao pragmatica daquilo 

disposto teoricamente. 

Nessa busca incessante nasceu o instrumento processual como liame entre o 

"idealizavel" e o "realizavel". Este mecanismo social sofreu variadas mutacoes desde o seu 

nascedouro. Hodiernamente, inclusive, vem passando por um redimensionamento face aos seus 

aspectos constitucionalizantes. 
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Em meio a certeza de que o processo atual nao tem atendido as expectativas dos 

jurisdieionados, as sociedades contemporaneas tem buseado elementos alheios ao juizo estatal, 

como forma de revigoramento e consolidacao do proprio conceito dejustica. 

Sao dessa natureza a arbitragem, a transacao, a conciliacao, entre outros meios, que ao 

facilitarem a resolucao de litigios sociais, passaram a compor o que alguns doutrinadores 

denominaram de "Justiga Virtual", que, possivelmente sera a maneira mais difundida neste 

seculo, 

O estudo que se seguira almeja realizar um apanhado das multiplas fases porque 

passou a arbitragem, desembocando na sua consolidacao nacional ainda que com restricoes, 

assim como sob o prisma de instrumento capaz de ser acolhido dentro da orbita mundial em 

caso de conflitos de entes soberanos no que concerne a via comercial. 

A arbitragem "ressurge", pois, neste seculo em pleno vigor, como reflexo da profunda 

crise do juizo estatal, de sua arcaica estrutura para atender conflitos cada vez mais dificeis e 

especializados, o que se alia ainda ao crescimento de uma mentalidade mais liberal e aberta a 

estes elementos como raias que se expandem para a conviccao de que o "regresso" aos meios 

primitivos, com novas roupagens e a grande perspectiva do milenio para que a modificacao 

conflitual possa ser apaziguada, o que se reflete, alias, nas atuais regulamentacoes do instituto a 

nivel legislativo. 

Apesar de mostrar com grande poder resolutivo, sem algumas falhas pertinentes ao 

regramento estatal, sendo de grande valia como meio de dinamizagao da busca de solugoes 

direcionadas e baratas, de outro lado, apresenta elementos negativos que lhe sao peculiares 

como se demonstrara durante o desenvolvimento do tema. 

A arbitragem e solucao pacifica de litigios intersubjetivos segundo tema disposto no 

preambulo constitucional. Nessa medida, analisaremos de forma perfunctoria as diretrizes 

historicas que a nortearam atraves dos tempos, bem como no estudo e questionamento de certas 
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discrepancias doutrinarias pertinentes a constitucionalidade do instituto arbitral, e ainda a 

tematica procedi mental que a rege. Contudo, a central desta pesquisa se circundara no sentido 

de alicercar parametros do instituto arbitral como via determinante na solucao de pendencias de 

ordem comercial cosmopolita, bem como o questionamento de sua eficacia frente aos objetivos 

que o norteiam. 

Para busca de respostas nesse sentido, esta pesquisa foi dividida em varios capitulos, 

dentro dos quais sera abordado desde a performance evolutiva do instituto, o enquadramento de 

seu objeto e natureza juridica; a reflexao acerca da constitucionalidade da atual legislaeao 

arbitral, denotando, inclusive, seus aspectos positivos e negativos. Demarcar-se-ao tambem as 

especies do genero Convengao de Arbitragem, passando pela sentenca e procedi men to arbitral, 

chegando na reta que focalizam-no em meio ao cenario mundial, em que pese sua utilizacao em 

lideres comerciais daquela dimensao. 

Diante desse quadro exsurge este trabalho como elemento refletor da grande 

preocupacao deste seculo que consiste em alcancar uma rapida e efetiva resposta aos conflitos 

sociais, atraves de mecanismos como a arbitragem, e ao mesmo tempo com a pretensa intencao 

de fornecer uma contribuigao aos profissionais forenses e a todos os interessados na 

aplicabilidade do juizo arbitral, possibilitando a sua efetividade face a realidade 

fenomenologica contemporanea e em ultimo piano, averiguando em que patamar se encontra a 

arbitragem, isto e, na posicao de um meio eficaz e plausivel enquanto instrumento saneador de 

conflitos ou um retrocesso historico a uma forma primitiva de composicao de litigios? 
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CAPITULO I ASPECTOS GERAIS 

1.1 Historico 

O convivio humano, desde epocas remotas, teve como fundamento de sua evolucao o 

crescente choque de interesses, que a um so tempo emergia novas situacOes e a outro buscava 

limites impostos pela propria coletividade com o escopo de alcancar a realizacao de objetivos 

proprios. 

Em meio a estas variedades, surgiu o Estado, dando a tempera de uma realidade social, 

conjugando valores antes individualizados, demarcando um novo perimetro entre o "homem" 

e o "social", acatando as barreiras impostas e instrumentalizando-os atraves de seus agentes, 

dando os contornos do que denominaria Direito. 

Neste passo, vislumbra-se o carater embrionario da figura estatal, que opera reconhecendo 

o Direito, entregando aos individuos diretamente o poder de fazer atuar da forma que lhe 

conviesse, o que em regra, se respaldam na condicao do uso de forca bruta ou de solucoes 

ligadas aos poderes economicos e belicos, levando-as a uma justica privada calcada em 

profundas e sutis "injusticas". 

Destarte, a sistematizacao de uma resolucao conflitual a partir do traquejo de uma 

protegao particular endossou a falacia de que poderia se atingir a paz social atraves de 

mecanismos incoerentes e parcializadores, o que, impulsionou a consolidagao e futura 

hegemonia do Estado, que suprimiria dos individuos a legitimidade de garantirem por si 

mesmos a tutela dos direitos previamente estabelecidos. 

Como nos advertem os autores Paulo Furtado e Vadi Lammego Bulas em sua obra Lei da 

Arbitragem comentada (1998, p. 02): 
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A genese do processo reside na denominada justica privada ou 
autodefesa, manifestacao natural traduzida em racao como forma 
primitiva de resolucao dos conflitos de interesses, indesejada na 
medida em que a existencia do Estado impunha evita-la, em 
homenagem a ordem publica e a paz social. 

Com efeito, a justica de mao propria pela selvageria que enervava, pelos excessos 

provocados quanto a forma de defesa dos direitos de cada individuo no pleno fatico, nao 

apresentam elementos que lhe dessem sustentaculo, tendo que ser substituida, para que a 

evolucao do direito nao se estagnasse. 

Vale salientar que, mesmo na atualidade tal forma de justica, apresenta ainda alguns 

resquicios, embora raros, como verbi gratia, o art. 1.210, § 1° do Novo Codigo Civil, bem 

como o art. 25 do Codigo Penal Brasileiro, que trata da Legitima Defesa. Lembrando-se, 

contudo, que o mesmo Codigo Penal define no seu art. 345 como exercicio arbitrario das 

proprias razoes, o uso de meios nao permitidos pelo atual ordenamento juridico, ainda que 

existente o direito pleiteado. 

Num outro estagio da civilizacao, o carater instintivo, tipico da autotutela, foi cedendo 

terreno para uma conjuntura mais reflexiva, disseminando um aspecto de solidarizacao, que 

viria a culminar com a chamada autocomposicao ou arbitragem facultativa, consoante e 

terminologia adotada por alguns doutrinadores do porte de Rosemiro Pereira Leal, dentrc 

outros, que entende pela impossibilidade da existencia da autotutela no nosso Ordenamento 

Juridico patrio, estabelecendo que a ocorrencia de fenomenos como o direito de greve ou o 

esbulho possessorio, amplamente divulgado como exemplos contemporaneos da autotutela, na 

realidade consistem na criacSo de um instituto legal da autodefesa na esfera de direitos da 

pessoa e do Estado. 

Nesse contexto, muitas divergencias existem quanto a se saber exatamente quais as 

especies que a integraram. Nesse sentido, tem-se lembrado as consideracoes de Carnelutti, ao 



14 

considerar como tipos autenticos da mecatiica autocompassiva, a desistencia, o 

reconhecimento e a transacao. Atuava, pois, como uma alternativa em que os conflitos dos 

individuos pudessem ser resolvidos de acordo com suas proprias conveniencias e pelos seus 

pares, o que, obviamente, nao conseguiu atingir toda dimensao conflitual em face das diversas 

variantes envolvidas, em especial, as que focavam as peculiaridades de interesse publico e 

privado. 

Dando seguimento aos meios de realizaclo da justica, desaguou-se num terceiro momento 

em que a arbitragem emergiu em forca de obrigac&o, sendo impossivel a solucao de um 

litigio, que nao passasse necessanamente pelas maos de um terceiro, desprovido de interesse 

direto no objeto daquele conflito, como nos ensina o insigne mestre Luiz Rodrigues Wambier. 

Nessa medida, com o pujante aperfeicoamento do Estado e sua estruturacao cada vez mais 

intensa no que concerne a perspectiva de absoreao do carater solucionador dos litigios 

demarcou a semente do atual Estado do Direito, viabilizado por um poder funcional daquele: 

O Poder Judiciario. Assim, o aperfeicoamento do tecnicismo arbitral, fez parte do ciclo 

evolutivo do proprio homem, que pela sua importancia acabou por conduzir a sua propria 

jurisdicionalizacao, em face de seus efeitos praticos no piano dos fatos concretos. 

Consoante a melhor doutrina ver-se que tais estagios nao aconteceram de maneira 

facilmente visualizavel em que se discriminasse com nitidez o inicio de um e o final do outro. 

O que se tinha, na realidade eram momentos de predominancia de um em detrimento do outro, 

por isso a dificuldade em se estabelecer uma linha temporal dentro do quadra de evolucao 

humana. 

Hodiernamente, a supremacia abissal do Estado faz com que a atividade judiscionalizante 

realizada pelo mesmo se difundisse de tal maneira que se passou a entender a funcao 

jurisdicional como exclusividade do Poder de Imperium. 
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A guisa de uma complexidade nas relacdes humanas de forma cada vez mais intensa, o 

Direito, como vies de transformacao e adaptacao do fato social, tem refletido nas novas 

nuances que exsurgem como meios alternatives ao monopolio jurisdicional do Estado, 

buscando uma resolucao mais rapida, economica e discreta do que a patenteada por aquele. 

Assim, materializando as recentes tendencias, coexistem com a jurisdicao estatal outros 

mecanismos como o da arbitragem, que vem sendo utilizada com grande exito nos conflitos 

internacionais ou de blocos economicos e ainda a nivel interno, como veiculo concretizador 

do processo de delegacao da jurisdicao. 

Nao somente a arbitragem exsurgiu como escape para o gigantesco entrave por que passa 

o judiciario, tambem outros mecanismos como a mediacao, a conciliacao e a transacao foram 

inclusos nesse rol. Embora haja muita confusao entre esses termos e a arbitragem, ver-se que 

suas peculiaridades inibem qualquer perspective que se tenha no sentido de entende-las como 

uma so coisa. 

Nesse passo, a mediagao, por exemplo, tem a participacao de um terceiro, alheio ao 

conflito que exerce o papel de "facilitador", segundo a melhor doutrina, que se diferenciara do 

arbitro por nao ter poder sobre o ato decisorio das partes. A mediacao e uma nova cultura 

voltada para o dialogo em que ha uma interacao parcial de um terceiro com as partes, sem 

que, contudo, haja qualquer tipo de imposicao daquele quanto a estas. Sob outro prisma, a 

conciliacao, outra forma de resolucao conflitual, tem encontrado acolhida nessa nova 

ambientacao historica que tem se perfazido nos ultimos anos. Ao conciliador sao cabiveis as 

tarefas de sugestionar proposicoes, arguindo vantagens e desvantagens, com o escopo de 

compor a controversia trazida pelas partes. Dentro desse quadro tambem se insere a via 

transacional em que ha a negociacao das partes na expectativa de que havendo concessoes 

reciprocas ao final todas sair&o em posicao favoravel. Tais mecanismos vem sendo utilizados 
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com sucesso para minimizar a morosidade e lentidao do Poder Judiciario, e, somente sobe 

esse angulo sao similares a arbitragem. 

Nesse contexto, e, adentrando diretamente ao que ora nos propusemos a analisar, ve-se 

que o quadro historico de um instituto traz no seu bojo a sua caracterizacao e consequente 

evolucao, nos dando as ferramentas necessarias para que possamos compreender de forma 

coerente as novas "roupagens" que lhe sao atribuidas quando se mantem resistentes epocas a 

fio. 

Na trilha que ora percorremos, sao salutares as palavras de Marcelo Colombelli 

Mezzento (2004, p. 04): 

Os juristas, de um modo geral, perderam de vista a perspectiva, com o 
desleixo em relacao a cultura juridica classica e de base que hoje 
verificamos na catedra, deixamos de nos valer de fundamental 
instrumento de producao de uma ordem juridica justa. Cremos nos que 
a analise de qualquer instituto de direito processual perpassa pelo 
resgate, dessa dimensao historica. 

Dentro desta contextualizacao, a arbitragem, ou sistema de solucao das lides mediante o 

julgamento de terceiros (arbitros), tem sua base originaria em aspectos religiosos, o que 

levava alguns a entenderem que era produto de inspiracao divina. 

Nem sempre a arbitragem teve carater de elemento solucionador de litigios intersociais, 

apresentando-se em dado momento historico como instrumento de fechamento de 

determinadas relacdes juridicas, como ocorria nas loeacoes, por exemplo, em que um terceiro 

era indicado apenas para estabelecer um preco justo e nao para realizar nenhum ato de 

julgamento. Essa arbitragem, pois, nao se apresentava como hoje a entendemos, sendo distinta 

em seu objeto e, por consequencia, em seus efeitos. 

A arbitragem como possibilidade de um julgamento por terceiro impartial n&o vinculado 

a figura do entre estatal, ultrapassou varios momentos conforme a acuidade de cada 

legislacao. 
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Dessa maneira, tivemos variantes, ora aumentando, ora diminuindo a intensidade deste 

instituto. No mundo grego, por exemplo, era comum a existencia de arbitros que podiam 

julgar certos conflitos de forma eficaz, embora paralela ao Estado. No direito romano tambem 

encontrou amparo pragmatico o juizo arbitral, especialmente em que pese o juiz arbitral nao 

ter encontrado a epoca o seu desenvolvimento pleno como agente "monopolizador" da 

jurisdicao. Alem do arbitro unico tambem era comum o juizo arbitral coletivo, e, em ambos os 

casos, as suas decisoes, caso nao obedecidas, poderiam receber a forca coativa do Estado para 

o seu efetivo cumprimento. 

Segundo o curso da Historia, observa-se que durante a Idade Media ou periodo medieval 

houve um fortalecimento do instituto arbitral pelo aumento da participacao religiosa, 

principalmente do papado, na resolucao das lides entre varios paises, o que, na otica da 

doutrina dominante representou a faceta embrionaria da arbitragem international ou 

cosmopolita. 

Tambem merece destaque enquanto momento historico o periodo revolucionario fiances 

em que a arbitragem passou a ser considerada como exigencia ou condicao para a ratificacao 

das decisoes das lides, relegando o ente estatal a um piano secundario. 

E assim a arbitragem foi ultrapassando barreiras e epocas chegando ao Brasil por volta do 

seculo XVII , sofrendo varias regulamentacSes inclusive de ordem constitucional, passando 

pelo vetusto Codigo Comercial de 1850, ate ser inserido na legislacao civil e processual civil. 

No primeiro (Codigo Civil de 1916) havia a regulamentagao do denominado "compromisso", 

que seria formalmente regulado pelo legislador adjunto no Codigo de Processo Civil de 1939, 

repetindo-se o feito no codigo de 1973. 

Historicamente, a arbitragem, especie de heterocomposicao, vem alcancando grande 

desenvolvimento em ambito mundial, embora dissonante a mecanica utilizada, pois, cm 

alguns paises ainda se mostra como obrigatdria, ao passo que em outros como no Brasil 
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respalda-se na voluntariedade, principalmente, pela restricao do seu objeto que se circunda 

nos chamados direitos disponiveis, como se vera de forma precisa, oportunamente. 

Destarte, diante do que discorremos ate agora, ve-se que no curso da historia a arbitragem 

materializa uma resposta plausivel, embora nao a unica, em meio a serie crise que atravessa o 

Estado contemporaneamente, assolando, entre outros aspectos, a estrutura do proprio Poder 

Judiciario, que tem se reavaliado em que pese a sua contextualizacao do Conceito Progressivo 

de Justica. 

A cristalizacao do sistema juridico engessou a maquina estatal provocando um 

desequilibrio face a variabilidade de novos e complexos problemas intersociais, aliados a 

desobediencia dos parametros legais, como decorrencia da frustracao dos anseios coletivos. 

Ha necessidade, pois, de uma mudanca estrutural do sistema. Porem, enquanto tal patamar 

nao e atendido, surgem valvulas de escape de forma a dar sentido e direcao ao trabalho de 

resolucao conflitual que ora vem se perdendo no tempo e no espaco, sem rumo definido a 

seguir. 

Diante desta perspectiva, sao dignas de nota as judiciosas palavras do mestre Jose de 

Albuquerque Rocha (1998, p. 151): 

E inegavel a grande influencia da crise do judiciario como um 
poderoso estimulo a busca de uma saida para superar seus efeitos. Em 
outros temas, as disfuncoes do judiciario, principalmente a lentidao 
dos processos, seus custos e formal ismo excessivo, desencadearam 
um procedimento de critica que contribuiu para conscientizar as 
pessoas da necessidade de adotar solugoes para a crise. Portanto, a 
arbitragem e uma forma de resposta a crise do judiciario. 

A funcio julgadora, por seculos a fio, manteve a zenite do Poder Judiciario como unico 

meio para a solucao dos conflitos intersociais. Contudo, este corolario natural do 

desenvolvimento civilizatorio encontrou grandes obstaculos na sua trajetoria que o levaram a 
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necessidade de dividir sen objetivo com outros meios paralelos, que tambem permitissem um 

apaziguamento conflitual entre os quais se insere a arbitragem. 

Nao somente a arbitragem permitiu essa contextualizacao, mas tambem houve momentos 

em que se tinha jurisdicao de variadas ordens como a feudal e a eclesiastica, que inclusive, 

vigoraram no nosso pais quando operante o regime de monarquia. Somente com a derrubada 

deste regime e, feita a remodelacao na organizacao estatal, a furieao jurisdicional exercida 

pelo Poder Judiciario passou a ser ultimada como expressao maxima e monopolizada do 

Estado. Sabemos, todavia, que esse "monopolio", se assim podemos denominar, muitas vezes 

ja foi. flexibilizado e nao somente atraves da nova legislacao como ensejam alguns. 

Etimologicamente, a palavra arbitragem e uma derivacao do latim arbiter, cujo 

significado e de um mediador, segundo nos informa Acquaviva (2201, p. 175). 

Destarte, essa mediacao ocorrente atraves da arbitragem apresenta-se como um 

substantivo da analise judicial, como forma de dar mais celeridade, economicidade e 

discricao ao aspecto resolutivo de determinados conflitos. 

Diante do exposto, vislumbra-se, nesse primeiro momento, ter sido o foco historico do 

instituto apresentar-se como um mecanismo decisorio de conflito de interesses, trazendo no 

seu bojo, ainda que implicitamente, a ardua tarefa de, em hipoteses legalmente previstas, 

apresentar o carater de alternatividade a Jurisdiflo Estatal. 

1.2 Objeto, natureza juridica e modalidades de arbitragem 

Segundo o art. 1° da Lei 9.307/96, so se utilizara a arbitragem quando os litigios a serem 

resolvidos se referirem aos chamados direitos disponiveis. 

Doutrinariamente nao ha uniformidade em que pese a conceitua?ao destes. Entretanto, 

parece-nos que o grande diferencial a identificador destes direitos e o reconhecimento legal ao 



20 

titular ou seu substitute do poder de "disposicao", nos mais variados campos, tais como no 

direito patrimonial, obrigacional ou mesmo no direito de familia. 

Tais direitos de indole particular, disposto em negocios juridicos, originam-se do elemento 

volitivo, na busca de eerta finalidade fulcrada em direitos e deveres decorrentes da 

normatizacao juridica vigente. 

Em regra, e possivel haver a arbitragem na maior parte dos litigios, visto que a 

disponibilidade tem ocorrencia na materia dos direitos. 

Conquanto estamos falando sobre o que pode ser objeto da arbitragem, faz-se mister que 

tambem elidamos o que nao pode se encontrar nesse rol. Ora se a disponibilidade exigencia 

para sua atuacao, a indisponibilidade do direito funciona como elemento capaz de neutralizar 

essa possibilidade. 

Assim, nao podem ser objeto de arbitragem os fates relativos a estado (ex.: separacao, 

divorcio, anulacao patrio poder, tutela, etc.); a capacidade das pessoas; os direitos 

personalissimos; as questoes de alimentos; processo falimentar; ao direito previdenciario; aos 

litigios solucionados por decisao acobertada pela coisa julgada; as materias em que o 

Ministerio Publico deve atuar legalmente em carater obrigatorio, tambem os interesses 

metaindividuais na modalidade de direitos difusos em razao da indivisibilidade do objeto e da 

indeterminabilidade do sujeito, e ainda nos casos de jurisdicao voluntaria. Em todas essas 

hipoteses havera a necessaria submissao ao orgao estatal. 

No que tange a natureza juridica da arbitragem a doutrina e bastante dissonante. Discute-

se, se a arbitragem tem conotacao judicial ou extrajudicial. 

Os que defendem a jurisdicionalidade do juizo arbitral fundam-se numa nuance alargada 

do aspecto conceitual de jurisdicao, que estenda o lastro de sua abrangencia nao apenas dos 

objetivos juridicos, mas tambem a um liame social e politico. Assim se manifestam os 

denominados publicistas. 
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Ora, ainda que se admita sua jurisdicionalidade, e explicita a participacao do Poder 

Judiciario em alguns casos, o que nos leva a crer segundo esse entendimento que este 

funcionaria como orgao em carater recursal. 

Para os que acatam a nao-jurisdicionalidade (contratualistas), a arbitragem seria a 

derrogacao da funcao jurisdicional, em que pese a inexistencia do liame coativista. Seu 

alicerce reside, pois, no fato de considerarem o instituto arbitral como sendo um mecamsmo 

privatistico, incapaz de abarcar as caracteristicas que lhe permitirem provocar sua 

jurisdicionalidade. 

A teoria contratualista, dessa forma, atribui um carater contratual similar ao da 

transacao, isto e, a decis&o prolatada pelo arbitro, e apenas corolario do pacto estabelecido 

entre as partes envolvidas como advertem alguns autores como Salvatore Satta e Elio 

Fazzalari. 

Por outro lado, a Teona Jurisdicionalista ou publicista equipara a funcao arbitral a um 

aspecto processual. Tal posicao encontra-se difundida em larga escala no nosso ordenamento 

depois da edigao da Lei 9.307/96, em face de suas expressas disposicoes nesse sentido. 

No caminho que ora percorremos sao de valia as consideracoes do douto Jose de 

Albuquerque Rocha (1998, p. 191) "Determinar a natureza juridica de uma instituicao e 

estabelecer seu ser juridico, ou seja, sua posigao no mundo do direito". 

A acuidade do legislador transformou o juizo arbitral num elemento hibrido, visto que o 

instituto surge privado, mas tem em seus efeitos o carater publico, o que levou alguns doutos 

a entenderem que a mesma representa o exercicio da atividade jurisdicional realizado por 

particulares. 

Interessante questionamento e realizado por aqueles que defendem a jurisdicionalidade 

arbitral. Ora, em sendo reconhecida a sua natureza jurisdicional, sera o caso de uma jurisdicao 

voluntaria ou litigiosa? 
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Para a maioria da doutrina tem a arbitragem um foco contencioso, sendo meio 

substitutive de jurisdicao ordinaria. Anuimos com esta posicao com esta posicao, por 

entendermos que ela e a unica plausivel em face dos aspectos legais vigentes. 

Nao bastassem as posigoes supracitadas, varios autores renomados mundialmente 

tambem enfocaram o tema, chegando a diversificados posicionamentos. Sao exemplos: 

Carnelutti, que a considerava como ato unilateral sem conteudo material. Tambem Chiovenda 

que o entendia como uma relacao juridica contratual de ordem processual. O insigne e 

festejado mestre Candido Rangel Dinamarco, entende que a arbitragem apresenta uma 

natureza parajurisdicional, visto que, embora ela nao atue diretamente no ambito jurisdicional, 

seu afa de realizacao de fins socials a torna proxima daquele ambiente. 

Por conseguinte, a natureza juridica do juizo arbitral parece ser uma das partes em que 

nao ha uniformidade seja dentro da doutrina patria, seja na doutrina estrangeira. Sao nuances 

nao totalmente trabalhadas que, por isso, vem despertando o olhar astuto da doutrina. 

A guisa de apurar da forma mais precisa possivel o instituto da arbitragem, passaremos a 

tecer algumas consideragdes acerca de uma pretensa classificagao com base nos mais diversos 

aspectos, visto que, em sua maioria, tais delineamentos nao apresentam o devido rigor 

cientifico, valendo mais como nuances perfunctonas do tema do que propriamente um 

aprofundamento doutrinario indubitavel. 

Neste prisma, vislumbra-se num primeiro momento duas orbitas em que se pode operar o 

instituto arbitral: a judicial e a extrajudicial ou convencional. Na primeira hipotese tem-se a 

arbitragem operante sob a mecanica judicial seja em primeira instancia ou em grau recursal, 

desde que atendidas as limitagoes e abrangencias da Lei 9.307/96. De outro lado, em que pese 

a mecanica arbitral de carater extrajudicial, podera se consolidar face aos instrumentos da 

escrituragio de ordem publica ou privatistica, sendo que, nessa ultima alternativa, carreara ao 
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seu aspecto formal a assinatura de duas testemunhas instrumentarias, que, se subjugara, 

entretanto, a ratificacao subsequente. 

Outra caracterizacao plausivel e pragmatica concerne ao dimensionamento da arbitragem 

como elemento voluntario de solucao conflitual, facultado as partes de acordo com a premissa 

de que as mesmas destinem-se ao objeto pleiteado, fulcrada em suas conveniencias. Este tipo 

predomina nao somente na legislacao patria, mas tambem, na doutrina alienigena, o que se da 

precisamente por causa do seu efeito disponibilizante. Entretanto, a arbitragem obrigatoria 

embora de dificil ocorrencia seja interna ou externamente, ja teve no Codigo Comercial de 

1850 patrio o amparo legal, obviamente, sendo ab-rogado ha muito, voto que nao teria 

condicSes de sobreviver em consonancia com o Hodierno Estado Democratico de Direito e 

sua performance constitutional. 

Sob o foco distintivo das especies arbitrarias, outra pertinente classificagao recai sobre a 

forma arbitral de direito ou de equidade. No que tange a primeira, tem-se aquela que, apesar 

de fundar-se o instituto no principio da autonomia volitiva dos envolvidos, aplica a 

normatizacao positivada, iegislada, vigente no periodo em que os fatos se operam, tendo 

cunho escrito, ainda que de ordem alienigena, face o disposto na Lei de Introducao ao Codigo 

Civil (Lei 4.657/42) ou mesmo de regras do direito das gentes. Quanto a segunda especie, o 

que o ordenamento possibilitou foi que o julgador arbitral nao tenha que se prender as 

"amarras" previamente estabelecidas como na hipotese anterior, mas sim, que possa decidir 

conforme a sua visao do que seja justo, o que, por si, ja traz no seu cerne uma alta carga 

axioldgica muito mais do que normativa. 

Nesse sentido sao pertinentes as palavras de Antonio Correa em sua obra Arbitragem do 

Direito Brasileiro: Teoria e Pratica (1998, p.66): 

Em se tratando de arbitragem, em que o arbitro se transforma em 
eliminador de conflitos, pode a solucao buscada pelas partes fugir da 
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norma escrita, com sua rigidez em face da peculiaridade do caso, 
utilizando regras de hermeneutica identificadas como equidade. Nao 
sendo direito, mas, apenas atributo do direito, apresenta limitacoes 
para sua aplicacao como, por exemplo, o fato de nao poder suprir 
erros ou lacunas da lei nem poder decidir contra esta. 

Ha varias outras classificacoes como a que estabelece a distincao arbitral no que toca o 

carater interno e externo, a arbitragem de cambio, a arbitragem "ad hoc", a arbitragem 

institutional, etc. Tais distincSes nao nos parecem apresentar necessidade de um melhor 

destrinchamento em decorrencia da clareza de suas terminologias, sendo, por isso, apenas 

citadas o que, vale salientar, nao as col oca em posicao de secundariedade ou de menor 

importancia em detrimento daquelas trabalhadas anteriormente. 

1.3 Aspectos constitutionals da arbitragem 

No interregno temporal oscilante desde a promulgacao da Lei 9.307/96 ate os dias 

correntes, criou-se grande celeuma acerca da harmonizacao do processo da arbitragem com a 

Magna Carta vigente. 

Para os que acatam a impossibilidade desta harmonia o argumento e de que a arbitragem 

fere o art. 5° XXXV e XXXVII da Constituicao Federal que tratam, respectivamente, da 

inafastabilidade do Poder Judiciario e do juiz natural. 

Aos que primam pela constitucionalidade do instituto, alegam que ela nao viola o artigo 5° 

XXXV, em face de sua nao obrigatoriedade. Demarcam ainda que se o titular do direito pode 

renuneiar o direito, certamente podera abster-se de seu exercicio eventual por intervencao do 

Poder Judiciario. Seria, pois, a arbitragem uma renuncia ocorrente em face de determinadas 

circunstancias no piano correto. E mister que se denote que o Poder Judiciario nao e afastado 

de forma absoluta, ja que as ilegalidades e abusos que possam ocorrer serao por ele sanadas. 

Alem disso, tambem entendem pela inviolabilidade do principio do juiz natural, ja que ocorre 
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de forma preventiva em relacao a lide nao se apresentando como juizo de excecao, conforme 

nos leciona Marcus Vinicius Rios Goncalves (1999, p. 181). 

Anuimos com esta ultima postura por entendermos que o fato nao reside na perspectiva do 

conceito jurisdicional, mas, precisamente, no repasse do seu exercicio. Destarte, 

vislumbramos a arbitragem como uma delegacao do exercicio deste genero que e a jurisdicio 

em que aquela se insere, nao havendo, pois, lesao ao monopolio estatal, mas a sua ampliacao. 

Diante deste quadro, tomemos de emprestimo as judiciosas palavras de Paulo Furtado e 

Vadi Lammego em sua obra Lei da Arbitragem Comentada (1997, p.07): "A visao moderna 

dos principios constitucionais do processo acompanha um redimensionamento e revisao do 

conceito classico de jurisdicao, de modo atribuir a esses principios um conteiido mais elastico, 

dinamico e maleavel". 

Assim, abrindo-se o leque do instrumento processual a uma realidade mais dinamica, 

capaz de interagir e provocar uma mutacao de concepcdes anacronicas que impedem o 

aperfeigoamento pragmatico na resolucao de conflitos. 

Nao bastassem todos os fundamentos que temos exposto ate entao, a nossa Carta Magna 

tambem se manifesta no sentido de possibilitar a adesao do Brasil aos tratados internacionais 

de que seja signatarios (art. 5° § 2°), o que mais ainda corrobora a possibilitacao do juizo 

arbitral e sua nao colidicSo com o Poder Judiciario que, em grande parte, a atuacao arbitral 

funde-se naqueles instrumentos. 

Interessante denotar que se trava verdadeira batalha doutrinaria arguindo os mais 

diversificados aspectos justificantes da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da 

arbitragem. No entanto, n§o se tem questionado, por analog!a, instrumentos afins como as 

transacdes e confissoes, por exemplo, que tem sua validade mesmo quando nao ha a 

manifestaclo do Estado-juiz, o que representa certa insurgencia doutrinaria contra o instituto 
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em face de uma cultura juridica arcaica que nao consegue se desvincular dos dogmas que se 

arraigaram atraves dos seculos. 

O legislador patrio quando da criacao da atual normatizacao da materia certamente teve 

em vista o equilibrio e proporcionalidade do objeto arbitral, qual seja, os bens e direitos 

patrimoniais disponiveis, entendendo que, se o particular podera vir mesmo a abdicar do seu 

direito, quanto mais o minimo que e a forma de eliminar um conflito dele decorrente. Assim, 

o acesso a justica nao e negado, mas apenas ampliado, dando-lhe uma tonica que elasteca o 

leque de possibilidades quanto a solucao do litigio judiciario, nao e desprezado quando da 

escolha do juizo arbitral. E, apenas, resguardado para as hipoteses de maior relevancia, em 

que o arbitro desprovido em regra de um conhecimento juridico, nao poderia satisfazer. Assim 

acontece nas hipoteses dos Direitos indisponiveis, da nulidade da sentenca arbitral, do 

Reconhecimento ou mesmo a execucao de sentencas alienigenas alem de outras hipoteses 

elencadas em lei, demonstrando mais uma vez, que a arbitragem se acopla perfeitamente aos 

parametros constitucionais existentes em nosso pais. 

Alem das hipoteses citadas linhas atras em que se tem questionado a harmonizacao entre 

a atual mecanica arbitral e a constitucionalidade de sua ocorrencia, outros autores estabelecem 

mais algumas hipoteses em que o juizo arbitral violaria garantias fundantes de nossa Carta 

Magna como, por exemplo, na inexistencia do devido processo legal, na lesao do principio da 

ampla defesa ou mesmo no ferimento da garantia do grau recursal. 

Mesmo nessas hipoteses nao vislumbramos a inconstitucionalidade da arbitragem, pois, 

nos parece muito mais uma questao de se aceitar o formato tradicionalista e dogmatico da 

tecnica processual, em que se entende que a jurisdicao e exclusivamente do ente estatal, nao 

somente em sua titularidade como tambem em seu exercicio, do que propriamente uma 

concepcao alicercada em carater cientifico, capaz de modificar as pilastras ate entao operantes 

do instituto da arbitragem. 
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Outra celeuma de carater ainda mais especifico dentro dessa perspectiva 

constitucionalizante refere-se ao questionamento dos artigos 6° e 7° da Lei da Arbitragem, que 

dispoem sobre o laudo arbitral. Tais dispositivos estiveram sob o crivo da corte suprema 

durante certo tempo, encontrando a sua inconstitucionalidade o apoio de alguns ministros a 

exemplo de Sepulveda Pertence. Entretanto, em julgamento datado em 12 de dezembro de 

2001, por maioria de votos, a tese de sua constitucionalidade foi vitoriosa dando resposta ao 

Agravo Regimental em Sentenca Estrangeira 5206 - 8/247 do Reino da Espanha, e, mais que 

isso corroborou a visual izacao de sua importancia e consonancia com os parametros 

constitucionais vigentes. 

Ve-se que o constituinte de 1988 consolidou o instituto arbitral, dando seqiiencia a um 

entendimento normativo que se espelhou desde a Constituicao de 1824, mantendo a tradicao 

historica patria, nao acompanhando o posicionamento de paises como a Belgica, Franca, 

Portugal, entre outros que mitigaram o procedimento arbitral em seus ordenamentos. 

Por conseguinte, acatamos a plena constitucionalidade da arbitragem mesmo nos termos 

em que ela se apresenta hodiernamente conforme a Lei 9.307/96, justificando, inclusive, sua 

possibilidade em face da propria Constituicao Federal de 1988, consoante assentado no § 1° 

do art. 114, alem dos dispositivos supramencionados. 

1.4 Aspectos positivos e negativos da Lei 9.307/96 

A Lei 9.307/96 representou um marco no que tange a regulamentagao mais adequada do 

instituto da arbitragem, que remonta a antiguidade como pudemos observar quando da analise 

historica. 
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Ha muito, a legislacao arbitral era reivindicada pela comunidade patria e, principalmente, 

international, almejando suprir o disciplinamento da patria arbitral, como forma de atender os 

anseios do crescente posicionamento neoliberal. 

O escopo da lei foi o de superar as deficiencias do sistema anterior que tornaram, por 

vezes, um instituto inconveniente e insolito, o que decorria em face dos parametros legais 

estabelecidos, bem como do processo hermeneutico utilizado para sua interpretacao. Houve, 

por assim dizer, uma revitalizacao das conceituacoes cristalizadas pelo ordenamento juridico, 

almejando que a arbitragem ganhasse ares cosmopolitas e se erigisse como uma "nova" forma 

de resolucao dos conflitos que dispensasse certos formalismos que burocratizaram o processo 

judicial, dando ensejo a um alargamento do proprio direito de acesso a uma ordem juridica 

justa. 

No sistema preterito a parca utilizacao do juizo arbitral, teve seus reflexos na orbita 

jurisprudencial, sendo raras as decisoes nesse sentido, o que provocou determinadas mutacoes 

com o intuito de que o instituto deixasse de ser letra morta e passasse a funcionar eficazmente 

como periodo pratico na solucao dos litigios. 

Destarte, comecou-se essa reformulacao por uma precisa distincao entre as especies do 

genero convencao de arbitragem, como sendo a clausula compromissaria e o compromisso 

arbitral segundo se vera adiante. Outra significativa aiteracao foi o surgimento de uma acao 

que tem como objetivo precipuo consolidar a hipotese de compromisso arbitral quando 

houver resistencia dos quaisquer dos envolvidos no que toca a sua constituicao. 

Outras mudancas relevantes foram a troca "laudo", utilizado no sistema anterior, pela 

expressao "sentenca arbitral", dando aos arbitros, em certa medida, poderes equivalentes aos 

dos juizes togados, o que se corroborou ainda mais pela supressao da exigencia de 

homologacSo por estes ultimos, vigente na antiga sistematica, que acabava desestimulando a 

conotacSo pragmatica do juizo arbitral. 
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Os reflexos tambem se movimentaram dentro do eampo da propria autonomia volitiva que 

passou a ter impulso, especialmente, quanto a possibilidade de conciliacao dentro do 

mecanismo arbitral. 

Os juizos arbitrais especializados embora longe de um numero ideal, receberam grande 

influxo com a nova lei, o que fez com que estes tribunals arbitrais alargassem a sua atuacao 

em decorrencia da solicitacao mais freqiiente de seus servicos. 

Nesse contexto, asseveram os mestres Paulo Furtado e Vadi Lammego Bulas em obra 

citada anteriormente (1997, p.32): 

O legislador da nova lei da arbitragem, deu roupagem nova ao velho 
juizo arbitral, disciplinando as suas peculiaridades, sendo corajoso em 
alguns pontes, os quais, certamente darSo margem para inumeras 
discordancias, debates, criticas, polemicas e mal-entendidos. 

A legislacao atual avancou tambem quando permitiu nao apenas a escolha dos arbitros 

pelos envolvidos no juizo arbitral, mas, principalmente, por da azo a escolha das normas que 

serao aplicaveis aquele caso concreto especifico. 

Todas as vantagens ate entao discorridas denotam a grande preocupacao que o legislador 

teve em dotar a arbitragem de elementos que muitas vezes sao ausentes na tecnica processual, 

provocando, nao raramente, a ineficacia dos aspectos jurisdicionais em que pese os seus 

destinatarios. Sao elementos como a rapida solucao do conflito; o custo inferior as despesas 

processuais; a desburocratizagao, o carater informal; a especialidade da decisio em face do 

conhecimento direcionado do arbitro; a inexistencia de um dogmatismo quanto as nuances 

decisorias, nio se restringindo as hipoteses de aceitagao ou negagio do pedido, podendo haver 

um leque mais amplo de opcoes que permeiem estes dois extremos; o sigilo dos atos arbitrais 

ao contrario da regra de atos judiciais publicos; a pessoalidade comum na arbitragem e de 

dificil ocorrencia na mecanica processual; e tambem a maior executividade das decisSes, 
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embora sem coatividade, em detrimento do aspecto confianca. Nao obstante essa visualizacao 

benefica do institute muitos desses aspectos positivos sao relativos como, por exemplo, a 

rapidez, ja que os julgadores necessitam de um espaco temporal para resolucao do caso, o 

que, dependendo da hipotese, pode se tornar mais elastico do que mesmo no ambito 

judiciario. Da mesma forma, o aspecto do custo reduzido tambem pode ser questionavel visto 

que devera haver pagamento aos arbitros, e estes em face de seu carater especializado podem 

solicitar valores por vezes mais altos do que os gastos judiciais. 

Sob o foco exclusivamente processual a evolucao da arbitragem pode ser servida a partir 

da restricao ao efeito meramente devolutive quando ocorrente apelacao da decisio para que 

nao se paralise a solucao arbitral, alterando o art. 520 do Codigo de Processo Civil. Houve, 

tambem, a ampliacao do termo compromissos arbitrais, sendo suprimida para dar lugar a 

terminologia "Convencao de arbitragem", genero em que aquele se encontra incluido, 

juntamente. com a clausula compromissaria. Tais situacoes poderao provocar, desde que 

devidamente instaladas, a extincao sem que haja julgamento do merito da causa, devido ao 

aspecto de voluntariedade pertinente a arbitragem, caso exista, obviamente, uma lide 

pendente, modificando o art. 301 do Codigo de Processo Civil. 

A lei em tela alterou ainda a legislacao processual comum, precisamente o artigo 584, 

quando estabeleceu que a sentenca arbitral e um titulo judicial de carater executivo, 

colocando-a, em certa medida, como equivalente a sentenca judicial, o que vem despertando 

grandes criticas doutrinarias, que entendem que o mais coerente seria a colocacao deste ato 

decisorio dentro dos atos executorios da orbita extrajudicials, questionaveis atraves de 

embargos e nao de apelacao. 

Alem destes aspectos ja solicitados, abordaremos mais algumas nuances quando 

tratarmos de temas especificos como sentenca arbitral, recursos e incidentes procedimentais. 
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CAPITULO 2 MODALIDADES DA CONVENCAO DE ARBITRAGEM 

O cenario normativo patrio, em que pese o juizo arbitral, alcanco contemporaneamente 

uma elasticidade ate entao inexistente em nosso ordenamento. Dentro desta nova realidade 

nao se fala mais apenas em compromisso arbitral ou na terminologia juizo arbitral em seu 

sentido striata sensu. Tendo-se uma caracterizacao mais ampla consistente na Convencao de 

Arbitragem que passou a referir-se a esta como genero que abriga duas especies: a clausula 

compromissoria e o compromisso arbitral. 

Adentrando, pois, diretamente neste tema passaremos a analise da clausula 

compromissoria e, subsequentemente, ao estudo do compromisso arbitral, classificacao, vale 

dizer, segue o padrao frances da decada de 1980, acatando ferida separacao. 

A clausula compromissoria reside na possibilidade de uso da arbitragem em lides ainda 

nao existentes, mas, que, quando do seu surgimento subjugarao os mesmos a decisao arbitral, 

devendo estar inserida em um contrato, sendo um pacta adjecto segundo alguns 

doutrinadores. Tal clausula devera ser escrita e, embora em regra seja de interpretacao clara 

podera suscitar controversias de carater cientifico. Sua performance e, pois, mais perene e 

elastica, no que toca ao fato de haver a possibilidade de gerar varios juizos arbitrais ou 

nenhum, decorrendo sua variabilidade da quantidade de conflitos ocorrentes entre os 

envolvidos no negocio arbitral no periodo em que vigorar. 

Segundo entendimento predominante no Supremo Tribunal Federal e nos demais orgaos 

jurisdicionais, a clausula compromissoria e vista como mera promessa quanto a constituicao 

arbitral. Isto, pois, volta-se para o futuro, cercando-se de incertezas, nao tendo o nivel 

vinculativo que se encontra espelhado no compromisso arbitral. 
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No caso da clausula compromissoria pode haver uma situacao interessante que poe em 

xeque a possibilidade de uma das vantagens da arbitragem, a pretensa rapidez, nao ser 

atendida em razao de com envolvidos poder recusar se apresentar no momento devido. 

Merece destaque ainda o delineamento acerca de sua natureza juridica que, embora seja 

assimilada em sua maioria como de ambito contratual, tem encontrado alguns obstaculos 

quanto a este aspecto restritivo pelo que alargam o campo de sua atuacao para qualquer tipo 

de relacao juridica mesmo fora do parametro obrigacional. Para nos, todavia, seu 

enquadramento se estabelece como o de um contrato preliminar, incapaz de gerar por si a 

sistematizacao da convencao arbitral, pois tal feito so e possivel na alternativa do 

compromisso arbitral. Ainda sob este foco, nos chama a atencao a hipotese de haver uma 

cessao contratual existindo tal clausula. Nesse caso, e entendimento dominante que ela, em 

face de sua autonomia nao sofrera nenhum efeito decorrente daquela transferencia. 

Em meio a analise que nos propusemos acerca da clausula compromissoria, 

possivelmente, o aspecto que mais tem chamado a atencao e causado certa polemica consiste 

na possibilidade da clausula compromissoria nos contratos de adesSo. A grande celeuma se da 

por conta da dissonancia existente entre o Codigo de Defesa do Consumidor e a atual lei da 

arbitragem. No primeiro, em seu artigo51, inciso V I I , tem-se estabelecido a nulidade da 

insercao da clausula compromissoria nas relacdes de consume No que tange a .legislacao 

arbitral hodierna, em seu art. 4°, § 2° a validade da clausula compromissoria tem reconhecida 

sua validade mesmo nos contratos adesivos, desde que parta da figura do aderente ou este 

com ela anuir, salientando que neste ultimo caso sera escrita em documento anexo ou em 

negrito. 

Diante desse quadro exsurge a necessidade de se saber se houve revogacao do Codigo do 

Consumidor ou nao pela Lei 9.307/96. Embora nao uniforme o entendimento a esse respeito, 

concordamos com o insigne mestre Jose de Albuquerque Rocha que refuta a possibilidade de 
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tal revogacao com fulcro em algumas assertivas, tais como: a incompatibilidade desta norma 

da lei arbitral em detrimento dos principios constitucionais de defesa; o carater publicista das 

norm as do Codigo do Consumidor, inderrogavel, por norma de aspecto privatistico; o 

principio do pro consumatore. E ainda que pesem as restriedes a liberdade de contratar nos 

contratos de adesao, que lhes impde a aceitacao da forma como ali se encontram. Nao 

obstante nossa posicSo e digna de nota que a comissao responsavel pela elaboragao da Lei 

9.307/96 entendeu de forma diversa e, por isso mesmo, inseriu o paragrafo segundo, do artigo 

quarto da Lei 9.307/96 como ja citado anteriormente. 

Quanto as conseqiiencias que poderao corroborar-se a partir da clausula compromissoria 

temos que podem ocorrer, como foi dito preteritamente, a falta de consenso sobre a 

formalizacao do juizo arbitral, nao sendo este instituido, caso em que sera possivel da 

intervencao estatal. Nesta hipotese existe a citacao, nao na forma comum, mas, com escopo de 

lavrar o compromisso em audiencia especial, comparecendo a esta, o juiz buscara a 

conciliacao no que conceme a lide principal. Se nao conseguir tentara a convergencia das 

partes para a celebracao do compromisso. Por outro lado, caso nao comparecam, os efeitos 

serao distintos, sendo, a extincao do processo sem julgamento do merito em relacao ao autor e 

a nomeacao de um arbitro unico, ouvido o autor. 

Em meio a este quadro normativo, explicita-se que a lei deu azo a ocorrencia de tutela 

especifica, nos casos de ausencia de declaracoes de vontade, indispensavel para a efetivagao 

do compromisso arbitral. 

Assim, o que enfraquecia tal clausula no regime legal anterior que era a inexistlncia de 

forca cogente, foi superado por meio da acao nela prevista que neutralizou aquela limitacto. 

Com vistas as pertinentes consideracoes sobre a clausula compromissoria, nosso estudo 

se direcionara neste momento ao denominado compromisso arbitral, que pode ser conceituado 

como uma relacao juridica contratual disciplinada pelo direito material em que se apresenta a 
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perspectiva de haver a abdicacao, circunstancialmente, do exercicio do direito de acesso a 

jurisdicao estatal em que se opta de forma previa pela arbitragem como meio de solucao 

conflitual em torno do objeto contratual. 

Diante destas linhas iniciais acerca do compromisso arbitral ja se vislumbra uma limpida 

e clara distineao em que podemos diferencia-las pelo fato de que ha a inserclo da clausula 

quando nao ha litigio, ou o que ha e apenas uma previsao eventual ou futura. Se, por outro 

lado, houver litigio, decorrente de um conflito atual a hipotese sera de compromisso arbitral. 

Firmados, pois, na doutrina predominante que se apresenta torrential nesse aspecto, pode 

se entender o compromisso arbitral como um ato conventional ou negocio juridico contratual, 

cuja resposta decisoria, manifesta-se atraves de figura de um terceiro impartial, denominado 

de arbitro ou tribunal arbitral. 

Apos o delineamento, em linhas gerais, uma questao a se enfrentar e a natureza juridica 

deste instituto. Em outros termos, se o mesmo se aloca sob parametros do direito adjetivo ou 

do direito substantive 

Segundo as palavras de Antonio Correa (1998, p.77) a questao em regra vem assentada 

da seguinte forma: 

A doutrina estrangeira discipline o instituto compromisso como 
componente da categoria processual ou instrumental, portanto 
classificando-o como direito adjetivo. Em nosso direito positivo, 
contudo, e tratado como direito substantivo ou material. 

Outra peculiar!dade que nos chama a atencao e a distracao entre as formas judicial e 

extrajudicial que ele pode abrigar. Sera judicial, se ocorrente no curso da lide, elaborando-se o 

respectivo termo. Nesse caso extingue-se o processo judicial, mas o conflito continua a 

existir. Para que o compromisso opere seus efeitos nessa hipotese faz-se mister termos nos 

outros. Em outro piano, a modalidade extrajudicial ocorre quando alheio a lide pendente, 



35 

necessita-se da assinatura de duas testemunhas instrumentarias, no caso de documento 

particular ou por instrumento publico, conforme os termos legais, elaborados por tabeliao ou 

notario com a presuncao de fe publica, como ocorre, por exemplo, nas escrituras. Em ambas 

as hipoteses, a forma escrita e necessaria apesar de que podera manifestar-se por meios como 

o telegrama, o telefax ou outros instrumentos que atendam o ensejo da lei. 

Digno de nota e o fato de que apenas as pessoas enquadradas como capazes poderao 

realiza-lo. Essa capacidade de exercicio e potente nao so no que tange as pessoas maiores, 

mas tambem em relacao aquelas que atingiram os mesmos efeitos atraves do processo 

emancipatorio. 

Consoante a doutrina predominante, ainda que representadas ou assistidas conforme o 

caso, nao se vem aceitando a participacao desses incapazes no processo arbitral. Nesses 

moldes o consentimento valido e eficaz e exigencia do compromisso arbitral, sendo sua 

ausencia causa suficiente para sua invalidacao. 

O compromisso arbitral assim como estamos desenvolvendo traz no seu bojo elementos 

de variadas ordens. Podem, pois, ter carater subjetivo como os nomes, profissoes e estados 

civis das partes e dos arbitros; ou ter carater objetivo como o objeto da arbitragem e o local 

em que a sentenca arbitral sera prolatada. Estes, fundam-se no carater de necessidade, ao 

passo que existem aqueles de ordem facultativa, como o lugar da arbitragem ocorrera, isto, 

pois, nem sempre a perieia e feita onde se firmou o contrato; na mesma rota o prazo para 

apresentacao da sentenga arbitral, como estimulo ao seu carater celere; a autorizacao para 

julgamento por equidade; o pagamento de honorarios, ou despesas com arbitragem; a inclusao 

dos honorarios entre outros. 

Ha que se falar ainda dos reflexos que o compromisso arbitral pode gerar no mundo 

juridico. Basicamente, esses reflexos sao de duas maneiras. Uma de carater positivo em que 

pese a submissao da demanda a decisao arbitral; outra, de carater negativo, que reside, 
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conforme a legislacao hodierna, em retirar-se do Estado - juiz o poder de julgamento, embora 

apenas circunstancialmente. 

Quanto a esse aspecto de circunstancialidade deve-se dizer que assim acontece, porque, 

em algumas hipoteses tracadas pela propria lei ha a necessidade da participagao do juiz estatal 

em detrimento do arbitro. Sao exemplos dessa hipotese a excecao de compromisso as 

alegacoes em demanda judicial da ocorrencia de um compromisso, valido para impedir a 

analise judicial do objeto principal. Uma outra hipotese sao as acoes declaratorias de 

existencia ou inexistencia do compromisso ajuizadas antes mesmo da instauracao arbitral. 

Por ultimo no que se refere ao compromisso arbitral estabeleceremos algumas 

consideracoes acerca do seu processo executivo. Entendemos que, cessada a sua eficacia, 

restaura-se a jurisdicao estatal, podendo aquela ter origem nos mais diversos elementos, seja 

legal, por ato das partes, dos arbitros, ou do proprio Estado-juiz. 

Segundo nos adverte Antonio Correa (1998, p. 126), a Lei da arbitragem criou uma 

situacao de extincao prematura do compromisso arbitral, elencando tres causas: extincao pela 

escusa dos arbitros, extincao pelo falecimento do arbitro e extincao do prazo para prolacao da 

sentenca arbitral. Na primeira alternativa so havera o rompimento do vinculo compromissorio 

se existir previsao dos envolvidos no sentido de nao mais da seguimento atraves do processo 

substitutive, o que se estende, inclusive, a segunda hipotese. Na ultima hipotese, por razoes 

obvias, a inercia dos julgadores ou arbitros justifica tal dissolugao. 
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CAPITULO 3 - ASPECTOS TECNICOS DA ARBITRAGEM 

3.1 Dos arbitros 

Os arbitros sao juizes de fato e de direito. No aspecto factual atuam quando apuram a 

questao concreta posta em suas maos. Por outro lado, "dizem o direito" quando proferem a 

sua decisao, denominada em termos legais como sentenga arbitral. Tal decisao assim como as 

sentengas judiciais devem apresentar imparcialidade, nao se vinculando, por exemplo, a 

decisao do arbitro a conveniencia de quern o escolheu. 

Alem da imparcialidade devem apresentar outras qualificagoes como nos asseveram 

alguns doutrinadores do porte de Jose Albuquerque Rocha, ja citado anteriormente.Nesse 

passo, devem ser: independentes; competentes (referente a capacidade de realizagao do 

julgamento, nao tendo carater jurisdicional, ja que nao ha limitagoes espaciais para sua 

abrangencia); diligentes (especialmente em relagao ao cumprimento dos prazos impostos); 

discrigao (nota diferenciadora do procedimento judicial, que, pela sua propria natureza, 

apresenta a regra da publicidade de seus atos). 

A terminologia "arbitros" embora semelhante a nomenclatura "arbitradores", sao fun goes 

distintas. Os primeiros tem como escopo precipuo o ato de julgar. Os arbitradores, por sua 

vez, sao peritos. Para evitar as confusdes propds-se a expressao arbitramento (atividade dos 

arbitradores) e arbitragem (atividade dos arbitros). 

E importante denotarmos que, no seu exercicio, atuam como funcionarios publicos para 

efeitos penais (art. 327 do CPV). Na realidade, o que se tem e um particular exercente de 

servigo publico que deriva da lei, nao sendo cargo ou emprego publico, em razao de nao se 

sujeitar a investidura, mas, sim, uma "mera" fungao publica. Apesar disso, a utilizagao da 

expressao "juiz" para designa-los tem causado ate os dias atuais certa discrepancia 
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doutrinaria. Isto, porque, o artigo 34 da Lei complementer n° 35/79 dispoe que "e privativo 

dos integrantes dos outros tribunais e da magistratura de primeira instancia". 

Interessante o posicionamento de Marinoni (1993, p.27), que, ao entender que a 

"jurisdicao" exercida pelo arbitro, anuindo a posicao anterior, citando, inclusive, o exemplo 

de que o arbitro nao pode determinar medidas coercitivas, como ocorre com os juizes togados. 

Outro prisma que merece destaque e a nomeacao dos arbitros, isto, pois, a funcao arbitral 

e facultativa, todavia, torna-se obrigatoria apos o ato nomeativo, sendo possivel, alias, a 

ocorrencia de perdas e danos. As proprias partes envolvidas sao incumbidas de promover a 

nomeacao de um ou varios arbitros, ja que nao existe um numero determinado por lei. As 

indicacdes serao sempre em numero impar quando nao for estabelecido outro processo de 

escolha. As partes so podem recusar, em regra, os arbitros que indicarem. Excepcionalmente, 

podera recusar se o motivo so for conhecido posteriormente a nomeacao. A recusa deve ser 

feita atraves de uma peticao que a lei denominou "excecao" (apresentada ao arbitro ou ao 

Presidente do Tribunal , sera submetida a deliberacao de carater irrecorrivel). Quanto a 

destituicao, a lei vigente nao fez mencao a respeito, o que nao barrou o entendimento de 

alguns autores de que mesmo assim, havendo negligencia do arbitro este podera ser demitido 

ou substituido. 

Ressalta-se, outrossim, que os arbitros deverao ser remunerados por seus servicos, o que, 

sobretudo, se justifica devido ao seu conhecimento especializado. Tais honorarios poderao ser 

fixados desde o inicio, quando serao transformados em titulo executivo extrajudicial. Se nao 

houver essa fixacao a lei requer ao orgao judicial competente para conhecer a questao civil 

controversa. 

Em relacao a quern pode ser arbitro, temos que nem todas as pessoas podem ser arbitros. 

Em que pese os analfabetos, por exemplo, dificil seria sua ocorrencia, bem como 

desaconselhavel, pelo menos em regra, principalmente na arbitragem de direito. Quanto as 
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pessoas juridicas a posigao francesa e favoravel e a italiana contra. Para estes ultimos falta o 

elemento confianga. Podem, contudo, juizes arbitrais. No que se refere ao estrangeiro, 

entretanto, vem predominando o entendimento de que ele podera ser "juiz" arbitral, desde 

que capaz e conhecedor do idioma patrio. Vale dizer que, a capacidade exigivel como 

requisito para atuar como arbitro, segundo a melhor doutrina, e, nao apenas a capacidade 

civil, mas tambem a de atributos profissionais e pessoais do arbitro. 

Quando do estudo acerca dos arbitros e pertinente que salientemos algumas nuances 

correlatas as causas de suspeicao e impedimento pre visto nos artigos 134 e 135 do CPC, 

aplicavel aos juizes togados, e, por extensao aos arbitros, em face de seus poderes instrutorios 

tal qua! aqueles. 

Nesse sentido, deve-se salientar tambem quanto a possibilidade de existencia de questoes 

prejudiciais quando do surgimento no curso da arbitragem de controversia e respeito de 

direitos indisponiveis, verificando-se que de sua existencia ou inexistencia, dependera o 

aspecto decisorio do arbitro ou tribunal arbitral. Havera, nesse caso, remessa a autoridade 

competente do poder judiciario com a consequente suspensao da arbitragem, que, so retornara 

aos seus termos quando da decisSo sobre o conteudo acessorio da questao prejudicial. 

Um ultimo ponto em que nos deteremos quanto aos arbitros refere-se as mutacoes 

realizadas pela Lei 9.307/96 que permitiu que a sentenca prolatada pelo arbitro ou Tribunal 

arbitral, diferentemente do que ocorria com o laudo, nao se subjuga a homologacao estatal. 

Tal ato decisorio sera proferido no prazo estabelecido, ou, na sua ausencia, no prazo de seis 

meses. Por conseguinte, ver-se que os arbitros tem todo o poder instrutorio desde que nao 

necessite de coercibilidade, como ocorre nas audiencias, na proposicao de acordos na colheita 

probatoria, e, enfim, em todos os momentos que se compoem uma instrugao. Entretanto, ao 

proferir a sentenga arbitral, apesar de nao Ihe ser mais necessario a homologagao judicial para 

lhe dar validade, nao podera o arbitro da-lhe o efeito executivo necessario para sua 
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efetividade, tarefa deixada aos juizes togados, o que, segundo nossa otica limita a atuaeao 

destes que a lei atribui o novo papel de escalar "sentencas", ato fundante do procedimento 

arbitral como veremos adiante. 

3.2 Da sentenca arbitral 

A sentenca arbitral e o ato final do procedimento arbitral. Nela se esgota a sua fimgao 

julgadora, salvo as hipoteses legais que ensejam a correcao, esclarecimento ou integragao da 

sentenca. 

Como dissemos preteritamente a Lei 9.307/96 substituiu a terminologia laudo por 

sentenga, como forma de demarcar a arbitragem como possibilidade fatica ou juridica de 

julgamento. Alem disso, definiu-a como titulo executivo de natureza judicial, seguindo a 

classificacao funcional de acordo com a vontade das partes. Tal decisao podera ser prolatada 

de forma individual ou coletiva. Nesse ultimo caso por maioria de votos, ou nao havendo 

concordancia pelo voto de desempate do tribunal arbitral, apesar de tal voto nao ser pacifico 

quanto a sua existencia. 

Alguns aspectos merecem destaque em que pese o assunto que ora discorremos, tais 

como a possibilidade de decisao na forma equitativa, que leva em conta um criterio de 

julgamento heteronomo, o que nao impede a necessariedade da fundamentacao do ato 

decisorio. Isto, pois, da mesma maneira que ocorre quando da ausencia do relatorio, 

inexistindo fundamentagao havera a nulificagao da sentenca. 

Na sentenga arbitral temos os mesmos requisites exigiveis para as sentengas judiciais, ou 

seja, o relatorio, onde se exporao as questoes colocadas pelas partes bem a estrutura 

probatoria; a fundamentagao em que se exterioriza a subjugagao do arbitro ao sistema 

normativo; o dispositivo, no qual o julgador exalara suas conclusSes dentro das limitagoes 
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estabelecidas no proprio pedido. Isto, porque exercendo ou abrangendo apenas parte do 

pedido, estaremos diante de atos decisorios extra, ultra ou citra petita. Ha ainda, segundo a 

melhor doutrina a necessidade de motivacao, entendendo-se como tal a juncao dos 

argumentos desenvolvidos pelos julgadores. 

Nos termos legais perfaz-se por ultimo, enquanto requisites formadores de uma sentenga 

arbitral a data e o lugar. Alem da importancia em termos documentais comuns aos atos 

processuais, tem-se sua relevancia, sobreludo, em face de ser o termo inicial para contagem 

do lapso temporal de 90n dias em que se podera propor a denominada acao declaratoria de 

sentenga. 

A lei 9.307/96, tem sido questionada freqiientemente quanto aos "gastos" decorrentes da 

arbitragem em que se pese a sua terminologia. Ora, em sendo vinculo privatistico nao se 

concebe a aceitabilidade do termo legal "custas", pertinente ao processo judicial mas nao a 

mec&iica arbitral, havendo apenas "gastos" ou "despesas" e nao "custas". 

Segundo nos elucidam os mestres Paulo Furtado e Vadi Lammego Bulas, o principio da 

sucumbencia patenteado na orbita processual tambem mcide no meio arbitral abrangendo 

honorarios, pericias, assistencia tecnica, entre outras possibilidades. 

Vislumbra-se, ainda, que outros aspectos processuais sao acoplados a tematica arbitral. A 

ma fe, verbi gratia, e uma possibilidade que podera exsurgir de qualquer das partes que atue 

sem fundamentagao plausivel, que modifique a veracidade dos fates entre outras situagoes. 

Tal gravidade desse ato que ate mesmo de oficio ja se vem reconhecendo o exercicio de seu 

cerceamento. 

Com a hodierna legislacao passou a inexistir a audiencia publicitaria do ato sentencial, 

sendo necessario apenas o conhecimento das partes pelas vias comuns. 

A Lei 9.307/96 manifestou-se ainda acerca de um procedimento nos moldes dos embargos 

declaratorios utilizaveis nas decisoes obscuras, contraditorias ou omissas. Assim, as decisoes 
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em que nao haja evidenciada clareza, em que nao se analisem pontos relativos, ou ainda 

naquelas onde se corroborem argumentos inconciliaveis entre a fundamentagao e a parte 

dispositiva. No que se refere a duvida, como elemento propulsor de tal procedimento, 

prevalece o posicionamento doutrinario de que ela ja se encontra embutida nos anteriores. 

Parece-nos ainda que essa posigao encontra precedentes mesmo na legislagao processual 

vigente conforme a revogagao feita pela Lei 8.950/94. Em qualquer das hipoteses o prazo para 

o arbitro sera de dez dias, havendo interrupgao do prazo. 

Quanto a nao validagSo da sentenga arbitral ocorrera tal hipotese se a mesma apresentar 

nulidade. Nesse ponto deve-se frisar que a lei nao criou mecanismos de diferenciagao entre as 

hipoteses de inexistencia, anulabilidade e a propria nulidade, referindo-se somente a esta 

ultima. 

Essa nulidade podera ser obtida atraves de agao propria prevista na legislagao correlata 

bem como pode ser possivel dentro do processo executorio atraves de embargos do devedor. 

Tal nulidade so se refere ao compromisso, mas, por via obliqua atinge a clausula 

compromissoria. 

Sao varias as hipoteses a exemplo da incapacidade de quern proferiu o julgamento, 

daquelas sentengas que nao apresentam os requisitos legais (caso em que e possivel o 

afastamento da nulidade). Podera ter ocorrencia tambem nos casos de sentenga extra e citra 

petita, bem como ultra petita, devendo, pois apresentar congruencia. Ainda o sera nas 

hipdteses de prevaricagao, concussao ou corrupgao passiva e tambem prolatada fora do prazo 

constante do compromisso e por ultimo se violar alguns principios como: contraditorio, 

igualdade das partes, imparcialidade dos arbitros e leve convencimento. 

Quando se fala acerca dessa agao anulatoria criada na lei arbitral existem certas 

dissonancias quanto a sua natureza. Alguns doutrinadores entendem que ela se apresentaria 

como um substitutivo da agao rescisoria da legislagao comum. Outros entendem que sao 
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institutes distantes, e que, somente seria cabivel a agao rescisoria se encartado nas hipoteses 

do art. 485 do Codigo de Processo Civil e se aceita pelas partes de forma expressa visto o 

cunho privatistico que cerca o instituto. E ainda aqueles que entendem ser possivel a 

rescisoria em que pese o carater irrecorrivel da decisao arbitral, que, somente poderia ser 

abalado por uma agao sui generis tal qual a rescisoria. Concordamos com a segunda posigao 

por acharmos que ela se coaduna de forma mais equilibrada com a legislagao hodierna sobre o 

tema. 

Chama-nos a atengao no que concerne ao aspecto decisorio, a chamada sentenga arbitral 

homologatoria em que ha uma transacao ou acordo. Nessa, os envolvidos no cur so do 

procedimento, por terem disponibilidade quanto ao direito discutido, promovem um acordo 

sobre o conflito, solicitando do arbitro ou Tribunal que ratiftque tal convergencia de interesses 

atraves de sentenga arbitral. Havendo resistencia abre-se a possibilidade aquele que tiver sido 

prejudicado atraves da via executiva. 

Embora tenhamos no disposto a utilizar a nomenclatura "transagao", ha firme 

posicionamento doutrinario e jurisprudential estabelecendo que tal instituto nao se confunde 

com o juizo arbitral, visto que, nao ha naquela a participacao de um terceiro imparcial 

(arbitro) que tomara os fatos e os julgara, ao contrario do que ocorre na arbitragem. Ver-se, 

pois, que transagao e forma decisoria de conteudo autonomo, ao passo que a arbitragem 

recalca-se no campo de decisoes heteronomas. 

Seguindo a trilha da analise acerca da sentenga judicial adentraremos agora na 

denominada coisa julgada em que teremos dois momentos diversos: um quando houver 

pedido de corregao, esclarecimento ou integragao da sentenga passando em julgado a partir da 

notificagao das partes da decisao arbitral; outra, quando nao havendo pedido corretivo, 

esclarecitivo ou integrativo o transito em julgado ocorrera a partir do recebimento de sua 
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comunicacao as partes. A legislagao patria, pois, e acompanhou a posigao seguida por paises 

como Franca, Belgica e Portugal quanto a existencia de coisa julgada na sentenga arbitral. 

Outras consideragoes devem ser feitas quanto a nulidade da sentenga arbitral. Situagao 

que merece referenda, nesse sentido, e a da oportunidade concedida pela lei a parte no 

processo civil para arguir a suspeigao dos juizes ao qual ja destinamos linhas atras algumas 

nuances. Apesar de alguns autores quando do estudo do tema entendem que em sendo lapso 

temporal de ordem decadencial, subjugando-se ao crivo da preclusao, irnpossibilitar a 

ocorrencia daqueles principios, entendemos de forma di versa em face do poder de instrugao 

que os arbitros apresentam em similaridade com os juizes togados. 

Segundo a Lei 9.307/96 tal prazo tem natureza prescricional, o que tem suscitado certa 

celeuma doutrinaria, visto que, no campo da doutrina, vem predominando a posigao de que, 

no caso em tela, o que ha e o instituto juridico da decadencia. Anuimos a esse ultimo 

entendimento, o que nos leva a considerar a referida lei nesse aspecto especifico, como um 

erro legislativo passivel de corregao nas formas legais. 

O conhecimento da sentenga sera realizado por via postal ou outro meio que permita o 

aviso de recebimento ou equivalente, tendo as partes o lapso temporal de cinco dias para pedir 

a corregao de erros materials ou elucidar duvidas, obscuridades ou contradigoes como ja 

analisado preteritamente. 

No que se refere a nulidade e interessante destacar por ultimo o fato da quebra de 

confianga em relagao aos arbitros em determinadas circunstancias como ocorre quando ha a 

descoberta posterior de que haja condenagao por crime contra a fe publica ou ainda pela 

pratica de fraude processual. A quebra do lago que se formou com base no aspecto confianga 

e patente em razao da omissao ou desconhecimento em que pese a condigao essencial no que 

tange a idoneidade do arbitro, ensejando a possibilidade de nulificagao da sentenga arbitral. 
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A lei, no caso de nulidade da sentenca arbitral permite a abertura da via judicial com o 

intuito de retificar nao o objeto pretensamente Iesado, mas sim o proprio mecanismo usado 

para alcancar aquele. Entretanto, a busca do socorro judicial nao e obrigatoria mas apenas 

uma faculdade. Caso esta seja exercida o procedimento a ser utilizado sera o ordinario, exceto 

a hipotese que se enquadre como passivel de procedimento sumario. 

Frisa-se como relevante delinearmos a respeito do prazo de noventa dias estabelecido 

para promoelo da acao supracitada. 

3.3 Do procedimento arbitral 

Entende-se tal procedimento como o depositario das regras que deverao ser atendidas 

pelos envolvidos, como forma de acolher seu papel, enquanto instrumento de paz social. 

Nossa legislacao teve como referential a mecanica do direito italiano, que deu uso a uma 

ampla liberdade procedimental, em que as partes fleam vinculadas as formas que elas mesmas 

criaram para aquela determinada circunstancia concreta. 

Quando for analisada por entidade especializada em arbitragem, as partes podem 

entender pela viabilidade das normas ja estabelecidas nestes institutos. Tanto individual como 

coletivamente e estabelecido quando da aceitacgo da arbitragem. 

Merece destaque no aspecto que ora trayamos a questao conciliatoria que deve, em 

qualquer caso ser tentado a fim de que se possa diminuir os excessivos litigios, buscando o 

equilibrio, o que vale nao so para o juizo estatal como tambem para a instituicao arbitral. 

Todavia, segundo a jurisprudencia, apesar de sua relevancia nao podera ser considerada causa 

de nulidade a sua ausencia. Caso obtida a conciliacSo, o arbitro podera a pedido das partes 

homologa-la por sentenca que contera todos os requisites legais. 

Outro ponto que tern chamado a atencao da doutrina e a revelia, que vem sendo 

entendida nos termos desta lei como a contumacia do reu. E interessante estabelecermos que 
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nesta lei, n&o ha a possibilidade do julgamento antecipado da lide, nem tampouco o arbitro 

pode cominar a chamada pena de confesso, pois se apresenta como medida coercitiva so 

cabivel no caso de autoridade judicial, embora alguns autores afirmem sua possibilidade 

quando da ausencia dos depoimentos pessoais, nao sendo, porem, medida coercitiva. Assim, a 

revelia nao tern a mesma intensidade que tem no processo comum estatal, e, inclusive nao 

obsta a sentenca. Tambem sao limitacoes aos arbitros a impossibilidade de obrigar 

testemunhas a depor, bem como requisitar for9a policial. 

Vale salientar que, a Lei da arbitragem tambem estabelecer nuances acerca da preclusao 

correlacionando-a a competencia, suspeicao, impedimentos dos arbitros, alem da nulidade, 

invalidade e ineficacia da convencao. Parece-nos, contudo, que a preclusao nos moldes em 

que se embutiu na legislacao vigente (artigo 20 da Lei 9.307/96), representa mais uma causa 

para o Poder Judiciario manifestar-se, levando a utopica celeridade para urn distante espafo 

normativo. 

O rito procedimental de uma convencao de arbitragem nao tem urn padrao ou modelo 

capaz de servir, para todas as situacoes em que ela for utilizavel visto que ha variabilidade de 

relacoes entre as partes, bem como entre suas necessidades e conveniencias. 

Quanto ao conteudo probatorio nao houve previsao legal nesse sentido, o que nos induz 

ao entendimento de que serao aplicaveis as normas processuais comuns, em que se 

apresentarao como restricoes apenas a impertinencia e a ilicitude. Nesta ultima obrigando as 

especies ilegitima e ilicita, quando atingirem diretamente aspectos processuais e de direito 

material respectivamente. 

Aspecto que denota certa restricao ao juizo arbitral e a falta de coercibilidade de seus 

atos decisorios. Assim, a intervencao de um terceiro, por exemplo, ainda que extremamente 

necessario so podera se da se este comparecer por sua livre e espontanea vontade. Entretanto, 

esse temperamento tem outros contornos quando se direcionar para a parte faltosa como um 
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motive- determinante para o julgamento. Se outro fosse o entendimento estariamos diante de 

flagrante inconstitucionalidade por obrigar-se a fazer algo nao erigido por lei. 

No caso de testemunhas que nao comparecem sem motivo justificado a solucao sera 

valer-se do juizo civil competente que devera ser cauteloso quanto a concessao destes pedidos 

em razao de sua propria natureza como forma de abstinencia do juizo estatal. 

Tomando, pois, essa concepcao como a mais coerente, entendemos nao ser impossivel a 

intervencao de terceiros ainda que no sentido estrito da palavra, desde que, evidentemente, 

haja a voluntariedade de todos os participantes do neg6cio juridico arbitral. 

Seguindo a trilha que nos dispusemos quando da analise do procedimento arbitral 

devemos ressaltar acerca da presenca do causidico em meio a este procedimento. E 

entendimento majorante que nao se faz necessaria a participacao do advogado nesse tipo de 

relacao. Apesar disso, alguns autores entendem que na modalidade de arbitragem de direito 

deveria ser exigivel. 

Outro requisite que nao pode ser desprezado refere-se a localizaeao dentro do juizo 

arbitral. Nesse contexto, temos duas possibilidades: uma, quanto ao lugar de prolatacao da 

sentenca arbitral que e o municipio que serve de sede; outra, quanto ao local onde tera 

ocorrencia o desenvolvimento arbitral, que e o espafo fisico determinado num territorio como 

um imovel localizado em certa rua, por exemplo. 

Dentro do procedimento arbitral nao podemos nos omitir em rela^ao aos possiveis 

incidentes que podem exsurgir na mecanica arbitral. Comecamos pela acao declaratoria 

incidental. Partindo do pressuposto de que a arbitragem exclui a competencia judiciaria, nos 

parece que, quando do trato deste tema, acaba por haver um retorno as maos do juiz togado, 

na hipotese de se versar sobre um direito indisponivel, sendo suspenso o juizo arbitral ate o 

transito em julgado da decisao estatal. 
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Com grande freqiiencia exsurgem tambem as medidas cautelares e mesmo as tutelas 

antecipadas, dentro da arbitragem. Entretanto, embora possam posicionassem em que se pese 

a conveniencia ou inconveniencia quanto as medidas coercitivas, falta-lhes o poder de 

coloca-las em pratica, o que so se concretizara com a devida requisicao ao Estado-juiz. 

Alguns autores ainda sustentam a possibilidade da garantia constitutional do mandado de 

seguranca como forma de barrar certos abusos que possam vir a ser praticados, isto, pois, 

mantem a condicao de funcionarios publicos para efeitos penais, alem do que. tem seus atos 

passiveis de haver questionamentos, por parte do juiz estatal. 

E salutar, nesse contexto de procedimento arbitral, que nao esquecamos de dois aspectos 

de conteudo incidental, altamente relevantes, nao so no juizo arbitral mas em todos os 

procedimentos: a conexao e a continencia. No primeiro caso, nos deparamos com a 

perspectiva de que ha uma dualidade de conflitos de ordem estatal e arbitral que se ligam pelo 

fato de apresentarem os mesmos envolvidos. Aqui, sao varias as solucdes apresentadas pela 

doutrina, entretanto, filiamo-nos a corrente que entende que tanto os juizes estatais quanto 

arbitrais mantem-se competentes, nao se justificando a reuniao de processos, ao que acopla ao 

disposto no artigo 25 da Lei da arbitragem, como nos elucida Jose de Albuquerque Rocha 

(1998, p.95). No segundo caso, temos a denominada continencia em que ha o envolvimento 

de uma questao menos ampla por uma questio mais ampla. Nessa hipotese, poderao existir 

duas situacoes: Se a maior amplitude for do juizo arbitral e a menor do juizo estatal, tem-se 

uma lide pendente de forma incompleta; se, todavia, ocorrer o inverso, prevalece o 

entendimento de que ha reniincia nao expressa ao procedimento arbitral. 
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CAPITULO 4 - ARBITRAGEM INTE RN AC ION A L COMO MEIO DE RESOLUCAO 
CONFLITUAL NA ORBIIA COMERCIAL 

4.1 GENERALIDADES 

Neste ultimo capitulo - crucial para o escopo que nos propomos, veremos algumas das 

diretriz.es fundantes que tem possibilitado o crescimento e aperfeicoamento do institute em 

nivel mundial, no que tange as relacdes comerciais especialmente os que envolvem vultosas 

somas e demasiado grau de importancia para os paises envolvidos. Nesse sentido, a sua 

performance historica, passando por sua analise tecnica e, enfim, desembocando neste campo 

emergente de seu aperfeicoamento que consiste na arbitragem international. 

Na sistematizacao juridica supranational o quadro normativo legalista tem-se mostrado 

demasiadamente insuficiente, o que tem levado, em regra, os paises do mundo inteiro a 

utilizacao de forma ordinaria do recurso da arbitragem. 

Destarte, o instituto da arbitragem vem sendo um dos temas desenvolvidos no Direito 

International Publico, abrangendo a analise dos conflitos internacionais atraves de arbitros ou 

negociacoes diretas atraves de chefes de outros estudos, alem do processo da pendencia, a 

sala do tribunal e o processo que devera ser observado. 

Nesse passo, deve-se observar que era nivel international, diversamente do que ocorre 

internacionalmente, podera ser de cunho obrigatorio quando as nacSes envolvidas, firmem 

pactos por tratados com clausula nesse sentido. De outro lado, podera ser voluntirio, quando 

o pais decide pela arbitragem de acordo com as suas conveniencias e necessidades. 

Na orbita internacional a arbitragem podera ser usada em tratados, convencoes, acordos, 

pactos, convenios entre outras especies. Diga-se ainda no que toca as regras internacionais de 

comercio tem sido largo o desenvolvimento do juizo arbitral na epoca contemporanea. 

http://diretriz.es
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O nosso pais e prova viva disso, tendo figurado, como, por exemplo, no caso do 

Alabama que envolveu a Gra-Bretanha e os Estados Unidos da America. De outro lado, 

tambem j a a utilizou como na reclamacao Norueguesa e da Suecia. 

Mormente, por si so ja fosse suficiente o principio constitucional, art. 4° , inciso VII I , 

corroborando ainda mais a real possibilidade do seu uso, tambem se formou na convenclo de 

Maia a opcao por esse mecanismo resolutivo de conflitos, o que se justifica pela propria 

filiacao a ONU, em que aceitou na Integra suas normas regimentals. 

Observa-se que, principalmente depois da politica de globalizacao e da formacao de 

aglomerados economicos, reflexos de uma atividade economica crescente, era que haja a 

unificacao comercial, tarifaria e tributaria, a Ordem Mundial, especialmente os paises de 

primeiro mundo vem adotando a arbitragem como regra e, na area comercial international 

vem sendo quase que a forma exclusiva de composicao de litigios pela neutralidade, pela 

rapidez e pelo menor formalismo e pela confidencialidade. No nosso pais, por exemplo, 

houve demasiado esforeo por parte das empresas nacionais e multinationals, no sentido de 

modificar a arbitragem a nivel legal de forma que se pudesse atender as novas realidades, 

inclusive sob o foco da intemacionalidade, o que se verificou najustificativa da elaboracao de 

tres anteprojetos dos quais um acabaria por resultar na edicto da Lei 9.307 de 1996. 

As discussSes legislativas que se fizeram e resultaram na lei supracitada nao foram um 

ponto isolado na orbita mundial. Na realidade elas decorreram, de toda uma normalizacao 

alienigena que estendeu seus efeitos ao nosso pais. Nesse interim vislumbra-se a confirmacao 

da convencao paranaense bem como do mesmo efeito em que 

pese a convencao de Nova York datados de 1958, mas so recentemente aceita em sua 

plenitude. 
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Ver-se, pots, que a arbitragem no ambito internacional se erige como um meio pacifico 

de controversias ocorrentes entre as entidades de direito publico externo, fazendo as vezes do 

compromisso arbitral na orbita interna como nos assevera Antonio Correa (1998, p. 17) 

Dentro dessa perspectiva e mister que se denote ainda que de forma perfunctoria , uma 

possivel conceituacao acerca do que vem a ser a arbitragem internacional. Segundo Selma 

Ferreira Lemos em primoroso artigo sobre as distincoes existentes entre a arbitragem interna e 

internacional, sao diversificados os criterios que se prestam a essa finalidade. Alguns criterios 

que se prestam a essa finalidade. Alguns Estados entendem como internacionais as arbitragens 

ocorrentes entre pessoas juridicas com domicilios em paises distintos; outros por sua vez 

vislumbram-na como sendo aquela em que o objeto contratual e concernente ao comercio 

internacional, em foco de sua quase unanime utilizacao em que pese este orbita do 

desenvolvimento economico. 

Outro criterio que tem alcancado determinada importancia quanto a sua 

conceituabilidade reside na focalizacao do lugar, do espaco fisico em que se desenvolve a 

arbitragem. Assim, considerar-se-a com base na hodiema doutrina, como internacional, a 

arbitragem que se realize fora do pais, seja quanto ao lugar que o procedimento ocorre, seja 

quanto ao territorio em que as obrigacoes devam ser cumpridas e ainda quando as envolvidas 

estabelecerem que o seu foco central tenha o alcance ampliado a mais de uma nacao. 

Certamente em razao dessas dissonancias exsurgiu um conceito legal, derivado da Lei 

da Arbitragem Voluntaria (N° 31/86), que identifica no seu artigo 32, que arbitragem 

internacional e aquela que poe em jogo interesses do comercio internacional. 

A importancia da precisa conceituacao da arbitragem internacional reside no fato de que 

o mundo dos negocios na hodierna conjuntura nao mais se limita as meras rela^Ses 

contratuais de compra ou venda de produtos, alcancando um 1 astro de atuacao mais amplo, em 

que se abarca aspectos tecnologicos e mesmo patenteatorios, relevantes e imprescindiveis, na 
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maior parte deles dos easos. As relacoes negociais multiplicam-se em casos de emprestimos, 

franquias, factoring, leasing, know-how, entre tantas outras. Entretanto, nao raro, tais nuances 

refletem , por via obliqua, uma realidade em que discrepancias sao constantes, devendo-se 

buscar meios que possibilitem o saneamento dessas questoes. 

Sob este prisma enfoca-se que tal procedimento arbitral alavanca o surgimento de 

algumas melhorias quando comparado com o modelo classico de procedimento judicial. 

Nesse contexto, um primeiro ponto que nos chama a atencao e a perspectiva dos arbitros 

serem linguisticamente capazes de trabalhar na orbita de varios idiomas, alem do que nao se 

restringem era sua maioria a um dos paises envolvidas no litigio. Com essa medida, almeja-se 

evitar que haja duvidas quanto a parcialidade dos julgadores, que poderiam, ate por uma 

percepcao de foro intimo, perder para sua nacao, o que desnaturaria a insercao daqueles, 

como sendo uma das grandes vantagens do mecanismo arbitral. 

Outros pontos positivos da arbitragem sao calcados na confidencialidade e celeridade dos 

procedimentos, em contrariedade a publicidade e lentidao da mecanica judicial. A primeira, 

de grande relevancia no que toca tais conflitos, que, em sua maior parte, referem-se a grandes 

empresas, em que elevados montantes se encontram em jogo. Tal fato circunstancialmente 

pode ter a necessidade de nao divulgacao, o que nao e possivel dentro do contexto judiciario. 

De outro lado, a rapidez na prestacao de resolu^ao conflitual, aliada ao fator de nao 

burocratizacSo, tambem se manifestam como atrativos aos envolvidos no comercio 

supranacional. 

A figura imparcial do arbitro unida a sua capacidade pessoal como especialista naquele 

assunto discutido promovem um certo grau de seguranca daqueles que optam pela utilizacao 

do instituto. Nao bastasse isso, ha por parte dos interessados uma maior conviccao de que se 

executara aquela decisao conforme delineado pelo julgador, visto que este, teve sua escolha 

promovida por ambas as partes, levando a crer que optou pelo melhor resultado, ate porque 
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com isso espera-se manter o equilibrio no mundo negocial, inclusive entre aqueles que 

litigam, em futuras geracoes. 

Nao se esqueca, outrossim, de outros elementos que corroboram o sucesso da arbitragem 

sob esta otica. Sao dessa monta, como nos mostra a melhor doutrina: a eficacia e autoridade 

da sentenca arbitral; o injetamento de varios principios processuais como o do contraditorio e 

o a igualdade de direitos perante o juizo arbitral; os poderes arbitrais em que pese as medidas 

procedimentais e, por fim, a mobilidade dos mecanismos do procedimento arbitral, devido a 

adeqiiabilidade que o mesmo suscita em cada caso concreto. 

Entretanto, nao sao apenas valores positives que encontramos no juizo arbitral, seja a 

nivel patrio, seja a nivel internacional. Os empecilhos se iniciam a partir da propria ordenacao 

juridica do institute conforme nos ensina Mariana Bonfim Burger , ressaltando, ainda, que, as 

duvidas sao constantes quanto a capacidade de qual legislacao, assim como, do foro e da 

concretizacao da sentenca arbitral. A mesma autora sugere ainda que: 

Uma primeira possibilidade para superar essas "areas cinzentas" seria 
a adocao, nos contratos entre as partes em reterencia, de clausula de 
estabilizacao. Estas preveem que a lei que regera o contrato sera 
aquela vigente no momento de sua assinatura. Assim, quaisquer 
eventuals alteracoes legislativas favoraveis ao Estado nao seriam 
validas no acordo firmado. 

Sao consideracoes tambem como obstaculos a instituicao da arbitragem, o fato de que a 

clausula compromissoria fica condicionada, nao raro a ocorrencia do compromisso arbitral. 

Ainda e considerada por uma parcela da doutrina, como instrumento redutor da relevancia 

arbitral, a possibilidade de que a decisao proferida pelos arbitros seja passivel de anulacSo por 

parte do poder judiciario. Nesse ultimo aspecto e mister que se diga, nao anuimos com esta 

posiclo, e, isto se justifica em razao de que na propria esfera judiciaria vislumbramos a 
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hipotese de acao rescisoria, o que nao quer dizer de lides caleadas em direitos patrimoniais 

disponiveis, objeto da figura arbitral. 

Na busca do equilibrio entre os paises e os contra efeitos do juizo arbitral cosmopolite, 

observa-se um esforco de inumeras nacoes no sentido de amoldar suas legislacoes a nova 

ordem mundial. E, isto inclui obviamente, o enquadramento estrategico nos moldes da 

arbitragem internacional. Nesse sentido sao as palavras de Selma Ferreira Lemos: 

No ultimo quartel do seculo passado, muitos paises revisaram suas 
legislacoes internas, algumas como peculiaridades estrategicas para 
atrair arbitragens internacionais. As leis dualistas tem por escopo 
facilitar a solucao de controversias internacionais; avocar para seus 
paises a sede de arbitragens, e com isso auferir rendimentos com a 
prestacao de servicos, propiciar ambiente neutro para as partes, novas 
interferencias do judiciario local, enfim, dar tratamento diferenciado e 
condizente com as especialidades do comercio internacional. 

Na ordem comercial internacional, a OMC tem incessantemente demonstrado grande 

preocupac&o em desenvolver instrumentos modernos capazes de resolver as complexas 

relacoes comerciais. Sob esta perspectiva varios fenomenos vem alcancando repercussao 

mundial, tais como: o bom oficio, a mediacao e a arbitragem. Nao resta duvida de que nesse 

rol desponta a arbitragem como o meio mais eficaz dentro da finalidade proposta. 

Destarte, a incidencia constante de nascimento de instituicoes arbitrals que regulem 

exclusivamente este objeto tornou-se uma realidade no mundo contemporaneo como reflexo 

dos mutantes inter-relacionamentos entre o Poder Estadual e os seus suditos, sendo 

considerado por alguns autores como um imperativo da propria rationalidade economica 

mundial, democratizada pelo manejo salutar dos politicos de livre mercado. 

Nesse passo, sao de grande valia as judiciosas palavras do professor D. Freire e Almeida: 

As tendencias democraticas e de livre mercado parecem gerar um 
numero excessivo de disputas legais. Os tribunals tradicionais em 
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nivel national, nao tem condicdes de lidar com todas essas disputas 
em complements, surgem os litigios resultantes das atividades 
internacionais, que em razlo dos argumentos acima explanados, nao 
podem aguardar a resolucSo de suas controversias, atraves dos 
tribunais nationals. Surge, pois, a solucao arbitral. 

Nesse diapasao, percebe-se que o aperfeicoamento que se operacionaliza nessas 

instituicoes assevera uma possivel substituicSo dos tribunais locais em detrimento dessas 

especializadas associates, em face dos elementos positivos que lhe sao peculiares. Em razao 

disso a cada dia sao formuladas novas normas arbitrais, almejando a uniformizacao desse tipo 

de procedimento. Dessa ordem sao verbi gratia, os tratados concorrentes a arbitragem 

supranational, elaborados pela UNCITRAL (United Nations Comission on Internacional 

Trade Low). 

As instituicoes arbitrais, vale salientar, podem apresentar-se com um disciplinamento 

generico quanto ao objeto de sua atuacao, bem como poderao restringir-se a determinados 

aspectos, como ocorre, exemplo, naqueJas que se voltam para nuances eminente juridicas. 

Seja de que forma for, a relevancia destas organizacoes se pauta, principalmente, em razao da 

inexistencia de um orgSo internacional com lastro de atuacao ampla que causasse a 

uniformidade das lides cosmopolitas. Dessa maneira, o juizo arbitral que ja atingiu em certo 

ponto o apice dentro do direito Publico nas relacoes entre Estados Soberanos, emerge neste 

seculo como instrumento capaz de sanar com determinado sucesso a problematizacao 

existente no corpo do Direito Internacional Privatistico, caminhando-se para os efeitos 

globalizantes por que passa mundo atual. 

Mormente o Brasil durante muito tempo ter se manifestado de forma timida, parece-nos 

que a recente legislacao visa efetivamente entre outras finalidades da ensejo a abertura cada 

vez maior a arbitragem internacional. NSo destarte isto, da leitura dos dispositivos da referida 

lei, percebe-se que nao houve uma precisa delineacao dos parametros patrios e internacionais, 
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o que, certamente, estara passivel de mutacSes, no sentido de tornar cada vez mais flexiveis as 

normas supranacionais devido a sua peculiar atuacao. 

Dentro desse contexto, a sua estrataracao da arbitragem tem aberto o leque de 

questionamentos acerca de suas modelacoes, interagindo coerentemente na busca de respostas 

para as emergentes duvidas que tem surgido, seja concernente ao elemento estatal e seu 

desenvolvimento em que pese a arbitragem, seja quanto ao deslinde procedimental, ou mesmo 

no que tange a concreta execucao das decisoes alienigenas, Em todos esses momentos sente-

se o enaltecimento da arbitragem como forma plausivel da resolucao conflitual comercial a 

nivel supranacional,chegando ao patamar de ser utilizada na quase integralidade (cerca de 

90%) daquelas situacdes, E, no Brasil, transformando-o em porto seguro para aqueles que 

desejarem fazer uso da arbitragem, de qual ja ocorrente fazer uso da arbitragem, tal qual ja 

ocorrente ha decadas em varios paises denominados de primeiro mundo. 

Assim, o aperfeicoamento da Ordem Economica Global possibilitou que a mecanica 

arbitral estendesse seu voo a lugares cada vez longinquos mormente naqueles que resguardam 

um arsenal de industria e comercio capazes de recepcionar a sua performance seja criando 

clausulas ou temos especializados, seja ao consolidar tratados e convencoes, em ambos os 

casos com a finalidade de sanar as pendencias surgidas com o desenrolar dos atos do 

comercio mundial. Outrossim, vale salientar que, os institutos dos tratados e conven?6es 

necessitam de homologacao ou confirmacao dos paises que se acostam a tais documentos. A 

porta desse ato eles gozarao forca de legisla9ao ordinaria, sendo editado o Decreto Legislativo 

e em seguida o Decreto Presidencial. Com esse procedimento garantir-se-a que os complexos 

e emaranhados relacionamentos comerciais passam a se adequar a uma estrutura mais celere e 

discreta, exigencias fundantes na resolucao desse tipo de conflito em face das particularidades 

dos envolvidos e do seu objeto- ha, pois uma fuga no que concerne as justicas nacionais, face 
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a sua inadequacSo, em que pese tal ambientacao, buscando, nesse sentido a aplicabilidade de 

uma ordem juridica direcionada ao movimento globalizador em que vivemos na atualidade. 

Nessa medida, tem-se realizado uma especie de troca dos classicos expedientes estatais 

pelas constantes e hodiernas modelacdes que se tem trabalhado no instituto arbitral. Prova 

fiel disso e a nossa mais recente e especializada legislacao (Lei 9.307, de 23setembro de 

1996) como ja dissemos linhas atras, que reformulou seus principals elementos, conferindo-

lhe conforme nos adverte a maior parte da doutrina, um maior padrao de autonomia volitiva, 

de discricao e celebridade, efeitos esses que nao terao restritos os limites as linhas territoriais 

patrias, mas, que se elastecem a toda uma perspectiva cosmopolita de mercado. 

A arbitragem internacional com se ve, e um tema de grande relevo juridico, economico e 

social, justificando por isso o seu estudo e aprofundamento. Sao meios alternativos dessa 

monta que elevam a possibilidade do Poder Estatal desafogar-se, e, em certa medida , da uma 

atencao mais densa aquelas hipoteses que se alocam fora do lastro de atuacao de institutes 

como a arbitragem. Com isso dinamizam-se as relacSes juridicas e de mercado, atendem-se 

aos novos patamares globais e, por fim, democratizam e legitimam a perspectiva de se 

solucionar rela^oes intersubjetivas conflituais voltadas para a patrimonialidade de forma mais 

pratica e eficaz, "dispensando-se" a tecnica judiciaria, sem descuidar-se, todavia, dos 

principios regentes de toda a Ordem Social. 

4.2 Arbitragem no mercosul 

O Mercado Comum do Sul, mais conhecido como Mercosul, nfio ficou alheio aos novos 

tempos do procedimento arbitral. Como se sabe a composicao desse mercado circunda-se 

numa divisao politica composta por paises da America do Sul como o Brasil e a Argentina 

dentre outros. 
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Nesse contexto vislumbra-se o Mercosul como pessoa juridica de direito publico 

internacional e, da mesma forma como outros blocos economicos como a comunidade 

Europeia e o Nafta tem alargado o campo de atuacao do juizo arbitral em ceio as relacoes 

comerciais por ele realizadas face a celeridade e facil difusao de riquezas que sao 

possibilitadas atraves do manejo deste instituto. Entretanto, nao se pode esquecer de 

mencionar como nos adverte Liliana Saraiva de Oliveira que a organizaeao desses paises e a 

formacao deste mercado so foi possivel em razao da sua redemocratizacao e da proximidade 

de paises como o Brasil e a Argentina na decada de 80, dando um salto decisivo no processo 

de integracao economica. 

Nesse diapas&o, o grande foco do procedimento arbitral tem sido direcionado aos 

constantes conflitos comerciais. Estes terao os contornos internacionais quando alcancarem a 

mter-relacao entre os estados soberanos e os individuos de territorios. Nessa linha de 

raciocinio sao relevantes as palavras da autora supracitada quando assevera que: "Logo, 

embora o MERCOSUL represente a uniSo de varios paises do cone sul, todos os contratos 

realizados por cada estado-membro com outro pais ou entre eles proprios sao de natureza 

internacional." 

Sobe este angulo ver-se que a dimensao desses contratos e a mais ampla possivel, 

abrangendo todas as celeumas que possam vir a ocorrer seja sob a mecanica judicial seja sob 

o aparato extrajudicial, isto, vale dizer, sem restricao a qualquer valor, segundo nos ensina a 

melhor doutrina. 

A doutrina especializada tem nos exortado em que pese a utilizacSo deste instituto que 

ao escolher tal procedimento e suas possiveis vantagens, deve-se, obviamente, deixar de lado 

a jurisdicao de cada pais envolvido. Isto, pois, a decisao de cada pais sera tomada por 

instrumentos humanos de ordem privada e nSo pelo ente ficticio estatal. 
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Destarte, ate o momento delineamos genericamente a arbitragem do Cone Sul sem, no 

entanto estabelecermos o liame juridico que alavaaca o tema. 

Sob este foco sao esclarecedores as palavras de Antonio Correa (1998, p. 18) 

Foi instituido atraves de quatro tratados, denominados de 
"protocolos", sendo, alem do de Assuncao, que o criou, os seguintes: 
o tratado de Ouro Preto, que lhe deu nova estrutura; Protocolo de 
Buenos Aires, que cuidou de instituir a jurisdicao Internacional em 
Materia de contratos civis e mercantis; Protocolo de Las Lenas, que 
instituiu o direito comunitario sobre cooperacao em materia Civil, 
Comercial, Trabalhista e Administrativa; e Protocolo de Brasilia que 
estabeleceu regras de direito comunitario sobre medidas cautelares. 

Diante deste quadro faz-se mister que entendamos estes dois conceitos referentes a 

tratados e protocolos, pertinentes ao estudo em questSo. Nesse sentido ver-se conforme nos 

elucida o grande mestre Marcus Claudio Acquaviva que o protocolo consiste no documento 

comprobatorio de uma declaracao de vontade. De outro lado, o mesmo autor identifica os 

tratados como sendo um ato solene celebrado entre dois ou mais estados soberanos,visando, 

precipuamente , a interesse de cada contratante enquanto pessoa juridica de direito publico 

internacional. 

A par desses conceitos podemos vislumbrar de forma mais severa o processo arbitral 

dentro dessa realidade. Interessa-nos, todavia, de forma mais intensa o Protocolo de Brasilia, 

corroborado em 1991. Isto, pois, e em decorrencia dele que opera-se a atuacao economica 

deste mercado, e e nele que a arbitragem tem sua previsao como meio alternativo a mecanica 

judicial. 

Segundo nos informa uma diversificacao sistematica quanto ao aspecto resolutivo 

conflitual. Assim , importara em se saber se as dissonancias serao de ordem publica ou 

particular. Na primeira hipotese ha uma negociacSo direta e, somente depois, se leva a 

intervenpao do Grupo do Mercado Comum. No que concerne a segunda hipotese ao inves da 

negocia9ao direta inicialmente, passa-se pela tentativa de uma secao patria daquele grupo para 
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so ent&o proceder aquela. Tais instrumentos antecedem o procedimento arbitral e, somente, 

quando foram tentados em sua plenitude, possibilitaram, caso nao atendam as expectativas, a 

utilizacao da arbitragem. Valendo salientar que, em ambas as situacSes o particular nao 

apresenta participacao em nivel de tribunal ou juizes arbitrais em face das suas peculiaridades. 

Nesse passo sao esclarecedoras as palavras de Antonio Carlos Rodrigues do Amaral, quando 

assim se manifesta: 

No ambito do Mercosul, onde nao foram formalizadas norm as 
pertinentes a solucao de conflitos entre particulares residentes nos 
Estados-membros. Nao houve a instituicao de um orgao supranational 
para fins de arbitragem entre partes sediadas em diferentes jurisdicoes 
no Mercosul. 

Destarte, o campo legislativo encontra-se incomplete, e, como nos sugestiona o insigne 

mestre Antonio Correa, a recente legislacao patria , deve ampliar seus horizontes abrangendo 

as hipoteses em que os envolvidos, mormente de razoes diversas, apresentem vinculacao 

obrigacional e optem de forma expressa pelo direito patrio aplicado aquela relacao conflitual. 

Ao se tratar da Arbitragem no Mercosul nao se pode esquecer de mencionar acerca do 

Acordo de Arbitragem Comercial Internacional do Mercosul, promulgado no Brasil em 4 de 

junho de 2003 mediante o Decreto n° 4.719/03. 

Dentro desse contexto, mais uma vez recorremos ao mestre Marcus Claudio Acquaviva 

que nos conceitua de acordo como sendo um ato sobre, que, no entanto, nao se reveste de 

tantos requisitos formais. Versa sobre objetivos, nSo diretamente vinculados a propria 

personalidade do Estado, e sim a interesse das coletividades. Visto isso, temos a compreensao 

de que o referido acordo embora de carater mais complicatorio, sem grandes acrescimos, foi, 

contudo, salutar para a regulamentacao da arbitragem como meio resolutivo das questoes 

comerciais exsurgidas em empresas que mantenham suas sedes nos paises componentes do 
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Mercado de Cone Sul. E ainda acrescenta, e nesse campo inovando, que as medidas cautelares 

poderao ser exaradas tanto pelo Tribunal Arbitral quanto pelo juiz competente para o caso. 

Em linhas gerais essas sao as mais recentes inovaedes e, conseqiientemente 

consideracoes que podemos espelhar acerca da arbitragem no Mercosul. Entretanto, 

vislumbramos este mercado como algo em mutacao, avido por evoluir a cada momento, 

aperfeicoando e ampliando suas relacoes, o que, efetivamente ira resultar em outras 

performances que certamente merecerao um estudo mais aprofundado em outra ocasiao. 



CONCLUSAO 

Atraves dessas breves consideracoes em que pese a materia anteriormente expendida, 

algumas conclusoes devem ser trazidas a bailha, a partir do referential maior a que nos 

direcionamos, consistentemente no retrospecto historico da arbitragem, dando todas as 

ferramentas para o entendimento de sua crescente utilizacao nos confiitos internacionais, alem 

de buscar respostas para a problematizacao proposta, qual seja, quais os parametros em que se 

deve calcar o instituto na atualidade, o de um canal evolutivo, na sistematica resolutiva 

conflitual ou em retrocesso temporal dentro desta perspectiva? 

A arbitragem, existente ha cerca de tres mil anos, passou por uma profunda 

reestruturaeao, inclusive no Ordenamento juridico patrio, gerando uma serie de celeumas em 

decorrencia deste fato. 

Seguindo esta trilha inferimos a priori, segundo observado nesta pesquisa que, tal 

instituto nao colide com os atributos do Poder Judiciario, mas, ao contrario, lhe complements 

e possibilita um certo "desafogamento" neste, ao menos no que concerne determinados 

direitos de ordem patrimonial disponivel, nos termos da Lei 9.307/96, que possibilitou sua 

utilizacao como instrumento apto e eficaz dentro de sua atuacao. 

Com a edicao da lei supracitada, as limita^oes ocorrentes no quadro legislativo anterior 

tais como a exigibilidade da homologacao do laudo arbitral, ja nao mais subsistem, como 

forma de possibilitar maior autonomia e efetividade ao instituto da arbitragem. 

Sob o fato da constitucionalidade ve-se que a parcela doutrinaria que entendeu pela sua 

incompatibilidade com a Carta Magna vigente, desprezou o real sentido do instituto, deixando 

o seu ambito contratual e a evolucao gradativa por que esta passando o direito das obrigacoes, 

flexibilizando o absolutismo do principio da autonomia da vontade das partes em funcao do 



crescente dirigismo contratual. Na realidade, o procedimento arbitral nao afronta nenhum 

dispositivo constitucional, sendo nos termos atuais, a admissao da impotencia do Estado e de 

sua falencia no afa de resolver os confiitos inter subjetivos que lhe sao postos a merce. 

Superada a celeuma acerca da inconstitucionalidade dos artigos 6° e 7° da Lei Arbitral, 

bem como dos reflexos deles decorrentes, visto que a Suprema Corte decidiu pela 

constitucionalidade destes, encontra a arbitragem contemporaneamente, um 1 astro fecundo 

para o seu desenvolvimento. 

Nesse passo e mister que se diga, que no que concerne aos principios do contraditorio, do 

juiz natural e da inafastabilidade do poder judiciario nao foram atingidos com a nova 

mecanica arbitral, havendo, apenas, alguns equivocos doutrinarios os quais foram 

explicitados no corpo do trabalho. 

Outras partes importantes foram destacadas dentro da sentenca arbitral e do 

procedimento arbitral. Destarte, na primeira, por exemplo, falou-se acerca da acao rescisoria e 

sua possibilidade, pelo que nos pronunciamos pela inexistencia do instituto, em principio, 

resguardada a hipotese de se encontrar no real do artigo 485 do Codigo de Processo Civil, 

desde que estipulado pelas partes. Outrossim, asseverou-se algumas nuances acerca das 

medidas de urgencia, assim entendidas como as cautelares e tutelas antecipadas. 

Vislumbramos nao ser possivel, segundo entendemos em face do arbitro nao dispor do poder 

coercitivo capaz de obrigar qualquer das partes a pratica de certos atos que se estende a 

execucao sentential. 

Ainda nesse contexto, foram espelhados alguns pontos acerca da intervencao de terceiros 

era que nos detivemos pela sua impossibilidade, visto que, sendo o procedimento arbitral 

marcado pela celeridade, nao deve comportar institutos desse porte, em face dos empecilhos 

que deles podem advir. Nao obstante nossa posicao, vimos que alguns doutos defendem a tese 

de sua possibilidade havendo convencao das partes e do terceiro nesse sentido. Outro assunto 



deraarcado no procedimento em tela cingiu-se a sentenca arbitral, equiparado ao ato decisorio 

estatal, gozando da vantagem de ser diretamente remetido ao ambito executorio, nao se 

sujeitando a recursos comuns na ambientacSo decisoria do Estado. Tal sentenca arbitral, de 

carater irrecorrivel, passou ao rol dos titulos executorios do aspecto judicial. 

No discorrer do tema foi-nos objeto tambem a "interdependencia" existente entre o juizo 

arbitral e o juizo estatal. Dessa maneira, em varios momentos exsurge a intervencao 

judiciaria, seja para lhe dar forca executiva quanto a sentenca arbitral, seja para lhe dar 

coercibilidade em certos atos como os cautelares, ou mesmo para anular vicios normativos 

que resguardem a ordem publica e os bons costumes. Sao, pois, faces diversas de uma mesma 

moeda que se complementam, nao agredindo a funcao jurisdicional espelhada 

constitucionalmente. 

Com a nova legislacao e o modelamento contemporaneo de instituto que renova a 

antiguidade, ve-se que a mesma apresentou varias vantagens, embora esteja distante de se 

manifestar como o instrumento defmitivo para resolver a profunda crise por que passa o Poder 

Judiciario. Entretanto, sua validade e manifesta se observarmos o enquadramento em que se 

coloca nossajustica com o niimero absurdo de processos, deficiencia no numerario judicial ou 

ainda as precarias instalacoes, o que possibilita, em certa medida, a tendencia privatizadora de 

determinadas atribui^oes estatais, reflexo de um mundo global izado e unificado em suas 

atribuieoes e insurgencias. 

Em que pese a arbitragem como elemento utilizado na resolucao de conflitos comerciais 

sob o foco da internacionalidade, vimos que a utilizacao do instituto arbitral na orbita em que 

nos propusemos a analisar, configura limpida predisposicSo do aperfeicoamento das 

interacSes comerciais na ordem cosmopolita. Perfaz-se, outrossim, como um enquadramento 

da crescente realidade politica-economica em que sao comuns a criacao de blocos 

economicos, os ajustamentos de empresas e mesmo o aprimoramento dos mercados de 



consume Tal movimento tem sido um grito universal que tem acordo tambem, na America 

Latina. 

Como foi visto no decorrer da exposicao, a arbitragem internacional, em similaridade do 

que ocorre a nivel patrio tem apresentado vantagens como a celeridade, sigilosidade, 

imparcialidade, dentre outros, que em muito se amoldam aos parametros das relacoes 

cosmopolitas, o que se aplica atraves da evolu9ao da Ordem Juridica hodierna; calcada 

essencialmente na autonomia da vontade no que tange aos direitos patrimoniais disponiveis. 

A nova legisla^ao brasileira acatando os ventos do progresso instituiu normas que 

abrangem a arbitragem tambem no piano internacional, demasiadamente centrado em 

aspectos tecnologicos e mutacoes economicas freqiientes, o que leva a necessidade de uma 

normatizacao mais flexivel para as pendencias exsurgidas neste meio, o que, nesse ponto, 

obviamente nao vem sendo atendido pelo Ente Estatal, na figura de seu orgSo maior, o Poder 

Judiciario. 

Digno de nota e o fato de a arbitragem internacional apresentar um carater duplice, pois, 

ao mesmo tempo em que permite aos Estados a submissao de suas lides, nao descuida da 

possibilidade de tambem as particulares, terem direito a este mecanismo embora nao 

diretamente como se viu anteriormente. 

Os tempos sao outros e as perspectivas que se apresentam a nossa frente sao multiplas e 

constantes. Os Estados, os empresarios, os consumidores e as instituicoes arbitrais, tem nos 

levado a perceber que a arbitragem tem deixado o carater de excepcionalidade, especialmente 

na orbita supranational, alcancando cada vez mais adeptos, o que ocorre de forma mais 

intensa entre os mercados economicos como analisamos em especial na parte referente ao 

Mercosul e suas regulamentacoes inclusive as do Protocolo de Brasilia em que se deteve com 

maior enfase, o mesmo se repetindo quanto ao Acordo Comercial do Mercosul, recentemente 

colocado em nosso sistema. E em meio as peculiaridades que o Mercado do Cone Sul passe a 



apresentar a essentia e a mesma e a arbitragem ai tambem e o grande foco de alternatividade 

resolutiva conflitual que se apresenta em meio a celeuma por que passa o poder judicante 

exarado pela maquina estatal. 

Por conseguinte, nao representa a arbitragem um retrocesso historico, mas, sim, uma 

alternativa em perene evolucao, que atravessa na atualidade uma de suas fases aureas em que 

se tem derrubado os obstaculos, criados epocas a fio, pelas varias legislatives, provocando 

desestimulo quanto a sua utilizacao. Tal fato nao pode mais promover o descredito de que a 

arbitragem e uma atividade perigosa e incapaz de atender aos interesses sociais, mas, sim, 

reavaliarmos a sua estrutura como um mecanismo capaz de gerar a seguranca juridica com 

celeridade, direcionamento e informalidade, nao somente entre os Estados Soberanos nas 

relacSes de Direito Internacional Publico, como tambem nas relacSes entre Estados e 

Particulares na sistematica comercial, dentro dos parametros, inclusive do Direito 

Internacional Privado. 
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ANEXOS 



"'"* PresMmc'm da Republics 
\ Casa C i \ ii 

SubcMtfia para A s s u r f o s Jundiaos 

LEI N« 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996. 

Dispoe sobre a arbitragem. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA 

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

Capitulo I 

Disposicoes Gerais 

Art. 1° As pessoas capazes de contratar poderao vaier-se da arbitragem para dirimir litigios 
reiativos a direitos patrimoniais disponiveis. 

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

§ 1° Poderao as partes escolher, livremente, as regras de direito que serao aplicadas na 
arbitragem, desde que nao haja violacao aos bons costumes e a ordem publica. 

§ 2° Poderao, tambem, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos 
principios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comercio. 

Capitulo 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, relattvamente a tal 
contrato. 

§ 1° A clausula compromissoria deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no 
proprio contrato ou em documento apartado que a eie se refira. 

§ 2° Nos contratos de adesao, a clausula compromissoria so tera eficacia se o aderente tomar 
a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituicao, desde que 
por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especiatmente para 
essa clausula. 

Art. 5° Reportando-se as partes, na clausula compromissoria, as regras de algum orgao 
arbitral institutional ou entidade especializada, a arbitragem sera instrtuida e processada de acordo 



com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabeJecer na propria clausula, ou errs 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 initio a arbitragem, por via postal ou por outro meio 
qualquer de comunicacao, mediante comprovacao de recebimento, corrvocando-a para, em dia, 
hora e local cartas, 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° deste 
Lei, perante o orgao do Poder Judiciario a que, originariamente, tocaria o julgamento da causa. 

Art. 7° Existindo clausula compromissoria e havendo resistencra 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 celeb racao, de corrtum 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 
disposicSes da clausula compromissoria e atendendo ao disposto nos arts. 10 e 21, § 2 s, desta Lei. 

§ 4° Se a clausula compromiss6ria 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 motrvo, a audiencia designada para a lavratura do 
compromisso arbitral, importara a extincao do processo sem julgamento de merito. 

§ 6° Nao comparecendo o reu a audiencia, cabera ao juiz, ouvido o autor, estatuir a respeito 
do conteudo do compromisso, nomeando arbitro unico. 

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

Art. 8° A clausula compromissoria e autonoma em relacao ao contrato em que estiver inserta, 
de tal sorte que a nulidade deste nao implica, necessariamente, a nulidade da clausula 
compromissoria. 

Paragrafo unico. Cabera ao arbitro decidir de oficio, ou por provocacao das partes, as 
questSes acerca da existencta, 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 portermo nos autos, perante o juizo ou 
tribunal, onde tem curso a demanda. 



§ 2° 0 compromisso arbitral extrajudicial sera celebrado por escrito particular, assinado por 
duas testemunhas, ou por instrumento publico. 

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

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

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 conten 

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

II - a autorizacao para que o arbitro ou os arbitros julguem por equidade, se assim for 
convencionado pelas partes; 

ill - o prazo para apresentacao da sentenca arbitral; 

IV - a indicacao da lei national ou das regras corporativas aphcaveis a arbitragem, quando 
assim convencionarem as partes; 

V - a declaraeao da responsabilidade pelo pagamento dos honorarios e das despesas com a 
arbitragem; e 

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 ill, desde que a parte interessada 
tenha notificado o arbitro, ou o presidents do tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de dez dias 
para a prolacao e apresentacao da sentenca arbitral. 

Capitulo 111 

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 6rgao 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 drgao arbitral institutional 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 tdoso. 

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

§ 6° No desempenho de sua funcao, o arbitro devera proceder com imparcialidade, 
independencia, competencia, diligencia e discricao. 

§ 7° Podera o arbitro ou o tribunal arbitral determinar as partes o adiantamento de verbas para 
despesas e diligencias que julgar necessarias. 

Art. 14. Estao impedidos de funcionar como arbitros as pessoas que tenham, com as partes 
ou com o litigio que Ihes 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, cortforme previsto no Codigo de Processo Civil. 

§ 1° As pessoas indicadas para funcionar como arbitro tem o dever de revelar, antes da 
aceitacao da funcao, qualquer fato que denote duvida justiTicada 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 posteriorrnente a sua nomeacao. 

Art. 15. A parte interessada em arguir a recusa do arbitro apresentari, nos termos do art. 20, 
a respectiva excecao, diretamente ao arbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, deduzindo suas 
raz5es 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. S e o arbitro escusar-se antes da aceitacao da nomeacao, ou, apds a aceitacao, vier a 
falecer, tomar-se impossibilitado para o exercitio da funcao, ou for recusado, assumira seu lugar o 
substituto indicado no compromisso, se houver. 



§ 1° Nao havendo substituto indicado para o arbitro, aplicar-se-ao as regras do orgao arbitral 
institutional ou entidade espetializada, 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 dedarado, expressamente, na convencao de arbitragem, 
nao aceitar substituto. 

Art. 17. Os arbitros, quando no exercitio de suas funcdes ou em razao deias, fleam 
equiparados aos funtionarios publicos, para os efeitos da legislacao penal. 

Art. 18. 0 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 convenclo de arbitragem, sera elaborado, 
juntamente com as partes, um adendo, firmado por todos, que passara a fazer parte integrant© da 
convencao de arbitragem. 

Art. 20. A parte que pretender arguir questoes relativas a competencia, suspeicao ou 
impedimenta do arbitro ou dos arbitros, bem como nulidade, invatidade ou ineficacia da convencao 
de arbitragem, devera faze-to 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 in competencia 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 peias partes na convencao de 
arbitragem, que podera reportar-se as regras de um orgao arbitral institutional ou entidade 
espetializada, facultando-se, ainda, as partes delegar ao proprio arbitro, ou ao tribunal arbitral, 
regular o procedimento. 

§ 1° Nao havendo estipulacao acerca do procedimento, cabera ao arbitro ou ao tribunal 
arbitral distiplina-lo. 

§ 2° Serao, sempre, respeitados no procedimento arbitral os principios do contraditorio, da 
iguaidade das partes, da imparcialidade do arbitro e de seu livre conventimento. 



§ 3° As partes poderao postular por intermedio de advogado, respeitada, sempre, a faculdade 
de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. 

§ 4° Competira ao arbitro ou ao tribunal arbitral, no initio do procedimento, tentar a 
contiliacao das partes, aplicando-se, no que couber, o art. 28 desta Lei. 

Art. 22. Podera o arbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir 
testemunhas e determinar a realizacao de peritias ou outras provas que julgar necessarias, 
mediante requerimento das partes ou de oficio. 

§ 1° 0 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 convocac3o para prestar depoimento 
pessoal, o arbitro ou o tribunal arbitral levara em eonsideracao 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 juditiaria que conduza a 
testemunha renitente, comprovando a existentia 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 coertitivas 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 eomum acordo, poderao prorrogar o prazo 
estipulado. 

Art. 24. A detisao do arbitro ou dos arbitros sera expressa em documento escrito. 

§ 1° Quando forem varios os arbitros, a detisao sera tomada por maioria. Se nao houver 
acordo majoritario, prevalecera o voto do presidente do tribunal arbitral. 

§ 2° 0 arbitro que divergir da maioria podera, querendo, declarar seu voto em separado. 

Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controversia acerca de dirertos indisponiveis e 
verificando-se que de sua existentia, ou nao, dependera o julgamento, o arbitro ou o tribunal 
arbitral remetera as partes a autoridade competente do Poder Judiciario, suspendendo o 
procedimento arbitral. 



Paragrafo unico. Resolvida a questao prejudicial e juntada aos autos a sentenca ou acordao 
transitados em julgado, tera normal seguimento a arbitragem. 

Art. 26. S i o requisites obrigatorios da sentenca arbitral: 

I - o relatorio, que contera os nomes das partes e um resumo do litigio; 

II - os fundamentos da detisao, onde serao analisadas as questdes de fato e de direito, 
mencionando-se, expressamente, se os arbitros juigaram por equidade; 

III - o dispositivo, em que os arbitros resolverao as questdes que Ihes forem submetidas e 
estabelecerio o prazo para o cumprimento da detisao, 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 detidira sobre a responsabilrdade das partes acerca das custas e 
despesas com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de Irtigancia 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, declarer tal fato mediante sentenca arbitral, que 
contera os requisites do art. 26 desta Lei. 

Art. 29. Proferida a sentenca arbitral, da-se porfinda a arbitragem, devendo o arbitro, ou o 
presidente do tribunal arbitral, enviar copia da detisao as partes, por via postal ou por outro meio 
qualquer de comunicacao, mediante comprovacao de recebimento, ou, ainda, entregando-a 
diretamente as partes, mediante retibo. 

Art. 30. No prazo de tinco dias, a contar do recebimento da notificacao ou da cientia pessoal 
da sentenca arbitral, a parte interessada, mediante comunicacao a outra parte, podera solicitar ao 
arbitro ou ao tribunal arbitral que: 

I - corrija qualquer erro material da sentenca arbitral; 

II - esclareca alguma obscuridade, duvida ou contradicao da sentenca arbitral, ou se 
pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a detisao. 

Paragrafo unico. O arbitro ou o tribunal arbitral detidira, 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 drgaos 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 quem nao podia ser arbitro; 

III - nao contiver os requisites 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 drgao 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; 

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 arguida 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 intemo 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 
territdrio 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 sentence arbitral estrangeira sera requerida pela parte 
interessada, devendo a peticao inicial conter as indicacoes da lei processual, conforme o art. 282 
do C6digo 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; 

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 efetivacao da 
citacao da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convencao de arbitragem ou da 
lei processual do pais onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, inclusive, a citacao postal com 
prova inequivoca de recebimento, desde que assegure a parte brasileira tempo habii 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 Vi l ; 301, inciso IX; e 584, inciso III, do Codigo de Processo Civil 
passam a ter a seguinte redacao: 

"Art. 267... 

VII - pela convencao de arbitragem;" 

"Art. 301 

IX - convencao de arbitragem;" 

"Art. 584 

Ill - a sentenca arbitral e a sentenca homologatoria de transacao 
ou de conciliacao," 

Art. 42. 0 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 entrara em vigor sessenta dias apos a data de sua publtcacio. 
Art. 44. Ficam revogados os arts. 1.037 a 1.048 da Lei n° 3.071. de 1° de Janeiro de 1916, 

Codigo Civil Brasileira; 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. 
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