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1. Consideracoes prelimina.res

Uma cause trabalhista requer de cinco a sete

anos pare chegar ao seu termo final. Essa de-

mos na solucao dos Utiglos trabaihistas results

de diversos fatores mas principaimente de sua

converg@ncia exclusive para organlsmos judiciaries

(Justiga do Trabalho e Justiga Federal), onde 6

flagrante a desproporgao entre a avalanche de

processes e o reduzido ndmero de juizes incum-

bides de as julgar. Essa simples constatacao jA

aponta pare a convenl@ncia de se incentivar o

funcionamento de mecanismos de justica privada, o

que quer dizer arbitragem.

2. Denominacio

0 de que se cuida A de arbitrageur e ni o de
arbitramento. 0 tltin;o termo significa meio de
prova, obra de perito, cujas conclus6es nao vin-

culam o juiz, a quern cabe , se qulser, determiner
nova pericia. A arbitrageur , no contrgrlo , enters
decisao de um litfgio.

3. Definlgao

Define -se, portanto , a trbitragem como de-

ct.sao de urn conflito levada a efeito por pcssoa

ou pessoas escolhidas pelas partes ne.e envolvi-

das. Dols sao os elementos nucleares dessa defi-

nicao : o car6.ter privado do juizo arbitral e a na-

tureza voluntAria do instituto. Dando-se preva-

lbncia ao primeiro elemento, pole-se caracterizar

a arbitragem oomo justica privada , em contrapo-

sicao a justica pfiblica. Dando-se preeminEncla ao

segundo , hA de se dizer que a arbitragem consti-

tui procedimento de autocomposigao, contraposto

ao procedirnento de autodefesa e de tutela.

4. Divisfic

A mats importante divLsao da arbitragem b a

que contrapbe a voluntAria a. obrigat6ria. (1)

Configura-se a primeira quando as partes go-
zam de liberdade de percorrer ou nao a via ar-

(') Octavio Bueno Magano 6 Professor Titular de Di-
ratio do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade
de Sao Paulo.

(1) 0 C6digo de Processo Civil porluguAs Pala em jul-
jamento arbitral necess4rio . (Vide arl . 1525).
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bitral o do direito de escolher os Arbitros incum-
bidos de dirimir sues contendas . Niio ha qualquer

dblce constitutional ao funclonamento da arbt-
tragem voluntAria . Como observe Hamilton de Mo-
raes e Barros, "constitul erro grosseiro de d-rei-
to dizer-se que a Constituicao protblu o juizo ar-
bitral, quando, no art. 153. § 40 , declare que a lei
n5o poderA exc:uir da apreciacao do Poder JudiciA-

rio qualquer lesSo no direito individual ." (2) Corn
efeito, a jurlsdicao s6 se mostra lnevitAvel quan-
do provocada por urn dos sujeitos de um litfglo.
Mas se ambos as litigantes concordam em a por
de lado, preferindo solucao de justiga privada, ja-
mats se poder$ dizer que ficaram despojados do
julz natural. (3) Exclui-se, asslm, a idela esposa-

da por alguns juristas no sentido de que a oom-
patibillzacao do referido texto constitutional corn

o juizo arbitral s6 se torna possivel atravds do ex-
pediente de homologacao do laudo arbitral pelo
judiclArlo. (4) Longe disso, a homologacao tern a
finalidade exclusive de dar executoriedade ao
mesmo laudo, JA que o juizo arbitral nao goza de
podcres coercitivos.

O que particularize a r ltima nao a a subtra-

cao do direito das partes de se louvarem em Ar-

bitros de sua escolha, porque se isso ocorresse nao

haveria macs falar-se em arbitrageur. 0 que a

distingue da arbitragem voluntAria a a sue, im-

peratividade como meto de solucao de conflito, corn

exclusao ou postergacao da via judicial e exclu-

sao ou postergacao das vies de fato. Enquanto

excludente da via judicla', a arbitrageur obrigat6-

ria deve ser tida, entre n6s, como inconstituclo-

nal por contrariar a regra do 4 49 , do art go 153,

da Constitulg5o. Enquanto excludente das vies de

fato. a arbitrageur obrigat6ria padece tamb6m do

vfcio de inconstitucionalidade , pelo menos em co-

(2) Comentdrlos so CPC, Rio, Forense, s.d.p., vol. IX,
p4g. 377.

(3) Oliveira Jr., Waldemar Maria . de, Do Juizo Ar-
bilral, "in" Encontro Participacao a Processo , Sao Paulo,
s.c.e., 1987, p4g. 333.

(4) Carmona, Carlos Alberto, Arbitragem a Jurisdiclio,
"in" Encontro Parlicipagao a Processo, a. c. e., 1987, pig.
316.
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tejo corn as atividades em relacao As quaffs o di-
reito de greve 6 assegurado . (5) Contudo , a arbi-
traged obrigat6ria nAo se mostra incompatlvel
nem corn a dilagAo do acesso A via judicial nem
com o prop6sito de postergar a eclosAo de vias
cte fato.

Porca 6 n0o confundir a arbitragem compuls6-

rta com a tutela jurisdicional, como parece haver
ooorrido com o leglslador brasileiro ao falar da
conversAo do juizo conciliat6rio em arbitral, no
11 2°, do art . 764, da CLT. A compulsoriedade de
que Be trata deixa intacto o carAter privado do

juizo, desde que sejam os Arbitros de livre esco-
lhs das partes, o que contrasta corn a atividade
jurisdicional exercida necessariamente por 6rgAos
pdb1 cos , impostos is partes . ( 6) Mats se realca a
distincAo entre os dots juizos quando Be tenha
presente que o primeiro nAo pode empregar me-
didas coercitivas, quer contra as partes quer con-
tra terceiros nem tampouco decretar medidas cau-

telares. (7) ao passo que o dltimo nAo sofre qual-
quer restricao nesse sentido.

De tudo results que a arb:tragem voluntAria
pode funcionar livremente entre n6s , sem rlsco
de a atividade respectiva ser duplicada pela ati-
vidade jurisdicional. Quanto A arbitragem com-

puls6ria, a viabiLdade de sua implantaGAo de-
penderia de nAo ser excludente da via judiciAria e
des vias de fato constitucionalmente protegidas,
em relacAo As quaffs a sua funcAo haverla de ser
meramente dilat6ria,

5. Arbitrageur de causes trabalhistaa

No que concerne As causal trabalhistas, hA,
desde logo , uma dificuldade a enfrentar -se. Nos
termos do C6digo Civil e do C6digo de Processo

Civil, s6 sAo passivets de arbitragem os direitos
patrimoniais sobre os qua°s Be admita transacAo.
(8) Ora, em relacAo aos direitos trabalhLstas, o
entendimento dominante 6 o de que nAo compor-
tam nem renrdncia nern transacao. Parece que,
realmente, o legislador deu As normas respectivas
earAter de ordem pAblica, segundo se infere do

disposto no artigo 444, da CLT, onde se le que
as relacAes de trabalho nAo podem ser livremente

pactuadas quando contravenham is d:spostgbes de
protecAo so trabalho, aos contratos coletivos que
thes sejam apllcAvets e is decls6es des autorida-
des competentes. Em doutrina, fala-se mesmo no

(5) V. art. 162, do Constituicao.
(6) Cintra , Antonio Carlos de Arabjo ; Grinover, Ada

(11) arzia , iuseppe , anua e e rocesso e a-
vero, Milano , Giuffre, 1980, pig. 29.

(11A) Bunel, Jean et Dupupet , Fl6xibilit6 dens le di-
Pellegrini ; Dinamarco , CAndido R., Teorta Geral do Pro- bat social, "in" Fl6xibilit6 du Droit du Travial, Paris, Edi-
ceaso , Sao Paulo, RT, 1979, pig. 88. tions L6gislatives et Administratives , s.d.p., pig. 10. Vide

(7) Vide art. 1.086, do C6digo de Processo Civil. tambim Lyon-Caen , Girard, La bataille truquie de la fle-
(8) Vide art. 1.035, do C6digo Civil a 1.072, do C6- xibility, " in" Droll Social , n.0 12, Decembre / 1985, pig.

digo de Processo Civil. 801.
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principlo de irrenunciabii .idade dos direitos traba-

lhistas. (9)

Na ItA : ia corporativLsta , o legislador tomou po-

sicAo explicita sobre o assunto , afirmando , peremp-
toriamente, no artigo 2.113, do C6digo Civil, a
irrenunclabilidade dos direitos trabalhistas e a sua
.ncompatibilldade com o instituto da transacAo.
Por outro lado, o C6digo de Processo Civil italia-

no proibiu a insercAo de clAusulas compromiss6-
rias nos contratos coletivos de trabalho , a fim de
resguardar o monop6lio jur:sdicional , em relacAo
As causas trabalhistas. (1 0) Ease quadro s6 deixou
de prevalecer com o advento da Lei n° 533, de 11
de agosto de 1973, que tornou possivel a arbitra-

gem de causas trabalhistas, quando respeitantes A.
interpretacAo ou A execucao de contratos ou acor-
dos coletivos de trabalho contendo clAusula oom-
promiss6ria. (11)

Para Be desempedir o caminho da arbitre-
gem de causes trabalhistas , no Brasil, 6 de todo
em todo aconselhAvel a edicAo de ato legislativo
ressalvando a inaplicabilidade das limitacbes con-
tidas nos artigoc 1.035 do C6digo Civil e 1.072
do C6digo de Processo Civil As mesmas causas.
Basta simples ausAo A adm'ssibilidade da arbi-
tragem relativamente aos dlssidios trabalhistas•
Individuals ou coletivos. NOo Be diga que, com tat
posicionamento, sujeita-se o trabalhador ao po-
der eoon6mico do empregador, contrariando-se a
fndole tuitiva do Direito do Trabalho , porque a
arbitrageur nAo Implies tat sujeigAo a sim a de
ambas as partes ao poder do Arbitro , cuja impar-
cialtdade 6 condicAo de sua investidura . Por outro
)ado, hi de Be assinalar a tendtrncia moderns no
sentido de as normas trabalhistas tornarem-se fle-
xfve's . perdendo mesmo o carAter tultivo para
se converterem em norn s dispositivas (11A)

6. Favoreclmento da arbitragem

O favorecimento da arbitrageur de causes tra-
balhistas constitui politica da OrganizacAo Inter-
nacional do Trabalho, exteriorizada na Recomen-

dacAo nQ 92, de 1951. Merece tambdm realce a
Carta Europ6ia, que, em seu artigo 60, 3 (Parte

(9) Costa , Orlando Teixeira do, Interpretagao a Apli-
cacao do Direito do Trabalho , " in" Curso de Direito do
Trabalho, coordenado par Octavio Bueno Magano em ho-
menagem a Mozart Victor Russomano , Sao Paulo, Sarelva,
1985, pig. 129.

( 10) Vide art. 808.
T M d l P l LG l d
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II) culda do fomento A arbitragem voluntaria, co-
mo solucao para os conflitos trabalhistas. VArios

sao os pafses que, no mundo ocidental, tern pro-
curado incentiv> -la. Na Europa, realga -se a Es-
panha que, a partir da Constituigao de 1978, a

adotou conho procedimento privileg:ado. (12) Mas
o pals em que mais vlcejou foi, sem dfivida, os
Estados Unidos da America do Norte. Como as-

sinala William B. Gould, mais de noventa e cin-

oo por cento das convencoes coletivas celebradas

no referido pals, contem clausula de arb=tragem.

(13) Tal foi o desenvolvimento all alcangado pelo

instituto que organizacoes especializadas se for-

maram para o porem' em pratica. A titulo ilus-

trativo, devem ser mencionados o "Federal Me-

diation and Conciliation Service", a "American

Arbitration Association" e a "National Academy

of Arbitrators".(") As principais caracteris-

cas da arbitragem, nos Estados Unidos da Ameri-

ca do Norte, podem ser assim sintetizadas: a sua

incidencla predominante ocorre em relacao aos dis-

sidios individuals, constituindo fenbmeno relativa-

mente raro a arbitragem de dissidios coletivos;

(15) constitul, via de regra, epilogo de um proces-

so chamado "grievance procedure"; a duragao do

referido processo 6 acentuadamente rapida; o en-

cargo de arbitrar 6 geralmente atribuldo a Arbi-

tros seleclonac!os pelas entidades ja mencionadas;

o laudo do Arhitro pode ser executado perante 6r-

g5os judicials. (16)

7. A arbitragem em eausas trabalhistas

no Brasil

No Brasil, a arbitragem de causas trabalhis-

tas 6 praticamente desconhecid.a, a despeito da

previsao constante no item V, do artigo 613, da

CLT, onde se diz que as convencoes co_etivas de-

vem conter obrigatortamente "normas pars a con-

ciilacao das diverg@ncias surgidr.- entre os conve-

nentes por motivo da aplicacao de seus dispos:ti-

vos." A falta de yoga do instituto, em nosso pals,

explica-se, em primeiro lugar, pela preferencia

dos brasileiros pelas solvcoes de tutela e, depots,

pelas arestas do modelo legal vigente, cujo apla-

namento se requer.

Parece-nos que o primeiro obstaculo de nosso

sistema. a ser rernovido 6 o da atual inclusao dos
direitos traba:histas entre os que se consideram

(12) Montoya Melgar , El arbitraje en los conilictos
coletivos de trabajo, "in" Civitas , Enero-Margo /1981, pig.
18.

(13) A Primer on American Labor Law, Massachu-
setts, The Mil Press, 1986, pig. 136.

(14) Idem , pigs . 136/137.
(15) Ibidem, pig. 134.
(16) Elkouri, Frank a Elkouri, Edna Asper, How Ar-

bitration Works , Washington D. C., The Bureau of Natio-
nal Affairs , Inc., 1985 , pigs. 23 . 118, 153.
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insuscetiveis de transagao ou rendncia, e isso pe-
las razoes acima expendidas.

A segunda providencia a ser tomada, diz res-

peito A s.mplificagao do 'liter" do processo

de arbitragem. A luz do modelo traditional,

o aludido processo compreende tres fases: a da

clausula compromiss6r,a, a do compromisso e a

da arbitragem propriamente dita. A clausula com-

pronaiss6ria pode ser considerada ou como pro-

messa de compromisso ou como o prbprio compro-

misso, sob a condigao suspensiva de configuracao

de litigio. (17) 0 compromisso "6 o contrato em

que as partes decidem submeter suas pendenclas

a Arbitros nele nomeados." (18) A prini'elra se re-

fere a uma aide "nondum nata" e o segundo a

uma lide "lam nata". For exemp'o, numa conven-

cao coletiva, abre-se espago A clausula onde se

diz que qualquer pendencia emergente de sua

aplicacao sera dirimida mediante arbitragem. 1

a clausula compromdss6ria. Surgida a divergencia,

forga sera entao celebrar-se o compromiso, (19)

novo contrato em que se faz necessaria a quall-

ficacao das partes; a designagao e a qualificagfio

dos Arbitros; a descricao minuclosa do objeto do

litiglo ; a determinacao de responsabil:dade quan-

to ao pagamento dos honorarlos do perito. Para

complementacao do aparato contratual, recomen-

da-se ainda a designacao do prazo em que deve

ser proferldo o laudo; o esclarecimento sobre se

a sentenca arbitral sera ou nao passivel de re-

curso ; a previsAo da pena a que se obrigue a par-

te infringente da obrigacao de nao recorrer; a

autorizacao concedida aos Arbitros pare julgarem

por equidade. Para obviar a Inconveniencia da oe-

]ebracao de novo contrato, causa fregtientemente

geradom de impasse, a tendencla das legislacoes

modernas 6 no sentido de admitir que a clausula

compromiss6ria "vaut compromis", devendo, pare

esse efeito, conter a designacao de arbitros ou pre-

ver as modalidades de sua designacao. (20) Essa

a dlretriz consagrada pelo novo C6dlgo de Pro-

cesso Civil frances, (21) pelo Cbdigo de Prooesso

Civil portugues (22) e tamb6m pela lei brasiletra

sobre juizado especial de pequenas causes, Lei n4

7.244. de 7 de novembro de 1984. (23) Corn a apon-

tada parificacao da clausula compromissbria ao

(17) Robert, Jean, L'arbitrage, Paris , Dalloz , 1983, pig.
67.

(18) Rodrigues , Silvio, Direito Civil, Sao Paulo, Max
Limonad, s.d.p., pig. 294.

(19) Como diz Alfredo Buzaid , "o instituto do com-
promisso esti intimamente ligado ao do juizo arbitral, por-
que 6 urn melo em relagio a um fim ." (Do juizo arbitral,
"ir" RT-217/9).

(20) Robert , ob. cit ., pig. 71.
(21) Vide art. 1.443.
(22) Vide art. 1.513.2.
(23) Vide § unico, do art. 25.
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compromisso, o juizo arbitral pode instaurar-se

nAo s6 pe.as partes em conjunto, mas por qual-

quer delas a.nda que a outra recalcitre. (24)

A terceira providencia a ser tomada para in-

centivar a arbitrageur refere-se a composigAo do

jnizo arbitral . Nos termos do CL-go de Processo

Civil Brasil -iro, a arbitrageur torna-se inviAvel se

houver escusa por parte de qualquer dos Arbitros;

se qualquer deles ficar impossibll :tado de voter,

rem poEsuir substituto ; se houver divergencia en-

tre as Arbitros , quanto a nomeacAo de um ter-

ceiro. Como as aludidas hip6teses de inviabiliza-

cAo da arbitrageur sAo suscetivcis de ocorrer corn

fregiiencia , inspirados na moderna leglsla4;5o fran-

cesa . (25) preconizamos que, nio havendo acordo

entre as partes , quanto a nomcacAo de novos Ar-

bitros , o juizo arbitral possa ser constituido pelo

Presidente do Tribunal do Trabalho . em cuja ju-

risdicAo ocorrer o litigio . Sob o aspecto ora em

foco , mostra -se igualmente recomendAvel que a

legislacAo bras . letra, tal Como a moderna legis-

lagAo francesa ( 26) admits , na clAusula compro-

miss6ria , ou no compromisso , a designacAo de pes-

soa juridica corn responsAvel pela organizacao do

processo de arbitrageur . Corn Isso estimular-se-A a

criacAo e o aprimoramento de entidades privadas,

especlalizadas em arbitrageur.

A quarts providencia a ser tomada pars in-

centivar a arbitrageur concerne A limitacao das

hip6teses de recurso contra o laudo arbitral. No

caso de omiss io das partes , deve-se presumir que

o laudo a irrecorrivel, salvo a confgurac5o de nu-

lldades . No que tange a estas , impoe-se a supres-

sAo do artigo 1.100 , do C6digo do Processo Civil,

a firn de que sobre a materia , ocorra apenas a in-

cidencia das causes gerais de nulidade.

Por filtimo , a preciso reconhecer que a vali-
dade do laudo arbitral nAo deve ficar condiclona-
da a homologacao judicial , nAo s6 por ser tal cxi-
gencia diminutiva mas tambem por causa de sues
ImplicacOes burocrAticas . Quanto no primetro as-
pecto , vem a talho novamente a invocacAo do

(24) Vide art. 1.445, do novo C6digo de Processo Ci-
vil Irances: "Le litige est soumis an tribunal arbitral soft
conjointernent par lea parties , salt par la partie la plus
diligente."

(25) Vide art. 1.444 , do novo C6digo de Processo Ci-
vil Frances.

(26) Vide art. 1.451, do novo C6digo de Processo Ci-
vil trances.
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modern C6digo de Processo Civil frances , em cujo
artlgo 1 . 476, 1e-se o segu .nte: "La sentence arbi-
trate a, des qu 'elle est rendue, l'autorite de In
chose jugee relativement a la contestation qu'elle
tranche." (27) No que tange As implicacoes buro-
crAticas da homologacAo, vale a pena reprodu-
air aqua as consideracOes formuladas • sobre o as-
sunto , por Carlos Alberto Carmona : A homologa-
cao transformou -se, aos poucos , num dos grandes
entraves do instituto , prejudicando ( ou ate mesmo
eliminando ) as tAo apregoadas vantagens da ar-
bitrageur: no :nves de se simplificar a solucso do
litiglo , acaba-se por trazer novos clementos de
complicacAo e procrastinacao ... " (25) Nem mesmo
pars efelto de execucAo a preciso manter a exi-
gencia de homologacao . Basta que se insira o iau-
do arbitral na categorta de titulo executivo ex-
tra-judicial.

8. Conclusues

NAo a possivel que a consciencia do povo bra-

sileiro continue lnsensivel no fato de que uma cau-
sa trabalhista denture de cinco a sete anos pare
chegar so seu termo final. A demora na presta-
cAo jurisdicional const : tul forma disfarcada de de-

negacao de justica , estimulando renuncias e acor-
dos ruinosos ; gerando , no mesmo tempo, descren-
ca nas instituigdes e revolts contra a ordern so-
cial vigente . Como diria Camus , a revolts pode
ser fruto da ascese de quem buses novo Deus.

Antes que o povo brasileiro queira submeter-
-se a deuses estranhos , melhor serA que o livre-
mos de sues frustraC6es, acenando - lhes corn for-
mas expeditas de solugAo de contendas.

Dentre as diversas formas de que se possa ex-

cogitar , a mais expedite e a da arbitragem. Dat

desejarmos encorajar a sua pratica . Referimo-nos

so incentivo da arbitragem voluntAria, pare a so-

lucAo dos dissidios individuals e no da arbitrageur

obrigat6r . a, como fator dilat6rio e, por isso, even-

tualmente dissuasivo de vial de fato , nas Areas

de algumas allvidades esscnclais . sem prejuizo de

que, em outras. como as militares e para-milit%-

:es, se jam totalmente proibidas.

0 objetivo sublinhado s6 poderA coLmar-se

corn a adogao das medidas Eugeridas no corpo

dente trabalho.

(27) Vide no mesmo sentido o artigo 1.522, do C6-
digo de Processo Civil portugu6s.

(28) Ob. cit., pig. 316.
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