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RESUMO 

Este trabalho tern por escopo preclpuo a realizacao de uma discussao acerca do 
instituto da arbitragem no Brasil inserido no ambito trabalhista, analisando tambem 
qual seria a funcao do Ministerio Publico neste procedimento. No primeiro capitulo 
toda a origem do instituto da arbitragem, evolugao historica, conceito, suas 
divergencias, para compreender melhor sua essencia, observar toda a sua 
performance ate os dias atuais, culminado com isso na Lei n° 9.307/96, que trata 
da arbitragem, dando ao instituto grande repercussao nao so em materia 
trabalhista, mas tambem nos demais ramos do direito por se tratar de uma forma 
eficaz, extrajudicial de resolucoes de conflitos. No segundo capitulo traz em seu 
bojo a origem do Ministerio Publico, sua evolugao historica, sua consagragao no 
direito brasileiro, qual seja, a partir da Constituigao de 1988, que elevou a garantia 
constitucional e fundamental para o Estado Democratico de Direito, dando 
atribuicoes, garantias e autonomia urn dos pilares do Estado. Em seu terceiro e 
ultimo capitulo sera travada a discussao acerca da atuagao do Ministerio Publico 
do Trabalho no procedimento arbitral, analisando os direitos disponiveis do 
trabalhador, em que ocasiao os mesmos passam por uma flexibilizagao, e as 
vantagens e desvantagens da atuagao do promotor de justiga no procedimento. O 
presente trabalho e o conjunto de estudos e analises teoricas atraves da 
metodologia de pesquisa bibliografica, documental, e, ainda, estudo comparativo. 

Palavras-chave: Arbitragem; Ministerio Publico; Atuagao. 



ABSTRACT 

This work is scope essential conducting a discussion about the institute of 
arbitration in Brazil inserted under Labor, which is also examining the role of the 
prosecutor in the procedure. In the first chapter of the institute throughout the origin 
of the arbitration, historical development, concept, their differences, to better 
understand its essence, observe all its performance up to today, with that peaked 
in Law No. 9.307/96, which deals with arbitration, giving institute major impact not 
only on labor matters, but also in other branches of the law because it is an 
effective, non-resolution of conflicts. In the second chapter brings in his base the 
origin of the prosecutors, their historical development, its consecration in Brazilian 
law, which is from the Constitution of 1988, which amounted to guarantee 
constitutional and fundamental to a democratic state, giving assignments, 
guarantees and autonomy one of the pillars of the state. In his third and final 
chapter will be locked in discussion about the role of prosecutors Labor in the 
arbitration procedure, examining the rights of workers available, in which time they 
pass through a relaxation, and the advantages and disadvantages of the role of 
promoter of justice in the procedure. This work is the number of studies and 
theoretical analysis through the methodology of bibliographic research, 
documentation, and also comparative study. 

Key-words: Arbitration; Prosecutors; Performance. 
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INTRODUgAO 

Em meio a problematica concernente aos aspectos conflitais de 

uma sociedade, que emergem para o desenvolvimento social, e, por outro lado, 

em relacionamentos cada vez mais complexos, variadas sao as formas que 

buscam para sanar os conflitos sociais. Nao se restringindo somente a urn 

campo especifico do direito e sim a todos os ramos, bem com na seara 

trabalhista, por ser de grande relevancia para a sociedade a desenvoltura 

dessa ramificacao do direito. 

Nesse diapasao, surge o objeto desta pesquisa o procedimento 

arbitral nas relagoes trabalhistas e atuagao do Ministerio Publico do Trabalho 

como arbitro, de molde a garantir mais seguranga as partes envolvidas. 

£ sabido que a evolugao humana traz grandes afirmagoes de 

natureza positiva. No entanto arrasta tambem relagoes conflituosas, posto que 

na cotidianidade as relagoes sociais caminham para uma gradativa 

concentragao de riquezas trazendo grandes percalgos sociais incidindo, pois, 

em querelas judiciais. 

Diante da busca incessante por urn meio pratico para resolver as 

pendencias o homem procurou meios mais celeres para resolver seus 

problemas, surgindo com isso formas extrajudiciais de resolugoes de conflitos, 

como a mediagao, transagao e arbitragem. 

O estudo em tela atraves de metodos exegetico-juridico bem 

como leitura e analise objetiva a discussao acerca do procedimento arbitral, de 

forma propedeutica. Far-se-a uma analise critica sobre os seus princlpios, a 

sua criagao, a sua importancia dentro da sociedade e os seus por menores 

bem como esta sendo tratada a arbitragem dentro do ordenamento juridico 

brasileiro. 

Apos a analise inicial acerca da arbitragem, tratar-se-a da 

instituigao do Ministerio Publico, delineando os caracteres da instituigao atraves 

da sua origem, o desenrolar de sua constituigao, ate sua congratulagao na 
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Carta Magna de 1988, expondo seus fundamentos, seus principios, suas 

atribuicoes e as generalidades relativas ao Ministerio Publico e, por 

conseguinte, o Ministerio Publico do Trabalho. 

Sera exposta a relacao (in)existente entre a arbitragem e o 

Ministerio Publico do Trabalho, bem como levantando a questao deste ultimo 

atuar com arbitro e quais os direitos compativeis com a relacao ora 

estabelecida. 

Neste diapasao, exsurge a reflexao a respeito da grande 

preocupacao que ora se impoe, qual seja, a busca pela uma efetiva e rapida 

resposta aos conflitos sociais. 

Satisfazendo-a com a concretizagao e popularizacao do instituto 

da arbitragem, ao mesmo tempo em que visa a aliviar os profissionais forenses 

e a todos que se interessam pelo juizo arbitral, dando maior seguranga as 

relagoes submetidas a este procedimento, garantindo o bem-estar social dos 

trabalhadores, e a celeridade dos procedimentos alternatives de solugao de 

controversia com efetividade. 
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CAPITULO 1 - ARBITRAGEM 

Apresentar-se-a neste capitulo, toda a estrutura do instituto da 

arbitragem, sua origem, sua evolucao historica, ate chegar-se aos dias atuais, 

culminando na construcao e plenitude do seu conceito. 

1.1 ORIGEM E EVOLUQAO HIST6RICA 

A arbitragem e uma forma extrajudicial de resolver os conflitos de 

interesses entre particulars que tern seu delineamento historico em origens 

bastante remotas, tendo-se noticia de sua origem no direito grego, onde se 

buscavam solucoes amigaveis dos conflitos por meio da arbitragem, a qual 

poderia ser compromissoria ou obrigatoria. 

Os compromissos especificavam o objeto do litigio e os arbitros 

eram indicados pelas partes, a populacao tinha noticia da decisao arbitral por 

meio de plaquetas de marmore ou metal onde era gravada dando publicidade 

aos pormenores do laudo, afixados em templos, sendo utilizada no Direito 

Romano, resistindo a Revolucao Francesa e chegando aos dias atuais com 

muitos de seus pilares iniciais. 

Apesar ter sido deixada de lado por algum tempo na historia, 

nunca foi esquecida, e hoje mais do que nunca encontra respaldo no meio 

social que se apresenta com enorme anseio de encontrar formas de resolucoes 

de conflitos mais celeres, consequentemente menos formais, evitando com isso 

maiores transtornos e gastos excessivos, mostrando-se a arbitragem, 

adequada a tender o clamor social. 

A arbitragem nao e instituto novo no mundo juridico. Bem antes 

de o Estado trazer para si a prerrogativa de fazer justica, cujo objetivo 

primordial era a paz social, retirando do cidadao a prerrogativa de resolver a 

seu modo suas celeumas, a humanidade ja utilizava a arbitragem como meio 

de solucao de conflitos (autocomposicao). 
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Hodiernamente, o instituto segue grande parte da ideologia de 

quando fora criado, trazendo consigo um dos principios norteadores desse 

procedimento, qual seja, a livre vontade das partes em escolher os arbitros e a 

estipulacao da clausula compromissoria. 

Observa-se desde a Roma antiga, em seus ordenamentos 

juridicos, na seara do direito processual civil da epoca, a constante atuagao 

desta forma de solucionar as contendas dos povos romanos, como bem cita o 

ilustre professor Jose Carlos Moreira Alves (2000, p. 183): 

O processo per formulam arbitrariam era bem simples, entretanto 
somente seria aplicavel quando se tratasse de interdito restitutbrio ou 
exibitbrio, e desde que, imediatamente ap6s ter o magistrado 
concedido um deles, se solicitasse a designag3o de um arbitro para 
apurar se os fatos alegados eram verdadeiros ou n3o. No processo per 
formulam arbitrariam, na fase in iure, redigia-se uma f6rmula in factum 
concepts, em cuja intentio constavam os fatos em que se baseara o 
magistrado para conceder o interdito; seguia-se uma clausula arbitraria. 

Configura-se um procedimento por meio do qual as partes 

acordam no sentido de que o litigio surgido (ou os eventuais litigios que 

possam ocorrer), nao sera apreciado pelo Poder Judiciario, e sim por um 

terceiro, chamado de arbitro ou juiz de fato e de direito, alheio ao conflito que 

decidira em carater definitivo a questao postar a sua apreciagao. 

Antes do direito hoje contemplado, o qual o Estado tern o poder 

de resolver conflitos sociais, tratando-se da justiga publica, predominava o 

"direito da forga", ou justiga privada, onde prevalecia o direito do mais forte 

sobre a submissao do mais fraco, chamado de "autotutela", muitas vezes 

sendo palco de grandes atrocidades para assegurar o direito do mais forte. 

Em contrapartida, com o desenvolvimento da sociedade surge a 

autocomposigao, conceituada por Nelson Alexandre Paloni (2001, p. 261) como 

"o embriao da arbitragem atual, dividindo-se em tres formas predominantes: 

desistencia; submissao e transagao". 

Acrescenta ainda Jose Carlos Moreira Alves (2000, p. 183): 

(...) do estudo dos povos primitivos, verifica-se que a tutela dos 
interesses era, a principio, feita pelos proprios ofendidos ou, ent§o, 
pelos grupos a que eles pertenciam- dai, dizer-se que o que havia 
era a justiga privada, e n§o a justiga publica, que e a distribuida pelo 
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Estado. So muito mais tarde e em decorrencia de longa evolug§o, e 
que se passa da justiga privada para a justiga publica. Conjectura-se, 
com base em indicios que chegaram ate n6s, que essa evolugSo se 
fez em quatro etapas: 
a) na primeira, os conflitos entre part iculars s3o, em regra, 
resolvidos pela forca(entre a vitima e o ofensor, ou entre os grupos 
de cada um deles faz parte), mas o Estado- enta.o incipiente-
inervem em questoes vinculadas. 
b) a religiao; e os costumes vax> estabelecendo, paulatinamente, 
regras para distribuir a violencia legitima da ilegitima. 
c) Na segunda, surge o arbi t rament facultativo: a vitima, ao inves de 
usar da vinganca individual ou coletiva contra o ofensor, prefere, de 
acordo com este, receber uma indenizaca.0 que ambos pereca justa, 
ou escolher um terceiro arbitro) para fixa-la; 
d) Na terceira etapa, nasce o arbi t rament obrigatbrio; o facultativo 
s6 era utilizado quando os litigantes o desejassem, e, como esse 
acordo nem sempre existia, dai resultava que, as mais das vezes, se 
continuava a empregar a violencia para a defesa do interesse 
violado; por isso, o Estado nao s6 passou a obrigar os litigantes a 
escolherem arbitro que determinasse a indenizacao a ser paga pelo 
ofensor, mas tambem a assegurar a execucSo da sentenca, se, 
porventura, o reu an§o quisesse cumpri-la; e 
e) Finalmente ente, na quarta e ultima etapa, o Estado afasta o 
emprego da justiga privada, e por funcionarios seus, resolve os 
conflitos de interesses surgidos entre os individuos, executando, a 
forga se necessario, a sentenga. 

No entanto, a autocomposigao nao foi suficiente ante a 

parcialidade das partes envolvidas, passando as mesmas a elegerem um 

arbitro que fosse dotado de imparcialidade para solucionar o litigio, teria o 

mesmo que possuir a confianga mutua das partes. 

A fungao de arbitro era exercida a priori por anciaos e sacerdotes, 

detentores de sabedoria, experiencia e idoneidade moral para decidir a questao 

a qual as partes submeter-se-iam, tanto a parte vencida quanto a parte 

vencedora. 

Historicamente a arbitragem aparece com clareza e atraves de 

documentos desde a mais alta Antiguidade Romana, acrescenta ainda o 

grande processualista nacional (PALONI, 2001, p. 262) que no periodo arcaico 

(das origens ate o seculo II a.C, sendo dessa epoca a lei das XII Tabuas), 

conhecia-se o arbitrrum liti aestimandae. 

O arbitro era responsavel pela fixagao do quantum da reparagao 

devida pelo culpado, uma vez que primeiramente, o juiz (iudex) pronunciara 

acerca de sua culpabilidade. 
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No Brasil, A doutrina especializada atesta que os cidadaos em 

conflito compareciam perante o pretor, comprometendo-se a aceitar o que 

viesse a ser decidido; e esse compromisso era necessario porque a 

mentalidade da epoca repudiava ainda qualquer ingerencia do Estado (ou de 

quern quer que fosse) nos negocios de alguem contra a vontade do 

interessado. 

Em seguida, escolhiam um arbitro de sua confianga, o qual 

recebia do pretor o encargo de decidir a causa. O processo civil romano 

desenvolvia-se, assim em dois estagios: perante o magistrado, ou pretor (in 

juri) e perante o arbitro, ou judex (apud judicum) (PALONI, 2001, p. 262). 

Incentivada pelo Imperador Constantino este instituto foi 

insistentemente utilizado pelo bispado da epoca, no baixo-imperio, ocasiao em 

que se arbitravam as diferengas entre os integrantes da comunidade crista, 

existindo aqui uma exorbitante diferenga entre o arbitro (hakam) e o juiz (gadi). 

Na idade media a arbitragem tambem contribui a epoca para 

solugao de conflitos, sendo bastante comum, entre nobres, cavaleiros, baroes, 

proprietaries feudais e, fundamentalmente, entre comerciantes. 

Os ordenamentos lusitanos medievais trazem consigo esta forma 

de solugao de conflitos desde o seculo XII, prevendo e disciplinando sua 

pratica. 

Conforme aduzido ja se admitia o uso de amigaveis compositores 

ou compromissarios do direito romano no seculo XIII. 

Recebido esse direito e o canonico nas escolas e no foro, suas 

disposigoes sobre o juizo arbitral foram coordenadas no livro III, titulo 118, das 

Ordenagoes Afonsinas, livro III, titulo 81 e Ordenagoes Filipinas livro III, titulo 

18, legislagao esta que passou a vigorar no Brasil em decorrencia da lei 20 de 

outubrode 1823. 

1.2 EVOLUQAO HISTORICA NO BRASIL 
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O legado da arbitragem chega ao Brasil Colonia com as 

Ordenagoes Filipinas, que vigoraram, ate apos a proclamagao da Republica, 

era disciplinada em seu Livro III onde falava dos arbitradores e dos juizes-

arbitros. 

A primeira constituigao, de 1824, dispunha sobre a arbitragem em 

seu artigo 160, facultando as partes nomear arbitros-juizes em agoes civeis e 

em agoes penais civilmente intentadas, cujas sentengas eram executadas, sem 

recurso, desde que as partes assim convencionassem. 

A resolugao de 26 de julho de 1831 regulava a arbitragem em 

questoes relativas a seguro, e a Lei 108, de 11 de outubro de 1837, em causas 

atinentes a locagao de servigos. 

Em 1850 e publicado o Codigo Comercial, conforme explica 

Szklarowsky (2004), que traz em seu bojo a arbitragem voltada para celeumas 

relativas a socios, durante a existencia da sociedade, ou companhia, sua 

liquidagao ou partilha,(art.s 294 e 245). Tratando todas as questoes de contrato 

de locagao mercantil devendo ser resolvidas pela arbitragem. 

Ainda no artigo 302 esta inscrita a forma de nomeagao dos 

arbitros para decidir duvidas sociais, sendo essas normas de carater 

imperativo. O Decreto-lei 737 e a lei 556, e a lei 1350 de 1866, retira esse 

carater obrigatorio da arbitragem. 

A Constituigao Politica do Imperio tratava, expressamente, sobre 

os litigios entre nacionais e estrangeiros, facultando as partes resolve-los por 

juizes-arbitros, sendo que as sentengas por estes proferidas poderiam ser 

executadas sem recurso, caso assim convencionassem as partes 

(SZKLAROWSKY, 2004). 

Em 1894, a Lei 221 previu a arbitragem no ambito federal, 

diploma este regulamentado pelo decreto 3084/1898. Aqui eram livres para 

recorrer, sem embargo da existencia da clausula sem recurso, no 

compromisso. 
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No antigo codigo de 1916 trazia os artigos 1037 a 1048 que 

tratavam do compromisso e da solugao de contendas judiciais e extrajudiciais, 

atraves a indicacao de arbitros, por meio de compromisso escrito, com o intuito 

de solucionar os mesmos. 

A Constituigao brasileira de 1988, em seu artigol 14, paragrafos 

1° e 2°, trouxe, expressamente, a adogao da arbitragem e o incremento da 

arbitragem nos dissidios coletivos. 

Apos a Constituigao Federal brasileira de 1988, os Estados-

membros passam a legislar sobre materia processual, e com isso sobre 

arbitragem; O Codigo de Processo Civil de 1939 permitia a composigao de 

litigios judiciais e extrajudiciais que tratassem de direitos patrimoniais 

transacionaveis, estabelecendo em lei, a qualquer tempo por meio do juizo 

arbitral, nao importando o valor. 

No entanto a arbitragem foi sendo deixada de lado por causa da 

"seguranga advinda da processualizagao", sendo redescoberta no inlcio da 

decada de 1980, pelos anteprojetos que propunham a modificagao de 

dispositivos constantes do Codigo de Processo Civil, ou criavam lei especifica 

disciplinando a materia. 

Em virtude dessas discussoes, e originario do Projeto de Lei do 

Senador Marco Maciel, foi instituido o procedimento de arbitragem, atraves da 

Lei n° 9.307, de setembro de 1996. 

1.3 CONCEITO DE ARBITRAGEM 

A arbitragem e forma extrajudicial de resolugao de conflitos de 

interesses entre particulars quando se envolvem direitos disponiveis, onde 

nao sera o representante do Estado que decidira acerca da controversia, mas 

sim um terceiro escolhido pelas partes, para analisar a contenda. 

£ deixado de lado, neste rito, todo aquele formalismo do processo 

judicial comum, para dar margem a rapidez e eficacia do procedimento. Nesta 

seara pode-se identificar o afastamento da cultura norteadora do processo 
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judicial, porem garantindo principios essenciais ao feito arbitral para dar 

seguranca as relagoes e decisoes aqui proferidas. 

Para Szklarowsky (2004), o juizo arbitral nao e processo estatal, 

conquanto se integre, momentaneamente, nos quadros do judiciario, para 

exercer o jus dicere. 

Segundo Jose Albuquerque Rocha (1998, p. 17): 

A arbitragem pode ser definida como um meio de resolver litigios 
civis, atuais ou futuros, sobre direitos patrimoniais disponiveis, 
atraves de arbitro ou arbitros privados, escolhidos pelas partes, cujas 
decisoes produzem os mesmos efeitos jurldicos das sentengas 
proferidas pelos 6rg§os do Poder Judiciario. 

Irineu Strenger (1996, p. 196-197) conceitua esse instituto como 

instancia jurisdicional, praticada em fungao de regime contratualmente 

estabelecido, para dirimir controversia entre pessoas de direito privado ou 

publico, com procedimento proprio e forga executoria perante tribunals estatais. 

Rene David (apud CRETELLA, 1998) conceitua como a tecnica 

que tern por objetivo dar solugao a questao que interessa a relagao entre duas 

ou varias pessoas, confiando-a a uma ou mais pessoas, o arbitro ou arbitros, 

que tern poderes, derivados de convengao privada, e que decidem na base da 

convengao feita, sem estarem investidos, pelo o Estado, nessa missao. 

Destarte, ha de se absorver dos conceitos acima formulados que 

a arbitragem e instituigao que tern por objetivo a solugao de litigio, por 

intermedio de autoridade privada, o subtraldo a jurisdigao de direito comum. Ha 

de se observar ainda que de tais definigoes, destacam-se caracteristicas 

essenciais que norteiam todo o instituto, sao elas: 

a) A livre escolha dos arbitros pelas partes envolvidas, sendo 

bastante salutar esta caracteristica, visto que no sistema judicial o juiz e 

imposto pelo Estado; 
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b) A natureza do conflito que podera ser levado a apreciacao dos 

arbitros, neste procedimento, isto e, os conflitos relativos a direitos patrimoniais 

disponiveis; e, 

c) A seguranca juridica atribuida as decisoes arbitrais, dando os 

mesmos efeitos das decisoes judiciais, o que denota que o laudo arbitral e 

protegido pela coisa julgada, sendo definitiva, salvo os casos de anulagao 

prevista na Lei. 

Ademais no caso de ser sentenca condenatoria tera forga 

executiva, independente de homologacao judicial. 

1.4. O PROCEDIMENTO ARBITRAL 

A Lei em estudo e clara ao tratar dos temas que podem se 

sujeitar ao Tribunal Arbitral, nao podendo ser submetidos quaisquer litigios 

(direitos patrimoniais indisponiveis). 

Nas materias cuja lei estabelece a possibilidade de utilizacao da 

arbitragem, podera ser utilizada a convengao de arbitragem, a apreciagao dos 

arbitros, podendo a convengao versar sobre um litigio atual ou eventual, 

emergente de determinada relagao juridica contratual ou extracontratual, 

devendo ser reduzida a escrito. 

A legislagao em tela no tocante a configuragao do conflito e 

bastante reflexivel nesse ponto, configurando-se tambem por uma simples 

correspondencia, enxertando um valido compromisso arbitral. 

O tribunal arbitral podera ser composto por um ou mais arbitros, o 

que ira depender da vontade das partes envolvidas, submetidos aos mesmos 

impedimentos que os juizes estatais, sempre atuando em numero impar. 

O sujeito que decidir instituir o tribunal arbitral devera notificar a 

outra parte por carta registrada com aviso de recebimento (AR), descrevendo a 

convengao, o objeto do litigio (se nao tiver designado na convengao), e a 

escolha dos arbitros. 
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Nesse diapasao o mesmo devera fazer constar na notificacao a 

escolha do arbitro que optar, bem como o convite para que a parte adversa 

realize sua escolha. 

Apos a notificacao, instaurado esta o tribunal arbitral, mesmo que 

a outra parte nao responda ou nao escolha o arbitro que Ihe compete tera o 

sujeito que iniciou o processo, meios para constituir o tribunal e dar 

continuidade ao processo. 

Iniciada a arbitragem o procedimento devera confer os principios 

fundamentals descritos no artigo 16, cuja ausencia poder invalidar a decisao 

arbitral. Tais principios, elencados na Lei 9.037/96, sao os seguintes: 

a) O principio da isonomia, cujas partes serao tratadas com 

absoluta igualdade; 

b) Citacao valida, onde a parte tern que ser citado para exercer o 

principio do contraditorio; 

c) Em todo o tramite devera ser observado o principio 

supramencionado, qual seja, o contraditorio; 

d) As duas partes terao que ser ouvidas, em forma de memoriais 

ou oralmente, antes da decisao final. 

O procedimento arbitral muito se parece com o processo judicial 

no que tange aos tipos de provas admitidos em juizo, qualquer prova admitida 

na lei processual civel e cabivel nesta convengao. 

A legislacao respalda com veemencia o instituto, dando-lhe a 

prerrogativa de produzir prova que dependa de uma das partes ou de terceiros, 

e estes se recusando a colaborar, podera a parte prejudicada, uma vez obtida 

autorizacao do tribunal arbitral, requerer ao tribunal judicial que a prova seja 

produzida perante ele, sendo os seus resultados integrados aquele primeiro 

tribunal (art. 19). 
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Todavia quando deparar-se com tal situacao o instituto perdera 

sua diretriz, qual seja a celeridade na resolucao dos litigios. 

Quando versar de formalismo dentro do procedimento arbitral a 

norma deixou a cargo das partes os regulamentos de tais convengoes, 

respeitando por obvio aqueles principios antes citados, sendo comum a 

formulagao de regulamentos supramencionados. 

Na convengao de arbitragem podera as partes estipular um prazo 

para que seja expedida a decisao final ou a forma para o estabelecimento 

desse prazo, podendo ser na propria convengao, ou em texto separado, ate a 

aceitagao do primeiro arbitro. 

Porem se nada decidirem, a lei estipula o lapso de seis meses 

para a decisao do laudo arbitral, contado a partir da data de designagao do 

ultimo arbitro (art. 19), ou seja, a partir do momento em que o tribunal esta 

efetivamente constituido. 
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CAPiTULO 2 - DO MINISTERIO PUBLICO 

2.1 ORIGEM HISTORICA DA INSTITUIQAO 

A instituigao do Ministerio Publico surgiu de forma timida e 

auxiliar, trazendo em seu bojo peculiaridades que traduziam a essencia de seu 

mister. 

Apesar de encontrar divergencias doutrinarias acerca de sua 

origem, ha registros da existencia do Ministerio Publico em tempos bastante 

remotos. 

Nao sendo coeso afirmar que este se manteve desde a sua 

origem, sendo gradativamente enriquecido, robustecendo-se com ideais sociais 

dos momentos historicos que se delineavam, ate chegar a estrutura que hoje e 

vislvel, solidificando sua fungao perante as sociedades democraticas de direito 

do mundo hodierno. 

O primeiro relato de sua criagao, ou pelo menos de uma figura 

semelhante, mesmo que superficial seria no Egito Antigo com a figura dos 

"magiai". Todavia a doutrina entra em certa concordancia quando afirma que foi 

somente no seculo XIV, na Franga, que de fato surgiu a figura do ministerio 

publico com a Ordenanga de 25 de margo de 1302. 

Acrescenta Francisco Vani Bemfica (1995, p. 278): 

A unica referencia, de importancia, anteriormente, e a de 
Montesquieu, na sua obra Espirito das Leis. Para ele, em Roma, 
existiu uma especie de Ministerio Publico rudimentar, consistente no 
fato de ser permitido ao cidadao acusar o outro, em atengao aos 
principios da Republica, segundo os quais cada indivlduo tinha 
responsabilidade para com o bem publico. 

Ha aqueles que preferem identificar o surgimento da instituigao 

nos eforos de Esparta, onde cinco magistrados anualmente eleitos formavam 

um colegio tribunicio para controlar a autoridade dos reis; ou ainda nos 

tesmostetas atenienses, compostos por seis magistrados que, tambem 
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reunidos num colegiado, instruiam processos para que estes fossem 

posteriormente julgados pelos tribunals. 

Em Roma, segundo anota Brito Filomeno (1999, p. 131), funcoes 

embrionarias do Ministerio Publico aparecem desenvolvidas pelos caesaris, 

antigos precursores dos atuais promotores e curadores, embora apenas com 

funcoes de defensores do patrimonio do imperador. 

Na Idade Media europeia, assevera ainda o supracitado autor que 

ha relatos de esbocos da instituigao nos saions germanicos, encarregados de 

defender os senhores feudais em juizo. 

Ja no direito canonico a ligacao com as origens do Ministerio 

Publico se apresenta diante dos vindex religion's e dos promotores 

eclesiasticos, os quais eram incumbidos da fiscalizacao do tramite processual e 

cuja jurisdigao abrangia os membros da Igreja. 

O Rei da Franca, Felipe, O Belo, no ano de 1302, realizou o ideal 

do Rei Luis IX, conhecido como Sao Luis, que desejou uniformizar os 

procedimentos judiciais para moralizar a distribuicao da justiga, que dependia 

apenas da vontade dos senhores feudais. Assumiu, entao, o monopolio da 

distribuigao da justiga e foi lavrada a certidao de nascimento de Ministerio 

Publico, como o primeiro diploma legislativo que fez mengao ao gens du roi. 

2.2. EVOLUQAO HIST6RICA 

Nao obstante haver grande divergencia doutrinaria acerca da 

origem do Ministerio Publico, como ja citado, a corrente mais pacifica e aquela 

que determina sua origem na Franga, atraves dos "procuradores do Rei", 

mencionados na Ordenagao Francesa de 1302. 

Como instituigao o Ministerio Publico surgiu, tambem na Franga, 

com a denominagao de parquet, nomenclatura utilizada devido ao fato de que 

os membros do mesmo nao permanecerem em um piso elevado, como os 

juizes, durante uma audiencia. 
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Tal situacao nos lembra que, ao ficarem no parquet demonstrava 

que o promotor ficava junto ao povo, de quern era defensor e nao a 

aristocracia. 

Apesar da semelhanca entre o promotor de justiga com a figura 

dos "magiai" do Egito Antigo, e provavel que somente a partir do surgimento do 

Estado Moderno e que se apresenta o perfil institucional mais proximo do atual 

Ministerio Publico. 

Conforme preleciona Macedo Junior (1995, p. 284): 
As atribuigdes dos magiai sao as seguintes: I. Ser a lingua e os 
olhos do rei do pais; II. Castigar os rebeldes, reprimir os violentos e 
proteger os cidadSos pacificos; III. Acolher os pedidos do homem 
justo e verdadeiro, perseguindo o malvado e o mentiroso; IV. Ser 
marido da viuva e pai do 6rf3o; V. fazer ouvir as palavras da 
acusag§o e indicar as disposigoes legais em cada caso; VI. Tomar 
parte nas instrugoes para descobrir a verdade. 

Nesse contexto, o parquet aparece como uma reagao contra a 

excessiva concentragao do poder nas maos dos reis. Neste periodo (Estado 

Moderno), o Ministerio Publico e inflamado pelos principios da superagao da 

vinganga privada (permitida apenas aos poderosos e aos ricos); da entrega da 

agao penal a um orgao publico tendente a imparcialidade; da distingao entre o 

juiz e o acusador; da tutela dos interesses da coletividade e nao so daquele do 

fisco do soberano;e por fim da execugao rapida e certa das sentengas dos 

juizes. 

£ curial salientar que e somente com a concretizagao do Estado 

Moderno e o final da Idade Media, que ocorre o introito da separagao dos 

poderes, retirando inclusive o proprio poder judicante das maos do monarca. 

Tem-se com isso aproximagao direta com a Franga e com a 

criagao dos "advocats e procureurs du roP'. 

Os advogados do rei ("avocats du Rof) foram criados no seculo 

XIV e possuiam atribuigoes exclusivamente civeis. Os procuradores dos Reis 

surgem com a organizagao das primeiras monarquias e, ao lado de suas 

fungoes de defesa do fisco, tinham fungao de natureza criminal. 
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O Ministerio publico trances nasceu da fusao dessas duas 

instituigoes, unidas pela ideia primordial de defender os interesses do soberano 

que representava os interesses do proprio Estado. 

A instituigao do Ministerio Publico veio a ser definida de maneira 

mais clara com os Codigos Napoleonicos, em especial, o Codigo de Instrugao 

Criminal e lei de 20 de abril de 1810 que Ihe conferiu o importante papel de 

promotor da agao penal. 

Conforme salienta Ronaldo Porto Macedo Junior (1999, p. 285): 

A fim de conceder prestigio e forga a seus procuradores, os reis 
deixaram sempre clara a independencia desses em relacao aos 
juizes. O Ministerio Publico constitui-se em verdadeira magistratura 
diversa da dos julgadores. Ate os sinais exteriores desta 
proeminencia foram resguardados;membro do Ministerio Publico n§o 
se dirigia aos juizes no chao, mas de cima do mesmo estrado ( 
Parquet- palavra que tornou-se sindnimo da prbpria instituigao do 
Ministerio Publico) em que eram colocadas as cadeiras desses 
ultimos e nao se descobriam para Ihe enderegar a palavra, embora 
tivessem de falar de pe( sendo por isso chamados de Magistrature 
debout, magistratura de pe). 

No Brasil, o Ministerio Publico encontra suas raizes no Direito 

lusitano vigente no periodo colonial, imperial e inicio da republica. 

As Ordenagoes Manuelinas de 1521 ja mencionavam o Promotor 

de Justiga e suas obrigagoes diante das Casas da Suplicagao e nos juizos das 

terras. Nelas estavam presentes as influencias dos direitos, frances e canonico. 

Segundo as Ordenagoes Manuelinas o promotor deveria ser alguem: "letrado e 

bem entendido para saber espertar e alegar as causas e razoes, que para lume 

e clareza da justiga, e para inteira conservagao dela convem". 

O promotor de justiga atuava como um fiscal da lei e sua 

execugao. Nas ordenagoes Filipinas de 1603, sao definidas as atribuigoes do 

promotor de justiga junto as casas de suplicagao. Novamente asseveradas as 

suas designagoes na fiscalizagao da lei e da justiga. 

Conforme salientado a epoca colonial, ate 1609, apenas 

funcionava no Brasil a justiga de primeira instancia e nesta ainda nao existia 

orgao especializado do Ministerio Publico. 
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Em 1609, conforme assentado por Macedo Junior (1995, p. 300-

302) foi criado o Tribunal da Relacao da Bahia, sendo pela primeira vez 

definida a figura do promotor de justiga, que juntamente com o procurador dos 

feitos da coroa e da fazenda, integrava o Tribunal composto por 10 

desembargadores. 

Assevera ainda que em 1751 fora criada outra Relagao na Cidade 

do Rio de Janeiro. Esta viria a transformar-se em Casa de Suplicagao do Brasil 

em 1808, cabendo julgar recurso da Relagao da Bahia. 

Nesse novo Tribunal o cargo de promotor de justiga e o cargo de 

procurador dos feitos da Coroa e Fazenda separaram-se e passaram a ser 

ocupados por dois titulares. 

Era o primeiro passo para que a separagao total das fungoes da 

Procuradoria da Republica (que defende o Estado e o fisco) e o Minsterio 

Publico. Somente com o Codigo de Processo Penal do Imperio de 1832 foi 

dado tratamento sistematico ao Ministerio Publico. 

Aduz ainda (ibid., 303) que: 

Dispunha o artigo 36 (do estatuto criminal de 1832) que podiam ser 
promotores aquelas pessoas que pudessem ser jurados; dentre 
estes preferencialmente, os que fossem instruldos em leis. Uma vez 
escolhidos, haviam de ser nomeados pelo governo na Corte ou pelo 
presidente das provincias. Ja o artigo 37 afirmava pertencer ao 
promotor as seguintes atribuig&es: denunciar os crimes publicos, e 
policiais, o crime de reduccio a escravid§o de pessoas livres, carcere 
privado, homicidio ou tentativa, ferimentos com qualificagSes, 
roubos, caliinias, injurias contra pessoas varias, bem como acusar 
os delinquentes perante os jurados, solicitar pris§o e punigSo dos 
criminosos e promover a execugao das sentengas e mandados 
judiciais (§2°); dar parte as autoridades competentes das 
negligencias e prevaricagdes dos empregados na administrag§o da 
justiga (§3°). No artigo 38 previa-se a nomeag§o interina no caso de 
impedimenta ou falta do promotor (...) Posteriormente, pelo artigo 
217 do regulamento 120, de 31.01.1842, passaram os promotores a 
servir enquanto conviesse ao servigo publico, podendo ser demitidos 
ad nutum pelo Imperador ou pelos presidentes das provincias. O 
Decreto n°4. 824, de 22 de novembro de 1871, em seu artigo 1°, por 
sua vez, criou o cargo de Adjunto do promotor para substitul-lo em 
suas faltas ou impedimentos. 

E nesse contexto que o Ministerio Publico vem evoluindo e 

desenvolvendo-se a cada momento da historia, ganhando, portanto, cada vez 
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mais forga, muito embora em momentos escusos do passado tenha se tentado 

sufocar a instituigao do Ministerio Publico, entretanto, sempre tendo forgas para 

reaparecer e se firmar com raizes cada vez mais fortes e solidas. 

A Lei do Ventre Livre (Lei n.° 2040, de 28 de setembro de 1871), 

atribuiu ao Promotor de Justiga a fungao de protetor do fraco e indefeso, 

posteriormente sendo definido como hipossuficiente, ao estabelecer que a ele 

caberia zelar para que os filhos livres de mulheres escravas fossem 

devidamente registrados. 

O Decreto, n° 848, de 11 de setembro de 1890, que criava e 

regulamentava a Justiga Federal dispos sobre a estrutura do Ministerio Publico 

Federal. O referido decreto foi elaborado pelo Ministro da Justiga Campos 

Salles que, por esse motivo, foi consagrado o patrono do Ministerio Publico. 

Em sua exposigao de motivos esclarecia: 

O Ministerio Publico, instituigao necessaria em toda a organizag§o 
democratica e imposta pelas boas normas da justiga, esta 
representado nas duas esferas da Justiga Federal. Depois do 
Procurador-Geral da Republica vem os Procuradores seccionais, isto 
e, um em cada Estado. Compete-lhe em geral velar pela execug§o 
das leis, decretos e regulamentos que devem ser aplicados pela 
Justiga Federal e promover a agao publica onde ela couber. A sua 
independencia foi devidamente resguardada. 

Observa-se, ao se vislumbrar as raizes historicas da instituigao, 

quando se compara a exposigao supracitada com os principios e as atribuigoes 

do Ministerio Publico atual, e de se admitir que se conservou a sua essencia. E, 

ate mesmo, alem daqueles pilares, abarcando uma imensidao de atribuigoes 

que merecem a inteira atengao desta instituigao. 

No Brasil, com o advento da Republica houve um grande 

aumento no que tange a questao da codificagao, trazendo varios Codigos 

como: Civil (1916), Processo Civil (1939), Codigo Penal (1940), Codigo de 

Processo Penal (1941) e o novo Codigo de Processo Civil de 1973 que deram 

novas atribuigoes ao Ministerio Publico, porem nao representando um 

movimento de grandes ideias, nem uma revolugao, mas um grande golpe de 

Estado. 
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O Ministerio Publico aparece mais nitidamente, devido o valor 

incontestavel de Manuel Ferraz de Campos Sales, na pasta da Justiga do 

Governo Provisorio. 

A Constituigao de 1937 trazia exclusivamente ao Procurador-

Geral da Republica como chefe do Ministerio Publico Federal e instituia o 

Quinto Constitucional, mecanismo pelo qual um quinto dos membros dos 

Tribunals deveria ser composto por profissionais oriundos do Ministerio Publico 

e advocacia, alternadamente. 

A Constituigao Federal de 1946 fala do Ministerio Publico em 

titulo especial garantindo-lhes a estabilidade na fungao. 

A Constituigao de 1967 trouxe grande inovagao ao subordinar o 

parquet ao poder judiciario, fazendo com que o mesmo desse um grande passo 

rumo a conquista de sua independencia e autonomia em virtude da 

assemelhagao com os magistrados. 

0 Codigo de Processo Civil de 1973 assuntou um tratamento 

sistematico ao orgao ministerial, em seu titulo III, com a intitulagao "DO 

MINISTERIO PUBLICO" atribuindo-lhe um papel de orgao interveniente, custos 

legis. 

Estabelecendo em seu artigo 82 a competencia do Ministerio 

Publico para intervir nas causas em que ha interesses de incapazes, causas 

concernentes ao estado da pessoa, patrio poder, tutela, curatela, interdigao, 

casamento, declaragao de ausencia e disposigoes de ultima vontade; agoes 

que envolvam litigios coletivos pela posse da terra rural, e nas demais causas 

em que ha interesse publico evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da 

parte. 

2.3. O MINISTERIO PUBLICO NA CONSTITUIQAO FEDERAL BRASILEIRA 

DE 1988 
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Em meados da decada de 80, as mais variadas associagoes 

estaduais e nacionais (CONAMP) do Ministerio Publico sintetizaram, apos 

vasta consulta a todos os promotores de justiga do pais, uma serie de 

propostas que redundaram no documento conhecido como por "Carta de 

Curitiba", que elencava as principais reivindicagoes da instituigao. 

No entanto o grande marco para a instituigao ministerial e a 

Constituigao Federal de 1988 (BRASIL, 2006, p. 91), que acolhendo o corrente 

dominante entre os promotores de justiga, delineou um novo perfil institutional 

ao Ministerio Publico, definindo-o como "instituigao permanente, essencial a 

fungao jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem juridica, do 

regime democratico e dos interesses sociais e individuals indisponiveis". 

Assegurou-lhe a independencia, autonomia administrativa, 

indivisibilidade funcional, definindo-as de forma clara e precisa, garantindo-lhes 

as mesmas prerrogativas dos membros do Poder Judiciario, como 

vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. 

As suas atribuigoes foi Ihe conferido um perfil primordialmente de 

orgao agente, instituindo em seu artigo 129 (BRASIL, 2006, p. 93-94), as 

seguintes fungoes institucionais: 

Art. 129. Sao fungoes institucionais do Ministerio Publico: 
I - promover, privativamente, a ag§o penal publica, na forma da lei; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Publicos e dos servigos 
de relevancia publica aos direitos assegurados nesta Constituigao, 
promovendo as medidas necessarias a sua garantia; 
III - promover o inquerito civil e a ag§o civil publica, para a protegSo 
do patrimdnio publico e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos; 
IV - promover a agao de inconstitucionalidade ou representag§o para 
fins de intervengao da Uniao e dos Estados, nos casos previstos 
nesta Constituigao; 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populagSes 
indlgenas; 
VI - expedir notificagoes nos procedimentos administrativos de sua 
competencia, requisitando informagdes e documentos para instrui-
los, na forma da lei complementar respectiva; 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior; 
VIII - requisitar diligencias investigatbrias e a instauragao de inquerito 
policial, indicados os fundamentos juridicos de suas manifestagSes 
processuais; 
IX - exercer outras fungoes que Ihe forem conferidas, desde que 
compatlveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representag§o 
judicial e a consultoria juridica de entidades publicas. 
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§ 1° - A legitimacao do Ministerio Publico para as agoes civis 
previstas neste artigo nao impede a de terceiros, nas mesmas 
hipoteses, segundo o disposto nesta Constituigao e na lei. 
§ 2° As fungdes do Ministerio Publico s6 podem ser exercidas por 
integrantes da carreira, que dever§o residir na comarca da 
respectiva lotagao, salvo autorizag§o do chefe da instituigao. 
§ 3° O ingresso na carreira do Ministerio Publico far-se-a mediante 
concurso publico de provas e ti'tulos, assegurada a participag§o da 
Ordem dos Advogados do Brasil em sua realizagSo, exigindo-se do 
bacharel em direito, no minimo, tres anos de atividade juridica e 
observando-se, nas nomeagoes, a ordem de classificagSo. 
§ 4° Aplica-se ao Ministerio Publico, no que couber, o disposto no 
art. 93. 
§ 5° A distribuigao de processos no Ministerio Publico sera imediata. 

Com esse detalhado esboco historico, e de se asseverar que o 

Ministerio Publico e orgao atraves do qual, o Estado procura tutelar, com 

atuagao militante, o interesse publico e a ordem juridica, na relagao processual 

e nos procedimentos de jurisdigao voluntaria. 

Nesse interim, e de se afirmar que se o juiz e uma autoridade 

quase inerte, que aguarda a provocagao da parte, o promotor de justiga e 

dinamico, quer como parte, quer como coadjuvante da parte, quando em jogo o 

interesse publico (BEMFICA, 1995, p. 290). 

2.4. MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 

Diante de tamanha revolugao acerca da consagragao da 

instituigao ministerial, veio o aperfeigoamento do proprio orgao-instituigao que 

se dividiu em: Federais e Estaduais, como mostra a Carta Magna (BRASIL, 

2006, p.91-92) em seu artigo 128: 

Art. 128 O Ministerio Publico abrange: 
I - o Ministerio Publico da Uni§o, que compreende: 
a) o Ministerio Publico Federal; 
b) o Ministerio Publico do Trabalho; 
c) o Ministerio Publico Militar; 
d) o Ministerio Publico do Distrito Federal e Territ6rios; 
II - os Ministerios Publicos dos Estados. 
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Ampliaram-se, neste contexto, sobremaneira as atribuigoes do 

Ministerio Publico do Trabalho, enquanto ramo daquela instituigao. 

Como anota Paloni (2001, p. 279):" a instituigao, cuja atuagao 

preponderante se dava como orgao interveniente, na emissao de pareceres 

nos processos submetidos ao crivo da Justiga do Trabalho, e no controle dos 

feitos judiciais em tramite nos Tribunals Regionais do Trabalho e Tribunal 

Superior do Trabalho. Canaliza-se agora, principalmente para os inqueritos 

civis e as agoes civis publicas, bem como atuando de forma eficaz e frequente 

em procedimentos extrajudiciais." 

A promulgagao da Lei Complementar n° 75 de 1993 (Lei Organica 

do Ministerio Publico da Uniao) veio consolidar definitivamente a atuagao do 

Ministerio Publico do Trabalho no campo da defesa dos interesses 

transindividuais da sociedade no ambito trabalhista. 

Hodiernamente, ve-se, pois, que o Ministerio Publico do Trabalho 

esta diretamente relacionado as novas tendencias do Direito Social, visto que 

sua intervengao no ambito judiciario configura-se na qualidade de defensor 

direto dos interesses sociais e idealizador de politicas publicas, tais como: 

erradicagao do trabalho infantil, a regularizagao do labor do adolescente, o 

combate a escravizagao do obreiro, a regularizagao do trabalho indigena, o 

embate a todas as formas de discriminagao, a preservagao do meio ambiente 

onde se desenvolve as atividades laborais, o combate a coagao empresarial 

para desistencia de direitos trabalhistas, dentre outros juridicamente tutelados. 

Como orgao interveniente, o Ministerio Publico do Trabalho 

desempenha papel de defensor da lei para intervir nos feitos judiciais em curso 

nos quais haja interesse publico a proteger, emitindo pareceres em processos 

da competencia da Justiga do Trabalho. 

O Ministerio Publico do Trabalho pode ainda, atuar como arbitro e 

mediador na solugao de conflitos trabalhistas de natureza coletiva que envolva 

trabalhadores e empresas ou entidades sindicais que os representem. 
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O Parquet trabalhista tambem orienta a sociedade por meio de 

audiencias publicas, palestras, oficinas, reunioes setoriais e outros eventos 

semelhantes. 

Desenvolvem, ainda, agoes em parceria com orgaos do Governo 

e entidades representatives de empregadores e trabalhadores, organizagoes 

nao governamentais nacionais e internacionais e com a sociedade civil 

organizada. 

A Lei Complementar n°75/93 (BRASIL, 2007) elenca em seu 

artigo 83 as principals atribuigoes do Ministerio Publico do Trabalho no seu 

mister perante a Justiga Trabalhista, aduzindo que: 

Art. 83. Compete ao Ministerio Publico do Trabalho o exercicio das 
seguintes atribuigoes junto aos orgaos da Justiga do Trabalho: 
I - promover as agoes que Ihe sejam atribuidas pela Constituigao 
Federal e pelas leis trabalhistas; 
II - manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, 
acolhendo solicitagao do juiz ou por sua iniciativa, quando entender 
existente interesse publico que justifique a intervengao; 
III - promover a agao civil publica no ambito da Justiga do Trabalho, 
para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os 
direitos sociais constitucionalmente garantidos; 
IV - propor as agoes cabiveis para declarag3o de nulidade de 
clausula de contrato, acordo coletivo ou convenga.o coletiva que viole 
as liberdades individuals ou coletivas ou os direitos individuals 
indisponiveis dos trabalhadores; 
V - propor as agoes necessarias a defesa dos direitos e interesses 
dos menores, incapazes e indios, decorrentes das relagoes de 
trabalho; 
VI - recorrer das decisoes da Justiga do Trabalho, quando entender 
necessario, tanto nos processos em que for parte, como naqueles 
em que oficiar como fiscal da lei, bem como pedir revisao dos 
Enunciados da Sumula de Jurisprudencia do Tribunal Superior do 
Trabalho; 
VII - funcionar nas sessoes dos Tribunals Trabalhistas, 
manifestando-se verbalmente sobre a materia em debate, sempre 
que entender necessario, sendo-lhe assegurado o direito de vista 
dos processos em julgamento, podendo solicitar as requisigfies e 
diligencias que julgar conveniente; 
VIII - instaurar instancia em caso de greve, quando a defesa da 
ordem juridica ou o interesse publico assim o exigir; 
IX - promover ou participar da instrugao e conciliagao em dissfdios 
decorrentes da paralisagao de servigos de qualquer natureza, 
oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando sua 
concordancia ou discordancia, em eventuais acordos firmados antes 
da homologagao, resguardado o direito de recorrer em caso de 
violagao a lei e a Constituigao Federal; 
X - promover mandado de injungao, quando a competencia for da 
Justiga do Trabalho; 
XI - atuar como arbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos 
dissidios de competencia da Justiga do Trabalho; 
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XII - requerer as diligencias que julgar convenientes para o correto 
andamento dos processos e para a melhor solugao das lides 
trabalhistas; 
XIII - intervir obrigatoriamente em todos os feitos nos segundo e 
terceiro graus de jurisdicao da Justiga do Trabalho, quando a parte 
for pessoa juridica de Direito Publico, Estado estrangeiro ou 
organismo internacional. 

Observa-se com isso que o Ministerio Publico do Trabalho atua 

quase sempre como custos legis fiscalizando a lei e consequentemente 

assegurando ao trabalhador seus direitos. 

£ nesse diapasao que se inicia a celeuma sobre a atuagao do 

ministerio publico do trabalho como arbitro nas relagoes trabalhistas, atuando 

como fiscal da lei, assegurando que os direitos indisponiveis do trabalhador 

sejam resguardados, nao permitindo que estes sejam inseridos no ventre de 

contratos eivados de ma-fe, sob o obice de direitos transigiveis. 

Muito embora possa se argumentar que o Ministerio Publico atua 

somente quando tratar de direitos patrimoniais indisponiveis, e que nao seria 

condizente sua atuagao no instituto da arbitragem que trata justamente do 

oposto (direitos patrimoniais disponiveis), mas por tratar-se de direitos relativos 

ao trabalhador (classe hipossuficiente) justifica-se a sua participagao no 

procedimento arbitral. 
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CAPiTULO 3 - ATUAQAO DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO 
PROCEDIMENTO ARBITRAL 

3.1. DIREITOS DISPONiVEIS NO AMBITO TRABALHISTA 

O Direito do Trabalho tem como regra proteger o hipossuficiente, 

ou seja, o obreiro, de modo a equilibrar a relagao empregado/empregador, 

conferindo aos trabalhadores direitos que nao podem ser renegados. 

Trata-se do exercicio de direitos conquistados atraves das lutas 

incessantes, principalmente as que ocorreram no seculo XVIII, onde o objetivo 

consistia e ainda hoje o e, a protegao ao obreiro. 

Justificando-se, desta feita, por figurar este em relagao de 

desvantagem em termos materiais comparado ao empregador, muitas vezes se 

submetendo a uma relagao de emprego que contraria qualquer resquicio de 

garantia da dignidade humana, simplesmente por necessitar do emprego, para 

obter sustento, (pelo menos o essencial para que nao venha a convalescer), 

para si e para a sua familia. 

Hodiernamente, observa-se certa flexibilizagao acerca desses 

direitos indisponiveis atraves de mecanismo de adaptagao dos direitos 

existentes, mediante novas situagoes politicas, fiscais e economicas, tida como 

excegao aos principios da irrenunciabilidade e indisponibilidade dos 
direitos trabalhistas, ainda temeraria e mal vista por alguns estudiosos desse 

ramo do direito, em face da luta das conquistas trabalhistas que se revestem 

de cunho social. 

Diante disso, assevera Dayse Coelho (2005) de Almeida que: 

Num momento em que se discute o fim do jus postulandi, 
substituindo-se este pelas Defensorias Publicas Trabalhistas 
(ALMEIDA, 2005 e COUTO, 2004) e que as vozes pela reforma 
trabalhista planejam flexibilizar os "indisponiveis direitos 
trabalhistas", pode parecer ate esdriixulo comentar a recente decis§o 
da 4 a Turma do Tribunal Regional Trabalhista de S§o Paulo, que 
vedou a aplicacao da arbitragem na justiga trabalhista. 
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Neste sentido e forcoso analisar a decisao do Tribunal Regional 

do Trabalho do Estado de Sao Paulo (2005), que decidiu da seguinte maneira: 

JUlZO ARBITRAL. LEI N° 9.307/96. INCOMPATIBILIDADE COM O 
DIREITO DO TRABALHO. A Lei n° 9.307/96 esta direcionada as 
relacSes civis e comerciais e, portanto, nao tern aplicac§o subsidiaria 
no ambito desta Justiga Especializada pelo portal do artigo 8° 
consolidado, eis que Ihe falta a conditio essencial da compatibilidade 
com os principios fundamentals do Direito do Trabalho. Nem a 
presenca de um sindicato de trabalhadores por tras dessa aparente 
"negociagao" afasta a manifesta fraude (art. 9°, CLT), ate porque a 
entidade que se prestou a esse papel sequer detem o munus 
representative dos bancarios, tendo a reclamante sido reconhecida 
como tal, a luz da prova produzida. 

O direito dos trabalhadores, sob o direito substantivo, e 

indisponivel no momento de sua contratacao, assim como em toda vigencia do 

contrato de trabalho, uma vez que as questoes versadas em uma relacao de 

emprego sao, muitas vezes, de ordem publica, bem como existem uma 

mesclagem desta com direitos particulares. 

Desta forma atua o Estado dando-lhes protegao acerca de seus 

direitos, garantindo direitos essenciais para o equilibrio social, atribuindo 

seguranca as relagoes interpostas. 

Encerrado o contrato de trabalho, toda e qualquer lesao ao direito 

anteriormente indisponivel e protegido com caracteristicas de interesse publico, 

sera transformada em indenizacao de natureza patrimonial. 

Observa-se, portanto que uma acao trabalhista tern por escopo o 

recebimento de direitos que nao foram respeitados e obrigacoes que nao foram 

cumpridas em uma relagao de emprego na vigencia de um contrato de 

trabalho. Referida agao tern natureza indenizatoria e patrimonial e fica sujeita 

as regras e procedimentos adotados para as medidas judiciais dessa natureza. 

Reporta-se ao direito contratual quando tratar-se de arbitragem, 

pois o vicio de consentimento no momento da contratagao da arbitragem 

podera ser objeto de discussao, visto que a arbitragem, como manifestagao de 

vontade, nao podera decorrer de erro, dolo ou vicio de qualquer natureza. 
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No entanto, nao existindo qualquer vicio e sendo legitima a opcao 

pelo procedimento, impossivel se admitir que o objeto de uma reclamacao 

trabalhista, salvo em algumas raras excecoes, seja direito indisponivel. 

A arbitragem nos moldes brasileiros e instrumento para discussao 

de direitos disponiveis, eis que para os indisponiveis apenas o judiciario e 

competente. 

Essa discussao e essencial para firmar entendimento sobre a 

aplicabilidade da arbitragem nos conflitos individuals trabalhistas, pois a Lei 

9.307/96, tambem conhecida como Lei de Arbitragem (BRASIL, 2007) 

expressamente diz: 

Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controversia acerca de 
direitos indisponiveis e verificando-se que de sua existencia, ou nao, 
dependera o julgamento, o arbitro ou o tribunal arbitral remetera as 
partes a autoridade competente do Poder Judiciario, suspendendo o 
procedimento arbitral. 
Paragrafo unico. Resolvida a questao prejudicial e juntada aos autos 
a sentenca ou ac6rd§o transitado em julgado, tera normal 
seguimento a arbitragem. 

Quando se tern materia trabalhista relativa a direitos 

indisponiveis, as medidas que demonstram ser o direito em tela, revestem-se 

de caracteristicas peculiares, como a fiscalizagao atividades proprias a serem 

exercidas pelo Poder Publico e que deverao ser praticadas na vigencia do 

contrato de trabalho dentro da empresa empregadora, com o intuito de 

preservar o direito de natureza publica indisponivel versada na Constituigao 

Federal e na CLT, dentre eles, medicina e seguranga do trabalho, Jornada de 

trabalho, estabilidade da gestante, etc. 

Uma agao trabalhista que somente ocorre pelo interesse 

manifesto do empregado. Frise-se, nessa oportunidade, que a interposigao de 

agao nao sera feita por representagao publica, mas sim por representagao 

privada, sujeitando-se o empregado as regras dos contratos privados. O 

procedimento a ser adotado tambem tera as caracteristicas de uma agao 

patrimonial comum indenizatoria com o cumprimento de pagamento pelo 

servigo prestado ao profissional contratado ou com o pagamento ao sindicato 

prestador do servigo. 
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Os direitos trabalhistas, como regra, sao objetos de agao que vem 

regulamentada por procedimentos sumarissimos e sumarios previstos no art. 

625 e segs. da CLT. 

A tutela jurisdicional e prestada, em regra, por iniciativa do proprio 

trabalhador que, em medida judicial, recebe a denominacao de reclamante. 

Sua representagao podera ser feita pessoalmente, por meio de advogado 

constituido ou por advogado de sindicatos. 

Neste sentido, o direito de agao e de iniciativa do empregado e se 

este nao for exercido, nao havera nenhuma ingerencia do Estado. Ate mesmo 

a renuncia quanto ao ingresso da agao pode ocorrer sem que a questao se 

torne de interesse publico. 

A agao trabalhista traz, em seu bojo, materia patrimonial que e 

disponivel ao seu titular, visto que o seu resultado sera indenizatorio com o 

direito de incorporagao de valores ao patrimonio de seu autor. 

Muitas decisoes judiciais confirmam esta visao, conforme decisao 

do Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Sao Paulo (2003), a seguir: 

F_ disponivel o direito sobre o qual as partes podem transigir. "Mesmo 
tratando-se de creditos de natureza alimentar e possivel a transagao, 
ainda que somente no que concerne ao 'quantum' devido. 

No sentido de se acolher o juizo arbitral no Tribunal Regional do 

Trabalho do Estado de Sao Paulo (2004): 

A transagao produz entre as partes o efeito de coisa julgada (art. 
1030 do CC/1916), preliminar que, por todo o exposto, foi acolhida 
com propriedade e acerto pelo juizo "a quo", ate porque o pedido 
inicial nao reflete qualquer verba correspondente a direito 
indisponivel, pelo contrario, diz respeito a titulos patrimoniais, a que 
se destina o artigo 1° da Lei 9.307/96 quando faculta a eleigSo de 
foro arbitral. 

No que se refere a disponibilidade dos direitos trabalhistas na 

seara do processo arbitral a 14a Vara do Trabalho do Estado de Sao Paulo 

(2001) decidiu o seguinte: 
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No que tange a disponibilidade dos direitos, tenho para mim que 
aqueles oriundos de relag3o de trabalho, embora sejam de ordem 
publica, sao suscetiveis de transagao, sendo esta, inclusive, comum 
no ambito das lides trabalhistas. De outra parte, a composicao das 
partes feita por orgaos arbitrais possibilita a resolugao do caso sem 
que recorra a Justiga do Trabalho, o que e vantajoso para 
empregados e empregadores; (...) entende esse Juizo que nao e 
obrigagao, e sim, faculdade do trabalhador submeter a demanda a 
Comissao de ConciliagSo previa antes de eleger arbitros ou de 
recorrer a Justiga do Trabalho. A finalidade dessa Comissao e 
justamente a conciliagao previa, a qual restou, igualmente, 
alcangada no tribunal de Arbitragem, nao ocasionando prejuizo as 
partes. Em nao havendo prejuizos nao se decreta a nulidade. 

Dessa forma, o procedimento arbitral, quando livre e 

espontaneamente contratado, e valido e devera ter sua decisao mantida a rigor 

do cumprimento da lei que instituiu o modelo processual, sob pena de se 

faltarem com o cumprimento da lei e provocar a falta de garantia juridica 

necessaria para se promover a pacificacao social. 

A grande controversia seria em relagao a clausula 

compromissoria que estaria retirando da justiga do trabalho a competencia para 

decidir acerca dos direitos relativos aos trabalhadores, posto que o instituto da 

arbitragem aduz que a sentenga arbitral nao sera passivel de recurso nem 

mesmo pelo judiciario. 

Entretanto como ja citado anteriormente, o instituto em comento 

e regido pelo principio da livre vontade das partes, podera sim os sujeitos 

envolvidos eleger um recurso para a decisao em tela, ou ate mesmo incidir a 

questao dos principios do contrato, supramencionado, acerca da questao do 

vicio de vontade (dolo, erro e coagao). 

O assunto em questao e bastante divergente quando tratado do 

ponto de vista dos direitos indisponiveis, ou revestido de ordem publica, 

novamente, conforme salienta Dayse Coelho Almeida (2005): 

Ambas as situagoes traduzem graus diferentes de interesse publico. 
A presenga do Estado como parte da relagao juridica e o respectivo 
conteudo definem a relag§o de direito publico. Ja a norma de ordem 
publica, apresenta-se como limitagSo da autonomia da vontade das 
partes na definiga.0 do conteudo da relag§o juridica objeto da avenga 
(de natureza privada) celebrada entre as mesmas. Assim as normas 
cogentes incidentes na relagao juridica de direito individual de 
trabalho, celebrada entre part iculars (trabalhador e empregador), 



40 

sao normas de ordem publica, em func§o do grau de interesse 
publico vislumbrado nesta especie de relagao juridica. Mas, a 
relagao de trabalho e de natureza privada, n§o tendo lugar a objegao 
quanto a impossibilidade de adog§o do instituto da arbitragem neste 
campo, sob a alegagao de que se trata de ramo de direito publico, 
cuja indisponibilidade e caracterfstica fundamental. 

De fato, a seara trabalhista nao e um ambito facil e claro de se 

entrar sem comprometer seus principios basilares, advindos de seculos e 

seculos de luta, sendo a arbitragem um instituto antigo, porem modernizado 

justamente para atender as necessidades sociais, bem como a crise do 

Judiciario. 

A arbitragem e, pois, despida do formalismo presente no 

processo comum, onde este justamente revertido de grande formalismo para 

dar "seguranca juridica" ao cidadao acaba por nao cumprir, muitas vezes, o seu 

intuito, que e a pacificacao social, com a solugao etica dos conflitos que 

ocorrem na sociedade. 

De maneira didatica e importante acrescentar o entendimento de 

Dayse Coelho (2005) que na arbitragem para a resolugao dos conflitos, como 

valvula de escape para a crise no setor judiciario: 

Itens de analise Arbitragem trabalhista Justiga do Trabalho 

Prazo para marcagao 
de audiencia 

10 dias apos a 
apresentagao da 
reclamagao 

6 meses apos a entrada 
da agao (em media) 

Tempo para resolver o 
caso 

No maximo 30 dias, em 
audiencia unica. 

De 2 a 7 anos, se nao 
resolvido na primeira 
audiencia. 

Custo do 
procedimento ou agao 
judicial 

R$ 130 (media), 
geralmente pagos pela 
empresa (dados de 2000). 

De R$ 2 mil (s/recursos) a 
R$ 25 mil (c/recursos) 
(media em 2000) 

Gastos para o 
trabalhador 

Nenhum Honorarios advocaticios: 
20% do valor da causa 
(media) 

Prazos processuais jJFIexiveis e remarcaveis Rigidos e sujeitos a 
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perdas 

Decisao Laudo e terminativo Sentenca e sujeita a 
recursos 

Acesso ao processo Sigiloso Publico 
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3.2. SEGURANQA DAS PARTES DIANTE DO ORGAO MINISTERIAL 

Ainda, a Justiga do Trabalho, pela Lei Organica do Ministerio 

Publico da Uniao, possibilita aos promotores do trabalho atuar como arbitros. O 

art. 83, XI da Lei Complementar n.° 75/93 dispoe que e permitido ao 

representante do Ministerio Publico do Trabalho "atuar como arbitro, se assim 

for solicitado pelas partes nos dissidios de competencia da Justiga do 

Trabalho". 

O maior dever do Ministerio Publico e a defesa da ordem juridica, 

primando pelo cumprimento das normas vigentes. Alem dessa, sao inumeras 

as vantagens da atuagao do Ministerio Publico do Trabalho como arbitro: sao 

servidores publicos remunerados, o que contribuiria para que atuassem sem 

gerar uma onerosidade excessiva; por deterem as garantias institucionais da 

inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de vencimentos, possuem mais 

autonomia e independencia para exercer tal munus; possuem credibilidade 

perante os diversos segmentos da sociedade. 

A atuagao do Ministerio Publico do Trabalho como arbitro devera 

pautar-se pela Lei n. 9.307/96, seguindo suas disposigoes, bem como pelo que 

for disposto pelas partes conflitantes. Alem disso, toda e qualquer atribuigao 

dada ao Ministerio Publico do Trabalho devera ser exercida nos limites de sua 

atuagao, ou seja, em conflitos que envolvam o capital e o trabalho, bem como 

os de competencia da justiga obreira. 

3.3. VANTAGENS DA ATUAQAO MINISTERIAL NO PROCEDIMENTO 

ARBITRAL 

Sao evidentes as vantagens da aplicagao da arbitragem na 

tentativa de desafogar o judiciario trabalhista. Uma das principais e mais 

consagradas vantagens e a celeridade. 

Enquanto uma agao ajuizada no Poder Judiciario pode levar ate 

seis anos para ser sentenciada, com a arbitragem o conflito e dirimido num 

prazo maximo de seis meses e sem implicar qualquer onus para o Estado. 



43 

Outro fato que contribui para que haja essa ligeireza na resolucao 

de conflitos e a ausencia de previsao da possibilidade de interpor recursos, o 

que repercute na diminuigao da duracao do litigio, uma vez que os mesmos 

"apenas perpetuam o feito". 

Alem da celeridade, tem-se outra caracteristica da arbitragem que 

tambem traz vantagens em sua utilizacao: a confidencialidade. O conflito 

encaminhado a arbitragem nao tern publicidade, os documentos e os fatos de 

interesse apenas das partes nao sao divulgados. 

Sendo esta peculiaridade vantajosa para o trabalhador, pois nos 

dias atuais o trabalhador que reivindica seus direitos perante a justiga passa a 

ser taxado como um mau trabalhador, "encrenqueiro", o que acaba por 

atrapalha-lo na busca por outro emprego. 

Como e de nosso conhecimento, a confidencialidade e o sigilo no 

que tange as partes a aos documentos e admitida apenas na arbitragem. 

Segundo previsao constitucional, no processo Judicial comum, os atos sao 

publicos, salvo a excegao do artigo 5°, inciso LX que dispoe que "a lei so 

podera restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem". 

A partir dessa disposigao nota-se que a ausencia de publicidade 

nesses casos podera suscitar entre os estudiosos do tema, uma possivel 

nulidade do processo, com o argumento de que esta ocorrendo violagao do 

interesse publico na divulgagao de litigios. 

Alem dessas caracteristicas marcantes, a arbitragem destaca-se 

pela informalidade de seu procedimento, que implica na dispensabilidade de 

um rigor legal para seu processamento. 

Ademais existe a confiabilidade do arbitro, uma vez que a escolha 

do mesmo e fruto nao da imposigao estatal, mas sim da livre manifestagao de 

vontade das partes; pela especialidade do arbitro, pois as partes e possibilitado 

escolher um arbitro especialista no assunto em foco; e, finalmente, pela 

flexibilidade o que se da pelo fato de o arbitro nao se prender aos textos legais, 
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podendo decidir inclusive por equidade quando autorizado pelas partes. 

Ressalta-se que essa flexibilidade diz respeito aos preceitos a serem 

observados no merito da solugao, bem como ao procedimento adotado. 
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CONSIDERAQOES F I N A I S 

Atraves dessas breves consideragoes em que pese a materia 

anteriormente expedida, algumas conclusoes devem ser trazidas a baila: 

A partir do referencial maior a que se direcionou consistente na 

atuagao do orgao ministerial junto aos atos do procedimento arbitral, vislumbra-

se a possibilidade da atuagao do Parquet no referido procedimento, haja vista 

este orgao ora agir como orgao interveniente, ora com custus legis, observando 

se ha compatibilidade nesse instituto correlacionado com o direito laboral e o 

orgao em epigrafe. 

Partindo desta premissa e que se trata a priori do instituto da 

arbitragem, analisando desde sua origem ate a atual Lei de Arbitragem (Lei 

n°9037/96), concluindo que a arbitragem ainda atua com muitos de seus 

principios norteadores da criagao deste, mantendo sua essentia, 

principalmente no que tange a livre autonomia da vontade das partes em 

transigir sobre seus direitos. 

Tratou-se, tambem, do Ministerio Publico, sua origem, evolugao, 

caracteristicas, atribuigoes e fungoes desenvolvidas por este, estudando o 

intimo da instituigao relacionando com o direito do trabalho. 

Travou-se a discussao acerca da possibilidade real que este meio 

extrajudicial de resolugoes de conflitos pudesse atuar na seara do direito dos 

trabalhadores e quais as vantagens de o ministerio publico atuar como arbitro. 

Notorio e que a materia ainda e bastante controversa, posto que 

alguns doutrinadores entendam ser aceita esta possibilidade, devido os 

mesmos convergirem para o pensamento de que os direitos indisponiveis dos 

trabalhadores sofrem uma flexibilizagao, fazendo com que se coloque diante da 

partes envolvidas uma negociagao dos direitos trabalhistas, o que de fato ha. 

Por outro lado, parte doutrina entende que nao seria cabivel por 

justamente versar sobre direitos indisponiveis, consagrados na Carta Magna de 
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1988, fruto de longas e dolorosas conquistas dos trabalhadores, sendo 
impossiveis de transacionar. 

Aduziu-se, ainda, que o instituto nao esta maduro o bastante para 

ser eficaz no Brasil, por carecer de um sistema justo, onde a arbitragem seria 

palco de injusticas para com o lado fraco da relagao, qual seja o empregado, 

em virtude da hipossuficiecia a que e acometido diante das relagoes patronais. 

No entanto, e cabivel que o procedimento arbitral seja posto a 

merce das partes no direito laboral, por ser uma forma celere e bastante eficaz. 

Nao se deve olvidar que a arbitragem e de fato um procedimento 

singelo, podendo ser palco de muitas injustigas devido a corrupgao 

avassaladora que destroi a humanidade e os principios da democracia. 

E por esse motivo que o Ministerio Publico do trabalho deve 

assegurar, como arbitro, que a celeuma entre os envolvidos seja resolvida com 

a mais salutar justiga, posto que este tern por escopo a defesa da paz social, 

defendendo o ordenamento e a sociedade de tudo que esteja em desacordo 

com o Estado Democratico de Direito. 
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ANEXO 1 - LEI N° 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996 (Dispoe sobre a 
arbitragem.) 

Presidencia da Republica 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N° 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996. 

Dispoe sobre a arbitragem. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Capitulo I 

DisposigSes Gerais 

Art. 1° As pessoas capazes de contratar poderao valer-se da arbitragem para dirimir 
litigios relativos a direitos patrimoniais disponiveis. 

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

§ 1° Poderao as partes escolher, livremente, as regras de direito que ser§o aplicadas na 
arbitragem, desde que nao haja violagao 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 ConvengSo de Arbitragem e seus Efeitos 

Art. 3° As partes interessadas podem submeter a solugao de seus litigios ao juizo arbitral 
mediante convengao de arbitragem, assim entendida a clausula compromissoria e o 
compromisso arbitral. 

Art. 4° A clausula compromiss6ria e a convengao atraves da qual as partes em um 
contrato comprometem-se a submeter a arbitragem os litigios que possam vir a surgir, 
relativamente a tal contrato. 

§ 1° A clausula compromissoria deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no 
pr6prio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. 

§ 2° Nos contratos de ades§o, a clausula compromiss6ria s6 tera eficacia se o aderente 
tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituigao, 
desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto 
especialmente para essa clausula. 

Art. 5° Reportando-se as partes, na clausula compromiss6ria, as regras de algum 6rg3o 
arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem sera instituida e processada de 
acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na propria clausula, ou em 
outro documento, a forma convencionada para a instituigao da arbitragem. 

Art. 6° Nao havendo acordo previo sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte 
interessada manifestara a outra parte sua intengao de dar inicio a arbitragem, por via postal ou 
por outro meio qualquer de comunicag§o, mediante comprovagao de recebimento, 
convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. 
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Paragrafo unico. N3o comparecendo a parte convocada ou, comparecendo, recusar-se a 
firmar o compromisso arbitral, podera a outra parte propor a demanda de que trata o art. 7° 
desta Lei, perante o 6rg2o do Poder Judiciario a que, originariamente, tocaria o julgamento da 
causa. 

Art. 7° Existindo clausula compromiss6ria e havendo resistencia quanto a instituigao da 
arbitragem, podera a parte interessada requerer a citag3o 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 precisSo, o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o 
documento que contiver a clausula compromiss6ria. 

§ 2° Comparecendo as partes a audiencia, o juiz tentara, previamente, a conciliag3o 
acerca do litigio. N3o obtendo sucesso, tentara o juiz conduzir as partes a celebragao, de 
comum acordo, do compromisso arbitral. 

§ 3° Nao concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidira o juiz, apos 
ouvir o reu, sobre seu conteudo, na pr6pria audiencia ou no prazo de dez dias, respeitadas as 
disposigoes da clausula compromiss6ria e atendendo ao disposto nos arts. 10 e 21 , § 2°, desta 
Lei. 

§ 4° Se a clausula compromissoria nada dispuser sobre a nomeagao de arbitros, cabera 
ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo nomear arbitro unico para a solugao do 
litigio. 

§ 5° A ausencia do autor, sem justo motivo, a audiencia designada para a lavratura do 
compromisso arbitral, importara a exting§o do processo sem julgamento de merito. 

§ 6° N3o comparecendo o reu a audiencia, cabera ao juiz, ouvido o autor, estatuir a 
respeito do conteudo do compromisso, nomeando arbitro unico. 

§ 7° A sentenga que julgar procedente o pedido valera como compromisso arbitral. 

Art. 8° A clausula compromiss6ria e aut6noma em relagSo 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 provocag3o das partes, as 
questdes acerca da existencia, validade e eficacia da conveng£o de arbitragem e do contrato 
que contenha a clausula compromissbria. 

Art. 9° O compromisso arbitral e a convengao atraves da qual as partes submetem um 
litigio a arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. 

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

§ 2° O compromisso arbitral extrajudicial sera celebrado por escrito particular, assinado 
por duas testemunhas, ou por instrumento publico. 

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

I - o nome, profiss3o, estado civil e domicilio das partes; 

II - o nome, profissa.o e domicilio do arbitro, ou dos arbitros, ou, se for o caso, a 
identificagao da entidade a qual as partes delegaram a indicagao de arbitros; 

III - a materia que sera objeto da arbitragem; e 

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

Art. 11. Podera, ainda, o compromisso arbitral conter: 
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I - local, ou locais, onde se desenvolvera a arbitragem; 

II - a autorizac§o para que o arbitro ou os arbitros julguem por equidade, se assim for 
convencionado pelas partes; 

III - o prazo para apresentacao da sentenga arbitral; 

IV - a indicagSo da lei nacional ou das regras corporativas aplicaveis a arbitragem, quando 
assim convencionarem as partes; 

V - a declaragSo da responsabilidade pelo pagamento dos honorarios e das despesas 
com a arbitragem; e 

VI - a fixaga.o 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; n§o havendo tal estipulagao, 
o arbitro requerera ao 6rg§o do Poder Judiciario que seria competente para julgar, 
originariamente, a causa que os fixe por sentenga. 

Art. 12. Extingue-se o compromisso arbitral: 

I - escusando-se qualquer dos arbitros, antes de aceitar a nomeag§o, 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, n§o aceitar substituto; e 

III - tendo expirado o prazo a que se refere o art. 11, inciso III, desde que a parte 
interessada tenha notificado o arbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe o 
prazo de dez dias para a prolag§o e apresentagao da sentenga arbitral. 

Capitulo III 

Dos Arbitros 

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

§ 1° As partes nomearSo um ou mais arbitros, sempre em numero impar, podendo 
nomear, tambem, os respectivos suplentes. 

§ 2° Quando as partes nomearem arbitros em numero par, estes est§o autorizados, desde 
logo, a nomear mais um arbitro. N3o havendo acordo, requererao as partes ao 6rg§o do Poder 
Judiciario a que tocaria, originariamente, o julgamento da causa a nomeaga.o do arbitro, 
aplicavel, no que couber, o procedimento previsto no art. 7° desta Lei. 

§ 3° As partes poder§o, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos 
arbitros, ou adotar as regras de um 6rg§o arbitral institucional ou entidade especializada. 

§ 4° Sendo nomeados varios arbitros, estes, por maioria, elegerao o presidente do tribunal 
arbitral. Nao havendo consenso, sera designado presidente o mais idoso. 

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

§ 6° No desempenho de sua fung§o, o arbitro devera proceder com imparcialidade, 
independencia, competencia, diligencia e discrig3o. 

§ 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 relagdes que caracterizam os 
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casos de impedimento ou suspeicao de juizes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos 
deveres e responsabilidades, conforme previsto no Codigo de Processo Civil. 

§ 1° As pessoas indicadas para funcionar como arbitro tern o dever de revelar, antes da 
aceitacao da funcao, qualquer fato que denote duvida justificada quanto a sua imparcialidade e 
independencia. 

§ 2° O arbitro somente podera ser recusado por motivo ocorrido ap6s sua nomeacao. 
Podera, entretanto, ser recusado por motivo anterior a sua nomeacao, quando: 

a) n§o for nomeado, diretamente, pela parte; ou 

b) o motivo para a recusa do arbitro for conhecido posteriormente a sua nomeagao. 

Art. 15. A parte interessada em argiiir a recusa do arbitro apresentara, nos termos do art. 
20, a respectiva excec3o, diretamente ao arbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, 
deduzindo suas raz6es e apresentando as provas pertinentes. 

Paragrafo unico. Acolhida a excec§o, sera afastado o arbitro suspeito ou impedido, que 
sera substituido, na forma do art. 16 desta Lei. 

Art. 16. Se o arbitro escusar-se antes da aceitacSo da nomeacao, ou, ap6s a aceitaca.0, 
vier a falecer, tornar-se impossibilitado para o exercicio da funcao, ou for recusado, assumira 
seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. 

§ 1° N3o havendo substituto indicado para o arbitro, aplicar-se-ao as regras do 6rg§o 
arbitral institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na convengSo 
de arbitragem. 

§ 2° Nada dispondo a convencao de arbitragem e nao chegando as partes a um acordo 
sobre a nomeacao do arbitro a ser substituido, procedera a parte interessada da forma prevista 
no art. 7° desta Lei, a menos que as partes tenham declarado, expressamente, na convencao 
de arbitragem, n§o aceitar substituto. 

Art. 17. Os arbitros, quando no exercicio de suas fungdes ou em raz3o delas, ficam 
equiparados aos funcionarios publicos, para os efeitos da legislacao penal. 

Art. 18. O arbitro e juiz de fato e de direito, e a sentenca que proferir nao fica sujeita a 
recurso ou a homologacao pelo Poder Judiciario. 

Capitulo IV 

Do Procedimento Arbitral 

Art. 19. Considera-se institufda a arbitragem quando aceita a nomeag3o 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 convengao de arbitragem, sera 
elaborado, juntamente com as partes, um adendo, firmado por todos, que passara a fazer parte 
integrante da convengao de arbitragem. 

Art. 20. A parte que pretender arguir questoes relativas a competencia, suspeigSo ou 
impedimento do arbitro ou dos arbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficacia da 
conveng§o de arbitragem, devera faze-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar, 
ap6s a instituigao da arbitragem. 

§ 1° Acolhida a arguig3o de suspeig§o ou impedimento, sera o arbitro substituido nos 
termos do art. 16 desta Lei, reconhecida a incompetencia do arbitro ou do tribunal arbitral, bem 
como a nulidade, invalidade ou ineficacia da convengao de arbitragem, ser3o as partes 
remetidas ao 6rg§o do Poder Judiciario competente para julgar a causa. 
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§ 2° Nao sendo acolhida a arguigao, tera normal prosseguimento a arbitragem, sem 
prejulzo de vir a ser examinada a decisa.0 pelo 6rg£o do Poder Judiciario competente, quando 
da eventual propositura da demanda de que trata o art. 33 desta Lei. 

Art. 2 1 . A arbitragem obedecera ao procedimento estabelecido pelas partes na convenga.0 
de arbitragem, que podera reportar-se as regras de um 6rg3o arbitral institucional ou entidade 
especializada, facultando-se, ainda, as partes delegar ao pr6prio arbitro, ou ao tribunal arbitral, 
regular o procedimento. 

§ 1° N3o havendo estipulacao acerca do procedimento, cabera ao arbitro ou ao tribunal 
arbitral disciplina-lo. 

§ 2° Ser§o, sempre, respeitados no procedimento arbitral os principios do contradit6rio, da 
igualdade das partes, da imparcialidade do arbitro e de seu livre convencimento. 

§ 3° As partes poder§o postular por intermedio de advogado, respeitada, sempre, a 
faculdade de designar quern as represente ou assista no procedimento arbitral. 

§ 4° Competira ao arbitro ou ao tribunal arbitral, no inlcio do procedimento, tentar a 
conciliac3o 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 realizacSo de pericias ou outras provas que julgar necessarias, 
mediante requerimento das partes ou de oficio. 

§ 1° O depoimento das partes e das testemunhas sera tornado em local, dia e hora 
previamente comunicados, por escrito, e reduzido a termo, assinado pelo depoente, ou a seu 
rogo, e pelos arbitros. 

§ 2° Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocacao para prestar 
depoimento pessoal, o arbitro ou o tribunal arbitral levara em considerac§o o comportamento 
da parte faltosa, ao proferir sua sentenga; se a ausencia for de testemunha, nas mesmas 
circunstancias, podera o arbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer a autoridade 
judiciaria que conduza a testemunha renitente, comprovando a existencia da convencao de 
arbitragem. 

§ 3° A revelia da parte n§o impedira que seja proferida a sentenga arbitral. 

§ 4° Ressalvado o disposto no § 2°, havendo necessidade de medidas coercitivas ou 
cautelares, os arbitros poderao solicita-las ao 6rgao 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 Sentenga Arbitral 

Art. 23. A sentenga arbitral sera proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo 
sido convencionado, o prazo para a apresentagSo da sentenga e de seis meses, contado da 
instituigao da arbitragem ou da substituigSo do arbitro. 

Paragrafo unico. As partes e os arbitros, de comum acordo, poder§o prorrogar o prazo 
estipulado. 

Art. 24. A decis3o do arbitro ou dos arbitros sera expressa em documento escrito. 

§ 1° Quando forem varios os arbitros, a decis3o sera tomada por maioria. Se nao houver 
acordo majoritario, prevalecera o voto do presidente do tribunal arbitral. 

§ 2° O arbitro que divergir da maioria podera, querendo, declarar seu voto em separado. 
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Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controversia acerca de direitos indisponiveis e 
verificando-se que de sua existencia, ou nSo, 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 
ac6rd§o transitados em julgado, tera normal seguimento a arbitragem. 

Art. 26. S3o requisites obrigatorios da sentenca arbitral: 

I - o relat6rio, que contera os nomes das partes e um resumo do litigio; 

II - os fundamentos da decis3o, onde serao analisadas as questdes de fato e de direito, 
mencionando-se, expressamente, se os arbitros julgaram por equidade; 

III - o dispositivo, em que os arbitros resolverao as questdes que Ihes forem submetidas e 
estabelecer§o o prazo para o cumprimento da decis§o, 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 hip6tese de um ou alguns dos arbitros nao poder 
ou n§o querer assinar a sentenga, certificar tal fato. 

Art. 27. A sentenga arbitral decidira sobre a responsabilidade das partes acerca das 
custas e despesas com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de litigancia de ma-fe, 
se for o caso, respeitadas as disposigoes da convengao de arbitragem, se houver. 

Art. 28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto ao litigio, o 
arbitro ou o tribunal arbitral podera, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentenga 
arbitral, que contera os requisitos do art. 26 desta Lei. 

Art. 29. Proferida a sentenga arbitral, da-se por finda a arbitragem, devendo o arbitro, ou o 
presidente do tribunal arbitral, enviar c6pia da decis3o as partes, por via postal ou por outro 
meio qualquer de comunicagSo, mediante comprovagao de recebimento, ou, ainda, 
entregando-a diretamente as partes, mediante recibo. 

Art. 30. No prazo de cinco dias, a contar do recebimento da notificagao ou da ciencia 
pessoal da sentenga arbitral, a parte interessada, mediante comunicag3o a outra parte, podera 
solicitar ao arbitro ou ao tribunal arbitral que: 

I - corrija qualquer erro material da sentenga arbitral; 

II - esclarega alguma obscuridade, duvida ou contradig§o da sentenga arbitral, ou se 
pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisao. 

Paragrafo unico. O arbitro ou o tribunal arbitral decidira, no prazo de dez dias, aditando a 
sentenga arbitral e notificando as partes na forma do art. 29. 

Art. 31 . A sentenga arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos 
da sentenga proferida pelos 6rgaos do Poder Judiciario e, sendo condenatbria, constitui titulo 
executivo. 

Art. 32. £ nula a sentenga arbitral se: 

I - for nulo o compromisso; 

II - emanou de quern n§o podia ser arbitro; 

III - n§o contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 

IV - for proferida fora dos limites da convengao de arbitragem; 
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V - nao decidir todo o litigio submetido a arbitragem; 

VI - comprovado que foi proferida por prevaricagao, concuss§o 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 6rga.o do Poder Judiciario competente a 
decretacao da nulidade da sentenga arbitral, nos casos previstos nesta Lei. 

§ 1° A demanda para a decretaca.o de nulidade da sentenga arbitral seguira o 
procedimento comum, previsto no Codigo de Processo Civil, e devera ser proposta no prazo de 
ate noventa dias ap6s o recebimento da notificagao da sentenga arbitral ou de seu aditamento. 

§ 2° A sentenga que julgar procedente o pedido: 

I - decretara a nulidade da sentenga 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 decretagao da nulidade da sentenga arbitral tambem podera ser arguida mediante 
aga.o de embargos do devedor, conforme o art. 741 e seguintes do Codigo de Processo Civil, 
se houver execugao judicial. 

Capitulo VI 

Do Reconhecimento e Execugao de Sentengas 

Arbitrais Estrangeiras 

Art. 34. A sentenga arbitral estrangeira sera reconhecida ou executada no Brasil de 
conformidade com os tratados internacionais com eficacia no ordenamento interno e, na sua 
ausencia, estritamente de acordo com os termos desta Lei. 

Paragrafo unico. Considera-se sentenga arbitral estrangeira a que tenha sido proferida 
fora do territ6rio nacional. 

Art. 35. Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentenga arbitral estrangeira esta 
sujeita, unicamente, a homologagao do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 36. Aplica-se a homologagao para reconhecimento ou execugao de sentenga arbitral 
estrangeira, no que couber, o disposto nos arts. 483 e 484 do Codigo de Processo Civil. 

Art. 37. A homologagao de sentenga arbitral estrangeira sera requerida pela parte 
interessada, devendo a petigao inicial conter as indicagSes da lei processual, conforme o art. 
282 do C6digo de Processo Civil, e ser instrulda, necessariamente, com: 

I - o original da sentenga arbitral ou uma c6pia devidamente certificada, autenticada pelo 
consulado brasileiro e acompanhada de tradugao oficial; 

II - o original da convengao de arbitragem ou c6pia devidamente certificada, acompanhada 
de tradugao oficial. 

Art. 38. Somente podera ser negada a homologagao para o reconhecimento ou execugao 
de sentenga arbitral estrangeira, quando o reu demonstrar que: 

I - as partes na convengao de arbitragem eram incapazes; 
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II - a convengao de arbitragem n£o era valida segundo a lei a qual as partes a 
submeteram, ou, na falta de indicagao, em virtude da lei do pais onde a sentenga arbitral foi 
proferida; 

III - n§o foi notificado da designag§o do arbitro ou do procedimento de arbitragem, ou 
tenha sido violado o principio do contraditbrio, impossibilitando a ampla defesa; 

IV - a sentenga arbitral foi proferida fora dos limites da convengao de arbitragem, e nao foi 
possivel separar a parte excedente daquela submetida a arbitragem; 

V - a instituigao da arbitragem nao esta de acordo com o compromisso arbitral ou clausula 
compromiss6ria; 

VI - a sentenga arbitral na.o se tenha, ainda, tornado obrigat6ria para as partes, tenha sido 
anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por 6rg£o judicial do pais onde a sentenga arbitral for 
prolatada. 

Art. 39. Tambem sera denegada a homologagao para o reconhecimento ou execugao da 
sentenga 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 efetivagao da 
citagao da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convengao de arbitragem ou 
da lei processual do pais onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, inclusive, a citagao 
postal com prova inequlvoca de recebimento, desde que assegure a parte brasileira tempo 
habil para o exercicio do direito de defesa. 

Art. 40. A denegagao da homologagao para reconhecimento ou execugao de sentenga 
arbitral estrangeira por vicios formais, nao obsta que a parte interessada renove o pedido, uma 
vez sanados os vicios apresentados. 

Capitulo VII 

Disposigoes Finais 

Art. 4 1 . Os arts. 267, inciso VII; 301, inciso IX; e 584, inciso III, do C6digo de Processo 
Civil passam a ter a seguinte redagao: 

"Art. 267 

VII - pela convengao de arbitragem;" 

"Art. 301 

IX - convengao de arbitragem;" 

"Art. 584 

Ill - a sentenga arbitral e a sentenga homologat6ria de transagao ou de conciliagao;" 

Art. 42. O art. 520 do Codigo de Processo Civil passa a ter mais um inciso, com a seguinte 
redagao: 

"Art. 520 

VI - julgar procedente o pedido de instituigao de arbitragem." 

Art. 43. Esta Lei entrara em vigor sessenta dias ap6s a data de sua publicagao. 
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Art. 44. Ficam revogados os arts. 1.037 a 1.048 da Lei n° 3.071, de 1° de Janeiro de 1916, 
C6digo Civil Brasileiro; os arts. 101 e 1.072 a 1.102 da Lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de 1973^ 
C6digo de Processo Civil; e demais disposi?6es em contrario. 

Brasilia, 23 de setembro de 1996; 175° da Independencia e 108° da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 


