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RESUMO 

O presente trabalho traz em sua Integra as mais atuais diseussoes entre os 
doutrinadores, fazendo referenda aos posicionamentos dos tribunals, com base no 
capitulo IV do titulo IV (Do contrato Individual do Trabalho) da Consolidacao das leis 
do trabalho (CLT), em consonancia com o artigo 7° da atual Carta Magna, expoe de 
forma clara e concisa os institutos da suspensao e da interrupgao do contrato de 
trabalho, demonstrando a diferenca entre ambos, tendo em vista que essa distingao 
nao foi feita pela CLT. Esses institutos visam proteger o empregado, fazendo com 
que haja a continuagao da relacao contratual, realcando assim o principio da 
continuidade do contrato do trabalho, sendo que o mesmo permanece inalterado, 
muito embora haja alteracoes das obrigacoes dos contratantes, em ambos os 
institutos, produzindo tambem efeitos diversos. A presente pesquisa utiliza-se a 
pesquisa documental em obras doutrinarias, especializadas na area juridica 
trabalhista, aplica-se o metodo dedutivo na exposigao da tematica. O objetivo deste 
trabalho e realizar o estudo aprofundado dos questionamentos sobre esse tema e 
dos casos ora ja taxativos pela CLT, mas nao explicativos o que dara margem a 
outras interpretacoes. Ambos os institutos tern o fim de evitar a rescisao contratual, 
produzindo, porem, efeitos diversos. Pela regra geral, a suspensao consiste na 
supressao total e temporaria de todos os efeitos do contrato de trabalho, com 
excecao do vinculo empregaticio. A interrupgao, por sua vez, implica supressao 
parcial e temporaria, sendo mantidos o vinculo, a obrigagao do salario e dos 
depositos do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS). Tanto a suspensao 
como a interrupgao possuem diversas nuances, dependentes da hipotese legal, 
motivo pelo qual devem ser analisadas em suas particularidades. 

Palavras-Chave: Contrato de trabalho. Suspensao. Interrupgao. 



ABSTRACT 

The present work of course conclusion broaches into its totality the most present 
debates between the doctriners, doing allusions to the court of justice's point of view, 
based on chapter IV (of the individual work contract) of the Work Consolidations 
Laws (CLT). According to 7 t h article of the preset Magna Epistle, it explains of a 
bright and brief way the institutes of the suspension and interruption of the work 
contract, demonstrating the difference between both of them, taking into 
consideration that this distinction doesn't was done by CLT. These institutes search 
to protect the worker, becoming possible the continuation of the contractual relation, 
enhancing like that, the principle of the continuity of the work contract, staying it 
unalterable, though, there are changes in the contractor obligations, in the both 
institutes causing varied effects too. Along of this work we can look several 
understandings, concluding according to each real case here explained, though we 
can find situations at the last chapter that, at the beginning, you can't know in which 
institute it fit in. Here will be analyzed the details of each case, being able to be a 
hypothesis of suspension as so as interruption. Both have the purpose ro avoid the 
end of contract, making, however, several effects. The general rule, the suspension 
consist of total and temporary suppress of all effects of labor contract, except the 
employ link. The interruption, imply partial and temporary suppress, being keep a 
link, a salary obligation and to pay money into a Service Times Guarantee Funds -
FGTS. As much as suspension as interruption own several types, depend on legal 
hypothesis, reason that must be analyze in details. 

Key words: Work contract. Suspension. Interruption. 
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INTRODUCAO 

O Direito do Trabalho e um ramo especializado e autonomo das ciencias 

juridicas que mantem pontos de encontro com os outros ramos do direito, entre os 

quais merece destaque o Direito Previdenciario; o Direito Civil; o Direito Comercial e, 

principalmente, o Direito Constitucional, haja vista que alem de estabelecer 

principios que orientam a estruturagao do Direito do Trabalho, traz nos seus 34 

(trinta e quatro) incisos e paragrafo unico, de seu art. 7°, da Constituicao Federal de 

1988, um conjunto das garantias minimas ao trabalhador. Esses direitos adquiridos 

ao longo do tempo, constituiram de base para a formacao de um conjunto de leis 

trabalhistas, realizando desta forma a Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT). 

Neste trabalho serao abordadas as principals discussoes com relagao ao 

titulo IV da CLT, especificadamente o capitulo IV onde envolve varios 

posicionamentos com relacao aos Institutos da Suspensao e da Interrupcao do 

Contrato de Trabalho, relatado aqui de forma clara, atraves de casos praticos, aqui 

realcados. 

O presente trabalho utiliza-se da pesquisa documental em obras 

doutrinarias especializadas na area juridica trabalhista, fazendo sempre uma 

comparacao com os posicionamentos dos tribunals, aplicando-se o metodo dedutivo 

na exposicao da tematica, no geral tem-se exposta uma pesquisa bibliografica. O 

objetivo deste trabalho e realizar o estudo aprofundado dos questionamentos sobre 

a tematica escolhida, ja que na CLT nao expoe os conceitos dos institutos aqui 

abordados, trazendo em sua redacao casos ora ja taxativos, mas nao explicativos, o 

que dara margem a outras interpretacoes. 

Na lingua portuguesa as palavras suspensao e interrupcao sao 

sinonimas dependendo de sua colocacao, ja na CLT nao foi abordada a 

diferenciacao dos termos, cabendo aos doutrinadores fazer essa distincao. Apesar 

dos Institutos aqui abordados estarem muito atrelados procurou-se aqui distingui-los, 

contemplando cada situacao, realcando alguns casos que por si so merecem 

destaques, haja vista sua complexidade e divergentes entendimentos. 
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O trabalho esta estruturado em tres capitulos. Onde no primeiro capitulo 

sao narrados os aspectos gerais do contrato de trabalho, envolvendo seus 

requisitos, seus elementos e suas caracteristicas, fazendo com que obtenha uma 

nocao ampliada do mesmo, ja apos essa exposicao serao abordadas especificagoes 

individuals dos institutos acima ora ja mencionados, ainda no primeiro capitulo e 

relatado um conceito do instituto da suspensao, abrangendo seu conceito e suas 

caracteristicas, trazendo os casos tipicos deste instituto onde e relatado comentarios 

dos doutrinadores confrontando com a CLT e com os posicionamentos dos tribunals 

com relacao a cada caso especifico, os quais englobou o encargo publico, os 

intervalos, a qualificagao profissional e a suspensao disciplinar, envolveu tambem as 

consequencias na relacao trabalhista e o retorno do empregado apos o periodo de 

tempo que esteve cumprindo a suspensao. 

No segundo capitulo relata o Instituto da Interrupgao trazendo seu 

conceito e suas caracteristicas, diferenciando do instituto do capitulo anterior, 

envolvendo os casos tipicos, abordados aqui em aborto, aviso previo, descanso 

semanal, faltas justificadas, ferias, lockout, prontidao e sobreaviso e salario 

maternidade, onde envolve as discussoes mais atuais sobre os mesmos e as 

consequencias para o empregado e para o empregador durante lapso temporal de 

cumprimento da interrupgao. 

E por fim no terceiro capitulo e uma analise dos casos comuns a ambos 

os institutos, a diferenga faz permanecer de acordo com a situagao assumida, os 

contemplados neste trabalho serao acidente de trabalho e auxilio doenga, 

aposentadoria por invalidez, empregado eleito para o cargo de diretor, greve, 

inquerito para apurar falta grave e servigo militar, ambos pode pertencer a um 

instituto como a outro ou entao a ambos ao mesmo tempo tudo sera definido de 

acordo com a situagao a qual se encontram. 
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CAPITULO 1 - CONTRATO DE TRABALHO E O INSTITUTO DA SUSPENSAO 

O contrato de trabalho, entretanto, e o genera e envolve qualquer trabalho, 

seja ele como o do autonomo, do eventual, do avulso, do empresario entre outros, o 

mesmo podendo ser expresso como tacito. 

Havera um contrato de trabalho toda vez que uma pessoa fisica se obrigar 

a realizar atos, executar obras ou prestar servicos a outra pessoa fisica ou juridica e 

sob dependencia desta ultima, podendo ser por um periodo de tempo determinado 

ou indeterminado, em contrapartida havera pagamento de uma remuneracao ao 

prestador e este adquirira direitos de acordo com lei vigente. 

Ha varias conceituacoes sobre contrato de trabalho entre os 

doutrinadores, entretanto a CLT nao define em seus artigos o que realmente seria 

um contrato de trabalho, deixando margem para os entendimentos dos juristas. 

Para Octavio Bueno Magano (1993,v.2:47) conceitua como "o negocio 

juridico pelo qual uma pessoa fisica se obriga, mediante remuneracao, a prestar 

servigos, nao eventuais, a outra pessoa ou entidade, sob diregao de qualquer das 

ultimas". 

Segundo Sergio Pinto Martins (2007, p. 82). 

O contrato de trabalho represents um pacto de atividade, pois nao se 
contrata um resultado. Deve haver continuidade na prestagao de servigos, 
que deverao ser remunerados e dirigidos por aquele que obtem a referida 
prestagao. Tais caracteristicas evidenciam a existencia de um acordo de 
vontades, caracterizando a autonomia privada das partes. 

As caracteristicas do contrato de trabalho sao: a bilateralidade, na qual e 

celebrado um contrato entre duas pessoas, sendo esta empregada (pessoa fisica) e 

empregadora (pessoa fisica ou juridica), podendo ser ajustado verbalmente ou por 

escrito, nao se trata de um pacto solene, bastando haver o consenso entre as 

partes, e estas se obrigam a cumprir o estabelecido. 

Assim como ha deveres para o empregado existe tambem um dever do 

empregador, a do empregado que este deve proceder de boa-fe, diligencia, 

assiduidade, fidelidade, colaboragao em cumprimento de sua obrigagao e ao mesmo 
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tempo nao pode haver concorrencia com o empregador. Este ultimo tern o dever de 

atuar tambem de boa fe, observando as normas de seguranca e medicina do 

trabalho, nao discriminar e pagar salario ao seu subordinado. 

O contrato de trabalho e um trato sucessivo ou de direcao, significa dizer 

que deve haver a continuacao da prestagao de servigo. Nao se trata de um contrato 

gratuito, haja vista que o empregado e remunerado pelos servigos que realiza, 

constitui-se essencialmente numa obrigagao de fazer, que tern como objeto servigos 

nao eventuais. 

No contrato de trabalho, segundo Sergio Pinto Martins (2007, p. 92) 

No contrato de trabalho tanto existe uma relacao pessoal como patrimonial. 
Ha uma combinacao indissoluvel desses dois elementos. Ela e pessoal, 
pois envolve determinada e especffica pessoa que e o empregado. E 
tambem uma relacao que envolve duas pessoas: empregado e empregador. 
Ao mesmo tempo, e patrimonial, pois empregado trabalha para receber 
salario. 0 empregador tambem tern direito de receber a prestagao de 
servigos para pagar o salario. 

Para o direito do trabalho, reconhecer a validade de um contrato de 

trabalho requer a presenga de alguns elementos, entre eles estao: agente capaz, 

que e a capacidade de direito, assim como no direito civil, ramo do direito 

concomitantemente interligado ao direito do trabalho, so a pessoa com 18 (dezoito) 

anos completos ou acima, pode celebrar contrato, pois a mesma possui capacidade 

plena para tal ato. 

Ja para os individuos com idade maior de 16 (dezesseis) e menor de 18 

(dezoito) anos, sao considerados relativamente incapazes por forga de lei, assim 

prescrevendo o CC - Codigo Civil em seus artigos combinando com os da CLT. 

Estes devem ser assistidos por seus pais ou responsaveis tanto na assinatura do 

contrato como na rescisao do mesmo, ou nao. 

Nesse caso, sendo possivel aos pais ou os responsaveis estarem 

presentes, estes devem convalidar posteriormente o ato do menor para que o 

mesmo nao seja passivel de anulagao. 

Para as pessoas com mais de 14 (quatorze) anos e menores de 16 

(dezesseis) anos podem trabalhar na condigao de aprendiz, de acordo com a Lei n° 

10.097, de 19/12/00, que regulamenta o trabalho para essas pessoas de forma a 

propiciar melhor aprendizado, facilitando a entrada destas no mercado de trabalho, 
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este contrato se extingue quando o aprendiz completar 18 (dezoito) anos, nao 

podendo tambem o contrato ultrapassar 02 (dois) anos. 

Outro requisite de validade do contrato e quanta ao objeto, que por este 

deve ser licito, possivel, determinado ou determinavel. Entende-se por objeto licito 

quando o mesmo nao atente contra a lei, a moral ou os bons costumes, no caso do 

direito do trabalho o objeto resume-se na prestagao de um servigo, em que o 

empregado nao eventual e subordinado ao empregador preste mediante o 

pagamento de salario. O objeto tambem devera ser ao minimo determinavel, pois se 

nao houver meios de se determinar o objeto de uma obrigagao, tratar-se-a de objeto 

materialmente impossivel. 

Entende-se que todo crime ou contravengao nao gera um contrato de 

trabalho, portanto nao gerando vinculo, pois a atividade e criminosa. Logo, o 

traficante, o matador, o agiota e o banqueiro do jogo do bicho nao sao reconhecidos 

perante as leis trabalhistas. Abrem-se varias discussoes com relagao a este ultimo ja 

que varios tribunals de primeira e segunda instancias reconheceram a relagao de 

trabalho, mas ate o presente momenta o entendimento firmado pelo o TST - Tribunal 

Superior do Trabalho e de que nao ha o reconhecimento de vinculo de emprego do 

jogo do bicho. 

De acordo com o Ministro Relator Rider de Brito, da 2 a Turma do TST, 

Recurso de Revista - RR n° 139.986/94, menciona que: 

Uma vez reconhecida a nulidade do contrato de trabalho, eis que 
inobservado o art. 37 da CF (Constituicao Federal), a nulidade deve se 
operar em sua plenitude, nao podendo produzir qualquer efeito e sequer 
pode o trabalhador ter reconhecido o direito de acao na Justiga do Trabalho. 

E porf im, tem-se a exigencia de outro requisito que e a forma prescrita em 

lei, o contrato, como negocio juridico, traz manifestagoes de duas pessoas, vontades 

que encontram-se, apesar das partes estarem livres para contratar, a lei determina 

os tipos de contrato prescrito na CLT (2004, p. 109) nos artigos 442 e 443, podendo 

tambem o contrato ser modificado, desde que ambas as partes concordem e nao 

agrave os principios do direito do trabalho, como tambem das garantias individuals 

elencadas na CF/88. 

Art. 442. Contrato individual de trabalho e o acordo tacito ou expresso, 
correspondente a relagao de emprego. 



1 6 

Paragrafo imico. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade 
cooperativa, nao existe vinculo empregaticio entre ela e seus associados, 
nem entre eles e os tomadores de servigos daquela. 
Art. 443. O contrato individual de trabalho podera ser acordado tacita ou 
expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou 
indeterminado. 

Entretanto, ha contratos de trabalho que nao sao reconhecidos pela lei 

quanta a sua vaiidacao, entre estes cita-se a contratacao de pessoas para as 

campanhas eleitorais (art. 100 da Lei 9.504/97), o que dispoe "a contratacao de 

pessoal para prestagao de servigos nas campanhas eleitorais nao gera vinculo 

empregaticio com o candidato ou partido contratantes", haja vista representar uma 

prestagao de servigos. 

Os contratos de prestagao de servigo para o Estado sem ser atraves de 

concurso publico, e considerado como nulo, nao produzindo efeito entre as partes, 

entendimento este ja confirmado pelo TST, atraves da Sumula 363, sendo devido ao 

empregado o salario com a incidencia do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de 

Servigo. 

Ja os contratos celebrados entre os conjuges sao possiveis desde que 

existam os requisitos do contrato de trabalho. Entretanto, se a relagao e decorrente 

da comunhao do casamento, nao e reconhecido o vinculo empregaticio. 

1.1 Requisitos do Contrato 

O contrato de trabalho exige certo requisitos para sua efetivagao, 

dispostos tambem no artigo 3° da CLT (2004, p. 41), entre eles estao a continuidade, 

o trabalho deve ser continuo, tern que perdurar em certo tempo, trabalhando em dias 

e horarios determinados, logo um trabalhador eventual nao gera vinculo. 

Onerosidade e outro requisito essencial, pois nao existe contrato de trabalho 

gratuito, o que existe e um servigo voluntario, todos os contratos de trabalho sao 

onerosos, ou seja, sao remunerados normalmente por uma quantia certa e sempre 

periodica, haja vista que o empregado necessita receber salario de forma a pagar o 

dispendio na prestagao de servigo para atender as necessidades do empregador. 

Outro requisito e a alteridade na lingua portuguesa significa qualidade do 

que e outro, um pouco sem sentido, mas no direito do trabalho significa que o risco 

do trabalho e do empregador e nao do empregado, este ultimo so podera participar 
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dos lucros da empresa, nunca pelos prejuizos desta. Subordinagao a relagao e 

interligada ao recebimento e cumprimento de ordens dadas pelo empregador ao 

empregado e por ultimo dos requisitos tem-se a Pessoalidade exigindo-se o contrato 

com certa e determinada pessoa, nao podendo ser substituida por outra, tendo em 

vista que podera gerar vinculo com esta ultima e sempre sera realizado o contrato 

com pessoa fisica. 

Art. 3° - Considera-se empregado toda pessoa fisica que prestar servicos de 
natureza nao eventual a empregador, sob a dependencia deste e mediante 
salario. 

Paragrafo unico - Nao havera distincoes relativas a especie de emprego e a 
condicao de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, tecnico e manual. 

Distingue-se da figura do empregado, o profissional autonomo, que nao e 

subordinado, nao recebe ordens, exercendo suas atividades com autonomia de 

vontade e assumindo os riscos do seu proprio negocio. Entre os requisitos a 

subordinacao juridica e o essencial para se diferenciar o empregado do trabalhador 

autonomo, sendo que os outros requisitos acima tambem podem ser encontrados no 

trabalho autonomo. 

1.2 Conceito de Suspensao 

Se fosse conceituar a palavra suspensao tem-se a ideia de deixar 

pendente, cessar, interroper, pendurar, privar ou impedir alguma coisa. 

Ja no ambito de Direito do Trabalho a maioria dos doutrinados defende 

que ha uma paralisacao do contrato de trabalho, sendo esta temporaria, ha criticas 

com relagao a essa afirmagao no sentido de que o contrato de trabalho nao fica 

suspenso, ele revigora e permeia ate sua cessagao, o que suspende na realidade 

sao as atividades laborais, ou seja, suspende-se a execugao do pacto e seus 

efeitos, A suspensao do contrato de trabalho, tambem e conhecida por suspensao 

total do contrato de trabalho. 

A CLT nao contemplou em seus artigos a definigao do que seria a 

suspensao do contrato de trabalho, trazendo o mesmo instituto juntamente com o da 
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interrupgao, onde os dois estao dispostos no capitulo IV, o que vem acarretar muita 

confusao em sua diferenciacao e conceituacao. 

Para o conceito da suspensao nada mais sabio do que as palavras do 

ministro e relator do Tribunal Superior do Trabalho, Joao Oreste Dalazen (RR 

57392/2002-900-12-00.7), o que destacou afirmando: 

A suspensao do contrato de trabalho e uma forma de intermitencia, havida 
no Name trabalhista, que acarreta a sustacao temporaria dos principals 
efeitos do contrato em relacao as partes, sem, contudo, afetar o vinculo de 
emprego. 

Para Sergio Pinto Martins (2007, p.320), e necessario diferenciar a propria 

existencia do contrato de trabalho e sua execucao, inclusive em relagao a seus 

efeitos, dai a necessidade de distingao entre os dois institutos ora relatos neste 

trabalho, ha relatos sobre a dificuldade em conceituar a suspensao, explanando o 

seguinte com relagao ao instituto apresentado. "A suspensao envolve a cessagao 

temporaria e total da execugao e dos efeitos do contrato de trabalho". 

1.3 Caracteristicas e Casos Tipicos da Suspensao 

Durante a suspensao a empresa nao esta obrigada ao pagamento do 

salario e ao recolhimento dos encargos de Instituto Nacional do Seguro Social -

INSS e de FGTS do empregado, este ultimo tambem deixa de prestar servigos, 

consequencia tambem da suspensao estar na nao contagem do tempo de trabalho 

para todos os fins de direito. Nao se pode aqui falar em cessagao temporaria do 

contrato de trabalho, pois cessar traduz-se em parar, deixar ou desistir, o que nao e 

o caso do contrato de trabalho, cessa as atividades, os deveres e os direitos durante 

um lapso temporal, acordado entre o empregado e o empregador, ou enquanto 

permanecer na situagao que a lei Ihe confere por direito. 

Sergio Pinto Martins (2007, p. 322), caracteriza a suspensao do contrato 

de trabalho no seguinte trecho: 

Na suspensao o empregado nao trabalha temporariamente, porem nenhum 
efeito produz em seu contrato de trabalho. Sao suspensas as obrigagoes e 
os direitos. O contrato de trabalho ainda existe, apenas seus efeitos nao sao 
observados. 
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Enquanto que Valentim Carrion (2008, p. 348), caracteriza de modo mais 

claro e facil de entender: 

Suspensao. O contrato de trabalho continua vigente, mas as obrigacoes 
principals das partes nao sao exigfveis. Nao ha trabalho nem remuneracao. 
O tempo nao se conta como de efetivo exercicio. Ha obrigacoes acessorias 
que permanecem, apesar do hiato, e que, se violadas, poderao rescindir o 
contrato por culpa da parte. 

Com certeza a melhor forma de explica a suspensao se faz atraves de 

casos praticos, uma vez, que a CLT explana os casos que pode haver suspensao, 

mas nao sao todos os casos, havendo hipoteses relatadas na CLT que irao remeter 

ao entendimento dos doutrinadores, no entanto se faz necessaria uma analise mais 

aprofundada envolvendo decisoes e jurisprudencia aplicada a cada caso. 

1.3.1 Encargo Publico 

O empregado se afasta da empresa, em decorrencia de assumir o 

encargo publico (vereador, deputado, senador, ministro, entre outros), nao se 

extingue o contrato, apenas o empregado se afasta nao podendo receber o salarios 

que Ihe era cabivel, nao tendo direito a 13° salario, nao tera tambem direito a 

contagem do tempo, devendo ser anotado na CTPS - Carteira de Trabalho e 

Previdencia Social do empregado. 

1.3.2 Intervalos 

Os intervalos para alimentacjao, repouso, descanso que ocorre entre uma 

Jornada e outra nao sao remunerados, sao chamados de intervalos intrajornadas 

casos esses tipicos da suspensao do contrato de trabalho, a serem observados e 

concedidos de acordo com o art. 71 , § 2° da CLT (2004, p. 52). 

Art. 71 . Em qualquer trabalho continuo cuja duracao exceda de seis horas, 
e obrigatoria a concessao de um intervalo para repouso ou alimentacao, o 
qual sera no minimo, de uma hora e, salvo acordo ou contrato coletivo em 
contrario, nao podera exceder de duas horas. 
§ 2° Os intervalos de descanso nao serao computados na duracao do 
trabalho. 
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No paragrafo segundo nao diz que e um caso tipico de suspensao, mas 

quando se le que os intervalos de descanso nao serao computados na duracao do 

trabalho, logo implicitamente tambem nao havera pagamento por esses intervalos, ja 

que nao traz nenhuma ressalva com relagao a remuneracao. 

A excecao aqui e respaldada pela sumula do TST n°. 346 e baseada no 

art. 72 da CLT (2004, p. 52), que trata em especial dos digitadores, afastando-se o 

caso de suspensao do contrato de trabalho. 

TST Enunciado n°. 346 - Res. 56/1996, DJ 28.06.1996 - Mantida - Res. 
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Digitador - Service- de Mecanografia - Analogia - Intervalos Intrajornada 
Os digitadores, por aplicacao analogies do Art. 72 da CLT, equiparam-se 
aos trabalhadores nos servigos de mecanografia (datilografia, escrituragao 
ou calculo), razao pela qual tern direito a intervalos de descanso de dez 
(10) minutos a cada noventa (90) de trabalho consecutive 

Art. 72. Nos servigos permanentes de mecanografia (datilografia, 
escrituragao ou calculo), a cada periodo de noventa minutos de trabalho 
consecutivo corresponded um repouso de dez minutos nao deduzidos da 
duragao normal do trabalho. 

Encontra-se aqui o artigo 72, da CLT, a ressalva de que o repouso nao 

sera deduzido da duragao normal do trabalho, afastando o instituto da suspensao, 

privilegia aqui uma classe, o que nao cabe questionar o merito, mas expor a mesma 

situagao, so enfatizando a diferenciagao contemplada na CLT. 

1.3.3 Qualificagao Profissional 

O empregado se afasta da empresa em decorrencia a uma melhor 

qualificagao profissional, havendo manifestagao formal por parte deste ultimo, para 

participando de programas de qualificagao profissional ou realizando cursos. Se este 

perceber algum valor do empregador durante o afastamento nao mais estar diante 

de um caso de suspensao, mas sim de interrupgao, pois uma das principals 

caracteristicas do instituto da suspensao e o nao recebimento de quaisquer 

remuneragoes por parte do empregado. 

Com relagao ao periodo de afastamento a doutrina estabelece que o 

minimo seja de dois meses e o maximo de cinco meses, mas que esse prazo podera 
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ser prorrogado mediante acordo ou convencao coletiva e desde que o empregador 

arque com as custas de manter o empregado afastado. 

Durante o periodo afastado o empregado fara jus a uma bolsa, que sera 

paga pelo FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador, que tern natureza de um seguro 

social, tratamento este igual ao do seguro-desemprego, amparado na Lei n°. 

7.998/90, acrescido pela medida provisoria n°. 2.164, de 24/08/01: 

Art. 2°-A. Para efeito do disposto no inciso II do art. 2°, fica instituida a bolsa 
de qualificagao profissional, a ser custeada pelo Fundo de Amparo ao 
Trabalhador - FAT, a qual fara jus o trabalhador que estiver com o contrato 
de trabalho suspenso em virtude de participagao em curso ou programa de 
qualificacao profissional oferecido pelo empregador, em conformidade com 
o disposto em convencao ou acordo coletivo celebrado para este fim. 

Art. 7° - A. O pagamento da bolsa de qualificacao profissional sera 
suspenso se ocorrer a rescisao do contrato de trabalho. 

Se durante a qualificacao o funcionario permanecer trabalhando para o 

empregador descaracteriza a suspensao, tendo este direito a receber todas as 

remuneragoes e quanta ao empregador dever de recolher as contribuigoes 

previdenciarias e o encargo do FGTS, entendimento este exposto na CLT (2004, 

p.118) no art. 476-A, § 6° a seguir: 

Se durante a suspensao do contrato nao for ministrado o curso ou 
programa de qualificagao profissional, ou o empregado permanecer 
trabalhando para o empregador, ficara descaracterizada a suspensao, 
sujeitando o empregador ao pagamento imediato dos salarios e dos 
encargos sociais referente ao periodo, as penalidades cabiveis previstas na 
legislagao em vigor, bem como as sanc5es previstas em convengao ou 
acordo coletivo". 

1.3.4 Suspensao Disciplinar 

A suspensao disciplinar trata-se de um meio que o empregador detem 

para repreender o empregado, de forma a disciplina-lo a seguir os principios da 

empresa, e uma penalidade sofrida pelo empregado de forma que nao recebera 

salario enquanto pemneia a suspensao. 

Assim tem-se o entendimento da 8 a Turma do TRT - Tribunal Regional do 

Trabalho do Estado de Minas Gerais, acompanhando o voto do juiz convocado Jose 

Marlon de Freitas, com relagao a aplicabilidade da suspensao disciplinar pelo 

empregador: 
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O poder diretivo e disciplinar do empregador, quando exercido de forma 
abusiva, esta sujeito a declaragao de nulidade do ato punitivo, ja que ao juiz 
nao cabe dosar, reduzir ou aumentar a penalidade aplicada pelo 
empregador. A decisao e da 8 a Turma do TRT- MG que, acompanhando 
voto do juiz convocado Jose Marlon de Freitas, negou provimento a recurso 
ordinario da Superintendencia de Limpeza Urbana de Belo Horizonte - SLU, 
mantendo sentenga que anulou a penalidade de suspensao disciplinar de 
07 dias aplicada ao reclamante. A razao da punigao foi a recusa do 
empregado em realizar a coleta de lixo na entrada do estacionamento de 
um restaurante devido as dificuldades em manobrar o caminhao no local. A 
SLU argumentou que o procedimento correto do empregado seria dar 
ciencia aos seus superiores imediatos do problema e nao o de deixar de 
fazer a coleta, o que configurou insubordinagao. 

No caso, nao ficou comprovado que o ato praticado pelo reclamante, por si, 
tenha comprometido o bom funcionamento da SLU, sendo insuficiente para 
respaldar a pena de 07 dias de suspensao. Assim, a Turma decidiu pela 
nulidade da penalidade aplicada ao empregado, condenando a empresa ao 
pagamento de todas as parcelas trabalhistas relativas ao periodo de 
suspensao, bem como a retificagao do prontuario do reclamante. 

A dispensa, entretanto, nao podera ser arbitral, disciplinada pelo o art. 474 

da CLT (2004, p. 117), o qual relata que "a suspensao do empregado por mais de 30 

(trinta) dias consecutivos importa na rescisao injusta do contrato de trabalho", assim 

sendo, nao podera o empregador suspender o empregado por mais de 30 (trinta) 

dias de forma a disciplina-lo por mais grave que fosse a situagao vivenciada. 

E em caso que ultrapasse esse tempo o empregado tern o contrato de 

trabalho rescindido de forma injusta, fazendo jus a todas as indenizacoes a que a lei 

Ihe confere, ou seja, salario proporcional aos dias trabalhados, ferias e o terco de 

ferias sejam eles vencidos e/ou proporcionais se houver, decimo terceiro 

proporcional, liberagao do FGTS, multa de 40 (quarenta) por cento sobre o saldo do 

FGTS e aviso previo indenizado. 

1.3 Efeitos e Prazos para Retorno ao Trabalho 

Embora permanega inalterada a relagao trabalhista, permanecendo a 

ligagao por vinculo entre empregado e empregador, suspende-se os efeitos do 

contrato de trabalho, ou seja, paralisa os direito e deveres durante esse tempo de 

afastamento. 

Entretanto, logo apos o retorno das atividades laborais o empregado fara 

jus a todo direito, beneficio e vantagem, sendo eles legais ou normativos, que na 

sua ausencia a classe a qual pertencia obteve, exposto no art. 471 da CLT (2004, p. 
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115) "Ao empregado afastado do emprego sao asseguradas, por ocasiao de sua 

volta, todas as vantagens que, em sua ausencia, tenham sido atribufdas a categoria 

a que pertencia na empresa". 

Destaca-se aqui a ressalva de que o empregado nao fara jus a vantagem 

de cunho pessoal, ja que o merito nesta ultima e individual de acordo com o seu 

desempenho. 

Durante a suspensao nao podera ser alterado ou rescindido o contrato de 

trabalho nas formas comuns. O empregador ate podera rescindir o mesmo desde 

que na suspensao e nos tres meses seguinte ao retorno do empregado as suas 

atividades paguem a multa de 100% sobre o valor da ultima remuneragao mensal 

anterior a suspensao do contrato, acrescida das parcelas indenizatorias previstas 

em lei. 

O legislador procurou tornar a rescisao do contrato de trabalho neste caso, 

mais onerosa, evitando desta forma demissoes no lapso temporal da suspensao e 

logo apos o retorno das atividades. 

O empregado devera retornar ao trabalho logo apos cessar a suspensao, 

para nao sofre uma demissao por justa causa pelo motivo de abandono de emprego, 

justificado no o art. 482, i da CLT. A lei Ihe confere direito a exercer o mesmo cargo 

que ocupava anterior a suspensao. 
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CAPITULO 2 - INTERRUPCAO DO CONTRATO DO TRABALHO 

A nocao que se tern de um modo geral da palavra interrupgao e de parar 

alguma coisa por certo periodo de tempo, ja na visao juridica no ambito do direito do 

trabalho, vendo como instituto aplicado no contrato de trabalho passa a ser visto sob 

outro ponto, uma vez que para a execugao das atividades laborais. Entretanto, seus 

efeitos sao gerados nos contatos a partir do inicio do contrato ate seu termino nao 

importando o periodo de interrupgao. 

Explana-se abaixo uma nogao mais completa e aprimorada dos estudos 

realizados sobre esse capitulo distinguindo do instituto da suspensao que ora foi 

relatado no capitulo anterior. 

O instituto da interrupgao do contrato de trabalho traduz-se na sustagao 

temporaria da principal obrigagao do empregado (prestagao do servigo e 

disponibilidade perante o empregador), em virtude de um fato relevante 

juridicamente, no qual todas as clausulas contratuais sao mantidas. E a interrupgao 

de modo restrito e unilateral. 

2.1 Caracteristicas e Casos Tipificados 

Na interrupgao do contrato de trabalho, o empregado deixa de prestar 

servigos ao empregador. No entanto, nao ha que se falar em cessagao do contrato 

de trabalho, haja vista que ha a continuagao do mesmo, sendo observados e 

cumpridos os efeitos produzidos durante esse periodo de afastamento. 

Sendo assim, o contrato de trabalho continua vigente, mas nao ha 

prestagao de servigos. Entretanto, o empregado continua a receber salario, durante 

o periodo da interrupgao conta-se como tempo de efetivo exercicio. Logo, as 

obrigagoes acessorias permanecem neste intervalo ocorrendo o recolhimento do 

FGTS e o encargo do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. 

Serao relatados a seguir os casos elencados na CLT, para melhor 

aperfeigoamento e entendimento com relagao a cada um aqui exposto, ja que a 

maioria dos doutrinadores explana dessa forma, embora haja divergencias quanta a 

outros casos nao contemplado nesse trabalho. Entretanto, o estudo tenta abranger o 
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maior numero possivel e previsto que se enquadram no instituto da interrupgao do 

contrato de trabalho. 

2.1.1 Aborto 

Se o aborto nao e criminoso, a empregada tern direito a duas semanas de 

descanso (art. 395 da CLT). Quem faz o pagamento e a Previdencia Social. Trata-se 

de um caso de interrupgao, pois e contado o tempo de servigo para todos os efeitos, 

se o aborto for criminoso havera a suspensao do contrato de trabalho, pois nenhum 

efeito gerara para a empregada. 

2.1.2 Aviso Previo 

O aviso previo constitui em comunicar ao empregado o termino do seu 

contrato de trabalho, o qual era por tempo indeterminado. E um direito do 

empregado de ser avisado do termino do seu contrato com no minimo 30 (trinta) 

dias de antecedencia ou ter o aviso indenizado, o que constitui em pagamento 

integral da composigao do salario. 

O empregado urbano que cumprir o aviso previo tera direito de optar por 

reduzir 02 (duas) horas diarias em sua Jornada de trabalho durante os 30 (trinta) dias 

do aviso ou podera optar por deixar de comparecer ao trabalho nos ultimos 07 (sete) 

dias corridos do mesmo. 

Para o empregado rural e assistido o direito a faltar ao trabalho por 01 

(um) dia a cada semana enquanto perdurar o aviso, em ambos nao pode haver 

redugao no salario, computa-se tambem durando o mesmo, o tempo de servigo para 

compor as indenizagoes, mais o recolhimento do FGTS e do INSS. Configura-se um 

caso tipico de interrupgao do contrato de trabalho. 

Ha de se falar em cessagao do contrato de trabalho somente depois de 

expirado o prazo do referido aviso, no entanto ha alguns casos especificos que 

suspende o aviso previo enquanto durar a situagao. E o caso da gravidez durante o 

curso do aviso, haja vista a existencia da garantia constitucionai que prever a 

estabilidade provisoria durante a gravidez e cinco meses apos o parto. Neste caso, o 

legislador procurou proteger o nascituro e a gestante da dispensa arbitraria. 
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Assim dispoe a aiinea b do inciso II do art. 10 do ADCT - Ato das 

Disposicoes Constitucionais Transitorias: II - fica vedada a dispensa arbitraria ou 

sem justa causa: b) da empregada gestante, desde a confirmacao da gravidez ate 

cinco meses depois do parto. 

O TST ja tern entendimento firmado neste sentido, disposto na sumula 

244, veja o entendimento do ministro Carlos Alberto Reis de Paula (RR 679:2001) 

com base nesta sumula: 

Consagra a responsabilidade objetiva do empregador, considerando 
irrelevante seu desconhecimento a respeito do estado de gravidez, com a 
premissa de que o importante e que a concepgao, fato gerador do direito a 
estabilidade, haja ocorrido na vigencia do contrato de trabalho. 

Outros casos que interropem o aviso-previo e do acidente de trabalho e do 

auxilio doenca. Durante o tempo do aviso-previo pode ocorrer do empregado ficar 

doente ou sofrer acidente de trabalho, o aviso deve ser suspenso durante esse 

periodo, retornando a contar o prazo do mesmo, quando o empregado estiver 

disponivel para procurar um novo emprego, tendo em vista que se nao ocorrer desta 

forma ha prejuizo para o empregado e descaracteriza a finalidade do instituto. 

Entretanto, com o retorno do empregado retornara a conta o tempo do 

aviso-previo, somando-se o tempo transcorrido no periodo anterior. 

2.1.3 Descanso Semanal 

O descanso semanal ou conhecido tambem por repouso semanal, 

constitui uma garantia constitucional do empregado, disposta no inciso XV, do art. 

7°, da CF/88: 
Art. 7° Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que 
visem a melhoria de sua condigao social: XV - repouso semanal 
remunerado, preferencialmente aos domingos, trata-se aqui de uma 
hipotese tipica do instituto da interrupgao. 

Segundo o inciso XV, esse direito deve ser usufruido preferencialmente 

aos domingos, mas nada impede que seja acordado entre empregador e empregado 

outro dia para descanso, o importante e que nao se pode suprimir o repouso de um 

dia por semana trabalhada. Logo, esse dia deve ser remunerado e contado para 

efeitos legais. 
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Para saber o valor do dia de um empregado, basta levantar dados sobre a 

remuneracao mensal, dividindo a mesma por 30 (trinta) dias, chegando ao resultado 

do valor do dia, entao o dia de descanso afirmativamente e e deve ser remunerado. 

2.1.4 Faltas Justificadas 

As faltas justificadas nao serao descontadas no salario do empregado, 

desde que haja uma comprovacao das mesmas e que sejam abrangidas no rol do 

artigo 473, da CLT, tratando-se literalmente de casos de interrupgao do contrato de 

trabalho, contando o tempo de servigo durante o periodo de afastamento. 

Entretanto, as faltas que nao conseguir a comprovagao para justifica-las deverao ser 

descontadas no salario. 

Art. 473. O empregado podera deixar de comparecer ao servigo sem 
prejuizo do salario: 
I - ate 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do conjuge, 
ascendente, descendente, irmao ou pessoa que, declarada em sua Carteira 
de Trabalho e Previdencia Social, viva sob sua dependencia economica; 
II - ate 3 (tres) dias consecutivos, em virtude de casamento; 
III - por um dia, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira 
semana; 
IV - por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de 
doacao voluntaria de sangue devidamente comprovada; 
V - ate 2 (dois) dias consecutivos ou nao, para o fim de se alistar eleitor nos 
termos da Lei respectiva; 
VI - no periodo de tempo em que tiver de cumprir as exigencias do Servigo 
Militar referidas na letra (c) do Art. 65 da Lei 4.375, de 17 de agosto de 
1964 (Lei do Servigo Militar). 
VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de 
exames vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. 
VIII - pelo tempo que se fizer necessario, quando tiver que comparecer a 
juizo. (acrescentado pela L-009.853-1999) 
IX - pelo tempo que se fizer necessario, quando, na qualidade de 
representante de entidade sindical, estiver participando de reuniao oficial 
de organismo internacional do qual o Brasil seja membro.) 

Sao abonadas as faltas decorrentes de falecimento de conjuge, 

ascendentes, descendentes, irmao ou de pessoa que viva sob sua dependencia 

economica. Esta ultima nao precisa ter vinculo de parentesco, basta a anotagao feita 

na CTPS que trata de dependente economico, sendo competente o INSS essa 

anotagao. 
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Ao empregado e assegurado direito de faltar ao trabalho ate 02 (dois) dias 

posterior ao falecimento, nao se deve contar o dia do falecimento, e os dois dias que 

e posto pela CLT sao consecutivos, bastando o atestado de obito para abonar a 

falta. 

Sergio Pinto Martins (2007, p. 327), traz um entendimento com relacoes a 

outras pessoas nao esclarecidas pela CLT. 

O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, mediante declaracao do 
segurado, desde que comprovada a dependencia economica e nao 
possuam bens suficientes para o proprio sustento e educagao (§ 2° art. 16 
da Lei n°. 8.213/91 c/c o 3° do art. 16 do Regulamento da Previdencia 
Social). A Previdencia Social nao mais admite como dependentes a pessoa 
curatelada, em relagao a guarda e a pessoa designada pelo segurado. 
Assim as faltas decorrentes de falecimento das tres ultimas pessoas nao 
sao legalmente abonadas. 

Para o casamento, o obreiro tern direito a faltar ao trabalho por 03 (tres) 

dias consecutivos, o que nao deve ser dias uteis e sim tres dias depois do dia do 

casamento. 

O § 2°, do art. 226, da CF/88, relata que o casamento religioso tern efeito 

civil, assim tem-se as faltas justificadas tanto para o casamento civil, como para o 

casamento religioso com efeito civil o que para todos os fins de direito sao 

equiparados. 

A licenga paternidade e direito constitucional trazida no art. 7°, XIX e § 1° 

art. 10, ADCT, concedendo o prazo de cinco dias, sendo devida ao trabalhador 

urbano e rural, servidor publico, empregado domestico e militares, desde que 

comunique ao empregador e apresente a certidao de nascimento. 

A CLT contempla esse direito com apenas 01 (um) dia, nao podendo ser 

desconto no salario, onde essa ausencia ao trabalho tern a finalidade de 

acompanhar o nascimento do filho e registra-lo. Existem diversos entendimentos 

com relagao a licenga paternidade. 

Para Octavo Bueno Magano (1993, p. 235): 

Estabeleceu no inciso XIX do art. 7° da Constituigao "o direito de ausencia 
justificada ao trabalho, mas, de modo algum, licenga remunerada". Desta 
forma, nao ha obrigagao legal de o empregador pagar os dias de licenga 
paternidade do empregado, nem de computa-la como tempo de servigo. 
Assim, a licenga paternidade vem a ser hipotese de suspensao do contrato 
de trabalho. Apenas a falta prevista no inciso III do art. 473 da CLT deve ser 
remunerada, em razao da expressa previsao da lei neste sentido, 
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mostrando que ai sim, estamos diante de hipotese de interrupcao do 
contrato de trabalho, em que ha pagamento do salario e contagem do 
tempo de servigo. 

Enquanto que para Sergio Pinto Martins (2007, p. 330) o entendimento e 

outro: 

O ADCT nao reza que a licenga paternidade substitui o inciso III do art. 473 
da CLT, ou que a licenga prevista nesse ultimo dispositivo passa a ser de 
cinco dias. Logo, sao direitos distintos e cumulaveis. O empregado tern 
direito a um dia para registro do filho no decorrer da primeira semana do 
nascimento e mais cinco para cuidar da crianga, totalizando seis dias de 
afastamento. 

Logo, o entendimento TST e de que a licenga paternidade e de 05 (cinco) 

dias, comegando a partir do primeiro dia util, seguindo a primeira semana logo apos 

o nascimento do filho. Essa licenga deve ser remunerada, tambem fazendo jus a 

esse beneficio os pais adotivos. 

Na doagao de sangue o empregado tera direito a faltar ao trabalho por um 

dia para se recuperar, sem que haja desconto no salario, mas tera esse direito a 

cada 12 (doze) meses trabalhados e nao a partir da ultima doagao. Isso implica dizer 

que se um empregado que tern 03 (tres) anos trabalhando na mesma empresa, 

podera ele doar sangue tres vezes no mesmo ano e suas faltas serao justificadas, 

desde que nos anos anteriores nao tenha faltado ao trabalho para esse proposito. 

O empregado podera deixar de trabalhar, sem prejuizo do salario ate 02 

(dois) dias, sejam eles consecutivos ou nao para realizar seu alistamento eleitoral ou 

ate mesmo requerer sua transferencia, bastando comprovar a necessidade junto ao 

empregador e comunica-lo 48 (quarenta e oito) horas antes. 

O inciso V, do art. 473, da CLT que dispoe sobre alistamento eleitoral 

encontra-se de acordo com o art. 48 da Lei n°. 4.737/65 (codigo eleitoral). 

Outras hipoteses que constituem tambem casos de interrupgao do 

contrato do trabalho sao relatadas nos incisos seguintes do art. 473, citando como 

faltas justificadas os casos em que o empregado deixa de comparecer ao servigo 

pelos dias que sao assegurados para cumprir obrigagoes de reservistas, prestar 

vestibular. 

Quando o empregado estiver doente e apresentar atestados medicos que 

comprove esse estado, durante os 15 (quinze) primeiros dias, as faltas serao 

abonadas pelo empregador, sendo devido salario durante esse periodo e caso 

prorrogue o atestado ou apresente outro durante os 60 (sessenta) dias, identificando 
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a mesma doenga, sera encaminhado ao INSS, passando o empregado a receber o 

auxilio doenga que sera relata neste trabalho no capitulo seguinte. 

E, por fim, tem-se a justificativa de faltar ao trabalho enquanto for 

testemunha ou estiver ajuizando qualquer acao judicial, seja ela na esfera trabalhista 

ou em outra, com base nesta ausencia o TST ja se pronunciou na Sumula 155: 

Falta ao Servigo - Comparecimento Necessario - Justiga do Trabalho: As 
horas em que o empregado falta ao servigo para comparecimento 
necessario, como parte, a Justiga do Trabalho, nao serao descontadas de 
seus salarios. 

O entendimento e de que por uma questao de bom senso, esse periodo 

deve compreender o tempo de deslocamento do empregado, desde a sede da 

empresa ate o julzo e inclui-se tambem o tempo de retorno ao trabalho. Nao importa 

se o empregado e autor ou reu de uma agao ou ate mesmo testemunha. 

2.1.5 Ferias 

E um direito de todo trabalhador adquirido, depois de completado 12 

(doze) meses de contrato de trabalho e nao de efetivo exercicio de trabalho. 

Observa-se que o periodo de afastamento do empregado por falta justificada, por 

periodo de suspensao e interrupgao do contrato e computado para aquisigao desse 

direito. A concessao do mesmo fica a cargo do empregador, devendo concede-lo 

antes de completar o tempo aquisitivo das novas ferias. 

Durante as ferias o empregado tern direito a remuneragao integral do 

salario mais um tergo do mesmo, conta-se o tempo de servigo e recolhe os encargos 

previstos na legislagao. 0 tempo de afastamento do empregado durante o gozo das 

ferias dar-se-a de acordo com art. 130 da CLT (2004, p. 56): 

Art. 130. Apos periodo de 12 (doze) meses de vigencia do contrato de 
trabalho, o empregado tera direito a ferias, na seguinte proporgao: 
I - 30 (trinta) dias corridos, quando nao houver faltado ao servigo mais de 5 
(cinco) vezes. 
II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido 6 (seis) a 14 
(quatorze) faltas; 
111-18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 
(vinte tres) faltas; 
IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido 24 (vinte e quatro) a 32 
(trinta e duas) faltas. 
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§ 1° E vetado descontar, do periodo de ferias, as faltas do emprego ao 
servigo. 
§ 2° O periodo das ferias sera computado para todos os efeitos, como 
tempo se servigo. 

2.1.6 Lockout 

A palavra lockout e de origem inglesa, que se traduz na expressao "fechar 

a porta", no Direito do Trabalho e usada para demonstrar uma situagao em que o 

empregador paralisa suas atividades com o objetivo de frustrar negociagao ou 

dificultar atendimento de reivindicacoes dos empregados. Sendo uma especie de 

"greve patronal", traduz-se em uma forma de autodefesa dos interesses do 

empregador. 

Contudo, os empregados durante esse periodo nao executa suas 

atividades laborais, entretanto o empregador devera pagar salarios e recolher os 

encargos devidos dos seus empregados. 

Disposto na CLT no art. 722, § 3° menciona: 

Art. 722. Os empregadores que, individual ou coletivamente, suspenderem 
os trabalhos dos seus estabelecimentos, sem previa autorizagao do 
Tribunal competente, ou que violarem, ou se recusarem a cumprir decisao 
proferida em dissldio coletivo, incorrerao nas seguintes penalidades: 
§ 3° Sem prejuizo das sangoes cominadas neste artigo, os empregadores 
ficarao obrigados a pagar os salarios devidos aos seus empregados, 
durante o tempo de suspensao do trabalho. 

No Brasil, de acordo com Lei n° 7.783/89, art. 17, e vedada a paralisacao 

das atividades por iniciativa do empregador para frustrar a negociagao ou dificultar 

as reivindicagoes. Entretanto, pode haver lockout desde que o empregador tenha 

outras intengoes e que seja autorizado pelo tribunal competente. 

No entanto, se ocorre fechamento definitivo do estabeleeimento por 

razoes economicas ou financeiras, por forga maior ou por necessidade nao 

caracteriza lockout, haja vista que nenhum empresario esta obrigado a permanecer 

com seu estabeleeimento em atividade. 
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2.1.7 Prontidao e Sobreaviso 

Na prontidao e sobreaviso o empregado nao esta executando servigos, ele 

esta a espera de alguma ordem do empregador. Enquanto encontra-se neste 

estagio, permanece o contrato de trabalho, tendo direito ao salario e a contar o 

tempo de servigo durante esse periodo. 

Em processo julgado pelo o TST (RR - 974/2000), o Ministro e relator 

Aloysio Correa da Veiga, afirmou categoricamente sobre esse assunto que: 

O uso do bip, por si so, nao caracteriza o regime de sobreaviso. 
Acompanhando as alteracoes tecnoiogicas modernas, o entendimento desta 
Corte evoluiu para equiparar o uso do telefone celular ao bip, mantendo o 
mesmo posicionamento no sentido de que ambos os dispositivos nao 
ensejam o pagamento de horas de sobreaviso. 

O direito e dinamico, evoluindo de acordo com o contexto em que a 

sociedade encontra-se inserida, o ministro nao reconheceu a reclamagao do 

empregado para indenizagoes com base no sobreaviso. 

Neste caso, o uso de celular equiparou-se com o bip nao sendo admitido o 

pagamento por esse periodo, haja vista que o empregado com o uso da tecnologia 

nao deixou de fazer outras atribuigoes e ate mesmo de se divertir. O entendimento 

que se tern de prontidao e sobreaviso para pagamento e que o empregado devera 

ficar em casa aguardando ordens, o mesmo tern que ficar a disposigao do 

empregador para uma urgencia. 

No mesmo sentido firmou-se outra decisao no TST (RR - 43994/02), desta 

vez feita pelo Ministro Joao Oreste Dalazen: 

O direito do trabalhador a percepgao da parcela salarial conhecida como 
horas de sobreaviso depende da existencia de um estado de prontidao do 
empregado e seu tempo a disposigao do empregador, fora da Jornada 
normal de trabalho. Se o empregado que porta BIP nao faz jus as horas de 
sobreaviso, da mesma forma o que e chamado por meio do telefone 
tambem nao tern direito ao beneficio. 

Havendo o reconhecimento do estado de prontidao e sobreaviso, esta 

diante de um caso de interrupgao do contrato de trabalho, nao havendo o 

reconhecimento nao ha de se falar no instituto ora relatado, uma vez que nao 

existira pagamento de salario no lapso temporal. 
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2.1.8 Salario Maternidade 

0 salario maternidade consiste numa garantia constitutional para as 

empregadas gravidas, trazida pela CF no art. 7°, inciso XVIII: "licenga a gestante, 

sem prejuizo do salario, com duragao de cento e vinte dias". E ratificada pela CLT na 

sua integra pelo art. 392. 

Apesar do salario maternidade constituir uma hipotese de interrupgao do 

contrato, o empregador isenta-se do pagamento do salario, sendo este de 

competencia do INSS, durante esse periodo conta-se o tempo de servigo. 

O salario maternidade tambem e devido no caso de adogao ou ganho da 

guarda judicial para fins de adogao na seguinte proporgao de acordo com o 

regulamento do INSS e a lei 10.421/02: "Se a crianga tiver ate um ano de idade, o 

salario-maternidade sera de 120 dias; se tiver de um ano a quatro anos de idade, o 

salario-maternidade sera de 60 dias e se tiver de quatro anos a oito anos de idade, o 

salario-maternidade sera de 30 dias". 

No retorno da empregada ao trabalho ser-lhe-a garantido o retorno ao 

cargo que ocupava anteriormente e a garantia de mais um mes de trabalho antes de 

uma demissao sem justa causa, forma unilateral de rescindir o contrato de trabalho. 

O legislador procurou assegurar o retorno da empregada, tornando mais onerosa 

sua demissao, e garantindo mais um mes de trabalho depois de cessada a licenga e 

antes do recebimento do aviso previo. 

2.2 Efeitos e Prazo para Retorno ao Trabalho 

Os efeitos da interrupgao encontram-se nas obrigagoes contratuais, que 

durante esse periodo o empregador tern obrigagao de pagar salario, recolher o 

FGTS e pagar o INSS do empregado, enquanto que o obreiro nao tern nenhuma 

obrigagao, durante esse periodo o contrato de trabalho fica suspenso para o 

empregado, havendo obrigagoes unilaterais para o empregador. 

Com o fim da interrupgao o empregado retornara ao trabalho ocupando o 

mesmo cargo, tem-se a garantia do recebimento do salario e os direitos alcangados 

durante o periodo. 

Com extingao da causa interruptiva do contrato, o empregado devera 

comparecer imediatamente, retornando suas atividades laborais, logo apos o 
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termino da mesma, para nao ter seu contrato cessado pelo empregador, sendo esta 

uma demissao por justa causa, pelo motivo de abandono de emprego de acordo 

com o art. 472, § 1° da CLT, conforme ja foi mencionado anteriormente no instituto 

da suspensao, nao havendo nenhuma possibilidade de ampliar o prazo para este 

retorno. 
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CAPITULO 3 - CASOS COMUNS A AMBOS OS INSTITUTOS 

Perquirindo os dois institutos ora estudados, podem-se observar as suas 

diferenciagoes com base nas caracteristicas, mas mesmo assim nao se podem taxar 

todos os casos fazendo sua separacao entre os referidos institutos, entretanto nao 

se pode negar a existencia de casos comuns a ambos, suas diferencas se 

concretizam nas situagoes apresentadas por cada um em particular. 

3.1 Acidente de Trabalho e Auxilio Doenga 

Se o empregado durante o trabalho vier a sofrer algum acidente tera ele o 

direito assegurado ao auxilio doenga/acidente, inclusive se o acidente sofrido pelo 

empregado se der no percurso da residencia para o local de trabalho, qualquer que 

seja o meio de loeomogao, desde que nao haja interrupgao ou alteragao no 

percurso, por motivo alheio ao trabalho. 

Tem-se como acidente de trabalho aquele que ocorre pelo exercicio do 

trabalho a servigo da empresa, provocando lesao corporal ou perturbagao funcional 

que cause a morte, a perda ou a redugao, permanente ou temporaria da capacidade 

de trabalho. 

Para o empregado ter direito ao beneficio do auxilio acidente se faz 

necessario que o empregador preencha o CAT (Comunicagao de Acidente de 

Trabalho), encaminhando ao INSS dentro de 24 (vinte e quatro) horas depois do 

acidente, sob pena de multa, de acordo com o art. 22 da Lei 8.213/91. 

A Lei n° 11.430/06 aumentou a abrangencia de empregados com direito 

ao auxilio acidente, ja que a novidade trazida pela mesma foi o chamado nexo 

epidemiologic©, desta forma foram incorporadas pela lei as doengas relacionadas as 

atividades desenvolvidas, sendo elas consideradas como acidente de trabalho, 

desde que realmente haja o nexo entre a doenga e a atividade desenvolvida pelo 

empregado, nao havendo ha a obrigatoriedade da entrega do CAT ao INSS. 

Antes da nova lei o empregado tinha direito so ao auxilio doenga, a 

diferenga se faz perceptivel para o trabalhador, pois o empregado faz jus ao auxilio 

acidente, quando volta as suas atividades que na maioria das vezes retorna 
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reabilitado em outra fungao devido a doenga, podendo fazer jus ao beneficio de ate 

50% (cinquenta por cento) do seu salario anterior a partir do momento que encerra o 

auxilio doenga, esse beneficio finaliza-se com a aposentadoria ou com o 

falecimento. 

Para esse caso ora estudado nos paragrafos acima, tem-se tres situagoes 

diferentes. Durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado, a 

empresa fica incumbida de todas as obrigag5es como se o mesmo ainda tivesse 

trabalhando, conforme § 3° do art. 60 da Lei 8.213/91, a diferenga consiste na nao 

prestagao de servigos por parte do empregado, haja vista a situagao em que se 

encontra nao permitir, tem-se ate aqui um caso de interrupgao do contrato do 

trabalho. 

Enquanto que a partir do dia 16° (decimo sexto) dia ate 06 (seis) meses, o 

pagamento do salario sera de competencia do INSS, entretanto computa-se esse 

periodo como tempo de servigo, contando se tambem para o periodo aquisitivo de 

ferias e sendo a empresa obrigada a depositar o FGTS, tem-se entao um meio 

termo entre os institutos que aqui esta sendo discutidos. 

Por fim, tem-se a situagao que o empregado esta afastado por auxilio 

doenga ou acidente por mais de 06 (seis) meses, embora ate descontinuos no 

periodo de um ano, entao tem-se uma hipotese de suspensao do contrato de 

trabalho, ja que por forga de lei nao faz jus a contagem do tempo, consequencia 

tambem e o direito a ferias que nao havera enquanto permanecem com o auxilio. 

Vale ressaltar que apos cessado o auxilio doenga, consequentemente ha 

o retorno do empregado para suas atividades laborais, o qual mesmo tern direito a 

estabilidade de doze meses, de acordo com o art. 118 da Lei n°. 8.213/91 

3.2 Aposentadoria por Invalidez 

Trata-se de um beneficio adquirido, uma vez cumprida a carencia que a lei 

exige ou em casos especificos que nao necessitem da mesma. Sendo assim 

concedida ao empregado que esteja ou nao em auxilio doenga, desde que 

considerado incapaz de exercer o trabalho e sem condigoes de reabilitar-se das 

fungoes, ficando essa avaliagao a cargo de medico perito do INSS. 
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As doengas pre-existentes que o empregado tinha antes da filiagao na 

previdencia nao ensejam em direito por aposentadoria por invalidez, sendo excecao 

os casos de haver agravamento da lesao por conta da nova atividade. 

Sendo cumprido os criterios a aposentadoria sera devida a partir do 16° 

(decimo sexto) dia do afastamento do empregado da empresa, ja que os (15) quinze 

primeiros dias ficam sobre a responsabilidade do empregador, durante esse periodo 

o contrato de trabalho e interrupido e posteriormente suspenso. 

Diante da situagao de encontrar-se aposentado, o empregado esta 

obrigado a qualquer tempo a passar por exame medico por parte da previdencia 

social ou processo de reabilitagao profissional prescrito pelo referido orgao que 

custeara o tratamento, exceto o caso de cirurgia e transfusao de sangue. 

Durante o periodo que se encontra aposentado por invalidez, o contrato 

de trabalho encontra-se suspenso de acordo com o enunciado do artigo 475 da CLT 

(2004, p. 117): 

Art. 475. O empregado que for aposentado por invalidez tera suspenso o 
seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdencia 
social para a efetivagao do beneficio. 
§ 1° Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a 
aposentadoria cancelada, ser-lhe-a assegurado o direito a fungao que 
ocupava ao tempo da aposentadoria, facultado, porem, ao empregador, o 
direito de indeniza-lo por rescisao do contrato de trabalho, nos termos dos 
arts. 477 e 478, salvo na hipotese de ser ele portador de estabilidade, 
quando a indenizagao devera ser paga na forma do Art. 497. 

Caso o empregado aposentado que se considerar em condigoes de 

retomar ao trabalho devera o mesmo solicitar uma nova avaliagao medico-pericial. 

Sendo constatada a recuperagao a aposentadoria sera cancelada, retornando o 

empregado as fungoes que anteriormente ocupava. 

Sergio Pinto Martins (2007, p. 374) se posiciona no seguinte trecho de sua 

obra com relagao a aposentadoria por invalidez: 

As aposentadorias (por tempo de contribuigao e por idade) sao definitivas, 
importando cessagao do contrato de trabalho, enquanto que na 
aposentadoria por invalidez isso nao ocorre, pois esta nao e definitiva, 
apenas suspende o contrato de trabalho. 

Firmando entendimento nesse mesmo sentido o TST editou a sumula 160 

que em sua integra expoe: "Cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo apos 5 
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(cinco) anos, o trabalhador tera direito de retornar ao emprego, facultando, porem ao 

empregador, indeniza-lo na forma da lei" em consonancia com as sumulas 219 e 

220 do STF - Supremo Tribunal Federal, que define: 

STF Sumula n°. 219 - Para a indenizacao devida a empregado que tinha 
direito a ser readmitido, e nao foi, levam-se em conta as vantagens 
advindas a sua categoria no periodo do afastamento. 
STF Sumula n°. 220 - A indenizagao devida a empregado estavel, que nao e 
readmitido ao cessar sua aposentadoria, deve ser paga em dobro. 

A questao mais polemica sobre a aposentadoria por invalidez e quanto a 

prescricao do direito de reclamar verbas trabalhistas, ja que pela Constituicao de 

1988 em seu artigo 7°, inciso XXIX, expoe: "acao, quanto aos creditos resultantes 

das relacoes de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, ate o limite de dois anos apos a extincao do contrato 

de trabalho". 

Nesse sentido, tem-se uma celeuma entre os doutrinadores, ja que para 

uns o prazo e de dois anos e para outros o prazo e de cinco anos, o entendimento 

firmado pelo STF e que o prazo para prescricao e de cinco anos, ja que o contrato 

de trabalho nao foi cessado, ele apenas encontra-se suspenso. 

3.3 Empregado Eleito para o Cargo de Diretor 

A Sumula 269 do TST enuncia que "o empregado eleito para o cargo de 

diretor tern o respectivo contrato de trabalho suspenso, nao se computando o tempo 

de servigo deste periodo, salvo se permanecer a subordinagao juridica inerente a 

relagao de emprego". 

Diante dessa Sumula depara-se o contrato de trabalho sob duas opticas 

que se resulta nas seguintes situagoes: uma o empregado que assume um cargo em 

comissao, tern como consequencia a interrupgao do seu contrato de trabalho, 

permanecendo a subordinagao juridica com o empregador, recebendo dele ordens, 

salario e prestando o servigo que o empregador Ihe conferiu, havendo assim 

obrigagoes reciprocas. Desta forma conta-se o tempo de servigo e ha o recolhimento 

do FGTS, a interrupgao propriamente dita se dara com relagao ao contrato de 

trabalho, ja que antes de ser eleito detinha outra fungao e foi contrato para prestagao 

de outro servigo. 
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Portanto, enquanto permanecer no cargo, a fungao anterior estara 

interrupida, mas que por lei Ihe assegurado todos os direitos de empregado mesmo 

sendo diretor, bastando para isso haver a subordinagao juridica ao empregador. 

Nesse sentido expressa-se Garcia (2003, p. 228): 

Quanto as estatais, ocorrem nos atos leais de sua organizagao provisoes de 
que empregados venham a compor a diretoria, por eleicao dos 
trabalhadores, tendo, portanto, uma caracteristica de representagao dos 
empregados e, por consequencia, mais nitida a classificacao nessa 
condigao (de empregado). 
Em se tratando de companhia privada, a cautela e que o diretor nao 
empregado nao fique sujeito a subordinagao (horario de trabalho, ordens de 
servigo a serem cumpridas, fiscalizagao por superior, sujeigao a 
penalidades e advertencias, etc.) que o leve a posterior enquadramento 
judicial no art. 3° da CLT, como empregado; se empregado eleito, o contrato 
de trabalho deve ser suspenso e deve-se eliminar subordinagao juridica 
inerente a relagao de emprego. Em uma cautela extrema, nao e de se 
ignorar a advertencia dos ilustres e muito representatives Professores 
Amaury Mascaro Nascimento e Octavio Bueno Magano, anteriormente 
apontada, que se deva sempre considerar o diretor como empregado, 
exceto se o dono do negocio ou acionista controlador. 

A outra situagao encontre-se na hipotese do contrato de trabalho ser 

suspenso em detrimento da fungao de diretor, neste caso a pessoa eleita nao tern 

vinculo de subordinagao com a empresa ou a instituigao a qual dirigi, sendo assim o 

contrato ficara suspenso ate o retorno das atividades que anteriormente ocupava, 

neste caso nao conta-se o tempo de servigo, consequencia tambem e a suspensao 

do salario e dos depositos de FGTS. 

O entendimento da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho se 

expressa pelo juiz Aloysio Correa da Veiga sobre o tema ora relato: 

O principal efeito da suspensao do contrato de trabalho e a sustagao das 
obrigagoes reciprocas das partes. 
O contrato continua vigente, mas nao ha trabalho e nem remuneragao. 
Inexistindo remuneragao, nao ha que se falar em depositos do FGTS sobre 
os salarios. Dessa forma, o nao recolhimento do FGTS durante o tempo em 
que suspenso o contrato de trabalho, em face do exercicio de cargo em 
comissao, de natureza administrativa, nao afronta a legislagao trabalhista", 
explicou o relator da questao. 

A certeza e de que nada adianta a nomenclatura formal do titulo 'diretor', 

pois, diante dos principios trabalhistas e da prevalencia da realidade, o que vai 

definir se o contrato ficara suspenso ou interrupido sera a sua verdadeira situagao. 
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3.4 Greve 

O direito a greve e garantido constitucionalmente pelo art, 9° da CF/88. 

onde encontra-se o trabalhador assegurado para o exercicio da mesma. Sendo 

instituida pela lei 7.783/89 em seu art. 7° relata sobre a suspensao do contrato de 

trabalho em fase da mesma, o qual deixa claro ao empregador que nao existe a 

obrigatoriedade do pagamento de salario com tambem nao conta-se o periodo como 

tempo efetivo de servigo, constituido desta forma uma hipotese de suspensao. 

Art. 7° Observadas as condicoes previstas nesta Lei, a participagao em 
greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relagoes obrigacionais, 
durante o periodo, ser regidas pelo acordo, convencao, laudo arbitral ou 
decisao da Justiga do Trabalho. 

Paragrafo unico. E vedada a rescisao de contrato de trabalho durante a 
greve, bem como a contratagao de trabalhadores substitutos, exceto na 
ocorrencia das hipoteses previstas nos arts. 9° e 14. 

O entendimento do TST em relagao a materia tern sido no sentido de que 

o empregador nao esta obrigado ao pagamento dos salarios correspondentes ao 

periodo de greve, visto que houve suspensao do contrato de trabalho, 

independentemente da declaragao de abusividade ou nao do movimento paredista. 

Entretanto, se houver acordo ou convencao coletiva quanto as relagoes 

obrigacionais de empregador pagar salario durante esse periodo de greve, nao ha 

que se falar em suspensao, pois havera uma inversao dos institutos, passara a se 

falar em interrupgao do contrato de trabalho. 

3.5 Inquerito para Apuracao de Falta Grave 

A instauragao do inquerito por parte do empregador para apurar falta 

grave cometida pelo empregado deve ser realizada no prazo maximo de 30 (trinta 

dias), a contar da suspensao do empregado estavel ao trabalho, de acordo com a 

sumula 403 do STF. 

Trata-se a principio de uma suspensao preventiva, que e um direito 

conferido por lei ao empregador, de acordo com os art. 853 a 855 da CLT, podendo 

essa suspensao durar ate a sentenga definitiva, sendo ela facultativa a criterio do 

empregador, se o mesmo julgar necessario, mediante o nivel de confiabilidade que 
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expressa o empregado. 

De acordo com o disposto na CLT (2004, p. 2009) os art. 853 a 855: 

Art. 853. Para a instauracao do inquerito para apuragao de falta grave 
contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentara 
reclamagao por escrito a Junta ou Juizo de Direito, dentro de 30 (trinta) 
dias, contados da data da suspensao do empregado. 

Art. 854. O processo do inquerito perante a Junta ou Juizo obedecera as 
normas estabelecidas no presente Capitulo, observadas as disposicoes 
desta Segao. 

Art. 855. Se tiver havido previo reconhecimento da estabilidade do 
empregado, o julgamento do inquerito pela Junta ou Juizo nao prejudicara a 
execugao para pagamento dos salarios devidos ao empregado, ate a data 
da instauracao do mesmo inquerito. 

A suspensao podera permear ate a sentenca final, durante esse periodo o 

empregado nao tera direito a salarios. Exatamente a sentenca e que vai definir 

nesse caso especifico se esta diante de um caso de suspensao ou interrupgao do 

contrato do trabalho, definindo-se tambem os direitos do empregado. 

Se o inquerito for julgado procedente, o empregado fara jus ao salario, 

ferias proporcionais e decimo terceiro proporcional ate a suspensao, mas se a 

sentenca julgar o inquerito improcedente o empregado fara jus aos salarios e todos 

os direitos conferidos por lei durante esse prazo de apuragao, mesmo que nao tenha 

prestado servigos, sendo assim uma hipotese de interrupgao do contrato de 

trabalho. 

3.6 Servigo Militar 

O servigo militar e obrigatorio de acordo com o art. 143, da CF/88, desta 

forma visando proteger as relagoes trabalhista e principalmente o empregado que e 

a parte mais fragil na relagao contratual. 

O art. 472 da CLT protege o empregado de rescisoes contratuais em 

virtude da obrigatoriedade do servigo militar que Ihe e imputado, sendo conferido ao 

mesmo a garantia do retorno as atividade por ele antes ocupada, desde que informe 

ao empregador pelo menos 30 (trinta) apos o termino do servigo militar. 

Art. 472. O afastamento do empregado em virtude das exigencias do 
servigo militar ou de outro encargo publico, nao constituira motivo para 
alteragao ou rescisao do contrato de trabalho por parte do empregador. 
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§ 1° Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual 
se afastou em virtude de experiencias do servigo militar ou de encargo 
publico, e indispensavel que notifique o empregador dessa intengao, por 
telegrama ou carta registrada, dentro do prazo maximo de 30(trinta) dias, 
contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminagao do 
encargo a que estava obrigado. 

O vinculo empregaticio subsiste, e o mais interessante e que neste caso 

tem-se uma mistura dos dois institutos, o contrato de trabalho fica suspenso devido 

nao haver obrigatoriedade do pagamento de salarios, nao ha recolhimento 

previdenciario nao conta-se o tempo de servigo para efeito de aposentadoria, nao 

contando tambem para efeito de periodo aquisitivo de ferias. 

Entretanto, tambem tem-se a interrupcao do contrato de trabalho, pois 

embora nao haja prestagao de servigo por parte do empregado, mas o empregador 

tera que fazer os depositos do FGTS durante todo o periodo de acordo com o 

paragrafo 5° do art. 15 da Lei n°. 8.036/90, apesar de contraditorio conta-se o tempo 

de servigo para efeito de indenizagoes e estabilidade. 

Segue trecho da Lei 8.036/90, que conta a obrigatoriedade dos depositos 

do FGTS por parte do empregador neste caso especifico: 

Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam 
obrigados a depositar, ate o dia 7 (sete) de cada mes, em conta bancaria 
vinculada, a importancia correspondente a 8 (oito) por cento da 
remuneragao paga ou devida, no mes anterior, a cada trabalhador, incluidas 
na remuneragao as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a 
gratificagao de Natal a que se refere a Lei n°. 4.090, de 13 de julho de 1962, 
com as modificagoes da Lei n°. 4.749, de 12 de agosto de 1965. 

§ 5° O deposito de que trata o caput deste artigo e obrigatorio nos casos de 
afastamento para prestagao do servigo militar obrigatorio e licenga por 
acidente do trabalho. (Incluido pela Lein°. 9.711, de 20.11.1998) 

Confirmado esse entendimento pela Sumula 463 do STF, que em seu 

texto determina: "Para efeito de indenizagoes e estabilidade, conta-se o tempo em 

que o empregado esteve afastado, em servigo militar, obrigatorio". 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Esta pesquisa enriqueceu e aprofundou o estudo no ambito do direito do 

trabalho genericamente relatando o titulo IV da CLT onde envolve o contrato 

individual do trabalho e mais especificamente o capitulo IV onde sao relatados os 

institutos que ora foram estudados. 

Ao final do presente trabalho pode-se atingir os resultados esperados, 

onde ficaram esclarecidas as ideias centrais desta pesquisa voltados para 

esclarecer, fazer distingao e ponto de encontro entre os institutos da suspensao e da 

interrupgao do contrato de trabalho e suas especificidades, sabendo distingui-los de 

acordo com as situagoes de apresentadas em cada caso. 

Foi exposta aqui uma visao geral do contrato de trabalho incluindo suas 

caracteristicas, elementos e requisitos, foram enfatizadas as consequencias 

provocadas pela suspensao do mesmo, o que enseja a paralisagao das obrigagoes 

contratuais tanto para o empregado quanto para o empregador, muito embora o 

contrato nao tenha sido cessado, permanecendo deste modo a relagao trabalhista, 

sendo assegurado pelas leis que compoe o direito do trabalho o retorno do 

empregado as fungoes que anteriormente ocupava apos o encerramento da 

suspensao. Enquanto que na interrupgao foram enfatizados os efeitos provocados 

na relagao contratual, a qual o empregado mesmo nao prestando servigo, fara jus a 

todos os direitos como se tivesse em pleno exercicio, permanecendo as obrigagoes 

contratuais somente para o empregador. 

Para melhor entendimento dos Institutos acima referidos foram vistos 

casos especificos a cada um deles isoladamente com suas causas e efeitos 

peculiares, alem de casos em que de acordo com as situagoes ocorridas e que se 

pode enquadra-los em uma hipotese de suspensao ou interrupgao do contrato de 

trabalho. 

Foram vistos varios entendimentos com relagao a legislagao atual entre 

eles podem-se destacar o do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal 

Federal, corroborando para o aperfeigoamento tambem deste trabalho os grandes 

doutrinadores do mundo juridico, especificamente os mais atuais na area do Direito 

do Trabalho, onde foram significativos os posicionamentos com relagao aos 

institutos ora estudados. 
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