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RESUMO 

Esta producao estuda a Nova Lei do Estagio, Lei n° 11.788/08, sob o enfoque de 

seus reflexos nas relagoes de trabalho. Sua problematica repousa no ponto de 

evidenciar o regramento da sistematica do estagio e assim buscar identificar quando 

e como ocorrerao fatos que atingirao o campo da relagao trabalhista, com as suas 

respectivas consequencias. O objetivo se caracteriza em expor a Lei 11.788 e as 

principals interpretagoes sobre seu conteudo, em assim estudar o problema sob a 

visao do direito brasileiro, notadamente sob o paralelo do Direito Trabalhista. 

Portanto, a justificativa desta pesquisa fundamenta-se na novissima disciplina legal 

sobre o tema estagio, havendo assim a necessidade de urn conhecimento 

sistematico sobre esta novel legislagao, de modo pratico a organizar e caracterizar a 

relagao entre estagio e trabalho. Para tal aspiragao, adota-se majoritariamente o 

metodo interpretative da lei, alem do metodo dedutivo, e como tecnica a pesquisa 

bibliografica. No referente a legislagao objeto desta pesquisa, observa-se que a 

mesma busca definir e proteger o estagio, notadamente como uma extensao do 

aprendizado escolar, repudiando e penalizando a caracterizagao do mesmo como 

forma barata de mao-de-obra. Outra nao e a extragao das produgoes doutrinarias a 

respeito do tema. Contudo, mesmo concluindo-se pela evolugao legal no trato do 

estagio, devem-se considerar aspectos faltosos da Lei 11.788, os quais as vezes 

findam por atribuir direitos distintos as especies de estagio, e outras vezes nao 

disciplinam mecanismos de defesa e fiscalizagao do mesmo. 

Palavras-chave: Estagio. Estagiario. Concedente. Relagao de Trabalho. 



ABSTRACT 

This production examines the New Stage of Law, Law No. 11.788/08, from the 

standpoint of their effects on employment relationships. His problem lies in the point 

of showing the systematic regulation of the stage and thus seek to identify when and 

how events will occur that will reach the field of labor relations, with their respective 

consequences. The objective is characterized in exposing the Law 11 788 and the 

main interpretations of its content, then study the problem from the perspective of 

Brazilian law, notably under the parallel of the Labor Law. Therefore, the rationale of 

this research is based on the brand new legal discipline on the issue stage, so there 

is a need for a systematic knowledge about this novel legislation, in a practical way to 

organize and characterize the relationship between training and employment. To 

achieve this aspiration is largely adopts the method of interpretation of the law, 

beyond the deductive method, and as the technical literature. Regarding the 

legislation object of this research, it appears that it seeks to define and protect the 

stage, especially as an extension of school learning, repudiating and punishing the 

characterization of it as a cheap form of manpower. Another is the extraction of 

productions doctrinaire on the subject. However, even concluding the legal 

developments in the treatment of stage, should be considered faulty aspects of Law 

11 788, which sometimes turned out to assign rights to different kinds of training, and 

other times not discipline defense mechanisms and supervision of the same. 

Keywords: Stage. Intern. Grantor. Employment Relationship. 
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1 INTRODUgAO 

Em setembro de 2008 fora sancionada e publicada a Lei 11.788, a conhecida 

Nova Lei do Estagio, tendo como objetivo regulamentar o instituto do estagio. 

No Brasil, sempre se teve a ideia de que o estagiario seria uma mao-de-obra 

barata, sem custos decorrentes de obrigagoes de uma relagao de trabalho normal, 

na pratica urn verdadeiro empregado polivalente, ao qual Ihe eram delegadas 

obrigagoes e responsabilidades em excesso por aqueles que recebiam e eram os 

naturais competentes para tratar e gerir determinados oficios. Tamanha era essa 

nogao, que o trocadilho popular "escraviario" (em clara alusao a 'estagiario') sempre 

foi urn conhecido termo entre estudantes de nivel medio e superior de todo o Brasil. 

Como estagiario desde junho de 2008, exercendo esse periodo de 

aprendizagem junto ao Tribunal de Justiga do Rio Grande do Norte, pude perceber 

na pratica algumas mudangas entre o antes e o pos Lei 11.788/08. Juntamente com 

isso o fato de se tratar de uma legislagao recente e com sua abordagem se 

restringindo basicamente a artigos publicados na internet, surgiu e amadureceu o 

interesse em realizar uma analise mais detalhada sobre referido tema, o qual, 

mesmo que a uma primeira vista possa parecer sem muita relevancia no meio 

juridico, acaba sendo na pratica um assunto de grande importancia, notadamente 

pelo fato de existirem na atualidade cerca de 900 mil estagiarios espalhados pelo 

Brasil, sendo 650 mil do nivel superior e 250 mil do nivel medio. 

O objetivo desta produgao e justamente analisar este novo diploma legal, 

notadamente sob o foco de quais sao os reflexos juridicos que esta nova legislagao 

trouxe para os estagiarios no que concerne a relagao gerada entre estes e o seu 

concedente do estagio, realizando um apanhado historico do estagio no Brasil, 

estabelecendo conceitos, sua natureza, abordando caracteristicas gerais do estagio, 

bem como particularidades sobre determinados estagios, como o residente medico e 

o estagiario de Direito. 

Devido a caracteristica particular de referido tema, notadamente recente e 

com poucas produgoes a seu respeito, adotar-se-a prioritariamente o metodo 

interpretative da lei, valendo-se vez por outra do metodo dedutivo, onde se fazia uso 

de leis de cunho mais amplo para se chegar a conclusoes part iculars ao tema. 
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Empregar-se-a, ainda, o instrumento da pesquisa bibliografica, mesmo que sendo de 

modo nao tao amplo, pela ja mencionada escassez de producoes sobre a recente 

legislagao tema do presente trabalho. 

O capitulo Consideragoes Preliminares sobre Estagio e Estagiario 

apresentara uma breve evolugao historica dos regramentos legais sobre o tema 

estagio, tratando de seu conceito e apresentado o estagio com seus fundamentos 

naturais, como sua definigao e diferenciagao entre empregado, empregado em 

domicilio e aprendiz, bem como a sua natureza juridica e requisitos para sua 

configuragao. 

Ja no capitulo Caracteristicas e Componentes Fundamentais do Estagio de 

acordo com a Lei 11.788/08, abordar-se-a o estagio em seus caracteres gerais, 

classificando-o e tratando da instituigao de ensino, concedente, e demais 

componentes e caracteristicas. 

Por fim, o capitulo A Lei 11.788/08 como Norma Pratica do Estagio e os seus 

Reflexos nas Relagoes de Trabalho tratara da nova lei como reguladora pratica do 

estagio em seus mais variados aspectos juridicos, notadamente sob a otica das 

implicagoes juridicas para o caso do estagio se configurar como relagao de trabalho. 



11 

2 CONSIDERAQOES PRELIMINARES S O B R E ESTAGIO E 

ESTAGIARIO 

Evidencia-se que os regramentos juridicos sempre se alteram e evoluem, pela 

propria caracteristica da mutabilidade da sociedade. Com o estagio nao e diferente. 

Nessa formatagao, temos o estagio como um instrumento de aprendizado do 

educando, onde a este, na condigao de estagiario, se foram acrescentando direitos e 

deveres ao longo dos anos, sempre com o intuito de se evitar a confusao de 

conceitos entre estagiario e empregado propriamente dito, notadamente sob o 

ambito juridico trabalhista. 

2.1 Antecedentes historicos 

O regramento e disciplina sobre o estagio no Brasil nao e uma realidade 

nova, nem mesmo teve o seu inicio somente a partir deste atual periodo 

constitucional. Assim como todo e qualquer tema juridico, notadamente quando se 

tratar de um assunto em especifico e um tanto quanto restrito, o estagio tambem 

teve um inicio timido e vago na legislagao brasileira. 

O primeiro trato legal sobre o assunto provem do inicio da decada de 

quarenta, com o Decreto n° 20.294, de 12 de agosto de 1931, ja no governo Vargas. 

Tal Decreto estabelecia que a entao Sociedade Nacional de Agricultura poderia, 

atraves de um acordo firmado com o Ministerio da Agricultura, admitir estagiarios 

nas escolas, onde se receberia uma dotacao anual por cada aluno matriculado. Na 

sequencia temos os Decretos-leis 4.073/42 e o 6.141/43, respectivamente as Leis 

Organicas de Ensino Industrial e Comercial, as quais faziam alusao aos 

denominados "trabalhos escolares", ja com uma roupagem de formagao e 

complementacao da educacao recebida pelos alunos (MARTINS, 2009, p. 4). 

Como primeiro trato geral sobre o estagio, temos a Portaria de n° 1.002, de 29 

de setembro de 1967, baixada pelo entao Ministro do Trabalho e Previdencia Social, 

a qual disciplinava direitos e obrigagoes da relagao entre empresas e estagiarios, 
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onde em tal oportunidade nao havia previsao de relagao de trabalho entre as partes, 

o que acabou transferindo para o lado fatico a tarefa de se verificar o caso concreto, 

notadamente as caracteristicas do tal estagio em comparagao aos requisitos de um 

contrato de trabalho, para assim entao se auferir a existencia ou nao de vinculo de 

emprego (MARTINS, 2009, p. 4). Tal portaria viria ser a base da Lei 6.494/77, a qual 

sera mais adiante abordada. 

No ano de 1970 surgiu o Decreto n° 66.546, o qual tratava basicamente em 

abrir as possibilidades de implantagao de programas de estagios a estudantes de 

determinados cursos superiores. Um ano seguinte, em 11 de agosto de 1971, e 

publicada a Lei 5.692, a qual, estabelecendo diretrizes e bases para o ensino de 1° e 

2° graus, abordou o tema do estagio em seu corpo sob o norte do mesmo ser um 

meio de cooperagao entre a escola e as empresas. Tal lei previa que o estagio nao 

gerava qualquer vinculo de emprego para as empresas, ainda que em caso de 

remuneragao pelo estagio (MARTINS, 2009, p. 5). 

Seguindo a evolugao da legislativa sobre a tematica, temos a figura do 

Decreto 69.927/72, o qual foi o primeiro diploma legal a tratar de um programa de 

bolsa para estudantes. Tal decreto destacou a necessidade da relagao entre a 

formagao escolar do estudante e as suas tarefas executadas no ambiente onde 

prestasse os seus servigos, para que so assim o vinculo empregaticio nao viesse a 

ser estabelecido (MARTINS, 2009, ps. 5/6). Em seguida, no ano de 1975, tivemos 

uma regulamentagao do estagio perante o servigo publico federal, que foi o Decreto 

75.778 (MARTINS, 2009, p. 6). 

Sobre o estagio dos medicos residentes fora publicada em 1981 a Lei 6.932 

(MARTINS, 2009, p. 7), a qual se aplica ainda hoje a tal estagio, sendo que tal 

particular sera abordado mais adiante em um capitulo proprio neste trabalho. 

Entra em vigor, enfim, a Lei 6.494, de 7 de dezembro de 1977, onde o Brasil, 

na epoca, era presidido pelo militar Ernesto Geisel. Tal diploma legal, com uma clara 

base da Portaria 1.002/67, foi regulamentada pelo Decreto 84.497/82. Conforme 

observa sobre tal diploma Juscelindo Vieira Santos (2006 apud MARTINS, 2009, pg. 

06): "A Lei n° 6.494 nao era tao rigida, proporcionando a contratagao de muitos 

estagiarios em fraude a lei, pois preenchiam os requisitos do contrato de trabalho. 

Na pratica, o que existia era um subemprego aberto e disfargado". Referente 

diploma legal veio posteriormente a ser alterado pela Lei 8.859/94, onde cabe 

destaque para o fato que se determinou que estagio fosse regrado em conformidade 
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com os curriculos, programas e calendarios da instituicao de ensino em que o 

estagiario estudava (MARTINS, 2009, p. 7). A Medida Provisoria 2.164-41/01 alterou 

o § 1° do artigo 1° da lei em analise, onde nao passou mais a permitir o estagio em 

cursos de supletivos (MARTINS, 2009, p. 8). 

Por fim, veio o diploma legal objeto do presente trabalho, a Lei n° 11.788, de 

25 de setembro de 2008, sancionada pelo atual Presidente da Republica, Luiz Inacio 

Lula da Silva. Referida lei revogou expressamente as Leis 6.494/77 e 8.859/94, bem 

como o artigo 6° da Medida Provisoria 2.164-41/01, e nao preve a necessidade de 

ser regulamentada por decreto. 

2.2 Conceito de estagio 

Conforme conceituacao legal da Lei 11.788/08, que repousa em seu artigo 1°: 

Estagio e ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 
de trabalho, que visa a preparacao para o trabalho produtivo de educandos 
que estejam frequentando o ensino regular em instituicoes de educacao 
superior, de educacao profissional, de ensino medio, da educacao especial 
e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educacao de jovens e adultos. 

Conforme conceitua Martins (2009, pg. 10), o estagio e: "o negocio juridico 

celebrado entre o estagiario e o concedente, sob a supervisao da instituicao de 

ensino, mediante subordinagao ao primeiro, visando a sua educagao prof iss ional '^ 

Portanto, das definigoes acima colacionadas, percebe-se claramente a 

ligagao que o estagio tern com o "ato educativo", sendo o estagio, principalmente em 

seu nivel superior, uma expressao pratica que um estudante tern daquilo que ele ve 

na teoria em sala de aula. Logo se trata de algo estrita e necessariamente 

relacionado com o conteudo programatico que ele estuda (quando se trata de 

estagio de nivel superior), sob a caracteristica de uma responsabilidade de aprendiz 

(supervisionado) e nao de um profissional. 

Patente tambem o objetivo preparatorio para o exercicio de uma profissao em 

especifico, haja vista ser o estagio "desenvolvido no ambiente de trabalho", sendo, 
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portanto, o estagio um ato educativo pratico direcionado para determinada 

preparacao profissional. 

Assim sendo, temos que o estagio e uma atividade direcionada exercida por 

um aluno aprendiz, mediante subordinagao direta ao concedente, sob supervisao da 

instituigao de ensino a qual o estagiario encontra-se vinculado. 

2.3 Estagiario X Empregado, Empregado em domicilio e Aprendiz 

No que tange a distingao entre estagiario e empregado, ou seja, entre o 

estagio e um contrato de trabalho normal, temos que o estagio, como acima ja 

explanado, tern como finalidade "a formagao profissional do estagiario" (MARTINS, 

2009, p. 11), diferentemente do contrato de trabalho em si, o qual nao visa formagao 

profissional alguma, mas sim a prestagao dos servigos de um profissional ja 

preparado para tal determinado oficio. 

Como o estagio e regulamentado pela Lei 11.788, pode-se ainda citar como 

distingao entre estagiario e empregado o fato de que o primeiro somente sera 

caracterizado com o respeito ao que determina referido diploma legal, ou seja, para 

ser estagio (e nao uma relagao de trabalho) tern que haver a figura do termo de 

compromisso, o qual e celebrado entre estudante e a parte concedente do estagio, 

bem como deve existir uma participagao da Instituigao de ensino a qual o estudante 

encontra-se vinculado. Ressalte-se que, sem tais caracteres, o estagio passa a ser 

uma relagao de trabalho, e o estagiario passa assim a ser um empregado da 

entidade concedente. 

Pode-se ainda citar como diferenciais entre estagiario e empregado o fator de 

que o primeiro recebe bolsa, enquanto este ultimo recebe salario, conforme ligao de 

Martins (2007, p. 29): "o empregado recebe salarios pela prestagao de servigos ao 

empregador"; alem do fato de que o estagio tern um prazo maximo de duragao 

limitado pela Lei 11.788, enquanto que o contrato de trabalho, em regra, nao tern tal 

l imitagao^ 

Em relagao a diferenciagao entre estagiario e o empregado em domicilio, 

temos tambem o fator do aprendizado como diferencial entre os dois, alem da 

circunstancia de que o empregado em domicilio "executa o trabalho na sua propria 
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habitagao ou em oficina de familia, por conta do empregador que o remunere" 

(MARTINS, 2009, p. 12), o que nao e uma marca do estagio. Como o proprio nome 

ja diz, o empregado em domicilio e um empregado, ao passo de que o estagiario, 

conquanto observadas as disposicoes da Lei 11.788, nao o e. 

Enfim, o estagiario se distingue do aprendiz, conquanto sejam dois contratos 

com algumas semelhancas. Com aspectos em comum de educacao e preparagao, a 

distingao entre ambos e, conforme diferenciagao de Martins (2009, p. 12): "no 

estagio, a caracteristica e escolar. Na aprendizagem, e de formagao da mao-de-

obra". Ou seja, tal distingao repousa no fato de que o estagio tera sempre um cunho 

nitidamente escolar, uma vinculagao escolar necessaria, enquanto que o aprendiz 

nao detem tal marca, sendo em sua natureza um individuo inserido em um processo 

de formagao especifica de mao-de-obra. Considera-se ainda o aprendiz um 

empregado com o seu respectivo contrato de trabalho, enquanto que o estagiario, 

conforme ja explanado, nao e considerado empregado e nem detem contrato de 

trabalho (claro, repita-se, respeitadas as dicgoes da Lei 11.788/08). 

2.4 Natureza juridica do estagio 

A natureza juridica estabelece a localizagao de determinado instituto no 

amplo do universo do Direito. Tal abordagem reveste-se de importancia ao passo 

que com tal classificagao toda a analise e sistematica juridica que envolve 

determinado instituto passara a ter uma roupagem direcionada, um grande campo 

do Direito que o rege. 

Extrair a natureza juridica de qualquer instituto e sentir a essencia do mesmo, 

do que ele trata, do que ele e constituido. A natureza juridica e, portanto, a 

conceituagao mais primaria e intrinseca que pode existir de determinado instituto 

juridico. 

O estagio, o contrato de estagio, como ja exposto anteriormente, tern como 

escopo a preparagao profissional de um aluno escolar, sob a caracteristica de um 

complemento pratico correlacionado com o que o mesmo ve na teoria em sala de 

aula. Logo, podemos deduzir de piano que o estagio, em sua essencia, nao detem 
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natureza de contrato de trabalho, logo nao possui natureza juridica trabalhista, 

conquanto detenha intrinsecamente o aspecto do trabalho (formagao profissional), 

bem como de uma prestagao de servigos. 

Como define Martins (2009, p. 13): "o contrato de estagio tern natureza civil". 

Outra nao poderia ser a natureza juridica do estagio, pois nao sendo o 

contrato de estagio de natureza trabalhista, tem-se que a natureza juridica do 

mesmo e marcantemente civil, haja vista ser celebrado entre pessoas civis, ou seja, 

estagiario de um lado, e o concedente do outro, sem o elo juridico trabalhista 

envolvendo estas partes. 

2.5 Requisitos do estagio 

Tratando neste momento dos requisitos para a configuragao do estagio, cabe 

transcrever o artigo 3° e seus incisos e paragrafos, da Lei 11.788/08: 

Art. 3° O estagio, tanto na hipotese do § 1° do art. 2° desta Lei quanto na 
prevista no § 2° do mesmo dispositivo, nao cria vinculo empregaticio de 
qualquer natureza, observados os seguintes requisitos: 
I - matricula e frequencia regular do educando em curso de educacao 
superior, de educacao profissional, de ensino medio, da educagao especial 
e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educagao de jovens e adultos e atestados pela instituicao de ensino; 
II - celebracao de termo de compromisso entre o educando, a parte 
concedente do estagio e a instituigao de ensino; 
III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estagio e aquelas 
previstas no termo de compromisso. 
§ 1° O estagio, como ato educativo escolar supervisionado, devera ter 
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituicao de ensino 
e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatorios 
referidos no inciso IV do caput do art. 7° desta Lei e por mengao de 
aprovacao final. 
§ 2° O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer 
obrigagao contida no termo de compromisso caracteriza vinculo de emprego 
do educando com a parte concedente do estagio para todos os fins da 
legislagao trabalhista e previdenciaria. 

Pelo dispositivo supra transcrito, o qual trata taxativamente dos requisitos 

para a configuragao do estagio, reconhece-se tres requisitos inafastaveis para tal 

configuragao, sendo que o descumprimento de qualquer deles implicara no disposto 

no § 2° do artigo em comento, ou seja, resultaria na caracterizagao de vinculo 

empregaticio entre o educando e a parte concedente do estagio, inclusive com 
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direitos relativos a legislagao previdenciaria e nao somente a trabalhista, sendo 

assim considerado o estagiario segurado obrigatorio da Previdencia Social na 

condigao de empregado regido pela Consolidagao das Leis do Trabalho. 

O primeiro requisito e a matricula e frequencia regular do estagiario em sua 

respectiva instituigao de ensino. Assim, deve-se nos estagios sempre se exigir do 

estagiario, por parte do concedente, a apresentagao, a cada seis meses, de 

declaragao atualizada da instituigao de ensino a qual o educando esta vinculado, 

para que se possa ter o controle deste requisito. Deste modo, constata-se que 

concluido o curso educacional (seja ele superior, tecnico, medio, etc.) que o 

estagiario estava vinculado, desaparece assim por completo a relagao de estagio, 

independentemente de ter ou nao cumprido o prazo maximo de duragao do estagio, 

sendo a partir de entao a continuagao das tarefas exercidas pelo estagiario tidas 

como relagao de trabalho. 

O segundo requisito e justamente a celebragao do Termo de Compromisso, o 

qual sera especificamente tratado em um espago proprio. 

O terceiro requisito taxado na lei e a compatibilidade entre as atividades 

desenvolvidas no estagio e aquelas previstas no respectivo termo de compromisso. 

Assim sendo, o estagiario de Direito que e submetido no estagio para as atividades 

correspondentes a publicidade da entidade concedente, estara assim exercendo 

atividades nao correspondentes com o seu curso educacional, o que viria a 

descaracterizar a relagao de estagio, surgindo assim a relagao trabalhista. 

Por fim, cabe destacar a situagao de estagio prestado para com a 

Administragao Publica, seja ela direta ou indireta. Neste caso, mesmo que o estagio 

seja prestado em desacordo com os requisitos aqui abordados, nao restara 

configurado o vinculo empregaticio, haja vista a expressa previsao Constitucional da 

necessidade de aprovagao em concurso publico para a investidura em cargo ou 

emprego publico (artigo 37, II, da Constituigao Federal). Neste aspecto, se tern 

entendido pela aplicagao analogica do Enunciado n° 363 do Tribunal Superior do 

Trabalho, restando ao estagiario tao somente receber o pagamento dos dias 

efetivamente trabalhados em conformidade com a contraprestagao pactuada com a 

entidade da Administragao Publica concedente, conforme julgado RR - 718696-

91.2000.5.09.5555 do Tribunal Superior do Trabalho. 
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3 CARACTERISTICAS E COMPONENTES FUNDAMENTAIS DO 

ESTAGIO DE ACORDO COM A LEI 11.788/08 

A Lei 11.788/08 trouxe novos caracteres para o estagio e uma nova disciplina 

sobre os componentes do mesmo, sendo uma legislagao notadamente progressista 

no trato do tema ao qual se propoe reger. 

Ao se analisar a estrutura estabelecida pela novel legislagao, aufere-se que a 

mesma fora formulada para incorporar ao estagio a conjuntura necessaria para dar 

ao mesmo um ambiente notadamente extensivo da escola, buscando repassar tal 

espirito para a instituigao concedente e para a propria instituigao de ensino a qual o 

estagiario encontra-se vinculado. O nivel da eficacia de tal objetivo e a questao que 

restou para analise e discussao. 

3.1 Caracteristicas gerais do estagio 

O estagio e um contrato, e como todo contrato e celebrado entre duas ou 

mais partes; no caso do estagio o mesmo caracteriza-se por ser um contrato 

trilateral, haja vista envolver o estagiario, o concedente e a instituigao de ensino. 

Tal contrato do estagio tern como outra caracteristica ser solene, isto e, 

formal, em decorrencia da necessidade da presenga do termo de compromisso a ser 

assinado pelo estagiario, para assim se configurar o estagio. Dessa caracteristica ja 

se configura outra faceta do estagio, do contrato de estagio, que e considerado um 

contrato pessoal, notadamente em fungao da pessoa do estagiario, o qual o contrato 

gira em t o r n a ^ 

No caso do estagio nao obrigatorio, ou facultativo, existe a caracteristica da 

onerosidade, haja vista a imposigao legal do pagamento de bolsa ao estagiario em 

tal situagao. 

O estagio tern como outra caracteristica a sua temporalidade e sucessividade, 

pois e um contrato com tempo de duragao ja delimitado por lei, bem como sua 

prestagao nao se da de uma vez so, mas sim de forma sucessiva, por prestagoes 
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sucessivas, o que se traduz em frequencia regular do estagiario tanto ao local de 

realizagao do estagio, bem como a sua instituigao de ensino. 

No estagio ainda se faz presente a marca da subordinagao, esta do estagiario 

em relagao a instituigao concedente, a qual, como tomadora do servigo do 

estagiario, detem autonomia para passar ordens ao mesmo, claro que observando-

se as diretrizes e limitagoes peculiares a natureza do estagio. 

3.2 Classificagao do estagio 

Conforme a Lei 11.788/08, o estagio pode ser classificado como obrigatorio 

ou facultative Essa classificagao basilar encontra-se estabelecida no artigo 2° da 

referida Lei, o qual segue abaixo transcrito: 

Art. 2° O estagio podera ser obrigatorio ou nao-obrigatorio, conforme 
determinagao das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e area de 
ensino e do projeto pedagogico do curso. 

Preliminarmente percebe-se que a classificagao do estagio em obrigatorio ou 

nao-obrigatorio esta intimamente relacionado com padroes escolares, o que nao 

poderia ser diferente, haja vista a necessaria relagao entre estagio e instituigao de 

ensino. 

O estagio obrigatorio encontra-se definido do § 1° do artigo 2° da Lei 

11.788/08, onde leciona o seguinte: 

§ 1° Estagio obrigatorio e aquele definido como tal no projeto do curso, cuja 
carga horaria e requisito para aprovacao e obtengao de diploma. 

Conforme se pode auferir de tal transcrigao legal, o estagio obrigatorio, assim 

como ja deduz o seu proprio nome, e aquele necessario para a conclusao do curso, 

como em varios cursos tecnicos e superiores, como Fisioterapia, Administragao de 

Empresas, etc. 

Ja o estagio facultativo tern seu regramento estabelecido no § 2° do mesmo 

artigo 2° supra citado, o qual diz o seguinte: 



20 

§ 2° Estagio nao-obrigatorio e aquele desenvolvido como atividade opcional, 
acrescida a carga horaria regular e obrigatoria. 

O estagio facultativo, conquanto nao faca parte da carga horaria regular e 

obrigatoria, finda por ser acrescido a esta. Tal estagio nao e pre-requisito para a 

conclusao do curso tecnico ou superior. 

3.3 A instituigao de ensino 

A instituigao de ensino desempenha relevante papel na organizagao e 

desenvolvimento do estagio. 

A supervisao do estagio pela instituigao de ensino a qual o estagiario 

encontra-se vinculado e um fator obrigatorio no estagio, o que resulta em mais um 

instrumento para o controle do estagio, possibilitando, assim, uma maior fiscalizagao 

das atividades desenvolvidas pelo estagiario perante o concedente^ 

Alem de supervisionar, cabe tambem a instituigao de ensino o papel de 

avaliar o estagiario, com o fito de averiguar se o mesmo esta desempenhando 

atividades correlatas com o que Ihe e repassado em aula, zelando assim pela sua 

real e pratica aprendizagem. 

Como em nosso pais existem instituigoes de ensino publicas e particulars, 

temos que ambas estao qualificadas para realizarem a supervisao e avaliagao do 

estagio dos seus respectivos alunos. 

A instituigao de ensino detem um capitulo inteiro dedicado a si na Lei 

11.788/08, o Capitulo II, onde em seu artigo 7° elenca as obrigagoes da instituigao 

de ensino em sete incisos, e no artigo 8° faculta-se as mesmas celebrar com entes 

publicos e privados convenio de concessao de estagio, onde, de todo modo, nao fica 

autorizada a dispensa da assinatura do competente termo de compromisso, 

conforme Paragrafo Unico do artigo 8°: 

A celebragao de convenio de concessao de estagio entre a instituigao de 
ensino e a parte concedente nao dispensa a celebragao do termo de 
compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3° desta Lei. 
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Dentre as obrigagoes da instituigao de ensino elencadas pela Lei, podemos 

destacar: a celebragao do termo de compromisso, bem como zelar pelo seu 

cumprimento; avaliagao das instalagoes da parte concedente e sua adequagao a 

formagao cultural e profissional do educando; indicar professor orientador; exigir do 

educando, no prazo maximo de seis meses, apresentagao do relatorio de atividades, 

etc. 

3.4 Concedentes do estagio 

O Capitulo Terceiro da Lei 11.788/08 trata da parte concedente do estagio, 

onde estabelece em seu artigo 9°: 

As pessoas juridicas de direito privado e os orgaos da administragao publica 
direta, autarquica e fundacional de qualquer dos Poderes da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, bem como profissionais 
liberals de nivel superior devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalizagao profissional, podem oferecer estagio (...). 

Trata-se de inovagao da Lei em relagao ao Diploma Legal n° 6.494/77, o qual 

previa que somente as pessoas juridicas de direito privado, os orgaos da 

administragao publica e as instituigoes de ensino poderiam conceder o estagio, 

excluindo, assim, de tal rol, os profissionais liberais (advogados, medicos, etc.), 

salvo de fossem devidamente organizados como pessoas juridicas. 

Em via inovadora, como posto pelo artigo 9° supra citado, tem-se que agora 

os profissionais liberais de nivel superior, devidamente registrados em seus 

respectivos conselhos de fiscalizagao-profissional, bem como os profissionais 

liberais congregados sob a forma de empresa, tambem contam com a faculdade de 

ofertar estagio^ 

Convem no momento frisar, conforme ensino de Martins (2009, p. 24), que: 

As empresas publicas e sociedades de economia mista tambem poderao 
conceder estagio, pois ficam sujeitas ao regime juridico proprio das 
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigagoes civis e 
trabalhistas (art. 173, § 1°, II, da Constituigao). 
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A previsao legal acima tratada por Martins abre a possibilidade das empresas 

publicas e sociedades de economia mista tambem concederem estagio, haja vista o 

estatuto juridico das mesmas se sujeitarem ao regime juridico proprio das empresas 

privadas, tanto na area civil como na trabalhista, o que engloba perfeitamente o 

instituto do estagio, conforme estabelecido no caput do artigo em comento. 

Ainda no ora analisado artigo 9° da Nova Lei do Estagio, temos sete incisos 

que tratam das obrigagoes do concedente do estagio, os quais cabe, 

oportunamente, transcrever neste momento: 

I - celebrar termo de compromisso com a instituigao de ensino e o 
educando, zelando por seu cumprimento; 
II - ofertar instalagoes que tenham condigoes de proporcionar ao educando 
atividades de aprendizagem social, profissional e cultural; 
III - indicar funcionario de seu quadro de pessoal, com formagao ou 
experiencia profissional na area de conhecimento desenvolvida no curso do 
estagiario, para orientar e supervisionar ate 10 (dez) estagiarios 
simultaneamente; 
IV - contratar em favor do estagiario seguro contra acidentes pessoais, cuja 
apolice seja compativel com valores de mercado, conforme fique 
estabelecido no termo de compromisso; 
V - por ocasiao do desligamento do estagiario, entregar termo de realizagao 
do estagio com indicagao resumida das atividades desenvolvidas, dos 
periodos e da avaliagao de desempenho; 
VI - manter a disposigao da fiscalizagao documentos que comprovem a 
relagao de estagio; 
VII - enviar a instituigao de ensino, com periodicidade minima de 6 (seis) 
meses, relatorio de atividades, com vista obrigatoria ao estagiario. 

Tais incisos constituem obrigagoes para o concedente do estagio, nao 

constituindo obrigagao solidaria para a instituigao de ensino. 

O objetivo de tal previsao legislativa consiste em resguardar o estagio e o 

estagiario, formalizando a relagao entre as partes envoltas com a celebragao do 

termo de compromisso, e ofertando condigoes fisicas adequadas para a realizagao 

do estagio, sempre com o devido acompanhamento profissional qualificado e a 

contratagao de seguro contra acidentes pessoais, O proprio inciso VI demonstra de 

forma clara e objetiva o espirito de protegao do estagiario perante o concedente do 

estagio, por meio de resguardar a documentagao necessaria para a demonstragao 

da relagao de estagio, de modo a se auferir eventuais desvirtuamentos que possam 

vir a caracterizar uma relagao de trabalho. 

No que tange ao inciso IV, notadamente em relagao a contratagao de seguro 

contra acidentes em favor do estagiario, o mesmo sera analisando mais adiante. 
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3.5 O agente de integragao 

A Lei 11.788/08, em seu artigo 5° e paragrafos, preve e trata da figura do 

agente de integragao, senao vejamos: 

Art. 5° As instituigoes de ensino e as partes cedentes de estagio podem, a 
seu criterio, recorrer a servigos de agentes de integragao publicos e 
privados, mediante condigoes acordadas em instrumento juridico 
apropriado, devendo ser observada, no caso de contratagao com recursos 
publicos, a legislagao que estabelece as normas gerais de licitacao. 
§ 1° Cabe aos agentes de integracao, como auxiliares no processo de 
aperfeigoamento do instituto do estagio: 
I - identificar oportunidades de estagio; 
II - ajustar suas condigoes de realizagao; 
III - fazer o acompanhamento administrative; 
I V - encaminhar negociagao de seguros contra acidentes pessoais; 
V - cadastrar os estudantes. 
§ 2° E vedada a cobranga de qualquer valor dos estudantes, a titulo de 
remuneragao pelos servigos referidos nos incisos deste artigo. 
§ 3° Os agentes de integragao serao responsabilizados civilmente se 
indicarem estagiarios para a realizagao de atividades nao compativeis com 
a programagao curricular estabelecida para cada curso, assim como 
estagiarios matriculados em cursos ou instituigoes para as quais nao ha 
previsao de estagio curricular. 

Tais agentes, conforme diccao legal, podem ser publicos ou privados; em 

todo caso, na hipotese da contratagao se dar por meio de recursos publicos, 

observar-se-a a legislagao que trata das normas gerais da licitagao, qual seja, a Lei 

n° 8.666/93. 

Ha a expressa vedagao legal (§ 2° do artigo 5°) da cobranga de qualquer valor 

dos estudantes para remunerar os servigos prestados pelo agente de integragao, os 

quais encontram-se discriminados nos cinco incisos do paragrafo § 1°. Todavia, nao 

ha previsao legal que vede a cobranga da instituigao de ensino ou da instituigao 

concedente por parte do agente de integragao, notadamente pelo servigo de 

colocagao do estudante no estagio, fato este que acaba sendo tambem de interesse 

de ambas instituigoes (ensino ou concedente). 
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3.6 Quantidade de estagiarios por entidade concedente 

O numero de estagiarios por entidade concedente e regulamentado pelo 

artigo 17 da Lei 11.788/08, onde dispoe que o numero maximo de estagiarios por 

entidade devera atender as seguintes proporgoes: 

a) entidade detentora de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: um estagiario; 

b) entidade detentora de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: ate dois estagiarios; 

c) entidade detentora de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: ate cinco 

estagiarios; 

d) entidade detentora de mais de 25 (vinte e cinco) empregados: ate 20% de 

estagiarios em relagao ao total de empregados. 

Com esta limitagao da lei ao numero maximo de estagiarios por entidade 

concedente, buscou-se evitar que as mesmas fizessem do estagio um modo de 

trabalho, com o claro intuito de diminuir o custo do trabalho, reduzindo-se ainda o 

numero de vinculos trabalhistas. 

Para efeitos do calculo de empregados das entidades concedentes, conforme 

acima disposto, nao entram na contagem os trabalhadores terceirizados, haja vista 

as empresas terceirizadas nao fazerem parte do quadro de pessoal da entidade 

concedente. 

Dentre os paragrafos do artigo 17 ora em comento, cabe destaque para os 

paragrafos quarto e quinto. O primeiro leciona que "nao se aplica o disposto no 

caput deste artigo aos estagios de nivel superior e de nivel medio profissional", logo 

os estagios de nivel superior e de nivel medio profissional nao contam com a 

limitagao ora abordada. Ja o paragrafo quinto determina que "fica assegurado as 

pessoas portadoras de deficiencia o percentual de 10% (dez por cento) das vagas 

oferecidas pela parte concedente do estagio"; logo, sao 10% das vagas oferecidas 

para estagio, e nao 10% dos postos de trabalho da empresa concedente. Desta 

feita, sendo oferecidas vinte vagas para estagio, duas serao reservadas para 

deficientes. 

Por fim, cabe destaque o fato de que nao se aplica o § 5° retro comentado 

aos estagios de nivel superior e de nivel medio profissional. Ora, se o § 4° afirma 

que nao se aplica o disposto no caput do artigo aos estagios de nivel superior e de 

nivel medio profissional, logo, por consequencia, tambem nao se aplica o § 5° a tais 
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modalidades de estagio, por forca do principio de que nao se pode aplicar o 

acessorio, no caso o paragrafo, quando nao se aplica o principal, no caso o caput do 

artigo. 

Portanto, os estagios de nivel superior e de nivel medio profissional nao sao 

obrigados a reservar vagas para deficientes. 

3.7 O termo de compromisso 

O termo de compromisso, necessariamente sob a forma escrita, e um 

requisito essencial para a configuragao do estagio. Sem ele a figura do estagio resta 

prejudicada, consumando-se assim a existencia de relagao de trabalho sob os 

ditames da Consolidagao das Leis do Trabalho entre o estudante e a instituigao 

concedente. 

Previsto no inciso segundo do artigo terceiro da Lei 11.788/08, o termo de 

compromisso e tripartite, devendo ser celebrado entre o educando, a parte 

concedente do estagio e a instituigao de ensino. Tem-se, portanto, que a 

participagao da instituigao de ensino, seja ela publica ou privada, e requisito 

obrigatorio para a devida configuragao do termo de compromisso, e, 

consequentemente, para a configuragao da relagao de estagio. 

Em regra, o termo de compromisso e cabivel de rescisao unilateral por 

qualquer das partes, bem como deve ser celebrado antes do inicio do estagio, sendo 

que o periodo de atividades realizado antes de tal celebragao sera considerado 

como uma relagao de trabalho. 

O termo de compromisso ainda e tratado nas Disposigoes Gerais da Nova Lei 

do Estagio, especificamente em seu artigo 16, que afirma que: 

O termo de compromisso devera ser firmado pelo estagiario ou com seu 
representante ou assistente legal e pelos representantes legais da parte 
concedente e da instituigao de ensino, vedada a atuagao dos agentes de 
integragao a que se refere o art. 5° desta Lei como representante de 
qualquer das partes. 

Conforme depreende-se do artigo supra transcrito, em caso de incapacidade 

plena civil do estagiario, em virtude do mesmo nao ter atingido a idade de dezoito 
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anos, o mesmo devera ser representado ou assistido por quern de direito caber este 

mister. Destaque-se tao somente que a Resolugao n° 1/2004 do Conselho Nacional 

de Educacao proibe a realizagao de estagio supervisionado de alunos menores de 

dezesseis anos, o que, em via de regra civil, impossibilita a efetivagao da figura da 

assistencia ao menor de dezesseis anos que pretenda estagiar, por notavel 

impedimento primario; em assim sendo, figura como uma colocagao no tanto 

indevida a previsao legal de assistencia ao aluno menor de dezesseis anos que 

buscasse se inserir em algum estagio. 

3.8 Estagios contratados antes da Lei 11.788/08 

Em suas Disposigoes Gerais, mais precisamente em seu artigo 18, a Lei 

11.788/08 trata dos estagios contratados antes do inicio de sua vigencia, com as 

seguintes palavras: "A prorrogagao dos estagios contratados antes do inicio da 

vigencia desta Lei apenas podera ocorrer se ajustada as suas disposigoes". 

Na hipotese de estagios contratados sob a egide da lei antecessora da 

11.788/08, qual seja, a Lei n° 6.494/77, e em havendo a prorrogagao dos mesmos 

apos a publicagao da Lei n° 11.788/77, tal prorrogagao devera atender as 

disposigoes da novel legislagao, conforme expressamente disposto no artigo supra 

transcrito, por notadamente se tratar de uma nova estipulagao contratual. Em nao 

havendo prorrogagao de estagios contratados na egide da Lei n° 6.494/77, prevalece 

as disposigoes estipuladas em referidos contratos, por serem ato juridico perfeito, 

devidamente consumado. 

Duvidas podem pairar quanto a prorrogagao nos moldes acima elencados, 

precisamente em relagao a duragao do estagio prorrogado, se haveria a 

possibilidade de estipular para este segundo contrato, ja regido pela Lei n° 

11.788/08, o prazo maximo de dois anos, ou se seria necessario deduzir o tempo ja 

estagiado sob o contrato regido pela Lei n° 6.494/77. Para resolver tal problema, ate 

mesmo com um certo torn de precaugao, sugere Martins (2009, p. 82) que na pratica 

o melhor seria "nao prorrogar o contrato e contratar outro estagiario de acordo com 

as regras da Lei n° 11.788/08, evitando, assim, duvidas de interpretagao". 
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4 A LEI 11.788/08 COMO NORMA PRATICA DO ESTAGIO E OS 

SEUS R E F L E X O S NAS RELAQOES DE TRABALHO 

Cabe destacar o regramento e a aplicacao pratica da Lei 11.788/08 nas 

relacoes de estagio, ou seja, os direitos e deveres das partes envolvidas. 

Alem disso, em paralelo com o acima dito, torna-se imperioso analisar as 

imp l i ca tes que podem surgir a partir da nao observancia dos requisitos da novel lei 

perante as relacoes de estagio, notadamente no campo trabalhista. 

4.1 Estagio de estudantes estrangeiros 

Estudante estrangeiro, conforme se depreende da diccao legal adiante 

abordada, e todo aquele estudante de nacionalidade nao brasileira regularmente 

matriculado em curso superior no Brasil. Trata-se de uma definicao moldada pela 

Nova Lei do Estagio, ou seja, restritiva. Todavia, em um sentido mais amplo, 

estudante estrangeiro e todo aquele estudante de nacionalidade nao brasileira que 

exerce suas atividades escolares no Brasil, seja de forma temporaria ou nao (visto 

temporario ou permanente), independentemente do nivel escolar que esteja 

cursando. 

Ha previsao legal para o estagio de estudantes estrangeiros no Brasil, assim 

disposto no artigo 4° da Nova Lei do Estagio: 

A realizagao de estagios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes 
estrangeiros regularmente mathculados em cursos supehores no Pais, 
autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporario de 
estudante, na forma da legislagao aplicavel. 

Tal previsao decorre por comando constitucional, onde o caput do artigo 5° da 

nossa Carta Magna consagra o principio da igualdade, inclusive entre brasileiros e 

estrangeiros. Portanto, nao seria praticar tal igualdade o fato de se vedar 

completamente ao estudante estrangeiro a possibilidade do exercicio da atividade 
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de estagio, a qual esta intrinsecamente ligada com a educacao, sendo esta um 

direito reconhecidamente universal. 

Os estrangeiros detem uma legislagao especifica tratando de suas situagoes 

juridicas conquanto residentes no Brasil, que e a Lei n° 6.815/80. Tal diploma legal 

dispoe que o visto temporario podera ser concedido ao estrangeiro que pretenda vir 

ao Brasil na condigao de estudante (artigo 13, IV)jLogo, tal previsao legal, posta 

paralelamente ao artigo 4° da Lei 11.788/08 supra transcrito, se conclui que para a 

concessao de estagio ao estudante estrangeiro o mesmo devera ser aluno de curso 

de nivel superior unicamente, vedando-se o estagio de estrangeiros com visto 

temporario que estejam cursando o ensino medio ou algum curso tecnico. Portanto, 

o estagiario estrangeiro nao tera visto permanente, mas sim visto temporario, de 

acordo com a clara falta de previsao legal para o estagio de estrangeiro com visto 

permanente. 

Importante ainda destacar a previsao do artigo 98, que trata do caso do 

estrangeiro que se encontra no Brasil com o visto temporario do acima citado artigo 

13, IV (na condigao de estudante), onde se estabelece que em tal situagao e vedado 

ao estrangeiro/estudante o exercicio de atividade remunerada. Em consequencia, 

temos que o estagiario estrangeiro "nao podera receber bolsa, podendo fazer 

apenas o estagio obrigatorio" (MARTINS, 2009, p. 31), estagio obrigatorio este de 

nivel superior. 

4.2 Estagiario de Direito e a residencia medica 

Em relagao ao estagio de estudantes de Direito, temos que levar em 

consideragao tanto a Lei 11.788/08, bem como a Lei 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil). No que pese alguns entendimentos 

de que a Nova Lei do Estagio nao se aplica aos estagios de estudantes de Direito, 

pelo fundamento de que tal estagio ja e disciplinado pelo artigo 9° do Estatuto da 

Advocacia. Em contrapartida, temos que a boa logica juridica, bem como a doutrina, 

notadamente Martins (2009, p. 35), convergem para o posicionamento de que a 

novel legislagao e sim aplicada aos estagiarios de Direito, de modo residual e 

generico. 
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A Lei 11.788/08 trata, regula de um modo geral, o estagio em suas mais 

variadas facetas, nao trazendo em seu arcabouco qualquer tipo de excecao ao 

estagiario de Direito. E, portanto, uma legislagao de cunho normativo generico, 

abstrato, para aquilo que se propoe a tratar, qual seja, o estagio. Em assim sendo, e 

ainda pelo fato de ser um diploma legal posterior a Lei 8.906/94, temos que a Nova 

Lei do Estagio e sim aplicavel aos estagiarios de Direita_J 

Por fim, cabe destacar que, notadamente, nao se confundem tais diplomas 

legais. O Estatuto da Advocacia trata do estagio necessariamente ligado a area da 

advocacia (artigo 9°, II), ou seja, nao e aplicavel para regulamentar estagios 

prestados por estudantes de Direito perante orgaos como Tribunais de Justica ou 

Ministerio Publico, os quais sao costumeiramente vislumbrados por todo o Brasil. 

Destaque-se ainda, o fato de que o § 4° do ja citado artigo 9° da Lei 8.906/94 

permitir o estagio profissional a ser cumprido por bacharel em Direito que pretenda 

se inscrever na OAB, ou seja, algo estranho a Lei 11.788/08, haja vista esta prever 

unicamente o estagio de estudantes, e nao de pessoas ja formadas em nivel 

superior. Tal situacao, de acordo com Nova Lei do Estagio, nao deve ser tratada 

como estagio, mas sim como relagao de trabalho, regida, portanto, pelas normas 

celetistas. Destarte, resta-se prejudicado a aplicagao do termo "estagio" no § 4° do 

artigo 9° da Lei 8.906/94. 

Em relagao aos estudantes do curso de medicina, os mesmos tern uma 

disciplina notadamente diferenciada no tocante as suas atividades de aprendizagem 

pratica. 

De pronto cabe destacar que a figura do estagio academico de medicina, que 

venha a ser regulado pela Lei 11.788/08, e uma atividade marcadamente rara. 

Predomina-se, de forma publica e notoria, a figura da Residencia Medica, 

disciplinada por lei especifica, qual seja, a Lei 6.932/81. 

A Residencia Medica nao pode se configurar como estagio, haja vista ser a 

mesma realizada na pos-graduagao, sendo que o estagio, conforme estabelecido 

pela Lei 11.788/08, e atividade compreendida ate o grau de graduagao. Nao pode 

ainda a Residencia Medica ser considerada como trabalho (vinculo trabalhista), haja 

vista ser o medico considerado, em sua essencia, um trabalhador autonomo. 

Ressalte-se, neste ultimo caso, que para nao ser tida como trabalho, a Residencia 

Medica devera observar os requisitos previstos em sua legislagao reguladora (Lei 

6.932/81), notadamente com a observancia do devido credenciamento junto a 
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instituigao na Comissao Nacional de Residencia Medica; sem tais caracteres, restara 

tipificado o contrato de trabalho. 

Nao sendo estagio, muito menos trabalho, tem-se que a Residencia Medica 

tern natureza de uma pura formagao profissional, notadamente um programa 

profissionalizante de treinamento/especializagao medica, condicionando-se a sua 

realizagao a uma previa aprovagao pela Comissao Nacional de Residencia Medica. 

Como os principals caracteres da Residencia Medica expostos pela Lei 

6.932/81, temos a necessidade do candidato prestar o devido processo de selegao 

(artigo 2°); recebimento de bolsa no valor de R$ 1.916,45 (hum mil, novecentos e 

dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) e carga horaria de servigo de 60 

(sessenta) horas semanais (artigo 4°), com o limite de 24 (vinte e quatro) horas em 

regime de plantao (artigo 5°), bem como a um dia de folga semanal e a 30 (trinta) 

dias, necessariamente consecutivos, de repouso, por cada ano de exercicio da 

residencia; quando inscrito na Previdencia Social, conforme estabelecido no artigo 

retro analisado, tera o Medico Residente direito ao que se encontra previsto na 

legislagao previdenciaria (Lei 3.807/60), alem dos direitos relativos ao seguro de 

acidentes do trabalho (§ 2° do artigo 4°). 

A Residencia Medica, regularmente credenciada e cumprida, atribui titulo de 

especialista ao seu concluinte, o qual toma a forma de comprovante habil para fins 

legais perante o sistema federal de ensino e ao Conselho Federal de Medicina, 

conforme artigo 6° da Lei 6.932/81. 

4.3 Duragao do estagio 

A Lei 11.788/08 trata do prazo do estagio em seu artigo 11, o qual leciona 

que: "Art. 11. A duragao do estagio, na mesma parte concedente, nao podera 

exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiario portador de deficiencia". 

Tal prazo e o mesmo previsto para os contratos de trabalho por prazo 

determinado (artigo 445 da Consolidagao das Leis do Trabalho), conforme 

observado na ligao de Aristeu de Oliveira (2000, p. 22): "o contrato por prazo 

determinado nao podera ser estipulado por mais de dois anos". Se o estagio superar 
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os dois anos, o tempo corrido apos tal prazo passara a ser regido, para todos os 

efeitos legais, como uma relagao de trabalho. 

Para o aluno realizar atividades de estagio por mais de dois anos, o mesmo 

devera alternar as entidades concedentes, pois a proibicao legal e taxativa em 

proibir o estagio acima de dois anos na mesma instituigao concedentejAssim sendo, 

tomando por exemplo um curso superior com duragao de cinco anos, o estagiario 

podera realizar no maximo tres estagios, sendo dois estagios com dois anos de 

duragao cada, e um estagio com um ano de duragao, evidentemente em tres 

instituigoes concedentes distintas. 

A lei faz a ressalva dos estagiarios portadores de deficiencia. Nesses casos, o 

estagio podera ter duragao acima de dois anos, sendo que o artigo em analise nao 

delimitou o prazo maximo de duragao de tal estagio; entretanto, pelo o que ja fora 

exposto, sabe-se que e certo que o estagio cessa com a conclusao do curso 

educacional, sendo, portanto, para o caso dos portadores de deficiencia, o prazo 

maximo do estagio o prazo de duragao do curso.J 

Em relagao ao prazo minimo para concessao do estagio, a Nova Lei do 

Estagio quedou-se silente em tal ponto. Todavia pode-se, por analogia ao disposto 

no artigo 9°, VII, da referida lei, deduzir que o prazo minimo seja o de seis meses, 

ressalvadas as hipoteses de justa rescisao do termo de compromisso por parte do 

concedente, bem como por vontade do estagiario, haja vista o mesmo nao ser 

obrigado (no caso dos estagios facultativos para obtengao do diploma) a estagiar. 

4.4 Bolsa e auxilio-transporte 

A Nova Lei do Estagio disciplina a figura da bolsa e do auxilio-transporte em 

seu artigo 12, que reza que: "O estagiario podera receber bolsa ou outra forma de 

contraprestagao que venha a ser acordada, sendo compulsoria a sua concessao, 

bem como a do auxilio-transporte, na hipotese de estagio nao obrigatorio". 

Sem se aprofundar no fato da ma redagao do artigo em analise, de onde se 

pode emergir a contradigao de ideias, o fato e que o legislador quis com este artigo 

tornar obrigatoria (compulsoria) uma forma de contraprestagao, juntamente com o 
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auxilio-transporte, em favor do estagiario que exerce estagio nao obrigatorio para 

conclusao do cursoj 

A lei da a ideia da bolsa (em pecunia), mas deixa em aberto qualquer outro 

tipo de contraprestagao, desde que devidamente acordada entre concedente e 

estagiario. De todo modo, a citagao legal da bolsa a torna como regra, nao absoluta 

e verdade, para a contraprestagao em favor do estagiario. E na pratica e o que 

realmente ocorre. 

Destaque-se que o artigo nao trata do valor da bolsa, nao criando nenhuma 

especie de vinculagao ao valor do salario minimo. O valor e, literalmente, aquilo que 

for acordado entre concedente e estagiario. Isso vem a ser uma falha da Nova Lei, 

pois a falta de estipulagao do piso para tal bolsa vem a deixar os estagiarios muito a 

merce dos concedentes. Como bem observou Pina (2010): "isso devia ter sido visto 

com mais carinho tendo em vista que existe tanta gente que, devido a falta de 

dinheiro, trabalha por muito pouca coisa^/ 

O auxilio-transporte e o unico beneficio compulsorio em favor do estagiario 

em estagio facultativo, o que nao impede a concessao de outros beneficios, como os 

de alimentagao e saude (conforme § 1° do artigo em analise). A natureza de tal 

auxilio e de ressarcimento. Ressalte-se que nada impede que o concedente do 

estagio fornega, em favor do estagiario em estagio obrigatorio, uma bolsa em 

pecunia, bem como beneficios relacionados a transporte, alimentagao, saude, etc. 

De todo modo, a concessao de tais beneficios nao caracteriza vinculo empregaticio 

(conforme § 1° do artigo em analise) 

A natureza da bolsa nao e salarial, mas apenas de contraprestagao, nao 

incidindo assim sobre ela contribuigao previdenciaria ou de Fundo de Garantia de 

Tempo de Servigo. Todavia, detem valor financeiro, de renda, podendo assim, desde 

que exceda o valor de isengao, ser tributado pelo Imposto de Renda^ 

Sendo a natureza da bolsa de contraprestagao, deduz-se que e plenamente 

possivel a instituigao concedente proceder com o desconto da bolsa dos dias de 

falta nao justificados. No caso de faltas justificadas, como com a apresentagao de 

atestado medico, poderao tais faltas serem relevadas, conforme tenha sido pactuado 

entre as partes. 

Por fim, ainda em observancia a letra do artigo, notadamente sobre a 

liberdade de estipulagao de acordo entre concedente e estagiario, tem-se que o 

pagamento da bolsa, caso venha esta a ser a contraprestagao acordada, nao esta 
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necessariamente debaixo do regime de pagamento mensal, podendo ser estipulado 

o pagamento bimestral ou trimestral, por exemplo. 

4.5 Jornada e recesso do estagio 

A necessidade de limitagao da Jornada de trabalho vai muito alem de 

questoes fisiologicas, mas adentra tambem no campo da moral, conforme bem 

observado pelos juristas Orlando Gomes e Elson Gottschalk (2008, p. 296): "a 

justificacao da limitagao temporal do trabalho do ponto de vista moral esta no 

respeito que deve ter pela dignidade da pessoa humana". 

Disciplina o artigo 10 da Lei 11.788/08 a Jornada de atividade do estagiario 

perante a instituigao concedente. Tal Jornada, de acordo com o caput do artigo, sera 

definida de comum acordo entre a instituigao de ensino, a parte concedente e o 

aluno estagiario ou seu representante legal. A presenga da instituigao de ensino na 

definigao da Jornada de atividade do estagiario e importante para se preservar o 

carater pedagogico do estagio, notadamente resguardando-se o horario de aula do 

educando. 

Todavia, a lei estabelece limites maximos de horario (diarios e semanais) 

para a duragao do estagio, o que implica dizer que faculta-se as partes supra citadas 

apenas o estabelecimento da carga horaria minima. 

No caso de estudantes de educagao especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional de educagao de jovens e adultos, a Jornada 

maxima e de 4 (quatro) horas diarias e 20 (vinte) horas semanais (inciso I do artigo 

10). Ja para estudantes do ensino superior, da educagao profissional de nivel medio 

e do ensino medio regular, a Jornada maxima e de 6 (seis) horas diarias e 30 (trinta) 

horas semanais (inciso II do artigo 10). Em caso de Jornada de trabalho superior ao 

limite legal, restara configurada relagao de trabalho, por claro descumprimento do 

disposto na lei em comento (artigo 15). Em todo caso, nao ha previsao legal para o 

pagamento de horas extras para o estagiario. Tambem nao ha previsao para a 

pratica da compensagao de horario, como trabalhar alem do limite diario ou semanal 

para assim folgar ou trabalhar menos em outro dia ou s e m a n a j 

Disciplina ainda tal artigo, em seu paragrafo 1°, que: 
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O estagio relativo a cursos que alternam teoria e pratica, nos periodos em 
que nao estao programadas aulas presenciais, podera ter Jornada de ate 40 
(quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto 
pedagogico do curso e da instituigao de ensino. 

Tal disposigao nao trata do periodo de recesso escolar, mas sim dos periodos 

de aula, quais sejam, matutino, vespertino ou noturno. Conforme bem observa 

Martins (2009, p. 67): 

Nao parece que a norma esta tratando dos periodos de recesso escolar, 
pois o artigo 13 da Lei n° 11.788 faz referenda a 'ferias escolares'. Logo, o 
legislador abe o que e periodo e ferias escolares. 

Assim sendo, quando presente tal situacao, o estagio podera ter ate 40 horas 

semanais, sem assim estar se configurando uma relagao de trabalho, como uma 

forma de continuidade do aprendizado no periodo de tais recessos, desde que tal 

possibilidade esteja prevista no projeto pedagogico do curso e da instituigao de 

ensino. 

O paragrafo segundo trata do direito do estagiario em ter a carga horaria do 

estagio reduzida pelo menos a metade, por ocasiao do periodo de avaliagao da 

instituigao de ensino, para assim se garantir o bom desempenho do estudante. 

O estagiario tern recesso, e nao ferias, haja vista esta ultima se relacionar 

diretamente com relagao de trabalho. Este e o termo empregado pela propria lei, 

precisamente em seu artigo 13, o qual assim trata do recesso do estagiario: 

Art. 13. E assegurado ao estagiario, sempre que o estagio tenha duragao 
igual ou superior a 1 (um) ano, periodo de recesso de 30 (trinta) dias, a ser 
gozado preferencialmente durante suas ferias escolares. 
§ 1° O recesso de que trata este artigo devera ser remunerado quando o 
estagiario receber bolsa ou outra forma de contraprestagao. 
§ 2° Os dias de recesso previstos neste artigo serao concedidos de 
maneira proporcional, nos casos de o estagio ter duragao inferior a 1 (um) 
ano. 

Pelo caput do artigo se compreende que o estagiario tern direito a uma 

proporgao de trinta dias de recesso para cada ano de exercicio de estagio, recesso 

esse de natureza indisponivel, por notavel carater de ordem publica. A lei fala que tal 

recesso e para ser usufruido preferencialmente durante as ferias escolares do 

estagiario, o que na pratica nao cria nenhuma vinculagao para com o concedente ou 
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estagiario, mas que de uma certa maneira finda por criar um relativo direito subjetivo 

do estagiario em optar por gozar de tal recesso em referido periodo, haja vista ser 

ele o maior interessado em fazer uso dessa recomendacao legal. 

O paragrafo primeiro e claro e objetivo, onde afirma que apenas nos casos de 

estagio remunerado por bolsa ou por outra forma de contraprestagao havera o 

direito de recesso igualmente remunerado. Em caso negativo, resta-se apenas o 

dever do concedente em estabelecer o recesso. 

Por se tratar de recesso, e nao de ferias, nao faz jus o estagiario a beneficios 

como pagamento de um tergo a mais no valor percebido, bem como, em regra, as 

disposigoes relativas as ferias contidas na Consolidagao das Leis do Trabalhoy 

O paragrafo segundo trata do recesso proporcional, por ocasiao de estagios 

com duragao inferior a um ano. Logo, o estagiario fara jus, por exemplo, a quinze 

dias de recesso para cada seis meses de atividades. 

Sendo ainda o recesso do estagiario revestido de natureza indisponivel, como 

fica a situagao onde tal recesso nao e gozado? Apesar de nao haver previsao 

taxativa da lei em relagao a indenizagao do estagiario para tal hipotese, conforme 

ligao de Martins (2009, ps. 71/72): "essa parece ser a solugao mais razoavel, pois, 

do contrario, o estudante sera prejudicado e havera enriquecimento sem causa do 

concedente". 

Logo, na hipotese de recesso nao gozado por parte do estagiario, a logica e o 

bom senso de justiga levam, como bem frisou Martins, a conclusao do cabimento de 

uma indenizagao em pecunia ao estagiario por parte da instituigao concedente, de 

maneira proporcional ao periodo de recesso que nao fora gozado, balanceando 

assim, de modo equitativo, ambas as partes. 

4.6 Seguro contra acidentes pessoais e condigoes de seguranga e saude 

O estagiario, conquanto nao seja um empregado em sentido estrito da 

palavra, exerce atividades nas instalagoes ofertadas pela instituigao concedente do 

estagio, atividades estas que de um certo modo tambem interessam a tal instituigao. 

Sendo assim, e inconteste a obrigagao da instituigao concedente em ofertar ao 

estagiario sob sua responsabilidade, condigoes minimas de seguranga e saude. 
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O direito a um ambiente seguro e saudavel e universal, nao podendo os 

mesmos serem negados ao estagiario por ocasiao da execugao de suas atividades. 

O inciso IV do artigo 9° da Lei 11.788/08 dispoe que e obrigacao do 

concedente "contratar em favor do estagiario seguro contra acidentes pessoais, cuja 

apolice seja compativel com valores de mercado, conforme fique estabelecido no 

termo de compromisso". Tal obrigacao para o concedente abrange tanto os 

estagiarios em estagio obrigatorio, como os de estagio facultativo, e tern como 

objetivo cobrir os casos de morte ou invalidez do estagiario, o que nao impede a 

reparagao do dano material, moral ou ate mesmo estetico, em caso de culpa do 

concedente. 

Frise-se que a lei fala de acidentes pessoais, e nao acidentes de trabalho, em 

mais uma clara alusao a nao natureza trabalhista do estagio. E, portanto, um seguro 

para a pessoa do estagiario, e nao para a figura do empregado, haja vista o 

estagiario nao ser um. 

O paragrafo unico do artigo supra citado ainda reza que: 

No caso de estagio obrigatorio, a responsabilidade pela contratagao do 
seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo podera, 
alternativamente, ser assumida pela instituigao de ensino. 

Possibilidade rara e a de que a instituigao de ensino venha a assumir a 

contratagao do seguro, haja vista se tratar de uma mera faculdade para ela, sendo a 

obrigagao tributada ao concedente. 

Dispoe o artigo 14 da Nova Lei do Estagio que "Aplica-se ao estagiario a 

legislagao relacionada a saude e seguranga no trabalho, sendo sua implementagao 

de responsabilidade da parte concedente do estagio". 

A saude, em relagao ao trabalho, e definida pela Organizagao Internacional 

do Trabalho como "nao so a ausencia de afecgoes ou de doengas, mas tambem os 

elementos fisicos e mentais que afetam a saude e estao diretamente relacionados 

com a seguranga e a higiene no trabalho" (artigo 3° da Convengao 155 da 

Organizagao Internacional do Trabalho). 

Como bem deixou claro o artigo 14, ao estagiario se aplica a legislagao 

relacionada a saude e seguranga no trabalho, em uma clara alusao as regras de 

seguranga e medicina do trabalho contidas nos artigos 154 a 201 da Consolidagao 

das Leis do Trabalho. Trata-se, portanto, de uma assimilagao do estagiario ao 
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empregado normal, notadamente pela relevancia que e notoria quando o assunto e 

seguranga e saude, nao sendo admisslvel que se realizasse distingao entre 

empregado e estagiario no tocante aos direitos relativos a estas duas esferas 

fundamentals. 

Em assim sendo, cabera ao estagiario o mesmo regramento que a um 

empregado normal quando o assunto for seguranga e saude no trabalho, onde 

podemos citar a necessidade de exame medico admissional, periodico e 

demissional, bem como a proibigao de trabalho em ambiente insalubre ou perigoso 

para estagiarios menores de 18 anos, conforme norma constitucional expressa no 

inciso XXXIII do artigo 7°. Ressalte-se, contudo, que a aplicagao de tais normas ao 

estagiario nao redunda em pagamento de adicional de insalubridade e/ou de 

periculosidade, os quais detem natureza de salario, e nao de saude e seguranga. 

4.7 Fiscalizagao, sangoes e anotagao em Carteira de Trabalho e Previdencia Social 

O Capitulo V da Nova Lei do Estagio trata da "Fiscalizagao", e assim se 

expressa em seu artigo 15: 

Art. 15. A manutengao de estagiarios em desconformidade com esta Lei 
caracteriza vinculo de emprego do educando com a parte concedente do 
estagio para todos os fins da legislagao trabalhista e previdenciaria. 
§ 1° A instituigao privada ou publica que reincidir na irregularidade de que 
trata este artigo ficara impedida de receber estagiarios por 2 (dois) anos, 
contados da data da decisao definitiva do processo administrativo 
correspondente. 
§ 2° A penalidade de que trata o § 1° deste artigo limita-se a filial ou 
agenda em que for cometida a irregularidade. 

Apesar do Capitulo ser dedicado a tratar da fiscalizagao, o mesmo finda por 

regrar as sangoes aplicaveis a parte concedente do estagio para hipotese do mesmo 

ser realizado em desconformidade com a Lei em comento. Por tal falta de disciplina 

legal, pode-se fazer alusao ao disposto no artigo 626 da Consolidagao das Leis do 

Trabalho, o qual determina ser dever das autoridades do Ministerio do Trabalho, ou 

daquelas exergam fungoes delegadas, a fiscalizagao do fiel cumprimento das 

normas de protegao ao trabalho, o que, por analogia, deve ser o aplicado ao caso 

dos estagiarios^j 
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No tocante as sangoes, o caput do artigo em analise ja discrimina a sancao 

raiz, qual seja, o reconhecimento/caracterizagao do vinculo empregaticio do 

educando perante a parte concedente. A partir de tal caracterizacao pode emergir 

outras sangoes, como a de multa administrativa, em virtude da nao anotagao na 

Carteira de Trabalho e Previdencia Social do estagiario, no caso com o vinculo de 

trabalho caracterizado (artigo 54 da Consolidagao das Leis do Trabalho). 

A anotagao na Carteira de Trabalho e Previdencia Social acima mencionada, 

por sinal, nao e obrigatoria no caso do estagio feito nos ditames da Nova Lei do 

Estagio, por objetiva falta de disposigao da mesma em tal sentido. Todavia, a 

anotagao na Carteira de Trabalho e Previdencia Social, como bem observa Martins 

(2009, p. 80): 

E recomendavel para que se verifique a realidade do estagio e nao da 
relagao de emprego. Nao deve haver, porem, a anotagao na CTPS na parte 
referente ao contrato de trabalho. As anotagoes serao feitas nas anotagoes 
gerais da CTPS, podendo ser anotagoes sobre o curso frequentado e o ano, 
o nome da escola, da empresa concedente e o inicio e o termino do estagio. 

Percebe-se, portanto, que a Nova Lei do Estagio, mesmo que de uma forma 

nao totalmente abrangente, notadamente pela falta de regulagao direta sobre a 

fiscalizagao dos estagios, busca a protegao do mesmo como sendo uma atividade 

realmente de aprendizado. 

4.8 O estagiario e a previdencia social 

Diferentemente de paises como a Franga e a Espanha, onde o estagiario e 

considerado como segurado obrigatorio da Previdencia Social, no Brasil, o mesmo 

nao detem tal prerrogativa. 

Dispoe o § 2° do artigo 12 da Lei 11.788/08 que "podera o educando 

inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de Previdencia 

Social". Como segurado facultativo entendesse, conforme ligao de Oliveira (2005, p. 

572): 
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O maior de dezesseis anos de idade que se filiar ao Regime Geral de 
Previdencia Social, mediante contribuicao de 20% sobre o salario de 
contribuicao, desde que nao esteja exercendo atividade remunerada que o 
enquadre como segurado obrigatorio da previdencia social. 

No tocante a porcentagem de contribuicao sobre o salario de contribuicao 

acima citada, deve-se observar, no caso do estagiario, a disciplina legal contida no 

art. 28, § 9°, /, da Lei n° 8.212/91, a qual reza que nao integra o salario de 

contribuicao "a importancia recebida a titulo de bolsa de complementacao 

educacional de estagiario, quando paga nos termos da Lei n° 6.494, de 7 de 

dezembro de 1977". Tal dispositivo trata da antiga lei do estagiario, o que se deve, 

por analogia, entender que se aplica a novel legislagao do estagio. Portanto, ao 

mesmo nao se aplica a delimitagao dos 20% acima exposta, sendo facultado ao 

estagiario contribuir com o valor que quiser dispor para tanto, o que, evidentemente, 

implicara no calculo do beneficio financeiro auferido. 

Destaque-se tambem que ocorrendo tal hipotese, a qual e uma faculdade do 

estagiario, havera a contagem de tempo de servigo em favor do mesmo, para fins de 

aposentadoria, como segurado facultativo (artigo 14 da Lei 8.212/91). 

Na hipotese de estagiaria que contribui na condigao de segurada facultativa, a 

mesma tera direito a salario maternidade, embora nao tenha direito a garantia do 

emprego, haja vista nao haver contrato de trabalho, conforme entendimento de 

Martins (2009, p. 85). 

No que pese a critica da nao obrigatoriedade do estagiario ser considerado 

como segurado da Previdencia Social, cumpre destacar que esta faculdade de 

inscrigao do estagiario perante o Regime Geral de Previdencia Social, concedida 

pela novel lei, objetiva valorizar e estimular os mesmos para a pratica de tal 

atividade (estagio), alem de ser um incentivo a esta classe de jovens para se pensar 

mais no futuro e em investimentos de longo prazo, estimulando assim, o 

desenvolvimento do senso de responsabilidade nos mesmos. 

Notadamente, o objetivo retro mencionado seria mais facilmente alcangado 

com a obrigatoriedade, e nao a faculdade na inscrigao perante a Previdencia Social. 

Deixou, assim, a Lei 11.788/08 de avangarem tal ponto. 
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5 CONCLUSAO 

Como pode-se perceber no presente estudo, a Lei 11.788/08 tornou-se um 

passo importante no processo de fazer valer o verdadeiro sentido da palavra 

estagio, buscando dar vida e proteger o estagio em sua essencia, colocando o 

estagiario em seu devido lugar e Ihe concedendo um diploma legal que Ihe venha a 

dar suporte para que esse periodo de experiencia possa cumprir com o seu real 

objetivo de aprendizagem, nao vindo entao a ser um periodo onde mais predominou 

o exercicio do trabalho de um profissional ja formado sob a responsabilidade de um 

aluno. 

Relacionando-se diretamente com o Direito Trabalhista, a Nova Lei do 

Estagio e verdadeiramente um mecanismo cujo fim e a defesa do estagiario e do 

estagio. Integrando a instituicao de ensino, o concedente e o estagiario na 

composigao do estagio, a nova lei deu um claro sinal de que o estagio e uma 

extensao do ensino, onde na hipotese de descumprimento de qualquer norma do 

referido diploma legal restara configurada a relagao de trabalho entre concedente e 

estagiario, com todas as implicagoes trabalhistas pertinentes ao caso concreto, sob 

a regencia da Consolidagao das Leis do Trabalho e demais normas laborativas. 

E, portanto, um parametro para se definir o estagio em seu carater juridico e 

pratico, de modo a positivar direitos e deveres do estagiario, delimitando assim o 

Name diferenciador entre a configuragao pratica/juridica do estagio e a configuragao 

pratica/juridica de uma relagao de trabalho, com as consequencias juridicas de 

cunho trabalhista pertinente ao caso concreto. 

Sucinta, mas objetiva, abrangendo e disciplinando estagios em carater 

residual, a Lei 11.788 e, inegavelmente, um avango na protegao dos direitos de uma 

classe que e, pelo menos teoricamente, fraca e sem representatividade. Estipulou 

direitos e deveres, estabeleceu limites e definigoes. Contudo, por mais que signifique 

um avango sobre o tema, a Nova Lei do Estagio nao veio a ser completa e 

terminativa. O Direito e vivo, pulsa, e mutavel, segue o ritmo da danga da sociedade, 

buscando sempre manter a ordem social e a justiga em suas mais variadas relagoes. 

A Lei 11.788 com certeza e cabivel de aperfeigoamentos, como, por exemplo, a 

aplicagao de todos os direitos dos estagiarios em estagio nao obrigatorio para os 
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estagiarios em estagio obrigatorio, bem como uma discriminagao precisa e objetiva 

da sistematica de fiscalizagao dos estagios perante quern os concede, alem da 

necessaria estipulagao de um piso para o valor da bolsa ou contraprestagao em 

favor do estagiario. 

Enfim, a Lei 11.788 nao foi a primeira e nem sera a ultima a tratar do tema 

estagio. Como todas as demais legislagoes que Ihe antecederam, e marcada por 

inovagoes, virtudes e falhas, e na verdade nao poderia ser diferente, pela propria 

caracteristica humana da imperfeigao. Ela representa uma variavel temporal da 

constante busca da humanidade pela evolugao, pelo aperfeigoamento, e pelo 

simples fato dela se enquadrar em tal regra, tendo, incontestavelmente, a marca do 

aprimoramento, mesmo com suas imperfeigoes, tal fato ja a torna uma legislagao 

eficaz e benefica, digna de ser louvada, mesmo que tambem seja passivel de ser 

criticada e aprimorada. 
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