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RESUMO 

Titulo: Aspectos legais e doutrinarios do poder de policia do corpo de bombeiros nas 
vistorias tecnicas de seguran9a contra incendio e panico 
Autor: Jair Pereira 
Orientadora metodol6gica: Profa. Ora. Helena de Fatima Nunes Silva 
Orientador de Conteudo: Maj. QOBM Claudio Luiz Zanlucas 

Pesquisa descritiva abrangendo aspectos legais e doutrinarios do poder de policia do corpo 
de bombeiros nas vistorias tecnicas de seguran9a contra de incendio e panico, e aspectos 
praticos da lei n°. 13.976/02. Para sistematiza9ao dos dados foi realizada uma pesquisa 
hist6rico-explorat6ria, com exposi9ao e comparative do pensamento doutrinario, analise 
hist6rica do Corpo de Bombeiros na preven9ao de incendios, abordagem da situa9ao atual 
dentro do contexte do Direito Administrative, exposi9ao e analise da legisla9ao de acordo 
com a Constitui9ao Federal vigente, a Lei no 13.976/2002 que criou o Fundo Estadual do 
Corpo de Bombeiros Militar, bern como analise da forma como o assunto e contemplado nas 
legisla96es em alguns Corpos de Bombeiros do Brasil, a fim de demonstrar qual a 
importancia e necessidade do tema no cenario do Estado do Parana. Justificando este 
trabalho a falta de eficacia nas vistorias preventivas em fun9ao da ausencia de mecanismos 
coercitivos; o C6digo de Preven9ao que nao e lei; sua condi9ao juridica de validade pelas 
leis municipais; ausencia de Lei estadual que atenda aos pressupostos de existencia e 
validade das normas de preven9ao do Corpo de Bombeiros; o Termo de Ajustamento de 
Conduta funcionando atualmente como unico meio eficaz na preven9ao. Consistiu em 
levantar o material de pesquisa por meio de livros, publica96es de artigos juridicos e 
peri6dicos, legisla9ao constitucional e infraconstitucional, a nivel federal, estadual e 
municipal, de diversas Unidades de Bombeiros do Parana e de outros Estados da 
Federa9ao, com objetivo de verificar e analisar a aplica9ao, na pratica, dessas informa96es. 
A pesquisa atingiu os resultados propostos, concluindo que a atividade de vistoria tecnica 
tern na sua configura9ao o exercicio plene do poder de policia administrativa, conceituado 
pelos proeminentes estudiosos do Direito Administrative, qualificada como atividade 
resultante do exercicio do poder-dever do Estado, destinado a ajustar a liberdade e a 
propriedade aos interesses coletivos. 0 Estado Democratico de Direito, nao mais permite 
qualquer atua9ao do poder publico sem previa autorizayao, a nao ser em case de flagrante 
necessidade, desde que limitados pelos primados da finalidade, proporcionalidade e 
razoabilidade do ato. Exsurge dai a importancia de se ter uma normatiza9ao que permita a 
efetividade da preven9ao e coiba coercitivamente as infra96es e os abuses, estando 
ajustada aos principios constitucionais, balizadores da justi9a e da ordem social, moldando e 
padronizando os procedimentos, tornando-os acessiveis e de conformidade com ordem 
juridica vigente. Nao foram poucos os 6bices que concorreram para o desvirtuamento dos 
objetivos propostos. E para que possa render bons frutos e importante aproveitar o especial 
memento por que passa a institui9ao, vivenciado pela preocupa9ao do atual comando, nao 
s6 com a qualidade dos servi9os, mas, especialmente com o bem-estar daquele que e seu 
maier patrimonio, o Bombeiro-militar. 

Palavras-chave: 
Poder de policia administrativa nas vistorias tecnicas; competencia legal do Corpo de 
Bombeiros; e, C6digo de Preven9ao contra lncendio e Panico. 
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1 INTRODUCAO 

0 conhecimento sempre foi e continua sendo uma fonte de satisfar;ao das 

necessidades do ser humano. Mas a medida que vai evoluindo, deixa transparecer 

com muito mais intensidade a sensar;ao de bem-estar causada pela impressao de 

que uma nova informar;ao paden~ se tornar uma resposta a urn simples 

questionamento ou a uma grande duvida. 

Com muita propriedade, prelecionou Miguel Reale, ao tratar de Filosofia do 

Direito (2000, p. 5-6), ap6s atribuir ao referido termo o significado grego de amizade 

ou amor pela sabedoria, justificou: '~ Filosofia come9a com um estado de 

inquieta9ao e de perplexidade, para culminar numa atitude critica diante do real e da 

vida". 

Desta forma, com o intuito de acalantar este estado de inquietar;ao, e que se 

pretende por meio da pesquisa a seguir, o esclarecimento de algumas duvidas, em 

especial, a que se refere ao Poder de Polfcia na atividade de vistoria tecnica do 

Corpo de Bombeiros. 

A Constituir;ao Federal de 1988 veio estabelecer urn novo periodo da 

Administrar;ao Publica, em que os atos praticados pelos agentes publicos sao 

frequentemente questionados quanta a sua legalidade e legitimidade. Destarte, para 

responder de forma apropriada a essas indagar;oes e tornar efetiva a atuar;ao do 

Estado frente a sua competencia, sem incorrer no abuso de autoridade, e 

imprescindivel conhecer e observar os diversos principios constitucionais vigentes. 

Obviamente, nao tera este trabalho a pretensao de esgotar todo o 

conhecimento, tao pouco estabelecer uma nova ordem de entendimento nesta area, 

ate porque, e urn assunto que, apesar da diversidade de legislar;ao do nosso 

sistema juridico, encontra larga divergencia doutrinaria. Mormente, buscara a devida 

profundidade que a pesquisa requer e o esclarecimento de muitas duvidas a 

respeito. 

E. o que nos leva a refletir e concluir que a pesquisa se reveste de especial 

importancia para o momenta atual, porque interessa e e necessaria aqueles que, no 

trato das relar;oes publicas e privadas, como e o caso dos integrantes da lnstituir;ao 

Bombeiro Militar, seja na condir;ao de agentes executores ou administradores 

publicos, estao sujeitos aos principios e reservas legais, no ambito do Direito 

Admlnlstrativo. 
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1.1 PROBLEMA 

A atividade de preven~ao, esta inserida na missao constitucional dos Corpos 

de Bombeiros, conforme Art. 144, §§5° e 6° da Constitui~ao Federal e, no Estado 

do Parana, Art. 48, caput, da Constitui~ao Estadual. 

Os Corpos de Bombeiros, acompanhando a evolu~ao tecnol6gica e as 

transforma~oes sociais, no mister de bern cumprir seu sacerd6cio na preserva~ao de 

vidas, na defesa do meio ambiente e do patrimonio, instituiram as atividades de 

vistorias tecnicas de preven~ao contra incendio e panico, como medida eficaz de 

efetiva~ao desta missao. No Estado do Parana, ao Iongo de sua existencia, o Corpo 

de Bombeiros, desde que passou a desenvolver tais atividades, tern encontrado 

diversos 6bices e dificuldades em dar efetividade ao cumprimento das exigencias 

preventivas. 

As vistorias tecnicas de preven~ao de incendio e panico tiveram seu marco 

inicial no Estado do Parana, em 1973, em Ponta Grossa, com a cria~ao do 

FUNREBOM - Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, como balizador 

de outras Leis que instituiram as taxas que compunham a receita destinada a 
manuten~ao do servi~o de Bombeiros, naquele municipio. Na sequencia, seguido 

este mesmo padrao, foram sendo implantadas outras unidades de Bombeiros, com 

algumas melhorias no conteudo deste arcabou~o de leis, atingindo urn pequeno 

numero de 47 unidades de bombeiros, responsaveis pelo atendimento aos 399 

municipios do Estado. 

Embora bastante claros a legisla~ao e os objetivos das vistorias tecnicas, as 

questoes culturais, economicas e sociais sempre dificultaram a difusao desta pratica, 

ficando em segundo plano a efetividade e eficacia das exigencias normativas. De urn 

lado, uma legisla~ao que nao dispunha de meios coercitivos, competentes 

juridicamente; de outro, a ignorancia parece ter sedimentado o entendimento de que, 

Bombeiro nao precisa ou a eles nao interessa ter Poder de Policia. 

Assim, se verifica com raras exce~oes, algumas incursoes por meio de 

relat6rios encaminhados ao Ministerio Publico local, desprovidas de argumenta~ao 

juridica suficiente para ensejar uma a~ao contra o prefeito que nao cumpria a lei. 

Tambem, esperava-se uma pseudo cobran~a judicial por inscri~ao em divida ativa, 

acabando por servir de consolo ao gerar uma sensivel melhora na arrecada~ao das 

taxas. 
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E fato que uma legisla9ao municipal jamais poderia dar Poder de Policia ao 

Corpo de Bombeiros, como 6rgao estadual. Assim, tambem, muitas prefeituras 

nunca demonstraram o menor interesse em usar de tal poder para obrigar os 

faltantes, sob a alega9ao de que a prioridade era a arrecada9ao dos tributos 

destinados ao tesouro da Prefeitura, ficando o Corpo de Bombeiros fadado aos 

poucos recursos que arrecadava e, consequentemente, ineficiente pela falta de 

autoridade, pois, nao dispunha de urn mecanismo de coer9ao e nao conseguia 

implementar o (mico disponivel. 

Finalmente, no ano de 2002, urn importante passo foi dado por meio de uma 

visao moderna, consciente e competente, dando origem ao FUNCB - Fundo 

Estadual do Corpo de Bombeiros Militar, mediante a estadualiza9ao da Taxa de 

Vistoria, pela lei estadual n°. 13.976, de 26 de dezembro de 2002. Todavia, a 

referida lei, apesar de sua importancia para o aprimoramento e manuten9ao dos 

servi9os de bombeiros em todo o Estado, ainda nao se prestou a preencher a lacuna 

do Poder de Policia nas vistorias, como atividade de preven9ao. Contudo, dada a 

sua importancia, foi escolhida como subsidio para o presente trabalho, no qual se 

pretende demonstrar a real necessidade desse mecanismo administrativo, e, com 

efeito, sensibilizar e orientar a ado9ao de meios legais de eficacia juridica. 

Pela dimensao que se julga ter o assunto e ante a problematica exposta, o 

objeto deste estudo sera a analise dos aspectos legais, jurisprudenciais e 

doutrinarios do poder de policia do Corpo de Bombeiros, nas vistorias tecnicas de 

seguran9a contra de incendio e panico, bern como a importancia e efeitos a 

aplicabilidade pratica da Lei n°. 13.976/02, do FUNCB. 

Nao se prestara o presente trabalho a contextualizar o poder de policia nas 

situa96es que envolvem atendimentos a ocorrencias de combate a incendio, 

salvamento ou resgate de qualquer natureza, tais como: edifica96es, florestas, 

montanhas, guarda-vidas, a96es de defesa civil e outros na forma repressiva. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A falta de eficacia pode afetar seriamente a credibilidade desta institui9ao 

quase centenaria, na sua condi9ao de 6rgao da administra9ao publica, investida do 

poder de policia referente as questoes de preven9ao, combate a incendios, busca e 
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salvamento. E imperativo esclarecer que o presente trabalho tern como foco 

especifico a atividade de prevem;ao em vistorias tecnicas, quando das exig€mcias da 

preven9ao ativa e passiva nas edifica96es, como requisito para expedi9ao do 

certificado de vistoria, o qual se destina, juntamente com outros documentos do 

poder publico municipal, como a vigilancia sanitaria e/ou setor de obras, a libera9ao 

do competente alvara de funcionamento. Este documento tern como objetivo 

certificar que o estabelecimento se encontra em conformidade com as normas de 

preven9ao. 

Comparativamente, convem destacar que outras institui96es co-irmas, 

pertencentes a outros Estados da federa9ao, dispoem de uma legisla9ao que 

permite a implementa9ao das exigencias, dentre as quais, destacam-se para o 

prop6sito deste estudo, os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados do: Rio 

Grande do Sui (RS), Sao Paulo (SP), Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ), 

Espirito Santo (ES) e do Distrito Federal (OF). 

Considerando ainda, que o Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana 

realiza, anualmente, milhares de vistorias, as quais deveriam gerar o competente 

certificado de vistoria, como documento habil e competente para a renova9ao do 

alvara de funcionamento a ser fornecido pelas prefeituras em todo o Estado. Nao 

obstante, pelos motivos ora aduzidos, nao se consegue sua efetiva9ao, ficando 

ainda um grande percentual de estabelecimentos pendentes de regulariza9ao e, e 

clara, com riscos serios e evidentes para a popula9ao que reside nos condominios, 

ou ainda, que trabalha e/ou freqOenta os estabelecimentos comerciais e industriais, 

em todo o Estado. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Geral 

Analisar os aspectos legais, praticos e situacionais do poder de policia do 

Corpo de Bombeiros do Parana e de outras unidades da federa9ao, de acordo com 

a Constitui9ao Federal, legisla9ao infraconstitucional, doutrina e jurisprudencia. 
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1.3.2 Especificos 

- Apresentar uma analise sobre o contexto hist6rico e atual na area de vistoria 

tecnica. 

- ldentificar a existencia, a necessidade e a importancia do Poder de Policia 

do Corpo de Bombeiros; 

- Levantar os aspectos legal, doutrinario e jurisprudencial do assunto "poder 

de policia"; 

- Comparar a legislac;ao do Corpo de Bombeiros do Parana com as de outras 

lnstituic;oes co-irmas e apontar a importancia do poder de policia nas atividades de 

prevenc;ao, especialmente, nas vistorias tecnicas; 

1.4 PRESSUPOSTOS 

- A falta de eficacia nas vistorias preventivas em func;ao da ausencia de 

mecanismos coercitivos; 

- 0 C6digo de Prevenc;ao que nao e lei. Sua condic;ao juridica de validade 

pelas leis municipais; 

- Ausencia de Lei estadual que atenda aos pressupostos de existencia e 

validade das normas de prevenc;ao do Corpo de Bombeiros; 

- 0 Termo de Ajustamento de Conduta funcionando atualmente como unico 

meio eficaz na prevenc;ao. 

2 METODOLOGIA 

2.1. CARACTERIZACAO E AREA DE ABRANGENCIA DA PESQUISA 

A pesquisa e do tipo hist6rico-explorat6ria, consistindo na exposic;ao e 

comparativo do pensamento doutrinario, analise hist6rica do Corpo de Bombeiros na 

prevenc;ao de incendios, abordagem da situac;ao atual dentro do contexto do Direito 

Administrativo, exposic;ao e analise da legislac;ao de acordo com a Constituic;ao 

Federal vigente, a Lei no 13.976/2002 que criou o Fundo Estadual do Corpo de 
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Bombeiros Militar, bern como analise da forma como o assunto e contemp!ado nas 

tegisla~oes em alguns Corpos de Bombeiros do Brasil, a fim de demonstrar qual a 

importancia e necessidade do tema no cenario do Estado do Parana. 

Esta pesquisa foi desenvolvida dentro da area do Direito Publico, 

especificamente na seara do Direito Administrative. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Esta fase consistiu em levantar o material de pesquisa por meio de livras. 

publica~ees de artigos juridicos e peri6dicos, legisla~o constitucional e 

infraconstitucional, a nivel federal, estadual e municipal, de diversas Unidades de 

Bombeiros do Parana e de outros Estados da Federa~o. com objetivo de verificar e 

analisar a aplica~ao, na pratica, dessas informa~oes. Tambem, sera procedida uma 

busca de informa~oes com os Comandantes e Chefes de Setores de Preven~o. 

incluindo os de outras institui~oes de Bombeiros da Federa~ao, para verificar qual a 

importancia do assunto "poder de policia", bern como, sua necessidade para as 

atividades de vistoria tecnJ.ca. 

2.3 StSTEMATIZACAO E ANALISE DOS DADOS 

Os dados foram dispostos obedecendo a uma ordem que possibilite o 

acompanhamento da evolu~ao do processo, partindo-se do panorama hist6rico, 

passando pela posi~ao doutrinaria classica e moderna, legisla~o primaria, 

legisla~ao constitucional e infraconstitucional e conclusao do trabalho, por meio de 

Quadros Sin6ticos comparativos. 

Por estes quadros, e possivel efetuar um comparative entre os varios 

conceitos, hist6rico e atual, e enfoques dos mais conceituados administrativistas 

brasileiros, bern como a analise das legisla~oes constitucionais e 

infraconstltuclonal$. 

Em rela~o as vistorias tecnicas, buscar-se-a tra~r um perfil qualitative, de 

forma a demonstrar se cumprem, efetivamente, a eficacia desejada. 
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3 CONCEPCAO DOUTRINARIA SOBRE 0 PODER DE -POLiCJA 

0 assunto que doravante sera estudado tern por finalidade inserir o leitor no 

contexte do poder de policia, partindo-se da origem, evolw;ao, estrutura e conceito 

pela moderna doutrina, bern como sua ligayao com o Direito Administrative. 

3.1 ORIGEM E EVOLUCAO HISTORICA 

BOhring (2003, p.72), em artigo cujo tema se apresenta em forma do seguinte 

questionamento: "a natureza juridica do poder de policia e discricionaria?", fez uma 

abordagem hist6rica, situando o tema "poder de policia" na Antiguidade, passando 

pela ldade Media, chegando ao Estado de Direito, que segundo ela, abrange o 

Estado Liberal, o Estado Social e o Estado Democratico. 

Originado do latim politia, o termo policia tambem tinha sua versao grega na 

expressao politeo ou politeia, significando originalmente organizayao politica de 

sistema de governo. Quando ligado ao termo politica, ao vocabulo polis ou ainda, 

politeia, designava todas as atividades da cidade-estado, contudo, explicita a autora, 

sem ligayao com o sentido atuat 

Se, de urn lado, na antiguidade significava o ordenamento politico, a 

constituiyao do Estado ou Cidade, na ldade Media, se afigurou, inicialmente, como 

mesmo sentido, para, somente mais tarde ganhar a conformayao pela qual hoje e 

conhecldo. 

Ptimeiramente, ainda na ldade Media, o jus politiae era urn poder absolute do 

principe e, somente em fins do seculo XV e que tal poder voltou a designar a 

atividade do Estado, mas ainda impasto pelo principe e fora do alcance dos 

tribunal$. 

Ja no seculo XVIII, como primeira fase do Estado Moderno, o chamado 

Estado de Policia foi conhecido tambem como Estado lluminista e Estado de 

despotismo esclarecido, quando a forma vigorava ainda a monarquia absolutista, 

totalmente ilimitado e desvinculado da ordem juridica, ja que todo poder emanava do 

~. 
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Adiante, com o final do absolutismo do rei, passou a designar a facwdade do 

Estado tudo o que estiver ao seu alcance, que pela opressao e intromissao na vida 

dos particulares, passou a ser conhecido como Estado de Policia. 

Na segunda fase deste Estado Moderno, surgiu o Estado de Direito, cuja 

administrayao passou a ser limitada pela lei, sendo caracterizado pela existencia de 

tres periodos: o liberalismo, o social e o Democratico. 

0 primeiro, marcado por ideais liberalistas, valorizava a forma da lei, 

jUstapondo-se a Direito como garantia dos direitos individuais, a lei como expressao 

da vontade geral e limitando o alcance do poder de policia, passando a condi9ao de 

policia administrativa exclusivamente voltada para a seguranya. 0 marco dessa fase 

foi o principia da limitayao do poder, podendo o cidadao opor seu direito em face do 

poder do Estado, com base na premissa de que o direito de liberdade de urn nao 

pode conflitar com o de outro, defini9ao esta importada do direito frances, perpetrada 

na classica e celebre frase conhecida de nossos dias: "a liberdade de cada cidadao 

termina onde come9a a liberdade de outrem". 

A Revoluyao Francesa, marco hist6rico que influenciou a valorizayao dos 

direitos individuais, elevou o conceito do poder de policia a condi9ao de atividade da 

administrayao, voltada ao equilibria das relayaes sociais destinadas, 

exclusivamente, a manter a ordem, a seguran9a e a salubridade. 

Periodo seguinte, entrou em cena o Estado Social, tambem denominado de 

Estado do Bem-Estar, com destaque e valorizayao de principios constitucionais 

relativos a direitos economicos e sociais, de forma a buscar a igualdade por meio de 

normas que interferiam na vida privada. ConseqOentemente, o Estado ganhou status 

de Estado Legal e o poder de policia ganhou contornos mais amplos, chegando ao 

conceito atual como atividade do Estado tendente a limitar o gozo dos direitos 

individuais, independentemente de sua natureza, em prol do interesse publico. A 

necessaria intervenyao do Estado buscou trazer a igualdade para o Direito 

Administrative, como especie do genero Direito Publico, com vistas ao equilibria 

social dos direitos individuais. 

fmaimente, o Estado Democratico como terceiro periodo do Estado 

de Direito, teve a participayao obrigat6ria da populayao, marcando uma nova era na 

Administrayao Publica, vinculando a lei aos ideais de justiya social e fazendo com 

que o poder de policia abarcasse novas areas, dentre as quais se destacam: a do 

meio ambiente, do consumidor, e a da infancia e adolescencia. 
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No Brasil, o poder de poHcia evoluiu com o desenvolvimento das cidades e a 

multiplica9ao das atividades humanas, dando origem ao Estado Democn3tico de 

Direito e ampliando o Direito Administrativo. 

3.2 CONCEITO DOUTRINARIO DO PODER DE POLiCIA 

Interessante e oportuna e a defini9ao de Meirelles (1998, p. 115) ao expor que 

o "poder de Policia e a faculdade de que dispoe a Administraqao Publica para 

condicionar e restringir o uso, e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em 

beneficia da coletividade ou do proprio Estado". 

Segundo o autor, a Administra9ao Publica deve dispor de urn mecanismo de 

frenagem para coibir os abusos do direito individual, detendo, assim, toda atividade 

de particulares que nao respeitar os interesses coletivos, ou ate mesmo, a 

seguran9a nacional, exigindo, portanto, regulamenta9ao, controle e conten9ao pelo 

Poder Publico. 

Ha uma corrente minoritaria que entende o poder de poHcia e suas 

respectivas limita96es, como possivel de ocorrencia apenas no ambito do Poder 

Legislativo e que a Administra9ao nao exerce nenhum poder, sendo esta uma 

atividade sublegal, ou seja, nao cria nenhum comando, apenas cumpre o que esta 

escrito na lei. Desta forma apregoa que: 

0 poder de polfcia desenvolve-se no ambito do Legislative e e disciplinado 
pelo direito constitucional. A administra~io nio exerce nenhum poder. 
Toda sua atividade e sublegal; nio comporta, por conseguinte, a 
amplitude que o termo "poder" indica. Alguns autores preferem a 
expressio "policia administrativa" para designar essa atividade, 
quando no ambito do Poder Executivo. (grifei) 

A administra~io, ao fiscalizar, ao exigir o cumprimento das leis, esta 
exercendo a atividade de policia (grifei). Nesse mister pede a 
Administra9ao baixar atos normativos fixando criterios dentro dos quais o 
exercfcio do direito e legftimo. Mesmo assim, a Administra9ao nao estara 
restringindo direitos, mas, tao somente, tra9ando balizamentos ja implfcitos 
ou embutidos na propria lei, que lhe confere esta prerrogativa. (BASTOS, 
2000, p. 151) 

Bastos assevera que o Estado de Direito admite apenas tres poderes: 

legislativo, Executivo e Judiciario. Apesar de, na condi9ao de 6rgaos estatais 



possuirem em sua denominac;ao o termo "poder" para designar "Poder Legislat!vo"; 

"Poder Executive" e "Poder Judiciario", deve ser entendido como competemcia. 

Ao comentar sabre a indivisibilidade como caracteristica propria do poder do 

Estado, esclarece que a chamada separac;ao de poderes, somente se verifica em 

relac;ao a divisao do seu exercicio e nao divisao do poder do Estado, conclui: 

Em sendo assim, resulta necessaria que o chamado "poder de policia", 
embora revestindo-se da expressio verbal de poder, nio constitui uma 
manifestac;io especifica do Estado, com notas caracteristicas e 
particulares que o etevem a fundamentar uma nova func;ao estatal no 
mesmo nivel das tradicionalmente existentes. 
Na verdade o poder de poticia traduz-se ou exterioriza-se sempre por 
atos do Estado praticado em func;io das suas competencias hauridas 
na fonte constitucional {grifei), esteio e aticerce de todo o seu agir. Nao 
podera nunca deixar de ser uma manifesta<;ao juridica do Estado, 
enquadrada dentro da tradicional tripartic;ao de suas fun<;oes, func;ao juridica 
esta que, no entanto, se individualiza pela finalidade propria que persegue. 
0 conteudo dos atos de pollcia e voltado ao atingimento de objetivos 
pr6prios, basicamente a imposi<;ao de limites ao livre desfrute dos direitos, a 
tiberdade e a propriedade. (BASTOS, p. 152) 

Ad1ante, ao fazer urn comparative entre servic;o publico e as atividades 

decorrentes dessa expressao dantes repudiada- poder de policia- passa a adota

la, como se constata: " ... Assim, enquanto para o caso dos servir;os publicos, para 

que surja a comodidade, torna-se necessaria uma prestar;ao ativa e por parte da 

Administrar;ao no caso do poder de policia necessita-se apenas de uma abstenr;ao 

por parte do particular.". Mais adiante, utiliza ainda a expressao "policia 

administrativa" ao estabelecer a diferenc;a desta com a policia judiciaria. 

Segundo Bandeira de Mello (2004, p. 718), a definic;ao da expressao "Poder 

de Policia" pode ser tomada em sentidos ample e estrito. Para o primeiro (ample), 

utiliza a expressao "policia administrativa" - relacionando-se aos atos tanto do 

executive quanta ao legislative, os quais se traduzem no conjunto de medidas que o 

Estado se utiliza para estabelecer a ordem publica, guardia da liberdade e da 

propriedade do cidadao. 

0 conceito estrito e especifico e direto, e, para o qual o autor se utiliza da 

expressao "poder de policia". expondo que e ''A atividade estatal de condicionar a 

liberdade e a propriedade ajustando-as aos interesses coletivos". 

Complementa ainda que este conceito pode ser tornado em sentido ainda 

mais restrito, classificando as intervenc;oes nos pianos, abstrato e concreto, em que 



22 

a administrac;ao, no uso de sua competencia, procura atender o mesmo tim, qual 

seja, a prevenc;ao. Assim o faz obstando o desenvolvimento de atividades 

particulares que possam resultar em dano aos interesses coletivos. No plano 

abstrato ou geral, quando normatiza ou aplica as leis e regulamentos, e, no plano 

concreto ou especifico, estao as emissoes de autorizac;oes, licenc;as, injunc;oes. 

Nesta linha de pensamento, outra importante opiniao informa que o poder de 

policia advem da relac;ao entre a Autoridade da Administrac;ao Publica e a liberdade 

individual. A primeira, usando de suas prerrogativas, tern o dever de condicionar o 

exercicio da liberdade individual ao bem-estar social. A ultima, identifica o cidadao 

em busca do exercicio pleno de seus direitos. 

Pelo exercicio do Poder de Policia, a Administrac;ao Publica procede a 

regulamentac;ao das leis e controla a sua aplicac;ao, preventivamente, par meio de 

ordens, notificac;oes, licenc;as ou autorizac;oes, ou repressivamente, com medidas 

coercitivas. 

Assegura ainda que o conceito de "poder de policia" passa por duas fases; 

uma classica e outra moderna, sendo que, em ambas, e definido como atividade 

estatal voltada a impor limites ao exercicio dos direitos individuais. A diferenc;a 

reside no fato de que, a primeira tinha como finalidade a seguranc;a geral, enquanto 

a concepc;ao mode rna substitui o termo "seguranc;a" por "interesse publico". Esta 

mudanc;a conceitual decorre do fato de interesse publico ser urn conceito muito mais 

amplo, justificando, inclusive, a divisao das diversas policias, como se observa: 

Esse interesse publico diz respeito aos mais variados setores da sociedade, 
tais como seguranca, moral, saUde, meio ambiente, defesa do consumidor, 
patrimonio cultural, propriedade. Oaf a divisao da polfcia administrativa em 
varios ramos: po11cia de seguranc;a, das florestas, das aguas, de tr~nsito, 
sanitaria etc. (01 PIETRO, 2004, p. 1 08) 

Outro fator que justificou a mudanc;a de terminologia foi a adoyao da 

expressao "interesse publico", pelo proprio C6digo Tributario Nacional, em seu Art. 

78, em acrescimo ao termo "seguran«;a". 

ferreira (2006, p. 13), citando importante o magisterio de Bandeira de Mello, 

adota o conceito do "poder de policia", que didaticamente faz distinc;ao de as 

expressoes "Poder de Policia" e "Policia Administrativa". Define, pais, a primeira 

expressao como "a atividade estatal de condicionar a liberdade e a propriedade 
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ajustando-as aos interesses coletivos ... ", e que, tom ada em sentido ampJo 

" ... abrange atos do Legislativo como do Executivo". Ja a "policia administrativa", 

responde por urn conceito rna is restrito da noc;ao de "poder de policia", relacionando

se especificamente com as intervenc;oes de carater geral e abstrato, tais como os 

regulamentos, ou concretas e especificas como autorizac;oes, licenc;as e injunc;oes. 

De forma mais restrita, Freitas {2006, p. 667) sugere um ~onceito diver-gente, 

parciaJmente, do consenso que admite o poder de policia administrativa como 

faculdade. Sua compreensao apela para o "exercicio do dever" em Iugar de "mera 

faculdade", sugerindo que doravante seja este o novo entendimento. Sua 

conceituac;ao se completa com a utilizac;ao de tn3s verbos distintos, os quais 

poderao significar uma regulac;ao, uma restric;ao ou mesmo uma limitac;ao 

administrative, de modo tegal e legitimo, o exercicio dos d1reitos fundamentais de 

propriedade e liberdade, de forma a obter mais positivamente que negativamente, 

uma ordem juridica que possibilite a coexistencia de todos os direitos, livres de 

danos e possiveis indenizac;oes. 

A SUZ do que parece ser o melhor entendimento, o conceito de poder de 

policia, de Bandeira de Mello, tanto em sentido amplo quanto na forma mais restrita, 

quando o identifica como poder de policia administrativa. Desta forma, utilizando-se 

de urn conceito geral, o autor o designa como sendo "a atividade estatal de 

condicionar a liberdade e a propriedade ajustando-as aos interesses coletivos". 

E de suma importancia sua referencia sobre a costumeira e equivocada 

confusao que se faz entre liberdade e propriedade com direito de liberdade e direito 

de propriedade, apontando mais adiante, que e impr6prio se falar em limitac;ao a 

direitos, posto que os atos restritivos, sejam les legais ou administrativos, nada mais 

significam alem da propria formulac;ao juridica na esfera do Direito. Assim, se afigura 

ilegal qualquer manifestac;ao da administrac;ao, sob pretexto de exercer o 

competente poder de policia que interfira na area juridicamente protegida da 

liberdade e da propriedade. Ao final, argumenta convenientemente que " ... as 

limitar;oes ao exercicio da liberdade e da propriedade correspondem a configurar;ao 

de sua area de manifestar;ao legitima ... " 

De igual importancia, avizinha-se o magisterio de Meirelles (1998, p. 117), ao 
afirmar que '~s liberdades admitem limitar;oes e os direitos pedem condicionamento 

ao bem-estar social.", cujas restric;oes, acrescenta, e do mister da policia 

administrativa. Neste interim, complementando este importante desdobramento da 
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conceitua9ao do poder de poHcia administrativa, considera-se bastante adequada a 

posi9ao do citado autor, em consonancia com Bandeira de Mello, ao concluir sobre a 

razao e o fundamento do poder de policia, destacando que nao pode a autoridade 

administrativa, invocando o poder de policia, pretender anular as liberdades os 

direitos fundamentais do individuo, como direito de propriedade, do exercicio de 

profissao regulamentada ou qualquer outra atividade licita, garantidos pela 

Constituiyao. 

3.3 ORIGEM DA EXPRESSAO PODER DE POLiCIA 

Tacito (2005, p. 193) expos que em meados do seculo passado, o vertiginoso 

crescimento da economia americana (EUA) exigiu do Estado uma imprescindivel 

disciplina dos direitos individuais, tendo sido a expressao police power, inicialmente, 

inserida na terminologia legal pelos tribunais americanos, quando a Suprema Corte 

julgava o caso Brown versus Maryland. A partir de 1827, reaparece em outras 

decisoes daquela Corte, referentes a limite ao direito de propriedade em prot do 

interesse da comunidade. 

Oesta forma, o police power, originalmente, na condi9ao de poder dos 

Estados-membros, designando a competencia legislativa estadual na regula9ao dos 

direitos privados, buscava ajusta-los aos interesses publicos. 

No Brasil, a expressao "Poder de Policia", vigente no ordenamento patrio a a 

tradu9ao literal da expressao police power americana. Contudo, a fun9ao police 

power nos EUA e legislativa, voltada a elabora9ao de leis ordenadoras dos limites 

das atividades individuais em prot do interesse coletivo. T odavia, vejamos: 

" ... e, entre n6s, que seguimos o modelo europeu, o poder de polfcia 'e 
fun~o exclusivamente administrativa, infralegal, portanto, e que se 
desdobra em atos normativos de carater regulamentar e atos individuais de 
efeitos concretes, expedidos para a execu~o das leis que limitam a 
atividade dos administrados." (BOHRING, 2004, p.79) 

Tambem neste sentido: 
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0 Poder Legislative, no exercicio do poder de policia que incumoe a: 
Estado, cria, par lei, as chamadas limita~oes administrativas ao exerciclo 
das liberdades individuais. 
A Administracao Publica, no exercicio da parcela que lhe e outorgada do 
mesmo poder, regulamenta as leis e controla a sua aplicac;ao, 
preventivamente (par meio de ordens, notifica~oes, licen~as ou 
autoriza~oes) ou repressivamente (mediante imposic;ao de medidas 
~twas). {0{ PIETRO, 2004, p. 111) 

Nesta ordem, a expressao "poder de policia", que integra o Art. 78 do C6digo 

Tributario Nacional (CTN), segundo expos ainda a autora: " ... decorre do fato de 

constituir o exercicio desse poder urn dos fatos geradores da taxa (cf. art. 145, II, da 

Constituigao Federal, o Art. 77 do referido c6digo). 

a) Constituic;ao Federat 

Art. 145. A Uniao, os Estados, 0 Distrito Federal e os Municipios poderao 
instituir os seguintes tributes: 
I - ... 
11 - taxas, em razao do exercicio do poder de poficia ou pe1a ullliza~. 
efetiva ou potencial, de servic;os publicos especificos e divisfveis, prestados 
ao contribuinte ou pastas a sua disposiyao; (grifei) 

b) C6digo Tributario Nacionat 

Art. 77 - As T AXAS cobradas pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municipios, no ambito de suas respectivas atribuicOes, t~m 
como fato gerador o exercicio regular do poder de policia, ou a utilizac;ao, 
efetiva ou potencial, de servh;o publico especifico e divisivel, prestado ao 
contribuinte ou posto a sua disposicao. 

Paragrafo unico. A taxa nao pode ter base de calculo ou fato gerador 
id~nticos aos que correspondam a impastos, nem calculada em funcao do 
capital das empresas. 

Art. 78. Considera-se poder de policia atividade da administracao 
publica que. limitando ou disciplinando direito. interesse ou liberdade. 
regula a pratica de ato ou abstencao de fato. em razao do interesse 
publico concernente a seguranca, a higiene, a ordem, aos costumes, a 
discipline da produc;ao e do mercado, ao exercicio de atividades 
econOmicas dependentes de concessao ou autorizacao do Poder Publico,! 
tranguilidade publica ou ao respeito a propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos. (grifei e sublinhei) 

Paragrafo unico. Considera-se regular o exercicio do poder de policia 
quando desempenhado pelo 6rgao competente nos LIMITES da tei 
aplicavel, com observancia do processo legal e, tratando-se de atividade 
que a lei tenha como discricionaria, sem abuso ou desvio de poder. 
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Muito embora a doutrina, com notoria propriedade, fa9a criticas a expr~ssao 
"limita9ao de direitos", pelo fato de que em certos casos a lei ja tenha limitado tais 

direitos, nao cabe a Administra9ao Publica qualquer interven9ao, pois, a propria 

constituiyao ja consagra a limita9ao desses direitos. Contudo, o Codigo Tributario 

Nacional traz em seu Art. 78 a expressao "limitando ou disciplinando dire ito", 

conquanto nos parece licito afirmar que, em certos casos, quando o texto 

constitucional se referir de forma generica e imprecisa ao direito, sera atribui9ao da 

lei complementar a imposi9ao dos limites. Entretanto, nos casos em que a propria 

constitui9ao o fizer, nao ha que se falar em timites, sendo correto o emprego dos 

termos: disciplinamento, ajuste ou restriyao a direitos. 

Portanto, pode-se dizer em rela9ao aos direitos fundamentais, assegurados 

que estao pela Constitui9ao Federal, os quais podem suportar certas restri9oes em 

face do poder de policia, mas, jamais serem suprimidos. (BOHR lNG. 2003, p. 90) 

3.4 ORIGEM DO TERMO POLiCIA ADMINISTRA TIVA 

Expoe Meirelles (1998, p. 114) que o Estado, para cumprir sua fun9ao estataJ, 

necessita de poderes politicos e poderes administrativos. Os primeiros sao 

exercidos no desempenho das fun9oes constitucionais pelo Executivo, Legislative e 

pelo Judiciario, constituindo-se em poderes imanentes e estruturais do Estado. Os 

segundos surgem secundariamente com a administra9ao e se tornam efetivos 

conforme as exigencias do servi9o publico e de acordo com os interesses da 

comunidade, sendo, portanto, contingentes e instrumentais da administra9ao. 

Dentre tais poderes administrativos, destaca-se o chamado poder de policia 

administrativa, utilizado pela administra9ao sobre todas as atividades e bens que 

possam atingir a coletividade. 

Segundo Di Pietro (2006, p. 111 ), para quem o poder de policia se divtde 

entre o Legislative e o Executivo, a Administra9ao, ao impor obriga9ao ao particular, 

devera tomar por pressuposto o principia da legalidade. Evidenciando, desta forma, 

a acertiva de que o poder de policia e uma atividade estatal incidente sobre a 

liberdade e propriedade, somente podendo ocorrer com base no que predispuser a 

fei. 
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0 Poder Legislative, no exercicio da sua parcela de poder de policia que 

pertence ao Estado, cria, legalmente, as denominadas "limita~oes administrativas" 

ao exercicio das liberdades publicas. Com efeito, o Poder Executivo, exercitando 

sua parcela de competencia relativa ao poder de policia, regulamenta e controla a 

aplica~ao das leis, de forma preventiva, por meio de ordens, notifica~oes, licen~as e 

autoriza~oes, ou repressivamente, por meio de imposi~ao de san~oes, multas, 

interdfy6es etc. 

Ainda sobre o assunto complementa a autora, ao fazer distin~ao entre policia 

administrativa e judiciaria, informando que a policia administrativa e regida pelo 

Direito Administrative, porque age preventivamente sobre bens, direitos ou 

atividades, enquanto a policia judiciaria age repressivamente, incidindo sobre 

pessoas, e regida pelo Direjto Processuaf Penal. 

3~5 FUNDAMENTO DO PODER DE POLiCIA 

Constitui maioria o entendimento acerca do fundamento do poder de policia 

administrativa como oriunda da supremacia geral do Estado. No entanto, convem 

expor aqui a opiniao de outros autores para melhor ilustrar a compreensao do 

ass unto. 

Meirelles (1998, p. 116), ao tratar do assunto em exame, expae 

separadamente a razao como sendo " ... o interesse social" e o seu fundamento 

res idem " .. . na supremacia geral que o Estado exerce em seu territ6rio sabre todas 

as pessoas, bens e atividades ... ", reveladas nos mandamentos constitucionais e 

normas de ordem pub~ica. 

Neste mesmo sentido, argumenta Bandeira de Mello (2004, p. 719) que o 

fundamento do "Poder de Policia", como atividade da Polfcia Administrativa, reside 

na chamada "supremacia geral" do Estado. Significa dizer que na condi~ao de 

executor das leis, o Estado impoe esta sujeic;ao a todos os cidadaos que estao sob 

imperio destas leis e, bern por isso, utilizando-se o Poder de Policia Administrativa, 

da execuc;ao a essas normas, exercendo em nome delas, sua autoridade. Assim, se 

diz que a autoridade exercida pela Policia Administrativa e a propria supremacia 

geral das leis concretizadas por meio dos atos da Administrayao. 
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Oportuna e a posic;ao de Di Pietro (2004, p. 1 09) para quem "o fundamento do 

poder de po/icia e 0 principia da predominancia do interesse publico sabre 0 

particular, que da a Administragao posigao de supremacia sabre os administrados". 

E consenso entre a doutrina dominants que o fundamento do Poder de 

Policia, como atividade da Policia Administrativa, esta fundamentado na sua 

condic;ao de executora das leis administrativas, ou seja, resultants da supremacia 

geral das leis. lmporta dizer que todos os cidadaos estao sujeitos ao imperio das leis 

e, bern por isso, a Policia Administrativa, tendo a incumbencia de dar execuc;ao a 

estas normas, exercendo em nome destas, sua autoridade. 

Assim se diz que a autoridade exercida peta Policia Administrativa e a propria 

supremacia geral das leis concretizadas por meio dos atos da Administrac;ao. 

3.6 NATUREZA JURiDiCA DO PODER DE POLiCIA 

Para Bandeira de Mello apud Buhring (2003, p.71): "a natureza juridica do 

poder de policia nao e discricionaria; as alas sim, que sao ora discricionarios, ora 

vinculados". 

Ao responder a questao da discricionariedade dos atos de policia 

administrativa, informa, via de regra, que os atos da administrac;ao podem ser 

vinculados, quando precedidos de definic;ao pelos preceitos normativos, e 

discricionarios, quando em dado caso concreto, ante a inexistencia regulamentac;ao, 

cabe a administrac;ao uma "avaliac;ao discricionaria" , ou seja, uma apreciac;ao pela 

administrac;ao para decidir, segundo a finalidade, a conveniencia e oportunidade, 

que soluc;ao dara aquele caso. 

Obviamente que essa discricionariedade nao se confunde com arbitrariedade, 

pois, a observancia dos principios retro, implica em oposic;ao a vontade pessoal, ou 

seja, encontra-se fora da personalidade do administrador. Por isso, qualquer que 

seja a decisao do agente publico, para ser legitima, devera ser impessoal e atender 

ao fim colimado pela lei, mediante pertinencia, adequac;ao e proporcionalidade dos 

meios empregados na consecuc;ao dos objetivos. 

Pos isso, essa discricionariedade que se prega existir, possui limitac;Oes 

legais, o que nos leva a deduzir, seguindo os passos da lic;ao de BOhring, que se 
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aliando a Bandeira de Mello, argumenta: "a natureza juridica do poder de policia nao 

e discricionaria, mas os atos tender a ser, ora discricionarios, ora vincula!Jos". 

3.7 ESSENCIA DO PODER DE POLiCIA 

Segundo o que se observa pelo consenso doutrinario, quando utiliza as 

expressoes como "limitagao, restrigao ou condicionamento" em referencia a 
atividade estatal caracterizadora do poder de policia, e que, na sua maioria, aquilo 

que se impoe ao particular como 6bice de sua atividade conflitante com os 

interesses da coletividade, e quase sempre uma obrigagao de nao fazer, ou seja, 

uma atividade negativa pela abstengao de urn ato (non facere}. 

Neste sentido, manifesta-se Bandeira de Mello (2004, p. 725) que embora o 

poder de policia se manifeste pela exigencia de uma abstengao - deixar de fazer 

alga- expressando uma atividade negativa (poder negative), e precise entender que 

o importante eo fim visado pela agao, traduzindo-se numa atitude positiva, pais, visa 

a urn resultado positive que e prevenir a ocorrencia de urn dana. 

3.8 EXTENSAO E LIMITES DO PODER DE POLICIA 

A despeito de constituir atividade discricionaria, o poder de policia, como 

atividade estatal e tendo por fundamento o interesse publico, deve ser exercido nos 

limites da lei para que nao se transforme em atividade arbitraria e, portanto, sujeita a 
nutidade. 

Como preceitua Meirelles (1998, p. 118}, a extensao do poder da medida de 

poHcia constitui a regra, sem excegao, em que o Estado Democratico de Direito, em 

qualquer area, havendo interesse coletivo relevante, ou do proprio Estado, havera o 

respectivo poder destinado a salvaguardar tais interesses. 

Os limites deste poder, na condigao de medida administrativa de poHcia, 

estao demarcados pelo interesse social em consonancia com os direitos 

fundamentais do Art. 5° da Constituigao Federal. 

Hodiernamente, no ordenamento juridico patrio, os direitos individuais nao se 

afiguram absolutes. Prevalece, pois, a relatividade dos direitos, ou seja, os direitos 
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coletivos prevalecem sobre os direitos individuais justamente por existir uma 

sujei<;ao destes aqueles. 

Essa ideia de sujei<;ao, caracteristica oriunda de constitui<;6es anteriores; 

assenta-se no carater social da nova ordem estabelecida pela Constitui<;ao de 1988, 

a qual estabelece que a nova ordem economica (Art. 170) p6e em destaque a justi<;a 

social, a fun<;ao social da propriedade. 

Bandeira de Mello (2004, p. 714-715), em introdu<;ao ao capitulo que trata do 

poder de policia, observa a questao sob o ambito de validade desta importante 

atividade estatal, expondo sobre limita<;oes administrativas. Desta forma expoe que, 

a rigor, inexistem limita<;oes administrativas ao direito de liberdade e ao direito de 

propriedade, mas limita<;6es a liberdade e a propriedade, por entender que, a rigor, 

ja existindo na lei urn pleno delineamento dos direitos individuais, de forma que a 

administra<;ao nao pode restringir e nem limitar o ambito de tais direitos. Em outras 

oportunidades, compete a administra<;ao publica, tendo como limite a lei e diante de 

casos concretes, reconhecer e certificar qual a efetiva extensao que tais direitos 

possuam em fun<;ao do generico e imprecise contorno que a lei lhes tenha revelado. 

Adiante, conclui pelo descabimento das limita<;6es a direitos, pela 

administra<;ao, pondo que os atos restritivos, legais ou administrativos nada mais 

sao que formula<;ao juridica do ambito do Direito. Bern por isso, e manifestamente 

ilegal a a<;ao administrativa que, pretendendo exercer o poder de policia, avan<;ar na 

esfera juridicamente protegida da liberdade e da propriedade. Exemplificando, citou 

que configura ato ilegal de policia dissolver comicio, quando nao esteja ocorrendo 

tumulto. Aqui, a guisa de born exemplo, citamos a inten<;ao de interdi<;ao de predio 

pela falta apenas de extintores. 

Os atos ou medidas de policia, que por sua natureza contenham 

discricionariedade, estao sujeitos aos limites ditados pela lei em rela<;ao a 

competencia, a forma, finalidade, aos motives e ao objeto. 

Neste sentido, esclarece: 

Como todo ato administrative, a medida de polfcia, ainda que seja 
discricionaria, sempre esbarra em algumas timitac;;:oes impostas peta Lei, 
quanto a competencia e a forma, aos fins e mesmo com relac;;:ao aos 
motivos ou ao objeto; quanto aos dois ultimos, ainda que a Administrac;;:ao 
disponha de3 certa dose de discricionariedade, esta deve ser exercida nos 
limites trac;;:ados pela lei. (DI PIETRO, 2004. p. 115} 
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lnvocando 0 fundamento do poder de policia, cujo primado e a prevalencia do 

interesse publico sabre o particular, sua finalidade nao podera ser outro, sob pena 

de caracterizar desvio de ftnalidade. 

A competencia e o modo de proceder obedecem as formalidades legais. 

Em rela<;ao ao objeto, convem observar o principia da proporcionalidade dos 

meios aos fins, que em Direito Administrative justifica a adequa<;ao dos meios 

empregados para tingir uma finalidade. lsto significa que o excesso de exa<;ao ou 

emprego insuficiente dos meios, que tenha como resultado o dana ao interesse 

publico ou o prejulzo desproporcional do particular, enseja responsabilidade do 

agente. 

Freitas (2006, p. 657), ao reconhecer a existencia de limita<;oes e restr~ 

impostas pela ordem vigente aos direitos fundamentais, esclarece que a 

administra<;ao somente devera fazer uso delas " ... quando imprescindiveis a 
coexistencia pacifica, ordeira e viavel da liberdades e das garantias, jaci, tende3ndo 

a aboli-las." 

Segundo Ferreira (2006, p.13-14), a rela<;ao que se estabelece quando da 

timita<;ao a liberdade e a propriedade marca urn regime de sujei<;ao que pode se 

formar entre administra<;ao e administrados. Expoe o autor, fazendo distin<;ao entre 

dois institutes: sujei<;ao geral e especial. 0 primeiro tern por fundamento o Art. 5°, 

incise II da Constitui<;ao Federal ao estabelecer que ninguem sera obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude de "lei. 1 

Evocando como vertice do Estado Democratico de Direito, o principia da 

Legalidade salienta que e uma verdade a ser compreendida em termos, ou seja, 

quando a atua<;ao estatal for de rela<;ao especial e direta com os administrados, 

verifica-se a defini<;ao de policia administrativa e com eta as possibilidades formal e 

legal que caracterizam o regime de sujei<;ao geral. lsso explica, portanto, a 

competencia da administra<;ao em garantir a fiel execu<;ao das leis. 

Por outro lado, podera ocorrer que, nao apenas por for<;a de lei ou 

regulamento, mas por conta de outras obriga<;oes, os administrados estejam 

subordinados a administra<;ao por meio de contratos e estatutos, configurando uma 

sujei<;ao especial que os distingue dos demais, por ser urn ato de voluntariedade, ou 

seja, o administrado teve a oportunidade de conhecer previamente as regras sob as 

quais passou a atuar. Conclui o autor, em rela<;ao ao assunto em apre<;o, que a 
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sujeigao geral esta relacionada ao poder de policia (policia administrativa), enquanto 

a especial e oriunda do poder disciplinar. 

3.9 ATRIBUTOS DO PODER DE POLiCIA 

lndependentemente da terminologia que se queira adotar, identificamos neste 

especifico assunto alguns atributos, ou simplesmente, qualidades que caracterizam 

o poder de policia na condigao de atividade ou medida administrativa. 

Antes mesmo de elencar essas qualidades, e importante registrar que, de 

acordo com a doutrina consultada, inexiste qualquer contradigao neste sentido, 

porem, alguns ajustes e considerag6es para mais ou para menos. 

3.9.1 Discricionariedade 

A discricionariedade, embora admitida pela doutrina, restritivamente, nao e da 

essencia de todos os atos de policia. Ate porque, existem atos que sao vinculados, 

isto e, possuem expressa previsao legal quanto aos requisites de sua 

implementagao: exemplo classico e a emissao de alvaras pela prefeitura e de 

habilitagao para condugao de veiculos, pelo departamento de transite. Em outras 

situagoes o poder de policia e discricionario ou, pelo menos, em ralagao aos criterios 

que a administragao publica, ap6s avaliar o caso concreto, tera a faculdade de 

determinar o memento e a forma de sua concregao. 

3.9.2 Auto-executoriedade 

Pela concepgao doutrinaria, e a condigao de que dispoe a administragao 

executar suas decisoes por meios pr6prios, sem que para tal, precise da chancela 

do judiciario. Essa condigao pode ter como sinonimo o termo "possibilidade", porque 

e da essencia de autoridade administrativa, a qual decorre da lei que lhe permite 

impor ao particular, ainda que contra sua vontade, obrigando-o a cumprir aquela 

decisao. 
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Contudo, e direito do particular opor-se ao cumprimento desta decisao, caso 

em que devera recorrer ao judiciario, pais, somente o judiciario tern competemcia 

para anular uma decisao administrativa. 

Tambem, esta caracteristica nao esta prevista em todas as medidas de 

policia, posto que, depende de expressa autorizagao legal ou que o momenta 

requeira urgencia no se trato, implicando na possibilidade de urn grave dana ao 

interesse publico. Como no primeiro caso, a medida tendo par base a lei, gera o 

direito ao particular de opor-se a ela par meio do devido processo legal (Art. 5°, 

LV/CF). 

De urgencia a medida, dispensa a administrac;:ao de observar o processo 

legal; contudo, se par forga da arbitrariedade do agente, decorrer prejuizo ao 

particular, havera responsabilizac;:ao objetiva do Estado (Art. 37, §6°/CF) pelos 

excesses decorrentes da arbitrariedade do agente. 

3.9.3 Coercibilidade 

E caracteristica da qual dependente a auto-executoriedade, pais, o ato de 

policia somente e auto-executavel se possui forga de coergao. Logo, como 

apregoam os estudiosos do Direito Administrative, dado o fato de que o poder de 

policia nao constituir uma mera faculdade, mas urn dever, e ainda, considerando que 

se trata de imposigao coativa ao particuJar. 

Neste assunto, Di Pietro (2004, p. 113), utilizando-se do termo caracteristica 

como sinonimo de atributo, aponta para a discricionariedade, a auto-executoriedade 

e a coercibilidade, como atributos do poder de policia, alem de considera-lo como 

atividade negativa. Tambem informa que outros autores costumam desmembrar 

auto-executoriedade em exigibilidade e executoriedade, relacionando o primeiro com 

a possibilidade de dispensa de consulta previa ao judiciario para impor a obrigagao, 

e ultimo como sendo a faculdade de, depois de tomada essa decisao execut6ria, de 

realizar diretamente a execugao forgada, mediante o usa de forc;:a publica, se 

necessaria, para o cumprimento da decisao pelo administrado. 

Ferreira (2006, p. 21) convenciona ''por evidente e sob pena, mesmo, de 

ineficacia dessa propria e peculiar atividade estatal, apontam-se como principais 

atributos do poder de polfcia os seguintes: a presunqao de legitimidade, a 
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imperatividade, a exigibilidade, a auto-executoriedade e a (aparente) 

discricionariedade." 

Desta forma, acrescenta a presunc;ao de legitimidade como atributo, 

definindo-a como uma presunc;ao meramente relativa de que o agente publico 

possui a legal investidura do cargo ou func;ao para executar tal medida de policia, e, 

portanto legitimado para tal. 

A imperatividade e a garantia de validade de uma obrigac;ao imposta pela 

administrac;ao aos particulares, convalidada pelo interesse publico. 

A exigibilidade e imposic;ao unilateral do ato de policia em face do 

administrado, o qual o assimila como obrigac;ao. Caso se oponha resistencia, a 

coac;ao ocorre por via indireta, por intermedio de meio de multa ou outra sanc;ao 

prevista em lei. 

Freitas (2006, p. 663-664) acolhendo a existencia da auto-executoriedade do 

poder de policia, utiliza o termo caracteristica em Iugar de atributo, Contudo, admite 

a auto-executoriedade nos procedimentos de "poder de policia administrativa" -

expressao geralmente utilizada pelo autor - somente nos casos de urgencia, ou 

seja, diante da viabilidade pratica de tais medidas. Essas, por sua vez devem primar 

de motiva«;ao que demonstre estar fundamentada no interesse publico, assim como 

a presunc;ao de legitimidade, condic;ao que da aos atos de policia, em principio, a 

seguranc;a de estarem em conformidade com a lei, dispensando previa autorizac;ao 

judiciaL 

Buhring (2003, p. 98) na abordagem da discricionariedade, compartilha com 

Bandeira de Mello, apontando que no Estado democratico de Direito nao ha Iugar 

para poder discricionario pleno para a Administrac;ao Publica. Ha sim, "atos em que 

a Administragao Publica pode manifestar competfmcia discricionaria e atos a 

respeito dos quais a atuagao administrativa e totalmente vinculada". 

Embora se apresente com algumas diferenc;as de terminologia, e consenso 

entre a doutrina que a discricionariedade e urn institute que faz parte da essencia do 

poder de policia administrativa, que se manifesta diante dos casos concretes. Para 

alguns e faculdade, para outros e dever de ac;ao na ausencia ou lacuna da lei. 

Contudo, vern a ser a margem de liberdade conferida a administrac;ao para escolher 

urn ou mais comportamentos, dentro dos criterios da razoabilidade, oportunidade, 

conveniencia e, atendendo a finalidade estabelecida em lei para cumprimento de um 

dever. 
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3.10 FORMAS DO PODER DE POLiCIA 

Nao existe consenso entre os estudiosos do Direito Administrative, em 

relac;ao as formas pelas quais, o poder de policia se manifesta. Enquanto alguns se 

utilizam da expressao "forma de manifestac;ao", e outros, "formas de atuac;ao", 

vejamos, entao, qual dessas expressoes melhor se aplica. 

Admitindo-se urn poder de policia em sentido amplo, o qual leva em conta 

tanto as atividades do Executive como do Legislative, como mecanismos utilizados 

pelo Estado para a sua execuc;ao, e possivel se proper a seguinte divisao: 

1. Atos normativos em geral, a saber: pela lei, criam-se as limita~oes 
administrativas ao exercfcio dos direitos e das atividades individuais, 
estabelecendo-se normas gerais e abstratas dirigidas indistintamente as 
pessoas que estejam em idemtica situagao; disciplinando a aplicagao da lei 
aos casos concretes, pode o Executive baixar decretos, resolugoes, 
portarias, instrugoes; 

2. Atos administrativos e opera~oes materiais de aplicagao da lei ao 
caso concreto, compreendendo medidas preventivas (fiscalizagao, vistoria, 
ordem, notificagao, autorizagao, licenga), com o objetivo de adequar o 
comportamento individual a lei, e medidas repressivas (dissolugao de 
reuniao, interdigao de atividade, apreensao de mercadorias deterioradas, 
internagao de pessoa com doenga contagiosa), com a finalidade de coagir 
o infrator a cumprir a lei. (01 PIETRO. 2004, p. 113) 

Tambem, neste sentido, aponta Bandeira de Mello (2004, p.731), ao informar 

que a manifestac;ao da policia administrativa pode ocorrer tanto por meio de atos 

normativos e de alcance geral quanto por atos concretes e especificos. 

Como devido respeito, pode-se dizer que tanto uma quanto outra e aplicavel, 

sobretudo, se utilizar o oportuno ensinamento de Bandeira de Mello em relac;ao aos 

atos normativos e de alcance geral, e, atos concretes e especificos, poder-se-a 

dizer, entao, que o poder de policia se manifesta pelos atos normativos e atua pelos 

atos concretos. 
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3.11 REQUISITOS DE VALIDADE DO PODER DE POLiCIA 

0 poder de policia, dentro do Direito Administrativo, e e possui os mesmos 

requisitos do ato administrativo, quais sejam: 

3.11.1 Legalidade do Ato 

lnicialmente, como requisito primeiro de validade para os atos e medidas de 

policia, unanimemente, e a posi9ao doutrinaria em apontar, o primado da 

Legalidade, na condi9ao de vertice do Estado Democratico de Direito. E oportuna a 

aten9ao dada pela moderna doutrina que associa a validade aos principios da 

legalidade e da finalidade. Neste sentido aponta: 

Diversamente, sua justificativa se infere de outre vetor, do principio da 
finalidade, que determina o cumprimento da lei em face da propria 
finalidade (valor protegido) autorizadora da sua implementac;ao na ordem 
jurfdica, ou seja, sem que se atraves dela se busque legitimar uma lacuna 
axiol6gica. 

Logo, s6 se compreende como valido o exercfcio de polfcia administrativa 
quando o mesmo nao desborde dos limites da lei e, em especial, de sua 
propria finalidade. (FERREIRA (2006, p. 24) 

Esta exce9ao, segundo o autor, nao se desvincula do principio constitucional 

do Art. 5°, II e nem da estrita legalidade do Art. 37, caput, porque atende a outro 

principio constitucional da finalidade, de nao somenas importancia que o anterior, o 

qual estabelece o cumprimento da lei em razao de sua especifica finalidade. 

Tambem, a atua9ao de policia, em outros casos de imprecisao ou antecipa9ao legal, 

relacionados com as hip6teses de uso e gozo da liberdade ou da propriedade, pelos 

administrados estariam em descompasso com a utilidade coletiva, nao pode 

prescindir da observancia dos principios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

como pressupostos de uma eventual necessidade de legitimar a discricionariedade 

do ato. 

Justifica-se, pois, a utilidade do poder de policia, como desdobramento ao 

principia da legalidade, como contraposi9ao aos eventuais excessos da autoridade 
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ao fazer usa da discricionariedade, sendo necessaria observar a finalidade do ato 

administrative, como se observa: 

Neste sentido, a doutrina e a jurisprud~ncia - e, a seguir a propria lei -
conceituam como desdobramento necessaria do principia de legalidade, 
que a agao administrativa discricionaria deve pautar-se pelo requisite 
essencial da finalidade como condicionante da compet~ncia da autoridade 
publica. (TACITO. 2005, p.195) 

Conveniente e oportuna a lic;ao de Meirelles, apud BOhring (2003, p. 90) em 

relac;ao as condic;oes de validade do ato de policia: 

... esses limites, como condigoes de validade, que no ato de policia sao as 
mesmas do ato administrative comum, e dizer: compet~ncia, finalidade, 
(sic) e forma sao condigoes gerais de eficacia de qualquer ato, incluidos 
ainda a proporcionalidade da sangao e a legalidade dos meios usados pela 
administragao, mais estes que devem ser "legitimos", humanos e 
compativeis com a urg~ncia e a necessidade da medida adotada. 

Meirelles (1998, p. 114) acentua que entre os poderes administrativos, 

destaca-se o Poder de Policia Administrativa exercido pela administrac;ao publica 

sabre todas as atividades e bens que possam produzir algum dana a coletividade. 

Para tanto, e necessaria observar o principia da competencia, que par sua vez, deve 

ser atribuido a entidade que dispoe do poder de regular a materia. 

Tal competencia pod era ser exercida privativa ou concorrentemente pel as tres 

esferas estatais, em func;ao do ordenamento juridico patrio que preve a 

descentralizac;ao politico-administrativa, estando a depender, primeiramente, pelo 

que preve a Constituic;ao, do interesse nacional, regional ou local. 

Logo, nos parece 16gica a deduc;ao de que a referida excec;ao responde 

apenas pelos casas in concreto, ou seja, quando a prevenc;ao justificar uma ac;ao 

imediata de intervenc;ao da administrac;ao em func;ao de urn risco iminente, o qual 

nao estivesse ou nao poderia estar previsto em lei. Entao, a guisa de urn born 

exemplo, e coerente afirmar que nao seria proporcional e nem razoavel determinar a 

interdic;ao de urn estabelecimento comercial sob a premissa de que a falta de 

extintores pudesse, assim, constituir em justificativa para eliminar os riscos de 

incendio. 
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3.11.2 Competencia 

Tambem denominada por alguns nao menos ilustres estudiosos, de 

delegabilidade restrita, entende-se que os atos ou medidas de policia, tipificados 

como exclusividade do poder publico, nao podem ser delegados ou transferidos a 

particulares, mesmo sob a egide de lei infraconstitucional. Contrariamente a este 

sentido, observa-se urn flagrante caso de delegac;ao de competencia expresso na lei 

n° 9.503/97, que instituiu o C6digo de Transito Brasileiro (CTB), cujo § 4° do Artigo 

280 assim estabelece: 

§ 4° 0 agente da autoridade de transito competente para lavrar o auto de 
infrac;:ao poderc~ ser servidor civil, estatutario ou celetista, ou ainda, policial 
militar designado pela autoridade de transito com jurisdic;:ao sobre a via no 
ambito de sua competEmcia. 

Pelo fato de serem os atos ou medidas de policia administrativa, aos quais se 

denominam de procedimentos, func;ao privativa do Poder Publico e, portanto, 

indelegavel a particulares. Neste sentido, temos: 

« o procedimento da "polfcia administrativa" permanece privativa do 
Poder Publico e, nessa medida, indelegavel, de modo que se excluem os 
atos que, embora guardem similitude, sejam praticados por particulares, 
agindo na qualidade, importa assimilar que o procedimento de "policia 
administrativa" - tipicamente estatal - exige, no geral das vezes, que o 
agente possua garantias pr6prias das funcoes de Estado (grifei). De 
qualquer sorte, o particular, nesta condic;:ao, nao esta legitimado a praticar 
semelhantes atos. Com tais ressalvas, correto asseverar que e indelegavel 
o "poder de polfcia administrativa", intrinsecamente considerado, na 
estabilidade que o justifica.» (FREITAS. 2006, p.664) 

Para Meirelles (1998, p. 114-115), a competencia de policiar pertence, a 

principia, a quem tern de regular a materia, cabendo ao Estado os assuntos de 

interesse regional e, aos municipios, os assuntos de interesse local. Contudo, 

adverte que, em razao do interesse simultaneo pelos entes estatais, tanto o poder 

de regular quanta o de policiar se difunde entre os interessados. Logo, a regra e: 

exclusividade do policiamento administrativo; e a concorrencia deste, a excec;ao. 
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Sobre as questoes de transferibilidade e delegabilidade de competemcia, 

ensina-se que o Poder de Policia e originario quando nasce com a entidade que o 

exerce. Ao contrario, sera delegado quando provem de outra entidade, por via de 

transferencia legal e mediante convenio, restringindo-se apenas aos termos da 

delegac;ao e se caracterizando apenas por atos de execuc;ao, nao compreendendo a 

imposic;ao de taxas pelo fato de que 0 poder de tributar e intransferivel. 

3.12 SiNTESE SOBRE 0 CONCEITO DOUTRINARIO 

Dentre as respeitaveis concepc;oes do "poder de policia", em comento, data 

venia, elegemos a posic;ao de Bandeira de Mello como a mais moderna e 

consistente. Ate porque, e a que possui a chancela majoritaria do consenso 

doutrinario. 

0 posicionamento divergente, embora consideravel na sua 16gica, parece 

refletir urn posicionamento ideol6gico, que embora louvavel, nem de Ionge reflete 

realidade fatica e juridica atual. 

A prop6sito deste estudo e atentos ao conceito de Bandeira de Mello, o qual 

se apresenta moldado em dois aspectos, amplo e restrito. 0 primeiro designando o 

conceito de poder de policia, como func;ao tanto do Executivo como do Legislativo, e 

o segundo, na forma mais restrita, quando o identifica o poder de policia 

administrativa, sendo especffico e direto, segundo o qual se classifica como: ':A 

atividade estatal de condicionar a /iberdade e a propriedade ajustando-as aos 

interesses coletivos". 

E nesta 16gica, colocando em confronto a conceituac;ao doutrinaria com 

definic;ao de poder de policia constante do texto do Art. 78 do CTN, conveniente e 

oportuna e a lic;ao de Bastos (2000, p.151), no que a prop6sito acolhemos em parte 

seu conceito de poder de policia administrativa, quando ao sintetizar que nao se 

trata de medida limitativa de direitos constitucionalmente assegurados, em face de 

que, a mera restric;ao em desatendimento aos pressupostos exigidos, redunda em 

inconstitucionalidade da lei. 

Assim, valendo-se da maxima utilizada por Meirelles (1998, p. 117) em 

comentario sobre o objeto e finalidade do poder de policia administrativa, expos que 
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" .. . ninguem adquire dire ito contra o interesse publico. Com efeito, verifica-se com 

demasiada clareza de sentido que, assim como e defeso a administragao publica 

sob a invocagao do poder de policia pretender anular as liberdade publicas ou 

aniquilar os direitos fundamentais, tambem e vedado aos particulares, a pretexto de 

usufruir ao maximo os direitos constitucionalmente previstos, ingerir sabre os direitos 

coletivos e/ou difusos. 

Em vista disso, fecha-se o consenso doutrinario em torno da questao de que 

os direitos fundamentais nao se afiguram absolutes em detrimento de eventual dano 

ou prejuizo a coletividade. Por isso, a administragao pode e deve, atraves de 

regulamentos em conformidade com a ess€mcia da lei, condicionar o exercicio de 

liberdades, regular o uso da propriedade e impor 6bices a certas atividades que 

possam afetar a coletividade ou subverter a ordem juridica. 

4 COMPETENCIA DOS CORPOS DE BOMBEIROS 

A Constituigao Federal, como lei maior, institui os 6rgaos de seguran<;a e de 

socorro publico, delimitando, de forma generica, as atribui<;6es de cada urn e 

deixando para a legislagao infraconstitucional a missao de especificar suas 

atribuigoes. 

4.1 A CONSTITUICAO FEDERAL 

A Constitui<;ao Federal de 1988 inseriu o Corpo de Bombeiros no Capitulo Ill 

reservado a Seguran<;a Publica, Art. 144, V e §§5° e 6°, que assim dispoe: 

Art. 144 - A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 

V- polfcias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 5° - As policias militares cabem a polfcia ostensiva e a preservac;ao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuic;oes 
definidas em lei, incumbe a execuc;ao de atividade de defesa civil. 
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Doutrinariamente, segundo informa Lazzarini (1999. p.337), embora o 

reconhecimento constitucional tenha sido inserido em Capitulo reservado a 
Seguranc;a Publica, talvez pelo fato de exercer atividade de seguranc;a da 

comunidade, deve-se entender que "Os Corpos de Bombeiros, em principia, nao 

exercem atividades de 'Seguranga Publica', por ser esta uma atividade que diz 

respeito as lnfragoes penais, com tipicas agoes policiais preventivas ou repressivas." 

Acrescenta ainda o insigne professor que '~ atividade-fim dos Corpos de 

Bombeiros Militares e a de prevengao e combate a incemdios, busca e salvamento e, 

agora, a de defesa civil", prevista no §5° do mesmo artigo. Contudo, finaliza o autor 

argumentando que "Essa gama de atribuigoes dos Corpos de Bombeiros Militares 

diz respeito, isto sim, a 'tranqililidade publica' e a 'salubridade publica', ambas 

integrantes do conceito de 'Ordem Publica"', 

4.2 ORDEM PUBLICA - TEORIA GERAL 

Marcus Claudio ACQUAVIVA (1998. p. 780), ao definir "Leis de Ordem 

Publica", expoe que: 

Os autores admitem, quase unanimemente, a imprecisao e a variabilidade 
do conceito de ordem publica. Pode-se afirmar, contudo, que a ordem 
publica implica a precedencia do interesse geral, publico ou social sabre o 
individual. ( ... ) A dificuldade da conceituacao da ordem publica reside no 
fato de que esta se assenta na valoracao juridica vigente em dado momenta 
hist6rico. Do fato de que a ordem publica esta indissoluvelmente ligada aos 
valores sociais vigentes deriva, como conseqOencia natural, sua mutacao 
no espaco e no tempo, destacando-se, neste sentido, a ampliacao moderna 
do seu conteudo, paralela ao retrocesso do individualismo liberal, perante 
as diversas ideologias de tipo "social" pr6prias do Estado contemporfmeo. 

Neste sentido, o conceito de Ordem Publica, em Direito deve ser entendido 

como incerto pelo fato de sofrer variac;ao no tempo e no espac;o. Dai, mais que 

oportuna a critica ao conceito estabelecido no Art. 2°, n° 21, do Regulamento para 

as Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (R-200), aprovado pelo 

Decreto n° 88.777, de 30 de Setembro de 1983: 

Art. 2° - Para efeito do Decreta-Lei n°. 667, de 02 de julho de 1969, 
modificado pelo Decreta-Lei n°. 1.406, de 24 de junho de 1975, e pelo 
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Decreta-Lei n°. 2.010, de 12 de janeiro de 1983, e deste regulamento, sao 
estabelecidos os seguintes conceitos: 

21) Ordem Publica - conjunto de regras formais, que emanam do 
or{ienamento juridico da Nacao, tendo por escopo regular as retacoes 
sociais de todos os niveis, do interesse publico, estabelecendo um clima de 
convivencia harmoniosa e pacifica, fiscalizado pelo poder de policia, e 
constituindo uma situacao ou condicao que conduza ao bem comum. 

Bern por isso, destaca--se; 

Sentir-se-a, porem, a ordem publica segundo um conjunto de criterios de 
ordem superior, politicos, econOmicos, marais e, ate mesmo, religiosos. A 
ordem publica nao deixa de ser uma situacao de legalidade e moralidade 
normal, apurada por quem tenha competencia para isso sentir e valorar, 
estando presente a desordem, ou seja, os atos de violencia contra as 
pessoas, os bens ou o pr6prio Estado, nao sendo, em verdade, uma figura 
jurfdica, embora dela se origine e tenha a sua existencia formal. 
(LAZZARINI. 1992, p, 184) 

Adiante, complementa citando o conceito de outro autor: 

... apesar da vaga nocao de ordem publica, esta existira quando estiver 
assegurada a tranqoilidade de publica, a seguranca publica e a salubridade 
publica, razao de haver ordem publica quando asseguradas essas tres 
coisas, pais, a ordem publica e tudo aquila, nada mais do que aquila. 
Seguranca publica, como focalizado, integra o universo conceitual de ordem 
publica, sendo considerada um estado antidelitua1, que resulta da 
observancia dos preceitos tutelados pelos c6digos penais comuns e pela lei 
das contravent;:oes penais, certo que as acoes que promovem a seguranca 
publica sao acoes policiais repressivas ou preventivas tfpicas, podendo 
resultar da simples ausencia, mesmo que temporaria, dos delitos e 
contravencoes penais. 

Resta-nos por demais evidente que a dignidade constitucional dos Corpos de 

Bombeiros, argOida por Lazzarini, esta inserida nos conceitos de tranqOilidade e 

salubridade publica, formando ao lado da seguranc;a publica, a triade que compoe o 

conceito de Ordem Publica. 
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4.3 A COMPETENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPR 

A Constituicao do Estado do Parana, promulgada em 1989, seguindo a 

moldura da Constituicao Federal, no capitulo IV relativo a Seguranca Publica, 

tambem definiu: 

Art. 46. A Seguranga Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida, para a preservagao da ordem publica e incolumi~ 
das pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: 

11 - Po1ic1a 'Mmtar. 

Art. 49. A Policia Militar, comandada par oficial da ativa do ultimo posto do 
Ouadro de Oficiais Policiais Militares, for~a auxiliar e reserva do Exercito, 
e a Policia Civil subordinam-se ao Governador do Estado e serao 
regidas por legisla~ao especial, que definira suas estruturas, 
competencias, bem como direitos, garantias, deveres e prerrogativas de 
seus integrantes, de maneira a assegurar a eficiencia de suas atividades. 
(grifeit 

Como acima se referiu, a exemplo da Constituicao Federal, o constituinte 

estadual seguiu os mesmos passos, porem, com a diferenca de que no Estado do 

Parana, assim como em poucos Estados da Federacao, o Corpo de Bombeiros 

pertence a Policia Militar estadual, estando, pois, a definicao de suas atribuicoes e 

competencias na mesma legislacao desta, conforme o que prescreve o Art. 48 da 

Constituicao Estadu~t; 

Art. 48. A Policia Militar, forga estadual, instituigao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina mititares, cabe a policia 
ostensiva, a preservagao da ordem publica, a execu~ao de atividades de 
defesa civil, preven~ao e combate a incendio, buscas, sa1vamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transite urbana e rodoviario, o 
po1iciamento ferroviario, de florestas e de mananciais, a1em de outras 
formas e fungoes definidas em lei. (grifei) 

Com efeito, as atribuicoes acima destacadas, de competencia do Corpo de 

Bombeiros da Policia Militar do Estado do Parana, sao aquelas atribuicoes previstas 

em Lei, referidas na segunda parte do § 5°, assim explicitadas " ... a/em das 

atribuigoes definidas em lei, incumbe as atividades de defesa civil.". Decorre que a 



Lei maier, por ser lei geral e sustentacula de todo o ordenamento juridico do pais, 

deixou a responsabilidade de definir quais seriam essas atribui9oes para outras leis. 

Porem, a Constituiyao do Parana se incumbiu de o fazer, inserindo no Art. 48, 

firmando a compet€mcia sobre prevenyao de incendio, para o Corpo de Bombeiros 

da Policia Ml11tar do Parana. 

4.4 0 CORPO DE BOMBEIROS E 0 PODER DE POLiCIA 

Como parte de todo o estudo sobre o Poder de Policia desenvolvido ate aqui, 

convem destacar, antes mesmo de analisar a atividade de vistoria tecnica sob o 

aspecto da prevenyao, prevista constitucionalmente, que o Corpo de Bombeiros da 

Policia Militar do Parana e 6rgao da administra9ao publica estadual e cuja 

competencia se buscara demonstrar. 

4.4.1 Direito Urbanistico e a Competencia Legislativa do Estado 

Para se falar de competencia para exercicio do poder de policia, conforme 

restou largamente discorrido pela moderna doutrina de Direito Administrative, 

tomando-se por base, inicialmente, a Constituiyao Federal, conforme prelecionou 

Freitas (2006, p. 664), ao afirmar que "" ... o procedimento de 'policia administrativa'

tipicamente estatal - exige, no geral das vezes, que o agente possua garantias 

pr6prias das fungoes de Estado. 

A Constituiyao Federal estabeleceu, conforme se depura do Art. 24, que~ 

competencia para legislar sobre Direito Urbanistico e concorrente entre a Uniao, os 

Estados eo Dlstrito federat: 

Art. 24 - Compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

I - direito trlbutario, financeiro, penitenciario, econ6mico e urbanist-ito; 
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lnicialmente, o termo urbanismo designava a arte de embelezar a cidade. Ao 

Iongo do tempo, este conceito foi assumindo diversos contornos, e pouco a pouco, 

foi deixando o campo do estetico e assumindo uma func;ao sociat 

Dentro de uma visao moderna, o urbanismo se reveste de tres objetivos: 

humanizac;ao, ordenac;ao e harmonizac;ao dos ambientes. Estes objetivos tern 

fungoes limitativas as quais corporificam-se em medidas que visam a preservac;ao 

da saude e da incolumidade das pessoas, consideradas como coletividade. 

Essas limitac;oes estao consolidadas administrativamente por normas de 

competencia das tres esferas federal, estadual e municipal, constituindo, segundo o 

Art. 578 do C6digo Civil, o chamado "Regulamento de higiene". Com efeito, assim 

como as medidas sanitarias (esgoto e canalizac;ao de aguas pluviais) o combate a 

incendios constituem medidas de limitac;oes a higiene e seguranc;a das edificac;c5es, 

atingindo diretamente as construc;oes, sejam elas habitacionais ou especiais. 

Neste limiar, as medidas preventivas devem interessar ao 6rgaos publicos 

locais ao fiscalizar as edificac;oes. Entretanto, os equipamentos de seguranc;a, assim 

considerados como: hidrantes, extintores, os sistemas automaticos e as vias de 

fuga, (escadas de emergencia) devem integrar a "parte acess6ria" das edificac;oes, 

com vistas a obstar a eclosao de sinistros que possam afetar a coletividade. 

Essas medidas nao estao adstritas ao interesse municipal, mas, sobretudo, a 
Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal. Dai porque, defende a doutrina que a 

prevenc;ao de incendios como medida limitativa de preservac;ao da incolumidade das 

pessoas, integram o Direito Urbanistico, e por via de consequencia, em se tratando 

de limitac;ao administrativa, esta o Direito Urbanistico a capitular o Direito 

Administrativo, na condic;ao de disciplina deste, cuja competencia para legislar e 

concorrente entre Uniao, Estados e Distrito Federat 

Neste sentido, argumenta: 

( ... ) Em certas materias que incidirem na competencia concorrente da Uniao 
e dos estados (art. 24) {(sic)}, par exemplo, se o municipio resolver legislar 
e/ou atuar nesses campos, sua atuagao sera supletiva da legislagao federal 
e/ou estadual. (grifei) 

(,,,) 

Esse ponto, ora examinado, e, assim, deveras importante, porque o estado 
(~ic~ poae 1egislar concorrentemente com a Uniao a respeito do Direito 
Urbanfstico, que e o capitulo do Direito Administrative, podendo, portanto, 



legislar sobre prevencao de incendios, ficando ao municipio a competencia 
de suplementar essa legislagao, sempre atendendo ao fim social da 
propriedade (art. 5. 0

, item XXIII, da CF de 1988), porque o urbanismo 
evoluiu do estetico para o social, como focalizado. (LAZZAINI. 1999 p. 338) 

E importante lembrar a competemcia supletiva, referida por Lazzarini, a qual 

se encontra prevista no Art. 30 da Constituigao Federal, cujo te:xto assim estabelece: 

"Compete aos Municipios: I - legislar sabre assuntos de interesse local; II -

suplementar a /egislar;ao federal e a estadual no que couber''. 

Em materia de prevengao de incendio, a competencia legislativa e estaduat, 

de vez que o Corpo de Bombeiros e 6rgao tecnico legitimo para atuar preventiva e 

repressivamente, ficando o municipio com a competencia supletiva para os casos 

nao previstos na lei estadual. Contudo, advindo lei tratando sobre a materia, ficara a 

municipal revogada no que conflitar com aquela, 

4.4.2 A Competencia do Corpo de Bombeiros Militar e o Poder de Policia na 

Atividade de Vistoria 

Como dantes referido pela doutrina, a competencia dos Corpos de Bombeiros 

e decorrente de sua dignidade constitucional. Completando ainda esta competencia, 

a legislagao infraconstitucional quando especifica e delimita este campo de atuagao. 

No Estado do Parana, como ja afirmado, o Corpo de Bombeiros e 6rgao da 

Administrayao Publica direta, diante do mandamento do § 6° da Constituigao Federal 

que assim determina: '~s policies militares e corpos de bombeiros militares, forr;as 

auxiliares e reserva do Exercito, subordinam-se, juntamente com as policias civis, 

aos Govemadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios." 

Ainda, a nivel federal, o Decreto-Lei n° 667, de 02 de Jul 69, reorganiza as 

Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territ6rios e do 

Distrito Federal, ao tratar de suas competencias no Art. 3°, estabelece: 
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Art. 3° lnstitufdas para a manutencao da ordem pubilca e seguranc;:a 
interna nos Estados, nos Territories e no distrito Federal, compete as PoHcia 
Militares, no ambito de suas jurisdigOes: 

a) executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares das 
Forcas Armadas, o policiamento ostensive, fardado, planejado pela 
autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a 
manutencao da ordem publica e o exercfcio dos poderes constituidos. 

b) atuar de maneira preventiva, como forca de dissuasao, em locais ou 
areas especfficas, onde se presuma ser possfvel a perturbagao da ordem; 

c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbagao da ordem, 
precedendo o eventual emprego das Forcas Armadas; 

{...) 

Art. 26. Competira ao Poder Executive, mediante proposta do Ministerio do 
~. declarar a condigao de "militar" e, assim, considera-los reservas do 
Exercito, aos Corpos de Bombeiros dos Estados, Municfpios, Territories e 
Distr1to federal. 

Paragrafo unico. Aos Corpos de Bombeiros Militares aplicar-se-ao as 
disposigoes contidas neste Decreta-Lei. 

Verifica-se, ainda, que tal compet€mcia vai aos poucos ganhando contornos 

mais definidos a medida que a legisla9ao infraconstitucional vai delimitando a area 

de atua9ao. Acrescente-se ainda o fato de a Constitui9ao de 1988 ja ter 

recepcionado o Art. 26 do Decreta-Lei 667/69, conforme se verifica no §6° do Art. 

144. 

Asstm, a Constitui9ao Estadual, ratificando o contido no§ 6° do Art. 144 da 

Constitui9ao Federal, impoe no art. 45 que "Sao militares estaduais os integrantes 

da Po/icia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar'. Desta forma, a Lei n° 1.943, de 

23 de Junho de 1954 - C6digo da PoHcia Militar do Estado do Parana, assim preve: 

Art. 28. 0 Corpo de Bombeiros, como unidade militar integrante da 
Corporacao, tern uma organizacao especia1 e atribuic;Oes de carater tecnico, 
cumprindo-lhe defender a propriedade publica e particular contra o fogo e 
outras ca1amidades. 

Art. 29. Administrativamente, a unidade e autonoma para aplicar os meios 
que ihes forem atrlbufdos pe1os 6rgaos competentes do poder publico. 

Diante de toda a legisla9ao aqui tratada, abrangendo a competencia do Corpo 

de Bombeiros da PoHcia Militar do Parana, nao se pode infirmar outra coisa, senao 

aquilo que preceitua o paragrafo unico do Art. 78, do C6digo Tributario Nacionaf, 
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considerando-se como regular atuagao no exercicio do poder de policia quando 

desempenha suas fungoes, por ser 6rgao competente e atuar nos limites da lei 

aplicavel, com observancia do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei 

tenha como discricionaria, sem abuso ou desvio de poder. 

lmpossivel olvidar-se dos conceitos doutrinarios sabre o Poder de Policia e 

aqui nao inferir a devida conclusao de que o Corpo de Bombeiros, quando exige o 

cumprimento das normas de prevengao por meio da analise de projetos de 

prevengao, quando realiza as vistorias tecnicas nas edificagoes e locais de reuniao 

de publico, com o objetivo de prevenir a ocorrencia de sinistros e acidentes que 

venham por em risco: a vida, a incolumidade fisica das pessoas, o meio ambiente ou 

o patrimonio, independentemente de poder ou nao aplicar qualquer tipo de sangao, 

esta, sim, a cumprir sua missao legitima, por meio de sua competencia. 

5 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Antes mesmo da analise de tudo o quanta foi ate aqui apresentado, 

necessaria se faz a exposigao, como complemento importante aos objetivos deste 

trabalho, da situagao preterita e atual, cujo desfecho sera a discussao de conceitos, 

legislagao e dos problemas levantad'O$. 

5.1 ANALISE DO AMBIENTE DA PESQUISA 

0 estudo do Poder de Policia do Corpo de Bombeiros, no que se refere ao 

seu mister constitucional de Prevengao de lncendios, e urn assunto que merece 

aprego sob os aspectos juridico e pratreo. 

Em se tratando de uma instituigao publica estadual que, como longa manus 

de urn ente federative, tern o dever de fazer valer a autoridade do Estado na defesa 

do interesse coletivo, impondo limitagoes aos direitos e liberdades individuais. 

Notoriamente, as agoes repressivas de combate a sinistros, salvamento, 

resgate, atendimento pre-hospitalar, protegao ao exposto ou de Defesa Civil, tern 

colocado o Corpo de Bombeiros Militar em mais alta conta pela sociedade, 
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garantindo-lhe urn status de institui9ao de maior credibilidade. Ha, porem, uma area 

denominada "preven9ao", em que as resistencias, socio-cultural e politica, tern sido 

os maiores 6bices na obten9ao de resultados efetivos. E, justamente nesta, em que 

as culturas tidas como mais evoluidas no mundo, vern apresentando, 

estatisticamente, resultados positivos, justificando o financiamento de estudos e 

investindo maci9os na capacita9ao de profissionais, como objetivo de reduzir ainda 

mais os gastos desnecessarios e minimizar os efeitos danosos. 

0 significado do termo "Preven9ao", segundo Aurelio Buarque de HOLANDA 

FERREIRA (1988, p. 408) sf. 1. Ato ou efeito de prevenir(-se); "Prevenir" v.t. 1. 

Dispor com antecipagao, ou de sorte que evite dano ou mal. Esta atividade tern sido 

responsavel por uma parcela consideravel na redu9ao de acidentes que vinham 

resultando em danos a vida, a incolumidade fisica, ao meio ambiente e ao 

patrimonio. E executada pelo Corpo de Bombeiros, formalmente por meio das 

exigencias normativas do C6digo de Preven9ao Contra lncendio e Panico e, 

materializadas por meio das vistorias tecnicas em estabelecimentos comerciais, 

industriais, prestadores de servi9os, condominios, 6rgao publicos, locais de reuniao 

de publico etc., primando pelo interesse maior, a vtda. 

Contudo, ainda nao se tern bern assimilada pelos meios social, profissional e 

politico, a relevancia de tais servi9os, pais, exige dispendio de capital, causado uma 

inversao de valores, pais, deveria ser chamado de investimento, o qual e geralmente 

confundido com "gasto". lgualmente, tal inversao se mostra latente na sociedade 

capitalista em geral e entre diversas classes profissionais, notadamente entre alguns 

profissionais de engenharia, os quais valorizam mais os aspectos esteticos e custo 

da constru9ao em detrimento da seguran9a. 

Tal condi9ao tern sido motivo de ineficacia da preven9ao, que, 

prioritariamente, deve estar voltado a redu9ao de riscos e conseqOente manuten9ao 

da seguran9a das pessoas. Mormente, quando o Corpo de Bombeiros aplica as 

exigencias normativas, decorrentes de sua missao constitucional de proteger vidas e 

salvaguardar o patrimonio, encontra dificuldades ao ter que responder a inumeros 

qyesttonamentos e duvidas em rela9ao a legalidade de tais exigencias, as quais, 

alem de demandar certo custo na implementa9ao, por vezes impoem certas 

limita96es a estetica das constru96es, gerando conflitos com proprietaries e 

profissionais de engenharia, quando nao colocam em rota de colisao os interesses 

politicos e institucionais. 
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Como forma de legitimar suas atividades e fazer frente as necessidades de 

aguisic;ao e manutenc;ao dos servic;os de Bombeiros, em 1973, por meio de urn 

convenio que unia Estado e Municipio em torno de urn anseio coletivo, tornava 

possivel a implantac;ao de Unidades de Bombeiros no Estado do Parana, permitindo 

uma arrecadac;ao que permitia fazer frente as necessidades de manutenc;ao desse 

serv~w. 

Nascia o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros- FUNREBOM, 

que tinha por base urn convenio entre Estado e Municipio, demandando a edi<;ao de 

leis instituindo as Taxas de vistoria contra incendio e de Combate a lncendio. A 

primeira tendo como fato gerador as vistorias tecnicas realizadas pelo Corpo de 

Bombeiros em empresas comerciais, industriais, prestadores de servic;os e 

condominios residenciais e, a segunda, pelo servi<;o de combate colocado a 

disposic;ao da populac;ao, vinculada ao carne de IPTU. 

0 FUNREBOM, inicialmente, teve como referencia o ano de 1973 com a 

implantac;ao no Municipio de Ponta Grossa e, somente a partir de 1976, sendo 

estendido para outros Municipios de maior porte do Estado. Atualmente, encontra-se 

implantado em quarenta e nove municipios paranaenses (Fonte: BM-3). 

Desta forma, conforme dispoe o Art. 100, IV, do C6digo Tributario Nacional 

(CTN), cada municipio, de acordo com sua capacidade de arrecadac;ao e 

necessidades determinadas pela demanda, poderia firmar convenio com o Estado, 

mediante autorizac;ao do legislative local, objetivando a criac;ao de uma Unidade de 

Bombeiro 

Embora sendo municipais, essas taxas eram lanc;adas e arrecadadas pede 

poder publico municipal em conta especifica, tendo por fatos geradores os servic;os 

de Bombeiros prestados por agentes estaduais. A instituic;ao e arrecadac;ao de tais 

tributes, dentro do que dispoe o Art. 78 do CTN, que estabelece o "Poder de Policia" 

como atividade da administrac;ao publica tendente a limitar ou disciplinar direito, 

interesse ou liberdade, regulando o interesse publico relative a seguranc;a, higiene, 

ordem, costumes, a disciplina da produc;ao e do mercado quando do exercicio de 

atividades economicas que dependam de autorizac;ao do poder publico municipal, 

com vistas a assegurar a tranqOilidade publica ou ao respeito a propriedade e aos 

direitos, sejam individuais ou coletivos. 

0 Municipio fazendo uso de sua competencia prevista no Art. 60 do CTN, 

instituia as referidas taxas em conformidade com o Art. 78, mas o poder de policia 



51 

estava a garantir apenas a entrada do Bombeiro no ambiente para a vistoria ou para 

combater o incendio. 0 inadimplemento de quaisquer dessas obrigayoes, deveria 

gerar para o contribuinte, como sujeito passivo descrito na legislayao pertinente, a 

inscriyao em divida ativa e conseqOente cobranya judiciale, no caso das exigencias 

de prevenyao, a sanyao prevista era a nao renovayao do alvara de funcionamento 

ou liberayao do "habite-se" ate que o contribuinte efetivamente atendesse. 

Contudo, tais sanyoes, embora legalmente previstas, estavam sempre 

sujeitas, primeiramente, a "boa vontade" do executive municipal que, erroneamente, 

ignorava ou entendia como sendo o poder discricionario que envolve a questao, urn 

condicionamento a vontade pessoal do prefeito. Assim, as inadimplencias deixavam 

de ser cobradas e os contribuintes tinham seus alvaras renovados ou a concessao 

do "habite-se", outorgada deliberadamente, sob o pretexto de nao se poder causar 

prejuizos a gerayao de empregos, a arrecadayao dos demais tributes municipais, 

mediante possibilidade de paralizayao das atividades economicas. 

Como se depreende, o Poder de Policia em questao estava, por forya de ~ei, 

nas maos do poder publico municipal, pois, em se tratando de legislayao municipal, 

nao se pode conceber, diante dos principios de Direito Administrative, a outorga de 

competencia pelo poder publico municipal a urn agente estadual. 

Em 26 de Dezembro de 2002, a Lei n°. 13.976/02, criou o Fundo Estadual do 

Corpo de Bombeiros Militar do Parana - FUNCB, com a finalidade de prover 

recursos para aplicayao em despesas correntes e de capital nas ayoes 

administrativas e operacionais de Bombeiro, previstas na Lei de Diretrizes 

Oryamentarias, lei oryamentaria anual e em convenio, acordo, ajuste ou congenere. 

Assim, revogaram-se tacitamente as legislayoes municipais referentes as Taxas de 

Vistoria de Seguranya Contra lncend1os. 

A estadualizayao da "Taxa de Vistoria de Seguranya contra lncendios", 

devolveu ao Corpo de Bombeiros a dignidade de gerir seus pr6prios recursos, tendo 

como fato gerador o exercicio do poder de policia em relayao ao contribuinte, de 

forma legitima (incisos I e II do Art. 1°), pois, o poder ali conferido esta relacionado 

ao carater tributario da lei, ou seja, cobranya de urn tributo (taxa) pela 

disponibilizayao de urn serviyo efetivo ou potencial pelo Corpo de Bombeiros e que 

atende a finalidade para qual foi instituido. 
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5.2 0 PODER DE POLiCIA ADMINISTRATIVA DO EST ADO 

A Constituic;ao do Estado do Parana, em seu Capitulo primeiro que trata da 

organizac;ao do Estado, estabelece de forma gene rica nos incisos I e II do Art. 1 °, 
aquelas que constituem suas principais premissas, definidas como: respeito a 
indivisibilidade da Federagao, a Constituic;ao da Republica e a sua propria 

Constituic;ao, a inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais, a defesa dos 

direitos humanos, dentre outras que se seguem. 

Mas, para cumprir sua func;ao estatal, necessita de poderes politicos e 

poderes administrativos (Art. 7°/CE). Os primeiros se destinam ao desempenho das 

func;oes constitucionais pelo Executive, Legislative e pelo Judiciario, constituindo-se 

em poderes decorrentes de sua condic;ao juridica e estrutural de Estado. Os ultimos 

surgem secundariamente com a administrac;ao e se tornam efetivos conforme as 

exigencias do servigo publico e de acordo com a finalidade a cumprir, sendo, 

portanto, instrumentais da administrac;ao, aplicaveis conforme criterios e principios 

jurfdioos. 

E e este poder que a doutrina intitula "Poder de Policia Administrativa" 

exercido pela administragao publica sobre o exercicio da liberdade e da propriedade 

em prol do interesse coletivo, legitimado pelo principia da competencia. 

Tal competencia podera ser exercida privativa ou concorrentemente pelas tres 

esferas estatais, em fungao do ordenamento juridico patrio que preve a 

descentralizagao politico-administrativa, estando a depender, primeiramente, pelo 

que preve a Constituigao, do interesse nacional, regional ou local. 

lmpoe-se, afinal, a condigao do Corpo de Bombeiros Militar, enquanto 6rgao 

da Administragao Publica estadual e lnstituic;ao responsavel pela incolumidade fisica 

das pessoas e do patrimonio, sua importancia e competencia no plano dos 

posicionamentos jurisprudencial e doutrinario, na seara do Direito Administrative, 

enquanto especie do Direito Publico, bern como, da caracterizagao de atividades 

como negativas, e aqui, a guisa de melhor exemplo, as vistorias tecnicas realizadas 

pelo Corpo de Bombeiros, pelo fato de limitar a atividade ou direito dos particulares, 

obrigando-os a fazer ou abster-se de certos atos que conflitam com a seguranc;a, 

como e o caso de instalagao de extintores, hidrantes, mangueiras, escadas de 

emergencia, porta corta-fogo, central de gas, etc. 
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5.3 0 PODER DE POLiCIA NAS VISTORIAS TECNICAS 

Com efeito, impoe-se reconhecer a atividade de vistoria tecnica como ato ou 

medida de policia administrativa, tanto em sentido normativo em geral, por meio de 

leis, decretos e regulamentos, como em sentido material e especifico, mediante atos 

concretos. 

E. normativo ou formal, quando se manifesta por meio de urn arcabouc;o 

legislativo, estabelecendo condic;oes em que o particular, no intuito de buscar a 

satisfac;ao de seus direitos devera observar, de modo a nao prejudicar ou colocar em 

risco o direito da coletividade. De outro lado, passa a ter sentido material quando o 

Corpo de Bombeiros, seguindo as diretrizes legais, exige o cumprimento das normas 

e fiscaliza o cumprimento dessas exigemcias, inicialmente, pela analise e aprovac;ao 

do projeto de prevenc;ao, e depois, com a visita ao estabelecimento para constatar o 

cumprimento das exigencias, seja conferindo os equipamentos pela sua quantidade, 

especificidade, localizac;ao, posicionamento, estado de conservac;ao, o 

funcionamento em certos casos, as cotas (largura, altura, distancia) etc. Concluindo 

com a emissao de Laudo ou Certificado de Vistoria. 

Estes atos de policia administrativa poderao constituir uma obrigac;ao de fazer 

ou abstenc;ao, sempre dependendo do caso concreto. No primeiro caso, manifesta

se na exigencia de urn projeto, pelo qual se preve tudo o quanto for necessaria para 

tornar o ambiente seguro. A abstenc;ao podera ocorrer quando de uma mudanc;a de 

ocupac;ao, as adaptac;oes poderao exigir uma restric;ao de uso ou freqOencia de 

pessoal nao especializado, seja da propria empresa ou de clientes, em virtude do 

elevado risco, e neste caso, estara condicionando a liberdade e a propriedade. 

A vistoria tecnica esta fundamentada na supremacia que o Estado exerce 

sobre todos quantos se achem sob sua jurisdic;ao, ja que a lnstituic;ao Bombeiro

militar, como 6rgao da administrac;ao publica direta, utilizando-se dessa autoridade, 

determinando uma obrigac;ao. Essa obrigac;ao decorre de lei criada pelo Poder 

Legislativo, pelo uso de sua parcela de poder de policia, criando as limitac;oes 

administrativas ao Executivo, que devera atuar dentro dos limites legais e com 

competencia. 

Havera situac;oes em que tais criterios nao possuirao previsao legal, exigindo 

entao do bombeiro-militar, que utilizando de uma discricionariedade, avalie a 

situac;ao e decida de forma a perseguir os principios da proporcionalidade, 
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impessoalidade, razoabilidade e adequabilidade. E de se considerar ainda que, em 

certos casos, o particular nao pode cumprir o convencionado por motivos alheios a 
sua vontade, exigindo da instituigao criterios racionais para nao incorrer em abuso, 

ja que a aplicagao de sangoes podera frustrar a boa vontade do particular e obstar 

sua atividade. 

Como medida de policia administrativa, a vistoria tecnica deve possuir todos 

os atributos e caracteristicas que a identifica como tal. Portanto, e auto-executavel, 

dispensando-se previa consulta ao judiciario; goza de presungao de legitimidade 

sendo realizada por urn profissional tecnico devidamente preparado, fardado e 

identificado; e ato coercitivo porque, constituindo numa obrigagao, nao cabe ao 

particular a escolha do momento de cumpri-la, podendo resultar em uma penalidade 

pelo inadimplemento. Contudo, podera o particular opor-se a tal obrigagao, 

buscando o devido processo. 



5.4. QUADRO SINOTICO COMPARATIVO DO CONCEITO DE PODER DE POLiCIA 

QUADRO 1 - Comparative doutrinario. 

~ 
CONCEITO ATRIBUTOS FUNDAMENTO 

R 

MEIRELLES 
- Faculdade que dispoe a Administra~io - Discricionariedade; Supremacia geral 
Publica para condicionar e restringir o uso, - IAuto-executoriedade do Estado 

(1998) e gozo de bens, atividades e direitos - Coercibilidade 
individuais, em beneflcio da coletividade ou do 
pr6prio Estado 

BAST OS 
- A Administra~io nao exerce nenhum - Discricionariedade; Supremacia do 
poder. Toda sua atividade e sublegal, nao -Auto-executoriedade; Estado a frente 

(2000) comporta, por conseguinte, a amplitude que o - Compet~ncia do administrado 
termo "poder'' indica. 

BANDEIRA DE - Atividade estatal de condicionar a - compet~ncia; Supremacia geral 
liberdade e a propriedade ajustando-as aos - Coercitivividade do Estado 

MELLO interesses coletivos. - Generalidade 
(2004) 

Dl PIETRO 
- Atividade estatal consistente em limitar o - Discricionariedade; • • Supremacia Ge-
exercicio dos direitos individuais em Auto- executoriedade; - rat do Estado so-

(2004) beneficia do interesse publico. Coercibilidade bre todas as pes-
soas, bens e ati-
vidades (predo-
minancia do inte-
resse publico so-
bre o privado) 

TACITO 
. Faculdade discricionaria do poder Discricionariedade; • Supremacia Ge-
publico, visando a prote~io da ordem, da Competencia; e, rat- Interesse co-

(2005) paz e do bem-estar social. Auto-executoriedade. letivo. 

--------- -------- --
,_ 

FORMAS (MEIOS) DE 
MANIFESTACAO 

- Leis/Regulamentos (alva-
ra = licenya/autorizayao); 
- Fiscaliza~ao (apreensao 
de mercadorias, embargos, 
interdi9ao ) 
- De forma generica: medi-
das repressivas, preventivas 
e disciplinamento de ativi-
dades. 
- Atos Normativos ou de 
alcance geral (leis, deere-
tos, regulamentos); 
-Atos Materiais/especificos 
(fiscaliza90es ). 
• Atos Normativos (Leis, d~ 
cretos, regulamentos, porta-
rias, instru90es); 
- Atos Administrativos e 
Operacionais/materias = 
Medidas preventivas (fisca-
liza9ao, vistorias, notifica9ao, 
autoriza9ao, licen9a); 
= Medidas Repressivas 
(interdic;ao, apreensao etc) 

- 0. 

CJ1 
CJ1 



i:s:: CONCEITO ATRIBUTOS FUNDAMENTO FORMA DE 
MANIFESTACAO 

R 

FERREIRA 
Idem Bandeira de Mello - Diferen~a entre atributo Supremacia geral - Atos Normativos (leis, de-

e caracteristicas do Estado sobre cretos, portarias, regulamen-

(2006) - Caracteristicas: ato de as pessoas, liber- tos 
fazer ou nao fazer; dade e proprieda- - Atos Administrativos (ex-
- Atributos: presun~ao de de. pedi9ao de autoriza90es, 
legitimidade, lmperativi- habite-se, alvara, autoriza-
dade, exigibilidade, auto- 9ao de funcionamento; 
executoriedade, discricio- -Atos Materiais/preventi-
nariedade vos: fiscalizacao, apreensao 

FREITAS 
lnstrumento de que dispoe o Estado para - Coercibilidade/propor- - Supremacia ge- - Autoriza~ao (habite-se); -
tornar me nos assimetrico 0 desfrute cionalidade, ; - Auto- exe- ral do Estado. Fiscaliza~ao (Certifica9ao). 

(2006) simultaneo dos direitos individuais e cutoriedade/motiva~ao; 
coletivos dos que se encontram sob sua lndelegabilidade; -lndeni-
jurisdi~ao. za~ao zero. 

0 conceito de poder de polfcia segundo o C6digo Tributario Nacional: 

Art. 78. Considera-se poder de policia atividade da administracao publica que, limitando ou disciplinando direito, interesse 
ou liberdade, regula a pratica de ato ou abstencao de fato, em razao do interesse publico concernente a seguranca, a 
higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina da produ9ao e do mercado, ao exercfcio de atividades econOmicas dependentes de 
concessao ou autoriza9ao do Poder Publico, a trangOilidade publica ou ao respeito a propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos. (grifei e sublinhei) 

Paragrafo unico. Considera-se regular o exercfcio do poder de polfcia quando desempenhado pelo 6rgao competente nos LIMITES 
da lei aplicavel, com observancia do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionaria, sem abuso ou 
desvio de poder. 

(J1 
0) 
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A importancia de trazer aqui o conceito de poder de policia, segundo o CTN 

(Art. 78) para que, didaticamente, seja entendido que, embora utilize algumas 

terminologias contestadas pela doutrina, cabera a esta, conjuntamente com a 

jurisprudemcia, determinar qual a interpretac;ao mais adequada. 

5.5 ASPECTOS JURiDICOS DO CODIGO DE PREVENCAO DE INCENDIOS E 

PANICO 

Tem-se que a normatizac;ao de prevenc;ao de incemdios utilizada pelo Corpo 

de Bombeiros da Policia Militar do Parana inexiste legalmente. Possivel seria extrair 

dai algumas indagac;oes importantes: - o que dizer de sua aplicac;ao e aceitac;ao ate 

os dias de hoje? Por acaso sua exigemcia tern sido objeto de abuso de poder? Entao 

porque nao se observam ac;oes contestativas de legalidade e abuso de autoridade? 

Reafirmamos que o C6digo de Prevenc;ao de lncendio no Estado do Parana 

nao e Lei e, nem por isso, pode-se dizer que a sua aplicac;ao no efetivo e regular 

exercicio do poder de policia, configure abuso de poder. 

lsso explica o fato deque, mesmo sendo uma normatizac;ao imposta por meio 

de uma Portaria do Comando, ela sempre se consubstanciou em normas de ambito 

geral e sua finalidade nao e outra, se nao o interesse publico na preservac;ao de 

vidas e do patrimonio. Desta forma pode-se dizer que estas normas foram 

convalidadas pelos seguintes fatores: 

a) A Lei municipal que criou o Fundo de Reequipamento do Corpo de 

Bombeiros em cada municipio em consonancia com a Lei organica municipal, ao 

fazer referencia sabre a obrigatoriedade de utilizac;ao das normas de prevenc;ao de 

incendios do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana; 

b) Estas normativas sempre tiveram como base as normas regulamentadoras 

da ABNT (NBR), as quais, sempre serviram de parametro para as demais 

normatizac;oes estaduais de Bombeiros, no Brasil; 

c) 0 alto indice de credibilidade da instituic;ao credenciou a aceitabilidade 

destas normas e, com raras ou quase nenhuma excec;ao, sempre foram aplicadas 

dentro da proporcionalidade e razoabilidade; 
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d) Por ultimo, acreditamos que resultada do fato de que, culturalmente, sai 

mais "barato" (menos oneroso) e mais comodo cumprir tais exigemcias do que 

comprar uma "briga judicial" (mandado de seguranc;a). 

Ate Agosto de 2000, vigorava a sistematica de exigencia de prevenc;ao de 

incendio conforme o preconizado na Legislac;ao do FUNREBOM de cada municipio, 

ou seja, a Lei municipal criava a Taxa de Vistoria de Seguranc;a contra lncendio e 

previa para os infratores as respectivas sanc;oes. Contudo, o poder de policia para 

aplica-las era da administrac;ao publica municipal e, como ja dissemos, este poder 

era convenientemente entendido como discricionario e, comumente, confundido 

como arbitrario, ou seja, estava sob o arbitrio do prefeito, aplicar ou nao as sanc;oes. 

Anteriormente, ao expedir-se o Certificado de Reprovac;ao, tinha-se como 

pratica o chamado Termo de Compromisso, que se pensava tratar de urn meio legal 

que obrigava as empresas ao cumprimento das exigencias normativas, por 

intermedio de concessao de urn prazo, como se viu, de ate urn ano para 

regularizayao, pon§m sem urn criteria objetivo que estabelecesse condic;oes e 

penalidades pelo descumprimento. 

Na verdade, o que ocorria era o esquecimento dos compromissarios e a total 

falta de estrutura para controle desses termos que, sem base juridica, acabava nao 

surtindo nenhum resultado. Na pratica, o unico resultado era a falsa ideia de que 

estava resolvendo alguma coisa de forma administrativamente legal, quando, na 

pratica, era urn engodo para o Comandante e urn argumento juridico a mais para o 

empresario. 

A partir de 09 de Agosto de 2001, entrou em vigor urn novo C6digo, publicado 

mediante Boletim Geral do Comando do Corpo de Bombeiros n° 150, contendo 

alguns urn total de duzentos e urn artigos, cujo Capitulo X , em seu Art. 200 

apresentava as penalidades em cinco modalidades: Advertencia, Multa, Embargo da 

Obra, lnterdic;ao Temporaria e Denegac;ao ou Cancelamento do Certificado de 

Vistoria. 

A aplicac;ao de quaisquer das penalidades gerava o direito de recurso 

administrative ao interessado, que poderia recorrer ao Comando do Corpo de 

Bombeiros (§1 °); as lnfrac;oes a serem apuradas mediante Auto de lnfrac;ao (§ 2°); 

Numero de vias a ser lavrado o Auto de lnfrac;ao (§ 3°); e, Prazo recursal de cinco 

dias uteis (§ 4°). 
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As Disposi96es Finais (Art. 201 e paragrafo unico) tratavam dos casas 

omissos a serem resolvidos por Comissao Tecnica, e, em caso de impossibilidade 

tecnica, o responsavel tecnico poderia justificar mediante laudo circunstanciado e 

propor solu96es alternativas a serem analisadas pela Comissao Tecnica. 

Este C6digo continha apenas uma instancia recursal e nao especificava a 

forma, em que deveria ser protocolado, bern como o prazo para aprecia9ao do 

recurso. Tambem nao estabelecia prazo para a solu9ao dos casas mais complexes, 

ficando ao arbitrio da Comissao Tecnica, o estabelecimento do respective prazo, 

alem de nao canter regulamenta9ao prevendo o modelo de Auto de infra9ao. 

Em 2001, veio a 3a Edi9ao, Revisada e Ampliada, sob a denomina9ao 

tambem de C6digo de Preven9ao de lncemdios, cujas altera96es estavam 

consubstanciadas na Diretriz n° 001/2001, de 01 de Fevereiro de 2001, e publicada 

no Boletim Geral do Comando do Corpo de Bombeiros n° 044, de 06 de Mar9o de 

2001. 

Este C6digo tinha em seu preambulo a justificativa de sua competencia com 

base na Constitui9ao Federal, Lei 667/69 e Lei 1.943/54 (C6digo da Policia Militar do 

Parana). E aqui e importante registrar duas equivocadas situa96es, as quais se 

revestem de grande importancia para esta pesquisa: 1) Ao fazer a referencia a 
legisla9ao, o autor, talvez menos avisado, aponta para uma legisla9ao que da a 

competencia para as atribui96es estabelecidas em lei, as quais, em nenhum 

momenta, faz men9ao a competencia normativa; 2) A Lei 667/69 e a lei federal 

(Decreta-Lei) que reorganiza as Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares 

dos Estados, dos Territ6rios e do Distrito Federal, enquanto que a Lei de 

Organiza9ao Basica da PMPR, a que se refere ao citado C6digo, e a Lei estadual n° 

6.774/76. 

Continha esta normativa, a exemplo da anterior, duzentos e urn artigos, cujo 

Art. 200, trazia ainda as cinco modalidades de penalidades. Contudo, agora urn 

pouco mais complete, pais, especificava urn prazo para regulariza9ao dos casas 

mais complexes. Tambem nao especificava o modelo de Auto de lnfra9ao e nem o 

prazo para analise do recurso. lgualmente, tambem, o Art. 201 e paragrafo unico, 

repetiam as prescri96es do anterior. 

A partir de 2002, passou-se a adotar, no ambito das Unidades, o chamado 

"Termo de Ajustamento de Conduta com Clausula Penal". Este instrumento, cuja 
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doutrina o contempla como de natureza juridica do genera contratual, que se 

consubstancia em uma especie de acordo entre o interessado e o Corpo de 

Bombeiros, com a anuencia do Ministerio Publico, par meio do qual o 

compromissado poderia apresentar sua proposta de adequac;ao atraves de urn 

cronograma, mediante algumas condicionantes, cujo Termo se transforma em Titulo 

Extrajudicial, a ser executado em caso em que o interessado nao cumprisse sua 

parte (ver subitem 5.6). 

A partir de 2005, passou a vigorar uma nova Codificac;ao sob a denominac;ao 

de Regulamento de Prevenc;ao de lncendios (RPCI) e com ele outra sistematica 

para as vistorias e sanc;oes foram implantadas. A sistematizac;ao das vistorias foi 

disposta em quatro artigos estabelecendo que as formas de efetivac;ao das vistorias 

(Art. 129) correrao par solicitac;ao do interessado; as formas e condic;oes para 

expedic;ao do "Laude de Vistoria" (Art. 130); o "Relat6rio de Vistoria" para os demais 

casas (Art. 131). 

As sanc;oes foram convertidas em disposic;oes finais, reduzindo-se para 

apenas dais artigos tratando dos casas de risco iminente e dos casas omissos a 

serem resolvidos pela Comissao Tecnica. 

Assim, conforme disposto, a normatizac;ao de prevenc;ao de incendio foi 

sendo atualizada periodicamente, mas sem a devida estruturac;ao juridica que lhe 

desse a devida conformac;ao legal. Obviamente que, pela amissae ou ignorancia do 

Estado, o Municipio convalidava a normatizac;ao, e o que era para ser uma 

competencia supletiva, assumia os contornos de privativa. 

5.6 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM CLAUSULA PENAL 

Segundo o Ten-Cel BM Geraldo Domaneschi, Comandante do 4° 

Grupamento de Bombeiros, sediado em Cascavel, em recente trabalho monografico 

de conclusao do Curse Superior de Policia (CSP/2006), realizado atraves do 

convenio UFPR/PMPR, no Estado do Parana, cujo tema "Aplicac;ao do Ajustamento 

de Conduta na Prevenc;ao", o Termo de Ajustamento passou a ser utilizado pelo 

Corpo de Bombeiros do Parana como forma de garantir a efetividade das normas de 

prevenc;ao. 
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De forma simples e brilhantemente aduzida expos que o Compromisso de 

Ajustamento de Conduta, denominagao legal deste instituto criado atraves do Art. 

113 da Lei n°. 8.069/90 (C6digo de Defesa do Consumidor), ao inserir o § 6° ao Art. 

S0 da Lei n°. 7.347/8S (Lei da Agao Civil Publica), reconhecendo a legitimidade de 

alguns 6rgaos publicos a tomarem compromisso de ajustamento de conduta, com 

eficacia de titulo executivo extrajudicial. 

Destarte, tal medida, inicialmente, permitiu ao Ministerio Publico, nos casos 

em que seriam aplicaveis a agao civil publica, celebrar o ajustamento de conduta 

com eficacia de titulo extrajudicial, motivado pela possibilidade de dano aos 

interesses difusos e coletivos, notadamente na area do meio-ambiente. 

Decorre entao, que o CB, descortinando uma possibilidade a inteligencia dos 

Art. S0
, § 6°, da Lei n° 7.347/8S, passou a adotar este instrumento na prevengao 

como medida para obrigar os proprietarios de edificag6es antigas a regularizarem a 

situagao de acordo com as normas atuais. 

De fato, o resultado experimentado, trouxe urn novo folego em relagao a 

efetividade da regularizagao de urn consideravel percentual de estabelecimentos, na 

sua maioria privados, que por meio do ajustamento de condutas se habilitaram ao 

cumprimento das exigencias normativas. 

Partindo-se de uma proposta tecnica coerente, diante de diversos itens de 

seguranga em desacordo com as normas, podera o interessado propor urn 

cronograma, seguindo alguns criterios de prioridades estabelecidas por meio de 

parecer de uma Comissao Tecnica, cujos termos constarao de urn ajustamento de 

conduta, estabelecendo-se prazo para cumprimento de todas as exigencias, de 

forma a que o empresario possa atingir essa regularizagao de forma gradual e que 

nao pese tanto no orgamento anual da empresa, pois, sera urn investimento 

necessaria. 

Desta forma, relevante destacar que o Ajustamento de Conduta possui forga 

de lei com eficacia executiva, na qualidade de titulo extrajudicial, como se observa: 

. . . nossa opiniao em consonancia com os ensinamentos do Professor 
VIEIRA (2002, 65), no sentido de que, ao celebrar o compromisso de 
ajustamento de conduta, uma vez que a lei lhe confere eficacia executiva, 
desaparece, em tese, o interesse de agir dos co-legitimados para 
propositura da agao civil publica, justamente em razao da desnecessidade 
de se percorrer a fase de conhecimento se ja se tem tftulo habit a amparar a 
execugao. 
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E esse tem sido o entendimento da jurisprud€mcia, ao menos no Estado do 
Parana, onde o Tribunal de Justica reconheceu, por varias vezes, a 
existencia do compromisso de ajustamento firmado, mesmo que nao 
celebrado entre as partes, respeitando o referido instrumento. 
(DOMANESCHI, 2006, p. 25-26) 

T odavia, independentemente das condic;oes previstas em lei para a execuc;ao 

do referido titulo, se o seu detentor optar por recorrer ao competente processo, de 

que trata o art. 461, do C6digo de Processo Civil, como forma de buscar uma tutela 

mais eficiente, o titulo executive somente valera como mero meio de prova. 

Evidentemente que, apesar de dispor de urn titulo executive, em havendo o 

inadimplemento do compromisso ajustado, por parte do compromitente, paden~ o CB 

executa-to ou, observando a conveniencia e oportunidade, fazendo uso de seu 

legitimo interesse de agir, propor ac;ao civil publica com fulcra no art 461, do C6digo 

de Processo Civil, conclui o autor. 

Para tanto, convem salientar a clausula penal como urn dos elementos 

importantes e necessaries, alem de se impor como obrigat6ria para que o 

compromisso de ajustamento de conduta passe a ter efetividade jurfdica. Nele, sao 

estipuladas as sanc;aes para o caso de nao cumprimento da obrigac;ao. As 

chamadas cominac;oes, ou clausulas penais, sao pr6prias das obrigac;oes de fazer 

ou de nao fazer, e devem fazer parte dos ajustamentos de conduta, com a fixac;ao 

de pena pecuniaria diaria, se o interessado nao adimplir as obrigac;oes ajustadas. 

Apesar de ser urn mecanisme inovador adotado pelo CB do Parana, e preciso 

destacar que sua utilizac;ao pelas Unidades de Bombeiros, ainda e bern timida, 

especialmente por aqueles que, inadvertidamente, desconhecem seu potencial. 

Contudo, e fato a existencia de consideravel margem de inadimplencia como bern 

afirma o autor em sua conclusao. 

A prop6sito de uma critica construtiva, ainda que sob a chanceia .Qa$ 

condic;oes mais favoraveis, persistira sempre uma margem consideravel de 

inadimplencia, como ficou demonstrado nas entrevistas com os Oficiais em suas 

respectivas Unidades (Domaneschi. 2006, p. 48-49). 

0 que se pretende aqui esclarecer, e que o ajustamento de conduta nao deve 

sere nao eo unico e imprescindivel meio disponivel, mas sim, urn acess6rio, como 

alternativa legal de se conceder urn prazo aos particulares ou a administrac;ao 
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publica, quando lhe faltar tempo habil ou recursos imediatos para fazer frente a 
preven~ao. 

5. 7 APLICABILIDADE LEI 13.976/02 

A Lei no. 13.976/02, que criou o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros 

Militar, muito embora ja tenhamos manifestado posicionamento ao referido diploma 

legal, em sede de justificativa ao presente estudo, veio se tornar urn divisor de aguas 

na hist6ria do Corpo de Bombeiros, no que tange ao avan~o em questoes tributarias, 

voltadas estritamente para a padroniza~ao e arrecada~ao de recurso para o Corpo 

de Bombeiros, como disposto no Art. 1 °: 

Art. 1°. Fica criado o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do 
Parana - FUNCB, com a finalidade de prover recursos para aplicac;ao em 
despesas correntes e de capital nas ac;oes administrativas e operacionais 
de bombeiro, prevista {sic) na lei de diretrizes orc;amentarias, lei 
orc;amentaria anua1 e em convenio, acordo, ajuste ou congenere. 

A unica penalidade que trata de urn possivel impedimenta de atividade e a do 

Art. 8°, a qual apresenta como motivo o fato de haver sido expedida a licen~a ou 

autoriza~ao de funcionamento exigivel ou quando cessada sua validade, ate que 

seja procedida a devida regulariza~ao. 

Como se viu, esta base legal, em termos praticos, nao se presta a solucionat 

os problemas de ordem juridica da normatiza~ao de incendio e panico, mas e 

apenas, transferiu o controle sabre os recursos da Taxa de Vistoria, do municipio 

para o Estado. 

5.8 REALIDADE DO PODER DE POLiCIA NOS MUNICiPIOS-SEDE DE GB e 
SGBI 

As informa~oes a seguir foram prestadas pelas Se~oes T ecnjcas 

responsaveis pela preven~ao de incendio, com o aval dos respectivos Comandos 

Regionais, como intuito de demonstrar os indices de adimplemento das exigencias 



de prevenc;ao em cada regiao do Estado, como conseqOencia da real situac;ao 

juridica do sistema normativo do Corpo de Bombeiros, no Estado do Parana. 

Atualmente, tomando-se o poder de policia, com maior tendencia, como urn 

mecanismo de coerc;ao, e consenso entre os comandos regionais que o Corpo de 

Bombeiros nao possui esta atribuic;ao. Ate porque, toda e qualquer incursao que vise 

a imposic;ao de penalidades aos infratores, sao materializadas por intersec;ao do 

Ministerio Publico. 

Oiante este fato, buscou-se justificar esta pesquisa em dados que pudessem, 

mesmo que superficialmente, levando-se em conta fatores bastante simples, como 

quantidade de vistorias realizadas anualmente e numero de Certificados de Vistoria 

expedidos, de forma a demonstrar que a diferenc;a resultante dessa simples 

operac;ao matematica, constitui, em tese, ao numero de estabelecimentos 

reprovados, ou seja, que se encontra em situac;ao irregular. 

A pesquisa considerou, para efeito deste trabalho, o periodo de 2004 e 2005, 

considerando o fato de que o sistema PREV-FOGO teve sua implantac;ao em todos 

os GB(s) e SGBI(s), em Janeiro de 2005. 

5.8.1 Demonstrativo de Vistorias realizadas e Certificados emitidos em 2004 

MUNICIPIO VISTORIAS CERTIFICADOS % TOTAL % 

REALIZADAS EMITIDOS APROV REPROV. IRREG. 

CURITIBA (*) (*) (*) (*) (*) 

PONT A 

GROSSA 9.559 4.140 43,3 5.419 56,7 

LONDRINA 19.504 2.428 12,4 17.076 87,6 

CASCAVEL 7.018 2.323 33,1 4.695 66,9 

MARING A 28.195 9.830 34,8 18.365 65,1 

I 
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SAOJ.DOS 

PINHAIS (*) (*) (*) (*) (*) 

FOZDO 

IGUACU 2.580 1.991 77,2 589 22,8 

PARANAGUA 2.665 2.162 81,1 503 18,9 

PERCENTUAL GERAL (%) 53,0 

FONTE: 78 Sec;:ao/GB e SGBI LEGENDA: {*) Nao apurado 

5.8.2 Demonstrativo de Vistorias realizadas e Certificados emitidos em 2005 

QUAOR03 

MUNICIPIO VISTORIAS CERTIFICADOS % TOTAL OJI, 

REALIZADAS EMITIDOS APROV REPROV. IRREG. 

CURITIBA (*) (*) (*) (*) (*) 

PONT A 

GROSSA 10.229 6.599 64,5 3.630 35,5 

LONDRINA 38.425 9.405 24,5 29.020 75,5 

CASCAVEL 10.395 3.822 36,8 6.573 63,2 

MARINGA 26.371 10.110 38,4 16.261 61,6 

SAOJ. DOS 

PINHAIS (*) (*) (*) (*) (*) 

FOZDO 

IGUACU 6.730 3.701 55,0 3.029 45,0 

PARANAGUA 3.952 2.358 59,7 1.594 40,3 

PERCENTUAL GERAL (%) -53,5 

FONTE: 78 Sec;:ao/GB e SGBI LEGENDA: {*) Nao apurado. 



Os 1 ° e 6° GB, nao foram considerados para o prop6sito deste trabalho, 

tendo em vista que o primeiro, ate 2005, somente realizava vistorias iniciais (obras 

novas), passando a realizar as vistorias rotineiras (edificac;oes antigas) somente a 

partir deste ano de 2006, como resultado das vistorias fiscais, objeto da Lei n°. 

13.976/02, referida no subitem 5.7 deste trabalho. 0 ultimo, por nao dispor dos 

dados de 2004 em seu banco de dados e os de 2005 estarem incompletos, segundo 

informac;oes da 7a Sec;ao daquele GB. 

As informac;oes geradas pelos dados acima podem ser considerados para 

efeito desta analise, como resultado global, suficiente para demonstrar a realidade 

em todo o Estado do Parana, muito em bora nao tenha sido possivel incluir o 1 ° e 6° 

Grupamento de Bombeiros. 

Portanto, este quesito nao se afigura prejudicado, justificando-se por ser esta 

uma pesquisa hist6rico-explorat6ria, admitindo os resultados por amostragem como-

. parametrc;> ~~r~l, pois sao iriformac;oes seguras quanto a origem, ja que foram 

repassadas dire\amente pela Seca~.com12etente de cada unidade. 

Considerou-se que, tomando por amostra@m os principais municipios-sede 

de GB e SGBl, seria possivel demonstrar a realidade de todo o Estado, levando':Jit 

em conta o numero de Certificados de Vistorias emitidos em func;ao do total de 

vistorias realizadas, cuja diferenc;a representa, tecnicamente, o numero de 

estabelecimentos irregulares, independentemente de estarem sob alguma condic;ao 

su~. 

Logo, em relac;ao as informac;oes disponiveis e processadas, levando-se em 

conta que o numero de reprovac;oes correspondem ao total de estabelecimentos 

irregulares, que dentre eles se encontram os que foram reprovados por emissao dos 

respectivos certificados de reprovac;ao e os em fase de regularizac;ao, ja que, para 

estes ultimos, a prefeitura local pede o chamado Alvara Provis6rio, ate que a 

situac;ao seja regularizada perante o Corpo de Bombeiros, conclui-se, que tanto em 

2004 quanto em 2005, foi grande a defasagem em relayao ao que poderia ser 

considerado o idea'. 

A.'SSim, petos resultados demonstrados, de forma geral, o Estado do Parana, 

durante o ano de 2004 atingiu 47,0 % (quarenta e sete por cento) de empresas 

regulares, contra 53,0 (cinqi.ienta e tres por cento) de empresas irregulares. Em 

2005, foram 46,5% (quarenta e seis virgula cinco por cento) de regularidade contra 
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53,5 % (cinqOenta e tres virgula cinco) de empresas irregulares. Logo, o tota~ do 

bienio 2004/2005 e de 53,2 % (cinqOenta e tres virgula dois por cento) de 

inadimplencia, ou seja, de edificagoes em desconformidade com as normas de 

prevengao de incendio e panico, no Estado do Parana. 

A esta simples dedugao, associada ao consenso entre aqueles que operam 

diretamente como comando das Unidades BM e os respectivos Chefes de Segoes 

tecnicas, atribui-se a falta de uma legislagao estadual que torne possivel a 

implementagao do poder de policia, prevendo as infragoes e respectivas 

penalidades, sua forma e competencia para aplicayao. 

Desta analise, conclui-se que o principal fator concorrente para urn volume 

tao expressive de inadimplencia, se define pela falta de urn mecanisme coercitivo, 

refletindo o sentimento de impunidade. 

5.9 ASPECTOS DO PODER DE POLiCIA DAS LEGlSLACOES DE OUTROS 

EST ADOS 

Foram consultadas para o presente estudo as legislagoes dos seguintes 

Estados da Federagao: Rio Grande do Sui, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Espirito Santo e Distrito Federal. Esta escolha foi feita pelo criterio de amostragem, 

considerando ainda o fato de terem Corpos de Bombeiros mais tradicionais. 

Desta forma, passaremos a analise dos aspectos mais importantes de cada 

Legislagao: 

5.9.1 Rio Grande do Sut 

a) Denominagao da lnstituigao: 

Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sui/ CBMRS 

b) Legislagao/Regulamentagao: 

Lei n° 10.987, de 11 de Agosto de 1997. Sua regulamentagao se deu pekl 

Decreto n° 37.380, de 28 de Abrj~ de 1995. 
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A Lei n° 8.1 09, de 19 de Dezembro de 1985, regula a cobranc;a de taxas de 

servtQOS emergenciais. 

c) Aspectos Gerais: 

A Lei gaucha encontra-se limitada em 5 (cinco) artigos,; o Art. 1° adota o 

Termo Plano de Prevenc;ao e Protec;ao contra lncendio, em func;ao de existir dois 

padroes de exigemcias, isto e, para predios antigos- aqueles anteriores a legislac;ao 

de seguranc;a - e, para edificac;oes a construir. 0 primeiro se refere a documentac;ao 

exigida pelo Corpo de Bombeiros, tais como formularios especificos e plantas da 

edificac;ao, para fins de obtenc;ao do certificado de protec;ao contra incendio, 

documento este de que depende a prefeitura para liberar a licenc;a, estando ligado 

ao "certificado de protec;ao". Para as obras novas e exigido o Projeto de Prevenc;ao 

propriamente dito. 

As normativas de prevenc;ao foram instituidas pelo Decreto que regulamentou 

a Lei. 

d) Penalidades: 

0 Art. 2° apresenta as seguintes modalidades de penalidades: advertencia, 

multa e interdic;ao. 

e) Considerac;oes: 

As Advertencias estao relacionadas com as instalac;oes preventivas 

incompletas. 

A autuac;ao esta sujeita a impugnac;ao pelo autuado, o qual tern prazo de de! 

dias. 

A interdic;ao podera ser determinada com base na ausencia de itens minimos 

de seguranc;a, conforme reza o §5°, do Art. 2°: 

§ 5° - Os predios que oferecerem risco de vida aos seus usuarios ou transeuntes, por 
apresentarem elevada probabilidade de incendio ou desabamento, e aqueles tornados 
perigosos pela ausencia de itens minimos de seguran~a contra incendios poderao ter 
sua evacua~ao ou interdi~iio determinada pelo Corpo de Bombeiros. 

Pelo que se depreende do referido paragrafo, e possivel a interdic;ao de urn 

im6vel pela simples falta de extintores, ja que a lei preve a ausencia de itens 

minimos de seguranya. 
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5.9.2 Sao Paulo 

a) Denominac;ao da lnstituic;ao: 

Corpo de Bombeiros Militar I CBMSP 

b) Legislac;ao/Regulamentac;ao: 

A Lei n° 684, de Setembro de 1975, autoriza o executive a firmar convenio 

com os Municipios, inclusive o da Capital, sabre os servic;os de prevenc;ao de 

acidente e extinc;ao de incendios, busca e salvamento. 

0 Decreta n° 46.076, de 31 de Agosto de 2001, institui o regulamento de 

Seguranc;a contra incendio das edificac;oes e areas de risco para os fins da Lei n° 

684. 

b) Aspectos Gerais: 

0 Decreta paulista institui o Regulamento de Seguranc;a contra lncendio das 

edificac;oes e areas de risco para os fins da Lei n° 684, de 30 de Setembro de 1975. 

c) Penalidades: 

Nao consta na Lei n° 684/75 e nem no Decreta n° 46.076/01. 

d) Considerac;oes: 

0 Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo nao dispoe de Lei Estaduat 

que lhe assegure a possibilidade de aplicac;ao das sanc;oes de policia administrativa, 

utiliza de convenios com as prefeituras para esta finalidade. 

A sistematica de vistorias e desenvolvida mediante solicita<;ao do interessado, 

responsavel tecnico ou autoridade competente, conforme Art. 10, do Decreta n° 

46.076. As vistorias podem ter validade de dois a tres anos, a contar da data de 

expedic;ao do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), conforme o contido 

no§ 6° do Art. 9°. 

Segundo o Art. 6° do aludido Regulamento, a finalidade do servi<;o de 

seguranc;a contra incendio tern por tim desenvolver as atividades relacionadas a 
prevenc;ao e protec;ao contra incendio nas edificac;oes e areas de risco, de acordo 

com as exigencias estabelecidas no respective Regulamento. Suas func;oes, assim 
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descritas no Art. 7°, objetiva: reatizar pesquisa de incendio; regutamentar _as 

medidas de seguranc;a contra incendio; credenciar seus oficiais e prac;as; analisar o 

processo de seguranc;a contra incendio; reatizar a vistoria nas edificac;oes e areas de 

risco; expedir o Auto de Vistoria; e, cassa-to, quando a situac;ao o exigir. 

Nao havendo previsao de infrac;oes e respectivas penalidades, fica a cargo 

das Prefeituras, mediante Leis municipais. A (mica penalidade detectada e a 

cassac;ao do Auto de Vistoria a que se refere o inciso VII do Art. 7° e § 3° do Art. 10, 

do Regutamento n° 46.976, ja que os artigos 16 e 17, do citado caderno 

regutamentar, atribui toda e quatquer responsabilidade petas areas de risco, aos 

proprietarios e responsaveis tecnicos, como se o interesse peta seguranc;a da 

coletividade fosse exclusivamente destes. 

5.9.3 Minas Gerais 

a) Denominac;ao da tnstituic;ao: 

Corpo de Bombeiros Militar de Minhas Gerais/CBMMG 

b) Legistac;ao/Regutamentac;ao: 

A Lei n° 14.130, de 19 de Dezembro de 2001 - Dispoe sobre a Prevenc;ao 

contra lncendio e Panico. A regutamentac;ao e dada peto Decreta n° 44.270/2006. 

c) Aspectos Gerais: 

A lei mineira, ao tratar de Competencia para o Corpo de Bombeiros, no Art. 

2°, faz remissao ao Art. 3° da Lei Complementar n° 54, de 13 de Dezembro de 

1999: 

Art. 2° Para os fins do artigo 1°, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais CBMMG, no exercicio da competemcia que lhe e atribuida no inciso I 
do art. 3° da Lei Complementar n°. 54, de 13 de dezembro de 1999, 
desenvolvera as seguintes a90es: 
I analise e aprova9ao do sistema de preven9ao e combate a incendio e 
panico; 
II planejamento, coordenayao e execuyao das atividades de vistoria de 

preven9ao a incendio e panico nos locais de que trata esta rei; 
Ill estabelecimento de normas tecnicas relativas a seguran9a das pessoas 

e seus bens contra incendio ou qualquer tipo de catastrofe; 
IV aplicayao de san90es administrativas nos casos previstos em lei. 
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d) Penalidades: 

0 Art. 3° estabelece as infra9oes sujeitas a san9ao administrativa, 

distribuidas em dois incises, a saber. 

I - deixar de instalar os instrumentos preventives especificados em norma 
tecnica regulamentar ou instala-los em desacordo com as especificac;:oes do 
projeto de prevenc;:ao contra incendio e panico ou com as normas tecnicas 
regulamentares; 

II - nao fazer a manutenc;:ao adequada dos instrumentos a que se refere o 
inciso I, alterar-lhes as caracterfsticas, oculta-los, remove-los, inutiliza-los, 
destruf-los ou substituf-los por outros que nao atendam as exigencias legais 
e regulamentares. 

0 Art. 4° estabelece as san96es administrativas aplicaveis aos casas 

previstos no Art. 3 °, sen do classificadas nas seguintes modalidades: 

I advertemcia escrita; 
II multa; 
Ill interdi980. 

§ 1° A advertencia escrita sera aplicada na primeira vistoria, constatado o 
descumprimento desta lei ou de norma tecnica regulamentar. 

§ 2° Sessenta dias ap6s a formalizac;:ao da advertencia escrita, persistindo 
a conduta infracional, sera aplicada multa de R$100,00 (cern reais) a 
R$3.000,00 (tres mil reais), valores que serao corrigidos monetariamente de 
acordo com indice oficial. 

§ 3° Persistindo a infrac;:ao, nova multa sera aplicada em dobro e 
cumu1ativamente. 

§ 4° A pena de interdic;:ao sera aplicada quando houver risco iminente de 
i~ndio ou panico. 

e) Considera9oes: 

Tem-se, pois, diante do texto da lei, que esta nao se limita a dispor sabre 

preven9ao e panico, mas estabelece, de forma clara, a competencia para: 

estabelecer normas relativas a preven9ao; analisar e aprovar sistemas de 

preven9ao; planejar e coordenar atividades de vistoria; aplicar san96es 

administrativas; estabelece a obrigatoriedade da presen9a do tecnico responsavel 

pela realiza9ao de evento publico; proibe militar da ativa de ser proprietario ou 

consultor tecnico de empresa de seguran9a contra incendio, bern como, torna 

obrigat6rio o cadastramento dessas empresas junto ao Corpo de Bombeiros. 
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Embora de uma amplitude de competencia bastante alargada, e born lembrar 

que o pensamento doutrinario atual questiona a competencia do 6rgao para a 

edi9ao de normas, com base no termo utilizado pela constitui9ao que diz que " ... aos 

corpos de bombeiros militares, a/em das atribuigoes definidas em lei, ... " (grifo 

nosso), cujo termo "atribui96es" foi utilizado propositalmente pelo constituinte e nao 

significa competencia. 

5.9.4 Espirito Santo 

a) Denomina9ao da lnstitui9ao: 

Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo I CBMES 

b) Legisla9ao/Regulamenta9ao: 

A Lei 3.218, de 20 de Julho de 1978, estabelece a competencia do CBMES. 0 

Decreta n° 2.125, de 12 de Setembro de 1985, regulamenta a lei, fixando normas de 

seguran9a contra incendio e panroo. 

c) Aspectos Gerais: 

A Lei e composta por nove artigos, os quais se prestam a estabelecer a 

competencia da lnstitui9ao Bombeiro-militar, autoriza a Secretaria de Seguran9a a 

celebrar convenio com os municipios, estabelece tratamento diferenciado, como 

isen9ao para residencias e tratamento especial para instala96es de Produtos 

Perigosos, bern como, estabelece penalidades. 

d) Penalidades: 

As penalidades englobam as seguintes modalidades: multa e interdi900 

temporaria ou definitiva. 

e) Consideray6Bs 

A Lei concede ao Corpo de Bombeiros, em seu Art. 1 °, a competencia para 

estudar, planejar, normatizar, exigir e fiscalizar o servi90 de seguran9a. A 
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competencia normativa, referida na Lei inclui ainda, no Art. 7°, as normas de 

cadastramento das empresas de seguranga. 

A questao de delegagao de competencia para normatizar, aqui especificada 

em lei, suscita questionamentos em relagao a inconstitucionalidade da lei, trazendo 

a baila, novamente, a questao do termo "atribuigao", prevista pela constituigao 

Federal. 

As penalidades aplicadas sob a forma de multa sao exigiveis em dobro 

quando nao recolhidas no tempo habil. 

As interdigoes, segundo o Art. 111, ficam ao arbitrio da lnstituigao Bombeiro

militar a justificativa para o ato. 

5.9.5 Rio de Janeiro 

a) Denominagao da lnstituigao: 

Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro/CBMRJ 

b) Legislagao/Regulamentagao: 

0 Decreto-Lei n° 247, de 21 de Julho de 1975, dispoe sobre a seguranva 

contra incendio e panico. 0 Decreto n° 897, de 21 de Setembro de 1976, 

regulamenta o Decreto-Lei n° 247/75, estabelecendo o C6digo de Seguranga contra 

lncendio e Panico. 

c) Aspectos Gerais: 

A Lei fluminense lim ita a competencia ao Corpo de Bombeiros, no seu Art. 1 °, 

ao planejamento, fiscalizagao e a execugao das normas que disciplinam a 

seguranga. 0 Decreto-Lei define ainda no Art. 4 ° as penalidades, deixando para o 

Decreto de regulamentagao, no Capitulo XXIII, artigos de n° 220 a 228, a forma e os 

destinatarios da competencia referida no Art. 1 °, bern como a descrigao e forma de 

aplicagao das penalidades. Ja os casos omissos sao de competencia do 

Comandante Geral do Corpo de Bombeiro, sendo-lhe incumbido, ainda, baixar 

instrugoes tecnicas para solugao desses casos. 
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Pelo fato de o Corpo de Bombeiros possuir status de Secretaria de Estado da 

Defesa Civil, o Secretario, que por sua vez, eo proprio Comandante Geral, tern a 

compet€mcia para baixar resolu9oes para implementa9ao das atividades previstas no 

C6digo de Seguran9a. 

d) Penalidades: 

As penalidades previstas no Art. 4 ° do Decreta-Lei estao classificadas pel as 

seguintes modalidades: multa e interdi9ao temporaria ou definitiva. 

As multas foram divididas em tres categorias. lnicialmente, foi prevista multa 

para aqueles estabelecimentos que, ap6s o primeiro ano de vigencia do C6digo, nao 

possuissem o Certificado de Vistoria daquela lnstituiyao. As demais tern como 

destinatarios os responsaveis pelos estabelecimentos que deixarem de cumprir as 

exigencias e, aqueles que, de qualquer modo, obstarem ou dificultarem a 

fiscalizayao. Assim como a lei mineira, a lei carioca institui o cadastramento de 

empresas de seguranya pelo Corpo de Bombeiros. 

As interdi9oes levam em conta a gravidade e a iminencia do risco, e somente 

sao levadas a efeito pela Diretoria Geral de Servi9os Tecnicos (DGST), conforme 

disposi9ao dos Artigos 159 e 159 da Resolu9ao n° 142,/94; 

Art. 158 - Os procedimentos a serem adotados para garantir as interdigoes 
impostas em decorrencia de infragoes ao COSCIP, deverllo ser aqueles 
previstos no seu Capitulo XXHl. 

Art. 159 - Ap6s a aplicagao do terceiro Auto de lnfragao, a OBM devera 
juntar toda documentagao, conforme preve o anexo II da Resolugao SEDEC 
n° 124/93, de 17 de junho de 1993, e encaminha-lo a DST para que seja 
formalizado o respective Processo de lnterdigao. 

Essa interdi9ao depende ainda de urn colegiado presidido pelo Diretor da 

DGST e dois oficias superiores como membros por ele designados. (Art. 160 da 

mesma resolu9ao). 

e) Considera9oes: 

A competencia prevista pela legisla9ao fluminense se restringe a execu9ao 

das normas, isto e, sua aplica9ao pratica. Contudo, diante dos casos omissos, 
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podera o Secretario Estadual de Defesa Civil que tambem e o Comandante Geral do 

Corpo de Bombeiros, baixar Resoluc;oes. 

As multas sao penalidades aplicaveis no momenta da constatac;ao de 

irregularidade, a qual sera lavrada, de imediato, juntamente com a notificac;ao ao 

infrator, ao qual sera concedido o prazo consignado para a regularizac;ao. 

As vistorias somente poderao ser realizadas por oficiais investidos na func;ao 

fiscalizadora. 

As interdic;oes constituem penalidades temporarias ou definitivas, aplicaveis 

mediante criterios que exigem certo rigor em func;ao da reincidencia e gravidade da 

infrac;ao, a depender de decisao colegiada. Ja as interdic;oes com base em 

constatac;ao de perigo iminente, sao procedidas de imediato, dispensando o rito 

previsto para casas normais, estando condicionada a lavratura de Auto de lnterdic;ao 

e Notificac;ao circunstanciada. 

5.9.6 Distrito Federal 

a) Denominac;ao da lnstituic;ao: 

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal/ CBMDF 

b) Legislac;ao/Regulamentac;ao: 

A Lei n° 2.747, de 20 de Julho de 2001, define as infrac;oes e penalidades 
aplicaveis aos casas de descumprimento das normas de seguranc;a contra incendio 
e panico. 0 Decreta n° 23.154, de 09 de Agosto de 2002, regulamenta a referida 
Lei. 

c) Aspectos Gerais: 

As infrac;oes referidas na Lei, inclui, alem daquelas definidas como capaz de 

afetar diretamente a seguranc;a, as que dizem respeito ao comercio informal de 

produtos de seguranc;a contra incendio, ate o comercio desses sem a certificac;ao 

pelo Corpo de Bombeiros. 

d) Penalidades: 

As penalidades estao previstas sob quatro modalidades: multa, apreensao de 

produtos, embargo e interdic;ao. 
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e) Considerac;oes: 

A preocupac;ao com a efetividade das sanc;oes do poder de policia levou o 

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a buscar a criac;ao de lei especffica para 

esta finalidade. 

As multas constituem penalidades inclusive para os casos de desacato dao 

agente fiscalizador, conforme inciso II do Art. 8°, as quais sao aplicaveis em dobro 

quando da reincidemcia. 

Os casos de interdic;oes ou embargos contam com a integrac;ao de outros 

6rgaos de seguranc;a para garantir a efetividade da medida, conforme se verifica no 

Art. 16, da Lei n° 2.747, e § 2° do Art. 17 do Decreta 23.154, que regulamenta a 

referida lei, conforme se verifica: 

§ 2° - Ocorrendo interdic;:ao ou embargo da obra, a Administrac;:ao Regional 
e as Polfcias Civil e Militar da circunscric;:ao deverao ser comunicadas pelo 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para assegurarem o poder 
de polfcia da Administrac;:ao Publica, bern como para que, nos casas de 
descumprimento dos mesmos possa ser instrufdo o processo criminal 
cabfvel e a apurac;:ao das responsabilidades pelas autoridades judiciais 
competentes. 

Como se observa, podera haver casos em que e necessaria a integrac;ao dos 

6rgaos com "poder da polfcia" para assegurar o "poder de polfcia administrativa". 

Podera ocorrer, nesses casos, uma resistencia a autoridade da Administrac;ao 

Publica, consubstanciado em medida de polfcia administrativa aplicada pelo Corpo 

de Bombeiros. Essa oposic;ao caracterizada como descumprimento da interdic;ao ou 

do embargo, e passive! de responsabilizac;ao criminal. 

Na regulamentac;ao dada pelo Decreta n° 23.154, o Art. 3° define algumas 

infrac;oes caracterizadas como falta de zelo pela manutenc;ao de equipamentos de 

seguranc;a contra incendio e panico, passiveis de multa, tais como: extintor com 

carga vendida; extintor sem selo do INMETRO; falta de adesivo indicativa de 

incendio na porta dos abrigos de mangueiras; mangueira de incendio acondicionada 

de forma irregular; portas de saidas de emergencia "levemente obstrufda por 

estrutura ffsica move/"; porta corta-fogo trancada com cadeado etc. 



6 QUADRO SINOTICO COMPARATIVO DAS LEGISLACOES ESTADUAIS 

Ap6s minudenciar a legislacao dos Corpos de Bombeiros de parte dos Estados da Federacao, para melhor diagnosticar os 

aspectos tecnicos e jurfdicos nelas abordados, convem aqui reunir suas principais caracterfsticas, especialmente relevantes para o 

poder de polfcia, na aplicacao de penalidades. 

E relevante mencionar ainda que em relacao as penalidades previstas por essas legislacoes, em especial aquelas que 

preve o institute da interdicao ou embargo, que pelo fato de constituir uma sancao mais severa em relacao as demais, cada uma 

apresenta uma caracterfstica mais ou menos peculiar de tratar do assunto, ou seja, enquanto que para alguns Estados a aplicacao 

da penalidade de interdicao depende de uma infracao minima, para outra, o rigorismo e fundamental, chegando ao ponto de uma 

decisao colegiada. De qualquer forma, e fundamental que se deixe bem claro que o descumprimento de uma medida como essa, 

em qualquer das legislacoes, gera a responsabilidade criminal. 

QUADRO 4: Comparative dos principais aspectos apresentados pelas legislagOes de outras lnstituigOes Bombeiro-militar. 

~ 
RIO GRANDE DO SAO PAULO MINAS GERAIS ESPfRITO SANTO RIO DE JANEIRO DISTRITO 

SUL FEDERAL -
s 

Lei n° 10.987/97 684/75 14.130/01 Lei 3.218/78 Dec.-Lei 247/75 Lei 14.130/01 
LEI/DECRETO Dec.n°37.380/95 Dec. 46.076/01 Dec. 44.270/06 Dec. 2.125-N/85 Dec. 897/76 Dec. 43.805/04 

Dec. 44.270/06 
Lei 2.747/01-lnfrac 
Dec. 21.361/00 

- Advertencia - Advertencia ; - Multa - Multa - Multa 
- Multa Nao ha - Multa - lnterdigao - lnterdigao tempo- - Apreensao de pro-

PENALIDADES - lnterdigao - lnterdigao. raria ou definitiva. dutos 
-Embargo 

---
-lnterdicaQ. _____ -.....1 
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EST ADOS 

CARAC
TERiSTICAS 

COMPETENCIA 
NORMATIVA 

ASPECTOS 
GERAIS 

RIO GRANDE DO 
SUL 

NAO 

- Advertt!lncias rela
cionadas com inst§ 
lagOes preventivas 
incompletas. 
- lmpugnacao de 
autuacao pelo infra
tor, com prazo de 
10 dias; 
-A interdicao pode 
ser determinada pe
la falta de itens mi
nimos de seguran
ga (§5°, Art. 2°). 

SAO PAULO 

NAO 

- Lei especffica pa
ra conv~nios Esta
do/Municfpio; 
- Vistorias prece
dem solicitacao do 
interessado, respon 
savel tecnico ou au
toridade competen
te; 
- 0 AVCB pode ter 
validade de 2 ou 3 
a nos; 
- A finalidade do 
servigo de seguran
ga contra incendio e 
desenvolver as ati
vidades voltadas a 
prevengao e prote
gao contra inct!lndio; 
- 0 poder de poli
cia quanto as pena
lidades e das Pre
feituras; 
- Penalidade disfar
gada - cassacao 
doAVCB; 
- A responsabilid§
de pela seguranga 
e do proprietario ou 
responsavel tecni
co. 

MINAS GERAIS 

SIM 

- Compet~ncia do 
CBMMG p/ estabe
lecer normas rela
tivas a prevengao; 
analisar e aprovar 
sistemas de pre
vengao; planejar e 
coordenar ativida
des de vistorias; 
aplicar sangOes ad
ministrativas; 
- Obrigatoriedade 
da presenca do 
tecnico respond
vel pela realizagao 
de evento publico; 
- Proibe militar da 
ativa de ser propri§ 
tario ou consultor 
tecnico de empresa 
de seguranga con
tra incendio; 
- Obrigatoriedade 
do cadastramento 
de empresas junto 
ao Corpo de Bom
beiros. 

ESPiRITO SANTO 

SIM 

- Compet~ncia pa
ra estudar, planejar, 
normatizar, exigir e 
fiscalizar o servigo 
de seguranga (Art. 
1 0); 
- Compet~ncia pa
ra normatizar o ca
dastramento de 
empresas de segu
ranga (Art. 7°); 
-As interdicoes fi
cam ao arbftrio da 
lnstituicao Bom
beiro-militar a justi
ficativa para o ato. 

RIO DE JANEIRO 

NAO 

- Compet~ncia re§. 
trita a execucao 
das normas; 
- Compet~ncia do 
Secretario Esta
dual de Defesa Ci
vil e Cmt-Geral do 
CB de baixar Res.Q 
lucoes na omissao 
ou lacuna da lei; 
- As multas sao apl! 
caveis no momento 
da constatagao de 
irregularidade, junto 
com a notificagao 
ao infrator; 
- Vistorias s6 por 
por BM investido na 
fungao fisc§lizado
ra; 
- lnterdicao temp.Q 
raria ou definitiva, 
exige criterios r!go
rosos: reincidencia, 
gravidade da infra
gao e por decislo 
colegiada; 
- lnterdigao por pe
rigo iminente, e 
imediata e di§.pensa 
o rito normal. 

DISTRITO 
FEDERAL 

SIM 

- Legislacao es
pecffica para infra
coes e penalida
des; 
- Multa por desa
cato aos agentes 
fiscalizadores (Art. 
8°,11); 
- Aplicac;ao em 
dobro em caso de 
reincidencia; 
- lnterdicoes ou 
embargos, com 
integracao de 6r
aos de seguran
ca para garantir a 
efetividade da med! 
da (Art. 16, Lei n° 
2.747, e § 2° do 
Art. 17 do Decreto 
23.154). 
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7 CONSIDERACOES FINAlS 

Finalizando este trabalho de pesquisa, apresentaremos uma analise sobre o 

contexto hist6rico e atual na area de vistoria tecnica, a existencia, necessidade e 

importancia do poder de policia do corpo de bombeiros, seu aspecto legal 

doutrinario, bern como, urn comparative das legislac;ao do corpo de bombeiros do 

Parana com as de outras lnstituic;oes co-irmas e a importancia do poder de policia 

nas vistorias tecnicas como atividades de prevenc;ao. 

7.1 ANALISE SOBRE 0 CONTEXTO HISTORICO E ATUAL NA AREA DE 

VISTORIA TECNICA 

Como se viu, historicamente, o Corpo de Bombeiros da Policia Militar do 

Parana, por meio da implantac;ao do Fundo de Reequipamento em cada municipio, 

passou a atuar preventivamente, efetuando as vistorias tecnicas de prevenc;ao de 

incendio e panico, em estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de 

servic;os e condominios residenciais. 

A Lei que criava a Taxa de Vistoria, no municipio, tinha como fato gerador a 

vistoria tecnica realizada pelo Corpo de Bombeiros daquele municipio e, somente 

fazia menc;ao as infrac;oes em relac;ao ao nao recolhimento da referida taxa, sendo 

que o poder de aplicar as penalidades ali previstas, era do poder publico municipal. 

Alem, do que, tais penalidades eram referentes ao inadimplemento do referido 

tributo. 

A vistoria tecnica sempre seguiu as normativas do C6digo de Prevenc;ao de 

lncendio do Corpo de Bombeiros, que, apesar de nao ser instituida por lei estadual, 

era e e convalidada pela legislac;ao municipal, a qual remetia a questao de 

seguranc;a contra incendio, as normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Parana. 

Este C6digo, apesar de frequentemente atualizado, sempre teve alguns 

artigos que tratavam das penalidades, porem, sem aplicac;ao pratica e, via de 

conseqOencia, sem eficacia, pais, nao sendo Lei e nao sendo regulamentado, ficava 

sempre ao sabor do born entrosamento e disponibilidade do Ministerio Publico. Fato 

este plenamente comprovavel pelos numeros de vistorias e de certificados 

expedidos nos principais municipios-sede de Grupamento (GB) e Subgrupamento de 
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Bombeiros lndependentes (SGBI, o que, tecnicamente, nos garante o devido 

respaldo para afirmar que, o resultado desta simples operac;ao e, sem duvida o 

espelho da falta de base legal para a efetivac;ao do poder de polfcia pelo Corpo de 

Bombeiros. 

7.2 EXISTENCIA, NECESSIDADE E IMPORTANCIA DO PODER DE POLiCIA DO 

CORPO DE BOMBEIROS 

Da forma como se analisou a evoluc;ao hist6rica e a situac;ao atual, tendo por 

base a legislac;ao e o entendimento doutrinario, acerca do conceito de polfcia 

administrativa e sua forma de manifestac;ao, ao se falar da atividade de vistoria 

tecnica de seguranc;a contra incendio, independentemente do local e de qual 

lnstituic;ao Bombeiro-militar esteja servindo de referencia, torna-se evidente tratar de 

urn silogismo. 

0 poder de polfcia existe e e exercido no simples ato de fazer uma analise de 

projeto de prevenc;ao contra incendio e panico; tambem, ao visitar urn 

estabelecimento para verificar suas condig6es de seguranc;a, ao se emitir urn Laudo 

de Exigencias ou urn Certificado de Vistoria. 

A atribuic;ao de prevenc;ao capitulada pela legislac;ao pertinente e referendada 

pela Lei Maior nao se restringe ao simples ato de "apontar para urn caminho 

seguro", e preciso ter certeza dessa seguranc;a e vigiar constantemente, pais e 

func;ao do Estado preparar, socorrer e auxiliar na recuperac;ao. E para cumprir a 

nobre e importante de missao de proteger, e preciso cumprir todas essas etapas. 

Para tanto, e necessaria ter o respaldo legal e condic;oes de executa-lo, de 

forma a fazer valer a autoridade institucional e constitucional do Estado. E imperative 

que a Organizac;ao Bombeiro-militar, possa garantir sua credibilidade nao somente 

perante a populac;ao, mas, preponderantemente, diante de seus pr6prios 

integ rantes. 

A Lei n° 13.976/02, apesar de ter como objeto a estadualizac;ao da taxa de 

vistoria, significou urn passo importante ao possibilitar que o Comando Geral do 

Corpo de Bombeiros tivesse uma autonomia e controle sabre os investimentos e 

custeio de todas as Unidades de Bombeiros do Estado. 
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A necessidade de legisla9ao especifica e premente. Basta observar os 

resultados das vistorias ano a ano, pelas vias normais em comparativo com os 

resultados representados pela ado9ao do Ajustamento de Conduta. 

0 reflexo desta medida ja pode ser percebido pela redu9ao do percentual de 

inadimplencia dos casos considerados mais graves e/ou complexos. Entretanto, ha 

que se considerar que a maioria das edifica96es irregulares podem ser classificadas 

como de pequeno e medio porte, e que para a maior parte desses casos o 

Ajustamento de Conduta nem sempre sera o remedio mais eficaz. 

De forma simples e pratica, a existencia de uma lei estadual com todas as 

condi96es de se implementar as exigencias de preven9ao, seria menos onerosa e 

menos burocratica, bastando em muitos casos uma advertencia ou ate uma simples 

comina9ao de multa para conseguir a efetividade da medida de policia. Equivale 

dizer que dispensaria a recorrencia ao Ministerio Publico e desgaste dos pr6prios 

comandantes, na solu9ao desses casos. Esta foi constata9ao observada pelo 

consenso entre os Comandantes e Chefes de Se96es das Unidades do Corpo de 

Bombeiros do Parana, em amostragem deste trabalho. 

Paralelamente, verificou-se que a eficacia da atividade de vistoria preventiva 

das demais lnstitui96es utilizadas por amostragem nesta pesquisa, se mostrou muito 

superior a do Estado do Parana, segundo as informa96es apresentadas pelos 

respectivos Oficias das Se96es de Atividades Tecnjcas como sao assim designadas. 

lndependentemente do fato de ter esta ou aquela a chamada competencia 

normativa, o que, segundo ja comentamos, e abominado pelas doutrinas classica e 

atual. 

Mais que urn instrumento de satisfa9ao de ordem pessoal ou legal, ter uma 

normatiza9ao de seguran9a garantida por Lei, passou a ser de ordem moral, pois, 

como ja afirmado, o Corpo de Bombeiros do Estado do Parana sempre foi referenda 

para muitos Estados da federa9ao, e hoje, urn dos poucos que nao possui uma 

estrutura9ao juridica a altura do que e o Parana no cenario nacional. 

7.3 ASPECTOS LEGAL DOUTRINARIO DO PODER DE POLiCIA 

Restou comprovado e sem sobra de duvidas, que de acordo com os conceitos 

e caracteristicas apresentados pela moderna doutrina de Direito Administrativo, que 



82 

a atividade de Vistoria tecnica pressupoe, em todas as suas fases, o verdadeiro e 

legitime exercicio do poder de policia administrativa. 

Quando na fase de exigemcia das normas de preven9ao, impondo-se o 

cumprimento das Leis e regulamentos, tal e qual devem ser concebidas as normas 

tecnicas; seja na sua forma material e especifica, na qual estao presentes todas as 

condi9oes de validade do ato, quais sejam: a forma, par ser uma atividade prevista 

em lei; a competencia institucional que tambem decorre de lei, constitucional e 

infraconstitucional; e, a finalidade, que tambem nao pode ultrapassar os limites 

legais, 

Congrega todos os atributos do poder de policia, a saber: presun9ao de 

legitimidade, sendo realizado par agente publico estadual; exigibilidade; a auto

executoriedade, em que o judiciario somente e consultado quando existir algum 

abuso ou prejuizo ao particular; a aparente discricionariedade, quando da sua forma 

de realiza9ao e implementa9ao. 

Obviamente, que apenas urn atributo ainda nao pode ser observado na forma 

legalmente condicionada, ou seja, a coercibilidade, pais lhe falta a devida 

autoriza9ao para coibir as resistencias e os abusos, que porventura venham a 

impedir a eficacia do ato. 

Acima de tudo, e uma atividade que tern em sua finalidade o interesse 

publico, e somente pode ser realizada par 6rgao competente, nao tern porque viver 

de emprestimo de for9as "alienigenas", quando a ordem juridica vigente lhe 

empresta legitimamente todos os atributos e condi9oes necessarias para fazer valer 

sua autoridade. 

7.4 COMPARATIVO DA LEGISLACAO DO CORPO DE BOMBEIROS DO 

PARANA COM AS DE OUTRAS INSTITUICQES CO-IRMAS COM REFLEXOS 

PARA A ATIVIDADE DE VISTORIA PREVENTIVA 

De fato, o Corpo de Bombeiros do Estado do Parana, como ja se afirmou 

anteriormente, nao possui legisla9ao estadual instituindo as normas de seguran9a 

contra incendio e panico, como ocorre com outros Estados da Federa9ao. 

Pela depura9ao do ja exposto ate aqui, em consonancia com os objetivos 

deste trabalho, face as considera9oes referidas ao Quadro sin6tico comparative das 
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legislagoes, sem adjetivar esta ou aquela como melhor ou pior, e possivel e viavel 

analisar e classifica-las pela profundidade, objetividade e coerencia. 

Profundidade pelo seu potencial de abrangencia as diversas possibilidades 

que dizem respeito a atividade de bombeiros, especialmente da prevengao. a 

Objetividade que significa a adequagao da norma a sua finalidade. E por fim, a 

Coerencia se traduz na interagao da realidade com a necessidade a ser atendida. 

E e justamente neste sentido, quando se fizer referenda a questao da 

competencia para normatizar, basta ter em mente a velha maxima que diz "e 

competente quem pode e nao quem quer", para se reconhecer que a competencia 

para legislar sabre prevengao de incendios e do Estado (Art. 24, caput e 1/CF e Art. 

13, liCE). Nao resta duvida, portanto que a legitimidade do Corpo de Bombeiros 

decorre de sua competencia legal como 6rgao da Administragao Publica, mas que a 

juridicidade de suas agoes tende a ficar inertes, se nao tiver a condigao de impor sua 

autoridade quando a defesa do interesse publico assim o exigir. 

Neste aspecto, observa-se que a legislagao mais indicada, pelo seu formato 

geral e aspectos dantes referidos, e a do Estado do Rio de Janeiro, estando a 

depender, obviamente, de alguns ajustes a realidade paranaense, o que nao 

descarta a possibilidade de estudo e aproveitamento das demais legislagoes 

apresentadas. 

A importancia do poder de policia nas vistorias tecnicas nao esta somente em 

afirmar a sua existencia, mas o que eta representa em resultados praticos se 

aplicados os possiveis e legitimos mecanismos de coergao, identificados pelas 

sangoes administrativas. E born que fique clara que, embora seja de interesse, o 

tema sangoes administrativas nao constitui materia desse trabalho. Par enquanto, 

limitamos o tratamento desse tema apenas como consequencia juridica das medidas 

de policia. 

Voltando a questao da importancia do poder de policia nas vistorias, e preciso 

compreende-la sob o aspecto da coercibilidade, a qual se traduz na imposigao 

coativa das medidas adotadas pela Administragao, porquanto assevera a doutrina 

que " nao ha poder de policia facultativo para o particular, pois todos eles admitem a 

coerqao estatal para torna-los efetivos, e essa coerqao tambem independe de 

autorizaqao judicial." (MEIRELLES. 1998, p. 121) 

A atitude de se buscar adequagao a Ordem Juridica vigente, nao pode ser 

tomada como mero preciosismo, nem subvalencia da condigao de autoridade da 
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administragao publica, mas, e acima de tudo, pode e deve ser avaliada como agao 

em defesa da dignidade humana e respeito aos valores de cidadania." 

7.5 SiNTESE DOS PRINCIPAlS RESULTADOS 

Sintetizando os principais resultados ate aqui perseguidos, saliente-se que, a 

atividade de vistoria tecnica tern na sua configuragao o exercfcio plena do poder de 

polfcia administrativa, conceituado pelos proeminentes estudiosos do Direito 

Administrative, qualificada como atividade resultante do exercfcio do poder-dever do 

Estado, destinado a ajustar a liberdade e a propriedade aos interesses coletivos. 

E isso se faz, quando se exige urn menor espago de caminhamento 

(distancia) entre a saida de uma unidade (sala, compartimento, local de usa 

exclusive ou coletivo) ate a safda mais proxima; quando se exigem safdas de 

emergencia devidamente sinalizadas e em condigoes de dar vazao a urn numero 

minima de pessoas; ao se determinar que uma central de gas liquefeito deve possuir 

ventilagao natural, protegida contra abalroamento, Ionge de ralos de esgoto ou de 

aguas pluviais; ou ainda, ao se restringir uma area de risco a utilizagao por urn 

numero especifico ou par profissionais especializados. Queremos crer que estamos 

diante de urn poder de ajustar o interesse individual ao interesse coletivo, fazendo 

prevalecer este ultimo. 

A situagao que ora se apresenta, em relagao aos resultados das vistorias 

preventivas de seguranga contra incendio, esta Ionge de ser considerada ideal. Para 

prestar urn born servigo e preciso bern mais que tecnica e uma "boa imagem". E 
imprescindivel que se tenha na ordem juridica, a base para o respeito a dignidade 

humana e os limites de sua atuagao. 

0 Estado Democratico de Direito, nao mais permite qualquer atuagao do 

poder publico sem previa autorizagao, a nao ser em caso de flagrante necessidade, 

desde que limitados pelos primados da finalidade e proporcionalidade do ato. 

Exsurge daf a importancia de se ter uma normatizagao ajustada aos princfpios 

constitucionais, basilares da justiga e da ordem social, moldando e padronizando os 

procedimentos, tornando-os acessiveis e de conformidade com ordem jurfdica 

vigente. 
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Nao foram poucos os 6bices que concorreram para o desvirtuamento dos 

objetivos propostos. Ate porque, a area juridica e sempre melindrosa, sujeitando 

pessoas com interesses condi96es diversas, a urn mesmo fim. 

Talvez o maior dos percal9os tenha sido a vaga compreensao do tema 

proposto, confundindo-se, no mais das vezes, como sendo (mica e exclusivamente a 

possibilidade ou condi9ao de fazer valer sua autoridade sabre as pessoas, como 

condi9ao de poder, dissociado da no9ao de dever. Tambem o exiguo tempo para 

pesquisa e composi9ao do trabalho, ja que a fase presencia! do curso foi bastante 

exigida. 

A convic9ao da relevancia deste trabalho para a institui9ao Bombeiro-militar, 

nao reside na pretensao de determinar qual o caminho certo, mas ajudar na escolha 

daquele que possa ser o mais seguro, de forma a tornar menos espinhosa a 

laboriosa jornada de conciliar os interesses diversos em torno de urn mesmo ideaL 

Por isso acreditamos que, alem da possibilidade de despertar o interesse dos 

menos avisados ou ceticos para com o instituto juridico do "poder de policia" na 

atividade de preven9ao, possa se transformar numa contribui9ao para o surgimento 

de urn estudo e consequente elaborayao de nova e importante legislayao, que 

contemple ainda, as infra96es e as penalidades, assegurando sua fiel e justa 

execu9ao. 

Tendo em conta urn especial momenta por que passa a institui9ao, vivenciado 

pela preocupa9ao do atual comando, nao s6 com a qualidade dos servi9os, mas, 

especialmente com o bem-estar daquele que e seu maior patrimonio, o Bombeiro

militar. Com reflexos positivos para todas as areas de atua9ao da organiza9ao. 

Em funyao desta predisposi9ao e do oportuno momenta, esta nova ordem 

legal ira contribuir, sobremaneira, para a redu9ao da inadimplencia preventiva, para 

a padroniza9ao e doutrina de condutas e procedimentos, alem de coibir os 

eventuais abusos. 

Como frisamos anteriormente, este trabalho nao e conclusivo, podendo, 

entretanto, servir de base para o desenvolvimento de outros, especialmente aqueles 

voltados a area repressiva, mencionados na Justificativa deste trabalho, ja que sao 

muitas as frentes de trabalho em que o Corpo de Bombeiros Militar atua, e sem 

sombra de duvidas, pressupoe a necessidade do conhecimento sobre o poder de 

policia administrativa. 
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