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RESUMO 

Estudo de viabilidade de terceirizagao dos servigos de guinchamento pelo Batalhao 
de Polfcia de Transito, Curitiba, PR. Objetiva analisar a terceirizagao como 
alternativa para a remogao de vefculos para o deposito do DETRAN. Define servigo 
publico na lei e na doutrina do Direito Administrative. Estabelece a missao da Polfcia 
Militar do Parana, com enfase na atuagao do Batalhao de Polfcia de Transito 
(BPTran). Exp6e dados relatives ao efetivo do BPTran, a atividade de levantamento 
de locais de acidente de transito, despesas com o servigo de guinchamento e custos 
do servigo de remogao prestados por empresas privadas que atuam em Curitiba. 
Campara os custos de prestagao desse servigo pela PMPR, considerando pessoal, 
aquisigao e manutengao do guincho, com os custos dessa prestagao por empresas 
privadas contratadas. Analisa experiencias ja implantadas no Estado de Sao Paulo 
pelo Departamento de Estadas de Rodagem (DER), Mato Grosso do Sui, Aracaju, 
Sergipe, e em Curitiba pela Urbanizagao de Curitiba S. A. (URBS). Conclui pela 
exequibilidade vantajosa da terceirizagao, com a finalidade de realocar policiais 
militares para a atividade fim da Polfcia Militar do Parana. 

Palavras-chave: Guinchamento. Servigo de remogao de vefculos. Custos de 
terceirizagao. 



ABSTRACT 

Feasibility study of outsourcing of services by guinchamento Traffic Police Battalion, 
Curitiba, PR. Aims to analyze outsourcing as an alternative to removal of vehicles for 
the deposit of DETRAN. Defines public service in law and doctrine of administrative 
law. Establishes the mission of the Military Police of Parana, with emphasis on the 
role of the Traffic Police Battalion (BPTran). Exposes data on effective BPTran, 
activity survey of local traffic accidents, costs and service costs guinchamento 
removal service provided by private companies that operate in Curitiba. Compare the 
cost of providing that service by PMPR considering personnel, procurement and 
maintenance of the winch, the cost of this provision by private companies contracted. 
Analyzes experiences already implemented in the State of Sao Paulo State 
Department (DER), Mato Grosso do Sui, Aracaju, Sergipe, and the Urbanization of 
Curitiba in Curitiba S. A (Urbs). Concluded by the feasibility of outsourcing 
advantageous, in order to relocate to the military police activity of the Military Police 
of Parana. 

Keywords: Guinchamento. Removal service vehicles. Outsourcing costs. 
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INTRODU<;Ao 

0 presente projeto de pesquisa abordara o servi<;o de remo<;ao de vefculos ou 

"guinchamento" realizado pela Polfcia Militar do Parana (PMPR), em convenio com o 

Departamento de Tr{msito do Parana (DETRAN), par meio do Batalhao de Polfcia de 

Transito (BPTran), na capital paranaense. Apesar de o convenio contemplar todo o 

territ6rio paranaense, a pesquisa se concentrou em Curitiba, area de atua<;ao do 

BPTran, onde ocorre o maior volume de atividades ligadas ao convenio e, portanto, 

as atividades de transito delegadas a PMPR. 

Ap6s a Segunda Grande Guerra, o autom6vel particular converte-se em 

fen6meno de massa em todo o mundo. Ele torna-se artigo de consumo e sfmbolo de 

status social, impulsionado pelo forte aparato de propaganda das economias 

liberais, que destacam a mobilidade individual e a prosperidade material sem 

precedentes. A produ<;ao mundial anual de autom6veis cresceu de 11 para 73 

milh6es entre 1950 e 2004. Entre 1970 e 2005, nos Estados Unidos da America 

(EUA), o volume do trafego aumentou de 1,78 trilhoes de quil6metros percorridos 

par vefculo para 5,4 trilh6es. 0 aumento da frota de vefculos tem sido mundial, mas, 

em geral, o sistema viario e o planejamento urbana nao acompanharam esse 

crescimento. Alem da polui<;ao sonora e atmosferica, o aumento do tempo de 

percurso e os engarrafamentos sao alguns fatores responsaveis pela crescente 

agressividade dos motoristas e pela decrescente qualidade de vida no meio urbana. 

Nos ultimos dez anos, percebeu-se um crescimento significativo na frota de 

vefculos nas cidades brasileiras, em razao de varios fatores, sendo um dos 

principais as facilidades na aquisi<;ao de bens duraveis entre eles, vefculos 

automotores. A facilita<;ao de credito par parte do governo brasileiro na redu<;ao de 

encargos financeiros para as pessoas de menor renda contribui sobremaneira para 

tais aquisi<;6es. Tudo isso acaba par desencadear todo um processo que culmina 

num incremento da frota circulante na malha viaria brasileira. 

Segundo dados do lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfsticas (IBGE) e do 

Departamento de Transito do Parana, a capital paranaense atingira 2,1 mil hoes de 

vefculos em 2019 se for mantido o ritmo de crescimento de 38%, fndice relativo aos 

anos de 2003 a 2008. Curitiba ja e uma das capitais mais motorizadas do pais, 

registra um veiculo automotor para 1,46 habitantes, com uma frota de 1.197.974 

unidades para uma popula<;ao de 1.746.896 pessoas, dados de 2010. 
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Com um maior numero de vefculos em circula9ao, e evidente que havera um 

aumento nas ocorrencias de transito, principalmente em acidentes, o que exigira um 

poder de fiscaliza9ao maior par parte da polfcia. 

Ainda, de acordo com dados do Departamento de Transito do Parana e do 

Departamento Nacional de Transito (DENATRAN), publicados no jornal Gazeta do 

Povo, de 12 de maio de 2011, tres em cada dez vefculos de um universo de cinco 

milhoes no Parana estao irregulares par falta de pagamento de tributos, como 

licenciamento e Impasto sabre Propriedade de Vefculo Automotor (IPVA). Nos 

ultimos anos, a proporc;ao de irregulares no estado se manteve quase constante, 

mas, em numeros absolutos, ja supera a frota da capital, que e de 1 ,26 milhao de 

vefculos. Duas razoes sao apontadas para explicar a diferen9a: fiscaliza9ao 

deficiente e falta de punic;ao mais severa aos proprietaries. 

A inadimplencia na casa de 30% segue uma media nacional, segundo a 

presidente da Associac;ao Nacional dos Detrans e diretora do Departamento de 

Transito do Amazonas, Monica Queiroz Melo (Grafico 1 ). Para mudar o panorama, 

ela defende a melhoria da infraestrutura dos 6rgaos em patios e depositos. "Aiem da 

estrutura, a logistica de guinchos, equipamentos para vistoria e pessoas capacitadas 

precisam ser organizadas para aumentar a eficiencia das opera96es", analisa. 



Grafico 1 - Circulagao "livre" 

Desde 2006, a Parana 
tern aproximadamente 
30°/o de sua freta 
irregular. A Associa~ao 
Nacional dos Detrans 
d.iz ·que 0 fndice e a 
media encontrada em 
to do a Brasil. 

Ofo de irregulares 
32 

200~ 2007 '.200~ ZO[}g ; 2010 

Total de vefculos no estado 
Emmllhaes 

~~:7 :. 4,o ~- 4 •. ~ _ 4,1 ;, s·.~ 

Veiculo:S irregulares 
EmmlhOes 

1,.0 1,1 1,3 1,5 1,5 

Fonte: Gazeta do Povo (2011) 
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No Parana, o DETRAN tern condic;6es de abrigar 20 mil velculos , sendo que 

existem 12 mil carros apreendidos e uma rotatividade semanal de outros 5 mil. Ou 

seja, se apreendessem todos os velculos com dlvidas, o 6rgao precisaria construir 

outros 75 patios. E justamente a falta dessas vagas que diminui o lmpeto na 

fiscalizac;ao, na avaliac;ao do presidente da Comissao de Transito da Ordem dos 
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Advogados do Brasil, sec;ao Parana (OAB-PR), Marcelo Araujo. "E precise que a 

fiscalizac;ao seja reforc;ada, mas dando a possibilidade ao cidadao de regularizar a 

situac;ao em determinado prazo para que tambem nao ocorra o esgotamento das 

vagas nos patios" afirma. 
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1 PROBLEMA, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Por estar prescrito no C6digo de Transito Brasileiro (CTB), a remoc;:ao dos 

velculos para o patio do DETRAN, como medida administrativa a ser adotada pelo 

policial militar, agente da autoridade de transito, nos casas expresses no mesmo 

diploma legal, e evidente a necessidade de a PM providenciar os meios necessaries 

para que este servic;:o seja efetuado da melhor forma posslvel. 

Esse trabalho de remoc;:ao vem sendo realizado por policiais militares com a 

utilizac;:ao de viaturas do tipo "autoguincho", por isso denominado de "guinchamento", 

com a utilizac;:ao de caminhoes adquiridos e adaptados por meio de recursos do 

Estado. 

0 problema a ser analisado neste trabalho e a necessidade de este servic;:o 

ser realizado por policiais militares, servidores treinados para a realizac;:ao da 

atividade fim da Pollcia Militar que e a preservac;:ao da ordem publica, exercer com 

exclusividade a policia ostensiva, fardada, atuar preventivamente como forc;:a de 

dissuasao e repressivamente em caso de perturbac;:ao da ordem, entre outras 

definidas em lei, com viaturas pr6prias, caracterizadas, como sao atualmente os 

guinchos utilizados pelo BPTran para os servic;:os de remoc;:ao, necessaries ao 

cumprimento da fiscalizac;:ao de transito. 

Portanto, surge a necessidade de analisar como problema de pesquisa a 

seguinte questao: o servic;o de guinchamento de veiculos tern que ser realizado 

por policiais militares ou seria viavel a terceirizac;ao? 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.2.1 Objetivo Geral 

Constitui objetivo geral de esse estudo analisar a viabilidade de terceirizac;:ao 

dos servic;:os de guinchamento - remoc;:ao de velculos para o patio - prestados pelo 

Batalhao de Pollcia de Transito na cidade de Curitiba. 
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1.2.2 Objetivos Especificos 

Constituem objetivos especificos deste estudo: 

a) Conceituar a terceiriza9ao no servi9o publico; 

b) Levantar custos operacionais do servi90 de guinchamento em Curitiba, PR 

e compara-los com os custos da terceiriza9ao; 

c) Propor parametres para a tomada de decisao superior quanta a 

manuten9ao dos servi9os realizados pelo policial ou por terceiros 

contratados. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

As Organiza96es Militares, assim como outras Organiza96es de natureza civil, 

necessitam de moderniza9ao sob pena de se tornarem obsoletas e assim deixarem 

de atender aos anseios de uma sociedade cada vez mais evolulda. Porem, quanta 

as militares, este processo tem sido mais Iento em razao de suas caracterlsticas, 

cultura e tradi96es. A moderniza9ao inclui, entre outros, a terceiriza9ao de servi9os 

basicos, nao diretamente ligados a missao institucional das empresas, mas a 

servi9os considerados secundarios, como a contrata9ao de terceiros para a 

atividade de limpeza e conserva9ao, a seguran9a flsica das instala96es, avan9ando 

para o transportee, em algumas organiza96es, para etapas de processes realizados 

para atingir as metas finais na cadeia produtiva. 

A Poll cia Militar do Parana, nao diferente de outros 6rgaos estatais sejam eles 

do poder publico federal, estadual ou municipal, sofre com alguns problemas 

estruturais, mas, sem duvida, o que mais afeta a qualidade dos servi9os prestados a 

comunidade paranaense e a falta de efetivo para o exercicio de sua atividade fim, 

conforme expectativas da popula9ao. De acordo com dados publicados no jornal 

Gazeta do Povo, de 27 de julho de 2011, o efetivo somado de todas as pollcias do 

Parana nao chega ao numero de policiais militares exigidos pela lei que estrutura a 

corporayao, recem-reformulada no a no de 2010. Na PMPR, ha 17.473 policiais 

militares (dos quais 2.729 sao bombeiros), enquanto a lei preconiza que o ideal seria 

26.747, uma defasagem de 9.274 pessoas (Grafico 2). Todas as pollcias do estado 

juntas somam 21.427. 0 Parana perde em numero de efetivo para o Rio Grande do 

Sui que tem o tamanho da popula9ao semelhante. E um retrato duro que 
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sobrecarregam policiais e toda estrutura da seguranc;a publica , comprometendo a 

estrategia para canter a criminalidade. Os gauchos contam com 25.529 policiais 

militares. Ja os catarinenses tem um efetivo inferior ao do Parana , com 11 mil 

homens. Porem , o estado vizinho tem cerca de quatro milhoes de habitantes a 

menos. Ainda , para que os 6rgaos policiais executem com maior eficiencia a missao 

para a qual foram concebidos , existe uma necessidade de reavaliac;ao de suas 

estrategias e um retorno a essencia com a concentrac;ao dos esforc;os no que 

efetivamente incumbem as instituic;oes policiais . 

Grafico 2- Defasagem policial 

DEFASAGEM POLICIAL 

Com efetivo defasado~ o Parana mantem um numero 
de policiais abaixo do que as pr6prias leis organicas 
das i nstitui~oes determinam: 

Popular;ao 

Parana 10.4 mil hOes 

Santa Catarina 6.2 milhOes 

10.7 n1Hh0es 

Fonte: Gazeta do Povo (2011) 

PoHcia 
Mititar 

17.473 

11.000 

Z5529 

EFETIVO 
Polfcia 

Crvil 

3.5}2 

3150 
5.900 

PoHcia 
Cientifica 

383 
1775 

Desse modo, e not6ria a necessidade de aumento de policiais nas ruas 

exercendo a atividade para a qual foram concursados e contratados , principalmente 

num cenario futuro com o even to da Cop a do Mundo que sera realizada no Brasil , e 

nossa capital , Curitiba , sera subsede de jogos internacionais. 

A Polfcia Militar, por necessidade e tradic;ao cultural , por vezes, destina 

policiais militares para o exerdcio de inumeras atividades diversas de sua finalidade. 

E comum , numa visita aos quarteis das Unidades Policiais, encontrar policiais 

militares exercendo func;oes de cozinheiros , garc;ons, mecanicos, jardineiros, 
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pedreiros, pintores, dentre outros, com o sacriffcio de sua missao principal que e de 

uma maneira simples, o policiamento ostensivo do territ6rio paranaense. 

Dessa feita, faz-se necessaria o retorno de policiais as ruas, e quanta mais 

policiais deixarem as atividades pelas quais nao foram contratados, maior sera o 

numero deles nas atividades de policiamento. 

E nesta esteira que a terceirizac;ao de servic;os considerados secundarios 

surge como uma opc;ao para o aumento de policiais desempenhando atividade de 

policiamento. Com a proposta de terceirizac;ao dos servigos de guinchamento busca

se a realocac;ao do efetivo para a montagem de um numero maior de equipes de 

servic;o destinadas ao policiamento de transito, em especial, ao atendimento de 

ocorrencias de acidentes de transito, uma das principais atividades prestadas pelo 

BPTran a comunidade curitibana. 

A contribuic;ao deste estudo e no sentido de viabilizar a concessao do servic;o 

de remoc;ao de vefculos a terceiros, por meio de contratac;ao de empresas 

particulares por licitac;ao, como previsto em lei e, com isso, liberar os policiais 

militares do BPTran para a atividade fim da Corporac;ao e, neste caso, para o 

policiamento de transito, principalmente o atendimento de acidentes, que cresce a 

cada ano, contribuindo para a diminuic;ao do tempo media de atendimento de 

ocorrencia e acabar com a demanda reprimida, que causa angustia nas pessoas 

que necessitam da presenc;a da Polfcia Militar. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 SERVI<;OS PUBLICOS 

A Constituic;ao Federal (CF) dispoe expressamente que incumbe ao Poder 

Publico, na forma da lei, a prestac;ao de servic;os publicos. Dessa forma, a lei dispora 

sabre o regime de delegac;ao, os direitos dos usuaries, a politica tarifaria, a 

obrigac;ao de manter servic;o adequado e as reclamac;oes relativas a prestac;ao. Diz 

o artigo 175, da CF: 

Art. 175. lncumbe ao Poder Publico, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessao ou permissao, sempre atraves de licitac;:ao, a 
prestac;:ao de servic;:os publicos. 
Paragrafo unico. A lei dispora sobre: 
I - o regime das empresas concessionarias e permissionarias de servic;:os 
publicos, o carater especial de seu contrato e de sua prorrogac;:ao, bem 
como as condic;:oes de caducidade, fiscalizac;:ao e rescisao da concessao 
ou permissao; 
II- os direitos dos usuarios; 
Ill- politica tarifaria; 
IV- a obrigac;:ao de manter servic;:o adequado. 

A atribuic;ao principal da Administrac;ao Publica e oferecer utilidades aos 

administrados, nao se justificando sua presenc;a senao para prestar servic;os a 
coletividade. Esses servic;os podem ser essenciais ou apenas uteis a comunidade, 

daf a necessaria distinc;ao entre servic;os publicos e servic;os de utilidade publica; 

mas, em sentido amplo e generico, quando alude a servic;o publico abrange ambas 

as categorias. 

0 conceito de servic;o publico nao e uniforme na doutrina, que ora oferece 

uma noc;ao organica, s6 considerando como tal o que e prestado por 6rgaos 

publicos; ora apresenta uma conceituac;ao formal, tendente a identifica-lo por 

caracterfsticas extrfnsecas; ora expoe um conceito material, visando a defini-lo por 

seu objeto. Realmente, o conceito de servic;o publico e variavel e flutua ao sabor das 

necessidades e contingencias politicas, econ6micas, sociais e culturais de cada 

comunidade, em cada momenta hist6rico, como acentuam os modernos publicistas. 

"Servic;o publico e todo aquele prestado pela Administrac;ao ou por seus 

delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais 

ou secundarias da coletividade ou simples conveniencias do Estado." (MEIRELLES, 

2010, p. 350-351) 
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De acordo com Bandeira de Mello (201 0, p. 671 ): 

Servic;o publico e toda atividade de oferecimento de utilidade ou 
comodidade material destinada a satisfac;ao da coletividade em geral, mais 
fruivel singularmente pelos administrados, que o Estado assume como 
pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe fac;a as 
vezes, sob um regime de Direito Publico - portanto, consagrador de 
prerrogativas de supremacia e de restric;oes especiais -, instituido em favor 
dos interesses definidos como publicos no sistema normative. 

Para Jose Cretella Junior (1980, p.SS-60), servi<;o publico e "toda atividade 

que o Estado exerce, direta ou indiretamente, para a satisfa<;ao das necessidades 

publicas mediante procedimento tfpico do direito publico". 

Por fim, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2006, p. 90) define servi<;o publico 

como "toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exer<;a 

diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer 

concretamente as necessidades coletivas, sob regime jurfdico total ou parcialmente 

publico". 

Fora dessa generalidade nao se pode, em doutrina, indicar as atividades que 

constituem servi<;o publico, porque variam segundo as exigencias de cada povo e de 

cada epoca. Nem se pode dizer que sao as atividades coletivas vitais que 

caracterizam os servi<;os publicos, porque ao lado dessas existem outras, 

sabidamente dispensaveis pela comunidade, que sao realizadas pelo Estado como 

servi<;o publico. 

Tambem nao e a atividade em si que tipifica o servi<;o publico, vista que 

algumas podem ser exercidas pelos cidadaos, como objeto da iniciativa privada, 

independentemente de delega<;ao estatal, como por exemplo, os servi<;os de 

assistencia tecnica de televisores, de vefculos, de entrega de mercadorias, que sao 

prestados ao publico em geral e a quem deles necessita, mas embora satisfa<;am a 

interesses da coletividade, nao se caracterizam como servi<;os publicos exatamente 

porque nao submetidas (as atividades) a um regime jurfdico de direito publico, ainda 

que possam estar sujeitas a fiscaliza<;ao, controle ou, mesmo, autoriza<;ao, que, no 

caso, nao tem natureza de delega<;ao justamente por nao se tratar de servi<;o 

publico. Entao, o que prevalece e a vontade soberana do Estado, qualificando o 

servi<;o como publico ou de utilidade publica, para sua presta<;ao direta ou indireta. 

Servi<;os publicos, por natureza, sao privativos ou exclusivos do Poder Publico e s6 

por seus 6rgaos devem ser executados, enquanto outros sao nao-privativos ou nao 
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exclusives. Por isso, esses sao prestados pelo Estado, direta ou indiretamente 

(delega9ao), e tambem por particulares, mediante autoriza9ao, controle e 

fiscaliza9ao do Poder Publico, mas sem caracterizar delega9ao, como ocorre com os 

servi9os de previdencia social, de assistencia social, de educa9ao e de saude. Oaf 

essa gama infindavel de servi9os que ora estao exclusivamente com o Estado 

(direta ou indiretamente), ora como Estado e particulares. 

Do exposto, pode-se tirar algumas conclus6es. A no9ao de servi90 publico 

nao permaneceu estatica no tempo; houve uma amplia9ao na sua abrangencia, para 

incluir atividades de natureza comercial, industrial e social. E o Estado, por meio da 

lei, que escolhe quais atividades que, em determinado momenta, sao considerados 

servi9os publicos. No direito brasileiro, a propria Constitui9ao faz essa indica9ao nos 

artigos 21, incisos X, XI, XII, XV e XXIII, e 25, § 2°, alterados, respectivamente, pelas 

Emendas Constitucionais 8 e 5, de 1995. lsto exclui a possibilidade de distinguir, 

mediante criterios objetivos, o servi9o publico da atividade privada; esta 

permanecera como tal enquanto o Estado nao a assumir como propria. 0 servi9o 

publico varia nao so no tempo, como tambem no espa9o, pois depende da 

legisla9ao de cada pafs a maior ou menor abrangencia das atividades definidas 

como servi9os publicos. Nao se pode dizer, dentre os conceitos mais amplos ou 

mais restritos, que um seja mais correto que o outro; pode-se graduar, de forma 

decrescente, os varios conceitos: os que incluem todas as atividades do Estado 

(legisla9ao, jurisdi9ao e execu9ao); os que so consideram as atividades 

administrativas, excluindo jurisdi9ao e legisla9ao, sem distinguir o servi9o publico do 

poder de polfcia, fomento e interven9ao e os que preferem restringir mais para 

destinguir o servi9o publico das outras tres atividades da Administra9ao Publica. 

Essa distribui9ao de servi9os nao e arbitraria, pois atende a criterios jurfdicos, 

tecnicos e econ6micos, que respondem pela legitimidade, eficiencia e 

economicidade na sua presta9ao. Diante dessa realidade, impoe-se classificar os 

servi9os publicos pelos caracteres comuns do genera e tra9os distintivos das 

especies em que se diversificam. 
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2.1.1 Classificac;ao dos servic;os publicos 

Levando-se em conta a essencialidade, a adequa<;ao, a finalidade e os 

destinatarios dos servi<;os, pode classificar-se em: publicos e de utilidade publica; 

pr6prios e impr6prios do Estado; administrativos e industriais; gerais e individuais. 

Servi<;os publicos propriamente ditos sao os que a Administra<;ao presta 

diretamente a comunidade, por reconhecer a sua essencialidade e necessidade para 

a sobrevivencia do grupo social e do proprio Estado. Por isso mesmo, tais servi<;os 

sao considerados privativos do Poder Publico, no sentido que s6 a Administra<;ao 

deve presta-los, sem delega<;ao a terceiros, mesmo porque geralmente exigem atos 

de imperio e medidas compuls6rias em rela<;ao aos administrados. Exemplos desses 

servi<;os sao os de defesa nacional, os de polfcia e os de presta<;ao de saude 

publica. 

Os servi<;os de utilidade publica sao os que a Administra<;ao, reconhecendo a 

sua conveniencia (nao essencialidade, nem necessidade) para os membros da 

coletividade, presta-os diretamente ou aquiesce em que sejam prestados por 

terceiros (concessionarios, permissionarios ou autorizatarios), nas condi<;6es 

regulamentadas e sob seu controle, mas por conta e risco dos prestadores, 

mediante remunera<;ao dos usuarios. Sao exemplos dessa modalidade os servi<;os 

de transporte coletivo, energia eletrica, gas, telefone. 

No primeiro caso (servi<;o publico), o servi<;o visa a satisfazer necessidades 

gerais e essenciais da sociedade, para que ela possa subsistir e desenvolver-se 

como tal; na segunda hip6tese (servi<;o de utilidade publica), o servi<;o visa facilitar a 

vida do indivfduo na coletividade, pondo a sua disposi<;ao utilidades que lhe 

proporcionarao mais conforto e bem-estar. Oaf se denominarem, os primeiros, 

servi<;os pr6-comunidade e, os segundos, servi<;os pr6-cidadao, fundados na 

considera<;ao de que aqueles (servi<;os de utilidade publica), embora reflexamente 

interessem a toda a comunidade, atendem precipuamente as conveniencias de seus 

membros individualmente considerados. 

Os servi<;os pr6prios do Estado sao aqueles que se relacionam intimamente 

com as atribui<;6es do Poder Publico (seguran<;a, polfcia, higiene e saude publicas 

etc.) e para a execu<;ao dos quais a Administra<;ao usa da sua supremacia sabre os 

administrados. Por esta razao, s6 devem ser prestados por 6rgaos ou entidades 

publicas, sem delega<;ao a particulares. Tais servi<;os, por sua essencialidade, 
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geralmente sao gratuitos ou de baixa remunera<;:ao, para que fiquem ao alcance de 

todos os membros da coletividade. 

Ja os servi<;:os impr6prios do Estado sao os que nao afetam substancialmente 

as necessidades da comunidade, mas satisfazem interesses comuns de seus 

membros, e, por isso a Administra<;:ao os presta remuneradamente, por seus 6rgaos 

ou entidades descentralizadas (autarquias, empresas publicas, sociedades de 

economia mista, funda<;:6es governamentais), ou delega sua presta<;:ao a 

concessionarios, permissionarios ou autorizatarios. Esses servi<;:os, normalmente, 

sao rentaveis e podem ser realizados com ou sem privilegio (nao confundir com 

monop61io), mas sempre sob regulamenta<;:ao e controle do Poder Publico 

competente. 

Servi<;:os administrativos sao os que a Administra<;:ao executa para atender a 

suas necessidades internas ou preparar outros servi<;:os que serao prestados ao 

publico, tais como os de imprensa oficial, das esta<;:6es experimentais e outros dessa 

natureza. 

Servi<;:os industriais sao os que produzem renda para quem os presta, 

mediante a remunera<;:ao da utilidade usada ou consumida, remunera<;:ao esta que, 

tecnicamente, se denomina tarifa ou pre<;:o publico, por ser sempre fixada pelo Poder 

Publico, quer quando o servi<;:o e prestado por seus 6rgaos ou entidades, quer 

quando por concessionarios, permissionarios ou autorizatarios. Os servi<;:os 

industriais sao impr6prios do Estado, por consubstanciarem atividade econ6mica 

que s6 podera ser explorada diretamente pelo Poder Publico quando "necessaria 

aos imperativos da seguran<;:a nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme 

definidos em lei" (CF, 1988, art. 173). 

Os servi<;:os gerais sao aqueles que a Administra<;:ao presta sem ter usuarios 

determinados, para atender a coletividade no seu todo, como os de pollcia, 

ilumina<;:ao publica, cal<;:amento e outros dessa especie. Esses servi<;:os satisfazem 

indiscriminadamente a popula<;:ao, sem que se erijam em direito subjetivo de 

qualquer administrado a sua obten<;:ao para seu domicilio, para sua rua ou para seu 

bairro. Esses servi<;:os sao indivisiveis, isto e, nao mensuraveis na sua utiliza<;:ao. Dai 

por que, normalmente, os servi<;:os gerais devem ser mantidos por impasto (tributo 

geral), e nao por taxa ou tarifa, que e remunera<;:ao mensuravel e proporcional ao 

uso individual do servi<;:o. 
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Por fim, os servi9os individuais sao os que tem usuarios determinados e 

utiliza9ao particular e mensuravel para cada destinatario, como ocorre como 

telefone, a agua e a energia eletrica domiciliares. Esses servi9os, desde que 

implantados, geram direito subjetivo a sua obten9ao para todos os administrados 

que se encontrem na area de sua presta9ao ou fornecimento e satisfa9am as 

exigencias regulamentares. Sao sempre servi9os de utiliza9ao individual, facultativa 

e mensuravel, pelo que devem ser remunerados por taxas (tributo) ou tarifa (pre9o 

publico), e nao por impasto. 0 nao pagamento desses servi9os por parte do usuario 

tem suscitado hesita96es da jurisprudencia sabre a legitimidade da suspensao de 

seu fornecimento. Ha de se distinguir entre o servi90 obrigat6rio e o facultativo. 

Naquele, a suspensao do fornecimento e ilegal, pais, se a Administra9ao o considera 

essencial, impondo-o coercitivamente ao usuario (como e o da liga9ao domiciliar a 
rede de esgoto e da agua e a limpeza urbana), nao pode suprimi-lo por falta de 

pagamento; neste, e legltima, porque, sendo livre sua frui9ao, entende-se nao 

essencial, e, portanto, suprimlvel quando o usuario deixa de remunera-lo, sendo, 

entretanto, indispensavel aviso previa. Ocorre ainda que, se o servi90 e obrigat6rio, 

sua remunera9ao e por taxa (tributo), e nao por tarifa (pre9o), e a falta de pagamento 

de tributo nao autoriza outras san96es alem de sua cobran9a executiva com os 

gravames legais. 

2.1.2 Regulamentac;ao e controle 

A regulamenta9ao e o controle do servi9o publico e de utilidade publica 

caberao sempre ao Poder Publico, qualquer que seja a modalidade de sua 

presta9ao ao usuario. 

0 fato de tais servi9os serem delegados a terceiros, estranhos a 
Administra9ao Publica, nao retira do Estado seu poder indeclinavel de regulamenta

los e controla-los, exigindo sempre sua atualiza9ao e eficiencia, de par com o exato 

cumprimento das condi96es impostas para a sua presta9ao ao publico. Qualquer 

deficiencia do servi9o que revele inaptidao de quem o presta ou descumprimento de 

obriga96es impostas pela Administra9ao ensejara a interven9ao imediata do Poder 

Publico delegante para regularizar seu funcionamento ou retirar-lhe a presta9ao. 

Em todos os atos ou contratos administrativos, como sao os que cometem a 

explora9ao de servi9os publicos e particulares, esta sempre presente a possibilidade 
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de modificac;ao unilateral de suas clausulas pelo Poder Publico ou de revogac;ao da 

delegac;ao, desde que o interesse coletivo assim o exija. Esse poder discricionario 

da Administrac;ao e, hoje, ponto pacffico na doutrina e na jurisprudencia. 

0 Estado deve ter sempre em vista que o servic;o publico e de utilidade 

publica sao servic;os para o publico e que os concessionarios ou quaisquer outros 

prestadores de tais servic;os sao servidores do publico. 0 fim precfpuo do servic;o 

publico ou de utilidade publica, como o proprio nome esta a indicar, e servir ao 

publico e, secundariamente, produzir renda a quem o explora. Oaf decorre o dever 

indeclinavel de o concedente regulamentar, fiscalizar e intervir no servic;o concedido 

sempre que nao estiver sendo prestado a contento do publico a que e destinado. 

2.1.3 Condic;oes do servic;o e direitos do usuario 

As condic;oes do servic;o publico ou de utilidade publica sao sintetizados, 

modernamente, em cinco princfpios que a Administrac;ao deve ter sempre presentes, 

para exigi-los de quem os preste: o principia da permanencia impoe continuidade no 

servic;o; o da generalidade impoe servic;o igual para todos; o da eficiencia exige 

atualizac;ao do servic;o; o da modicidade exige tarifas razoaveis; o da cortesia traduz 

em bom tratamento para com o publico. Faltando qualquer um desses requisitos ou 

condic;oes em um servic;o publico ou de utilidade publica, e dever da Administrac;ao 

intervir para restabelecer seu regular funcionamento ou retomar sua prestac;ao. 

Os direitos do usuario sao, hoje, reconhecidos em qualquer servic;o publico ou 

de utilidade publica como fundamento para a exigibilidade de sua prestac;ao nas 

condic;oes regulamentadoras e em igualdade com os demais utentes. Sao direitos 

cfvicos, de conteudo positivo, consistentes no poder de exigir da Administrac;ao ou 

de seu delegado o servic;o que um ou outro se obrigou a prestar individualmente aos 

usuarios. Tais direitos rendem ensejo as ac;oes correspondentes, inclusive mandado 

de seguranc;a, conforme seja a prestac;ao a exigir ou a lesao a reparar judicialmente. 

Mas nao s6 a obtenc;ao do servic;o como, tambem, sua regular prestac;ao 

constituem direito do usuario. Responde o prestador pela normalidade do servic;o e 

se sujeita as indenizac;oes de danos ocasionados ao usuario pelo mau 

funcionamento ou acidentes por ele causados. No entanto, a Administrac;ao 

responde, subsidiariamente, pelos danos resultantes relacionados com o servic;o 

prestado. Por exemplo, em um servic;o de travessia delegado, se a embarcac;ao 
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afundar em decorrencia de falha do servic;o, a responsabilidade do Poder Publico 

pelos danos aos usuaries sera subsidiaria (nao solidaria), mas, se a embarcac;ao 

abalroar outra, os prejufzos desta serao suportados apenas pelo delegado. 

2.1.4 Formas e meios de prestacao do servico 

A prestac;ao do servic;o publico ou de utilidade publica pode ser centralizada, 

descentralizada e desconcentrada, e sua execuc;ao, direta ou indireta. 

Servic;o centralizado e o que o Poder Publico presta por seus pr6prios 6rgaos 

em seu nome e sob sua exclusiva responsabilidade. Em tais casos o Estado e, ao 

mesmo tempo, titular e prestador do servic;o, que permanece integrado na agora 

denominada Administrac;ao direta. 

Servic;o descentralizado e todo aquele em que o Poder Publico transfere sua 

titularidade ou, simplesmente, sua execuc;ao, por outorga ou delegac;ao, a 

autarquias, fundac;oes, empresas estatais, empresas privadas ou particulares 

individualmente e, agora, aos cons6rcios publicos atraves da Lei 11.107, de 06 de 

abril de 2005. 

Ha outorga quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere, por lei, 

determinado servic;o publico ou de utilidade publica. Ha delegac;ao quando o Estado 

transfere, por contrato (concessao ou cons6rcio publico), ou ato unilateral 

(permissao ou autorizac;ao), unicamente a execuc;ao do servic;o, para que o 

delegado o preste ao publico em seu nome e por sua conta e risco, nas condic;oes 

regulamentares e sob controle estatal. Esta distinc;ao e fundamental, porque aquele 

e transferido por lei e s6 por lei pode ser retirado ou modificado, e este tem apenas 

sua execuc;ao transpassada a terceiro, por ato administrative (bilateral ou unilateral), 

pelo que pode ser revogado, modificado e anulado, como o sao os atos dessa 

natureza. 

A delegac;ao e menos que a outorga, porque esta traz uma presunc;ao de 

definitividade e aquela de transitoriedade, razao pela qual os servic;os outorgados o 

sao, normalmente, por tempo indeterminado, como, por exemplo, distribuic;ao de 

agua e energia eletrica, e os delegados por certo prazo, para que ao seu termino 

retornem ao delegante. Mas em ambas as hip6teses o servic;o continua sendo 

publico ou de utilidade publica, apenas descentralizado, contudo sempre sujeito aos 
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requisites originarios e sob regulamenta<;ao e controle do Poder Publico que os 

descentralizou. 

0 servi<;o desconcentrado e todo aquele que a Administra<;ao executa 

centralizadamente, mas o distribui entre varios orgaos da mesma entidade, para 

facilitar sua realiza<;ao e obten<;ao pelos usuaries. A desconcentra<;ao e uma tecnica 

administrativa de simplifica<;ao e acelera<;ao do servi<;o dentro da mesma entidade, 

diversamente da descentraliza<;ao, que e uma tecnica de especializa<;ao, consistente 

na retirada do servi<;o dentro de uma entidade e transferencia a outra para que o 

execute com mais perfei<;ao e autonomia. 

Os servi<;os centralizados, descentralizados ou desconcentrados admitem 

execu<;ao direta ou indireta, porque isso diz respeito a sua implanta<;ao e opera<;ao, 

e nao a quem tem responsabilidade pela sua presta<;ao ao usuario. lmpoe-se, 

portanto, distinguir presta<;ao centralizada, descentralizada ou desconcentrada do 

servi<;o, de execu<;ao direta ou indireta desse mesmo servi<;o. 

A execu<;ao direta do servi<;o e realizada pelos proprios meios da pessoa 

responsavel pela sua presta<;ao ao publico, seja esta pessoa estatal, autarquica, 

fundacional, empresarial, paraestatal, ou particular. Considera-se servi<;o em 

execu<;ao direta sempre que o encarregado de seu oferecimento ao publico o realiza 

pessoalmente, ou par· seus orgaos, ou par seus prepostos (nao par terceiros 

contratados). Para essa execu<;ao nao ha normas especiais, senao aquelas mesmas 

constantes da lei instituidora do servi<;o, ou consubstancialmente da outorga, ou 

autorizadora da delega<;ao a quem vai presta-la aos usuaries. 

Ja a execu<;ao indireta do servi<;o, e a que o responsavel pela sua presta<;ao 

aos usuaries comete a terceiros para realiza-lo nas condi<;oes regulamentares. 

Servi<;o proprio ou delegado, feito par outrem, e execu<;ao indireta. Portanto, quer a 

Administra<;ao direta, quer a Administra<;ao indireta, (autarquias, funda<;oes, 

empresas publicas e sociedades de economia mista) como, tambem, os entes de 

coopera<;ao (servi<;os sociais aut6nomos, organiza<;oes sociais etc.), ou as 

empresas privadas e particulares que recebem servi<;os publicos para prestar aos 

destinatarios, podem, em certos casas, executar indiretamente o servi<;o, 

contratando-o (nao delegando) com terceiros. 

A execu<;ao indireta depende, entretanto, da natureza do servi<;o, pais alguns 

existem que nao admitem substitui<;ao do executor, como, par exemplo, os de 

polfcia, e para outros a propria outorga ou delega<;ao profbe o transpasse da 
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execuc;ao. Mas o que se deseja acentuar e que a execuc;ao indireta e um meio de 

realizac;ao do servic;o, que tanto pode ser empregado pelo Estado como par aqueles 

a quem ele transferiu o servic;o ou a sua prestac;ao aos usuarios, observando-se, 

ainda, que execuc;ao indireta nao se confunde com prestac;ao descentralizada, 

desconcentrada e centralizada de servic;o, que se referem a forma de prestac;ao 

desse mesmo servic;o, e nao ao meio de sua execuc;ao. 

2.1.5 lm posic;oes constitucionais quanto aos servic;os publicos no Brasil 

Ante o tratamento dado pela Constituic;ao Federal aos servic;os publicos nela 

mencionados, podem ser distinguidas as seguintes hip6teses: 

a) servic;os de prestac;ao obrigat6ria e exclusiva do Estado; 

b) servic;os de prestac;ao obrigat6ria do Estado e em que e tambem 

obrigat6rio outorgar em concessao a terceiros; 

c) servic;os de prestac;ao obrigat6ria pelo Estado, mas sem exclusividade, e 

d) servic;os de prestac;ao nao obrigat6rios pelo Estado, mas nao os prestando 

e obrigado a promover-lhes a prestac;ao, tendo, pais que outorga-los em 

concessao ou permissao a terceiros. 

2.1.5.1 Servic;os de prestac;ao obrigat6ria e exclusiva do Estado 

Ha duas especies de servic;os que s6 podem ser prestados pelo proprio 

Estado, isto e, que nao podem ser prestados par concessao, permissao ou 

autorizac;ao. Sao eles os de servic;o postal e correio aereo nacional, como resulta do 

art. 21, inciso X. 

lsto porque, ao arrolar no art. 21 competencias da Uniao quanta a prestac;ao 

de servic;os publicos, menciona, nos incisos XI e XII (letras "a" e "f') diversos 

servic;os. A respeito deles esclarece que a Uniao os explorara diretamente "ou 

mediante autorizac;ao, concessao ou permissao". Diversamente, ao referir no inciso 

X o servic;o postal e o correio aereo nacional, nao concedeu tal franquia. Assim, e 

vislvel que nao quis dar o mesmo tratamento aos varios servic;os que considerou. 

2.1.5.2 Servic;os que o Estado tern a obrigac;ao de prestar e obrigac;ao de conceder 
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Ha uma especie de servic;os publicos que o Estado, conquanto obrigado a 

prestar por si ou por criatura sua, e tambem obrigado a oferecer em concessao, 

permissao ou autorizac;ao: sao os servic;os de radiodifusao sonora (radio) ou de sons 

e imagens (televisao). lsto porque o art. 223 determina que, na materia, seja 

observado o principia da complementaridade dos sistemas privado, publico e estatal. 

Se esta complementaridade deve ser observada, o Estado nao pode se ausentar da 

atuac;ao direta em tal campo, nem pode deixar de concede-los. 

2.1.5.3 Servic;os que o Estado tem a obrigac;ao de prestar, mas sem exclusividade 

Ha cinco especies de servic;o que o Estado nao pode permitir que sejam 

prestados exclusivamente por terceiros, seja a tftulo de atividade privada livre, seja a 

titulo de concessao, autorizac;ao ou permissao. Sao eles de educac;ao, de saude, de 

previdencia social, de assistencia social e de radiodifusao sonora e de sons e 

imagens, tudo conforme fundamentos constitucionais ja indicados. 

2.1.5.4 Servic;os que o Estado nao e obrigado a prestar, mas, nao os prestando, tera 

que promover-lhes a prestac;ao, mediante concessao ou permissao 

Todos os demais servic;os publicos, notadamente os arrolados no art. 21, XI e 

XII, da Constituic;ao, o Estado tanto pode prestar por si mesmo (mediante 

administrac;ao direta ou indireta) como transferindo seu desempenho a entidade 

privada (mediante concessao ou permissao). 

Falou-se em obrigac;ao de prestar ou obrigac;ao de promover a prestac;ao. 

Com efeito, havendo a Constituic;ao previsto ditos servic;os como publicos, o Estado 

nao pode se furtar a promove-los ou assegurar-lhes a promoc;ao em favor dos 

administrados. Logo, estes tem o direito a que sejam instituidos os servic;os que 

sejam singularmente fruiveis e podem judicialmente exigi-los. Enquanto nao forem 

instituidos, os administrados tem o direito a que lhes seja custeado o desfrute em 

instituic;ao privada. 
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2.1.6 Servi<;os delegados a particulares 

A delegagao pode ser feita sob as modalidades de concessao, permissao ou 

autorizagao. 

Servigos concedidos sao todos aqueles que o particular executa em seu 

nome, por sua conta e risco, remunerados por tarifa, na forma regulamentar, 

mediante delegagao contratual ou legal do Poder Publico concedente. Servigo 

concedido e servigo do Poder Publico, apenas executado por particular em razao da 

concessao. 

Concessao e a delegagao contratual da execugao do servigo, na forma 

autorizada e regulamentada pelo executivo. 0 contrato de concessao e ajuste de 

Direito Administrativo, bilateral, oneroso e comutativo. Com isso se afirma que e um 

acordo administrativo (e nao um ato unilateral da Administragao), com vantagens e 

encargos reciprocos, no qual se fixam as condig6es de prestagao do servigo, 

levando-se em consideragao o interesse coletivo na sua obtengao e as condig6es 

pessoais de quem se propoe a executa-lo por delegagao do poder concedente. 

Sendo um contrato administrativo, como e, fica sujeito a todas as imposigoes da 

Administragao necessarias a formalizagao do ajuste, dentre as quais a autorizagao 

governamental, a regulamentagao e a licitagao. 

Pela concessao o poder concedente nao transfere propriedade alguma ao 

concessionario, nem se despoja de qualquer direito ou prerrogativa publica. Delega 

apenas e execugao do servigo, nos limites e condig6es legais ou contratuais, sempre 

sujeita a regulamentagao e fiscalizagao do concedente. 

Como o servigo, apesar de concedido, continua sendo publico, o poder 

concedente- Uniao, Estado-membro ou Municipio- nunca se despoja do direito de 

explora-lo direta ou indiretamente, por seus 6rgaos, suas autarquias e empresas 

estatais, desde que o interesse coletivo assim o exija. Nessas condigoes, 

permanece com o poder concedente a faculdade de, a qualquer tempo, no curso da 

concessao, retomar o servigo concedido, mediante indenizagao, ao concessionario, 

dos Iueras cessantes e danos emergentes resultantes da encampagao. As 

indenizagoes, por tal hip6tese, serao as previstas em contrato, ou, se omitidas, as 

que forem apuradas amigavel ou judicialmente. 

A concessao, em regra, deve ser conferida sem exclusividade, para que seja 

possfvel sempre a competigao entre os interessados, favorecendo, assim, os 
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usuarios com servic;os melhores e tarifas mais baratas. Nas relac;oes como publico o 

concessionario fica adstrito a observancia do regulamento e do contrato, que podem 

estabelecer direitos e deveres tambem para os usuarios, alem dos ja estabelecidos 

em lei, para a defesa dos quais dispoe o particular de todos os meios judiciais 

comuns, notadamente a via cominat6ria, para exigir a prestac;ao do servic;o nas 

condic;oes em que o concessionario se comprometeu a presta-lo aos interessados 

em geral. 

Servic;os permitidos sao todos aqueles em que a Administrac;ao estabelece os 

requisites para a sua prestac;ao ao publico e, por ato unilateral (termo de permissao), 

comete a execuc;ao aos particulares que demonstrarem capacidade para seu 

desempenho. 

A permissao e, em principia, discricionaria e precaria, mas admite condic;oes 

e prazos para explorac;ao do servic;o, a fim de garantir rentabilidade e assegurar a 

recuperac;ao do investimento do permissionario visando a atrair a iniciativa privada. 

0 servic;o permitido e executado em nome do permissionario, por sua conta e 

risco, mas sempre nas condic;oes e com os requisites preestabelecidos pela 

Administrac;ao pertinente, que o controla em toda sua execuc;ao, podendo nele 

intervir quando prestado inadequadamente aos usuarios. 

A permissao, por sua natureza precaria, presta-se a execuc;ao de servic;os ou 

atividades transit6rias, ou mesmo permanentes, mas que exijam frequentes 

modificac;oes para acompanhar a evoluc;ao da tecnica ou as variac;oes do interesse 

publico, tais como o transporte coletivo, o abastecimento da populac;ao e demais 

atividades cometidas a particulares, mas dependentes do controle estatal. 

Pela Constituic;ao de 1988, a permissao para a prestac;ao de servic;o publico 

ou de utilidade publica exige licitac;ao, e vem sendo a modalidade preferida pelas 

Administrac;oes federal, estaduais e municipais para a delegac;ao de servic;os de 

transporte coletivo a empresas de 6nibus nas respectivas areas de sua 

competencia. 

Servic;os autorizados sao aqueles que o Poder Publico, normalmente por ato 

unilateral, em regra precario e discricionario, delega sua execuc;ao a particular. As 

atividades autorizadas nao se beneficiam das prerrogativas das atividades publicas, 

s6 auferindo as vantagens que lhes forem expressamente deferidas no ato da 

autorizac;ao, e sempre sujeitas a modificac;ao ou supressao sumaria, dada a 

precariedade insita a esse ato. Seus executores nao sao agentes publicos, nem 



33 

praticam atos administrativos; prestam apenas uma atividade de interesse da 

comunidade, par isso mesmo controlada pela Administrayao e sujeita a sua 

autorizayao. 

2.1.7 Terceirizac;ao 

A terceirizayao, bastante utilizada no ambito da iniciativa privada, aparece 

hoje entre os institutos pelos quais a Administra9ao Publica moderna busca a 

parceria com o setor privado para a realizayao de suas atividades. Pode-se dizer 

que a terceiriza9ao constitui uma das formas de privatizayao (em sentido amplo) de 

que vem se socorrendo a Administrayao Publica. 

0 vocabulo privatiza9ao, em sentido amplo, abrange todas as formas pelas 

quais se busca uma diminui9ao do tamanho do Estado, podendo abranger a 

desregula9ao, diminui9ao da interven9ao do Estado no domfnio economico, a 

desmonopoliza9ao de atividades econ6micas, a privatiza9ao de servi9os publicos, 

quando a atividade deixa de ser servi9o publico e volta a iniciativa privada, a 

concessao de servi90 publico, dada a empresa privada e nao mais a empresa 

estatal, como vinha ocorrendo e as contrata96es de terceiros, contracting out, em 

que a Administra9ao Publica celebra ajustes de variados tipos para buscar a 

colabora9ao do setor privado, como os contratos de obras e presta9ao de servi9os 

(a titulo de terceiriza9ao), os convenios, os contratos de gestao, os termos de 

parceria. 

Existe certo consenso entre os doutrinadores do direito do trabalho em definir 

a terceiriza9ao como a contrata9ao, par determinada empresa, de servi9os de 

terceiro para o desempenho de atividades-meio. Na visao de Sergio Pinto Martins, 

Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Sao Paulo e professor titular 

de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da USP, " a atividade meio pode ser 

entendida com a atividade desempenhada pela empresa que nao coincide com os 

fins principais". E aquela atividade que nao e inerente ao objetivo principal da 

lnstitui9ao, trata-se de um servi9o necessaria, mas que nao tem rela9ao direta com a 

atividade principal da lnstitui9ao. Sao exemplos classicos os servi9os de higiene, 

limpeza e conserva9ao alem da vigilancia. 

A terceiriza9ao e inseparavel da ideia de parceria. Ha quem defina o instituto 

socorrendo-se da ideia de parceria. E o caso de Uvio Antonio Giosa, para quem a 
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terceiriza<;ao "e um processo de gestao pelo qual se repassam algumas atividades 

para terceiros - com os quais se estabelece uma rela<;ao de parceria - ficando a 

empresa concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao neg6cio em que 

atua". 

Ainda segundo Jeronimo Souto Leira (1995), pioneiro e considerado um dos 

maiores especialistas no tema no Brasil, profissional que se destacou na introdu<;ao 

da tecnica no pafs ensina que: 

Ha quatro modalidades consagradas de terceirizagao. Uma delas e a 
terceirizagao da primeira etapa, quando uma empresa industrializa, materia
prima pronta. Por exemplo, a malharia que faz a malha com um tipo de fio, 
cor e textura ja elaborados. Depois, existe a terceirizagao da etapa 
intermediaria, em que o produto ou servigo e agregado no andamento da 
cadeia produtiva. Por exemplo, a compra de servigos de alimentagao ou 
limpeza. A terceira modalidade e a terceirizagao da etapa final, que 
acontece quando o modo de vender e prestar assistencia tecnica atende a 
vontade de quem concebeu o produto, mas e realizado por terceiros. Por 
exemplo: o sistema de franchising. A quarta e ultima modalidade sao as 
formas mistas de terceirizagao compostas pela uniao de duas ou mais 
etapas descritas anteriormente, chegando a sua expressao maxima que e a 
terceirizagao total. Exemplo: as cadeias fast food, em que produgao, 
administragao e comercializagao sao inteiramente realizadas por terceiros. 

Suas principais vantagens seriam a especializa<;ao da empresa contratada, a 

possibilidade de a empresa tomadora do servi<;o concentrar -se na execu<;ao de suas 

atividades-fim, a diminui<;ao dos encargos trabalhistas e previdenciarios, com a 

consequente redu<;ao do pre<;o do produto ou servi<;o, a simplifica<;ao da estrutura 

empresarial. 

Dentro do servi<;o publico, tem-se exemplos de terceiriza<;ao satisfat6rios 

como e o caso dos servi<;os de limpeza. Neste caso, a terceiriza<;ao e indicada, pois 

a atividade-fim do servi<;o publico nao e limpeza do seu patrim6nio. 

Este processo constitui uma possibilidade, no ambito da lei, estabelecida para 

a redu<;ao da participa<;ao do Estado, em tarefas consideradas impr6prias, ou que 

possam ser desenvolvidas por outras pessoas e que nao venham a ser, por 

exemplo, policiais militares, e a realoca<;ao desses em outras atividades 

operacionais que exijam conhecimento e capacita<;ao tecnica e para o qual foram 

concursados e contratados. 

Vale ressaltar que na propria legisla<;ao federal, Lei no 8.666/93, e tambem na 

estadual, Lei no 15.608/07, sao institufdas normas gerais sobre licita<;6es e 

contrata<;ao de obras, servi<;os, compras etc. 



35 

NEw tem fundamento jurfdico, no direito brasileiro, a terceirizagao que tenha 

por objeto determinado servigo publico como um todo. lsso porque nao se confunde 

a locagao de servigos com a concessao, seja na forma tradicional, seja na forma de 

parceria publica-privada. E a Constituigao, no art. 175, estabelece que "incumbe ao 

Poder Publico, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessao ou 

permissao, sempre atraves de licitagao, a prestagao de servigos publicos". 

Vale dizer que nos termos do dispositivo constitucional, os servigos publicos 

ou sao prestados diretamente pelo Poder Publico, por meio dos 6rgaos da 

Administragao Direta ou entidades da Administragao lndireta, ou sao prestadas por 

permissao ou concessao. 

Ainda, o que a Administragao Publica pode fazer, licitamente, e celebrar 

contratos de prestagao de servigos. Nesses tipos de contrato, a empresa e que e 

contratada e o vinculo contratual se forma com ela e nao com seus empregados. 

Sendo assim, a contratagao nao tem por objeto o fornecimento de mao-de-obra, mas 

a prestagao do servi<;o pela empresa contratada. 

No Estado do Parana, a Lei no 15.608, de 16 de agosto de 2007, que 

estabelece normas sobre licitagoes, contratos administrativos e convenios, no art. 24 

aparece o credenciamento, destinado a contratagao de servigos junto a iniciativa 

privada: 

Art. 24. Credenciamento e ato administrativo de chamamento publico, 
processado par edital, destinado a contratac;:ao de servic;:os junto aqueles 
que satisfac;:am as requisitos definidos pela Administrac;:ao, observado o 
prazo de publicidade de no mfnimo 15 (quinze) dias uteis e no maximo de 
30 (trinta) dias uteis. 

Paragrafo unico. A Administrac;:ao Estadual podera adotar o credenciamento 
para situac;:oes em que o mesmo objeto possa ser realizado 
simultaneamente par diversos contratados. 

2.2 A MISSAO DA PMPR 

No contexto sistemico da defesa social, a Policia Militar assume papel de 

relevancia na preservagao da ordem publica, prevenindo ou inibindo atos anti

sociais, atuando repressivamente na restauragao da ordem publica, adotando 

medidas de protegao e socorro comunitarios ou atuando em apoio aos 6rgaos da 

administragao publica no exercfcio do poder de policia que I he couber. 
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Em sua ac;ao, a Polfcia Militar desenvolve uma serie de tipos de policiamento, 

tais como: 

a) Policiamento Ostensive Geral; 

b) Policiamento de Transite Urbano e Rodoviario; 

c) Policiamento Florestal, de Mananciais e de Preservac;ao Ambiental; 

d) Policiamento de Guarda; 

e) Atividade de Prevenc;ao e Combate a lncendio; 

f) Atividade de Busca e Salvamento; 

g) Atividades de Defesa Civil; e 

h) Atividades de Garantia do Exercicio do Poder de Polfcia dos 6rgaos da 

Administragao Publica. 

A Polfcia Militar atua em todos os municipios do Estado e na maioria de seus 

distritos. Cultua o privilegio e a condigao de servidora mais acessfvel e visivel ao 

publico, com atendimento desburocratizado, bastando um ace no de mao, o discar do 

190 ou, ate mesmo uma denuncia an6nima, para estar ao lado do povo. 

Durante a execugao da ac;ao preventiva, tomando conhecimento da violagao 

da ordem publica, cabe a PM, pela sua distribuic;ao no espac;o geografico, a primeira 

agao, repressao imediata, restaurando a ordem, cujos procedimentos constituem 

preparagao para o passo seguinte, a ser realizado pelo 6rgao publico ou particular, 

que detiver a competencia e responsabilidade para tal. 

Na sua atuagao na fase repressiva, tao logo haja a ruptura da ordem publica, 

(repressao imediata) nao deve o militar constituir-se em mero relator da ocorrencia e 

sim num verdadeiro defensor, protetor e acolhedor do individuo vitimado e num 

efetivo agente em perseguigao ao criminoso ou agente de ato infracional, visando a 

sua prisao/apreensao, ainda na flagrancia delituosa. 

A Policia Militar tern, entre suas missoes, o dever de restabelecer a ordem 

publica, de imediato, tao logo haja a manifestagao de sua ruptura, (repressao 

imediata), amparando o cidadao que teve os seus direitos e garantias violados, 

devera proceder a investigagao preliminar, primeiramente preservando 0 local do 

delito e posteriormente carreando o maior numero possivel de indicios, que possam 

levar a identificagao do autor ou dar suporte a futura ac;ao penal, dando solugao de 

continuidade a persecugao criminal, demonstrando a comunidade que realmente a 

Polfcia Militar esta imbuida em dar uma resposta, uma solugao aquele problema. 
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0 policial militar no exercfcio de suas fun96es constitucionais, isoladamente 

ou nao, e Autoridade Policial Militar. Essa autoridade decorre do poder/dever do 

exercfcio das atividades de polfcia ostensiva. Assim, a autoridade de um policial 

militar, em qualquer nfvel, implica em direitos e responsabilidades. 

0 policial militar que relatar uma ocorrencia, realizar busca pessoal, vistoriar 

uma edifica9ao, desviar o transito de uma via, notificar um infrator ou efetuar uma 

prisao, estara no exercfcio de uma competencia que lhe e atribufda por lei. 

A autoridade do policial militar, que legitima a sua a9ao, decorre de sua 

investidura no cargo ou fun9ao para o qual foi designado. 0 poder publico do qual o 

policial militar e investido deve ser usado como atributo do cargo e nao como 

privilegio de quem o exerce. E esse poder que empresta autoridade ao agente 

publico. 

Outro fator importante na missao da Polfcia Militar e a rapidez na resposta, 

fator primordial para a eficiencia e eficacia das a96es e opera96es a cargo da Polfcia 

Militar, cujo objetivo maior e prestar um atendimento ao publico com excelencia. 0 

tempo de resposta a solicita9ao da Comunidade, deve ser o mfnimo necessaria. 

Na legisla9ao vigente, as atividades de Polfcia Militar estao prescritas na 

Constitui9ao Federal (1988); em fiel transcri9ao, o aludido dispositive diz o seguinte: 

Art. 144. A seguran<;:a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preserva<;:ao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
1. .. 
II ... 
Ill. .. 
IV ... 
V. Pollcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 
§ 10 .. 
§ 2o .. 
§ 3o .. 
§ 4o ... 
§ 5° As policias militares cabem a pollcia ostensiva e a preserva<;:ao da 
ordem publica, aos corpos de bombeiros militares, alem das atribui<;:6es 
definidas em Lei, incumbe a execu<;:ao da atividade de defesa civil. 

A Constitui9ao alinha como competencia das polfcias militares o exercfcio da 

"polfcia ostensiva e a preserva9ao da ordem publica". Quando menciona polfcia 

ostensiva, ao inves de policiamento ostensivo, estende o conceito, elevando-o alem 

do procedimento, a concep9ao, ao planejamento, a coordena9ao e a condu9ao das 
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atividades correlatas; quando deixa de atribul-lo a outro 6rgao, estabelece a 

exclusividade. 

A pollcia ostensiva e uma expressao nova, nao s6 no texto constitucional 

como na nomenclatura da especialidade. Foi adotada para estabelecer a 

exclusividade constitucional e para marcar a expansao da competencia policial das 

pollcias militares, alem do policiamento ostensivo. 

Este diploma legal remete a Constitui9ao do Estado do Parana (1989), em 

seu artigo 48, que a Policia Militar tem como missao o policiamento de transito 

urbana; conforme se observa na transcri9ao: 

Art. 48. A Policia Militar, for9a estadual, institui9ao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a polfcia 
ostensiva, a preserva9ao da ordem publica, a execu9ao de atividades de 
defesa civil, preven9ao e combate a incendio, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transite urbano e rodoviario, de 
florestas e de mananciais, alem de outras formas e fun96es definidas em 
lei. 

A Constitui9ao do Estado do Parana manteve as disposi96es legais sabre a 

seguran9a publica, observando rigorosamente os limites estabelecidos pela 

Constitui9ao Federal. 0 constituinte estadual atribuiu grande importancia a 

Seguran9a Publicae a Defesa Social. 

Na Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, C6digo de Transito Brasileiro, 

vale destacar que compete as Policias Militares dos Estados a execu9ao da 

fiscaliza9ao de transito, consoante definido no artigo 23 do citado diploma legal: 

Art. 23. Compete as Policias Militares dos Estados e do Distrito Federal: 
1- VETADO 
II- VETADO 
Ill - executar a fiscalizayao de transite, quando e conforme convenio 
firmado, como agente do 6rgao ou entidade executives de transite ou 
executives rodoviarios, concomitantemente com os demais agentes 
credenciados. (grifo nosso) 

2.3 0 CONVENIO DETRAN/PMPR 

Como vista anteriormente, para que as Policias Militares passem a executar 

as atividades de fiscaliza9ao de transito, deverao firmar convenio para atuarem 

como agente do 6rgao ou entidades executives de transito ou executives 
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rodoviarios. Pois bem, no Estado do Parana e 6rgao executivo de transito o 

DETRAN e executivo rodoviario o DER. 

Nesta esteira, atesta o convenio de delega9ao de encargos, que celebram 

entre si o Departamento de Transito do Parana - DETRAN/PR e a Polfcia Militar do 

Estado do Parana - PMPR, por meio do Fundo de Moderniza9ao da Polfcia Militar

FUMPM, com autoriza9ao e interveniencia da Secretaria de Estado da Seguran9a 

Publica- SESP: 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

0 presente Convenio tem por objeto delegar a Policia Militar do Estado do 
Parana, o planejamento, a execu<;ao e controle das atividades do transite, 
no ambito de sua competencia, nos termos do Art. 1°, incises I e XIII do 
Regulamento do DETRAN, especialmente para a realiza<;ao das atividades 
de atendimento e pre-atendimento de acidentes de transite, elabora<;ao de 
boletim de acidente de transite, registro de acidentes de transite, 
estipulando os encargos e obriga<;oes reciprocas para a estrutura<;ao, 
ativa<;ao e manuten<;ao das Unidades Policiais Militares vinculadas as 
atividades de transite nas cidades paranaenses, consoante diretrizes 
operacionais da PMPR. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGA<;OES DA PMPR 

Cabera a Policia Militar do Estado do Parana: 

a) Estruturar, ativar e manter dentro dos melhores padroes tecnicos, 
Unidades de Plantae de Acidentes de Transite, nas cidades paranaenses, 
para atendimento e pre-atendimento de acidentes de transite urbana no 
Estado do Parana; 
b) Cobrir as despesas de custeio, principalmente no que se refere a 
estrutura, manuten<;ao e expansao das Unidades Policiais Militares que 
desenvolvem e/ou estao ligados as atividades de preven<;ao e atendimento 
de acidentes de transite, incluindo reformas, reparos, benfeitorias e 
adapta<;oes em instala<;oes fisicas, inclusive nos patios de veiculos 
apreendidos; 
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes, bem como cobrir 
despesas de custeio para o desenvolvimento das atividades policiais 
militares relacionadas ao transite em geral; 

Esta clara, portanto, o papel da PMPR na fiscaliza9ao de transito como 

agente credenciado da autoridade de transito expressa em convenio firmado entre 

PMPR e DETRAN. E neste contexto que a PMPR realiza o que lhe e competente, 

expresso tambem no Regulamento do Departamento de Transito do Estado do 

Parana (DETRAN), aprovado pelo Decreta no 3382, de 20 de julho de 1984, 

transcrito a seguir: 
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Art 21 -A Coordenadoria de Registro e Fiscalizayao cabe 

§ 2° - Para execuyao da fiscalizayao do transito, de conformidade com a 
legislayao em vigor, devera o DETRAN/PR conveniar com a PMPR 
delegando poderes para fiscalizayao de vefculos nas vias publicas e 
autuayao do infrator de transito, atendendo os acidentes de transito e 
lavrando os boletins de acidentes, fazendo o recolhimento e a guarda 
dos veiculos com irregularidades previstas na legislacao de transito 
ate que satisfayam as exigencias legais_ (grifo nosso) 

Nota-se claramente a atribui<;ao da Policia Militar de fazer o recolhimento e a 

guarda dos veiculos com irregularidades previstas na legisla<;ao de transite vigente. 

A guarda dos veiculos em Curitiba ja foi terceirizada pelo proprio Departamento, o 

qual contratou uma empresa de vigilancia privada para realiza<;ao da seguran<;a 

fisica das instala<;oes do patio para onde os vefculos recolhidos sao depositados. A 

Policia Militar mantem convenio com o DETRAN desde entao, sendo renovado, por 

meio de Termo Aditivo, a cada sessenta meses. 

2.4 0 BATALHAO DE POLiCIA DE TRANSITO (BPTran) 

2.4.1 Hist6rico 

Sua hist6ria conta seus feitos her6icos. Comandado ao Iongo de seus anos 

por grandes oficiais, sempre trabalhou com suas a<;oes voltadas para o bem estar da 

comunidade de Curitiba. 

Para a Policia Militar e uma Unidade que desempenha trabalho tecnico 

interpretando legisla<;ao que serve de suporte, nao s6 ao trabalho de seus policiais 

militares, contudo de suporte para os demais Batalhoes sediados no interior do 

Estado. 

Em 04 de fevereiro de 1952, por solicita<;ao do Chefe de Policia do Estado 

(atual Secretario de Seguran<;a Publica), de comum acordo com o Departamento 

Estadual de Transite e com o Comandante-Geral da Policia Militar, por meio do 

Offcio n. 0 107, foi criada a Companhia dos Guard as Sinaleiros do Transite que, no 

ano seguinte, passou a ter existencia legal. Dizia o oficio n. 0 068, de 19 de fevereiro 

de 1952: " ... considerando finalmente a necessidade da evolu<;ao da tropa desta 

Policia Militar, no sentido de profissionalmente preparar o policial-militar, dentro do 

ambito da caserna e sob a egide dos regulamentos, para exerce-la com eficiencia e 
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dentro da tradicional operosidade e prontidao da Corpora<;ao". (BPTRAN, 1984, p. 

03) 

Os policiais militares, inicialmente, cobriam, em tres turnos diarios, dez postos 

de guardas sinaleiros de trans ito e contavam com um efetivo de 103 homens, 

fornecidos pelo 1° Batalhao de lnfantaria que, comandados pelo 1° Tenente 

Combatente REINALDO JOSE MACHADO, constitufam o nucleo base para a 

instru<;ao e o servi<;o. Para esse servi<;o, foram designados pra<;as alfabetizados, de 

boa aparencia, que demonstravam desenvoltura, resolu<;ao e aptidao para a fun<;ao. 

Ficou assim, em consequencia das condi<;6es estabelecidas, criado, em 

carater precario e em fase experimental, o Servi<;o de Guardas Sinaleiros de 

Transito da Polfcia Militar- SGSTPM. 

A Ordem de Servi<;o foi publicada no Boletim Geral n.0 049, folhas 360 a 362, 

de 28 de fevereiro de 1952, sendo, portanto, esta a data oficial da cria<;ao do 

Batalhao de Polfcia de Transito. 

0 efetivo do servi<;o de Sinaleiros ficou subordinado diretamente ao Estado

Maior, para efeito de execu<;ao da missao fim, e ao Centro de Prepara<;ao Militar 

(atual Academia Policial Militar do Guatupe). 

Em 1953, passou a categoria de Companhia de Guardas de Sinaleiros de 

Transito, formada pela 23 Cia do Centro de Prepara<;ao Militar - CPM, passando a 
categoria de Unidade lndependente, subordinada diretamente ao Comandante

Geral, de acordo com o Boletim do Comando-Geral, de 25 de maio de 1953, com o 

efetivo de 230 homens, sendo 06 oficiais e 224 pra<;as. 

Varias vezes o grupamento mudou de nome e sofreu modifica<;6es. Em 1955, 

a Companhia foi incorporada ao recem-nascido Batalhao de Sinaleiros de Transito, 

com o efetivo de 586 homens. Ja em 1964, a Unidade transformou-se em Batalhao 

de Controle de Trafego, com um efetivo de 476 homens. Naquela epoca, foi 

vinculado ao Regimento Coronel Dulcfdio, criado pela mesma lei. Em 17 de Julho de 

1973, foi criado o Pelotao de Motociclistas, com a finalidade de realizar o 

policiamento motorizado de transito e realizar o servi<;o de batedor e de seguran<;a 

aproximada, quando do deslocamento de autoridades, comboios e da realiza<;ao de 

competi<;6es desportivas e desfiles (Fotografia 1 ). 

Foi somente em 1976 que o Batalhao de Controle de Trafego (BCT) passou a 

denominar-se Batalhao de Polfcia de Transito - BPTran. 
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Fotografia 1 - Motociclistas do BCT 

Fonte: PMPR 

Em agosto de 1979, por solicita<;ao do Diretor do DETRAN e por concessao 

do Comandante do Batalhao de Transite, foi destacada uma equipe de 35 homens 

(01 oficial subalterno, 04 sargentos, 03 cabos e 27 soldados) para substituirem 

funcionarios civis no Plantae de Acidentes do DETRAN, com a missao de efetuar o 

levantamento de locais de acidentes no municipio de Curitiba, com exce<;ao das 

rodovias federais e estaduais. 

No periodo de 20 de outubro de 1979 a 02 de abril de 1983, por Portaria 

baixada pelo Diretor do DETRAN, ap6s contato com o Comandante do BPTran, foi 

designada uma equipe de 12 policiais do Batalhao, chefiada por oficiais subalternos, 

para constituir a banca examinadora de condutores de veiculos (motoristas e 

motociclistas) do DETRAN. 

0 BPTran, hoje, trabalha em conjunto com o DETRAN e a Diretoria de 

Transite de Curitiba (DIRETRAN) - Prefeitura Municipal, fazendo cumprir o contido 

no C6digo de Transite Brasileiro e legisla<;ao complementar. 

A data que marcou toda a trajet6ria do BPTran foi 24 de fevereiro de 1983. 

Ap6s 31 anos da sua cria<;ao, o Batalhao foi finalmente alocado em quartel proprio, 

localizado junto ao DETRAN, na esquina da Rua Professora Antonia Reginato Viana 

com a Rua Hayton da Silva Pereira - Bairro Capao da lmbuia (Fotografia 2), depois 

de haver passado por varies aquartelamentos, todos eles provis6rios e que nao 

atendiam as reais necessidades da unidade. 0 novo aquartelamento, de linhas 

arquitetonicas mais modernas e funcionais, ofereceu aos integrantes da unidade 

condi<;5es excepcionais para cumprirem a missao de servir cada vez melhor a 

coletividade. 



43 

Fotografia 2 - Vista da fachada do predio principal do BPTran 

Fonte: 0 autor (2011) 

2.4.2 Estrutura 

A area de atua9ao de responsabilidade operacional do BPTran ficou 

delimitada em fun<;ao da Portaria do Comando-Geral n. 0 358/88, de 13 de julho de 

1988, como sendo o municipio de Curitiba, com o seguinte desdobramento por 

subareas: 

a) 1 a Cia - Compreende o policiamento ostensive e registro de acidentes de 

transito dos bairros da regiao sui de Curitiba. 

b) 2a Cia - Compreende o policiamento ostensive e registro de acidentes de 

transito dos bairros da regiao norte de Curitiba, incluido o centro da cidade. 

c) 3a Cia (COTAMOTRAN - Companhia Tatico M6vel de Transito) -

Compreende o policiamento especializado de opera<;6es destinadas a 
fiscaliza<;ao de veiculos e condutores, escoltas e atendimento de eventos 

de grande vulto. Atua em toda Curitiba. 
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0 emprego do efetivo da 1 a e 2a Cia esta volta do ao policiamento ostensivo 

de transito, ao atendimento radiomotorizado de ocorrencias e acidentes de transito 

(Fotografias 3 e 4 ). 

Fotografia 3 - Atendimento de acidente de transito 

Fonte: BPTran (2000) 

Fotografia 4 - Policiamento ostensivo 

Fonte: BPTran (201 0) 
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Ja a 3a Cia trabalha direcionada para a atividade de fiscalizagao de velculos e 

condutores, par meio da realizagao de operagoes de transito conhecidas par blitz, 

alem de outras atividades acima nominadas (Fotografia 5) . 

. Fotografia 5 - Operagao Blitz 

Fonte: BPTran (201 0) 

Convem salientar que o BPTran, atualmente, procura atender a todos os 

acidentes que tern conhecimento, basicamente os solicitados pelo telefone de 

emergemcia (190). Os envolvidos em acidentes em que houve somente danos 

materiais podem registrar a sua ocorrencia na sede do Batalhao, realizando o 

Registro de Ocorrencia de Acidentes de Transito, na Secretaria de Acidentes de 

Transito (Fotografia 6). 
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Fotografia 6 - Secretaria de Acidentes de Transito 

Fonte: 0 autor (2011) 

Com relagao ao efetivo do BPTran verifica-se que o existente e menor do que 

previsto. Em 1998, ana em que o CTB comegou a vigorar, o BPTran possufa 176 

policiais a menos do que o previsto, que e de 710 hom ens. No a no de 2010, esta 

diferenga aumentou para 417 policiais. 

De acordo com o Gel. PM RR Carlos Octavia Valente Aymore, em seu 

Trabalho Tecnico-Cientffico "A Doutrina de Emprego da Policia Militar e os Aspectos 

Conjunturais", apresentado no Curso Superior de Policia - CSP, na Policia Militar de 

Sao Paulo - PMESP - 1978, a aplicagao do efetivo mfnimo necessaria para atender 

a demanda do transito urbana e de um agente da autoridade de transito para cada 

quinhentos vefculos licenciados, tendo como variaveis: o estado das vias; o nfvel 

relativo de obediencia a legislagao; qualidade de fiscalizagao; eficacia da repressao 

policial e administrativa de transito; volume de infrag5es e acidentes de transito; 

material disponfvel para controle de transito e qualidade dos recursos humanos. 

(BPTran, p. 59, 1984) 
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Segundo o calculo apresentado, considerando a frota de 1.210.000 vefculos 

(DETRAN, 201 0), seria necessaria um total de 2.420 agentes de trans ito, 

contabilizando agentes estaduais e municipais. 

2.4.3 Missao 

0 BPTran e uma unidade da Polfcia Militar do Parana, subordinada ao 1 o 

Comando Regional de Polfcia Militar (CRPM), que executa, fundamentalmente, o 

policiamento ostensivo de transito em Curitiba, tanto no processo a pe como 

motorizado. 

Sua missao geral e atuar sistematicamente no policiamento ostensivo de 

transito, para prevenir e reprimir atos relacionados com a seguranc;a publica e 

garantir a obediencia e o cumprimento as normas de transito estabelecidas por 

6rgaos competentes, de acordo com o C6digo de Transito Brasileiro e legislac;ao 

pertinente, assegurando a livre circulac;ao de vefculos e pedestres, e prevenindo 

acidentes. 

Tem como missao particular: 

- Fiscalizar vefculos e condutores; 

- Reter e/ou remover vefculos por pratica de infrac;ao de transito; 

- Autuar infratores e, conforme o caso, efetuar prisoes ou detenc;oes; 

- Atuar preventivamente, com vistas a reduc;ao de acidentes de transito; 

- Atender a todos os acidentes de transito urbana de Curitiba; 

- Remover ou providenciar, junto ao 6rgao competente, a remoc;ao de 

obstaculos, animais, vefculos que impec;am ou dificultem a livre circulac;ao 

nas vias publicas; 

- Promover e/ou participar de campanhas de transito, visando orientar e 

educar motoristas e pedestres. 

- Executar isolamento de area; 

- Realizar operac;oes de transito e, 

- Realizar escolta de dignitarios, cargas superdimensionadas, e outras. 

Alem destas atividades, consideradas como basicas, o BPTran executa 

operac;oes em apoio a outros 6rgaos (DETRAN, IPPUC, URBS, Receita Estadual, 

SMMA), e conjuntas com outras Unidades Operacionais da PMPR e com a Polfcia 

Civil. 
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2.4.4 Atua<;ao 

0 BPTran uma das Unidades Operacionais da Policia Militar que atua em 

todas as areas cumprindo, nao apenas a missao designada pela Lei 9.503, de 23 de 

setembro de 1977 (CTB), porem agindo igualmente como Batalhao de combate a 
criminalidade, pois enquanto verifica documentos aproveita para realizar busca 

pessoal e apreender armas, drogas, veiculos roubados. Entrementes o seu maior 

papel esta na educac;ao, conscientizac;ao e mudanc;a de comportamento de 

crianc;as, adolescentes e adultos respectivamente. 

A Policia Militar tambem e componente do Sistema Nacional de Transito, 

conforme estabelece o inciso VI do artigo 7° da Lei n°. 9.503/97 (CTB). Sendo assim, 

e um dos 6rgaos responsaveis pela educac;ao para o transito nos Estados da 

Federac;ao Brasileira. No Estado do Parana, a Policia Militar esta presente na 

fiscalizac;ao e no atendimento de acidentes de transito nos centros urbanos e nas 

rodovias estaduais para cumprir sua missao constitucional de garantir a seguranc;a e 

o bem estar dos cidadaos, fiscalizando e autuando os condutores infratores, mas e 

deficiente no campo do desenvolvimento de atividades educativas. 

Dentro desse parametro operacional, o BPTran se mostra como 6rgao 

fiscalizador de transito de extrema relevancia para a lnstituic;ao Policia Militar e, 

acima de tudo, para a sociedade. Alem das ac;oes educacionais de transito, tanto 

voltadas ao publico infantil quanta ao publico adulto, e o servic;o de levantamento de 

acidentes, as ac;oes fiscalizadoras desenvolvidas sao claramente positivas, 

principalmente no campo da seguranc;a publica e dentro de doutrinas voltadas a um 

policiamento comunitario. 

2.5 0 TRANSITO NA CAPITAL PARANAENSE 

0 Trabalho do BPTran, na cidade de Curitiba, e extremamente relevante se 

for considerar que as operac;oes realizadas cumprem um papel importantfssimo, 

quando fiscalizam o condutor e o seu veiculo. 

Assim, a sua missao nao se trata, apenas, de ver as condic;oes legais da 

documentac;ao e da propriedade do veiculo, mas fundamentalmente, por meio do 

policiamento ostensivo de verificar se as pessoas, que os conduzem, estao 

embriagadas; se esses veiculos foram furtados ou roubados, se estao em condic;oes 
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de trafegarem com seguranga pelas vias urbanas, enfim e todo um arcabougo de 

atribuigoes, que nao competem ao Municipio e que fazem dessa Unidade policial 

militar, uma Unidade de elite com um trabalho imprescendivelmente tecnico e 

absolutamente indispensavel ao convivio social e seguranga dos demais condutores 

e pedestres que circulam em Curitiba. 

Em que pese a concretude dessa realidade, nos ultimos cinco anos, o seu 

efetivo tern sido reduzido paulatinamente (Grafico 3), assim como o numero de 

acidentes, em que os envolvidos, quando acionam a PM, nao havendo vitimas, sao 

orientados a comparecer no BPTran para efetuar o registro, poupando o 

deslocamento de viatura para o local. Porem, e necessaria o investimento em 

pessoal, recompletando-o de maneira a se aproximar, pelo menos do previsto em 

seu quadro (710 homens) para que haja um incremento em fiscalizagao minimizando 

a inadimplencia dos proprietaries de veiculos em relagao aos impastos e tributes 

(Tabela 1 ). Entao, busca-se de todas as formas alocar mais policiais militares no 

desempenho da missao principal do BPTran, por esta razao, e que se analisa neste 

trabalho a retirada do efetivo que opera os guinchos passando-os para o 

policiamento ostensive, principalmente o atendimento de acidentes. 

Os numeros de 2011 contam com o efetivo de 42 alunos soldados que 

realizam o Curso de Formagao de Soldados na Unidade, senao os numeros seriam 

ainda menores. 

Grafico 3- Efetivo do BPTran 
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Tabela 1 - Numero de acidentes e efetivo do BPTran 

ANO TOTAL DE ACIDENTES1 TOTAL DE EFETIV02 

2006 11.849 372 
2007 11.656 378 
2008 10.949 348 
2009 9.024 280 
2010 8.608 293 

Fonte: BPTran 
( 1) Registrados no local 
(2) Efetivo previsto de 710 policiais militares 

Trata-se de investimento em seguranc;a publica, garantia a tranquilidade para 

as pessoas que trafegam diariamente pela cidade e certeza de punic;ao contra os 

infratores que perambulam perigosamente, tambem pelos mesmos locais, 

misturando-se aqueles que necessitam trabalhar, mas com a certeza de que o 

Estado garantir-lhes-a a ordem, a paz de espfrito de que tanto precisam para 

retornar as famflias com a garantia de sua integridade ffsica e o seu patrim6nio 

intacto. 

2.6 0 SERVIc;O DE REMOc;Ao DE VEiCULOS 

0 guinchamento ou rebocamento de vefculos trata-se de postura 

administrativa adotada quando da constatac;ao da pratica de diversas infrac;oes de 

transito previstas no CTB, algumas que preveem a remoc;ao do vefculo com o 

prop6sito especffico de desobstruc;ao das vias terrestres, e, outras, com o de 

viabilizar a aplicac;ao da penalidade de apreensao do vefculo por parte da autoridade 

de transito. 

Quis a Lei que, em determinadas situac;oes, o vefculo fosse retirado das vias 

terrestres e removido ao deposito indicado pela Administrac;ao Publica. Contudo, o 

CTB nao previu a obrigatoriedade de que a remoc;ao do vefculo se desse por meio 

de guinchamento, embora encontre a possibilidade de cobranc;a de taxa de 

remoc;ao, conforme reza o § unico do artigo 271: "A restituic;ao dos vefculos 

removidos s6 ocorrera mediante o pagamento das multas, taxas e despesas com 

remoc;ao e estada, alem de outros encargos previstos na legislac;ao especffica.". 

Desta forma, embora parec;a 6bvio, cabe frisar que a remoc;ao de vefculo por meio 

de guinchamento trata-se de providencia excepcional. 
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0 servi<;o de remo<;ao de veiculos realizado pelo BPTran tem sua 

fundamenta<;ao na Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, C6digo de Transito 

Brasileiro, que faz men<;ao ao servi<;o de guinchamento e armazenagem de veiculos 

em situa<;ao irregular, a saber: 

Art. 269. A autoridade de transito ou seus agentes, na esfera das 
competencias estabelecidas neste C6digo e dentro de sua circunscrigao, 
devera adotar as seguintes medidas administrativas: 

I - retengao do veiculo; 
II- remogao do veiculo; 

Art. 271. 0 veiculo sera removido, nos casos previstos neste C6digo, para 
o deposito fixado pelo 6rgao ou entidade competente, com circunscrigao 
sobre a via. 

Todo trabalho executado no transito deve ter por objetivo principal a prote<;ao 

a vida e a incolumidade fisica das pessoas. Dessa forma, o agente fiscalizador, 

quando se deparar com uma situa<;ao de infra<;ao de transito que tenha como 

medida administrativa a remo<;ao do veiculo, devera faze-lo, pais estara cumprindo 

com a previsao legal e preservando a seguran<;a viaria, inclusive a seguran<;a 

pessoal do condutor que tiver seu veiculo recolhido ao patio. 

Por experiencia profissional, percebe-se que por vezes a equipe que realizou 

o levantamento do acidente de transito, termina o atendimento, Iibera as pessoas 

envolvidas, e ainda aguarda, no local, a espera do guinchamento para ado<;ao da 

medida administrativa da remo<;ao do veiculo ao patio, aumentando o tempo de 

atendimento e impedindo que tal equipe seja designada para outro atendimento e/ou 

servi<;o, contribuindo, sobremaneira, para o aumento da demanda reprimida e de 

tempo de resposta da policia para as ocorrencias de transito. De acordo com dados 

fornecidos pela Sala de Opera<;oes do BPTran, local que coordena o servi<;o de 

guinchamento, os caminhoes realizam em media oito (08) servi<;os de remo<;ao por 

turno de servi<;o (12 horas) e as equipes de policiamento, fiscaliza<;ao e atendimento 

de acidentes de transito quando necessitam do servi<;o aguardam, em media, trinta 

minutos para serem atendidos. 

Os municipios, com advento do C6digo de Transito Brasileiro, foram 

contemplados com a possibilidade de organiza<;ao de 6rgao executivos de transito 

com competencia bem definida, como seve a seguir: 
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Art. 24. Compete aos 6rgaos e entidades executives de transito dos 
Municipios, no ambito de sua circunscrir;:ao: 

I - cumprir e fazer cumprir a legislar;:ao e as normas de transito, no 
ambito de suas atribuir;:oes; 

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o transito de veiculos, de 
pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circular;:ao e da 
seguranr;:a de ciclistas; 

Ill - implantar, manter e operar o sistema de sinalizar;:ao, os 
dispositivos e os equipamentos de controle viario; 

IV - coletar dados estatisticos e elaborar estudos sabre os acidentes 
de transito e suas causas; 

V - estabelecer, em conjunto com os 6rgaos de poHcia ostensiva de 
transito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de transito; 

VI - executar a fiscalizar;:ao de transito, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabiveis, par infrar;:oes de circular;:ao, estacionamento e 
parada previstas neste C6digo, no exercicio regular do Poder de PoHcia de 
Transito; 

VII - aplicar as penalidades de advertencia par escrito e multa, par 
infrar;:oes de circular;:ao, estacionamento e parada previstas neste C6digo, 
notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; 

VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas 
administrativas cabiveis relativas a infrar;:oes par excesso de peso, 
dimensoes e lotar;:ao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as 
multas que aplicar; 

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as 
penalidades e arrecadando as multas nele previstas; 

X - implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo 
pago nas vias; 

XI - arrecadar valores provenientes de estada e remor;:ao de veiculos 
e objetos, e escolta de veiculos de cargas superdimensionadas ou 
perigosas; 

XII - credenciar os servir;:os de escolta, fiscalizar e adotar medidas de 
seguranr;:a relativas aos servir;:os de remor;:ao de veiculos, escolta e 
transporte de carga indivisivel; 

XIII - integrar-se a outros 6rgaos e entidades do Sistema Nacional de 
Transito para fins de arrecadar;:ao e compensar;:ao de multas impostas na 
area de sua competencia, com vistas a unificar;:ao do licenciamento, a 
simplificar;:ao e a celeridade das transferencias de veiculos e de prontuarios 
dos condutores de uma para outra unidade da Federar;:ao; 

XIV - implantar as medidas da Politica Nacional de Transito e do 
Programa Nacional de Transito; 

XV - promover e participar de projetos e programas de educar;:ao e 
seguranr;:a de transito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 
CONTRAN; 

XVI - planejar e implantar medidas para redur;:ao da circular;:ao de 
veiculos e reorientar;:ao do trafego, com o objetivo de diminuir a emissao 
global de poluentes; 

XVII - registrar e licenciar, na forma da legislar;:ao, ciclomotores, 
veiculos de trar;:ao e propulsao humana e de trar;:ao animal, fiscalizando, 
autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de 
infrar;:oes; 

XVIII - conceder autorizar;:ao para conduzir veiculos de propulsao 
humana e de trar;:ao animal; 

XIX - articular-se com os demais 6rgaos do Sistema Nacional de 
Transito no Estado, sob coordenar;:ao do respective CETRAN; 

XX - fiscalizar o nivel de emissao de poluentes e ruido produzidos 
pelos veiculos automotores ou pela sua carga, de acordo com o 
estabelecido no art. 66, alem de dar apoio as ar;:oes especificas de 6rgao 
ambiental local, quando solicitado; 
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XXI - vistoriar veiculos que necessitem de autorizayao especial para 
transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para a 
circulayao desses veiculos. 

§ 1° As competencias relativas a 6rgao ou entidade municipal serao 
exercidas no Distrito Federal por seu 6rgao ou entidade executivos de 
trans ito. 

§ 2° Para exercer as competencias estabelecidas neste artigo, os 
Municipios deverao integrar-se ao Sistema Nacional de Transito, conforme 
previsto no art. 333 deste C6digo. 

A Capital Paranaense, assim como outras Capitais, estruturou a Diretoria de 

Transito de Curitiba (DIRETRAN) e credenciou funcionarios para atuarem como 

agentes da autoridade de transito com competencia para fiscalizar o transito nas 

vias urbanas de Curitiba. Os vefculos parados de forma irregular sao removidos para 

um deposito. Os proprietarios tem prazo de 90 dias para buscar os vefculos. As 

taxas para libera<;ao variam conforme o tamanho do vefculo e a quantidade de dias 

que permanecer no deposito. Os vefculos estacionados irregularmente sao 

multados, mas permanecem parados nas vias. Com o servi<;o de guincho, a 

DIRETRAN acredita que o transito fluira melhor. Desde junho de 2009, o servi<;o de 

remo<;ao e realizado pela empresa Auto Socorro RemovCar Ltda., vencedora de 

licita<;ao feita pela DIRETRAN. Sao usados quatro caminh6es guincho com 

capacidade para rebocar automoveis, carretas, motocicletas e ca<;ambas. 

(Fotografia 7) 
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Fotografia 7- Guincho da empresa credenciada Auto Socorro Removcar Ltda 

Fonte: Gazeta do Povo (201 0) 

Os veiculos sao lacrados e fotografados antes de serem removidos. Sao 

encaminhados para o patio construido pela empresa na Avenida Senador Salgado 

Filho, no bairro Uberaba. A prefeitura informa que o veiculo podera ser retirado pelo 

proprietario se ainda estiver na rampa de acesso do caminhao guincho. Caso 

contrario, se ja estiver sabre a plataforma do caminhao, somente podera ser retirado 

no patio, ap6s o pagamento das taxas do servic;o. 

No local onde o carro estava e deixado urn adesivo, informando que o veiculo 

foi removido pela DIRETRAN. No patio, o veiculo s6 podera ser retirado pelo 

proprietario mediante apresentac;ao da documentac;ao pessoal e do veiculo e 

pagamento da taxa de servic;o. 

No caso de pendencias, como multas, licenciamento e IPVA vencidos, o 

proprietario devera quitar as valores pendentes para entao retirar o veiculo. Veiculos 

em situac;ao irregular de documentac;ao que permanecerem no patio par mais de 90 

dias sem serem reclamados poderao ser leiloados, conforme legislac;ao em vigor. 

0 servic;o de guincho remove tambem veiculos que, em caso de uma 

eventualidade, como uma pane no meio da pista, estejam congestionando o transito. 

0 patio para onde serao rebocados as veiculos tern quatro mil metros quadrados e 
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capacidade para abrigar ate seiscentos vefculos, que sao colocados em vagas 

numeradas. 0 patio podera ser ampliado para ate dez mil metros quadrados, com 

capacidade para mais de mil e duzentos vefculos. 0 servic;:o de guincho funciona 24 

horas por dia. 

Esta mesma empresa tambem presta servic;:o de guinchamento para a Polfcia 

Rodoviaria Federal (PRF), nas rodovias federais, nos mesmos moldes, na regiao de 

atuac;:ao que abrange a Capital do Estado. 

Outros Estados da Federac;:ao, assim como outros municfpios, tambem ja 

adotaram a concessao do servic;:o de remoc;:ao a empresas privadas. No Estado de 

Sao Paulo tal pratica comec;:ou a ser adotada pela Polfcia Rodoviaria daquele 

Estado, por meio do DER, a partir do a no de 2007, com a adoc;:ao do 

credenciamento de empresas por licitac;:ao, mediante a apresentac;:ao de atestados 

de capacidade tecnica comprovando a realizac;:ao de servic;:os de remoc;:ao, entre 

outros requisites constantes no Edital de Credenciamento para servic;:os de 

administrac;:ao e manutenc;:ao de patios de recolhimento de vefculos n° 001/2007, do 

Departamento de Estradas de Rodagem daquele Estado. 

Destacam-se nesse edital, em seu anexo II, as especificac;:6es tecnicas 

mfnimas dos guinchos que realizarao o trabalho de remoc;:ao: 

Guincho Pesado 
Veiculos com ate 08 (oito) anos de fabrica9ao, com capacidade superior a 
15 (quinze) toneladas e adapta96es necessarias. 
Dire9ao: hidraulica, original de fabrica. 
Chassi: tipo super pesado, com torre, apropriado para i9amento, arraste e 
levante. 
Capacidade minima de carga util: 15 (quinze) toneladas. 
Sistema de engate rapido, localizado na traseira do guincho, para 
transferencia de energia. 
02 (dois) jogos de mangueiras para freio com engate rapido e "mao de 
amigo". 
Capacidade de carga com rebocador recolhido, minimo de 10.000 kg. 
Capacidade de arraste, minimo de 45.000 kg. 
Capacidade de carga na lan9a superior, 20.000 recolhido. 
Pocket PC para preenchimento do RVR, com impressora. 
Camara digital com resolu9ao minima de 2.1 megapixel. 
20 (vinte) cones de borracha, com altura minima de 70 em e base de 40 
em, nos padroes estabelecidos pelo DER. 
03 (tres) cavaletes desmontaveis, com largura de 1,50 m e altura de 1,00 
m, com barra de 30 em, zebrada com material refletivo de alta intensidade, 
nas cores branco e laranja. 
Equipe: 1 motorista por turno com C. N.H. compativel com a fun9ao. 

Guincho Medio 
Veiculos com ate 05 (cinco) anos de fabrica9ao, em versao basica, com 
capacidade superior a 08 (oito) toneladas e adapta96es necessarias. 
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Diregao hidraulica, original de fabrica. 
Chassi: Tipo medio - normal, com plataforma hidraulica deslizante Jonga, 
com capacidade para transporte de 03 (tres) veiculos de passeio ao 
mesmo tempo, sendo 02 (dois) na plataforma eo terceiro na asa delta. 
Capacidade minima de carga uti!: 8 (oito) toneladas. 
Sistema de engate rapido, localizado na traseira do guincho, para 
transferencia de energia. 
Comprimento: 9 (nove) metros. 
Garfo hidraulico posterior (asa delta) com capacidade para 1.500 Kg, com 
fungao de elevagao para recuperagao e transporte de um terceiro veiculo. 
Guincho hidraulico completo com capacidade de carga para 5.000 Kg, com 
30 metros de cabo de ago. 
Pocket PC para preenchimento do RVR, com impressora. 
Camara digital com resolugao minima de 2.1 megapixel. 
20 (vinte) cones de borracha, com altura minima de 70 em e base de 40 
em, nos padr6es estabelecidos pelo DER. 
03 (tres) cavaletes desmontaveis, com largura de 1 ,50 m e altura de 1 ,00 
m, com barra de 30 em, zebrada com material refletivo de alta intensidade, 
nas cores branco e laranja. 
Equipe: 1 motorista por turno com C. N.H. compativel com a fungao. 

Guincho Leve 
Veiculo com ate 5 (cinco) anos de fabricagao, com capacidade superior a 
3,5 toneladas e adaptag6es necessarias. 
Diregao: hidraulica, original de fabrica. 
Chassi: tipo - normal, com plataforma deslizante especifica e sistema de 
"asa delta" hidraulica na parte traseira. 
Capacidade minima de carga util da plataforma: 3.500 kg. 
Sistema de engate rapido, localizado na traseira do guincho, para 
transferencia de energias. 
Guincho hidraulico completo com capacidade de carga para 3.000 kg, com 
25 metros de cabo de ago. 
Garfo hidraulico posterior (asa delta) com capacidade para 1.500 kg, com 
fungao de elevagao para recuperagao e transporte de um segundo veiculo. 
Pocket PC para preenchimento do RVR, com impressora. 
Camara digital com resolugao minima de 2.1 megapixel. 20 (vinte) cones 
de borracha, com altura minima de 70 em e base de 40 em, nos padr6es 
estabelecidos pelo DER. 
03 (tres) cavaletes desmontaveis, com largura de 1,50 m e altura de 1,00 
m, com barra de 30 em, zebrada com material refletivo de alta intensidade, 
nas cores branco e laranja. 
Equipe: 1 motorista por turno com C. N.H. compativel com a fungao. 

Pelo exposto, observa-se a preocupac;ao do Poder Publico com o 

oferecimento de um servic;o de qualidade, em razao do que e exigido da prestadora 

no momenta do credenciamento para a realizac;ao da remoc;ao de veiculos. 

No Estado do Mato Grosso do Sui, a Portaria n° 96, de 19 de marc;o de 2009, 

do DETRAN-MS (Anexo) disp6s sabre o credenciamento de empresas privadas para 

guinchamento de veiculos em situac;ao irregular, estabelecendo criterios para a 

prestac;ao do servic;o pelas empresas credenciadas. Criou-se nesta portaria de 

concessao de servic;o, um documento intitulado "Termo de Credenciamento", 

instrumento pelo qual se concede a terceiros a realizac;ao do servic;o de remoc;ao. 
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Ainda nesta portaria, estabeleceu-se que os credenciamentos para a 

prestac;ao do servic;o serao concedidos as empresas interessadas obedecendo a 

proporc;ao de uma empresa para cada cern mil velculos registrados no municipio e, 

em municlpios com frota inferior a duzentos mil, serao admitidos ate dois 

credenciamentos, por urn perlodo de no maximo dois anos quando devera ser 

realizada nova licitac;ao para credenciamento. 0 sistema funciona quando esgotada 

a capacidade do Estado, ou seja, o Estado ainda mantem guinchos pr6prios, 

operados por policiais militares, sendo o servic;o de remoc;ao realizado 

subsidiariamente pelas empresas credenciadas que sao convocadas pelos agentes 

da autoridade de transito por meio de chamadas sequenciais, estabelecendo um 

sistema de rodlzio no atendimento. 0 prazo para o atendimento, segundo a portaria, 

e de no maximo quarenta e cinco minutos, tempo mlnimo que uma equipe composta 

por dois policiais gastam para o levantamento e registro de urn acidente de transito 

simples envolvendo dois velculos. A mesma portaria ainda preve obrigac;oes das 

prestadoras alem de custos dos servic;os, penalidades e disposic;oes transit6rias. 

Em Curitiba o servic;o de remoc;ao de velculos em situac;ao irregular e 

realizado por guinchos pertencentes a frota do BPTran, adquiridos com recursos 

provenientes do convenio DETRAN/PMPR e utilizando-se como mao-de-obra os 

policiais militares do BPTran designados para tal mister (Fotografia 8). 
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Fotografia 8 - Guincho utilizado pelo BPTran 

Fonte: 0 autor (2011) 

As remogoes sao provenientes da agao fiscalizat6ria dos policiais militares do 

BPTran mas, principalmente, do atendimento de acidentes e das operagoes blitz 

realizadas diariamente pelo COTAMOTRAN. A demanda de remogoes vern 

crescendo nos ultimos cinco anos, em razao do crescimento da frota de veiculos e 

da inadimplemcia da populagao em relagao aos impastos que incidem sabre a 

propriedade de veiculos automotores (IPVA), como se pode observar na Tabela 2, e, 

no ultimo ana, apesar da diminuigao do efetivo da Unidade, os numeros de 

remogoes continuaram crescendo, o que revela o esfor<;o da PMPR e principalmente 

do BPTran no combate a circulagao de veiculos em situagao irregular. 0 principal 

motivo das remogoes, que correspondem com 43, 79°/o do total de veiculos 

recolhidos do ana de 2010, e veiculo nao licenciado totalizando 3.637 veiculos 

removidos ao patio do DETRAN par falta de pagamento de taxas e tributos devidos 

par proprietaries de veiculos -licenciamento e IPVA. (BPTran, 2010) 
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Tabela 2- Numero de veiculos removidos 

ANO FROTA DE VEiCULOS VEiCULOS REMOVIDOS 
2006 928.079 6.290 
2007 1.035.819 8.624 
2008 1.097.830 8.786 
2009 1.149.456 8.017 
2010 1.197.974 8.305 
Fonte: BPTran 

2.7 CUSTOS DO SERVI<;O DE REMO<;AO 

Em Curitiba, a remo<;ao de vefculos par meio da DIRETRAN e realizada pela 

empresa RemovCar que cobra pelo servi<;o um valor definido pela URBS (Quadro 1 ): 

Quadro 1 - Valores de remoc;ao de veiculos DIRETRAN/Curitiba 

[SERVI(:OD-E REMO(:AO 
!v-EIC ULOS(;\TE- 1 ,8 TONELADAS) R$ 90.35 

iVEICULOS (ACIMA DE I ,8 TON ELADA S) ·R$ 194,2 7 

IMOTOS R$ 38,35 
[CAC::AMBA- --------- R$ 90,35 

Fonte: URBS 

No Estado de Sao Paulo, o DER realiza o servi<;o de remo<;ao par empresas 

privadas credenciadas que recebem pelos valores definidos pelo Poder Publico 

atraves de Portaria do DER- SP (Quadro 2). 

Quadro 2- Valores cobrados para a remoc;ao de veiculos para o anode 2011 

VALOR 

TIPO DE VEICULO RECOLHIDO ENGATE OU RESGATE Km RODADO REBOCADO 

UFESP R$ UFESP R$ 

lvefculo automotor de passegeiro, de carga com 

PBT de ate 1.500Kg e motocicleta, misto reboque 6,84 119,28 0,23 4,01 

ou semi-reboque com PBT ate 750Kg 

lvefculo automotor de transporte coletivo de 

passageiros, de carga com PBT de ate 1. 500Kg e 
12,53 218,52 0,45 7,84 

motocicleta, misto reboque ou semi-reboque, com 

PBT acima de 750Kg 

Vefculo de passageiros (bicicleta ou 
- - - -

assemelhados) 
Fonte: DER- SP 
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0 valor definido como engate ou resgate corresponde a uma distEmcia de ate 

50 quilometros; a partir disso e acrescido a esse valor o descrito acima como "km 

rod ado rebocado", o que resulta o valor total do servi<;:o de remo<;:ao prestado, o qual 

devera ser pago pelo proprietario na ocasiao da retirada do vefculo do deposito, 

conforme previsto em legisla<;:ao vigente. 

Em Aracaju, Sergipe, a Prefeitura, por meio da Superintendencia Municipal de 

Transportes e Transito - SMTT cobra a taxa de guinchamento do vefculo de 

pequeno porte removido/recolhido/retido/apreendido o valor de R$ 80,00 (oitenta 

rea is), se ocorrer entre as seis horas da manha e doze horas da noite, e R$ 100,00 

(cem reais) quando seder entre as doze horas da noite e as seis horas da manha. 

No Estado do Parana, o DETRAN, por meio do BPTran, cobra do usuario pelo 

servi<;:o de remo<;:ao de vefculos uma taxa unica no valor de quarenta e seis Reais e 

quarenta e oito centavos (R$ 46,48). A despesa com o servi<;:o, considerando 

somente as decorrentes dos caminhoes, que possuem, em media, mais de cinco 

anos de uso, e descrita na Tabela 3: 

Tabela 3 - Despesas realizadas com os guinchos do BPTran em 2010 

MANUTEN~AO 
ANO TIPO 2010 
2009 PLATAFORMA R$ 1.680,48 

2009 PLATAFORMA R$ 4.547,05 

2009 PLATAFORMA R$ 2.035,36 

2007 CEGONHA R$ 2.218,89 

2004 PLATAFORMA R$ 8.415,72 

2002 PLATAFORMA R$ 2.803,14 

2002 PLATAFORMA * 

1996 STRONG R$ 4.513,01 
Fonte: BPTran 
(*) Cedido pelo DETRAN/PR 
(S/1) Sem informa<;ao 

TEMPO NAO TEMPO DE 
OPERANTE 201 0 USO (ANOS) 

40 DIAS 2 

70 DIAS 2 

30 DIAS 2 

20 DIAS 4 

60 DIAS S/1 

50 DIAS 11 

S/1 11 

40 DIAS S/1 

CUSTO 
COMPRA EM R$ 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

170.400,00 

S/1 

71.849,50 

71.849,50 

S/1 

Analisando esses dados, observa-se que os oito guinchos juntos, s6 de 

manuten<;:ao, custaram aos cofres publicos, em 2010, vinte e seis mil, duzentos e 

treze Reais e sessenta e cinco centavos (R$ 26.213,65), e ainda permaneceram, 

somados, trezentos e dez (31 0) dias fora de opera<;:ao por problemas de ordem 

mecanica. Ainda, a aquisi<;:ao dos caminhoes custou ao Estado um total de 
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seiscentos e quatorze mile noventa e nove Reais (R$ 614.099,00), valores esse s6 

para operar em Curitiba. 

Para a opera<;ao dos caminhoes guincho para o servi<;o de remo<;ao, o 

BPTran aloca, ao todo, somente em Curitiba, oito policiais militares sendo tres cabos 

e cinco soldados, distribufdos em escalas de doze horas de servi<;o por vinte e 

quatro horas de descanso e doze horas de servi<;o por quarenta e oito de descanso 

e folga. Com esse efetivo, o BPTran os emprega em escalas de quatro equipes com 

dais integrantes cada, ou seja, opera dais guinchos as vinte e quatro horas do dia, 

todos os dias da semana, do mes e do ano. Os custos aproximados de mao-de-obra 

deste trabalho realizado pelo BPTran podem ser vistas na Tabela 4: 

Tabela 4- Despesas realizadas com pessoal para a remoc;ao de veiculos em 2010 

POLICIAIS MILIT ARES TEMPO DE SERVICO VENCIMENTO VENCIMENTO 
"GUINCHEIROS" (EM ANOS) MENSAL (R$) ANUAL (R$) 

CABO "A" 23 3.380,10 45.068,00 

CABO "B" 23 3.380,10 45.068,00 

CABO "C" 23 3.380,10 45.068,00 

SOLDADO "A" 20 2.781,00 37.080,00 

SOLDADO"B 16 2.626,50 35.020,00 

SOLDADO "C" 13 2.472,00 32.960,00 

SOLDADO "D" 7 2.317,50 30.900,00 

SOLDADO "E" 5 2.317,50 30.900,00 

TOTAL 302.100,00 
Fonte: PMPR 

As despesas com os policiais militares empregados somam trezentos e dais 

mil e cem Reais, as despesas com a manuten<;ao dos caminhoes vinte e seis mil, 

duzentos e treze Reais e sessenta e cinco centavos, o que totalizam trezentos e 

vinte e oito mil, trezentos e treze Rea is e cinco centavos (R$ 328.313, 05). 0 

DETRAN arrecadou em 2010, com as oito mil trezentos e cinco (8.305) remo<;6es 

um valor de trezentos e oitenta e seis mil e dezesseis Reais e quarenta centavos 

(R$ 386.016,40) o que cobre apenas o que se gasta com a mao-de-obra policial e a 

manuten<;ao dos guinchos sem contar as despesas com combustive! e da aquisi<;ao 

dos caminhoes adaptados para guincho, que passaria, em muito, os valores 

arrecadados. 
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As empresas privadas que operam com servic;:os de remoc;:ao a particulares 

apresentam para a regiao de Curitiba, valores para a remoc;:ao parecidos com os ja 

expostos pelas credenciadas. Em media cobram para a remoc;:ao de um veiculo o 

valor de noventa a cem Rea is (R$ 90,00 a R$1 00,00), para uma distancia media de 

deslocamento de cinquenta quilometros. Possuem uma capacidade instalada 

interessante e capaz de atender a demanda do BPTran, conforme informac;:oes 

colhidas em entrevista e demonstradas na Tabela 5. 

Tabela 5- Capacidade instalada de empresas privadas de remoc;:ao em Curitiba 

AUTO SOCORRO AUTO SOCORRO AUTO SOCORRO 
VARIAVEIS MERGES L TDA. FAFUTE LTDA. REMOVCAR L TDA. 

N° GUINCHO PESADO 6 N/P 1 
N° GUINCHO MEDIO 

PLATAFORMA 2 N/P 1 
N° GUINCHO LEVE 

PLATAFORMA 25 4 5 

N° MOTORIST A DIA 32 7 6 

N° MOTORIST A NOlTE 9 1 4 

SALARIO GUINCHEIRO EM R$ 1.600,00 1.600,00 1.500,00 

OPERA 24H SIM SIM SIM 

ATENDE EM ATE 1H SIM SIM SIM 

POSSUI RADIO SIM SIM SIM 

CONVENIO SEGURO SIM SIM SIM 

COBRA POR GUINCHAMENTO GUINCHAMENTO GUINCHAMENTO 
TEM INTERESSE EM 

TRABALHAR PARA 0 EST ADO SIM SIM SIM 
Fonte: As empresas (2011) 
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Fotografia 9- Guincho pesado da empresa Auto Socorro Merces Ltda 

Fonte: A empresa 

A frota de caminh5es nas tres empresas visitadas e nova, inclusive com 

disponibilidade de guincho pesado (Fotografia 9), com ate cinco anos de usa, em 

6timo estado de conservagao e apresentagao. Chama a atengao a quantidade de 

trinta e tres caminh5es da empresa Auto Socorro Merces, que demonstra uma 

capacidade instalada elevada e alto poder de resposta ao acionamento do servigo. 
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Fotografia 10- Funcionarios da empresa Auto Socorro Removcar Ltda. 

Fonte: A empresa 

Os motoristas trabalham uniformizados (Fotografias 10 e 11 ), com sistema de 

comunicagao eficiente e disponfvel as vinte e quatro horas do dia. 

Fotografia 11 - Guincho leve da empresa Auto Socorro Merces Ltda 

Fonte: A empresa 
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3 METODOLOGIA 

Para a realiza<;ao deste trabalho, a metodologia adotada foi a da linha de 

pesquisa bibliografica, com consulta a diversos autores, peri6dicos, Internet e 

relat6rios especializados em transito versados no tema, alem da pesquisa te6rica 

nos setores relacionados com a atividade do BPTran, com o fito de atender o 

objetivo especffico "a" o que foi plenamente atingido. 

Trata-se de uma pesquisa que interfere na realidade do servi<;o prestado pelo 

Poder Publico, visando a possibilidade de implementa<;ao de mudan<;a, com a 

finalidade de disponibilizar mais policiais para a atividade de policiamento ostensivo 

de transito. 

Para realizar as analises foram utilizados os criterios formais da coerencia, da 

sistematicidade e tambem considerados a relevancia social. 

Finalizando os meios empregados para elabora<;ao do estudo, foi utilizada 

ainda a pesquisa de campo, levada a cabo mediante aplica<;ao de uma entrevista 

com proprietarios e/ou responsaveis por empresas privadas prestadoras de servi<;os 

de remo<;ao veicular, composta por 15 (quinze) questoes que tiveram por escopo 

focalizar tres objetivos distintos: 

1) avaliar a capacidade instalada da empresa; 

2) despesas com mao-de-obra para a realiza<;ao dos servi<;os de remo<;ao; e 

3) custo do servi<;o de remo<;ao. 

A entrevista foi realizada pelo autor conforme roteiro contido no Apendice , 

pessoalmente, em tres empresas que possuem frota de guinchos e que atendem 

seguradoras alem de possufrem contrato com o Poder Publico e concessionaria de 

rodovia, e que foi utilizada como instrumento para a tabula<;ao dos dados advindos. 

A partir das respostas obtidas na supracitada entrevista, foi realizado analise 

comparativa das informa<;6es, propiciando uma visualiza<;ao concreta e acurada do 

que norteou este estudo. 

A fim de responder o problema de pesquisa, bem como estabelecer 

comprova<;ao quanta aos objetivos especfficos, que inicialmente pretendia-se atingir, 

explicita-se que o Capitulo 2.7 - Custos do servi<;o de remo<;ao, foi desenvolvido 

com o fito de atender ao objetivo especffico "b", ao passo que o Capitulo 5 -

Propostas, foi desenvolvido a fim de que o objetivo especffico "c" restassem 

plenamente atendidos. 
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Por fim, no Capitulo 4- Analise de discussao dos resultados estabeleceu-se 

uma analise comparativa dos servi9os de remo9ao realizados pelo Estado e por 

terceiros contratados, com a finalidade de atender o objetivo especffico "b" e "c". 
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4 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Na busca da consecuc;ao dos objetivos geral e especfficos do presente 

trabalho de pesquisa, passam-se a relatar neste capitulo, de forma explicativa, os 

resultados obtidos. 

Comparando os numeros apresentados, observa-se que o Estado paga um 

valor elevado pela mao-de-obra dos policiais militares para serem empregados na 

atividade de remoc;ao, que nao se constitui atividade-fim da Corporac;ao policial

militar e para a qual foram concursados e treinados. Nao obstante, as empresas 

privadas gastam menos com mao-de-obra e cobram um valor superior para as 

remoc;oes, o que evidencia que a taxa cobrada pelo DETRAN esta abaixo do 

praticado na prac;a, por esta razao que praticamente nao cobre o gasto com pessoal. 

Aliado a isso, o aumento do indice de criminalidade e o clamor popular pela 

presenc;a de um numero maior de policiais nas ruas, desenvolvendo atividade 

operacional de policiamento e fiscalizac;ao, reforc;am a necessidade da retirada de 

policiais que executam atividades meio, como guinchamento de veiculos e outras, o 

que perfeitamente poderia ser delegado a iniciativa privada por meio de contrato 

administrative previsto em lei a qual, como foi demonstrado, possui plenas 

condic;oes tecnicas e operacionais de assumir tal mister. Alem disso, a taxa cobrada 

pelo servic;o de remoc;ao e paga pelo usuario no momenta da retirada do vefculo do 

patio, sendo que o Estado nem participaria desta transac;ao, havendo o acerto 

pecuniario entre as empresas prestadoras do servic;o e os usuarios, desonerando o 

Estado da manutenc;ao desta atividade. 

Curitiba, como foi apresentado, ja implementou a contratac;ao, por meio de 

pregao presencia! de uma empresa especializada para a realizac;ao das remoc;oes 

realizadas pela DIRETRAN, assim como a Polfcia Rodoviaria Federal. Em Sao 

Paulo, o DER ja contratou, por meio de credenciamento, empresas particulares para 

a realizac;ao da atividade de remoc;ao em toda malha rodoviaria daquele Estado. No 

Estado do Mato Grosso do Sui as empresas privadas foram contratadas pelo 

DETRAN/MS para atuarem quando esgotada a capacidade de atendimento por 

guinchos pr6prios do Estado ou quando esses inexistirem na localidade. Em 

Aracaju, Sergipe, a Prefeitura Municipal tambem contratou guinchos particulares 

para o atendimento das remoc;oes de veiculos na cidade. Todas essas experiencias 
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comprovam a viabilidade de se contratar empresas privadas para a realizagao do 

servigo de remogao de velculos para o deposito designado. 

Considerando os dados expostos na Tabela 4 - Despesas com pessoal: tres 

cabos e cinco soldados, verifica-se o BPTran emprega oito policiais militares para 

executar o servigo de remogao de veiculos somente na cidade de Curitiba. Esses 

policiais possuem mais de dezesseis anos de servigo, em media, revelando com 

isso, desperdicio de experiencia profissional que poderia ser melhor empregada no 

trabalho de policiamento ostensivo de transito, visto que possibilitaria a montagem 

de quatro equipes de dois policiais, o que incrementaria os servigos prestados pelo 

BPTran a comunidade curitibana. 

Com um numero maior de policiais nas ruas, o tempo medio de atendimento 

de ocorrencias de transito tenderia a diminuir, contribuindo sobremaneira para 

acabar com a demanda reprimida existente. Alem disso, com a contratagao de 

empresas privadas para a realizagao da remogao de veiculos, a tendencia e que as 

equipes que necessitem deste atendimento nao mais permanegam no local da 

ocorrencia aguardando apenas o guinchamento, sendo disponibilizadas mais 

brevemente para outros atendimentos necessaries. 
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5 PROPOSTA 

Neste capitulo, ainda cumprindo com os objetivos especfficos da pesquisa, 

passa-se a propor a contrata<;ao, por meio de licita<;ao, conforme previsto em lei 

especffica, de empresas privadas para a realiza<;ao do servi<;o de remo<;ao de 

vefculos para o patio do DETRAN, na cidade de Curitiba, podendo ser estendido 

para todo o Estado, com a finalidade de realocar os policiais militares que realizam 

esse servi<;o para a atividade fim da PMPR. 

Para a consecu<;ao da proposta apresentada havera a necessidade de 

apresenta-la ao Comandante do 1° Comando Regional, o qual o Batalhao de Polfcia 

de TrEmsito esta subordinado. A proposta sera analisada, discutida e debatida para, 

entao, concluir se e viavel ou nao. Caso seja viavel esta devera seguir ao Comando 

Geral da Corpora<;ao, onde sera analisada pelo Estado-Maior Geral da lnstitui<;ao. 

Julgada viavel, o Comandante Geral encaminhara o processo para discussao 

junto a Secretaria de Estado da Seguran<;a Publica a qual a encaminhara, via 

Gabinete do Secretario, para autoriza<;ao Governamental. 

Outro caminho que podera ser seguido e encaminhar a proposta para o 

DETRAN, por meio do Comando do Batalhao de Polfcia de Transito. Julgada viavel 

pela Dire<;ao daquele Departamento, este a encaminhara para autoriza<;ao 

Governamental. 

Qualquer que seja o caminho a ser seguida, a proposta necessita de 

autoriza<;ao Governamental para que se inicie o processo de licita<;ao para a 

concessao do servi<;o de guinchamento a iniciativa privada realizado pelo BPTran. 
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6 CONCLUSAO 

0 presente trabalho de pesquisa comprovou a viabilidade de terceirizac;:ao dos 

servic;:os de guinchamento realizados pelo BPTran, utilizando uma analise da 

legislac;:ao aplicada ao tema e de dados relacionados com a atividade e da 

capacidade instalada das empresas privadas que atuam na cidade de Curitiba, 

proposto no objetivo geral do trabalho. 

Das formas de contratac;:ao apresentadas, aquela que concede totalmente a 

terceiros a atividade de remoc;:ao de vefculos e a que atende o objetivo proposto, 

uma vez que Iibera todos os policiais militares envolvidos com este servic;:o. 

A profissao de policial-militar e uma func;:ao publica altamente especializada, 

porque as pessoas concursadas e contratadas recebem do Estado uma formac;:ao e 

treinamento especffico para a pratica de atividades policiais, que os diferenciam de 

outras categorias de funcionarios publicos, que sao concursados de acordo com sua 

formac;:ao profissional. 0 homem contratado para atender a Polfcia Militar, antes de 

ser designado para as suas func;:oes, recebe todo o treinamento especffico, 

momenta em que o Estado realiza um investimento consideravel (salario, uniforme, 

alimentac;:ao etc.) para deixa-lo em condic;:oes de exercer plenamente suas 

atividades em prol da sociedade. Para o exercfcio de atividades nao ligadas a 
finalidade da Polfcia Militar nao haveria necessidade desse treinamento especffico 

podendo, nesses casas, serem perfeitamente delegadas para a iniciativa privada, 

bastando, para isso, o cumprimento da legislac;:ao vigente. 
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A 

APENDICE 



APENDICE- ROTEIRO DE ENTREVISTA 

POLfCIA MILITAR DO PARANA 
ACADEMIA POLICIAl MILITAR DO GUATUPE 

UNIVERSIDADE FEDERAl DO PARANA 
CURSO DE APERFEI<:OAMENTO DE OFICIAIS 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

EMPRESA (RAzAO SOCIAL):---------------------

NOME DO ENTREVISTADO: --------------------

FUN<:AO NA EMPRESA: ---------------------

ESTRUTURA DA EMPRESA: 

1) NUMERO DE GUINCHOS PESADOS (SUPERIOR A 15 TONELADAS): 

D 
2) TEMPO MEDIO DE FABRICA<;:AO: 

) ATE 5 ANOS ) ATE 8 ANOS ) MAIS DE 8 ANOS 

3) NUMERO DE GUINCHOS MEDIOS (SUPERIOR A 8 TONELADAS), COM PlATAFORMA DESUZANTE 

COM CAPACIDADE PARA TRES VEfCUlOS DE PASSEIO, 2 NA PlATAFORMA E 1 NA ASA DELTA: 

D 
4) TEMPO MEDIO DE FABRICA<;:AO: 

) ATE 2 ANOS ) ATE 5 ANOS ) MAIS DE 5 ANOS 

5) NUMERO DE GUINCHOS lEVES (SUPERIOR A 1,5 TONELADAS), COM PlATAFORMA DESUZANTE 

COM CAPACIDADE PARA DOIS VEfCUlOS DE PASSEIO, 1 NA PlATAFORMA E 1 NA ASA DELTA: 

D 
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6) TEMPO MEDIO DE FABRICA<;:AO: 

) ATE 2 ANOS ) ATE 5 ANOS ) MAIS DE 5 ANOS 

7) NUMERO DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS PARA OPERAR OS GUINCHOS: 

DNOITE 
8) SALARIO DO FUNCIONARIO GUINCHEIRO: _____________ _ 

9) POSSUI CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL PARA A TENDER CHAMADA EM ATE 1 HORA A 

CONTARDO ACIONAMENTO DO BPTRAN NA CIDADE DE CURITIBA? 

)SIM )NAO PORQUE? ____________ _ 

10) OPERA AS 24 HORAS DO DIA? 

)SIM )NAO 

11) POSSUI SISTEMA DE COMUNICA<;:AO VIA RADIO E OU CELULAR NOS VEfCULOS? 

) SIM ) NAO 
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12) POSSUI CONVENIO COM SEGURADORAS PARA A PRESTA<;:AO DE SERVI<;:OS DE GUINCHAMENTO 

24 HORAS? 

)SIM )NAO 

13) VALOR COBRADO E: 

) POR GUINCHAMENTO ) POR KM RODADO 

14) MEDIA DE VALOR COBRADO PARA CURITIBA? ________ _ 

15) POSSUIINTERESSE EM PRESTAR SERVI<;:O PARA 0 EST ADO? )SIM )NAO 
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ANEXO 
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ANEXO - PORT ARIA DETRAN MS N° 96, DE 19 DE MAR<;O DE 2009 

PORT ARIA DETRAN MS N" N° 96. DE 19 DE MARt;:O DE 2009. 

··Disp6e sobre o credenciamento de empresas para gumchamento de veiculos automotores recolhidos e retirados dos patios do 
DETRAN/MS e estabelece criterios para a presta<;:iio do servi<;:o pelas empresas credenciadas e por 6rgiio publico conveniado.· 

0 Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Transite de Malo Grosso do Sui - DETRAN/MS, no uso de suas atribui<;:6es legais. 
e 
CONS! DE RANDO os artigos 262, 269, 270 e 271, do C6digo de Trans ito Brasileiro; 

CONSIDERANDO as Resolu<;:6es n° 53 e n° 178, do Conselho Nacional de Transite, de 21.05.98 e 07 07 05, respectivamente: 

CONSIDERANDO o Convenio de Coopera<;:iio celebrado entre o Estado de Malo Grosso do Sui com interveniencia da Secretaria de 
Estado de Justi<;:a e Seguran<;:a Publica, da Policia Militar de Malo Grosso do Sui- PM/MS, atraves da Companhia lndependente de PM 
de Trans ito- CIPMTRAN eo DETRAN/MS; e 

CONSIDERANDO a necessidade premente de organiza<;:iio do guinchamento, entrada, saida e remo<;:iio de veiculos de forma que 
garanta a seguran<;:a, agilidade, pre<;:os racionais eo bom atendimento aos proprietaries dos veiculos e a autarquia: 

RESOLVE: 

Art. 1° - Os servi<;:os de guinchamento para recolhimento, remo<;:ao e saida de veiculos por apreensao, reten<;:iio, recolhimento ou leiliio 
nos patios do DETRAN/MS, existentes no Estado de Malo Grosso do Sui, seriio feitos por guinchos pr6prios do Estado de Malo Grosso 
do Sui ou empresas previamente credenciadas pelo DETRAN/MS, nos termos da legisla<;:iio aplicavel e desta Portaria. 

Art. 2°- A autoriza<;:ao para o servi<;:o de guinchamento dos veiculos recolhidos e retirados dos patios do DETRAN/MS, sera conced1da 
as empresas atraves do Termo de Credenciamento conforme Anexo I da presente Portaria. 

DA DOCUMENTAt;:AO E REQUISITOS EXIGIDOS PARA CREDENCIAMENTO 

Art. 3° -As empresas interessadas no guinchamento e transporte dos veiculos apreendidos, recolhidos ou leiloados dos depositos do 
DETRAN-MS, deveriio instruir o processo de credenciamento mediante apresenta<;:iio dos documentos a seguir, relatives as suas 
matrizes e filiais, quando forem os cases: 

I - Requerimento ao Diretor-Presidente do DETRAN-MS, informando em qual(is) municipio(s) pretende atender aos proprietaries ou 
compradores de veiculos apreendidos, recolhidos ou leiloados; 

II - Fotoc6pia autenticada da(s) cedula(s) de identidade(s) e do(s) cartao(6es) do cadastre de Pessoa Fisica - CPF, relativo(s) ao(s) 
proprietario(s); 

Ill - Contrato ou Estatuto Social e suas altera<;:6es; 

IV- Prova de registro na junta comercial do Estado de Malo Grosso do Sui, especificando o respective ramo de atividade; 

V- Comprova<;:ao do alvara de autoriza<;:ao para funcionamento da prestadora de servi<;:os, fornecido pela Prefeitura Municipal; 

VI - Prova de lnscri<;:iio no Cadastre Nacional de Pessoas Juridicas- CNPJ; 

VII - Prova de lnscri<;:iio no Cadastre Geral de Contribuintes dos ICMS; 

VIII - Rela<;:iio pormenorizada de veiculos guinchos a serem utilizados para a presta<;:ao dos servi<;:os; 

IX - C6pias dos Certificados de Registros e Licenciamento Anual dos veiculos a serem empregados nos servi<;:os, obrigatoriamente da 
base MS; 

X- Certidiio de regularidade fiscal relativa a inscri<;:iio nos cadastros especificos na Receita Federal, Estadual, e Municipal; 

XI - Certidiio de regularidade como Fundo de Garantia do Tempo de Servi<;:o- FGTS; 

XII - Certidao de regularidade com o INSS; 

XIII - Apresentar c6pia da Ap61ice de Seguro de Responsabilidade Civil a Terceiros, com clausula de cobertura extensiva a veiculos 
rebocados. 

Paragrafo Unico -A falta de qualquer destes documentos ou a existencia de senten<;:a judicial transitada em julgado envolvendo o 
DETRAN/MS implicara no indeferimento sumario do pedido. 

Art. 4°- Previamente ao deferimento dos pedidos, atraves de comissao constituida de 03 {Ires) servidores, designada pelo Diretor
Presidente, o DETRAN-MS verificara a corre<;:ao das informa<;:6es prestadas, relativas ao artigo 3° desta e lara inspe<;:iio com vistas a 
aferir capacidade tecnica para presta<;:ao dos servi<;:os de que se !rata. 

Art. 5°- 0 processo para credenciamento devera ser protocolado junto a Diretoria de Seguran<;:a no Transite e Controle de Veiculos
DIRVE. 

§ 1 o- As empresas pretendentes deverao, por ocasiao da solicita<;:iio do credenciamento ou renova<;:iio, recolher previa mente ao exame 
do pedido, taxa especial, prevista na tabela de servi<;:os do DETRAN-MS. 
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§ 2°- A taxa referida no§ 1° relativa a ped1dos mdeferidos. remunera o seu custo administrativo de aprecia<;:ao da documentac;:ao e nao 
sera devolvida. 

Art. 6°- Os credenciamentos para a presta.;:ao de servic;:o de guinchamento serao conced1dos as empresas 1nteressadas. obedecendo a 
proporc;:ao de 01 (uma) empresa para cad a 100 000 (cem mil) veiculos registrados no municipio 

Paragrafo Unico- Nos municipios com frota inferior a 200.000 (duzentos mil) veiculos. serao admitidos ate 02 (dais) credenciamentos. 

Art. 7° - A Diretoria de Seguranc;:a no Transite e Controle de Veiculos - DIRVE e responsavel pelo exame dos processes de 
credenciamentos das prestadaras de servic;:os de guinchamento e remo.;:ao de veiculos. e podera. quando julgar necessaria, fazer 
diligencias para verificac;:ao de livros e/ou sistemas informatizados utilizados au ainda solicitar relat6rio mensal. bimestral au semestral 
de servic;:os realizados. 

Art. 8°- As decis6es de credenciamento, abertura de sindicancia au processos administrativos e descredenciamento serao submetidas 
a decisao do Diretor-Presidente do DETRAN-MS a qual nao cabera recurso, sendo ato precario. podendo ser revogado par sua decisao 
a qualquer tempo. 

DOS PRAZOS 

Art. go- A solicitac;:ao para o credenciamento devera ocorrer no period a de 01 de novembro a 30 de dezembro dos a nos pares. 

Paragrafo Unico- Nos municipios onde nao houver empresa credenciada a solicitac;:ao podera ser feita a qualquer tempo. 

Art. 10 - 0 prazo para deferimento au indeferimento do requerimento sera de 30 (trinta) dias, contados da entrada camp leta dos 
documentos no protocol a do DETRAN/MS. 

Art. 11 - 0 credenciamento sera par periodo maximo de 02 (dais) anos, vencivel sempre em 31 de dezembro dos anos pares. 

DA SOLICITA<;:AO DO SERVI<;:O 

Art. 12 - 0 servic;:o sera prestado prioritariamente par guinchos pr6prios do Estado de Malo Grosso do Sui. 

Paragrafo Unico - Esgotada a capacidade de atendimento pelos 6rgaos publicos e/ou par sua ausencia, o servic;:o sera prestado 
subsidiariamente pelas empresas credenciadas que serao convocadas pela autoridade de transito com circunscric;:ao sabre a via. 

Art. 13 - A autoridade de transito atraves de chamadas seqi.ienciais emitira ordem de servic;:o a cada empresa credenciada, 
estabelecendo-se o sistema de rodizio no atendimento. 

§ 1 o - 0 rodizio dos servic;:os de guinchamento sera observado pel a autoridade de transito, cabendo sua fiscalizac;:ao as empresas 
credenciadas. 

§ 2"- 0 prazo para atendimento do servic;:o sera de no maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, decorrido o mesmo e verificado o nao 
atendimento, sera emitida nova ordem de servic;:o, obedecido o criteria estabelecido no caput deste artigo. 

DA RECEP<;:AO, MOVJMENTA<;:AO E ENTREGA DOS VEiCULOS 

Art. 14 - 0 veiculo recolhido pelo agente de transito devera ser recebido pelo agente da credenciada au pelo agente da autoridade 
policial, mediante conferencia de que as informac;:oes constantes no Auto de Recolhimento e au BOAT - Boletim de Ocorrencia de 
Acidentes de Transito - correspondem a realidade a respeito da condic;:ao material do veiculo. 

§ 1°- 0 agente da credenciada devera registrar o volume de combustive! marcado no paine! interno do veiculo, se houver, assinando e 
colhendo a assinatura do agente que apreendeu abaixo da anotac;:ao. 

§ 2° - 0 DETRAN-MS, o 6rgao conveniando, e a credenciada nao se responsabilizarao par combustive! de veiculo quando nao houver 
informac;:ao no paine! de volume de combustive! nos tanques au quando o paine! que presta a informac;:ao estiver danificado. 

§ 3° - Sempre que o proprietario au condutor do veiculo se mantiver no local do recolhimento ate o momenta dos procedimentos de 
transporte, devera ser inform ado verbal mente ao mesmo as procedimentos da apreensao. 

§ 4°- A nao observac;:ao das rotinas probat6rias do estado dos veiculos apreendidos, responsabiliza integralmente a credenciada au o 
6rgao conveniando, civil, inclusive pecuniaria e criminalmente, par eventuais danos materiais au exclus6es de pertences, reclamados 
pelos proprietarios, divergentes das condic;:oes especificadas nos Auto de Recolhimento e au BOAT- Boletim de Ocorrencia de 
Acidentes de Transito. 

§ 5° - Nenhum veiculo retirado do DETRAN-MS, par lei lao au para reparos que nao estejam em condic;:oes de circulac;:ao e as recolhidos 
das vias par quaisquer motivos, podera ser recebido au entregue pelos agentes responsaveis pelos patios se nao transportados par 
guinchos do Estado de Malo Grosso do Sui au pelas empresas credenciadas. 

§ 6° - E vedado que para o transporte de veiculos recolhidos, sejam as mesmos conduzidos par servidores publicos, proprietarios au 
condutores, pelo seu acionamento mecanico, exceto em casas de forc;:a maiar au apreensao realizada nos pr6prios patios de guarda. 

Art. 15 - Deverao ser emitidos pelas prestadaras do servic;:o, relat6rios mensais dos veiculos transportados, com dados de identificac;:oes 
numericas das placas e/ou do chassi. 

§ 1 o- Os relat6rios deverao permanecer nos arquivos das prestadoras de servic;:o, par um peri ado de 06 (seis) meses ap6s a liberac;:ao 
do veiculo. 

§ 2° - 0 DETRAN-MS facilitara o acesso a credenciada, mediante assinatura de termo de responsabilidade, de dados que permitam a 
emissao completa dos relat6rios. 
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Art 16 - A ocorrencia de quaisquer danos no veiculo. a partir do inic1o da remo~ao. decorrente do carregamento. transporte ou 
descarga no patio de deposito. responsabiliza integralmente as prestadores de servi~o. inclusive pecuniariamente, por danos materiais. 
constatados pelos documentos probat6rios. 

Art. 17- No ato de recebimento do veiculo pelo agente que estiver responsavel pelo patio do DETRAN-MS. deverao ser certificadas se 
as informa~6es constantes no Auto de Recolhimento elou BOAT- Boletim de Ocorrencia de Acidentes de Transito- correspondem ao 
estado geral do veiculo; e, estando de acordo, sera protocolado o recebimento no verso do documento apresentado. 

Paragrafo Unico- Fora do horario de expediente do DETRANIMS os veiculos serao depositados. provisoriamente, em patio monitorado 
e indicado pela autoridade responsavel pela remo~ao. Neste caso o recebimento do veiculo pelo DETRANIMS somente sera efetivado 
no primeiro horario de expediente do 6rgao. 

Art 18- A omissao ou erro decorrente do nao atendimento desta portaria responsabilizam integralmente, servidor publico, empresa 
credenciada e ou seus representantes, civil (inclusive pecuniaria) e criminalmente por eventuais danos materiais ou exclusao de 
pertences reclamados pelos proprietarios, se constatados e provados em processos administrativos. 

DOS CUSTOS COBRADOS DOS PROPRIETARIOS PELOS SERVIC::OS 

Art. 19 - 0 DETRAN-MS e o responsavel pela fixa~ao do pre~o do servi~o de guinchamento, devendo as prestadoras do servi~o 
informar ao pro prieta rio, ou ao condutor, o valor constante da tabela, anotando no verso das vias dos Auto de Recolhimento e ou BOAT 
- Boletim de Ocorrencia de Acidentes de Transito a quilometragem aproximada a ser percorrida. 

Art. 20 - Para efeito de calculo da quilometragem sera utilizado como base de atendimento: 

I - Na capital - o endere~o da CIPMTRANIMS "Avenida Afonso Pena esquina com a Rua Bahia"; e II - No interior- o endere90 a ser 
fixado pelo Gerente da Agencia de Transito do municipio. 

§ 1°- 0 retorno a base de atendimento fara parte do calculo da quilometragem; 

§ 2° - Nos municipios onde nao houver prestadora de servi9o de guinchamento, as autoridades de transito que determinarem a 
remo9ao dos veiculos poderao utilizar dos guinchos que estiverem ao seu alcance, sendo o pagamento de inteira responsabilidade do 
proprietario ou do condutor. Neste caso a libera9ao do veiculo ficara vinculada a apresenta~ao do documento de quita~ao da empresa 
convocada por aquela autoridade. 

Art. 21 -As empresas credenciadas, somente poderao cobrar dos clientes os valores constantes das tabelas de servi9os, informadas 
no site: www.detrans.ms.gov.br, op9ao: taxas do DETRAN-MS: 

I- Veiculo leve (ciclomotor, motoneta, motocicleta e side-car): 
a) ate 30 km- c6digo 2015; 
b) ap6s 30 km- c6digo 2016 (2% do c6digo 2015), por km rodado. 

II- Veiculo media (triciclo, quadriciclo, autom6vel, camioneta, caminhonete, utilitarios, reboque e semi-reboque com PBT ate 3,5 T): 
a) ate 30 km- c6digo 3045; 
b) ap6s 30 km- c6digo 3046 (2% do c6digo 3045), por km rodado. 

Ill- Veiculo pesado (caminhao, caminhao-trator, 6nibus, micro6nibus, trator, reboque e semi-reboque com PBT acima de 3,5 T) 
a) ate 30 km - c6digo 3058; 
b) ap6s 30 km- c6digo 3059 (2% do c6digo 3058), por kin rod ado. 

Paragrafo unico- 0 valor deve ser cobrado separadamente para cada unidade licenciada e rebocada. 

Art. 22 - Os pre9os dos servi9os poderao ser reajustados por provoca9ao das prestadoras do servi9o, mediante apresenta9ao de 
planilhas de custos pormenorizadas e justificadas, mas apenas ap6s aceita9ao pelo DETRAN-MS e a inclusao do reajuste na tabela de 
servi9os divulgada no Diario Oficial do Estado e no site referido no artigo 19. 

Art. 23 - Os valores dos servigos de guinchamento e remo9ao serao pagos exclusivamente atraves de guias de pagamento do 
DETRAN-MS, exceto no caso previsto no§ 2° do art. 20. 

Paragrafo unico - Sempre que o veiculo permanecer recolhido, por prazo superior a 90 (noventa) dias, a credenciada podeni cobrar 
seus creditos diretamente dos proprietarios, pelos meios que estiverem ao seu alcance, devendo, nestes casas, comunicar por escrito 
ao DETRAN-MS para nao efetuar cobran9a em duplicidade. 

Art. 24 - Sera assegurado as prestadoras do servi~o de guinchamento, o produto liquido de seus servi9os quando do receb.lmento do 
cliente, deduzidos 10% (dez por cento) de seu valor bruto a titulo de remunerar a Autarquia pelos seus custos administrativos. Sendo 
que o repasse sera feito diretamente na conta das prestadoras do servi9o, via sistema eletr6nico. 

DAS DEMAIS OBRIGAt;:OES 

Art. 25 - As prestadoras de servi90 deverao manter em seus arquivos o registro dos servi9os realizados, a qualquer tempo, a 
disposi9ao de fiscaliza9ao do DETRAN-MS. 

Art. 26- Sempre que requerido pelo DETRAN-MS, ate que o veiculo seja entregue por qualquer mof1vo, a prestadora de servi9o devera 
fornecer todas as informa96es a respeito da remo9ao do veiculo, em ate 05 (cinco) dias uteis ap6s o pedido. 

Art. 27 - 0 DETRAN-MS podera, ordinaria ou extraordinariamente, realizar inspe96es ou vistorias nos veiculos e equipamentos 
utilizados pelas empresas credenciadas, com finalidade de avaliar o cumprimento das exigencias tecnicas estabelecidas nesta Portaria 
e legisla9ao pertinente, elaborando o competente relat6rio. 

DAS PENALIDADES 
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Art. 28 - Comprovada a inobservancia ao disposto no CTB - C6d1go de Transito Brasile1ro. em Resolu.;:ao do CONTRAN e nesta 
Portaria. o prestador de servi<;:os podera sofrer as seguintes penalidades 

I - Advertencia - quando nao prevista a penalidade de suspensao ou descredenciamento; 

II - Suspensao 
a) quando ocorrer reincidencia de 03 (tres) advertencias; 
b) por infra<;:ao aos artigos 12, ou 13, ou 14. ou 15, ou 16. ou 23. ou 24. ou 25. 

Ill- Descredenciamento: 
a) quando ocorrer reincidencia das infra.;:oes cominadas por suspensao; 
b) sempre que ocorrer recebimento de valores acima dos estabelecidos em tabela fixada pelo DETRAN-MS, nos termos do art1go 19. 
c) qualquer conduta praticada pelos funcionarios das empresas credenciadas que seja considerada crime na forma da lei ou lesivas a 
Administra<;:ao ou ao Interesse Publico. 

Art. 29- Para a aplica<;:ao de qualquer penalidade, ap6s a devida e regular autua<;:ao sera encaminhado a Corregedoria de Transito para 
apura<;:ao, a qual concedera ao infrator o direito de defesa pelo prazo de 10 (dez) dias, remetendo ap6s conclusao o processo ao 
Diretor-Presidente. 

Paragrafo Unico - No caso de presta.;:ao de servi<;:o por 6rgaos estaduais, as infra.;:6es cometidas pelos servidores obedecerao as 
penas previstas na Lei n° 1.1 02, de 10 de outubro de 1990. 

DAS DISPOSI~OES TRANSITORIAS 

Art. 30 - 0 prazo para pedido de credenciamento para o bienio 2009/2010 sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publica<;:ao 
desta portaria. 

Art. 31 - Fica inalterado o prazo de vigencia das portarias de credenciamento das empresas que atualmente prestam servi<;:os ao 
DETRAN/MS. 

§ 1°- Neste caso, o prazo para o pedido de novo credenciamento, referente ao exercicio de 2010, sera de 01 de novembro a 31 de 
dezembro de 2009; 

§ 2°- Os pedidos de credenciamento protocolados junto a DIRVE, cujo prazo de deferimento foi extrapolado em fun.;:ao dos estudos 
preliminares que originaram esta portaria, serao validados para o cumprimento do prazo concedido no caput deste artigo. 

Art. 32 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica<;:ao, ficando revogada a PORT ARIA "N" N° 71, 27 DE DEZEMBRO DE 
2007. 

Campo Grande (MS), 19 de mar<;:o de 2009. 

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA 
Diretor-Presidente DETRAN/MS 




