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RESUMO 

Analisa a constitucionalidade na designac;ao de Guardas Municipais para a func;ao 
de Agentes da Autoridade Municipal de Transite no Direito brasileiro. Objetiva 
investigar possibilidade de, por intermedio de legislac;ao infraconstitucional, se 
atribuir poderes a agentes publicos integrantes de Guardas Municipais para 
execuc;ao da fiscalizac;ao, autuac;ao e aplicac;ao das medidas administrativas 
cabfveis por infrac;oes de circulac;ao, estacionamento e parada previstas no C6digo 
de Transite Brasileiro, ainda que esses poderes nao estejam expressamente 
contemplados no rol de atribuic;oes estritamente delegadas a tais instituic;oes pela 
Constituic;ao Federal, ou se poderia haver uma situac;ao de permissao, parcial ou 
total, por intermedio legislac;ao ordinaria, para execuc;ao de tais competencias. 
Exam ina por meio de pesquisa bibliografica e documental como vern sendo tratada a 
questao na legislac;ao, doutrina e jurisprudencia. Compara os entendimentos mais 
abalizados tanto favoraveis quanto contraries a possibilidade jurfdica de extensao de 
poderes a Guardas Municipais para alem do circunscrito no texto constitucional que 
trata da missao de tais instituic;oes. Conclui que o jufzo mais apropriado para 
tratamento do problema e o que considera nao caber ao legislador ordinaria inovar 
criando competencias a agentes publicos, no caso, Guardas Municipais, que nao 
foram contempladas pela Constituic;ao Federal, mormente designando-os para o 
desempenho de func;ao com poderes de Agentes da Autoridade de Transite. 

Palavras-chave: Guardas Municipais. Atribuic;oes. Delegac;ao de func;ao como 
Agente da Autoridade Municipal de Transite. lmpossibilidade jurfdica. 
lnconstitucionalidade. 



ABSTRACT 

It analyzes the constitutionality of the appointment of Municipal Guards for the role of 
agents of the Municipal Transit Authority in Brazilian law. Aims to investigate the 
possibility, through constitutional legislation, is to empower members of the public 
officials to implement the Municipal Guard inspection, tax assessment and 
application of the administrative measures for violations of traffic, parking and 
standing under the Brazilian Traffic Code, although these powers are not expressly 
included in the list of strictly delegated powers to such institutions by the Constitution, 
or if a situation could be allowed, partial or total, through ordinary legislation for 
implementation of such skills. Examines through research literature and public 
documents as the issue has been addressed in legislation, doctrine and 
jurisprudence. Compare the understandings most credited both favorable and 
contrary to the legal possibility of extension of powers beyond the Municipal Guards 
circumscribed by the constitutional text that deals with the mission of such 
institutions. It concludes that the most appropriate court to treat the problem is that it 
considers not fit the ordinary legislator creating innovative skills to public officials in 
the case, Municipal Guards, which were not contemplated by the Constitution, 
especially by assigning them to the performance function with powers of the agents 
Transit Authority. 

Keywords: Municipal Guards. Assignments. Delegation of role as Agent City Transit 
Authority. Legal impossibility. Unconstitutional. 
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INTRODUCAO 

Com a entrada em vigor do C6digo de Transite Brasileiro - CTB (Lei Federal 

n° 9.503, de 23 de setembro de 1997), no infcio do ana de 1998, em substituic.;:ao ao 

antigo C6digo Nacional de Transite (Lei Federal n° 5.1 08, de 21 set. 66) e seu 

Regulamento (Decreta Federal n° 62.127, de 16 jan. 68), os municfpios passaram a 

ter um papel realmente efetivo na estrutura nacional de transite. 

0 CTB, no superior e mais sensate animo federative, preve uma clara 

divisao de responsabilidades e uma s61ida parceria entre 6rgaos dos entes federais, 

estaduais e municipais. 

Os municfpios, em particular, tiveram sua esfera de competencia 

substancialmente ampliada no tratamento das questoes de transite. 

A partir desta nova ordem, os municfpios, a par dos Estados, do Distrito 

Federal e da Uniao, receberam autoridade para organizar seus respectivos 6rgaos e 

entidades executives de transite, com os quais passaram a integrar a composic.;:ao do 

Sistema Nacional de Transite - SNT -, que se constitui no conjunto de 6rgaos e 

entidades da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios que tern par 

finalidade o exercfcio das atividades de planejamento, administrac.;:ao, normatizac.;:ao, 

pesquisa, registro e licenciamento de vefculos, formac.;:ao, habilitac.;:ao e reciclagem 

de condutores, educac.;:ao, engenharia, operac.;:ao do sistema viario, policiamento, 

fiscalizac.;:ao, julgamento de infrac.;:oes e de recursos e aplicac.;:ao de penalidades. 

Neste esteio, uma vez se habilitando e respeitando os padroes 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Transite - CONTRAN -, o municipio se 

capacita a integrar o SNT e passa a dispor de poderes para exercer competencias 

em materia de transite. 

A existencia dessa autoridade e tal que, podendo autuar, aplicar medidas 

administrativas cabfveis e multar par infrac.;:oes de circulac.;:ao, estacionamento e 

parada previstas no CTB, no exercfcio regular do poder de polfcia de transite, e 

arrecadar as multas que aplicar, tambem devera criar e fazer funcionar, junto ao seu 

6rgao ou entidade executiva de transite, Juntas Administrativas de Recursos de 

lnfrac.;:oes - JARI -, 6rgaos colegiados responsaveis pelo julgamento dos recursos 

interpostos contra penalidades par ele impostas. 
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Assim, por conseguinte, o municipio passou igualmente a ter dirigente - ou 

pessoa par ele expressamente credenciada - de 6rgao ou entidade executive 

integrante do sistema nacional de transite, denominado de Autoridade de Transite, o 

qual, nesta investidura, detem tambem poderes para credenciar agentes de seu 

encargo para o exercfcio das atividades de fiscalizac;ao, operac;ao ou policiamento 

ostensive de transite: os denominados agentes da autoridade de transite. 

Esse agente da autoridade de transite, competente - inclusive - para lavrar o 

auto de infrac;ao, podera ser servidor civil, estatutario ou celetista ou, ainda, policial 

militar design ado pela autoridade de transite com jurisdic;ao sabre a via no ambito de 

sua competencia. 

Entrementes, desde outubro do ana de 1988, porem, com o advento da 

promulgac;ao da atual Constituic;ao Federal (CF) - portanto, aproximadamente dez 

anos antes -, as guardas municipais ganharam previsao de existencia magna. 

Conforme se depreende da simples literatura do conteudo do § 8° do art. 

144, constata-se que a lei maier delegou aos municfpios a faculdade de constitufrem 

tais 6rgaos com a destinac;ao de protec;ao, guarda e seguranc;a de seus bens, 

servic;os e instalac;oes, conforme regulamentac;ao que lhe dispuser a lei. 

Observa-se, contudo, que, quando da edic;ao da lei instituidora dos 6rgaos 

em questao, tem-se verificado uma ampliac;ao daquelas atribuic;oes constantes 

daquele dispositive da carta polftica brasileira, seja quanta a poderes de polfcia 

ostensiva - adentrando af na esfera de atribuic;oes de outros 6rgaos, dentre os quais 

a Polfcia Militar -, seja em materia de fiscalizac;ao, em exercicio de atividade de 

policiamento ostensive de transite, inclusive lavrando autos de infrac;oes, o que vern 

sendo alva de frequentes contestac;oes, tanto na esfera administrativa, quanta na 

judicial. 
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1 DELIMIT ACAO DO PROBLEMA 

Diante do justa anseio da sociedade por urn efetivo combate a criminalidade, 

propostas das mais diversas surgem sabre a missao das institui<;oes relacionadas a 

manuten<;ao da ordem publica. E, nesse contexto, faz-se oportuna uma discussao 

sabre as Guardas Municipais, seus papeis e limites de sua atua<;ao. 

A despeito de ser ter como pacifica que a materia de Seguran<;a Publica e 

de competencia da Uniao, verificam-se, cada dia mais, municfpios elaborando leis 

ordinarias ampliando a destina<;ao de tais institui<;oes, sob o argumento de estarem 

tratando de interesse publico local e de se encontrarem exercendo seus poderes 

para organizar e prestar, diretamente, os servi<;os publicos de interesse local. 

No leque desses outros poderes que os dirigentes de muitos entes 

federativos municipais brasileiros estao atribuindo aos integrantes de suas guardas, 

esta o exercicio regular do Poder de Polfcia de Transito, o que acaba por gerar 

questionamentos no sentido de se estar legislando, em ambito local, sabre questao 

de competencia privativa da Uniao, caso de materia relacionada a transito, assim 

como se estar investindo, de uma s6 pena, integrante de Guarda Municipal como 

Agente da Autoridade Municipal de Transito, em desacordo com a Carta Maior, a 

qual determina que a investidura em cargo ou emprego publico depende de 

aprova<;ao previa em concurso publico de provas ou de provas e tftulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. 

Entrementes, dessas legifera<;oes locais infere-se que a principal inten<;ao e 

a de se criar urn clima de conforto na sociedade, de modo a ser encampada, pela 

popula<;ao, a ideia de ser de boa medida uma amplia<;ao das competencias das 

Guardas Municipais, visando permitir que tais 6rgaos possam exercer, em 

suplementa<;ao as polfcias estaduais, urn papel efetivo na seguran<;a publica, e, em 

especffico, na fiscaliza<;ao de transito. 

0 problema de pesquisa que se apresenta e o de se investigar eventual 

possibilidade de, por intermedio de legisla<;ao infraconstitucional, se atribuir poderes 

a agentes publicos integrantes de Guardas Municipais para execu<;ao da 

fiscaliza<;ao, autua<;ao e aplica<;ao das medidas administrativas cabiveis por 

infra<;oes de circula<;ao, estacionamento e parada previstas no C6digo de Transito 
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Brasileiro, ainda que esses poderes nao estejam expressamente contemplados no 

rol de finalidades estritamente delegadas a tais instituic;oes pelo texto magno. 
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2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Constitui objetivo geral do estudo a pesquisa, no ordenamento jurfdico 

constitucional e legal, bern como na doutrina e jurisprudencia, sabre existencia ou 

nao de permissive autorizando a designac;ao de guardas municipais para a func;ao 

direta de agentes da autoridade municipal de transite. 

2.2 OBJETIVOS ESPEC[FICOS 

Constituem objetivos especificos do estudo: 

a. ldentificar e analisar os dispositivos constitucionais e legais que tratam 

sabre as atribuic;oes das Guardas Municipais no direito brasileiro; 

b. Examinar, na legislac;ao especifica, a estrutura do Sistema Nacional de 

Transite, a competencia dos 6rgaos e entidades executives municipais de transite e 

o que a norma dispoe sabre credenciamento de agentes da autoridade de transite; 

c. Determinar, na doutrina e jurisprudencia brasileira, os principais e mais 

destacados entendimentos acerca da pratica por parte das autoridades municipais 

de transite, cada vez mais comum, de credenciamento de Guardas Municipais com 

poderes para lavrar autuac;oes e outras medidas administrativas previstas no CTB, 

no exercicio do Poder de Polfcia de Transite; 

d. Optar pelo entendimento juridico mais razoavel acerca do problema da 

constitucionalidade ou nao de Guardas Municipais poderem ser designados, tal qual 

policiais militares, como agentes da autoridade de transite. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Grassando, nos tempos atuais, como numa escalada, o crescimento do 

crime e da violemcia, as instituic;oes publicas com encargo constitucional de 

prestarem seguranc;a ao cidadao tern se desdobrado para reduzir tal demanda, ja 

que o crime, sociologicamente, na lic;ao dos grandes mestres, possibilita apenas 

controle, sendo ut6pica a pretensao de sua extinc;ao. 

Como alternativa, buscando contribuir com o Estado e a Uniao, a maioria 

dos municfpios brasileiros, calcada em previsao constitucional, tern criado Guardas 

Municipais com atribuic;oes de cooperarem com os 6rgaos de seguranc;a publica no 

incremento da seguranc;a objetiva e subjetiva aos cidadaos. 

Para a populac;ao, sempre carente por mais seguranc;a publica, a iniciativa 

dos gestores locais, por 6bvio, e muito bern vinda. 

Nao obstante, verifica-se, a olhos vistas, que os municfpios, ate mesmo por 

meio de simples atos administrativos, tern exacerbado suas competencias, 

atribuindo poderes a Guardas Municipais que extrapolam o permissive 

constitucional. 

Assim, veem-se, cotidianamente, integrantes de tais 6rgaos realizando 

atividades de policiamento ostensivo, preservac;ao da ordem publica, e, mais 

especificamente para o mister da questao ora pasta, fiscalizac;ao de transito, em 

explfcito exercfcio de poder de polfcia, realizando bloqueio de vias, ac;oes 

repressivas de polfcia administrativa, buscas em vefculos e pessoas e lavrando 

autos de infrac;oes, respaldados em questionadas delegac;oes de poderes por 

autoridades municipais de transito. 

Com esta realidade se aflorando mais e mais, estas atribuic;oes de 

competencia tern sido alvo de acaloradas discussoes, ora na doutrina, 

principalmente por meio de manifestac;oes tecnicas de operadores do Direito, ora 

nos tribunais patrios, via ajuizamento de ac;oes questionando a constitucionalidade 

dessa competencia estendida para alem do que consta no texto constitucional, qual 

seja, a de protec;ao dos bens, servic;os e instalac;oes pr6prias do municipio, pelo que 

se entende justificavel o debruc;ar sabre tais questoes com urn pouco mais de 

acuidade, como ora se pretendeu. 
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Em razao disso, revestiu-se de grande importancia o estudo da pertinente 

legislagao nacional em vigencia, bern como a investigagao sabre os entendimentos 

mais abalizados, tanto na doutrina quanta na jurisprudencia brasileiras, sabre se o 

texto constitucional circunscreveu as atribuigoes possfveis de serem outorgadas as 

Guardas Municipais, ou se ha possibilidade de, por meio de legislagao 

infraconstitucional local, autoridades municipais alargarem poderes a esses 6rgaos, 

de modo a poderem realizar fiscalizagao de transite como agentes da autoridade, 

mesmo sem terem sido precipuamente admitidos no servigo publico para o exercfcio 

de tal especffica destinagao, como integrantes de 6rgao especialmente criado para a 

realizagao das competencias previstas no Sistema Nacional de Transite. 

0 estudo tambem teve motivagao no fato do autor ja ter servido par 

aproximadamente quatorze anos em atividade de policiamento de transite, no case, 

como Oficial pertencente aos quadros do Batalhao de Polfcia Rodoviaria da Polfcia 

Militar do Estado Parana, desempenhando diversos cargos e fungoes, bern como ter 

participado de diversos curses na area, aliado ao fate de tam bern possuir formagao 

academica como bacharel em ciencias jurfdicas e sociais, experiencias que poderao 

contribuir para a formagao de urn jufzo mais fundamentado sabre o problema. 
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4 ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO 

0 presente trabalho de pesquisa foi desenvolvido por meio de investiga<;:ao 

no ambiente da internet, junto aos sftios dos 6rgaos nacionais encarregados da 

delibera<;:ao e execu<;:ao da polftica nacional de transite (Conselho Nacional de 

Transite - CONTRAN - e Departamento Nacional de Transite - DENATRAN), sabre 

como se deve dar, legal e documentalmente, a materializa<;:ao da municipaliza<;:ao do 

transite, percorrendo a melhor interpreta<;:ao acerca da mensagem do legislador e da 

inten<;:ao da legisla<;:ao especffica, no caso, o C6digo de Transite Brasileiro e demais 

normatiza<;:Qes decorrentes. 

Foi tambem implementada revisao da literatura em material ja publicado -

livros, revistas, jornais, teses e anais de eventos jurfdicos - acerca da 

fundamenta<;:ao legal e doutrinaria das atribui<;:oes das Guardas Municipais e de seu 

contexte na coopera<;:ao com os 6rgaos constitucionalmente incumbidos de 

prestarem seguran<;:a publica a sociedade. 

Pesquisou-se ainda sabre o que ja foi competentemente escrito pela 

doutrina em rela<;:ao a atribui<;:ao a integrantes de Guardas Municipais, por atos 

administrativos ou mesmos legislativos, de poderes para execu<;:ao da fiscaliza<;:ao, 

autua<;:ao e aplica<;:ao das medidas administrativas cabfveis por infra<;:oes de 

circula<;:ao, estacionamento e parada previstas no CTB. 

Por fim, foi selecionada - e pertinentemente acomodada no contexte do 

trabalho - a jurisprudencia dos mais abalizados tribunais patrios versando acerca da 

constitucionalidade da delega<;:ao de poderes de polfcia de transite as Guardas 

Municipais por meio de legifera<;:ao local. 
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5 A PREVISAO CONSTITUCIONAL DA SEGURAN<;A PUBLICA 

0 constituinte de 1988, no Titulo V da carta polftica - Da Defesa do Estado e 

das lnstituigoes Democraticas -, tratou, em seu Capitulo Ill, art. 144, da seguranga 

publica, prescrevendo, em seu caput, ser ela dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, e que deve ser exercida para a preservagao da ordem 

publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio. 

Tal nao poderia ser diferente, pois, como no dizer de Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto (1991, p. 138), "de todos, numa democracia, e, enfirn, a 

responsabilidade do Estado". 

Consistindo-se numa atividade-meio, a seguranga publica reveste-se de urna 

garantia da ordem publica e se submete aos mesmos condicionantes da ordern 

publica, que e a sua finalidade: legalidade, moralidade e legitimidade. Na 

Constituigao de 1988, a ordem publica assume a dinamica necessaria e adequada 

para a salvaguarda dos direitos da pessoa, urna vez que assim se constitui antes de 

ser expressao do poder do Estado. 

Para proporcionar essa garantia, o Estado exerce diversas atividades ou 

fungoes de seguranga publica, as quais, por sua vez, demandam a concentragao de 

poderes estatais especfficos em 6rgaos de seguranga publica. 

Nessa vereda, o dispositive da Lei Maior em questao descreve urn rol de 

cinco instituigoes, as quais expressarnente denorninou de "polfcias", como pode se 

ver: "Art. 144. A seguranga publica, [ ... ], e exercida [ ... ], atraves dos seguintes 

6rgaos: I - polfcia federal; II - polfcia rodoviaria federal; Ill - polfcia ferroviaria federal; 

IV- policias civis; V- polfcias militares [ ... ]"(BRASIL, 1988). 

Assirn, como fungao do Estado, a prestagao administrativa dessa atividade 

e, portanto, como bern acentua Diogo de Figueiredo Moreira Neto (1991, p. 142), urn 

"poder-dever", tal qual, enfaticamente, o confirma a Constituigao na cabega do artigo 

144. 

5.1 DELIMITA<;AO DE ATRIBUI<;OES DOS ORGAOS DE SEGURAN<;A PUBLICA 

Desmembrando-se em paragrafos e incisos, a Constituigao, por rneio do 

citado artigo, delineia as atribuigoes de cada 6rgao de polfcia: 
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Art. 144. [ ... ] 
§ 1° A policia federal, instituida por lei como 6rgao permanents, organizado 
e mantido pela Uniao e estruturado em carreira, destina-se a: 
I - apurar infra9oes penais contra a ordem politica e social ou em detrimento 
de bens, servi9os e interesses da Uniao ou de suas entidades autarquicas e 
empresas publicas, assim como outras infra9oes cuja pratica tenha 
repercussao interestadual ou internacional e exija repressao uniforme, 
segundo se dispuser em lei; 
II - prevenir e reprimir o trafico ilicito de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando e o descaminho, sem prejuizo da a9ao fazendaria e de outros 
6rgaos publicos nas respectivas areas de competencia; 
Ill- exercer as fun9oes de policia maritima, aeroportuaria e de fronteiras; 
IV- exercer, com exclusividade, as fun9oes de policia judiciaria da Uniao. 
§ 2° A policia rodoviaria federal, 6rgao permanents, organizado e mantido 
pela Uniao e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensive das rodovias federais. 
§ 3° A policia ferroviaria federal, 6rgao permanents, organizado e mantido 
pela Uniao e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensive das ferrovias federais. 
§ 4° As policias civis, dirigidas por delegados de policia de carreira, 
incumbem, ressalvada a competencia da Uniao, as fun9oes de policia 
judiciaria e a apura9ao de infra9oes penais, exceto as militares. 
§ S0 As policias militares cabem a policia ostensiva e a preserva9ao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribui9oes 
definidas em lei, incumbe a execu9ao de atividades de defesa civil. [ ... ] 
(BRASIL, 1988). 

Esse detalhamento, por 6bvio, visa dizer qual a missao de cada um das 

instituigoes em suas atividades cotidianas em prol do cidadao, de modo a fechar um 

ciclo de prestagao de servigos de seguranga, sem que um 6rgao adentre na esfera 

de competencia do outre. 

A limitagao das atribuigoes de cada 6rgao de polfcia nao pede ser entendido 

como exagero pelo constituinte. 

Tal e, pois, de fate, inclusive em face das muitas pendengas, mesmo diante 

de tal esmiugamento, inclusive com repercussoes judiciais, como se pede ver no 

exemplo abaixo: 

Constitucional. Administrative. Decreto n. 1.SS7/2003 do Estado do Parana, 
que atribui a subtenentes ou sargentos combatentes o atendimento nas 
delegacias de policia, nos municipios que nao dispoem de servidor de 
carreira, para o desempenho das fun9oes de delegado de policia. Desvio de 
fun9ao. Ofensa ao art. 144, caput, inc. IV eVe§§ 4° e S0

, da Constitui9ao 
da Republica. A9ao direta julgada procedente. (STF, ADI 3.614, Rei. p/ o ac. 
Min. Carmen Lucia, julgamento em 20-9-07, DJ de 23-11-07). 

Constitucional. A9ao direta de inconstitucionalidade. lmpugna9ao da 
expressao "podem ser exercidas por policial civil ou militar e correspondem, 
exclusivamente, ao desempenho das atividades de dire9ao e chefia das 
Delegacias de Policia do interior do Estado". Paragrafo unico do artigo 4° da 
Lei n. 7 .138, de 2S de mar9o de 1998, do Estado do Rio Grande do Norte. 
Em frontal viola9ao ao § 4° do art. 144 da Constitui9ao, a expressao 
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impugnada faculta a policiais civis e militares o desempenho de atividades 
que sao privativas dos Delegados de PoHcia de carreira. De outra parte, o § 
5° do art. 144 da Carta da Republica atribui as policias militares a tarefa de 
realizar o policiamento ostensive e a preserva<;ao da ordem publica. 0 que 
nao se confunde com as fun<;oes de policia judiciaria e apura<;ao de 
infra<;oes penais, estas, sim, de competencia das policias civis. A<;ao 
procedente. (STF, ADI 3.441, Rei. Min. Carlos Britto, julgamento em 5-10-
06, OJ de 9-3-07). 

Policia Militar: atribui<;ao de "radiopatrulha aerea": constitucionalidade. 0 
ambito material da policia aeroportuaria, privativa da Uniao, nao se 
confunde com o do policiamento ostensive do espa<;o aereo, que -
respeitados os limites das areas constitucionais das PoHcias Federal e 
Aeronautica Militar - se inclui no poder residual da Policia dos Estados. 
(STF, ADI 132, Rei. Min. Sepulveda Pertence, julgamento em 30-4-03, OJ 
de 30-5-03) 

Outro serio problema, que sera tratado com maior atengao em topografia 

propria, diz respeito a incursoes executivas e mesmo legislativas, estendendo 

atribuigoes e inclusive "criando" orgaos de seguranga publica nao expressamente 

previstos no texto constitucional. 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ja em diversas outras 

oportunidades, foi provocado a se manifestar quanta a questao da insistencia, por 

parte de entes federativos, em estenderem atribuigoes, e, notadamente, por conta 

propria, gestarem novas instituigoes com competencia de policia: 

lncompatibilidade, com o disposto no art. 144 da Constitui<;ao Federal, da 
norma do art. 180 da Carta Estadual do Rio de Janeiro, na parte em que 
inclui no conceito de seguran<;a publica a vigilancia dos estabelecimentos 
penais e, entre os 6rgaos encarregados dessa atividade, a ali denominada 
"PoHcia Penitenciaria". (STF- ADI 236, Rei. Min. Octavia Galletti, julgamento 
em 7-5-92, OJ de 1°-6-01). 

A<;ao de que nao se conhece, quanta a impugna<;ao do art. 4° do Decreta n. 
2.632/98, dado o carater regulamentar da norma em questao. Medida 
cautelar, no restante, por maioria indeferida, ante a insuficiencia da 
relevancia juridica do pedido no que concerne a alegada 
inconstitucionalidade da cria<;ao da Secretaria Nacional Antidrogas, a qual 
compete a integra<;ao e coordena<;ao de 6rgaos um amplo sistema de a<;ao 
governamental, abrangente de 6rgaos de diversos Ministerios, sem 
confundir-se, portanto, essa fun<;ao, com a atividade policial prevista no art. 
144, e seus paragrafos, da Constitui<;ao. (STF - ADI 2.227-MC, Rei. Min. 
Octavia Galletti, julgamento em 14-9-00, OJ de 7-11-03). 

Os Estados-membros, assim como o Distrito Federal, devem seguir o 
modelo federal. 0 artigo 144 da Constitui<;ao aponta os 6rgaos incumbidos 
do exercicio da seguran<;a publica. Entre eles nao esta o Departamento de 
Transite. Resta pais vedada aos Estados-Membros a possibilidade de 
estender o rol, que esta Corte ja firmou ser numerus clausus, para alcan<;ar 
o Departamento de Transite. (STF - ADI 1.182, voto do Min. Eros Grau, 
julgamento em 24-11-05, OJ de 1 0-3-06). 

Pelo modelo constitucional, os orgaos responsaveis pela seguranga publica 

estao delineados e suas respectivas atribuigoes claramente especificadas, cabendo 
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ao interessado, no caso o ente federative proprio, estabelecer sabre sua 

configuragao, sem, contudo, passar do ponto. 

5.2 A SEGURANCA PUBLICA NA CONSTITUI<;AO PARANAENSE 

A Constituigao paranaense, no artigo 46, tambem trata da seguranga publica 

nos iguais termos da Constituigao Federal, estabelecendo os 6rgaos que a 

compoem, quais sejam, Policia Militar, Policia Civil e Policia Cientffica, englobando 

esta ultima, ainda, os Institutes de Criminalistica e Medico-Legal: 

Art. 46. A Seguran9a Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida, para a preserva9ao da ordem publicae incolumidade 
das pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: 
I - Policia Civil; 
II - PoHcia Militar; 
Ill - Policia Cientifica. (PARANA, 1989). 

Quanta a Policia Militar, no artigo 48, preceitua sua competencia: 

Art. 48. A Policia Militar, for9a estadual, instituiyao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia 
ostensiva, a preserva9ao da ordem publica, a execu9ao de atividades de 
defesa civil, prevenyao e combate a incemdio, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transite urbana e rodoviario, o 
policiamento ferroviario, de florestas e de mananciais, alem de outras 
formas e fun96es definidas em lei. (PARANA, 1989). 

Sabre a possibilidade de criagao de guardas por parte de seus municfpios, o 

Estado do Parana, obedece a constituigao maior, e faz isto no artigo 17, s6 que, 

quanta a estas, as preve no capitulo que versa sabre a organizagao municipal e nao 

no que se dedica a seguranga publica: 

Art. 17. Compete aos Municipios: 
[ ... ] 
XI - instituir guardas municipais incumbidas da prote9ao de seus bens, 
servi9os e instituiyoes, na forma da lei. (PARANA, 1989). 

Ve-se, portanto, uma gama bastante grande de atribuigoes a Polfcia Militar 

do Parana, no que se refere as atividades de estado concernentes a seguranga 

publica, frisando a policia ostensiva e atividades especializadas, inclusive a de 

policiamento de transite urbana. 
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6 POLiCIA MILITAR, POLiCIA OSTENSIVA E POLICIAMENTO OSTENSIVO DE 

TRANS ITO 

A Constituigao Federal, no art. 22, inciso XXI, confere competencia privativa 

a Uniao para estabelecer normas gerais de organizagao das Polfcias Militares, 

recepcionando, de tal forma, o Decreta-Lei Federal n° 667, de 2 de julho de 1969 

(alterado pelo Decreta-Lei n° 2.010, de 12 de janeiro de 1983), o qual preve, em seu 

art. 3°, a competencia das Polfcias Militares para a execugao do policiamento 

ostensive, verbis: 

Art. 3° - lnstituidas para a manutenc;ao da ordem publica e seguranc;a 
interna nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, compete as 
Policias Militares, no ambito de suas respectivas jurisdi<;oes: a) executar 
com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares das Forc;as Armadas, 
o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade competente, a 
fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenc;ao da ordem publica e o 
exercicio dos poderes constituidos; [ ... ] (BRASIL, 1988). 

Ja no § 5° do artigo 144, a Carta Magna explicita que as Polfcias Militares 

cabem a polfcia ostensiva e a preservagao da ordem publica, determinando 

expressamente sua atribuigao no Estado de Direito. 

Em primeiro plano, e oportuno salientar que a expressao "polfcia ostensiva", 

na lei magna, se constitui em novidade - ja que nao contemplada com esta 

denominagao em constituigoes anteriores -, tanto no texto constitucional quanta na 

terminologia da especialidade. 

Esta expressao, acredita-se, foi adotada por dois motives, quais sejam: ode 

estabelecer exclusividade e para marcar a expansao da competencia policial das 

Polfcias Militares para alem do "policiamento ostensive". 

A preservagao da ordem publica, para os fins em estudo, consiste em objeto 

da seguranga publica, que e atividade desenvolvida pelo Estado e pela sociedade, 

para garantia do direito fundamental a seguranga e, desta forma, deve ser concebida 

como instrumento de protegao da dignidade da pessoa humana. 

Ja o policiamento ostensive, doutrinariamente, consiste na a<;ao policial, no 

caso, das Polfcia Militares, em cujo emprego o homem ou fragao de tropa engajados 

possam ser identificados de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento ou 

viatura, objetivando a manutengao da ordem publica. 

Eventuais questionamentos acerca dessa expressao "polfcia ostensiva" 

como exclusividade das Polfcias Militares, nao podem encontrar guarida, ja que, 
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como "ostensiva", s6 existe previsao constitucional de uma instituic;:ao "policia", qual 

sejam, as Polfcias Militares. 

lnobstante os entendimentos de parte a parte, nao se pode perder de vista, 

por 6bvio, a lic;:ao de que a primeira condic;:ao de legalidade e a competencia do 

agente, ja que nao ha, em direito administrative, competencia geral ou universal. A 

lei preceitua, em relac;:ao a cada func;:ao publica, a forma e o memento do exercicio 

da atribuic;:ao do cargo, pois, nao e competente quem quer, mas quem pode, 

segundo a norma de direito. 

Nesse esteio, conforme observa Diogo de Figueiredo Moreira Neto (1991, p. 

147), o policiamento ostensive corresponde a atividade de fiscalizac;:ao, e, por esse 

motivo, a expressao utilizada, policia ostensiva, expande a atuac;:ao das polfcias 

militares a integralidade das fases do exercicio do poder de policia. E assim conclui 

o doutrinador: 

A compet€mcia de po/fcia ostensiva das Policias Militares s6 admite 
exce<;oes constitucionais expressas: as referentes as policias rodoviaria e 
ferroviaria federais (art. 144, § 2 o e 3°), que estao autorizadas ao exercicio 
do patrulhamento ostensivo, respectivamente, das rodovias e das ferrovias 
federais. (grifo do autor) 

Com efeito, principalmente para marcar esse segundo aspecto, e precise ter 

presente que "policiamento" e apenas uma das fases da atividade de policia. 
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7 AS GUARDAS MUNICIPAlS E SUA PREVISAO CONSTITUCIONAL 

A Constituigao Federal, ao tratar da seguranga publica, no § 8° do art. 144, 

faculta, aos entes municipais, a constituigao de Guardas Municipais com destinagao 

especlfica para a protegao de seus bens, servigos e instalagoes. 

Muita controversia se ve quando se refere a competencia das Guardas 

Municipais. A elas, por ilagao decorrente da leitura do texto constitucional, seja no 

Estado do Parana, seja em qualquer Estado brasileiro, independentemente de 

regulamentagao local, nao competem atribuigoes de polfcia judiciaria nem de polfcia 

ostensiva. 

Para a doutrina dominante, cabe a Guarda Municipal, tao somente, realizar o 

policiamento administrative da cidade para proteger o patrimonio publico contra a 

depredagao dos demolidores da coisa alheia, conforme bern atesta Bulos (2009, p. 

1.182). 

Assim, as atribuigoes da Guarda Municipal, nos termos do explicitado, sao 

para cuidar dos interesses locais, pr6prios da municipalidade, como atividade de 

policiamento restrito. 

Este, pelo menos em principia, e o entendimento predominante - embora o 

embate seja acirrado -, qual seja, o de que no rol das atribuigoes das Guardas 

Municipais nao estao as de polfcia ostensiva e de preservagao da ordem publica, 

haja vista estas competencias repercutirem para alem dos limites do municipio e 

reportarem-se a obstar a violagao da ordem jurldica, a defender a incolumidade do 

Estado e das pessoas e a restaurar a normalidade de situagoes e comportamentos 

que se opoem a esses valores, tarefa que a Constituigao expressamente delegou as 

Polfcias Militares, conforme seve no§ 5° do artigo 144: "As polfcias militares cabem 

a polfcia ostensiva e a preservagao da ordem publica[ ... ]". (BRASIL, 1988). 

Di6genes Gasparini (1992, p. 230) tambem nao ve nenhuma competencia 

legislativa do Municipio em materia que nao atina com o interesse local, entendendo 

nao caber a este ente a prestagao de servigos de polfcia ostensiva e de preservagao 

da ordem publica. 

lnterpretadores do texto magno chegam mesmo a nao citar as Guardas 

Municipais como um dos posslveis 6rgaos de polfcia elencados nos incises do caput 
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do artigo 144 da Constitui<;ao Federal, sendo apenas mencionadas, isoladamente, 

no citado § 8° do artigo, como a possibilidade de o municipio criar urn corpo de 

vigilantes dos pn§dios, instala<;oes e servi<;os, que em nada tern a ver com o 

policiamento ostensive nas vias publicas. 

Nesse sentido, o Guarda Municipal seria o agente municipal que vigia e 

protege uma edifica<;ao ou urn proprio municipal, limitado a area de circunscri<;ao da 

municipalidade, e, quando deparado com urn flagrante de crime ou contraven<;ao 

penal, podera simplesmente agir como qualquer urn do povo, diante do que 

prescreve o art. 301 do C6digo de Processo Penal (CPP): "Qualquer do povo pede e 

as autoridades policiais e seus agentes deverao prender quem quer que seja 

encontrado em flagrante delito." (BRASIL, 1941). 

As manifesta<;oes favoraveis a institui<;ao das Guardas Municipais para a 

presta<;ao de servi<;os de seguran<;a urbana, terminam, como o professor Hely Lopes 

de Meirelles (1981, p. 375), por concluir sob cautela: 

[ ... ] A guarda municipal, ou que nome tenha, e apenas urn corpo de 
vigilantes adestrados e armados para a prote9ao do patrimonio publico e 
maior seguran9a dos munfcipes, sem qualquer incumbencia de manuten9ao 
de ordem publica (atribuigao da polfcia militar) ou de polfcia judiciaria 
(atribuigao da polfcia civil) [ ... ]. 

Mesmo diante de interesse maier da sociedade, a jurisprudemcia tern 

decidido guardando ressalvas e precau<;oes: 

HABEAS CORPUS. PORTE !LEGAL DE MUNI<;AO DE USO PERMITIDO. 
PENA APLICADA: 2 ANOS E 8 MESES DE RECLUSAO, EM REGIME 
INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE DE PRISAO EM FLAGRANTE POR 
GUARDA MUNICIPAL E CONSEQUENTE APREENSAO DO OBJETO DO 
CRIME. PACIENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E 
REINCIDENTE. AUSENCIA DE CONSTRANGIMENTO !LEGAL NA 
FIXA<;AO DO REGIME MAIS GRAVOSO. PARECER DO MPF PELA 
DENEGA<;AO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Embora a Guarda 
Municipal nao possua a atribuigao de polfcia ostensiva, mas apenas aquelas 
previstas no art. 144, § 8° da Constituigao da Republica, sendo o delito de 
natureza permanente, pode ela efetuar a prisao em flagrante e a apreensao 
de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos 
termos do art. 301 do CPP. [ ... ] (ST J - HC no 109.592 - SP (2008/0139550-
7) - 5a T- j. 18/02/2010- Rei. Min. Napoleao Nunes Maia Filho). 

Assim, em analise ultima, em face de todo o supra exposto e degustado, e 
de novamente se concluir que, excetuando-se as competencias das outras polfcias 

taxativamente mencionadas constitucionalmente, a tarefa de polfcia ostensiva e 

preserva<;ao da ordem e atribui<;ao das Polfcias Militares, cabendo, as Guardas 

Municipais, apenas as especfficas para a prote<;ao dos bens, servi<;os e instala<;oes 

pertencentes ao ente federative local. 
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8 NORMAS CONSTITUCIONAIS DE EFICACIA PLENA, EFICACIA CONTIDA E 

EFICACIA LIMIT ADA 

As normas constitucionais, quanta ao momenta e eficacia da sua aplica9ao, 

possuem classifica9ao detalhada principalmente pela doutrina e jurisprudencia. 

A mais festejada classifica9ao das normas constitucionais, salvo melhor 

JUIZO, e a institufda pelo mestre Jose Afonso da Silva em sua celebre obra 

"Aplicabilidade das Norm as Constitucionais". 

Em tal classico, o insigne professor classificou as normas constitucionais, no 

que diz respeito a sua eficacia e aplicabilidade, em normas de eficacia plena, de 

eficacia contida e de eficacia limitada, sob o signo de que: 

[ ... ] nao ha norma constitucional alguma destituida de eficacia. Todas elas 
irradiam efeitos juridicos, importando sempre uma inovac;ao da ordem 
juridica preexistente a entrada em vigor da constituic;ao a que aderem e a 
nova ordenac;ao instaurada. 0 que se pode admitir e que a eficacia de 
certas normas constitucionais nao se manifesta na plenitude dos efeitos 
pretendidos pelo constituinte enquanto nao se emitir uma normac;ao juridica 
ordinaria ou complementar execut6ria, prevista ou requerida. Se todas tem 
eficacia, sua distinc;ao, sob esse aspecto, deve ressaltar essa caracteristica 
basica e ater-se a circunstancia de que diferenciam-se tao-s6 quanto ao 
grau de seus efeitos juridicos. [ ... ] (1999, p. 81-82) 

0 estudo de tal classifica9ao se reveste de importancia na medida em que, 

no momenta certo, dever-se-a pontuar acerca da eficacia da norma constitucional 

que se refere a institui9ao e enumera9ao das atribui96es das Guardas Municipais. 

Assim, nestes termos, quanta a natureza e conceito, as normas 

constitucionais de eficacia plena e aplicabilidade imediata seriam, segundo o 

celebrado autor (1999, p. 101 ): 

[ ... ] aquelas que, desde a entrada em vigor da constituic;ao, produzem, ou 
tem possibilidade de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos 
interesses, comportamentos e situac;oes, que o legislador constituinte, direta 
e normativamente, quis regular. [ ... ] 

Sao, portanto, os dispositivos que receberam do constituinte normatividade 

suficiente a sua incidencia imediata e independem de providencia normativa ulterior 

para sua aplica9ao. 

Ja quanta as normas constitucionais de eficacia contida e aplicabilidade 

imediata, mas passfveis de restri9ao, por sua vez, o indigitado constitucionalista 

arremata que: 



25 

( ... ] seriam aquelas em que o legislador constituinte regulou suficientemente 
os interesses relatives a determinada materia, mas deixou margem a 
atua9ao restritiva por parte da competencia discricionaria do Poder Publico, 
nos termos que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nela 
enunciados. ( ... ] (1999, p. 116). 

Estas normas sao as que receberam igualmente normatividade suficiente 

para reger os interesses pertinentes, prevendo, porem, meios normativos que 

podem lhe reduzir a eficacia e aplicabilidade. 

Por fim, as normas constitucionais de eficacia limitada ou reduzida, ainda na 

ensinanc;a de Jose Afonso da Silva (1999, p. 126): 

( ... ] seriam aquelas atraves das quais o legislador constituinte tra9a 
esquemas gerais de estrutura9ao e atribui9oes de 6rgaos, entidades ou 
institutes, para que o legislador ordinario os estruture em definitive, 
mediante lei. ( ... ] 

Tais preceitos, por conseguinte, nao receberam do constituinte 

normatividade suficiente para sua aplicac;ao, tarefa essa do legislador ordinaria. 

Assim, dependem elas de integrac;ao infraconstitucional para operarem a plenitude 

de seus efeitos. 

8.1 ESPECIFICA IMPORTANCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE 

EFICACIA CONTIDA 

A particularidade das normas de eficacia contida configura-se nos pontes em 

que, via de regra, solicitam intervenc;ao do legislador ordinaria, fazendo expressa 

remissao a uma legislac;ao posterior. 

A invocac;ao do legislador ordinaria, entrementes, conforme ensina a 

doutrina predominante [inclusa a excelencia de Jose Afonso da Silva], visa a limitar

lhes a plenitude da eficacia, regulamentando os direitos subjetivos que delas 

decorrem para as pessoas e grupos. 

As normas constitucionais de eficacia contida sao de aplicabilidade direta e 

imediata, visto que o legislador constituinte deu normatividade suficiente aos 

interesses vinculados a materia que refletem; portanto, enquanto o legislador 

ordinaria nao expedir a normac;ao restritiva, sua eficacia sera plena. 
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8.2 A FACULDADE DE CONSTITUICAO DE GUARDAS MUNICIPAlS COMO 

EXEMPLO DE NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICACIA CONTIDA 

0 § 8° do art. 144 da Lei Maior da Republica, aos dispor que os municfpios 

poderao constituir Guardas Municipais destinadas a protec;ao de seus bens, servic;os 

e instalac;oes, conforme se pode constatar, constitui-se num tfpico exemplo de 

norma constitucional de eficacia contida. 

0 que leva a caracterizac;ao do dispositive em questao como dessa especie 

de norma, sem sombra de duvida, e a existencia, in fine, da expressao tfpica 

"conforme dispuser a lei". 

Trata-se, assim, de norma constitucional de aplicabilidade imediata ou plena, 

embora sua eficacia possa ser restringida nos casas e na forma que eventual lei 

estabelecer, sendo que a atividade legislativa lhe reduzira o alcance. 

E preceito constitucional que recebeu, do constituinte, normatividade capaz 

de reger os interesses, contudo, pode ter a produc;ao de seus efeitos restringido por 

meio normative a qualquer momenta. 

lndepende, para sua aplicabilidade, de interferencia do legislador, pois nao 

requer normac;ao futura, vista ser de aplicac;ao imediata, porem, preve meios 

destinados a restringi-la; ass.im, enquanto nao houver uma legislac;ao concreta que 

restrinja, o conteudo nela contemplado sera total. 

Tern o dispositive em questao, a possibilidade de produzir todos os efeitos 

jurfdicos queridos, apesar de sujeita a restric;oes nela prevista ou dependente de 

regulamentac;ao ulterior que reduza sua aplicabilidade, nao se podendo olvidar, 

entretanto, que, enquanto a legislac;ao nao advir, a norma tera aplicabilidade total ou 

o direito nela previsto sera plena. 
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9 PODER DE POLiCIA 

Pode se considerar como consenso na doutrina patria que poder de polfcia e 
a autoridade conferida a Administra<:;ao Publica para, utilizando de 

discricionariedade, mas sempre com base na lei, condicionar, restringir, frear o 

exercicio de direitos e atividades dos particulares, em nome dos interesses da 

coletividade. 

Em que pese a existemcia de conceitua<:;ao doutrinaria, e justamente no 

C6digo Tributario Nacional, por mais estranho que pare<:;a, que se encontra a 

defini<:;ao legal de poder de policia no ordenamento juridico brasileiro. 

Com efeito, e o artigo 78 do C6digo Tributario Nacional, adotando conota<:;ao 

ampla como fato gerador do tribute denominado "taxa", na modalidade "taxa de 

polfcia", que define poder de polfcia: 

Art. 78. Considera-se poder de polfcia atividade da administragao publica 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
pratica de ato ou a abstengao de fato, em razao de interesse publico 
concernente a seguranga, a higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina da 
produ<;ao e do mercado, ao exercicio de atividades economicas 
dependentes de concessao ou autorizagao do Poder Publico, a 
tranquilidade publica ou ao respeito a propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos. (BRASIL, 1966). 

0 principia informador deste poder, que autoriza a Administra<:;ao Publica a 

condicionar ou restringir o exercicio de direitos e as atividades dos particulares, e a 

supremacia do interesse publico sobre o interesse particular. 

Alicer<:;ado na defini<:;ao legal de poder de polfcia exposta no artigo 78 do 

C6digo Tributario Nacional, e possivel conceituar polfcia administrativa como a 

atividade exercida pelo poder publico, regida pelos principios do Direito 

Administrative, incidindo sobre bens, direitos e atividades dos administrados. 

Especificamente quanta a atua<:;ao da polfcia, ela age por meio de 

concessoes e proibi<:;oes, nas quais direitos e garantias individuais, pelo interesse 

geral da coletividade e seu bern estar, possam ser interrompidos, de modo parcial ou 

total. 

Assenta-se, desse modo, em normas limitadoras de conduta, que impoem 

restri<:;oes ao uso e gozo de direitos por todos os individuos, sem distin<:;ao, pelas 

a<:;oes de policia, sem que tal se constitua em excesso ou abuso de poder. 
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Por conseguinte, o poder de polfcia tern de possuir, como nao poderia 

diferente, alguns atributos. Tais atributos, conforme consenso na doutrina e 

jurisprudencia, se condensam na discricionariedade, na auto-executoriedade e na 

coercibilidade. 

Oaf por que, salvo melhor jufzo, e da li<,;:ao de Hely Lopes Meirelles que se 

extrai mais festejada defini<,;:ao dos atributos referidos, primeiramente quanto a 

discricionariedade: 

[ ... ] traduz-se na livre escolha, pel a Administrac;:ao, da oportunidade e 
conveni€mcia de exercer o poder de poHcia, bern de aplicar as sanc;:oes e 
empregar os meios conducentes a atingir o fim colimado, que e a protec;:ao 
de algum interesse publico. Neste particular e desde que o ato de poHcia 
administrativa se contenha nos limites legais, e a autoridade se mantenha 
na faixa de opc;:ao que lhe e atribuida, a discricionariedade e legitima. (1992, 
p. 120). 

A auto-executoriedade, pelo mesmo autor, consiste na "faculdade de a 

Administra<,;:ao decidir e executar diretamente sua decisao por seus pr6prios meios, 

sem interven<,;:ao do Judiciario" (1992, p. 120). 

Ja a coercibilidade, ainda para o mestre dos administrativistas patrios em 

referencia: 

[ ... ] e a imposic;:ao coativa das medidas adotadas pel a administrar;ao. [ ... ] 
Realmente, todo ato de poHcia e imperative (obrigat6rio para seu 
destinatario), admitindo ate o emprego da forc;:a publica para seu 
cumprimento, quando resistido pelo administrado. Nao ha ato de policia 
facultative para o particular, pais todos eles admitem a correc;:ao estatal para 
torna-los efetivos, e essa coerc;:ao tambem independe de autorizac;:ao 
judicial. E a propria Administrac;:ao que determina e faz executar as medidas 
de forc;:a que se tornarem necessarias para a execuc;:ao do ato ou aplicac;:ao 
da penalidade administrativa resultante do exercicio do poder de policia. [ ... ] 
(1992, p. 122). 

Entrementes, a atua<_;:ao do Estado, no exercfcio de seu poder de polfcia, se 

desenvolve em quatro fases (modos de atua<,;:ao do poder de polfcia): a ordem de 

polfcia, o consentimento de polfcia, a fiscaliza<_;:ao de polfcia e a san<,;:ao de polfcia. 

A ordem de polfcia se contem num preceito, que, necessariamente, nasce 

da lei, pois se trata de uma reserva legal (CF, art. 5°, II) e pode ser enriquecido 

discricionariamente pela administra<,;:ao publica, consoante as circunstancias. lmpoe 

limita<,;:6es as pessoas naturais ou jurfdicas para que nao se fa<,;:a aquilo que pode 

prejudicar o bern comum ou nao se deixe de fazer aquilo que poderia evitar prejufzo 

publico. 
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0 consentimento de polfcia, quando couber, sera a anuencia, vinculada ou 

discricionaria, do Estado com a atividade submetida ao preceito vedativo relativo, 

sempre que satisfeitos os condicionamentos exigidos. 

A fiscalizagao de polfcia e uma forma ordinaria e inafastavel de atuagao 

administrativa, por meio da qual se verifica o cumprimento da ordem de polfcia ou a 

regularidade da atividade ja consentida por uma licenga ou uma autorizagao. A 

fiscalizagao pode ser de offcio ou provocada. No caso especffico da atuagao da 

polfcia de preservagao da ordem publica, e que toma o nome de policiamento. 

Sangao de polfcia, por fim, e a atuagao administrativa auto-execut6ria que se 

destina a repressao da infragao. No caso da infragao da ordem publica, a atividade 

administrativa auto-execut6ria no exercfcio do poder de polfcia, se esgota no 

constrangimento pessoal, direito e imediato, na justa medida para restabelece-lo. 

9.1 PODER DE POLlCIA DAS INSTITUIQOES POLICIAIS E AS GUARDAS 

MUNICIPAlS 

Para a execugao da atividade de polfcia, o agente publico atuara respaldado 

no chamado Poder de Polfcia, que e, justamente, a exteriorizagao da atividade 

estatal de polfcia. 

Nao se encontra duvida sobre a plena competencia para o exercfcio do 

poder de polfcia pelos 6rgaos elencados nos incisos de I a V do artigo 144 da 

Constituigao Federal (Polfcias Federal, Rodoviaria Federal, Ferroviaria Federal, Civis 

e Militares). 

Assim, os agentes publicos que possuem a fungao constitucional de garantir 

a seguranga publica, de impedir a pratica ou de investigar crimes, estao autorizados, 

nos casos de prisao, de fundada suspeita ou no curso de regular busca domiciliar, 

por exemplo, a realizar busca pessoal independente de mandado judicial, nas 

condigoes estabelecidas pelo C6digo de Processo Penal (CPP). 

Questao controversa, porem, e aquela que versa sobre as Guardas 

Municipais estarem ou nao investidas de pleno poder de polfcia, ja que ha defesa no 

sentido de que toda agao que resulte na limitagao dos direitos e garantias individuais 

elencados no artigo 5° da Constituigao Federal, tais como o direito de ir e vir, 



30 

individualidade, intimidade, dentre outros, carecem de poder de policia absolute, 

que, neste case, per forga da Lei Maier, somente as policias possuiriam. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto (1991, p. 142), como exemplo, nao inclui 

as Guardas Municipais na relagao das instituigoes ditadas pelo artigo 144, per 

entender, em tese, elas nao comporem 6rgaos de seguranga publica, mas, apenas, 

exercerem "fungoes" de seguranga publica: 

[ ... ] Essas funr;oes de seguranr;a publica estao todas referidas no art. 144, § 
1°, incises I, II, Ill e IV, § 2°, § 3°, § 4°, § 5° e § 8°. Ja os 6rgaos de 
seguram;a publica sao os instituidos, em numerus clausus, nos cinco 
incises do caput do art. 144, a saber: policia federal, policia rodoviaria 
federal, policia ferroviaria federal, policias civis, policias militares e corpos 
de bombeiros militares. lnsista-se, portanto, principalmente nesse momenta 
em que algumas Constitui9oes Estaduais inovam institui9oes policiais, como 
policia penitenciaria, policia metroviaria, policia tecnica etc., e em que ate 
Leis Organicas Municipais expandem as atribui96es das respectivas 
guardas municipais, que a rela9ao do art. 144 e taxativa. [ ... ] (grifos do 
autor). 

Na mesma linha de pensamento, Di6genes Gasparini (1993, p. 66), 

que defende, inclusive, a transferencia da previsao da Guarda Municipal para o 

Titulo Ill (da organizagao do Estado), Capitulo IV (des municipios), artigo 30 

(competencia des municipios): 

[ ... ]A [ ... ] modificayao consistiria em transferir o § 8° do artigo 144 para o 
artigo 30 [competencia dos municipios], na forma de inciso, ja que as 
guardas municipais nao constam do rol de 6rgaos responsaveis pela 
seguran9a publicae nela nao tern missao [ ... ] (destaque nosso). 

Opiniao julgada mais ponderada, cite-sea de Alvaro Lazzarini (1989, p. 233-

234), para quem as Guardas Municipais devem ser inclufdas sim, no referido rol, 

"per assemelhagao", per entender aquelas integrarem a previsao do aludido capitulo 

constitucional e artigo 144, no seu § 8°. 

Contudo, o mesmo mestre (1989, p. 236), na sequencia, nao esquece de 

advertir sabre determinadas tentagoes que sempre resultam em questionamentos e 

desgastes desnecessarios: 

[ ... ] Devem ser coibidas incursoes de 6rgaos policiais em atividades de 
outros 6rgaos, ou seja, que extrapolem as missoes que o constituinte de 
1988 lhes reservou, com o que se evitara desnecessarios confrontos, 
quando nao, superposi9ao de esforyos e desperdicio de meios. E, nesse 
passo, nao poderao ser esquecidas as Guardas Municipais, pais, na 
previsao constitucional do art. 144, § 8°, elas sao destinadas a prote9ao dos 
bens dos respectivos municipios, seus servi9os e instala9oes. [ ... ] Portanto, 
o Municipio nao pode ter guarda que substitua as atribui9oes da policia 
militar, que s6 pode ser constituida pelos Estados, Distrito Federal [ ... ]. 

Neste esteio, os integrantes das Guardas Municipais que mantem vigilancia 

nas instalagoes e logradouros municipais (parques e espagos publicos municipais), 
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exercendo tao-somente a guarda patrimonial, nos termos do par. 8°, do art. 144, da 

Constituigao Federal, nao estariam investidas de poder absolute para realizar busca 

pessoal ou qualquer outra atividade propria de policia, como, por exemplo, 

abordagem, em razao de absoluta falta de competencia legal. 

Por iguais razoes, as Guardas Municipais restam impedidas tambem de 

agoes e operagoes que hoje se ve em muitos dos municipios brasileiros, dentre as 

quais abordagens a pessoas, patrulhamento em eventos, acompanhamento de 

policiais em operagoes e fiscalizagao de transite, somente para citar algumas 

situagoes. 

Nesta linha, restringindo o poder de atuagao das Guardas Municipais, 

podem ser vistas decisoes judiciais: 

[ ... ]Como se sabe, a Constituigao Federal de 1988, em seu art. 144, § 8°, 
atribuiu as guardas municipais a tarefa de protegao aos bens, servigos e 
instalagoes do Municipio, nao as fazendo, pais, auxiliares da Policia Militar e 
nem lhes conferiu fungao repressiva dos crimes, e, dessa forma, as guardas 
municipais s6 podem existir se destinadas a protegao dos bens, servigos e 
instalagoes do Municipio, nao lhes cabendo, portanto, os servigos de policia 
ostensiva, de preservagao da ordem publica, de policia judiciaria e de 
apuragao das infragoes penais. [ ... ] (T JSP - Apelagao Criminal n. 288.556-3 
- lndaiatuba - 78 Camara Criminal - Rei. Des. Celso Limongi - j . 
22.02.2000). 

lndiscutivel, todavia, que, na ocorrencia de flagrante, tais servidores podem 

- alias, devem - prender e apreender pessoa e coisa objeto de crime, tanto quanta 

qualquer do povo, nos termos do artigo 301 do CPP, em situagao excepcional, 

procedendo com todas as cautelas de estilo, ate para a preservagao da sua propria 

seguranga. 

Com efeito, constata-se tambem, na jurisprudencia patria, entendimentos 

varies nesse sentido de que Guardas Municipais tern, ante situagao de flagrante de 

delito, a obrigagao, como qualquer do povo, de atuar: 

[ ... ] A revista pessoal realizada por guard as civis metropolitanos, pais, foi 
plenamente apta a prisao em flagrante e apreensao do objeto do crime. 
Desconfiando da atitude do apelante, revistaram-no os guardas municipais 
e consigo, junto a cintura, lograram encontrar urn revolver calibre 38, 
municiado, com numeragao suprimida 0 crime de porte ilegal de arma de 
fogo tern natureza permanents Portanto, o flagrante era passive! a todo o 
tempo, ex vi dos arts. 301, 302, inc. I e 303, todos do C6digo de Processo 
Penal [ ... ] (T JSP - Ap. Grim. no 993.07.124029-0 - Com. de Limeira, 88 

Cam. Dir. Grim. "B" - j. 30/05/2008 - Rei. Des. Eduardo Pereira Santos 
Junior). 

A respeito, e tambem pertinente a analise de alguns julgados do Egregio 

Superior Tribunal de Justiga (ST J), corte maier guardia da lei: 
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ENTORPECENTE - trafico- Guardas municipais que, despidos de mandado 
judicial, dao voz de prisao e apreendem a droga do portador ou depositario -
Admissibilidade por tratar-se de crime de natureza permanente. Ementa da 
Redac;;ao: Em razao do trafico de entorpecentes ser considerado crime de 
natureza permanente, estando o agente em situac;;ao de flagrancia, nao ha 
ilegalidade a ser sanada pelo fato de guardas municipais, despidos de 
mandado judicial, terem dado voz de prisao e apreendido a droga do 
portador ou depositario. (ST J - RO em HC 9.142-SP - sa T- j. 22/02/2000-
Rei. Min. Jose Arnaldo da Fonseca). 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRAFICO ILiCITO DE 
ENTORPECENTES. PRISAO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. 
NULIDADE DA ACAO PENAL. INEXISTENCIA. ART. 301 DO CPP. 
ORDEM DENEGADA. 1. A prisao em flagrante efetuada pela Guarda 
Municipal, ainda que nao esteja inserida no rol das suas atribuic;;oes 
constitucionais (art. 144, § 8°, da CF), constitui ato legal, em protec;;ao a 
seguranc;;a social. 2. Se a qualquer do povo e permitido prender quem quer 
que esteja em flagrante delito, nao h8 falar em proibic;;ao ao guarda 
municipal de proceder a prisao. 3. Eventual irregularidade praticada na fase 
pre-processual nao tern o condao de inquinar de nulidade a ac;;ao penal, se 
observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do 
contradit6rio, restando, portanto, legitima a sentenc;;a condenat6ria. 4. 
Ordem denegada. (STJ- HC n° 129.932- SP (2009/003SS33-0)- saT- j. 
1S/12/2009- Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima). 

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO. REVISTA FEITA POR GUARDA MUNICIPAL. 
NULIDADE. NAO-OCORRENCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. 
REU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, § 2°, A, DO 
C6DIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. SUMULA 269/ST J. 
INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Embora exista norma 
constitucional (art. 144, § 8°, da CF) limitando a func;;ao da guarda municipal 
a protec;;ao dos bens, servic;;os e instalac;;oes do municipio, nao ha nulidade 
na decisao impugnada, porquanto a lei processual penal, em seu art. 301 do 
CPP, disciplina que "qualquer do povo podera e as autoridades policiais e 
seus agentes deverao prender quem quer que seja encontrado em flagrante 
delito". [ ... ] (ST J - HC n° 109.1 OS - SP (2008/013S091-2) - sa T - j. 
23/02/2010- Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima). 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRAFICO ILiCITO DE 
ENTORPECENTES. PRISAO EM FLAGRANTE EFETUADA POR 
GUARDAS MUNICIPAlS. PROVAS ILiCITAS. INOCORRENCIA. 1. Nao ha 
falar em ilegalidade da prisao em flagrante e, consequentemente, em prova 
iHcita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e 
foram informados da ocorrencia da pratica de trafico de drogas na ocasiao, 
se pode faze-lo qualquer do povo (artigo 301 do C6digo de Processo 
Penal). 2. Recurso improvido. [ ... ] (ST J - Rec. em HC n° 20.714 - SP 
(2007/000S08S-O)- 6a T- j. 1 0/0S/2007- Rei. Min. Hamilton Carvalhido). 

Em caso semelhante, o eminente Ministro Fernando Gon<;alves, tambem do 

ST J, assim se pronunciou: 

[ ... ] A guarda municipal, prevista no § 8° do artigo 144 da CF, tern como 
tarefa precipua a protec;;ao do patrim6nio do municipio, cifrado na dicc;;ao de 
Hely Lopes Meirelles, no policiamento administrative da cidade. [ ... ] A 
limitac;;ao de competencia, no entanto, nao exclui ou retira de seus 
integrantes a condic;;ao de agentes da autoridade, legitimados, dentro do 
principio da autodefesa da sociedade, a fazer cessar pratica criminosa. 
Neste sentido, perfeitamente respaldada a atuac;;ao dos guardas municipais 
que, apesar de excluidos da func;;ao repressiva do crime, nem por isso ficam 
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impedidos de prender quem se encontre em flagrante delito, ainda que -
transitoriamente - exer<;a as atribui<;oes de autoridade policial, como de 
resto facultado a qualquer um do povo pela norma do art. 301 do CPP. E 
como a lei autoriza nestas circunstancias a prisao em flagrante, 
evidentemente que faculta tambem a apreensao de coisas por quem pratica 
aquele ato, porquanto indicado um fim, sob pen a de verdadeiro non sense, 
devem ser ministrados os meios a sua consecu<;ao. A prop6sito, o STF (RT J 
58/34), em ac6rdao colacionado por Mirabete, anota a possibilidade legal de 
"apreensao de coisas pelo particular que realizar o flagrante" (C6digo de 
Processo Penal interpretado, 4 ed. Atlas, p. 350). Na especie, os 
recorrentes estavam em situa<;ao de flagrancia, do que o crime do art. 12, 
da Lei 6.368/76, na modalidade guarda de substancia entorpecente, e delito 
permanente, estando, portanto, mais do que legitimada a atua<;ao dos 
guardas municipais que, dada a voz de prisao e feita a apreensao, 
conduziram os recorrentes perante a autoridade policial, que lavrou o auto 
de prisao em flagrante. [ ... ] (STJ - Rec. em HC n° 7.91620.714 - SP 
(98/0066804-7)- 63 T- j. 15/10/1998). 

Assim, do verificado pela interpretac;oes da legalidade pelos pret6rios 

excelsos, dentre os quais o maier deles, o Superior Tribunal de Justic;a, embora 

entendendo sabre a limitac;ao das func;oes das Guardas Municipais, em razao de 

sua tarefa precipua ser a de proteger o patrimonio do municipio, nada impede que 

efetue a prisao de quem se encontre em flagrante delito, quando estiver exercendo 

suas atribuic;oes. 

Alem do mais, consoante preceitua o art. 301, do C6digo de Processo Penal, 

qualquer do povo podera prender quem quer que seja encontrado em flagrante 

de lito. 

Conclui-se, portanto, que as Guardas Municipais nao podem ser 

consideradas "instituic;oes policiais", pois a lei maier expressamente assim nao as 

nominou; porem, e de bom encaminhamento serem elas enquadradas na lista dos 

designados "6rgaos de seguranc;a publica", com poder de polfcia na esfera de suas 

atribuic;oes constitucionais, podendo tambem, nos cases de flagrante delito, agir 

como qualquer do povo. 

9.2 PODER DE POLICIA DE TRANSITO 

0 poder de policia exterioriza-se de varias formas pelo C6digo de Transite 

Brasileiro, fazendo-o em diversos artigos esparsos, principalmente nos artigos 12 ate 

24, os quais explicitam a competencia dos diversos 6rgaos e entidades 

componentes do Sistema Nacional de Transite (SNT). 
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Elenca ainda, em seu artigo 256, o rol de sangoes de polfcia (penalidades) a 

que ficam sujeitos os condutores que cometerem infragoes de transite: 

Art. 256. A autoridade de transite, na esfera das competemcias 
estabelecidas neste C6digo e dentro de sua circunscri<;:ao, devera aplicar, 
as infra<;:oes nele previstas, as seguintes penalidades: 
I- advertemcia par escrito; 
II- multa; 
Ill- suspensao do direito de dirigir; 
IV- apreensao do veiculo; 
V - cassa<;:ao da Carteira Nacional de Habilita<;:ao; 
VII- freqOencia obrigat6ria em curso de reciclagem. 
§ 1 ° A aplica<;:ao das penalidades previstas neste C6digo nao elide as 
puni<;:oes originarias de ilicitos penais decorrentes de crimes de transite, 
conforme disposi<;:oes de lei. 
§ 2° (VET ADO) 
§ 3° A imposi<;:ao da penalidade sera comunicada aos 6rgaos ou entidades 
executives de transite responsaveis pelo licenciamento do veiculo e 
habilita<;:ao do condutor. (BRASIL, 1998). 

Como se sabe, a atuagao do Estado, no exercfcio generico de seu poder de 

polfcia, se desenvolve em quatro fases: a ordem de polfcia, o consentimento de 

polfcia, a fiscalizagao de polfcia e a sangao de policia. 

Nao se pode confundir, contudo, poder de polfcia de transite com o poder de 

polfcia judiciaria e de manutengao da ordem publica. 

0 poder de polfcia administrativa e inerente a administragao publica e incide 

sabre os bens, direitos e atividades dos administrados. Ja os poderes de polfcia 

judiciaria e de manutengao da ordem publica atuam especificamente sabre as 

pessoas, obstando as infragoes penais preventivamente, por meio das Polfcias 

Militares, ou repressivamente, pela atuagao das Polfcias Civis. 

Em relagao a questao por vezes levantada sabre agentes de transite terem 

poder de polfcia, nao se pode, em principia, creditar qualquer duvida. 0 agentes de 

transite possuem sim poder de polfcia, poder de polfcia administrativa de transite, 

exteriorizado quando estes atuam na fiscalizagao de transite. 

Tal nao poderia ser diferente, haja vista que, dentre os varios princfpios do 

C6digo de Transite Brasileiro, tem-se o do transite em condigoes seguras (art. 1°, § 

20). 

Conceitualmente, pode-se dizer que o poder de polfcia de transite e o 

mecanisme posto a disposigao da autoridade de transite e seus agentes para o 

cumprimento de urn mandamento estabelecido na legislagao de transite, com o 

objetivo prioritario de defesa da vida. 
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lnova<;ao trazida pelo C6digo de Transite Brasileiro foi a possibilidade de 

atribui<;ao de poder de policia administrativa de transite aos municfpios, que lhes 

permite fiscalizar, vistoriar e tambem aplicar penas de policia nas formas e 

advertemcia, multas e medidas administrativas, atos que emanam do poder de 

policia. 

Essas competencias municipais, entretanto, estao condicionadas a 
obrigat6ria integra<;ao do municipio no Sistema Nacional de Transite. 

Os conflitos ficam per conta da natureza des 6rgaos aos quais muitas vezes 

e destinada a competencia para a fiscaliza<;ao do transite. 

Ocorre que os municfpios normalmente delegam as atividades da 

administra<;ao, fiscaliza<;ao e san<;ao per infra<;oes de transite a empresas de 

economia mista ou, mais precisamente, "sociedades de economia mista", nas quais 

ha colabora<;ao entre o Estado e particulares, ambos reunindo recursos para a 

realiza<;ao de uma finalidade, sempre [imagina-se] de objetivo economico. 

No final, o questionamento acaba sendo delega<;ao de poder de policia de 

transite a entes considerados "particulares". 

Nessa vereda, e de se entender prudente que somente os atos relatives ao 

consentimento e a fiscaliza<;ao podem ser delegaveis, pais aqueles referentes a 
legisla<;ao e a san<;ao tern de derivar do poder de coer<;ao do Poder Publico. 

Tal pede ser vista em manifesta<;oes do pretoria maier, ST J, responsavel 

pela guarda da aplica<;ao das leis: 

ADMINISTRATIVO. PODER DE POLiCIA. TRANSITO. SANCAO 
PECUNIARIA APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. Antes de adentrar o merito da controversia, convem 
afastar a preliminar de conhecimento levantada pela parte recorrida. 
Embora o fundamento da origem tenha sido a lei local, nao ha duvidas que 
a tese sustentada pelo recorrente em sede de especial (delegac;ao de poder 
de polfcia) e retirada, quando o assunto e transite, dos dispositivos do 
C6digo de Transite Brasileiro arrolados pelo recorrente (arts. 21 e 24), na 
medida em que estes artigos tratam da competencia dos 6rgaos de transito. 
0 enfrentamento da tese pela instancia ordinaria tambem tern por 
consequencia o cumprimento do requisito do prequestionamento. 2. No que 
tange ao merito, convem assinalar que, em sentido amplo, poder de polfcia 
pode ser conceituado como o dever estatal de limitar-se o exercfcio da 
propriedade e da liberdade em favor do interesse publico. A controversia em 
debate e a possibilidade de exercfcio do poder de polfcia par particulares 
(no caso, aplicac;ao de multas de transite por sociedade de economia 
mista). 3. As atividades que envolvem a consecuc;ao do poder de polfcia 
podem ser sumariamente divididas em quatro grupo, a saber: (i) legislac;ao, 
(ii) consentimento, (iii) fiscalizac;ao e (iv) sanc;ao. 4. No ambito da limitac;ao 
do exercfcio da propriedade e da liberdade no transite, esses grupos ficam 
bern definidos: o CTB estabelece normas genericas e abstratas para a 
obtenc;ao da Carteira Nacional de Habilitac;ao (legislac;ao); a emissao da 
carteira corporifica a vontade o Poder Publico (consentimento); a 
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Administra«;ao instala equipamentos eletronicos para verificar se ha respeito 
a velocidade estabelecida em lei (fiscaliza«;ao); e tambem a Administra«;ao 
sanciona aquele que nao guarda observancia ao CTB (san«;ao). 5. Somente 
o atos relatives ao consentimento e a fiscaliza«;ao sao delegaveis, pois 
aqueles referentes a legisla«;ao e a san«;ao derivam do poder de coer«;ao do 
Poder Publico. 6. No que tange aos atos de san«;ao, o born desenvolvimento 
por particulares estaria, inclusive, comprometido pela busca do lucro -
aplica«;ao de multas para aumentar a arrecada«;ao. 7. Recurso especial 
provido. (ST J - RE n° 817.534 - MG (2006/0025288-1) - Rei. Ministro Mauro 
Campbell Marques- 2a T. - julg. em 1 0/11/2009). 

A questae realmente gereu acirramente na discussae, ja que questienada 

nevamente em embarges de declarac;ae, mantidas as vedac;oes de aplicac;ae de 

sanc;ae per infrac;ae de transite per entidades que nae da administrac;ae publica 

direta: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARA<;AO. OMISSOES 
INEXISTENTES. CONTRADI<;AO CARACTERIZADA. (ADMINISTRATIVO. 
PODER DE POLiCIA. TRANSITO. SAN<;AO PECUNIARIA APLICADA POR 
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE.) 1. Nos 
aclarat6rios, sustenta a parte embargante que existem vicios a serem 
sanados no ac6rdao combatido, a saber: (i) omissao acerca da regra de 
competencia, a qual imputa o processamento e o enfrentamento da 
presente causa ao Supremo Tribunal Federal (incompatibilidade entre lei 
local em face de lei federal); (ii) omissao acerca das regras constitucionais 
de balizamento da materia de fundo (possibilidade de sociedade de 
economia mista exercer a atividade de controle de transite ante a 
inexistencia de veda«;ao constitucional no ponto); e (iii) contradi«;ao existente 
entre o provimento final do ac6rdao (provimento integral do especial) e sua 
fundamenta«;ao, na qual restou afirmada a possibilidade de a embargante 
exercer atos relatives a fiscaliza«;ao. 2. Em rela«;ao ao item (i), tem-se que o 
ac6rdao da origem apreciou apenas a tese juridica - possibilidade de 
delega«;ao de poder de policia para particulares - com base em diversos 
dispositivos de lei local, lei federal e da propria CR/88, mas jamais entendeu 
que a lei especifica de delega«;ao (lei local) era valida em face de lei federal. 
Trechos do ac6rdao da origem. [ ... ] 6. Na especie, entendeu-se que o art. 24 
do CTB permitia a delega«;ao do poder de policia para particulares. 7. Tal 
tese encontra-se, pois, no ambito da legisla«;ao infraconstitucional, pois 
envolve a correta extensao do contet1do de norma integrante de diploma 
normativo federal - norma cuja mal interpreta9ao importaria ipso facto na 
ofensa a legisla9ao infraconstitucional . Cabivel, portanto, o recurso 
especial, com base no art. 105, inc. Ill, "a", da CR/88. 8. Nao fosse isso 
bastante, a regra consubstanciada no art. 237 da Lei n. 6.404/76 autoriza 
concluir acerca da impossibilidade da transferencia do poder de policia para 
particulares. Esta foi a conclusao adotada no voto-vista proferido pelo Min. 
Herman Benjamin. 9. Facil perceber, nesta esteira, que o ambito de atua«;ao 
do ST J deu-se nos estritos limites de sua competencia, interpretando 
unicamente a legisla«;ao infraconstitucional (dispositivos do CTB e da Lei n. 
6.404/76). 10. Uma tese de refor«;o: a rigor, os votos que fundamentaram o 
ac6rdao da Corte Superior sequer fizeram men«;ao a lei local - limitaram-se 
a discutir a possibilidade de delega«;ao de poder de policia a particular. 
Entao, nao houve nenhum juizo de validade acerca da lei local. 11. Mesmo 
que nao houvesse lei local especifica, as teses vencedoras nesta instancia 
especial seriam exatamente as mesmas , o que bern demonstra que nao 
houve a dita incursao em compet€mcia do STF. 12. Bern, alem da incidencia 
dos arts. 7° e 24 do CTB, a origem, e bern verdade, discutiu a possibilidade 
de delega«;ao de servi«;os publicos a particulares, com base no art. 175 da 
CR/88, bern como a competencia municipal para gerir os servi«;os publicos 
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locais (art. 30 da Lei Maior). Neste ponto, cabfvel a interposir;ao do 
extraordinario (a prop6sito: o Ministerio Publico estadual protocolou mesmo 
o extraordinario). 13. Em suma: a origem conclui pela possibilidade de 
delegar;ao do exercfcio do poder de polfcia para sociedades de economia 
mista com base no alcance e conteudo (i) dos arts. 22, 30 e 175 da CR/88 e 
(ii) dos arts. 7° e 24 do CTB. 14. [ ... ] Nao se julgou valida lei local em 
confronto com lei federal, mas apenas e tao-s6 definiu parametres de 
interpretar;ao de lei federal e de normas constitucionais. Assim, uma parte 
dos argumentos enfrentava especial; a outra parte, extraordinario. Neste 
contexto, o julgamento do especial nao implica usurpar;ao da competencia 
do Supremo Tribunal Federal. [ ... ] 15. Finalmente, no que diz respeito ao 
item (iii), assiste razao a embargante. 16. Tanto no voto condutor, como no 
voto-vista do Min. Herman Benjamin, ficou claro que as atividades de 
consentimento e fiscalizar;ao podem ser delegadas, pois compativeis com a 
personalidade privadas das sociedades de economia mista. 17. Nada 
obstante, no recurso especial, o pedido do Ministerio Publico tinha como 
objetivo impossibilitar que a parte embargante exercesse atividades de 
policiamento e autuar;ao de infrar;oes, motivo pelo qual o provimento 
integral do especial poderia dar a entender que os atos fiscalizat6rios nao 
podiam ser desempenhados pela parte recorrida-embargante. 18. Mas, ao 
contrario, permanece o teor da fundamentar;ao e, para sanar a contradir;ao, 
e necessaria a reforma do provimento final do recurso, para lhe dar parcial 
provimento, permitindo os atos de fiscalizar;ao (policiamento), mas nao a 
imposir;ao de sanr;oes. 19. Embargos de declarar;ao parcialmente 
acolhidos, com efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao recurso 
especial, no sentido de que permanece a vedar;ao a imposir;ao de sanr;oes 
pela parte embargada, facultado, no entanto, o exercicio do poder de polfcia 
no seu aspecto fiscalizat6rio. (STJ - EDcl no RE n° 817.534 - MG 
(2006/0025288-1) - Rei. Ministro Mauro Campbell Marques- 28 T. - julg. 
em 25/05/2010). 

Sem embargo das indigitadas discussoes, nao se pode vislumbrar qualquer 

duvida, entretanto, de que a Polfcia Militar, como orgao pertencente a administra<;ao 

direta do Estado, e competente para realiza<;ao do policiamento, inclusive de 

transite, somente admitindo as exce<;oes elencadas na propria Magna Carta, ou 

seja, as referentes as Polfcias Rodoviaria e Ferroviaria Federais (art. 144, §§ 2° e 

3°), que estao autorizadas para o exercfcio do patrulhamento ostensive, 

respectivamente, das rodovias e ferrovias federais. 

A delega<;ao dessas competencias, salvo melhor jufzo, resta impossfvel, pois 

nenhuma normatiza<;ao podera se sobrepor ao texto constitucional. Nesse sentido, a 

manifesta<;ao do STF: 

Os Estados-membros, assim como o Distrito Federal, devem seguir o 
modelo federal. 0 artigo 144 da Constituigao aponta os 6rgaos incumbidos 
do exercfcio da seguranr;a publica. Entre eles nao esta o Departamento de 
Transito. Resta pois vedada aos Estados-Membros a possibilidade de 
estender o rol, que esta Corte ja firmou ser numerus clausus, para alcanr;ar 
o Departamento de Transito. (STF - ADI 1.182, voto do Min. Eros Grau, 
julgamento em 24-11-05, OJ de 1 0-3-06) 

0 proprio Codigo de Transite Brasileiro, alias, da competencia as Polfcias 

Militares para o policiamento ostensive de transite, ao decretar no anexo I - dos 
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conceitos e definigoes - ser a atividade fungao exercida por elas com o objetivo de 

prevenir e reprimir atos relacionados com a seguranga publica e de garantir 

obediencia as normas relativas a seguranga de transite, assegurando a livre 

circulagao e evitando acidentes. 
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10 A VALORIZACAO DA IMPORTANCIA DOS MUNICIPIOS NA CONSTITUICAO 

FEDERAL DE 1988 

Conforme a testa Luiz Augusto M6dolo de Paula (201 0), a supremacia do 

interesse e o principia geral que orienta a repartic;ao de competencias num Estado 

Federal. 

0 professor Alexandre de Moraes (2005, p. 269) ensina que a Uniao devem 

caber aquelas materias e questoes de predominancia do interesse geral. Os 

Estados, por sua vez, as materias de predominante interesse regional e aos 

Municfpios tocarao os assuntos de interesse local. 

Com efeito, os municipios receberam, na Constituic;ao Federal de 1988, 

status de ente federative autonomo, dotado de auto-organizac;ao, autolegislac;ao, 

autogoverno e autoadministrac;ao. 

Assim, ja se ve, logo no primeiro artigo, que "a Republica Federativa do 

Brasil, formada pela uniao indissoluvel dos Estados e Municfpios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democratico de Direito [ ... ]" (BRASIL, 1988). 

Desde a edic;ao do texto magna, portanto, consoante o direito constitucional 

positive, o municipio participa do principia da indissolubilidade da Republica, 

integrando a estrutura politico-administrativa do Estado federal brasileiro. 

No caput do artigo 18, a carta maier prossegue com a questao quando 

textualmente preceitua sabre a autonomia dos entes federativos, notadamente dos 

municipios: "A organizac;ao polftico-administrativa da Republica Federativa do Brasil 

compreende a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e as Municfpios, todos 

autonomos [ ... ]"(BRASIL, 1988). 

Neste passo, da interpretac;ao conjunta dos dispositivos constitucionais 

citados, as municfpios, juntamente com a Uniao, as Estados e Distrito Federal, 

passaram a ser considerados entidades autonomas, consignando elementos 

formadores do Estado federal brasileiro. 

Com a confirmac;ao desta independencia pelo texto maier, a competencia 

dos municfpios pede ser dividida em competencia legislativa e competencia 

administrativa. 
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Quanta a competencia legislativa, corresponde a competencia exclusiva 

para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislagao 

federal e estadual, no que couber. 

Ja no que se reporta a competencia administrativa, autoriza o municipio a 

atuar sobre os assuntos identificados a partir do princfpio da predominancia do seu 

interesse. 

0 direito de se autolegislar em questoes de interesses locais, por meio de 

normas pr6prias, assim como para organizar e prestar, diretamente, servigos 

publicos de interesse local, ve-se no artigo 30: "Compete aos Municfpios: I - legislar 

sobre assuntos de interesse local; [ ... ] V - organizar e prestar, diretamente [ ... ], os 

servigos publicos de interesse local, [ ... ]" (BRASIL, 1988). 

Embora sem inovar no conteudo, o constituinte preferiu esta expressao 

"interesse local", em Iugar da tradicional clausula "peculiar interesse", utilizada em 

constituigoes anteriores. 

Interesse local (ou "peculiar interesse"), entenda-se, e aquele que 

prepondera quando confrontado com o do Estado-Membro ou com o da Uniao, 

conforme se pode extrair da ligao do mestre Hely Lopes de Meirelles (1981, p. 86): 

[ ... ] Peculiar interesse nao e interesse exclusive do Municipio, nao e 
interesse privativo da localidade; nao e interesse unico dos municipes. Se 
se exigisse essa exclusividade, essa privaticidade, essa unicidade, bern 
reduzido ficaria o ambito da administrac;ao local, aniquilando-se a autonomia 
de que faz parte a Constituic;ao. Mesmo porque nao ha interesse municipal 
que o nao seja reflexamente da Uniao e do Estado-Membro, como tambem 
nao ha interesse regional ou ne~cional, que nao ressoe nos Municipios, 
como partes integrantes da Federac;ao Brasileira, atraves dos Estados a 
que pertencem. 0 que define e caracteriza o "peculiar interesse", inserido 
como dogma constitucional, e a predominancia do interesse do Municipio 
sabre o do Estado ou da Uniao [ ... ] (grifos do autor). 

Este tam bern o ensinamento de Michel Temer (1989, p. 1 05), destacado 

interprete da Constituigao Federal e urn dos constituintes de 1988: 

[ ... ] e do peculiar interesse aquele em que predomina o do Municipio no 
confronto com os interesses do Estado e da Uniao. Peculiar interesse 
significa interesse predominante. Interesse local e expressao identica a 
peculiar interesse[ ... ] (grifos do autor). 

A despeito da limitagao de competencia legislativa do municipio aos 

interesses locais que nao se confrontarem com os dos demais entes federativos -

como, verbi gratia, em materia de transite Ua que tal competencia se encontra no rol 

das privativas da Uniao, constantes do art. 22, inciso XI, da Constituigao Federal) -, 

os entes federativos mfnimos obtiveram significativa conquista, notadamente no 



41 

ponto em que a Magna Carta lhes propicia a faculdade de, em havendo 

conveniencia, poderem constituir Guardas Municipais. 

Com efeito, no que respeita a seguranga, realmente importante pode ser o 

papel dos municipios. Nao apenas no que se refere a constituigao de 6rgaos com 

atribuigoes especificas, mas, principalmente, quando zela pelo funcionamento da 

cidade. 

Theodomiro Dias Neto (2005, p. 135), a prop6sito, em tratado sobre 

seguranga urbana e versando sobre novos conceitos de prevengao, mesmo que em 

aspectos criminais, foi prudente ao inferir nesse sentido: 

[ ... ] Em muitos casos nao se trata de criar novos servi<;os, mas de 
reestruturar servi<;os e competencias ja existentes (controle de transito, 
saude, vigilancias sanitaria, coleta de lixo) para que atuem de forma 
sintonizada e tenham enfoque mais especifico na produ<;ao de seguran<;a. 
[ ... ] 

0 poderio de efetividade de uma intervengao no espago local, em quaisquer 

assuntos, mormente em temas relacionados a transite, dependera, naturalmente da 

natureza do problema em questao. lnobstante, os municipios podem contribuir em 

muito com a solugao de problemas que interferem e incomodam sobremaneira na 

vida de seus residentes. 
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11 0 MUNICiPIO, SUA COMPETENCIA EM MATERIA DE TRANSITO E 

ATUACAO JUNTO AO SISTEMA NACIONAL 

Quase vinte anos apos a promulgac;ao da Constituic;ao Federal de 1988, o 

legislador infraconstitucional editou a Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 

1997 - Codigo de Transite Brasileiro (CTB). 

0 novel estatuto de transite, em seu bojo, ao Iongo dos seus vinte capftulos, 

trata de toda a regulac;ao da materia afeta ao transite nas vias terrestres do territorio 

nacional, abertas a circulac;ao. 

No contexte da lei, os municfpios, juntamente com os Estados, Distrito 

Federal e Uniao, receberam autoridade para organizar seus respectivos orgaos e 

entidades executives de transite, consoante dispoe o artigo 8°, estabelecendo os 

limites circunscricionais de suas atuac;oes, e, cumpridos os padroes estabelecidos 

pelo Conselho Nacional de Transite - CONTRAN -, podem se habilitar integrar o 

Sistema Nacional de Transite- SNT, conforme pode sever no artigo 91: 

[ ... ] 0 CONTRAN estabelecera as normas e regulamentos a serem 
adotados em todo o territ6rio nacional quando da implementa9ao das 
solu9oes adotadas pela Engenharia de Trafego, assim como padroes a 
serem praticados par todos os 6rgaos e entidades do Sistema Nacional de 
Transite[ ... ] (BRASIL, 1997). 

0 Codigo de Transite, portanto, propos aos municfpios, como entes 

autonomos da federac;ao, a gestae do proprio transite, por meio do processo de 

municipalizac;ao, levado a termo com a sua inserc;ao no SNT. 

Apenas para exemplo, o Departamento Nacional de Transite - DENATRAN 

- em parceria com o Ministerio das Cidades, produziu, no ano 2000, uma cartilha 

para orientac;ao dos municfpios denominada: "Municipalizac;ao do transite: roteiro 

para implantac;ao", estabelecendo os passes para o processo. 

Pelo roteiro, a municipalizac;ao inicia-se pela criac;ao de estrutura 

administrativa local para promoc;ao da fiscalizac;ao, educac;ao, engenharia, 

julgamento de multas e passa para a integrac;ao do municipio no Sistema Nacional 

de Transite, ate a etapa final, quando a administrac;ao do transite local fica, 

finalmente, sob a inteira responsabilidade do municipio. 

Para melhor entendimento, indubitavel se analisar nao so a definic;ao como 

tambem a finalidade do SNT, estabelecida exaustivamente pelo codex em questao, 

no artigo 5°: 
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0 Sistema Nacional de Transite e o conjunto de 6rgaos e entidades da 
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios que tern por 
finalidade o exercicio das atividades de planejamento, administra<;:ao, 
normatiza<;:ao, pesquisa, registro e licenciamento de veiculos, forma<;:ao, 
habilita<;:ao e reciclagem de condutores, educa<;:ao, engenharia, opera<;:ao do 
sistema viario, policiamento, fiscaliza<;:ao, julgamento de infra<;:oes e de 
recursos e aplica<;:ao de penalidades. (BRASIL, 1997). 

Assim, ja in limine, o C6digo de Transite traz a previsao legal da inser<;ao 

dos municipios no sistema de trans ito patrio, conforme leciona Vasconcelos (201 0, 

p. 01): 

[ ... ] convem abordar, ainda que de forma superficial, a prev1sao de 
municipaliza<;:ao do transite no C6digo de Transite Brasileiro- CTB (Lei n° 
9.503, de 23/09/1997), C6digo este que elenca, em seu artigo 5°, os 
integrantes do Sistema Nacional de Transite - SNT, dentre os quais se 
encontram os Municipios [ ... ]. 

Gomes (2009, p. 13) cementa que, assim, tudo o que se pensa em materia 

de transite, quer em rela<;ao a pessoa, ao veiculo, a fiscaliza<;ao ou as vias publicas, 

sera planejado, executado ou administrado par um 6rgao do SNT, em algum de seus 

tres niveis (Uniao, Estado/Distrito Federal e Municipio). 

Com efeito, a previsao da possibilidade de o municipio integrar o SNT esta 

expressa no C6digo de Transite, juntamente com os outros 6rgaos historicamente 

consagrados em leis anteriores, o que se pode constatar da leitura sistematica dos 

artigos 7°, 24 e 333 do C6digo de Transite: 

[ ... ] Art. 7° Com poem o Sistema Nacional de Trans ito os seguintes 6rgaos e 
entidades: [ ... ] Ill - os 6rgaos e entidades executives de transite [ ... ] dos 
Municipios; [ ... ]VI -as Policias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e 
VII - as Juntas Administrativas de Recursos de lnfra<;:oes - JAR I. [ ... ]; [ ... ] Art. 
24 [ ... ] § 2° Para exercer as competencias estabelecidas neste artigo, os 
Municipios deverao integrar-se ao Sistema Nacional de Transite, conforme 
previsto no art. 333 deste C6digo. [ ... ]; [ ... ] Art. 333. 0 CONTRAN 
estabelecera, em ate cento e vinte dias ap6s a nomea<;:ao de seus 
membros, as disposi<;:oes previstas nos arts. 91 e 92, que terao de ser 
atendidas pelos 6rgaos e entidades executives de transite e executives 
rodoviarios para exercerem suas competencias [ ... ].(BRASIL, 1997). 

Esta diretriz acabou se confirmando quando da edi<;ao da Resolu<;ao n° 166 

do Conselho Nacional de Transite (CONTRAN), de 15 de setembro de 2004, que 

aprovou as diretrizes da Polftica Nacional de Transite. Com efeito, o item 2.1.4.1 do 

ANEXO, preceitua: 

[ ... ] 0 C6digo de Transite Brasileiro estabelece que o Sistema Nacional de 
Transite compoe-se de 6rgaos e entidades da Uniao, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municipios, estendendo ate estes as competencias 
executivas da gestao do transite. 0 atendimento a algumas exigencias e 
condi<;:ao indispensavel a integra<;:ao de cada municipio ao Sistema Nacional 
de Transite. Tais exigencias estao expressas no C6digo, artigos 24 e 333, e 
em Resolu<;:ao do CONTRAN. A integra<;:ao do municipio ao Sistema 
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Nacional de Transite independe de seu tamanho, receitas e quadro de 
pessoal. E exigida a criac;:ao do 6rgao de transite e da Junta Administrativa 
de Recursos de lnfrac;:oes - JAR I, a qual cabe julgar os recursos interpostos 
pelos presumidos infratores. [ ... ] 

lntegrando o SNT, o municipio passa a dispor de poderes para exercer 

competencias em materia de transite. Estas competencias, bastante delineadas, 

podem ser divisadas no artigo 24, incisos VI a IX, XX e XXI: 

Art. 24. Compete aos 6rgaos e entidades executives de transite dos 
Municipios, no ambito de sua circunscric;:ao: 
[ ... ] 
VI - executar a fiscalizac;:ao de transite, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabiveis, por infrac;:oes de circulac;:ao, estacionamento e 
parada previstas neste C6digo, no exercicio regular do Poder de Policia de 
Transite; 
VII - aplicar as penalidades de advertencia por escrito e multa, por infrac;:oes 
de circulac;: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 infrac;:oes por excesso de peso, dimensoes e lotac;: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; 
[ ... ] 
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 ac;:oes especificas de 6rgao ambiental local, 
quando solicitado; 
XXI - vistoriar veiculos que necessitem de autorizac;:ao especial para 
transitar e estabelecer os requisites tecnicos a serem observados para a 
circulac;:ao desses veiculos. (BRASIL, 1997). 

Em face de toda essa estrutura legal, dando plenos poderes aos municfpios 

em materia de transite, estes, por conseguinte, passaram a poder ter, em suas 

respectivas circunscrigoes, a figura de um gestor- ou pessoa por ele expressamente 

credenciada - denominado de Autoridade de Transite, que se constitui, conforme 

definigao constante do anexo I do CTB, em "dirigente maximo de 6rgao ou entidade 

executive integrante do Sistema Nacional de Transite ou pessoa por ele 

expressamente credenciada". 

Essa autoridade, inclusive, segundo dispoe a lei de transite, possui poderes 

para credenciar agente de seu encargo para o exercfcio das atividades de 

fiscalizagao, operagao ou policiamento ostensive de transite. Afinal, como bem 

reporta o referido inciso VI do artigo 24 do CTB, nas vias publicas municipais, a 
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atividade de fiscalizagao de transite 1 pede ser executada pelo municipio, par meio de 

seus agentes. 

Este agente publico que pede ser credenciado pela autoridade de transite 

para o exercicio das atividades de fiscalizagao de transite, constitui no que o CTB, 

no anexo I, define como Agente da Autoridade de Transite: "pessoa, civil ou policial 

militar, credenciada pela autoridade de transite para o exercicio das atividades de 

fiscalizagao, operagao, policiamento ostensive de transite ou patrulhamento". 

Registre-se ainda, nesse sentido, a disposigao do artigo 280, § 4°, do CTB, 

pelo qual o agente da autoridade de transite, competente para lavrar - inclusive - o 

auto de infragao, poden:l ser servidor civil, estatutario ou celetista ou, ainda, como ja 

se viu, policial militar designado pela autoridade de transite com jurisdigao sabre a 

via no ambito de sua compet€mcia. 

Arnalda Rizzardo (2007, p. 561 ), comentando este dispositive do CTB, 

lembra a significativa modificagao que provocou: 

[ ... ] 0 CTB, no§ 4° do art. 280, alterou em grande escala a materia relativa 
a competencia para lavrar o auto de infra9ao. Nao apenas aos policiais 
militares restringe-se tal fun9ao desde que haja convenio, mas estende-se a 
servidores civis, isto e, estatutarios e celetistas. [ ... ] Partindo de 
conceitua96es doutrinarias em direito administrative, definindo os agentes 
administrativos como servidores publicos, divididos em dois grandes grupos 
- servidores publicos civis e servidores publicos militares -, inclui no primeiro 
grupo quatro grandes categorias, nelas se destacando os servidores 
contratados por tempo determinado e indeterminado. Estes compreendem 
os celetistas. [ ... ] Os estatutarios enquadram-se nas tres outras categorias: 
servidores publicos investidos em cargos (funcionarios publicos), servidores 
investidos em empregos (empregados publicos) e servidores admitidos em 
fun96es publicas (servidores publicos em sentido estrito). Condi9ao 
essencial, no entanto, para todos exercerem atividades no transite e a 
nomea9ao pela autoridade de transite com jurisdi9ao sobre a via no ambito 
de sua competencia. [ ... ] 

Para o exercicio de tais atividades, contudo, conforme lembra Gomes (2009, 

p. 35), nada impede ao municipio que delegue tal competencia ao Estado, par meio 

de convenio, para que seja executada pela Policia Militar, haja vista os agentes 

publicos dessas instituig6es serem, segundo preceitua o CTB, art. 23, legalmente 

capazes para execugao da fiscalizagao de transite, quando e nos termos de 

1 Nao se pode olvidar a defini9ao de fiscaliza9ao que o proprio CTB, em seu anexo I, traz, que e de 
ser "o ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legisla9ao de transite, por meio 
do poder de policia administrativa de transite, no ambito de circunscri9ao dos 6rgaos e entidades 
executives de transite e de acordo com as competemcias definidas neste C6digo". 
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convenio firmado (possibilidade criada pela lei2), como agentes designados do 6rgao 

ou entidade executives de transite ou executives rodoviarios, concomitantemente 

com os demais agentes credenciados: 

CTB, art. 23. Compete as Pollcias Militares dos Estados e do Distrito 
Federal: [ ... ] Ill - executar a fiscalizagao 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; [ ... ] (destaque nosso). 

Em sendo policial militar, ainda segundo definic;ao contida no anexo I do 

CTB, este possui competencia para executar o policiamento ostensive de transite, 

com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a seguranc;a publica e 

de garantir obediencia as normas relativas a seguranc;a de transite, assegurando a 

livre circulac;ao e evitando acidentes. 

2 CTB, art. 25. Os 6rgaos e entidades executives do Sistema Nacional de Transite poderao celebrar 
convenio delegando as atividades previstas neste C6digo, com vistas a maier eficiencia e a 
seguranga para os usuaries da via. 
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12 GUARDAS MUNICIPAlS COMO AGENTES DA AUTORIDADE DE TRANSITO 

Como ja visto, para que os municfpios possam se integrar ao Sistema 

Nacional de Transite, exercendo plenamente suas competencias, precisam criar urn 

orgao municipal executive de transite com estrutura para desenvolver atividades de 

engenharia de trafego, fiscaliza<;ao de transite, educa<;ao de transite e controle e 

analise de estatfstica. 

E neste ponte que se verificam as controversias de interpreta<;ao da lei, tanto 

na doutrina quanto na jurisprudencia. 

Nesse sentido, sao pontuados, com bastante frequencia, que as Guardas 

Municipais, assim como nao tern poderes para exercer atividades de polfcia 

ostensiva e de preserva<;ao da ordem publica, igualmente nao podem fiscalizar o 

transite urbane, como se ve frequentemente em muitas cidades. 

Ja a atua<;ao protegendo a<;oes em desenvolvimento por agentes de transite, 

pertencentes ao quadro proprio do municipio, apenas acompanhando a opera<;ao, 

seria procedimento legal. 

Nesse pensamento, estao Tribunais e o proprio Coordenador Maximo do 

SNT, conforme pareceres n° 1.206 e 1.409 do Ministerio das Cidades, lavrados em 

2006. 

0 argumento, conforme exaustivamente espancado, e da limita<;ao 

constitucional, qual seja, missao restrita a prote<;ao de bens, servi<;os e instala<;oes, 

segundo§ 8° do artigo 144 da Constitui<;ao Federal. 

Posta assim a questao, os agentes das Guardas Municipais nao podem 

fiscalizar e notificar por infra<;oes de transite, sob pena de nulidade do Auto de 

lnfra<;ao e das Medidas Administrativas, por ferir o princfpio da legalidade, lhes 

faltando ainda a obrigatoria competencia para o ato administrative. 

De outre lado, segundo alguns doutrinadores e para as muitas associa<;oes 

de Guardas Municipais, inclusive, por exemplo, a do Estado de Sao Paulo 

(AGMESP), o artigo 144 da Constitui<;ao Federal oferece brechas para que as 

Guardas Municipais atuem na fiscaliza<;ao do transite. 

No caso da AGMESP, os mandataries daquela entidade consideram a 

atividade de fiscaliza<;ao do transite urn servi<;o publico e, com isso, as Guardas 
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Municipais estariam legitimadas a operar inclusive na autuac;ao de motoristas 

infratores. 

12.1 ENTENDIMENTOS PRO-COMPETENCIA 

No entendimento de parte de corrente intelectual, e desnecessaria a criac;ao 

de 6rgao municipal especifico, com agentes publicos especialmente contratados 

para o fim do exercfcio da func;ao de agente da autoridade municipal de transite, 

bern como convemio com a Polfcia Militar, podendo tal mister ser delegado a Guarda 

do municipio, caso exista no ente federado. 

Nesse sentido, Vasconcelos (2010, p. 02-03), calcando-se no ja comentado 

principia da autonomia dos municipios (art. 1° c/c art. 18 da Carta Magna), 

consagrado pela Constituic;ao Federal, que acentua: 

[ ... ] E perceptfvel a poh9mica existente em torno da fiscaliza<;ao do transite 
pela Guarda Municipal, polemica esta que tern como foco a interpreta<;ao do 
disposto no artigo 144, § 8°, da Carta Magna. [ ... ] Nao ha como se 
interpretar isoladamente [o referido artigo da Constitui<;ao Federal], devendo 
ser utilizada uma interpreta<;ao sistemica acerca do tema [ ... ]. 

Deparando-se com a determinac;ao contida no art. 37, incise II, da 

Constituic;ao Federal, a doutrinadora mantem (p. 06): 

[ ... ] e cedi<;o que a investidura na Administra<;ao Publica ocorre mediante 
concurso publico [ ... ]. Assim, obedece a tal regra o guarda municipal, par 
ser este urn servidor publico, tendo que, obrigatoriamente, ser concursado. 
Posteriormente a nomea<;ao, e o mesmo designado para exercer a 
fiscaliza<;ao do transite, assim como ocorre com o policial militar [ ... ]. 

Ja quanta a expressao "designado", a indigitada professora, no mesmo 

trabalho (p. 07), se referindo a conjunc;ao alternativa "ou", conclui que: 

[ ... ] 0 entendimento de que a expressao "designado" se reporta tao
somente ao policial militar, por se encontrar a referida expressao no 
singular, e bastante equivocado, podendo ser interpretado de acordo, 
inclusive, com a regra gramatical, a qual afirma que o "ou" e excludente, de 
forma que nao poderia ser servidor civil ou policial militar designados, o que 
somente ocorreria se fosse servidor civil e policial militar designados. Da 
mesma forma seria se o artigo indicasse "policiaf militar ou servidor civil 
designado", a que significaria que ambos seriam designados e nao apenas 
a servidor civil. 0 "au" existente no dispositive (servidor civil, estatutario au 
celetista, ou policial militar designado) exclui a possibilidade do adjetivo 
posterior estar no plural, diferentemente do "e". Sendo assim, nao M 
empecilho quanta a designa<;ao do guarda municipal para exercer aludida 
fiscaliza<;ao, pais a nomea<;ao do mesmo ocorre ap6s a aprova<;ao em 
concurso publico, assim como acontece com o policial militar, devendo 
ambos, posteriormente, ser designados para a fiscaliza<;ao do transite [ ... ] 
(grifos da autora). 
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A par disso e tambem na mesma convicc;ao, Roseniura Santos (2005), 

concluindo trabalho versando sobre a questao defendendo a competencia para 

delegac;ao as Guardas Municipais para fiscalizac;ao de transite, determina atenc;ao 

no sentido de que: 

[ ... ] fixar interpretagao restritiva da autonomia municipal e atentar contra a 
Constituigao que atribui aos Municipios competencia para organizar e 
manter servigos publicos locais cujo interesse nao e exclusivo do Municipio, 
mas e predominantemente de seu interesse por afetar seus municipes; esta 
na esfera da competencia municipal legislar e administrar o transito 
municipal em tudo quanto se referir ao interesse local; o direito a vida e a 
cidadania sao fundamentais para o Estado Brasileiro. 0 controle do transito 
pelo Poder Publico e servigo de relevante interesse social porque sem um 
efetivo policiamento do transito, a vida e a cidadania podem ser e sao 
frequentemente lesados. A fiscalizagao e, pois servigo publico essencial 
porque necessario para a sobrevivencia do grupo social; e fundamental 
estudar a questao da legitimidade do exercicio da fiscalizagao do transito 
pelas Guardas Municipais sob o prisma constitucional a partir de uma 
interpretayao cuidadosa e sistematica; sustentar simplesmente que o texto 
do § 8° do art 144 da Lei Maior impede a imputagao da competencia de 
exercicio do poder de policia do transito as Guardas Municipais e esquivar
se do dever de fundamentar as decisoes que afetem a ordem constitucional; 
o ambito de competencia da Guarda Municipal e o da seguranga publica e 
neste campo pode a lei pode amplia-lo com vistas a efetivagao de outros 
principios e valores constitucionais, devendo esta discricionariedade 
normativa do Municipio ser exercida com razoabilidade; inexiste veto 
expresso pela Constituigao e pelo CTB a possibilidade do exercicio do 
poder de policia de transito pela Guarda Municipal; a essencialidade do 
servigo de fiscalizagao do transito e os principios da razoabilidade e da 
eficiencia dao legitimidade ao exercicio da mencionada competencia pelas 
Guardas-municipais que se revela juridicamente adequada, proporcional e 
necessaria a preservagao do interesse social; e lrracional a exigencia de 
criagao de nova estrutura administrativa municipal, pois a Guarda Municipal 
ao exercer a incumbencia de proteger o patrimonio e servigos municipais ao 
mesmo tempo pode colaborar com o Sistema Nacional de Transito, 
fiscalizando transito de veiculos, pessoas e animais nas vias terrestres. 
Logicamente, que disso decorre a necessidade de estruturar a carreira de 
modo a dar-lhe condigoes dignas de trabalho e padrao remunerat6rio 
compativel com a natureza e complexidade da fungao; a atribuigao da 
competencia para fiscalizar o transito e aplicar multas nao fere a 
Constituigao ao contrario pretende efetivar o dire ito fundamental a vida (CF, 
art,. 5°, caput), atende ao principio da eficiencia imposta a Administragao 
Publica (CF, art 37, caput) e esta dentro dos limites materiais da 
competencia constitucional da Guarda Municipal pois se trata de servigo 
publico essencial de Seguranga Publica; a guarda municipal pode investir
se da competencia para fiscalizar o transito, podendo legitimamente aplicar 
multas de modo a preservar a vida e incolumidade das pessoas, pois tal 
providencia nao fere o primado da razoabilidade que deve reger a atuagao 
do Estado Democratico de Direito [ ... ]. 

Esta ansiedade por maior fiscalizac;ao e controle do transite se ve 

manifestada, por exemplo, na expressao do professor Antonio Alvares da Silva 

(2009), titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, em 

artigo intitulado "A Guarda e a multa": 
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[ ... ] Entre os "servi9os" a que se refere a Constitui9ao esta evidentemente o 
fluxo do transite e o controle das normas legais existentes para garanti-lo. 0 
transite bloqueado, Iento e demorado e um dos piores males do homem 
moderno e ordena-lo e uma das principais obriga9oes do Estado. Se ele 
nao funciona, a economia nao circula, a riqueza nao se dissemina e a 
cidade nao se movimenta. 0 cidadao se estressa e tern transtornos 
psicol6gicos, prejudicando a vida familiar, social e funcional. Portanto, toda 
medida que se tamar do ponto de vista material e humano para melhorar o 
trafego e acertada. Neste sentido, a introdu9ao da GM na fiscaliza9ao do 
transite e na aplica9ao de penalidade aos violadores de suas normas e 
medida de grande acerto. Nao e passive! que os guardas, postados nas 
esquinas, assistam impassiveis as infra9oes e maluquices dos motoristas 
imprudentes e irresponsaveis, por que nao tern permissao de agir. lsto 
contraria ate mesmo o sensa comum [ ... ] (grifos do autor). 

Nesta seara, alias, e conveniente citar a tramitac;ao, no Congresso Nacional, 

da Proposta de Emenda Constitucional n° 534, de 2 de maio de 2002, que busca 

tratar justamente desse anseio de se alterar, em tal linha, a Constituic;ao Federal, 

comtemplando as Guardas Municipais com maiores poderes atribucionais, dando 

nova redac;ao ao referido §so do art. 144 da Constituic;ao Federal. 

Claro, portanto, existencia de interesse real no sentido de se ampliar as 

atribuic;oes das Guardas Municipais, s6 que, per esta proposta de modificac;ao do 

texto magna, estabelece-se que as competencias de tais 6rgaos se dara per lei 

federal. 

12.2 ENTENDIMENTOS CONTRA A COMPETENCIA 

De outre lade, os interpretes e aplicadores do Direito que adotam uma 

exegese restritiva do texto constitucional, encaram o dispositive do§ so do artigo 144 

da Constituic;ao Federal como efetivamente limitative da competencia da Guarda 

Municipal a protec;ao de bens, servic;os e instalac;oes do municipio. 

Para esta corrente de pensamento, a atribuic;ao extensiva de poderes as 

Guardas Municipais, como em tude, mas, mormente em materia de fiscalizac;ao de 

transite, nao constitui, nem de Ionge, entendimento facil, peste que nao acreditam 

como possfvel a delegac;ao de tais poderes sem ferir o texto magna. 

Quando trata do assunto, esta parte da doutrina exige 6rgao municipal 

especializado, com agentes especialmente contratados para esse fim, ou policiais 

militares designados mediante convenio, e arguem que a investidura em cargo ou 

emprego publico, segundo mandamento constitucional, art. 37, incise II, inclui seria 
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ressalva que deve ser observada pela administral(ao publica direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios: 

Art. 37. A administrac;ao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios obedecera aos 
principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
efici€mcia e, tambem, ao seguinte: 
[ ... ] 
II - a investidura em cargo ou emprego publico depende de aprovac;ao 
previa em concurso publico de provas ou de provas e titulos, de acordo com 
a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeac;oes para cargo em comissao declarado em lei de 
livre nomeac;ao e exonerac;ao. [ ... )(BRASIL, 1988). 

Efetivamente, de uma primeira leitura dos artigos 24, VI e 2SO, § 4°, ambos 

do CTB, poderia se entender que a norma se refere a todo e qualquer servidor 

publico, ar incluidos, portanto, OS integrantes das Guardas Municipais. 

Contudo, tal interpretal(ao deve ser feita em consonancia com o disposto nos 

artigos 7° e S0
. Desse modo, a execu!:fao dessa atividade nao devera recair sobre 

qualquer servidor publico, mas, sim, sobre aqueles que integrarem os orgaos e 

entidades componentes do SNT. As Guardas Municipais, como sabido, nao integram 

o sistema. 

Pensamento distinto levaria ao absurdo de possibilitar que fun!:fao tao 

especifica e que exige pessoal proprio e preparado fosse assumida, por exemplo, 

por agentes administrativos pertencentes a diferentes setores da estrutura dos 

orgaos publicos. 

Conforme apontado por especialistas na area do Direito do Transite, alias, 

frise-se a necessidade, para a fun!:fao, da contratal(ao de pessoal proprio e 

qualificado. 

Tal ilal(ao, sem sombra de duvida, viola o regramento constitucional, 

especificamente o indigitado artigo 144, § S0
, da Constitui!:fao Federal, eis que Ia 

consta, expressa e regradamente, quais sao as fun!:foes da Guarda Municipal. 

Ve-se que dentre as finalidades da Guarda Municipal nao figura o 

policiamento de transite em geral nem a autual(ao de condutores e lanl(amento de 

multas. Tais atos, pois, consubstanciam-se em guarda e fiscalizal(ao de transite. 

A Consultoria Juridica do Ministerio das Cidades, no ano de 2006, exarando 

o ja mencionado Parecer de n° 1.206, tratou justamente dessa impossibilidade de 

que Guardas Municipais executem tarefas de transite, pautando-se no entendimento 

de que ha regra constitucional obrigando que o ingresso de pessoal na 
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administra9ao publica se fa9a por meio de aprova9ao em concurso publico, de 

acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. 

Nesta altura, de grande importancia tambem a referemcia a Sumula n° 685 

do Supremo Tribunal Federal (STF), que institui: 

E inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor 
investir-se, sem previa aprova9ao, em concurso publico destinado ao seu 
provimento, em cargo que nao integra a carreira na qual anteriormente 
investido. 

0 Superior Tribunal de Justi9a (ST J) vern sendo, com cada vez rna is 

frequencia, instado a se manifestar sobre a legalidade de delega9ao de poderes de 

fiscaliza9ao de transite as Guardas Municipais: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DESIGNA<;AO DE 
GUARDA MUNICIPAL PARA ATUAR COMO AGENTE DA AUTORIDADE 
DE TRANSITO. VIOLA<;AO DO ART. 280, § 4°, DO C6DIGO DE 
TRANSITO BRASILEIRO. AC6RDAO RECORRIDO QUE DECIDE A 
DEMANDA COM ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. 
COMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 0 Tribunal de 
origem decidiu a demanda ao fundamento de que "nao se admite delega9ao 
a guarda civil metropolitana nao autorizada pela Constitui9ao Federal" (fl. 
27). Aquela Corte entendeu, ainda, que o C6digo de Transito Brasileiro, por 
ser norma infraconstitucional, nao pode conflitar com a Constitui9ao 
Federal, nao sendo possivel ampliar as atribui96es da guarda municipal 
constantes do art. 144, § 8°, da CF/88, tendo em vista o principia da 
legalidade estrita que rege a administra9ao publica, a qual somente pode 
realizar atos descritos na lei, ao contn3rio do particular, que e regido pela 
legalidade prevista no art. 5°, II, da Carta Magna. 2. Conclui-se, portanto, 
que o ac6rdao recorrido afastou a possibilidade de designa9ao de Guardas 
Civis Municipais para atuarem como agentes da autoridade de transito 
capazes de lavrar auto de infra9ao, nos termos do art. 280, § 4°, do C6digo 
de Transito Brasileiro, por ser tal conduta incompativel com as normas 
constitucionais, fato que inviabiliza o conhecimento da materia por esta 
Corte, sob pena de usurpar-se da competencia do Supremo Tribunal 
Federal. 3. Agravo regimental nao provido. (ST J - AgRg no AgRg no Ag 
1078217/SP - Rei. Ministro Mauro Campbell Marques, 28 T. - julg. em 
14/04/2009). 

No Recurso Especial n° 1.162.497 - SP (2009/0202378-6), da relatoria do 

eminente Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, provocado a decidir acerca 

de alegada ofensa ao C6digo de Transite Brasileiro, por ocasiao de declara9ao de 

inconstitucionalidade de lei organica municipal, igualmente remeteu a pendenga a 

Corte Suprema, haja vista a insistencia com que muitos pretendem estender as 

letras do texto magno da republica brasileira: 

PROCESSUAL CIVIL. RESOLU<;AO DA CONTROVERSIA PELA ORIGEM 
COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. VIA 
INADEQUADA. 1. Nas razoes recursais, sustenta a parte recorrente ter 
havido ofensa aos arts. 24, incs. I, VI e VII, e 280, § 4°, do C6digo de 
Transito Brasileiro - CTB, ao argumento de que, "ao considerar 
inconstitucional a Lei Municipal n. 0 352, de 18 de dezembro de 2006, frente 
aos artigos 115, II, e 147 da Constitui9ao Estadual, deu de costas para os 
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dispositivos previstos na Lei Federal n.0 9.503/97, que autorizam a atuac;ao 
de servidores civis, estatutarios ou celetistas para fiscalizac;ao e autuac;ao 
dos infratores" (fls. 423/424, e-ST J, sic). 2. 0 Tribunal de origem decidiu a 
controversia a luz de premissas constitucionais. Presente a fundamentac;ao 
eminentemente constitucional no ponto, afasta-se a possibilidade de revisao 
pelo Superior Tribunal de Justic;a. Precedentes. 3. Parte recorrente que 
pretende ver declarada valida lei local a tear de preceitos de lei federal, 
competencia que, a partir da Emenda Constitucional n. 45/04, e do Supremo 
tribunal Federal, sendo cabivel, para tanto, apenas a interposic;ao de 
recurso extraordinario. 4. Recurso especial nao conhecido. Qulgamento em 
05/04/2011). 

Conveniente, agora, registrar o raciocinio de Benevides Fernandes Neto 

(2009, p. 01 ), ao tratar das ilegalidades decorrentes da atuac;ao das Guardas 

Municipais como agentes da autoridade de transite. Pecado seria restringir sua 

inteligente digressao, pelo que se pugna pela sua completude: 

[ ... ] A enumerac;ao dos 6rgaos e entidades de transite e taxativa, sendo 
vedada a inclusao de novas entes sem a observancia do processo 
legislative competente, o que demonstra a impossibilidade da inclusao das 
guardas municipais no SNT e, por conseguinte, a sua utilizac;ao como 
agentes da autoridade de transite, uma vez que o § 4° do artigo 280 do CTB 
estabelece que "0 agente da autoridade de transite competente para lavrar 
o auto de infrac;ao podera ser servidor civil, estatutario ou celetista ou, 
ainda, policial militar designado pela autoridade de transite com jurisdic;ao 
sabre a via no ambito de sua competencia". Uma interpretac;ao acurada 
sabre o artigo em comento demonstra que o servidor civil devera ser 
concursado para exercer a func;ao de agente de transite, quando entao sera 
nomeado para tal mister, uma vez que a dicc;ao do texto normative 
estabelece que somente o policial militar podera ser designado como 
agente de transite. Neste ponto observa-se que, para o servidor civil, a 
assunc;ao dessa func;ao deve observar os mandamentos legais atinentes a 
especie, ou seja, a investidura em cargo ou emprego publico deve ser feita 
atraves de concurso de provas ou de provas e titulos (inc. II, art. 37, CF) e, 
note-se que tal investidura devera ser para o cargo compativel com a 
func;ao a ser exercida, in casu, de agente de transite ou figura similar de 
composic;ao administrativa do 6rgao executive estadual de transite. Tal 
requisite afasta por complete a possibilidade de utilizac;ao das guardas 
municipais como agentes de transite, uma vez que, por se tratar de func;ao 
de Estado, nao pode ser objeto de extinc;ao do cargo ou transformac;ao para 
cargo distinto, sob pena de desvio de func;ao e ofensa aos principios da 
legalidade, eficiencia e moralidade administrativa, caracterizando a 
chamada improbidade administrativa da autoridade maxima do Municipio, 
dado a gravidade dos atos quando de sua correspondente aplicac;ao. [ ... ] 
(grifos do autor). 

De igual forma, a argumentac;ao de Ricardo Alves da Silva (2010), Capitao 

da Policia Militar de Santa Catarina (PMSC), ocasiao em que tambem nao ha como 

se vetar o encadeamento das lucidas ideias apresentadas no texto que vai 

destacado: 

[ ... ] Disciplinando a admissao de pessoal, para o exerctcto de cargos 
publicos, a Carta Magna estabelece que a investidura em cargo publico 
depende de aprovac;ao em concurso publico, vedada, salvo excec;oes, a 
acumulac;ao de cargos publicos. Por sua vez, o C6digo de Transite 
Brasileiro estabelece (art. 280, § 4°) que o agente da autoridade de transite 
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competente para lavrar o auto de infrar;ao de transite poderc~ ser servidor 
publico civil, estatutario ou celetista, ou ainda policial militar designado pela 
autoridade de transite com jurisdir;ao sabre a via no ambito de sua 
competencia. Nao obstante as normas legais, retro citadas, determinadas 
Prefeituras, orientadas, talvez, pela autoridade de transite (Secretario de 
Transite, Diretor de Departamento de Transite, ou de Transporte, 
geralmente, dada a natureza do cargo, engenheiros), vern, atraves de uma 
interpretar;ao literal e, ainda, incorreta, do disposto no art. 280, § 4°, do 
C6digo de Transite Brasileiro e sob a alegar;ao de que o servir;o de transite 
foi municipalizado, designando guardas municipais para exercer a funr;ao de 
agente de transite. Mas isso e uma heresia juridica. A autoridade de transite 
nao e dado designar guarda municipal para desempenhar a funr;ao de 
agente de transite, pais este nao e policial militar, e muito menos para lavrar 
auto de infrar;ao. 0 agente de transite competente para lavrar auto de 
infrar;ao de transite s6 pode ser (numa interpretar;ao sistematica do disposto 
no§ 4°, do art. 280, do CTB, frente a Constituir;ao Federal) servidor publico 
concursado para cargo de agente de transite; criado par lei, com atribuir;oes 
especificas, com numero certo e estipendio correspondente, ou urn policial 
militar, designado pela autoridade de transite municipal, se houver convenio 
com o Estado, mas nunca guarda municipal, vez que este foi concursado e 
admitido para exercer a funr;ao de patrulheiro, sob pena de usurpar;ao de 
funyao. Quem pode ser designado pela autoridade de transite e o policial 
militar e nao o servidor publico, mesmo porque este nao e designado, mas, 
sim, admitido, bern como, porque a conjunr;ao alternativa ou (constante do § 
4°, do art. 280, do CTB) exclui qualquer outra interpretayao. Caso contrario, 
chegar-se-ia ao absurdo de ser designado urn medico, urn dentista, urn 
engenheiro, urn advogado, etc., para o cargo de agente de transite, desde 
que servidores publicos. Sendo, desse modo, nula de plena direito a 
designar;ao de Guarda Municipal para exercer a funr;ao de agente de 
transite, bern como nulos os autos de infrar;oes lavrados pelos referidos 
guardas. Suas atribuir;oes devem limitar-se a proter;ao dos bens, servir;os e 
instalar;oes publicas e de cooperar;ao com a seguranr;a publica (dever de 
todos) e, via de consequencia, de orientar;ao do transite e proter;ao as 
pessoas e de seus bens, parser uma das facetas do interesse local (art. 30, 
CF), cujo interesse em questao de seguranr;a publica, nao obstante a 
autonomia dos Municipios, esta delimitado pela expressao no que couber, 
contida no incise II, do art. 30, da Constituir;ao Federal, vez que a disciplina 
da seguranr;a publica esta afeta a Uniao concorrentemente com os Estados, 
pelo que a Guarda Municipal nao e dado substituir a policia militar e muito 
menos o agente de transite. E o que se dessume do sistema normative em 
vigor, que se nao observado podera acarretar prejuizos de grande manta ao 
erario publico, inclusive, com devolur;ao dos valores das multas de transite 
arrecadadas arbitrariamente, relacionadas com a lavratura dos autos de 
infrar;oes, homologar;ao, aplicar;ao de penalidades, julgamento e 
instalar;oes indiscriminadas de radares, com objetivos estranhos a 
administrar;ao de trans ito. [ ... ] 

Tal questao tambem ja foi bern apreciada pelo Egregio Tribunal de Justic;a 

do Estado do Rio de Janeiro, que reconheceu, repetidamente, a invalidade de atos 

administrativos de delegac;ao de atribuic;oes que nao as constitucionalmente 

expressas: 

Guarda Municipal. Representar;ao par lnconstitucionalidade. 
lndelegabilidade das funr;oes de seguranr;a publica e controle de transite, 
atividades pr6prias do Poder Publico. As atividades pr6prias do Estado sao 
indelegaveis,pois s6 diretamente ele as pode exercer; dentre elas se 
inserem o exercicio do poder de policia de seguranr;a publica e o controle 
do transite de veiculos, sendo este expressamente objeto de norma 
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constitucional estadual que a atribui aos 6rgaos da administrac;ao direta que 
compoem o sistema de transite, dentre elas as Policias Rodoviarias 
(Federal e Estadual) e as Policias Militares Estaduais. Nao tendo os 
Municfpios Poder de Policia de Seguranc;a Publica, as Guardas Municipais 
que criaram tem finalidade especifica - guardar os pr6prios dos Municfpios 
(predios de seu dominic, prac;as, etc.) sendo inconstitucionais leis que lhes 
permitam exercer a atividade de seguranc;a publica, mesmo sob a forma de 
Convenios. Pedido procedente" (T JRJ, 2001.007.00070 - repres. par 
inconstitucionalidade, Des. Gama Malcher, j. 05/08/2002 - 6rgao Especial). 

Administrative. Constitucional. Vistoria e licenciamento de vefculo. 
Existencia de multas anteriores, inclusive pela Guarda Municipal. Pretensao 
de realizac;ao do ato sem pagamento daquelas e cancelamento das 
emitidas pela Municipalidade. Pagamento das multas no curse do feito. 
Extinc;ao sem resoluc;ao do merito quanta ao pedido de realizac;ao de 
vistoria e obtenc;ao de licenciamento anual independentemente do 
pagamento daquelas e improcedencia do pedido de anulac;ao dos autos de 
infrac;ao aplicados pela Guarda Municipal reputando validas as autuac;oes. 
Apelac;ao. Atuac;ao dos agentes municipals, em centrale de transite 
reconhecido como violando o estatuto constitucional. Prevalencia do art. 
144, § 8° da carta polftica sabre a lei no. 9.503/97. Materia decidida pelo 
Colendo 6rgao Especial na representac;ao par inconstitucionalidade no. 
2001.007.00070. Lei municipal 1.887/92 que autorizou a criac;ao da Guarda 
Municipal que deve se adequar ao comando constitucional. Precedentes 
deste Tribunal de Justic;a. lnviabilidade de exercicio de poder de polfcia de 
transite par empregados publicos nao regularmente investidos de func;ao 
publica.Provimento do apelo, reconhecimento de nulidade das infrac;oes de 
lavra da Guarda Municipal e seus reflexes e modificac;ao das verbas de 
sucumbencia. (TJRJ, 2007.001.24015, JDS. Des. Pedro freire raguenet
Julg. em 31/07/2007). 

Apelac;ao. Ac;ao visando a anulac;ao de auto de infrac;ao de transite, 
imputando ao autor transposic;ao de bloqueio viario sem autorizac;ao. 
Presunc;ao de legitimidade do ato administrative afastada pela prova 
documental produzida. condutor do vefculo que e policial mifitar e no dia e 
hora da suposta infrac;ao, encontrava-se prestando servic;o no vigesimo 
terceiro batalhao, na cidade do rio de janeiro. Ademais, a guarda municipal 
nao pode ser investida de poder de policia de transite, sendo nulas de plena 
direito as multas par ela aplicada. Precedentes desta egregia corte. 
Sentenc;a de improcedencia que se reforma para anular o auto de infrac;ao, 
bem como determinar o cancelamento da pontuac;ao negativa imposta. 
recurso provide" (T JRJ, 2006.001.50281 - Apelac;ao Cfvel, Des. Luis Felipe 
Salomao- julg. Em 24/04/2007). 

lsto posto, per final, e memento de novamente lembrar sabre o Parecer de 

n° 1.409, da lavra da Consultoria Jurfdica do Ministerio das Cidades, o qual, ap6s 

questionado pela Associac;:ao da Guarda Municipal do Estado de Sao Paulo, no 

geral, seguiu o mesmo raciocfnio quanta as competencias constitucionais das 

Guardas Municipais, dizendo que elas nao podem ser investidas de atribuic;:oes de 

natureza policial e de fiscalizac;:ao de transite, porque isto nao esta previsto na 

Constituic;:ao Federal, bern como considerando inexistir legitimidade para que 

Guarda Municipal firme convenios com 6rgaos de transite para fins de fiscalizac;:ao, 

pondo jufzo final, de sua sorte, em tal intento. 
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13 CONCLUSOES 

0 Brasil, a partir de 1988, inaugurou uma nova fase em sua estrutura 

jurfdico-organizacional, editando, como ponto de partida, uma nova constituic;ao, a 

carta cidada, a certidao do povo brasileiro, a Constituic;ao Federal de 1988. 

No capitulo Ill do tftulo V, da defesa do Estado e das instituic;oes 

democraticas, mais especificamente no artigo 144, a carta maior disseca com 

exatidao as atribuic;oes de cada instituic;ao responsavel pela seguranc;a publica, 

dentre as quais, as Polfcias Militares. 

Os municfpios ganharam significative status quando da promulgac;ao da 

nova Magna Carta em 1988, quando efetivamente passaram a ser considerados, 

sem sombra de duvida, entes federativos autonomos, como representantes locais da 

estrutura administrativo-federativa do Estado brasileiro, com poderes de auto

organizac;ao, autolegislac;ao, autogoverno e autoadministrac;ao. 

Neste passo, da interpretac;ao conjunta de dispositivos constitucionais 

pertinentes, os municfpios, juntamente com a Uniao, os Estados e Distrito Federal, 

se constituem em elementos formadores do Estado federal brasileiro. 

Com a confirmac;ao desta independencia pelo texto maior, a competencia 

dos municfpios foi dividida em competencia legislativa e competencia administrativa. 

A autonomia legislativa corresponde a competencia exclusiva para legislar 

sabre assuntos de interesse local e para suplementar a legislac;ao federal e 

estadual, sem, contudo, interferencia no que se refere a competencias privativas. 

Nao lhes e permitido, contudo, legislar em determinadas materias, como, por 

exemplo, em materia de transito, privativa da Uniao, nos termos do mandamento 

constitucional. 

Pelo modelo constitucional, os 6rgaos responsaveis pela seguranc;a publica 

estao delineados e suas respectivas atribuic;oes claramente especificadas, cabendo 

ao interessado, no caso o ente federative proprio, estabelecer sabre sua 

configurac;ao, sem, contudo, passar do ponto. 

Ante a competencia administrativa, os municfpios estao autorizados a 

atuarem em assuntos identificados a partir do principia da predominancia do seu 

interesse, dentre os quais, no caso, a constituic;ao de Guardas Municipais com 

destinac;ao especffica para a protec;ao de seus bens, servic;os e instalac;oes, face ao 
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permissive magno, assim como a gestae do transite no ambito da sua circunscric;ao, 

nos termos da licenc;a da legislac;ao infraconstitucional. 

E de se acreditar que as Guardas Municipais, corpos municipais 

equiparados a 6rgaos de seguranc;a publica, no exercicio de seus misteres ditados 

pela Carta Constitucional, possuem poder de polfcia dentro de suas atribuic;oes. 

Entrementes, o C6digo de transite Brasileiro, nascido para o mundo juridico 

em 1998, trouxe significativa revoluc;ao na normatizac;ao do transite. Dentre elas, se 

pode citar a efetivac;ao da municipalizac;ao do transite, trazendo, para os entes 

federativos locais, a responsabilidade pela organizac;ao e disciplina na utilizac;ao das 

vias publicas municipais. 

Para que possa exercer a gestae do transite em sua circunscric;ao, no 

entanto, o municipio devera cumprir urn ritual minimo, determinado pelo C6digo. As 

regras para a inclusao do municipio no Sistema Nacional de Transite sao ditadas 

passo-a-passo pelo Departamento Nacional de Transite. 

Nesse caminho, o ente local compromete-se formalmente no sentido de que 

encontra-se estruturado para gerir o transite dentro de sua circunscric;ao, conforme 

preve o art. 24 do CTB e Resoluc;ao n° 296/2008 do Conselho Nacional de Transite, 

de modo a se declarar estar apto a desenvolver as atividades de engenharia de 

trafego, fiscalizac;ao de transite, educac;ao de transite e controle e analise de 

estatfstica, bern como, constituic;ao de Junta Administrativa de Recursos de 

lnfrac;oes. 

Alguns dos compromissos, nao se pode olvidar, sao os de estabelecer, em 

conjunto com 6rgao de polfcia de transite, as diretrizes para o policiamento ostensive 

de transite, executar a fiscalizac;ao de transite, autuar e aplicar as medidas 

administrativas cabiveis por infrac;ao de circulac;ao, estacionamentos e paradas, 

previstas no C6digo de Transite Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando 

as multas aplicadas. 

0 que se faz necessario concluir e o de que o municipio, para exercer sua 

competencia em materia de transite, nao pode faze-lo de qualquer modo, pelo 

contrario, tern de cumprir exatamente o disciplinado pelo ordenamento juridico. 

Neste esteio, deve ser criado o 6rgao especifico, pertencente a 
administrac;ao direta, arregimentando funcionarios para quadro proprio nos termos 

do disciplinado pela Constituic;ao Federal - logo, nao por meio de sociedades de 

economia mista ou outras entidades similares no meio juridico, que visam a lucro -, 
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em estrita obediencia a lei, sem absurdos interpretativos ou que atravessem a 

delegagao de competencia prevista pelo C6digo de Transite Brasileiro, artigo 280, § 

4°, em sua necessaria combinagao com artigos 7° e 8°. 

Com base na analise des comandos normativos vigentes, decorrentes 

sobremaneira da vontade esposada pelo legislador constituinte quando da 

elaboragao da Carta Magna, des mais abalizados entendimentos ofertados pelos 

doutrinadores patrios e da jurisprudencia remansosa, resta pacificada a 

inconstitucionalidade da utilizagao de guardas municipais na fiscalizagao de transite 

efetuada com supedaneo no C6digo de Transite Brasileiro. 

Ha que se considerar, porem, que nenhuma pesquisa, per maier 

detalhamento que se queira dar, esgota per complete o assunto, razao per que o 

problema pede e deve ser se constituir em desafio para futures estudos academicos. 
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