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Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 194/2025, de autoria do Nobre Vereador Reinaldo 

Santos, encaminhamos as informagdes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Seguranga, Defesa e Mobilidade, por meio do Memorando n° 386/2025 - 

DEMUTRAN, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 

externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

KAUAN BERTO SOUSA SANTOS 
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
EDIVILSON LEME MENDES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
T- Secretaria Municipal de Seguranga, Defesa e Mobilidade 

Departamento de Mobilidade Urbana e Transito - Demutran

Memorando n«. 386/202S - DEMU I RAN Cajamar/SP, 10 de junho de AV/b.

DEPARTAM|NTOvTjCNIC° 

R. C ^ ° 1 r~*
1 1 JUNZ02S

A
Sra. PAMELA CRISTINA DE MORAIS CARDOSO 

Departamento de Apoio Legislative 

Secretaria Municipal de Governo Rtr/ebicJ6 Por Hcrai

Referente: Requerimento n^. 194/2025 - Memorando n^. 1.770/2025 - DAL/SMG

Prezada Senhora,

Em atengao ao Instrumento Legislative em epigrafe, que 

solicita informagoes sobre a possibilidade de reativagao da linha Cajamar-Barra Funda 

e eventual criagao de nova linha intermunicipal atendendo os bairros de Jordanesia, 

Cajamar-Centro e Polvilho, vimos por meio deste apresentar os seguintes

esclarecimentos:

1. Informamos que todos os instrumentos legislatives 

citados, foram devidamente encaminhados a Empresa Metropolitana de Transportes 

Urbanos - EMTU, a epoca responsavel pela regulagao e gestao do transporte 

intermunicipal. Em todas as manifestagoes tecnicas recebidas desde entao, a resposta 

tern se dado de forma similar: os estudos e tratativas para reestruturagao ou criagao de 

novas linhas sao realizados de maneira paulatina, uma vez que a saturagao da malha 

viaria e o comprometimento do fluxo de veiculos nos diversos polos de atragao de 

demanda da cidade de Sao Paulo impoem restrigoes significativas. Essas condigoes tern 

levado o Departamento de Transportes Publicos do Municipio de Sao Paulo - DTP/SP a 

apresentar restrigoes a modificagao ou a criagao de novos atendimentos, sobretudo 

quando implicam em circulagao em areas crfticas da capital.

Rua Vereador JoAo Cardoso, 28 - Polvilho - Cajamar (SP) - CEP 07793-240 
(11) 444b-00lb - dir.transito@cajamar.sp.gov.br- ww.cajamar.sp.gov.br/seguranca
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2. As determinagoes e estudos relatives a reativagao da linha 

em questao ou a criagao de nova ligagao intermunicipal estao pautados no Plano 

Municipal de Circulagao Viaria e de Transporte da Cidade de Sao Paulo, que define 

diretrizes tecnicas para organizagao do sistema viario, com foco na integragao dos 

modais, racionalizagao de fluxos e priorizagao do transporte coletivo. Esse piano busca 

compatibilizar as demandas metropolitanas com a capacidade operacional da malha 

urbana paulistana, razao pela qual qualquer novo atendimento depende de avaliagao 

conjunta entre aquela Prefeitura e os orgaos estaduais de transporte.

3. Considerando a atual estrutura regulatoria, informamos 

ainda que o instrumento legislative em tela foi novamente encaminhado a ARTESP - 

Agencia Reguladora de Transportes do Estado de Sao Paulo, orgao atualmente 

competente pela gestao e fiscalizagao do transporte intermunicipal no Estado, para 

avaliagao quanto a viabilidade da reativagao da linha original ou da criagao de nova linha 

intermunicipal que atenda os bairros mencionados.

Reforgamos nosso compromisso com a mobilidade da 

populagao de Cajamar e reiteramos que o atendimento as referidas demandas depende 

de parecer tecnico da agencia reguladora e das condigoes viarias da malha envolvida.

Ademais, destacamos que, tao logo seja obtida a manifestagao 

da ARTESP, encaminharemos a resposta para apreciagao dos nobres vereadores.

Sem mais.
"7^

Atenciosamente,

..

RONAL )0 RODRIGUES MARTINS GIRON
„ D1 IETOR do Departamento de 

' M abjlidade Urb;

ORETTE ARANTESLEAN
Secretarii) Muffidpal de Seguranga, 

Defesa e Mobilidadee Transito
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Estado de SSo Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 194 / 2025

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Senhor Presidente,

ROTOCOLO
1741/2025

DATA /HORA 
19/05/2025 11:52:20

usuArio
254.XXX.XXX-01Senhores Vereadores,

Nos termos do Regimento Interno desta Casa de Leis e apds deliberate 
do Plenario, venho, respeitosamente, realizar o presente requerimento 
legislative para que seja oficiado a empresa Auto Viapao Urubupunga ltda, 
com cdpia ao Excelentissimo Senhor Prefeito Kauan Berto Souza Santos, 
bem como as autoridades competentes em transporte metropolitano, para que 
encaminhem a esta Casa Legislative informagoes detalhadas sobre os 
seguintes pontos:

1) Considerando que a linha Cajamar-Barra Funda, prevista no Decreto n° 
2.536/1992 foi revogada pelo Decreto n° 6.316/2020, existe algum estudo 
ou tratativa em andamento para sua reativagSo? Em caso afirmativo, 
solicita-se que sejam informados os detalhes tecnicos, as fases do process© 
e os prazos previstos.

2) Considerando que, em respostas anteriores a esta Casa Legislative, foram 
apontadas dificuldades como a saturagao da malha vteria e restrigoes do 
Departamento de Transportes Publicos do Municlpio de Sao Paulo 
(DTP/SP), este Requerimento solicita que sejam especificadas quais agoes 
pr&ticas, estudos tecnicos ou alternativas estSo send© considerados para 
superar esses obst£culos, e se existe algum cronograma, ainda que 
preliminar, para atendimento dessa demanda, tendo em vista sua relevSncia 
e recorrencia entre os munlcipes.

3) H£ possibilidade de criagSo de uma nova linha intermunicipal que atenda 
JordanSsia, Cajamar Centro e Polvilho, com destine a Barra Funda?

JUSTIFICATIVA

Este pedido reforga diversas manifestagoes legislatives anteriores sobre a 
mesma demanda, a exemplo dos Requerimentos n° 006/2023, de autoria do 
vereador Adriano Tica, e n° 203/2023, da vereadora Izelda Gongalves 
Carnauba, bem como da Indicagao n° 004/2022, de autoria do vereador 
Flavio Comajo, todos pleiteando melhorias na linha de transporte entre 
Cajamar e a capital paulista.

GABINETE DO VEREADOR REINALDO SANTOS
Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo 

Contato: (11) 9.1040-8500 - E-mail: reinaldosantos@camaracajamar.sp.gov.br

mailto:reinaldosantos@camaracajamar.sp.gov.br
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GABINETE DO VEREADOR

As respostas enviadas at6 o momento, embora reafirmem o 
compromisso da Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano com a 
acessibilidade, tem se mostrado gen6ricas e sem apresentagao de informagoes 
tecnicas concretas sobre estudos, prazos ou projetos efetivos. As dificuldades 
apontadas, como a saturagao da malha viciria e as restrigoes impostas pelo 
Departamento de Transportes Publicos do Municipio de Sao Paulo (DTP/SP), 
sao compreendidas, mas nSo justificam a ausSncia de propostas claras ou 
cronogramas viaveis para atender a esta demanda recorrente da populagSo.

£ fundamental que sejam apresentadas respostas objetivas, com base 
tecnica, demonstrando a viabilidade — ou nao — da retomada da linha original 
e da criagSo de nova linha intermunicipal, considerando o crescimento da 
cidade e a necessidade de integragSo funcional com os polos de trabalho e 
estudo localizados na capital.

Plen£rio Ver. Waldomiro dos Santos, 12 de maip'd^ 2.025.

/ f
REINALDO SANTOS 

VEREADOR
MDB - Movimento Democr£tico Brasileiro

j
JOS| 1ANO CONCEIQAO 

READOR

\i

'v /VV._/\ '•> V
IZELDA CONCAVES CARNAUBA CINTRA 

VEREADORA

i
FLAVIO MARQUES ALVES 

“FLAVIO COMAJO” 
VEREADOR

-A
}&8S$u83s Secretaria Municipal de Governo 

Recebido em: 0^1 U' 
as h tlL

VEREADOR
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Apresentagao

A Prefeitura do Municipio de Sao Paulo

Considerando as determinagoes do Plano Diretor Estrategico - PDE, em seu artigo 
270 inciso VII, para uma de suas complementagdes;

Considerando as proposigoes formuladas nos Pianos Regionais Estrategicos das 
Subprefeituras;

Considerando a importancia que o sistema de circulagao tem para o 
desenvolvimento urbano, economico e social do Municipio;

Considerando as necessidades de fixagao de diretrizes para nortear as agdes do 
setor de transporte urbano no Municipio de Sao Paulo e criar um instrumento de 
gestao do mesmo;

Considerando a intensa interface que esse setor possui com outras infra- 
estruturas do transporte urbano no Municipio, mas com jurisdigao de ambito 
estadual, federal e dos demais municipios limitrofes;

Apresenta o Plano Municipal de Circulagao Viaria e de Transportes, que se trata 
de um instrumento de gestao do setor, elaborado em atendimento ao Plano Diretor 
Estrategico da Cidade de Sao Paulo, aprovado pela Camara de Vereadores em 2002.
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Plano Municipal 

de Circulagao Viaria 

e de Transportes
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Outras utilizagoes da Via Publica
Capitulo 2
Estacionamento de Veiculos

PARTE VI
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Capitulo 1
Mobilidade de Pedestres 
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Introdugao

O Plano Municipal de Circulagao Viaria e de Transportes do Municipio de Sao Paulo 
compoe o sistema integrado de planejamento do Municipio, estabelece diretrizes, 
politicas, conceitos e regras para a circulagao viaria e para o sistema de transportes 
do Municipio e e composto de:

Parte I - Politica de Mobilidade, que estabelece a politica de Circulagao Viaria e 
de Transportes do Municipio de Sao Paulo, base para todas as agdes a serem 
implementadas pelo Municipio nesse setor dos servigos publicos municipais;

Parte II - Transporte de Passageiros, que estabelece a estrutura e a forma de 
organizagao do sistema, bem como suas regras basicas de funcionamento;

Parte III - Transporte de Bens e Servigos, que estabelece a organizagao e a 
circulagao de mercadorias, bem como define suas regras basicas de operagao;

Parte IV - Transporte Aereo, que estabelece a estrutura e a interface terrestre na 
organizagao do sistema;

Parte V - Sistema Viario, que estabelece a estrutura, a forma de organizagao e as 
normas de utilizagao do espago viario de uso publico do Municipio;

Parte VI - Transporte nao Motorizado, que estabelece a politica de uso pelo 
pedestre e pelo ciclista do espago viario de uso publico do Municipio;

Parte VII - Mobilidade e Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Necessidades 
Especiais, que fixa uma politica especifica de inclusao dessas pessoas na rede 
viaria e no sistema de transporte.
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PARTE I
POLITICA DE MOBILIDADE

Principios, Objetivos e Diretrizes

Sao principios da Politica de Mobilidade do Municipio de Sao Paulo:
I. mobilidade sustentavel;

II. equidade na distribuiqao do tempo e do espaqo de circulagao;
III. universalidade, generalidade e impessoalidade no acesso ao 

sistema de circulagao;
IV. compatibilidade entre mobilidade e a racionalizagao da estrutura 

urbana e territorial;
V. seguranga e qualidade de vida do cidadao;

VI. acessibilidade as pessoas portadoras de necessidades 
especiais;

VII. convivencia harmonica dos usuarios dos sistemas de circulagao;
VIII. racionalidade no uso do sistema viario;

IX. preservagao do patrimonio historico, ambiental, cultural, 
paisagistico, urbanistico e arquitetonico da Cidade;

X. eficacia do sistema de transporte coletivo publico como meio de 
democratizar a mobilidade e a acessibilidade;

XI. unicidade da rede de transporte coletivo publico;
XII. modicidade tarifaria do sistema de transporte coletivo publico;

XIII. complementaridade, continuidade e eficiencia da rede viaria e de 
transportes;

XIV. indissociabilidade entre o planejamento da estrutura fisica da 
rede viaria e de transportes e sua gestao

XV. garantia da implementagao integrada dos sistemas de 
transportes publicos e sistema viario municipais e 
metropolitanos;

XVI. gestao democratica;
XVII. transparencia administrativa;
XVIII. direito a informagao.
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Sao objetivos da Politica de Mobilidade do Municipio de Sao Paulo:

I. tornar mais homogenea a acessibilidade em toda a area 
urbanizada da Cidade;
aumentar a acessibilidade e a mobilidade da populagao de baixa 
renda;
melhorar a circulapao e o transporte urbano proporcionando 
deslocamentos intra e interurbanos que atendam as necessidades 
da populapao;
vincular o planejamento e a implantagao da infra-estrutura fisica 
de circulagao e de transporte publico, as diretrizes de 
planejamento contidas no Plano Diretor Estrategico;
adequar o sistema viario, tornando-o mais abrangente e funcional, 
especialmente nas areas de urbanizagao descontlnua, visando 
sua estruturagao e ligagao interbairros;
melhorar a ligagao do Municipio de Sao Paulo com a Regiao 
Metropolitana, com o pais e com o exterior;
promover a melhoria da qualidade de vida, atraves das condigoes 
de conforto, da seguranga e da rapidez dos deslocamentos;
aumentar a velocidade, a regularidade e a confiabilidade do 
sistema de transporte coletivo publico;
reduzir custos dos deslocamentos de pessoas, bens e servigos, 
minimizando as deseconomias causadas pelos 
congestionamentos;
oferecer condigoes de seguranga, regularidade, continuidade e 
desobstrugao do espago viario destinado a circulagao do pedestre, 
sobretudo dos portadores de necessidades especiais;
incluir a pessoa portadora de necessidades especiais nos 
sistemas de circulagao;
adequar o padrao de comportamento dos usuarios nos sistemas 
de circulagao;
reduzir a ocorrencia de acidentes, vitimas e mortes no transito;
otimizar a distribuigao de bens e servigos, o abastecimento e o 
escoamento da produgao do Municipio de Sao Paulo;
reduzir os impactos do transporte de bens e servigos sobre a 
circulagao de pessoas e o meio ambiente;
requalificar o espago urbano, de forma adequada ao perfeito 
desenvolvimento da vida humana;

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.
XIV.

XV.

XVI.
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XVII. reduzir a emissao de poluentes pelos veiculos motorizados, 
respeitando-se os Indices de qualidade ambiental definidos pela 
legislapao competente;
ampliar e aperfeipoar a participapao da sociedade na gestao, 
fiscalizapao e controle do sistema de transporte;
ampliar os sistemas de informapoes ao cidadao sobre os sistemas 
de circulapao.

XVIII.

XIX.

As diretrizes urbanisticas e ambientais da Polltica de Mobilidade do Municlpio de 
Sao Paulo sao:

I. adequapao dos sistemas de circulapao e transporte aos objetivos 
e diretrizes de uso e ocupapao do solo, contribuindo, em 
especial, para a requalificapao dos espapos urbanos e 
fortalecimento dos eixos e polos de centralidades;
desestlmulo do transito de passagem em areas residenciais;
tratamento urbanlstico adequado das vias da rede estrutural e 
eixos de transportes;
incentive ao uso de tecnologias veiculares que reduzam a 
poluipao ambiental e elevem as condipdes de conforto e 
seguranpa dos passageiros e transeuntes;
tratamento especial na inserpao de polos geradores de viagens 
no tecido urbano, adequando a acessibilidade aos 
empreendimentos e garantindo o desempenho operacional dos 
sistemas viario e de transportes de maneira segura e eficaz.

III.

IV.

V.

As diretrizes especificas da Polltica de Mobilidade do Municlpio de Sao Paulo sao:
gestao integrada do sistema de transportes, do sistema viario e 
do transito, como condipao para a melhoria da qualidade dos 
servipos prestados;
articulapao com as pollticas publicas do Municlpio, Estado e 
Federapao;
combinapao de solupdes para promopao dos transportes 
publicos, regulapao da circulapao do automovel e planejamento 
do territorio;
implantapao do SITP - Sistema Integrado de Transporte de 
Passageiros, dotado de infra-estrutura qualificada, cobranpa 
informatizada e informapoes ao usuario;
articulapao de todos os meios coletivos de transporte publico que 
operam no Municlpio em uma rede unica, de alcance 
metropolitano, integrada flsica, tarifaria e operacionalmente;

I.

IV.

V.
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priorizagao da circulapao do transporte coletivo e do modo a pe 
sobre o transporte individual motorizado na ordenapao do 
sistema viario;
desestimulo ao uso do automovel particular nos deslocamentos 
cotidianos;
priorizapao da mobilidade de pessoas nos horarios de maior 
solicitagao do sistema viario;
implantagao de medidas de incentive ao modo a pe, devendo o 
poder publico e a sociedade garantir as condigdes de seguranga, 
seguridade, regularidade, continuidade e desobstrugao do 
espago viario destinado a circulagao do pedestre;
implantagao de medidas para uso da bicicleta, em areas 
apropriadas, considerada como modo de transporte para as 
atividades do cotidiano;
implantagao de programas especificos de inclusao da pessoa 
portadora de necessidades especiais nos sistemas de 
circulagao;
equacionamento do transporte de bens e servigos e do sistema 
de movimentagao e armazenamento de cargas,
incentive a adogao de uma nova matriz energetica com a 
utilizagao de onibus movidos a fontes de energia nao poluentes 
no sistema de transporte coletivo publico;
regulagao da oferta de vagas de estacionamento, como forma de 
reduzir a circulagao de veiculos de transporte individual privado 
onde for necessario para a viabilidade de padroes sustentaveis 
de mobilidade;
implantagao de medidas de regulagao da circulagao de veiculos 
do transporte individual motorizado, onerosas ou nao, vinculando 
a ampliagao da rede de infra-estrutura para o transporte coletivo;
centralizagao, na SMT, das agdes relatives a gestao e operagao 
do sistema viario sistema viario, transito e transportes;
estimulo a adogao de comportamento responsavel, solidario e 
seguro nas questoes relativas a mobilidade urbana;
manutengao de canais de informagao e de participagao da 
sociedade para garantir melhor uso e aprimoramento do sistema.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
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Participagao Popular, Informagao e Atendimento ao Cidadao

Com o objetivo de democratizar o acesso as informagdes, promover a transparencia 
da gestao, divulgar os servipos prestados e permitir a participagao dos municipes, a 
SMT deve manter canais permanentes de comunicapao e de informapao ao usuario.
Os meios e formas de comunicapao devem ser permanentemente aprimorados, com 
o objetivo de acompanhar o surgimento de inovapoes tecnologicas mais eficazes, 
devendo contemplar os diferentes niveis de escolaridade e renda dos usuarios, bem 
como devem ser adequados as pessoas portadoras de necessidades especiais.

Para promover a participapao da sociedade nos processes de planejamento e gestao 
do transito e dos transportes do Municipio, deve ser mantido o Conselho Municipal de 
Transit© e Transporte - CMTT com as seguintes atribuipbes:

- Participar da formulagao das politicas publicas dirigidas para o setor de 
transito e transportes municipais;

- Acompanhar e fiscalizar a gestao da prestapao do servigo de Transporte 
Coletivo Publico de Passageiros;

- Acompanhar as apoes de gestao do transito, bem como sugerir as respectivas 
alterapbes que contribuam para a eficiencia do setor;

- Sugerir alterapbes na regulagao do setor de Transporte Coletivo, devidamente 
justificadas e motivadas;

- Apurar e solucionar, junto aos brgaos competentes, reclamapbes provenientes 
dos fbruns regionais que relatem inadequada prestapao de servipos a 
populagao.

Deverao ser mantidos tambem os Fbruns Regionais de Transito e Transporte no 
ambito de cada Subprefeitura, com as seguintes atribuipbes:

- Acompanhar e fiscalizar regionalmente a prestapao do servigo de transporte 
coletivo publico de passageiros;

- Acompanhar as apbes regionais de normalizapao e fiscalizapao do transito;

A composipao, forma de escolha dos representantes e o funcionamento do CMTT e 
dos Fbruns Regionais de Transito e Transportes sao estabelecidos atraves de ato 
juridico especifico emitido pela PMSP, que tambem regulamenta a forma de eleipao 
dos representantes do CMTT e dos Fbruns Regionais.

Devem estar representados no CMTT os seguintes setores: 
- Poder Executivo;
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Empresas prestadoras de servigos de transito e de transportes; 
Trabalhadores nos sistemas de transito e transporte;
Usuarios dos sistemas.

A participagao no Conselho Municipal e nos Foruns Regionais e voluntaria, nao 
determinando qualquer onus para o erario publico.

Financiamento do Setor de Transporte Urban©

As fontes de financiamento para implantagao, custeio e investimentos destinados ao 
desenvolvimento das agdes de gestao, planejamento, projeto, operagao, fiscalizagao 
e controle dos sistemas de circulagao, transito e transporte publico do Municipio de 
Sao Paulo sao:

- Recursos do Orgamento Municipal;
- Recursos do Fundo Municipal de Transporte e Transito;
- Receitas Tarifarias provenientes do sistema de transporte publico;
- Recursos obtidos junto a organismos de fomento, nacionais e internacionais;
- Recursos obtidos de doagdes;
- Recursos obtidos a fundo perdido.

Devera ser criado o Fundo Municipal de Transporte e Transito - FMTT, com a 
finalidade de captar recursos financeiros para o setor e concentrar demais recursos 
vinculados, cabendo a SMT sua gestao.

A destinagao dos recursos do FMTT sera determinada por urn Conselho Diretor 
composto por 05 (cinco) membros, indicados pelo Executive, que definira diretrizes 
para utilizagao dos recursos, sendo pelo menos:

a) , urn representante da SMT;
b) . urn representante do Orgao Municipal encarregado pela

gestao de transportes publicos;
c) . urn representante do Orgao Executive Municipal de

Transito.
A gestao do FMTT sera fiscalizada por urn Conselho Fiscal composto por 05 (cinco) 
membros.

Sao receitas do Fundo Municipal de Transporte e Transito:
- Contribuigdes, transferencias de recursos, subvengoes, auxilios, doagdes ou 

dotagdes do Poder Publico ou do setor privado;
- Recursos repassados pela Uniao ou pelo Governo Estadual
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Receitas originarias de convenios, termos de cooperagao, contratos ou 
concessoes onerosas;
Taxas pertinentes ao setor de transito e de transportes;
Valores auferidos pela comercializagao de publicagoes tecnicas;
Valores auferidos pela cobranga por prestagao de servigos tecnicos e 
operacionais;
Recursos provenientes da exploragao de estacionamentos, rotativos ou nao, 
em areas publicas destinadas para esse fim;
Valores auferidos pelo pagamento de multas previstas na legislagao de transito 
e convenios celebrados entre o Governo do Estado de Sao Paulo e o 
Municipio para este fim;
Valores auferidos pelo pagamento de multas previstas na legislagao de 
transporte publico;
Recursos provenientes da exploragao de publicidade1 em equipamentos 
ligados diretamente ao sistema de transito e transportes;
Arrecadagao decorrente de remogao e estadia de veiculos nos patios de 
recolhimento;
Creditos suplementares especiais;
Rendimentos e juros provenientes de aplicagdes financeiras.
Outros recursos e valores auferidos, quando pertinentes ao setor de transito e 
transportes;
Outras receitas advindas de pagamento pelo uso do sistema viario e de 
terminals de transporte coletivo publico municipais.

Os recursos previstos no process© de concessao do Sistema Integrado de Transporte 
de Passageiros - SITP nao comporao o FMTT.

Os recursos do Fundo Municipal de Transporte e Transito - FMTT deverao ser 
aplicados unicamente em investimentos e custeio do sistema de circulagao, transito e 
transportes dentro do Municipio. O FMTT sera administrado com duas contas 
bancarias independentes, sendo uma delas especifica para garantir a aplicagao dos 
recursos vinculados de multas de transito conforme determina o art. 320 do Codigo 
de Transito Brasileiro - CTB.

No caso de extingao do FMTT, seus bens e direitos reverterao ao patrimonio do 
Municipio, atendidos os encargos e responsabilidades assumidos. Com a criagao do 
FMTT, fica extinto o FUNCOR - Fundo de Implantagao de Corredores, devendo seus 
bens e direitos serem revertidos ao FMTT.

A exploragao de publicidade nos equipamentos ligados diretamente aos sistemas transito e de 
transportes deve ser objeto de regulamentagao especifica pela SMT.
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Gestao dos Investimentos

Para garantir a eficacia dos sistemas de transportes publicos e do desempenho do 
sistema viario municipal, a PMSP atraves de seus orgaos executives municipais de 
transito e transportes deve se articular com os demais municipios da RMSP e 
organismos das esferas estadual e federal para implementar urn organismo de 
Planejamento Metropolitano de Transportes, coordenador das agoes do setor.

As agoes da PMSP nessa gestao metropolitana devem estar voltadas, entre outros, 
para as articulagdes que proporcionem melhorias aos servigos publicos do setor e 
para o aproveitamento adequado dos recursos investidos:

- na coordenagao dos servigos em seus aspectos de integragao fisica e 
operacional;

- na fixagao de uma politica de tarifagao dos servigos proporcionados;
- no planejamento estrategico para ampliagao e implementagao dos diferentes 

sub-sistemas;
- na compatibilidade com as diretrizes gerais deste piano e com as orientagoes 

formuladas em pianos integrados de transporte urbano da RMSP.

A composigao desse organismo supra municipal, de carater consultivo e orientador 
dos dirigentes dos orgaos publicos envolvidos, devera permitir a Gestao 
Metropolitana Integrada do setor na formulagao dos Pianos de Investimentos, na 
gestao e captagao de recursos junto aos orgaos de fomento, publicos e privados, na 
compatibilizagao dos programas metropolitanos e municipais especificos do 
transporte publico, de ampliagao do sistema viario e de aspectos operacionais do 
transporte coletivo e do transito em geral.

A PMSP devera elaborar urn Programa de Investimentos de todo o setor de transito 
e transportes publicos do Municipio, com o objetivo de atender as necessidades de 
garantir e otimizar a adequada aplicagao dos recursos financeiros, compatibilizando-o 
com as proposigoes dos Pianos Regionais Estrategicos das Subprefeituras, deste 
Plano Municipal de Circulagao Viaria e Transportes, das exigencias externadas nos 
convenios / contratos com os organismos de fomento, dos programas gerenciados 
por outras esferas de governo. O programa de Investimentos do Setor de Transito e 
Transportes Publicos devera conter:

- Discriminagao precisa dos estudos, projetos e obras de infra-estrutura do 
transporte urbano municipal;

- Cronograma fisico / financeiro de implementagao;
- Identificagao das fontes de recursos financeiros;
- Determinagao do orgao gestor dos investimentos.
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A PMSP devera empreender esforgos para a elaboragao de um programa de 
investimentos conjuntos com o governo do Estado, participando das revisoes a serem 
realizadas do Plano Integrado de Transportes urbanos - PITU 2020, formulado pela 
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos.
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PARTE II
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

O Transporte de Passageiros de Sao Paulo e constituldo por dois sistemas:
- Transporte Publico de Passageiros;
- Transporte Coletivo Privado.

O sistema de Transporte Publico de Passageiros e composto pelos seguintes 
servigos:

Transporte Coletivo Publico compreendendo os servigos de operagao de 
transporte coletivo de passageiros e de operagao das instalagoes de 
transferencia;
Transporte Coletivo Escolar Municipal Gratuito que e o servigo de transporte 
dos alunos de suas residencias ate os estabelecimentos de ensino municipal, e 
destes ate suas residencias;
Transporte Coletivo Publico Especial que e caracterizado pela diferenciagao na 
oferta, direcionada ao atendimento de demandas especificas, compreendendo:

. Transporte Complementar, destinado a atrair usuarios do transporte 
individual particular;

. Transporte com Atendimento Especial, destinado as pessoas 
portadoras de necessidades especiais.

Transporte Publico Individual: consiste nos servigos de taxis, em suas 
diferentes modalidades e categorias.

O sistema de Transporte Coletivo Privado e composto pelos seguintes servigos:
- Transporte Coletivo Privado por Fretamento que consiste na atividade 

economica privada de transporte coletivo, pre-contratada, restrita a segmento 
especifico e pre-deteminado de passageiros;

- Transporte Coletivo Escolar Privado que constitui no servigo de transporte dos 
alunos de suas residencias ate os estabelecimentos de ensino, e destes ate 
suas residencias;

- Transporte Coletivo Privado em Veiculo Proprio que consiste em urn servigo 
realizado por pessoa juridica no transporte exclusive de seus funcionarios, 
prestadores de servigos, clientes ou outros usuarios relacionados com sua 
atividade-fim.
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A SMT devera regulamentar os servigos de Transporte Coletivo Privado nos aspectos 
de condigdes de prestagao do servigo, requisites do condutor, condigdes e 
identificagao dos veiculos.

Outros sistemas de transporte, como o hidroviario, pianos inclinados, elevadores 
publicos, entre outros, deverao ser objeto de regulamentagao especifica pela PMSP 
caso passem a operar no territdrio do Municipio. Na esfera municipal, o Transporte 
Hidroviario, se gerenciado por outras esferas de governo, devera ser controlado 
quanto as interferencias causadas pela geragao e atragao de viagens terrestres, 
decorrentes do transporte de passageiros e cargas, bem como quanto aos impactos 
ambientais e urbanos causados pelo seu deslocamento e operagao.
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CAPITULO 1
TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS

1.1.
Servigos de Transporte Coletivo Publico

A presta?ao dos servigos de transporte coletivo publico urbano no Municipio de Sao 
Paulo deve se pautar pelos seguintes objetivos:

- homogeneizar os padrdes de acessibilidade das diversas regioes da cidade;
- aumentar a flexibilidade no atendimento as demandas de transporte, 

propiciando o crescimento da mobilidade e ampliando as opgdes de 
deslocamento da populagao;

- melhorar a qualidade e eficacia do conjunto do servigo prestado;
- evitar deseconomias geradas pela sobreposigao dos servigos;
- propiciar a continua elevagao do padrao tecnologico da operagao do sistema;
- garantir a universalidade e generalidade do acesso aos servigos, respeitando 

os direitos e obrigagoes dos usuarios;
- atrair o usuario do transporte individual privado para o transporte coletivo 

publico.
- garantir as condigdes de continuidade, eficiencia e segregagao do servigo 

prestado.
- favorecer a racionalizagao do uso do espago viario, eliminando a concorrencia 

entre operadores;
- facilitar o entendimento e a utilizagao de modais coletivos, configurando uma 

estrutura de referencia logica e inteligivel para os deslocamentos;
- otimizar o transito de onibus nos corredores viarios principais e, em especial, 

nos eixos e polos de centralidades.

A implantagao de quaisquer sistemas e instalagoes de infra-estrutura de transporte de 
passageiros no Municipio de Sao Paulo e condicionada a sua aprovagao previa pela 
PMSP/SMT, como forma de resguardar o interesse da municipalidade e a adequagao 
as politicas publicas municipals.
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1.1.1.
Estrutura e Organizagao dos Servigos do Transporte Coletivo Publico

A prestagao do servigo de Transporte Coletivo Publico do Munidpio de Sao Paulo 
organiza-se como um sistema unico que congrega todos os modais coletivos que 
operam no Municipio, denominado Sistema Integrado de Transporte de Passageiros 
-SITP.

Entende-se como modais coletivos publicos de transporte as formas de deslocamento 
num veiculo com multiples assentos, em rota pre-definida, com horarios pre- 
estabelecidos, de acesso publico, mediante a cobranga de uma tarifa, referente a 
prestagao desse servigo.

Embora operado por diversos agentes, o SITP deve apresentar-se para o usuario 
como um sistema unico, complete, organico e funcional, exigindo, para tanto, a 
coordenagao e integragao do esforgo gerencial e o comprometimento dos diversos 
operadores envolvidos, nao devendo haver concorrencia entre os diversos 
componentes. No ambito do Municipio de Sao Paulo, cabe a SMT a responsabilidade 
sobre o planejamento, a especificagao, a gestao, o controle e a fiscalizagao do SITP.

A SMT deve manter gestdes permanentes junto aos orgaos publicos das esferas 
estadual e federal, no sentido de garantir essa integragao.

O SITP fundamenta-se em cinco premissas basicas:
I. A segmentagao dos servigos segundo a natureza e fungao do 

atendimento, de forma a permitir tanto o equacionamento dos 
grandes fluxos de viagem, quanto o adequado atendimento das 
demandas locais;

II. A conectividade e complementaridade entre servigos e modais 
devem ser consideradas como elementos fundamentais para a 
flexibilidade e racionalizagao do servigo;

III. A estrutura de um conjunto de ligagdes de natureza 
concentradora de fluxos, estabelecendo a “espinha dorsal" de 
articulagao do transporte coletivo, em torno do qual deve se 
organizar e orientar a circulagao urbana;
O atendimento das demandas locais de natureza dispersa, 
contemplando os eixos e polos de centralidades regionais e

IV.
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fortalecendo as ligagoes entre bairros internos as diversas 
regioes da cidade;

V. A adequagao da tecnologia dos servigos as respectivas 
demandas.

O conceito de integragao intra e intermodal de transporte coletivo e ponto 
fundamental do SITP e deve ser aplicado no sentido de favorecer a ligagao entre os 
modais e servigos de natureza local e os servigos estruturais, bem como entre as 
proprias ligagoes estruturais.

O conceito de viagem integrada e inerente as caracteristicas do SITP, onde a maioria 
das viagens devera utilizar mais de um veiculo para deslocamento total entre uma 
origem e um destine.

O SITP compreende:
- os servigos de transporte coletivo publico de passageiros;
- a operagao do sistema viario de apoio e das instalagoes de conexao;
- o sistema de bilhetagem informatizado;
- o sistema de informagao ao usuario;
- o sistema de controle e monitoragao eletronica.

O Sistema de Informagao ao Usuario do SITP deve tornar compreensiveis e 
acessiveis, inclusive as pessoas portadoras de necessidades especiais, a estrutura, o 
funcionamento, os servigos disponiveis e a adequada utilizagao do sistema.

O SITP e composto pelos seguintes subsistemas:
I. Subsistema Estrutural - constituido pela malha de ligagoes de 

natureza estrutural, cujas fungdes basicas sao:
a) prover a macroacessibilidade, proporcionando as grandes 

ligagoes entre as regioes do Municipio;
b) articular as diversas regioes da cidade entre si, ao Centro e aos 

eixos e polos de centralidades regionais;
c) atender as demandas elevadas dos principals eixos de 

transportes;
d) homogeneizar os padrdes de acessibilidade em todo o territorio 

do Municipio;
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II. Subsistema /.oca/ - constituido pela malha de ligagoes locals,
proporcionando a microacessibilidade urbana, cujas funpoes basicas 
sao:

a) distribuir a oferta e captar a demanda de transportes nas areas 
de influencia dos grandes eixos de transporte, terminals de 
integrapao e outras instalapoes de acesso e transferencia;

b) atender as viagens internas a cada regiao da cidade;
c) ligar os bairros com os eixos e polos de centralidades regionais, 

permitindo o transbordo nas instalagoes de acesso e 
transferencia;

d) ligar os bairros aos equipamentos e servipos publicos regionais;
e) conectar entre si as linhas estruturais da regiao.

A rede de ligapoes estruturais, alem de ser elemento fundamental para a organizapao 
e racionalidade do servipo de transporte de passageiros, devera agregar visibilidade e 
identidade ao sistema, tornando a forma de circulapao por meios coletivos na cidade, 
mais clara e compreensivel para a populapao.

Para fins do SUP, as Areas de Operapao foram delimitadas pela SMT com base no 
conceito combinado de bacias geradoras e polos de atrapao de viagem. Na regiao 
central da cidade ( entendida como a area interna ao Mini-Anel Viario estabelecido no 
Capitulo Administrapao da rede Viaria) e zona de confluencia de urn numero 
significative de Linhas Estruturais radiais, os subsistemas Estrutural e Local devem 
ter uma diferenciapao conceitual e operacional em relapao as outras Areas de 
Operapao da cidade, atraves da operapao conjunta dos dois subsistemas, 
denominada Servigo Central.

O Subsistema Estrutural deve apoiar-se em solupoes de transporte de alta e media 
capacidades, com parte de suas ligapoes operadas por tecnologias ferroviarias. A 
curto e medio prazos, o uso de tecnologias de onibus de alta capacidade, circulando 
em vias com tratamento prioritario para a circulapao do transporte coletivo, pode ser a 
solupao adotada, face a necessidade de intervenpao imediata e urgente no sistema. A 
longo prazo, devera ser efetuada a atualizapao tecnologica do modal de transporte, 
de forma a equacionar os grandes fluxos de viagem, sem prejuizo ao ambiente 
urbano.

O Subsistema Estrutural inclui os modais operados pela Secretaria Estadual dos 
Transportes Metropolitanos - STM, ou seja, metro, trem metropolitano e onibus 
intermunicipais, como parte integrante desse subsistema, devendo-se evitar a 
sobreposipao e competipao entre os modais onibus e trilhos, a nao ser naqueles 
locals onde a rede sobre trilhos esteja com sua capacidade de transporte esgotada.
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O sistema intermunicipal de onibus deve compor o SITP, dentro do Municipio, 
visando a complementaridade dos servipos e evitando sua sobreposigao com as 
linhas urbanas de onibus do Municipio. As linhas intermunicipais de onibus devem 
possuir seus pontos finais de percurso, no Municipio de Sao Paulo, localizados em 
areas fora das vias publicas, em espagos especialmente destinados para tal 
finalidade. A operagao do transporte coletivo publico Intermunicipal de passageiros 
nas vias do Municipio, bem como a utilizagao dos terminais de integragao municipais 
pelos veiculos desse servigo, podera ser objeto de cobranga por parte da PMSP.

O Subsistema Estrutural de transporte coletivo, quando operado por onibus, devera 
utilizar preferencialmente veiculos de grande capacidade e em vias com espago 
segregado para seu deslocamento, de forma a ampliar a capacidade de transporte 
dessas ligagdes. O desempenho adequado dos onibus em seu percurso deve ser 
efetivado atraves de urn tratamento preferencial sobre a circulagao do trafego geral, 
eventualmente com a segregagao de espago fisico.
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Mapa 1
Sistema Integrado de Transporte de Passageiros 

Subsistema Estrutural
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O Subsistema Estrutural de transporte coletivo devera utilizar preferencialmente as 
Vias Estruturais definidas no Plano Diretor Estrategico - PDE. Em carater 
excepcional, as vias coletoras tambem poderao ser utilizadas na falta de vias 
estruturais proximas, sempre em pequenas extensoes do trajeto total das linhas.

As linhas de onibus do Subsistema Estrutural deverao iniciar-se em terminals, na 
periferia ou nos eixos e polos de centralidades, como forma de garantir a regulapao e 
controle do SITP.

Deverao ser preservadas, especialmente nas horas de pico, as ligagbes diretas de 
alguns bairros com os polos regionais de maior influencia na area, de modo a agilizar 
a operagao nos terminals de integragao, evitar transbordos desnecessarios entre 
veiculos e reduzir os desconfortos dos usuarios e as deseconomias do sistema.

O Subsistema Local devera utilizar preferencialmente as vias coletoras ou pequenas 
extensoes de vias estruturais. Quando a distancia entre vias coletoras for superior a 
500 (quinhentos) metros, o subsistema local de transporte coletivo podera utilizar as 
vias locais, ressalvadas as disposigbes dos Pianos Diretores Regionais.

O Subsistema Local devera ser operado, sempre que possivel, por veiculos de menor 
capacidade de transporte a fim de viabilizar maiores frequencias de atendimento e 
menores tempos de espera e, ainda, facilitar a circulagao dos coletivos nas ruas mais 
estreitas e de topografia adversa, promovendo a homogeneizagao dos padrbes de 
acessibilidade nas diversas regibes da cidade.

Para assegurar a ligagao funcional entre os Subsistemas Estrutural e Local, 
proporcionar conforto e seguranga aos usuarios, garantir confiabilidade e qualidade 
do servigo, o SITP apbia-se num conjunto hierarquizado de instalagbes para acesso e 
conexao, existentes ou a serem implantados, ao longo dos eixos estruturais de 
transporte. Essas instalagbes sao:

- Terminals de Integragao;
- Estagbes de Transferencia;
- Pontos de Parada.

As instalagbes para acesso e conexao devem proporcionar aos usuarios, urn 
ambiente adequado sob o aspect© fisico, funcional, informacional e econbmico. Essas 
instalagbes devem ser implantadas harmonicamente no meio urbano, de forma a 
propiciar sua integragao na paisagem, alem de contribuir para a qualificagao das 
areas lindeiras.
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As instala^oes de acesso e conexao deverao cumprir as seguintes funpdes:
- constituir referenda! para a organizapao das linhas do SITP;
- garantir a transferencia de passageiros, entre veiculos do SITP 

seguranga, conforto, facilidade de circulagao, tanto interna como nos seus 
acessos;

- dar suporte tecnico-operacional para a programagao da oferta dos servigos do 
SITP, organizando as linhas em seus pontos iniciais e terminais;

- apoiar a integragao fisica e operacional entre os componentes da rede 
estrutural e entre esses ultimos e as linhas locais;

- abrigar os servigos de apoio ao usuario e a operagao, compativeis com sua 
localizagao e porte;

- constituir suporte para veiculagao de informagoes sobre o SITP, contribuindo 
para seu entendimento e melhor uso.

com

Os Terminais de Integragao contem os pontos de inicio e termino das Linhas 
Estruturais de onibus e abrigam parte significativa das transferencias do SITP. Os 
Terminais devem ser configurados como pontos de regulagao e controle do SITP e 
como
e oportunidade para atingir diversos destines de viagens.

locais de conexao da rede de transporte onde o usuario tern maior flexibilidade

Na periferia da “Contra-Rotula Central” poderao ser implantados terminais de onibus 
para a regulagem de fluxo, de forma a permitir a retengao de parte da frota e propiciar 
o atendimento com presteza e economia no pico da tarde, quando a demanda dos 
eixos radiais esta concentrada no Centro. Poderao tambem ser instalados terminais a 
partir das bordas do Mini-Anel Viario, que define o ’’Centro Expandido”, permitindo a 
injegao ou o retorno da frota no meio do percurso, conforme necessidade da 
demanda e respeitadas as restrigoes de uso e ocupagao do solo da regiao.

Os Terminais de Integragao devem ser projetados para atender aos usuarios com 
conforto e seguranga e propiciar a racionalidade e o controle da operagao. A 
implantagao dos terminais deve promover as condigoes de seguranga do transito e 
qualificagao ambiental das areas do entorno, inclusive na acessibilidade dos veiculos 
do SITP.

O acesso de pedestres aos terminais deve, a partir de urn raio minimo de 500 
(quinhentos) metros, prever plenas condigoes de circulagao com seguranga e 
conforto, inclusive de portadores de necessidades especiais.
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Os terminais devem possuir em seu interior:

Sistema de Informagao ao usuario, acessivel inclusive a portadores de 
necessidades especiais;
Servigos e elementos arquitetonicos que propiciem conforto, seguranga e 
seguridade do usuario;
Estrutura de controle operacional do sistema atendido.

Associados aos terminais, sempre que possivel, devem ser construidos 
estacionamentos para automoveis e bicicletarios, de forma a permitir a integragao 
com o transporte individual e o cicloviario.

As Estagoes de Transferencia sao instalagoes de facil identificagao visual que 
contem elementos basicos de conforto ao usuario, localizadas onde ocorre o contato 
entre linhas estruturais e locais, ou onde a configuragao das linhas oferece a 
possibilidade de redirecionamento dos trajetos por parte dos usuarios, devendo ser 
equipadas com:

Sistema de Informagao ao Usuario, acessivel inclusive a portadores de 
necessidades especiais;
Elementos arquitetonicos basicos que propiciem o conforto e a seguranga do 
usuario, como abrigo contra intemperies e mobiliario urbano, conforme definido 
pela SMT.

A localizagao dos Terminais e das Estagoes de Transferencia do SITP devera 
atender aos seguintes criterios:

pontos onde estao previstas as maiores concentragoes de transbordos entre 
linhas de onibus do SITP;
intersegoes viarias entre os eixos de transporte, considerando o programa de 
implantagao de corredores previsto no PDE;
cruzamentos de eixos viarios estruturais com linhas estruturais do SITP e 
grande volume de trafego;
pontos de convergencia de grande numero de linhas estruturais e locais;
pontos de interesse urbano especifico, como locais de grande atratividade 
lindeira, polos geradores de viagens ou areas onde o uso do solo caracterize 
eixos e polos de centralidades urbanas expressivas.
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O Mapa 2 apresenta a configurapao inicial da distribuigao das instalapoes para 
acesso e conexao, que devera ser revisada constantemente pela SMT atraves de 
regulamentapao especifica da SMT, de acordo com as necessidades da dinamica 
urbana e dos Pianos Regionais Estrategicos.
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Mapa 2
Sistema Integrado de Transporte de Passageiros 

Terminals e Estagoes de Transferencia
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O projeto das Estagoes de Transferencia devera ser elaborado segundo padrdes 
definidos pela SMT e devera considerara adequada acessibilidade do usuario, 
priorizando sua seguranga e conforto ao longo dos passeios e nos locals de 
travessias, sobretudo para as pessoas portadoras de necessidades especiais.

As Estagoes de Transferencia deverao estar localizadas de forma a nao obstruir o 
caminho dos pedestres nas calgadas e o acesso aos lotes lindeiros. O percurso entre 
pontos de parada distintos que formam uma Estagao de Transferencia deve ser 
devidamente sinalizado e iluminado, de forma a permitir que os transbordos sejam 
realizados com conforto e seguranga.

O SITP deve prever a prioridade de circulagao no sistema viario para o deslocamento 
dos veiculos do Subsistema Estrutural como forma de garantir maior capacidade de 
atendimento, regularidade dos servigos, rapidez na realizagao das viagens integradas 
e condigoes de seguranga e conforto dos usuarios.

Quando a malha viaria que apoia o Subsistema Estrutural nao disposer de espago 
para segregagao fisica da circulagao dos veiculos de transporte coletivo do SITP, 
deverao ser adotadas medidas de ordenagao, sinalizagao e de operagao cotidiana do 
transito nesses locals, de forma a priorizar os deslocamentos dos onibus, 
especialmente nos horarios de pico, garantindo a circulagao do pedestre com 
seguranga e conforto.

A definigao do nivel de intervengao proposto para assegurar a prioridade viaria na 
circulagao dos onibus devera considerar a demanda de viagens, a composigao e o 
volume dos volumes de trafego envolvidos, a disponibilidade de espago nas vias 
publicas e o uso do solo lindeiro, de forma a agregar qualidade aos deslocamentos 
valorizando o ambiente urbano.

A implantagao das medidas de de priorizagao da circulagao dos onibus devera seguir 
as prioridades estabelecidas pela SMT, conforme Mapa 3, que deverao ser revisadas 
anualmente pela SMT, de acordo com as necessidades da dinamica urbana.
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Mapa 3
Sistema Integrado de Transporte de Passageiros 

Medidas de Priorizagao para a Circulagao de Onibus do SITP
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Dentre as interven^oes previstas nos eixos viarios Estruturais, apos a analise dos 
impactos urbamsticos e da seguranpa do transito, deverao ser consideradas 
intervenpdes do tipo:

- Pistas exclusivas para a circulagao de onibus;
- Faixa(s) de trafego com exclusividade de uso, com segregagao fisica ou nao, 

localizada a esquerda da pista de rolamento, junto ao canteiro central;
- Faixa(s) exclusiva(s) localizada a direita da pista de rolamento, junto a calgada;
- Faixa exclusiva valida para os horarios de pico, como medida de prioridade 

operacional, com eliminagao de estacionamento, regulamentagao da carga e 
descarga, eliminagao de usos desconformes no leito viario,

- Prioridades localizadas na circulagao geral, como adequagdes da geometria da 
via, implantagao de “binarios” de transito, implantagao de faixas reversiveis, 
adequagao da programagao semaforica e da sinalizagao de regulamentagao.

Com o objetivo de implantar melhorias e de qualificar os eixos de transporte coletivo, 
ficam definidas como Areas de Intervengao Urbana aquelas estabelecidas nos PREs 
de cada Subprefeitura. A SMT devera emitir diretrizes para a elaboragao do projeto 
urbanistico, relativas ao sistema viario e as instalagdes de conexao e acesso do 
SITP. O projeto urbanistico devera ser aprovado pela SMT, que analisara o 
atendimento as diretrizes fornecidas, que deverao observar os principios de 
mobilidade contidos neste Plano.

1.1.2.
Politica Tarifaria e Gestao dos Servigos de Transporte Coletivo Publico

A conectividade e complementaridade do SITP impoem a implementagao de uma 
Politica Tarifaria que nao onere a integragao, assim como a implantagao dos meios 
fisicos e tecnologicos de suporte a funcionalidade pretendida. A Politica Tarifaria a 
ser proposta para o SITP deve ser determinada pela SMT, baseada em estudos 
tecnicos especificos. As tarifas a serem cobradas dos usuarios do sistema de 
transporte coletivo publico serao fixadas por decreto especifico da PMSP, com plena 
divulgagao de sua implantagao com urn periodo previo de 5 (cinco) dias uteis da data 
a vigorar.

A Politica Tarifaria do SITP deve prever uma estrutura basica com tarifas 
diferenciadas que induza o usuario a utilizar o sistema de forma integrada e tambem 
incentive o uso do transporte coletivo para a realizagao de viagens de curta distancia.
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A estrutura tarifaria basica do SITP, inicialmente deve prever:
I. Tarifa estrutura! - para atender as viagens mais longas, 

caracterizadas pelas ligagoes entre as diversas regioes da cidade, 
independentemente de serem realizadas exclusivamente por 1 (um) 
veiculo do Subsistema Estrutural ou qualquer combinagao de ate 3 
(tres) vefculos dos dois subsistemas;

II. Tarifa local-com valor menor que a tarifa estrutural, atende as 
viagens de pequena distancia, internas a cada regiao da Cidade, 
realizadas em um unico veiculo do Subsistema Local;

III. Tarifa integrada - com valor superior a tarifa estrutural, destinada a 
atender as viagens que se realizam com mais de 2 (dois) transbordos.

IV. Tarifa(s) integrada(s) metropolitana(s), definida(s) em conjunto com 
os orgaos gestores metropolitanos, destinada(s) a atender a 
integragao entre os servigos Municipal de Sao Paulo e o 
Metropolitano.

A tarifa do Subsistema Local, na area correspondente ao “Centro Expandido” e 
equivalente a Tarifa Estrutural.

Poderao ser criadas novas estruturas tarifarias com o objetivo de atender 
necessidades especificas, facilitar e incentivar o uso cotidiano do SITP. As novas 
alternativas tarifarias propostas nao poderao descaracterizar o incentive a 
complementaridade entre os diferentes modais e servigos.

O SITP deve estabelecer uma clara diferenciagao entre a Tarifa, paga pelo usuario 
pela utilizagao do SITP para a realizagao de uma viagem completa, e a Remuneragao 
pelo servigo prestado, a ser recebida pelos operadores de transporte responsaveis 
pelas parcelas do percurso realizado pelo usuario.

A remuneragao pelo servigo prestado sera feita em fungao do total de passageiros 
transportados. A gestao financeira da remuneragao pelo servigo prestado sera feita 
por uma Camara de Compensagao de Valores, de ambito publico, cujas fungoes 
serao determinadas pela SMT em regulamentagao propria.

As gratuidades e descontos tarifarios ja existentes no sistema de transporte coletivo 
publico Municipal poderao ser cobradas total ou parcialmente dos orgaos ou 
entidades responsaveis pelos usuarios beneficiados, com o objetivo de minimizar seu 
impacto sobre a tarifa. As novas gratuidades e os novos descontos tarifarios deverao 
prever, em lei que os instituam, a fonte de receita para seu custeio, sendo vetada a 
sua vinculagao tarifaria. Ficam mantidas as gratuidades definidas em legislagao 
federal e o desconto para os estudantes, conforme legislagao especifica.
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Para a operagao do SITP deve ser implantada tecnologia de bilhetagem 
informatizada, “cartao eletrdnico”, de forma a possibilitar a multiplicapao do conceito 
de integragao, podendo as conexdes serem realizadas em qualquer ponto do 
sistema, independentemente dos terminals de integragao. Para garantir a integragao 
em qualquer ponto do SITP, os equipamentos de cobranga automatica do SITP 
devem ser implantados em todos os veiculos e instalagoes do sistema.

O cartao eletrdnico, alem de propiciar os transbordos de urn veiculo para outro, sem o 
pagamento de nova passagem, devera possibilitar:

- otimizagao do gerenciamento do sistema, devido a maior rapidez e 
disponibilidade de informagdes;

- maior agilidade e flexibilidade do drgao gestor, no controle da arrecadagao e 
evasao de receitas;

- atendimento de situagdes de emergencia;
- procedimentos de revisao tarifaria;
- programagao ou alteragao de modalidades de servigos;
- implantagao de politicas especificas.

Os dados armazenados nos equipamentos de cobranga automatica devem ser 
transmitidos para uma Central de Controle de Dados e Gerenciamento da 
Informagao. O controle e o gerenciamento do sistema de bilhetagem, sao de 
competencia da SMT ou de quern ela determinar.

O sistema de distribuigao de postos de venda de cartbes eletrbnicos deve permitir 
que o usuario possa adquirir ou recarregar seus creditos com facilidade, seguranga e 
rapidez.

A SMT deve manter gestbes junto a Secretaria Estadual de Transportes 
Metropolitanos, no sentido de garantir a compatibilidade entre os sistemas de 
bilhetagem informatizada implantados no Municipio e na Regiao Metropolitana de Sao 
Paulo. A SMT, no resguardo dos interesses do transporte coletivo publico do 
Municipio de Sao Paulo, podera taxar as empresas que operem linhas intermunicipais 
no territbrio do Municipio.

A SMT deve implantar urn sistema permanente de monitoragao e controle integrado 
de transit© e transporte coletivo no Municipio, com os seguintes objetivos:

- monitorar o sistema de transporte coletivo municipal para:
. fiscalizar e verificar o cumprimento das viagens programadas;
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. acompanhar o desempenho operacional do SITP;

. avaliar e corrigir a programagao dos servigos;
propiciar uma gestao ativa do servigo de transporte coletivo, visando a 
operagao assistida para o servigo e a avaliagao permanente da qualidade do 
servigo prestado;
gerar uma base detalhada de informagoes, que subsidie o planejamento do 
sistema e possibilite a construgao de indicadores de desempenho, definidos 
para a avaliagao dos servigos prestados;
subsidiar a montagem de urn processo permanente de avaliagao e ajuste da 
oferta de transporte coletivo as demandas da cidade.

A operagao assistida e a monitoragao do SITP devem prever:
- o uso de tecnologias avangadas na area de informatica e de sistemas de 

comunicagbes;
- a implantagao de urn conjunto formado por centrais de controle e terminals 

informatizados, alem de dispositivos fixes e moveis de comunicagao a serem 
instalados nas vias, nos veiculos e nos equipamentos de transferencia.

Os equipamentos de informatica devem permitir a monitoragao e o controle em tempo 
real da prestagao do servigo, localizando e identificando os problemas na circulagao 
dos onibus ao longo do seu trajeto, informando o usuario e possibilitando a 
interferencia para a normalizagao do servigo. Os veiculos componentes do 
Subsistema Estrutural devem dispor de equipamentos embarcados, que permitam a 
monitoragao e controle do seu deslocamento no sistema viario pelas centrais de 
controle de transito e de transportes.

Devem ser mantidos pianos de agao especial para situagbes de emergencia em que 
estejam envolvidos todos os agentes operadores de Transporte Publico de 
Passageiros no Municipio, conforme regulamentagao da SMT. Os pianos de 
contingencia existentes deverao ser adequados a implantagao do SITP. Nas 
situagbes de emergencia, a SMT deve estar apta a permitir outras modalidades de 
transporte publico nao previstas na legislagao existente.
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1.2.
Servigo de Transporte Escolar Municipal Gratuito

Com o objetivo de garantir aos alunos matriculados o acesso as escolas municipals 
de educagao infantil e ensino fundamental, a PMSP mantera, permanentemente, o 
Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito que se constitui no servigo de 
transporte dos alunos de suas residencias ate os estabelecimentos de ensino, e 
destes ate as residencias, realizado por operadores selecionados nos termos de 
legislagao especifica. As despesas decorrentes da execugao do Programa correm por 
conta de dotagoes orgamentarias proprias da Secretaria Municipal de Educagao, 
suplementadas se necessario.

O servigo instituido no Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito e operado 
por condutor, devidamente habilitado, e por monitor que permanecera no veiculo 
durante todo o trajeto, auxiliando no embarque e desembarque dos alunos. Os 
condutores devem preencher todos os requisites legais e demais normas 
complementares referentes ao transporte escolar, a serem editadas pela SMT, que 
tambem devera estabelecer urn programa de formagao para os operadores do 
Transporte Escolar Municipal Gratuito.

Para participar do Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito, o aluno deve 
estar regularmente matriculado em Estabelecimento Municipal de ensino infantil ou 
fundamental. O Programa sera implantado gradativamente, observando-se, para 
definigao dos alunos a serem atendidos, os seguintes criterios, alem de outros que 
vierem a ser estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educagao:

- problemas cronicos de saude;
- menor faixa etaria;
- menor renda familiar;
- maior distancia entre a residencia e a escola;

Devem prioridade total na participagao no Programa os alunos portadores de 
necessidades especiais.

A operacionalizagao do Programa fica a cargo das Secretarias Municipals de 
Educagao e de Transportes que definem conjuntamente, por meio de portaria 
intersecretarial:

- as metas e diretrizes necessarias a implantagao do Programa;
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a forma de cadastramento dos condutores interessados em participar do 
Programa e a forma de remuneragao dos servigos a serem prestados, nos 
termos da legislagao aplicavel;
os pontos de embarque e desembarque, caso nao seja possivel o 
oferecimento de transporte direto entre a residencia e o estabelecimento de 
ensino;
as incumbencias de cada Secretaria para a viabilizagao do Programa; 
os criterios de acompanhamento e fiscalizagao do Programa; 
os prazos para a implementagao do Programa.

As Secretarias Municipals de Educagao e de Transportes devem manter uma 
comissao coordenadora do Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito, tendo 
por atribuigao o acompanhamento e a avaliagao sistematica do mesmo.

1.3.
Servigos de Transporte Coletivo Especial

1.3.1.
Servigos Complementares de Transporte Coletivo Publico

Os Servigos Complementares de Transporte Publico nao sao de carater essencial 
e tern por objetivo atrair usuarios do transporte individual, oferecendo urn servigo 
coletivo publico diferenciado. Esses servigos tern como caracteristicas:

- possuir equipamentos que proporcionem maior conforto para o usuario;
- transportar apenas passageiros sentados.

A SMT deve regulamentar a tecnologia da frota dos veiculos a serem utilizados 
nesses servigos, respeitadas as disposigoes das normas federais. A implantagao 
desses servigos deve estar coordenada com os servigos do SITP e os itineraries 
autorizados pela SMT e a operagao desses servigos especiais esta sujeita ao 
pagamento a PMSP de taxa por passageiro transportado, cm o objetivo de resguardar 
os servigos essenciais de transporte. A tarifa dos Servigos Complementares de 
Transporte Publico tera valor superior a maior tarifa prevista no SITP, devendo ser 
estabelecida pela PMSP, apos estudos tecnicos efetuados pela SMT, com divulgagao 
previa de 5 (cinco) dias da data de inicio da sua vigencia.
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Os Servigos Complementares de Transport© Publico devem ser prestados por 
operadores selecionados pela SMT nos termos de legislagao especifica. Cabe a SMT 
fiscalizar a prestagao dos Servigos Complementares do Transport© Publico, sendo 
obrigatoria a vistoria periodica dos veiculos e devendo o condutor do veiculo estar 
habilitado por curso especifico aprovado pela SMT.

1.3.2.
Servigos de Atendimento Especial

O Servigo de Atendimento Especial como modo de transport© coletivo “porta-a-porta” 
gratuito para usuarios de baixa renda, e oferecido pela PMSP, prestado somente 
ambito do Municipio de Sao Paulo, e destinado ao portador de deficiencia fisica c 
alto grau de comprometimento motor e dependencia, impossibilitado de utilizar os 
demais meios de transport© coletivo adaptados, que deve ser regulamentado pela 
PMSP. Os veiculos utilizados por esse servigo devem estar devidamente adaptados 
para esta finalidade e equipados com tecnologia que permita o monitoramento 
constant©.

no
com

Esse Servigo de Atendimento Especial e destinado a usuarios previamente 
credenciados, nas suas viagens para reabilitagao, tratamento de saude e educagao 
conform© legislagao especifica. A forma de credenciamento deve ser definida pela 
PMSP em ato juridico especifico.

Cabe a PMSP a determinagao do atendimento da programagao mensal do Servigo de 
Atendimento Especial, tendo autonomia em definir os horarios de chegada do veiculo 
para efetuar o transport© credenciado, visando o atendimento do maior numero 
possivel de pessoas pelo servigo. Nos casos de excessiva demanda no servigo, deve 
ser estabelecida uma prioridade de atendimento, conforme legislagao especifica.

O condutor do veiculo utilizado no Servigo de Atendimento Especial deve estar 
devidamente habilitado por curso especifico aprovado pela SMT. Os veiculos que 
operam o servigo devem ser vistoriados periodicamente pela SMT.
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1.4.
Organizagao dos Servigos de Transporte Publico Individual

1.4.1.
Organizagao dos Servigos de Taxi

O transporte individual de passageiros em veiculos de aluguel provides de taximetro 
no ambito do Municipio de Sao Paulo, e um servigo de interesse publico autorizado 
pela PMSP, atraves da SMT, com o objetivo de promover a mobilidade da populagao 
com seguranga, conforto, credibilidade e confianga dos usuarios. A SMT, em 
concordancia com os demais atos normativos expedidos pela PMSP, deve 
estabelecer os Regulamentos sobre o transporte individual de passageiros em 
veiculos de aluguel provides de taximetro, denominado Servigos de Taxi.

A exploragao dos Servigos de Taxi no ambito do Municipio deve ser permitida a 
pessoa fisica ou juridica, mediante o atendimento das exigencias previstas em 
regulamentagao expedida pela SMT. Os permissionarios e os condutores de taxis 
estao sujeitos ao pagamento de taxas estipuladas pela SMT e deverao respeitar e 
cumprir as disposigoes legais e regulamentares, bem como facilitar, por todos os 
meios, a atividade de fiscalizagao municipal.

E vedada a prestagao do servigo de taxi no Municipio de Sao Paulo:
- em motocicletas ou veiculos similares;
- por condutores e veiculos nao cadastrados no Municipio, exceto quando 

estiverem trazendo passageiros de outro municipio.
- embarcando passageiros no Municipio de Sao Paulo, em veiculos nao 

cadastrados na SMT como participantes dos Servigos de Taxi do Municipio de 
Sao Paulo.

O servigo de transporte individual de passageiros por taxi, no ambito do Municipio, 
deve ser operado mediante previa obtengao, junto a SMT, de Termo de Permissao 
para pessoa juridica, onde constarao os direitos e as obrigagoes da pessoa juridica e 
de Alvara de Estacionamento expedidos em favor de pessoa fisica ou juridica. O 
Alvara de Estacionamento e o documento pelo qual e autorizada a utilizagao do 
veiculo para a prestagao do servigo de transporte de passageiros por taxi, bem como 
seu estacionamento na via publica do Municipio de Sao Paulo.
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Os condutores de taxis do Municipio devem ser previamente inscritos no Cadastre 
Municipal de Condutores de Taxis, e obedecer as exigencias previstas nos criterios 
determinados em ato juridico especifico emitido pela PMSP/SMT, devendo ainda:

- observar os deveres instituidos no CTB e demais atos normativos emitidos 
pela SMT;

- ter concluido o curso especial de formagao e orientagao, ministrado ou 
reconhecido pela Prefeitura.

- possuir o Registro de Condutor, para a condugao de taxis de pessoas juridicas.

Os veiculos destinados ao transporte individual de passageiros portaxi devem 
obedecer as normas e requisites expedidos pelos governos federal e estadual, alem 
daquelas estabelecidas pela SMT no Regulamento do transporte individual de 
passageiros em veiculos de aluguel provides de taximetro, nos limites de suas 
atribuigoes. Os veiculos deverao estar em bom estado de funcionamento, seguranga 
higiene e conservagao, comprovado atraves de vistorias e poderao ser dotados de 
sistema de radiocomunicagao, desde que devidamente homologado pelo Ministerio 
das Comunicagdes, atraves da ANATEL, cumpridas as regulamentagoes proprias 
expedidas pela SMT.

A utilizagao ou exploragao de publicidade em veiculos de transporte individual de 
passageiros por taxi podera ser permitida, de acordo com as normas tecnicas 
estabelecidas pelo Executive e aprovadas pela SMT, mediante pagamento de prego 
publico.

Os Pontos de Estacionamento de taxis devem ser previamente fixados pela SMT, em 
conformidade com o Orgao Executive Municipal de Transit© do Municipio, e de 
acordo com os regulamentos por ela especificados. A implantagao de pontos de taxi 
somente sera permitida nas vias locais, coletoras e nas vias de Nivel 2 e 3 da Rede 
Viaria Estrutural, desde que:

- seja respeitada a prioridade para o transporte coletivo e para a fluidez do 
volume de trafego geral registrado no uso das vias coletoras e de Nivel 2 e 3;

- seja garantida a seguranga e o acesso das pessoas aos lotes lindeiros.

E obrigatoria a implantagao de pontos de taxi junto e/ou no interior dos Polos 
Geradores de Viagens, de acordo com as normas estabelecidas pela SMT, 
considerando:

- o espago para a instalagao dos pontos devera ser oferecido gratuitamente 
pelos estabelecimentos;
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cabera exclusivamente a SMT o cadastramento e legalizagao do ponto, bem 
como outras providencias legais especificadas no Regulamento da prestagao 
de Servigos de Taxi.

As tarifas a serem cobradas nos Servigos de Taxi deverao ser fixadas pela PMSP, 
embasada por estudo tecnico coordenado pela SMT e divulgados com antecedencia 
minima de cinco dias da sua vigencia.

Os criterios para aplicagao de penalidades pela inobservancia das normas de 
operagao do servigo devem ser estabelecidos pela SMT, em ato juridico proprio. 
Cabe a SMT a competencia de fiscalizar a prestagao dos Servigos de Taxi, devendo 
tambem:

estabelecer as regras para verificagao do cumprimento das exigencias 
prescritas;
realizar vistorias periodicas obrigatorias;
observar rigorosamente o comportamento dos condutores quanto ao previsto 
no CTB e em legislagao especifica

A SMT deve estabelecer urn programa periodico de formagao para os condutores de 
taxis, com vistas a propiciar perfeito entendimento e observancias das normas de 
transito e das obrigagoes especificas a prestagao de servigo de transporte individual 
de passageiros por taxis estabelecidas pela SMT, alem de conhecimentos sobre 
prevengao de acidentes, socorros de emergencia, principios de relagdes humanas e 
principals aspectos do sistema viario, de atragao de viagens, referenciais urbanos e 
turisticos existentes no Municipio.

Os Servigos Especiais de transporte individual de passageiros em veiculos de 
aluguel, no ambito do Municipio de Sao Paulo, sao de interesse publico e tern como 
objetivo promover um servigo diferenciado de atendimento, com seguranga, conforto, 
credibilidade e confianga, aos usuarios, principalmente junto aos aeroportos, 
terminals de transporte coletivo rodoviario, alem de eventos especificos. Esse servigo 
pode ter tarifa diferenciada, superior a tarifa normal dos Servigos de Taxi, conforme 
estabelecido pela PMSP.

A SMT podera implementar outros Servigos de Taxis diferenciados, de interesse 
estrategico e direcionados a publicos especificos, como portadores de necessidades 
especiais permanentes ou temporarias e turistas.
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CAPITULO 2
TRANSPORTE COLETIVO PRIVADO

2.1.
Transporte Coletivo Privado por Fretamento

Considera-se fretamento a atividade economica privada de transporte coletivo, pre- 
contratada, restrita a segmento especifico e pre-deteminado de passageiros, que nao 
se sujeita as obrigagoes de universalizagao, continuidade e modicidade tarifaria, 
atributos do Transporte Coletivo Publico. O servigo e definido como:

- de ambito municipal: e a atividade de transporte coletivo privado com origem e 
destine dentro dos limites do Municipio de Sao Paulo, prestada sob regime 
Continuo ou Eventual;

- de ambito intermunicipal: e a atividade de transporte coletivo privado, prestada 
sob regime Continuo ou Eventual, em que o Municipio de Sao Paulo e trajeto, 
em qualquer hipotese, seja como destine, origem ou rota de passagem, 
incluindo as viagens estaduais, interestaduais e internacionais.

Para exercer a atividade de Fretamento no Municipio de Sao Paulo, o servigo de 
Transporte Coletivo Privado deve submeter-se a regulamentagao das condigbes de 
prestagao de servigos, circulagao, estacionamento, parada, infragbes, taxas e 
penalidades definidas pela SMT, conforme regulamentagao. Para o exercicio da 
atividade de fretamento no Municipio, o operador deve obter autorizagao expedida 
pela SMT, renovada periodicamente e expedida ao operador, pessoa juridica, que 
atenda as exigencias da lei e demais atos regulamentadores emitidos pela PMSP. A 
inobservancia das obrigagbes estabelecidas nos atos regulamentares sujeita o 
operador da atividade de fretamento a multas, penalidades e outras sangbes.

Os veiculos destinados ao exercicio da atividade de fretamento devem ser 
previamente autorizados pela SMT, atraves de Certificado de Vinculo ao Servigo. A 
SMT deve regulamentar as caracteristicas dos veiculos destinados a prestagao do 
servigo de fretamento no Municipio. Quando houver risco a seguranga dos 
passageiros ou de terceiros, o veiculo vinculado ao servigo de fretamento pode ser 
removido ou retido ate que seja sanado o problema gerador.

A prestagao do servigo de fretamento sem a correspondente autorizagao prevista nos 
atos normativos pertinentes e considerada transporte ilegal de passageiros e 
caracterizada como clandestina, sujeitando os infratores as sangbes prbprias. Devera
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ser criada, pela SMT, uma Comissao Julgadora de Recursos para o julgamento dos 
recursos interpostos contra as penalidades aplicadas, onde o titular do Termo de 
Autorizagao podera entrar com recurso, contra qualquer penalidade aplicada.

A circulagao e parada dos veiculos de transporte de passageiros por fretamento 
podem sofrer restrigao nas vias do Municipio, por edigao de ato normative da SMT, 
nos casos em que puder prejudicar o desempenho do servigo de transporte coletivo 
publico de passageiros, do sistema viario ou comprometer a seguranga do transito, 
conforme avaliagao tecnica pertinente.

0 uso de vias e logradouros publicos para estacionamento dos veiculos de 
Transporte Coletivo Privado - Fretamento deve ser vedado, cabendo ao operador, de 
ambito municipal ou intermunicipal, dispor de local proprio para essa finalidade. Em 
carater excepcional e transitorio, desde que nao comprometa a seguranga, a fluidez 
do transito e o desempenho do Servigo de Transporte Coletivo Publico, a SMT pode 
emitir Autorizagao Especifica, apos analise tecnica, referente ao uso de vias e 
logradouros publicos para o estacionamento de veiculos de fretamento, conforme ato 
normative especifico e mediante pagamento de valores estabelecidos em legislagao 
especifica.

A implantagao e operagao do estacionamento, fora da via publica, dos veiculos do 
servigo de Transporte Coletivo Privado - Fretamento devem ser submetidos a 
aprovagao previa da SMT, que analisara relatorio tecnico, elaborado pelo interessado 
apresentando as condigdes de acessibilidade ao imovel e indicara, caso seja 
necessario, as medidas mitigadoras dos impactos, de responsabilidade do 
interessado. Para tanto, a SMT devera emitir ato normative definindo a aplicagao do 
dispositive.

2.2.
Transporte Coletivo Escolar Privado

O Transporte Escolar Coletivo Privado no ambito do Municipio de Sao Paulo e servigo 
de interesse publico que deve ser gerenciado pela SMT, com o objetivo de garantir a 
seguranga e o conforto dos usuarios e a confiabilidade dos servigos.

A SMT deve adotar medidas para reduzir os problemas de circulagao em torno das 
escolas, podendo incentivar a utilizagao do servigo para reduzir o uso do transporte 
individual. Essas medidas devem ser custeadas pela entidade de ensino envolvida, 
quando pertencer a rede particular. A SMT deve adotar medidas de engenharia de
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trafego para aumentar a seguranpa e garantir a fluidez nas areas escolares 
determinando locals para parada dos velculos, na via ou fora dela.

O Transporte Escolar Coletivo Privado no ambito do Munidpio deve ser operado 
mediante previa obtengao de Certificado de Registro e Autorizagao - CRM, expedido 
pela SMT, em favor de pessoa fisica ou juridica, com renovagao anual. Para a 
inscrigao e a obtengao do CRM, a pessoa fisica ou juridica deve comprovar o 
atendimento das exigencias previstas em ato normative especifico a ser emitido pela 
PMSP. Os criterios para o credenciamento das pessoas juridicas devem ser 
estabelecidos pela SMT.

Os operadores do servigo de transporte de escolares deverao atender as normas e 
requisites expedidos pelo Contran, Denatran e Detran, alem daquelas estabelecidas 
pela SMT no Regulamento do Transporte Escolar Privado, nos limites de suas 
atribuigdes. A vistoria periodica dos veiculos e obrigatoria e os condutores devem 
observar rigorosamente as normas estabelecidas no Regulamento.

Cabe a SMT fiscalizar a prestagao dos servigos de transporte de escolares, devendo 
estabelecer no Regulamento do Transporte Escolar Privado os criterios para 
aplicagao de penalidades pela inobservancia das normas de operagao do servigo.

A SMT deve:
estabelecer urn programa de formagao para os operadores do Transporte 
Escolar Privado;
realizar, periodicamente, campanhas de incentive ao uso do Transporte 
Escolar Privado;
desenvolver campanhas para o uso adequado do Transporte Escolar Privado.

2.3.
Transporte Coletivo Privado com Veiculo Proprio

O servigo de Transporte Coletivo Privado com Veiculo Proprio e atividade realizada 
por pessoa juridica no transporte exclusive de seus funcionarios, prestadores de 
servigo, clientes ou outros usuarios relacionados com sua atividade-fim, devendo o 
condutor ser, obrigatoriamente, empregado da pessoa juridica responsavel pelo 
servigo.
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Esse servigo deve se submeter a regulamentatpao das condigoes de prestagao dos 
servipos, circulagao, estacionamento, parada, infragoes, taxas e penalidades 
definidas pela SMT, conforme ato normative que devera ser emitido. A pessoa 
juridica responsavel pelo servigo de Transporte Coletivo Privado com Veiculo Proprio 
instruira o pedido de registro com os documentos referentes a comprovagao da 
personalidade juridica e da propriedade dos veiculos para correspondente 
autorizagao, conforme ato normative expedido pela SMT, que podera regulamentar as 
caracteristicas dos veiculos destinados ao servigo.

A circulagao e a parada dos veiculos do servigo de Transporte Coletivo Privado com 
Veiculo Proprio, poderao sofrer restrigao nas vias do Municipio, por edigao de ato 
normative da SMT, nos casos em que puder prejudicar o desempenho do servigo de 
transporte coletivo publico de passageiros, do sistema viario, comprometer a 
seguranga do transito, conforme avaliagao tecnica pertinente. A inobservancia das 
obrigagoes estabelecidas pela legislagao especifica podera sujeitara pessoa juridica 
a multas, penalidades e outras sangoes.

Devera ser proibido o uso de vias e logradouros publicos para estacionamento dos 
veiculos do servigo de Transporte Coletivo Privado com Veiculo Proprio, cabendo a 
pessoa juridica responsavel pelo servigo, dispor de local proprio para essa finalidade. 
Em carater excepcional e transitorio, desde que nao comprometa a seguranga, a 
fluidez do transito e o desempenho do Servigo de Transporte Coletivo Publico, a SMT 
pode emitir autorizagao especifica, apos analise tecnica, referente ao uso de vias e 
logradouros publicos para o estacionamento de veiculos do servigo de transporte 
coletivo privado de passageiros com veiculo proprio, conforme ato normative 
especifico e mediante pagamento de prego publico.

A implantagao e operagao do estacionamento, fora da via publica, dos veiculos do 
servigo de Transporte Coletivo Privado com Veiculo Proprio, devem ser submetidas a 
aprovagao previa da SMT, que analisara relatorio tecnico, elaborado pelo interessado, 
apresentando as condigdes de acessibilidade ao imovel e indicara, caso seja 
necessario, as medidas mitigadoras de impactos, de responsabilidade do interessado. 
Para tanto, a SMT devera emitir ato normative especifico.
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PARTE III
TRANSPORTE DE BENS E SERVIQOS

O sistema de Transporte de Bens e Servigos e composto pelos servigos de transporte 
de cargas, caracterizado por garantir o abastecimento, a distribuigao de bens, o 
escoamento da produgao e pela prestagao de servigos, por velculos de carga, mistos 
ou especialmente adaptados.

1.
Organizagao dos Servigos de Transporte de Bens e Servigos

Sao condigoes essenciais para a viabilizagao da mobilidade de veiculos de carga no 
Municipio:

regulamentar a circulagao geral dos velculos de transporte de cargas;
regulamentar a circulagao dos veiculos com dimensoes e pesos excedentes 
aos previstos em legislagao especlfica;
regulamentar a circulagao dos velculos que transportam produtos perigosos;
regulamentar a circulagao dos velculos de coleta de residues llquidos e 
solidos;
regulamentar a circulagao de velculos de transporte de pequenas cargas 
mediante utilizagao de motocicletas;
promover condigoes para consolidagao da intermodalidade nos transportes de 
carga;
otimizar o uso do sistema viario, ao longo de todo o dia, com a distribuigao dos 
fluxos dos velculos de transporte de carga para horarios em que este sistema 
viario apresente menor ocupagao.

A SMT devera elaborar urn Plano de Mobilidade de Bens e Servigos, composto por:
- Rede Viaria Basica de Interesse de Cargas - RIC;
- Zonas de Interesse de Caminhao, constituldas por areas de interesse de 

cargas e servigos de acordo com as necessidades de abastecimento e em 
fungao dos conflitos de transit©;
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Regulamentagao do transito de veiculos de carga, das interferencias de 
atividades economicas e seus impactos no transito.

Constituem objetivos do Plano de Mobilidade de Bens e Servigos:
- garantir o abastecimento, a distribuigao de bens, servigos e o escoamento da 

produgao no Municipio de Sao Paulo;
- reduzir os conflitos de circulagao entre pessoas, bens e servigos;
- reduzir os impactos da passagem dos veiculos de transporte de cargas no 

transito em geral, na infra-estrutura viaria e no uso e ocupagao do solo;
- monitorar e controlar a circulagao dos veiculos de carga;
- incentivar a implantagao de terminals que propiciem a intermodalidade dos 

transportes de carga;
- incentivar a implantagao de mini-terminais de carga como equipamento 

logistico, para o abastecimento do comercio varejista em areas adensadas 
e/ou de grande concentragao de comercio;

- incentivar a instalagao de centrals de frete e centrals de informagoes aos 
transportadores.

O Orgao Municipal Executive de Transito devera emitir ato normative que institua a 
Rede Viaria Basica de Interesse de Cargas - RIC, composta por vias do Municipio 
incluindo suas intersegoes e interconexoes, classificadas conforme a descrigao a 
seguir:

Vias que compoem o Mini Anel Viario: vias que constituem as Marginals do Rio 
Tiete e do Rio Pinheiros, Av. Dos Bandeirantes, Av. Affonso D’Escragnolle 
Taunay, Complexo Viario Maria Maluf, Av. Pres. Tancredo Neves, Complexo 
Viario Escola Engenharia Mackenzie, R. das Juntas Provisorias, Vd. Grande 
Sao Paulo, Av. Prof. Luis Ignacio de Anhaia Melo e Av. Salim Farah Maluf;
Vias de apoio as Marginals: Pte. Cid. Universitaria, Av. Prof. Manuel Jose 
Chaves, Pga. Panamericana, Av. Prof. Fonseca Rodrigues, Av. Dr. Gastao 
Vidigal, Vd. Miguel Moffarej, Av. Ermano Marchetti, Av. Mq. Sao Vicente, R. 
Norma Pieruccini Gianotti, Av. Rudge, Av. Rio Branco;
Vias de transito de passagem e de ligagao entre rodovias: Av. Abraao de 
Moraes, Av. Dr. Ricardo Jafet, Av. Teresa Cristina e Av. do Estado;
Vias que compoem o Anel Viario Metropolitano: Av. Roque Petroni Jr., Av. 
Vicente Rao, Av. Ver. Joao de Lucca, Av. Cupece, Av. Adelia Chohfi, Av. 
Aricanduva;
Rodoanel Mario Covas: os trechos do Rodoanel contidos no Municipio de Sao 
Paulo que efetivamente fazem a ligagao entre rodovias;
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Outras Vias: Av. Ragueb Chohfi, Estrada do Pessego, Av. Jacu-Pessego/Nova 
Trabalhadores, Av. Pirajussara, Av. Eliseu de Almeida, R. Alvarenga, R. 
Camargo, Av. Prof. Francisco Morato.

A configuragao da Rede Viaria Basica de Interesse de Cargas - RIC devera ser 
revista sempre que necessario, em fungao da ampliagao e complementagao do 
sistema viario, bem como da dinamica urbana.

Cabe ao Orgao Executive Municipal de Transit© identificar e regulamentar, atraves de 
Zoneamento de Transito, areas de interesse de cargas e areas de restrigao ao 
transit© de caminhoes, de acordo com a demanda de abastecimento e os conflitos de 
circulagao envolvidos. A SMT deve instituir e delimitar, para fins de regulamentagao 
do transito de caminhoes:

- Zona de Maxima Restrigao de Circulagao - ZMRC;
- Zona Especial de Restrigao de Circulagao - ZERC.

Os locais que apresentem necessidade de restrigao ao transito de veiculos de 
transporte de carga deverao ser regulamentados e sinalizados de acordo com as 
suas caracteristicas operacionais. Sao instrumentos de restrigao ao transito dos 
veiculos de carga a fixagao de horario, a classificagao dos veiculos por porte e a 
especie da carga transportada, entre outros que puderem ser instituidos.

A SMT devera incentivar e definir locais com potencial e aptidao para implantagao de 
equipamentos logisticos urbanos e garantir que a sua implantagao respeite as 
condigdes de acessibilidade, seguranga dos usuarios da via e a qualidade ambiental 
e urbana da regiao. A implantagao desses equipamentos deve ser precedida de 
Estudos e Relatorios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) ou de Impact© de Vizinhanga 
(EIVI/RIV), conforme cada caso. Entende-se por equipamentos logisticos urbanos:

- mini-terminais de carga em areas adensadas, de grande concentragao de 
atividades de comercio e servigos tais como a Area Central, centros de bairro, 
eixos e polos de centralidades e demais nucleos regionais;

- terminals e centros de distribuigao e transferencia de carga;
- terminals atacadistas de carga;
- locais para pesagem dos veiculos de carga;
- patios de estacionamento para veiculos de carga.

A PMSP devera criar dispositivos de regulamentagao do exercicio das atividades 
economicas e do transito, a fim de redistribuir os fluxos de veiculos ao longo de todo 
o dia, priorizando o transito de pessoas no periodo diurno e dando preferencia ao
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transito de bens e services no periodo noturno, segundo local e natureza da carga. 
Para tanto, devera instituir um Programa de Entrega Noturna.

O abastecimento e a prestagao de servigos realizados por caminhoes poderao ser 
autorizados em carater excepcional nas areas com restrigao ao transito de 
caminhoes, no periodo diurno, mediante regulamentagao especifica dada pelo Orgao 
Executive Municipal de Transito.

O transportador devera ser responsabilizado pelo ressarcimento por qualquer dano 
causado aos cidadaos, ao sistema viario, ao patrimonio publico ou privado, 
decorrente de acidente provocado no transporte de qualquer tipo de bens ou servigos 
segundo regras e procedimentos para o cumprimento, no que refere aos bens 
publicos.

A regulamentagao das areas destinadas ao estacionamento dos veiculos de carga, 
bem como aquelas destinadas as operagbes de carga e descarga nas vias publicas 
fazem parte da Politica de Estacionamento definida neste Plano ..

2.
Transito de Veiculos e Cargas com Dimensoes e Pesos Excedentes

O transito de veiculo ou combinagao de veiculos utilizados no transporte de carga 
indivisivel, que nao se enquadre nos limites de peso e dimensoes estabelecidos em 
legislagao especifica, somente podera ser realizado mediante Autorizagao Especial 
de Transito - AET emitida pelo Orgao Executive Municipal de Transito.

Cabe ao Orgao Executive Municipal de Transito, regulamentar o transito dos veiculos 
e do transporte de cargas com dimensoes e peso excedentes aos previstos pelo CTB, 
nas vias do Municipio, criando Rotas Especiais e servigos de apoio ao seu uso, sem 
o prejuizo no disposto em regulamentagoes complementares de outras legislagbes. 
Deverao ser consideradas e divulgadas as informagoes relativas a Peso Bruto Total - 
PBT, Peso por Eixo, altura, largura e comprimento maximos nas vias que compoem 
as rotas.

O Orgao Executive Municipal de Transito regulamentara os procedimentos para a 
concessao de AET, prevista no CTB, avaliara as condigoes tecnicas de engenharia 
de trafego do percurso e estabelecera as condigoes necessarias para a seguranga de 
transito e adequagao das condigoes urbanisticas e ambientais a livre circulagao da 
carga especial. Os custos decorrentes dos servigos prestados para a cessao da
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autorizacpao, servigos de acompanhamento do percurso, remopao e reposipao de 
interferencias, serao ressarcidos pelo transportador responsavel pela solicitapao da 
AET. O Orgao Executive Municipal de Transito devera definir e regulamentar as 
condipoes de obtenpao da AET e os valores financeiros a serem cobrados.

3.
Transpose de Cargas Perigosas

O transito dos veiculos de transporte de cargas perigosas somente pode ocorrer em 
vias previamente definidas para este fim, que constituem as Rotas de Transporte de 
Cargas Perigosas. A circulapao desses veiculos em vias nao previstas como Rota, 
somente podera se realizar mediante Autorizapao previa, emitida pelo Orgao 
Executive Municipal de Transito, e no itinerario nela definido.

Cabe ao Orgao Executive Municipal de Transito, regulamentar a circulapao dos 
veiculos no transporte de produtos perigosos, criando Rotas de Transporte de Cargas 
Perigosas e servipos de apoio e contingenciamento ao seu uso, sem o prejuizo no 
disposto em regulamentapdes complementares de outras legislapoes. As Rotas 
devem ser constituidas por vias sem impedimentos e incompatibilidades entre o 
deslocamento desejado e as condipoes fisicas, urbanisticas e ambientais.

No transporte de carga perigosa, o veiculo e a carga envolvidos devem estar em 
conformidade com as exigencias previstas em legislapao especifica para a atividade 
de modo a garantir condipoes de seguranpa durante os periodos de transporte, 
operapao de carga / descarga e de transbordos.

Deverao ser objeto de regulamentapao especifica pela PMSP:
- os procedimentos para operapdes de carga, descarga e estacionamento, nas 

vias no municipio, dos veiculos que estejam transportando cargas perigosas. 
Devem ser definidas rotas alternativas e patios para retenpao em casos 
excepcionais;

- o Plano de Emergencia para atendimento a acidentes no transporte de cargas 
perigosas;

- as condipoes para obtenpao desta autorizapao e os criterios de definipao dos 
itineraries a serem percorridos.

A PMSP deve definir os servipos estrategicos prioritarios para manutenpao das 
condipoes fisicas e operacionais do trafego nas vias que compdem as Rotas. E 
devera desenvolver atividades educativas e de comunicapao social, visando a
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seguran?a das comunidades moradoras das areas lindeiras as Rotas, assim como 
devera desenvolver campanhas educativas para os usuarios, ao longo das Rotas 
implantadas.

4.
Transporte por Moto-frete

A atividade de transporte de pequenas cargas mediante utilizagao de motocicletas, 
identificado como Moto-Frete e sujeita a regulamentagao da SMT, com os seguintes 
objetivos:

Reduzir os conflitos de circulagao entre pedestres, motocicletas e demais 
veiculos no sistema viario;
Reduzir o numero de ocorrencias de acidentes de transito envolvendo 
motocicletas;
Promover agoes que viabilizem a integragao do transporte moto-frete ao 
sistema inter-modal do transporte de carga.

A regulamentagao da atividade deve center regras e procedimentos para a prestagao 
do servigo, no que se refere a:

- Credenciamento da pessoa juridica;
- Emissao do termo de autorizagao;
- Cadastro do condutor;
- Formagao do profissional;
- Autorizagao do veiculo;
- Caracteristicas e exigencias que os veiculos devem cumprir;
- Imposigao de penalidades;
- Credenciamento dos cursos de formagao;
- Demais condigoes para a prestagao do servigo.

A atividade de Moto-Frete somente pode ser realizada mediante Termo de 
Autorizagao emitido pela SMT, exclusivamente a pessoa juridica credenciada, nos 
termos da legislagao especifica. O Termo de Autorizagao devera ser renovado 
anualmente, conforme definido pela regulamentagao.

O condutor do veiculo utilizado na atividade Moto-Frete devera ser credenciado pela 
SMT, apos estar habilitado por curso especifico de formagao, tambem aprovado pela
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SMT. O condutor deve portar sua Credencial, que deve ser renovada anualmente, e 
documento que vincule o frete a pessoa juridica prestadora do servigo, conforme 
regulamentado pela SMT.

O velculo utilizado no servigo de Moto-Frete deve ser previamente aprovado pela 
SMT, sem prejulzo das obrigagoes junto ao Orgao Executive Estadual de Transito.

5.
Servigo de Carga a Frete

O transporte de carga em veiculos de aluguel, identificado como servigos de Carga a 
Frete, no ambito do Municipio de Sao Paulo, e um servigo de interesse publico 
autorizado pela PMSP, atraves da SMT, com o objetivo de promover o transporte da 
carga com seguranga, credibilidade e confianga aos usuarios. A SMT, em 
concordancia com os demais atos normativos expedidos pela PMSP, deve 
estabelecer os Regulamentos sobre o Servigo. As tarifas a serem cobradas nos 
Servigos de Carga a Frete devem serfixadas pela PMSP, apos estudo tecnico 
elaborado sob supervisao da SMT.

A exploragao do servigo de transporte do tipo Carga a Frete no ambito do Municipio 
deve ser permitida a pessoa fisica, mediante o atendimento das exigencias previstas 
em regulamentagao propria, a ser expedida pela SMT. Os permissionarios e os 
condutores de veiculos de carga a frete estao sujeitos ao pagamento de taxas 
estipuladas pela SMT e devem respeitar e cumprir as disposigoes legais e 
regulamentares, bem como facilitar por todos os meios a atividade de fiscalizagao 
municipal.

E proibida a utilizagao de motocicletas ou veiculos similares na prestagao dos 
servigos de Carga a Frete, sendo esse tipo de veiculo exclusive do servigo de Moto- 
Frete. No Municipio de Sao Paulo, e vedada a prestagao dos servigos de Carga a 
Frete por condutores e veiculos nao cadastrados na SMT.

O servigo de Carga a Frete, no ambito do Municipio, deve ser operado mediante 
previa obtengao, junto a SMT, de Termo de Permissao para pessoa juridica, onde 
constarao seus direitos e as obrigagoes e de Alvara de Estacionamento expedidos 
em favor de pessoa fisica ou juridica. O Alvara de Estacionamento e o documento 
pelo qual e autorizada a utilizagao do veiculo para a prestagao do servigo de 
transporte de Carga a Frete, bem como seu estacionamento na via publica do 
Municipio de Sao Paulo.
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exigencias prescritas. Os criterios para aplicagao de penalidades pela inobservancia 
das normas de operagao do servigo de Carga a Frete devem ser estabelecidos pela 
SMT, estando o infrator sujeito as penalidades: advertencia, multa, suspensao ou 
cassagao do Registro de Condutor, suspensao ou cassagao do Alvara de 
Estacionamento, suspensao ou cassagao do Termo de Permissao e impedimento 
para a prestagao do servigo.

Sera permitido, no servigo de transporte de Carga a Frete, nos moldes do disposto no 
Regulamento do servigo, o transporte simultaneo de carga e passageiros, desde que 
o(s) passageiro(s) seja(m) a(s) pessoa(s) responsavel(is) pela carga e preservadas 
as condigoes de seguranga.
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Os condutores de veiculos do servigo de Carga a Frete do Municipio devem ser 
previamente inscritos no Cadastre Municipal de Condutores de Taxis e obedecer as 
exigencias previstas nos criterios determinados em ato juridico espedfico emitido 
pela SMT, assim como deverao observar os deveres instituidos no CTB e demais 
atos normativos emitidos pela SMT, assim como ter concluido o curso especial de 
formagao e orientagao, ministrado ou reconhecido pela Prefeitura. Para a condugao 
de veiculos do servigo de Carga a Frete de pessoas jurldicas, o condutor deve 
obrigatoriamente possuir o Registro de Condutor.

Os veiculos destinados ao servigo de Carga a Frete devem obedecer as normas e 
requisites expedidos pelos governos federal e estadual, alem daquelas estabelecidas 
pela SMT no Regulamento do servigo, nos limites de suas atribuigoes. Os veiculos 
devem estar em bom estado de funcionamento, seguranga, higiene e conservagao, 
comprovado atraves de vistorias periodicas obrigatorias.

Os veiculos podem ser dotados de sistema de radiocomunicagao, desde que 
devidamente homologado pelo Ministerio das Comunicagoes, atraves da ANATEL 
cumpridas as regulamentagoes proprias expedidas pela SMT.

A utilizagao ou exploragao de publicidade em veiculos do servigo de Carga a Frete 
pode ser permitida, de acordo com as normas tecnicas estabelecidas pelo Executive 
e aprovadas pela SMT, mediante pagamento de valores estipulados em ato juridico 
especlfico, a serem revertidos ao Fundo Municipal de Transportes e Transito.

A circulagao, o estacionamento e as operagbes de carga e descarga de mercadorias 
pelos veiculos de transporte de Carga a Frete devem obedecer as restrigoes 
impostas pela polltica de circulagao de veiculos de transporte de bens e servigos 
definida para o Municipio.

Os Pontos de Estacionamento de veiculos de Carga a Frete devem ser previamente 
fixados pela SMT, devem ser implantados em locals de interesse pelo servigo, em 
conformidade com o orgao Executive Municipal de Transito e de acordo com os 
regulamentos por ela especificados. A implantagao de Pontos de Estacionamento de 
veiculos do servigo de Carga a Frete somente sera permitida nas vias locals, 
coletoras e nas vias de 3° Nivel da Rede Viaria Estrutural, desde que seja respeitada 
a prioridade para o transporte coletivo e para a fluidez do trafego geral, como tambem 
seja garantida a seguranga e o acesso das pessoas aos lotes lindeiros.

Cabe a SMT a competencia de fiscalizar a prestagao dos Servigos de Carga a Frete 
que tambem deve estabelecer as regras para verificagao do cumprimento das
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PARTE IV
TRANSPORTE AEREO

O sistema de Transporte Aereo e composto pelo transporte por avioes, helicopteros 
ou outros modos aereos, em viagens com origem e/ou destine no Municipio, ou ainda 
em sobrevoos, no caso de helicopteros ou dirigiveis. Na esfera Municipal, o 
Transporte Aereo deve ser controlado quanto as interferencias causadas pela 
geragao e atragao de viagens terrestres, decorrentes do transporte de passageiros e 
cargas, bem como quanto aos impactos ambientais e urbanos causados pelo seu 
deslocamento e operagao.

A PMSP deve criar politicas e programas para o sistema aeroportuario no Municipio. 
Para tanto:

constituira a Autoridade Aeroportuaria Municipal, composta por urn colegiado 
de orgaos Municipals;
empreendera esforgos no sentido de implantar sistema de integragao 
intermodal nos aeroportos do Municipio e da Regiao Metropolitana de Sao 
Paulo;
promovera discussdes com vistas a compor urn piano integrado de transporte 
aereo e de superficie para o conjunto de aeroportos da RMSP e sua area de 
influencia;
devera induzir uma politica para qualificar os aeroportos situados no territorio 
do Municipio, que se consubstancie num Plano Aeroportuario Metropolitano, 
garantindo integragao do conjunto de aeroportos da RMSP e sua area de 
influencia;
definira urn conjunto de diretrizes gerais de projeto e construgao das 
instalagoes de infra-estrutura aeroportuaria.

A instalagao e operagao dos equipamentos de infra-estrutura aeronautica - 
aeroportos, aerodromes, heliportos e helipontos- deve obedecer ao disposto pela 
legislagao Municipal, alem do atendimento ao Codigo Brasileiro de Aeronautica - 
CBA e demais normas e leis federais, estaduais. O mesmo se aplica as respectivas 
instalagoes de apoio, como hangares, depositos, garagens, escritorios e outros.

A PMSP devera encaminhar para a apreciagao e deliberagao da Camara Municipal 
projeto de lei disciplinando as condigoes de instalagao, operagao e circulagao do 
transporte aereo no Municipio de Sao Paulo, baseada nos seguintes principios:
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O respeito as condipoes de seguranpa, salubridade e conforto da populapao 
lindeira aos equipamentos de infra-estrutura aeroportuaria;
O respeito as condipoes ambientais e urbanisticas das areas de influencia da 
infra-estrutura aeroportuaria e do deslocamento das aeronaves.

A instalapao, operapao, reforma e ampliapao de infra-estrutura aeronautica no 
Municipio de Sao Paulo fica condicionada a apresentapao de Estudo de Impacto 
Ambiental e respective relatorio - EIA/RIMA e/ou EIVI/RIV, conforme definido na 
legislapao a ser formulada, que tambem devera estabelecer:

- horarios de funcionamento, tendo em vista condipdes aceitaveis de bem estar 
da populapao e atividades presentes no entorno dos equipamentos de infra- 
estrutura;

- limites de intensidade, durapao e frequencia de ocorrencia de gerapao de 
ruidos e vibrapdes a serem obedecidos durante seu horario de funcionamento;

- penalidades aplicaveis no caso de nao cumprimento do disposto no ato do 
Poder Executive, a serem arcadas, em favor do Municipio, pela autoridade 
responsavel pelo aerodromo.

Os horarios de funcionamento devem se aplicar nao so a pousos e decolagens, como 
tambem a testes de motores e quaisquer outras atividades, exceto aquelas 
estritamente relacionadas a operapdes de emergencia ou a seguranpa, que nao 
possam se valer de outro local que esteja em horario normal de funcionamento. Os 
criterios para regulamentapao das rotas de deslocamento de heliedpteros no 
Municipio deverao ser estabelecidos na Lei a ser elaborada.

A instalapao, reforma e ampliapao dos equipamentos de infra-estrutura aeronautica 
localizados no Municipio de Sao Paulo devera ser submetida a previa analise e 
aprovapao da SMT, como polos geradores de viagem , para determinapao das 
medidas mitigadoras dos impactos relatives a gerapao e atrapao de viagens 
motorizadas, de veiculos de transporte de passageiros ou carga, incluindo a 
proposipao de intervenpdes fisicas e operacionais no sistema viario. Os custos 
decorrentes da implantapao das medidas mitigadoras correrao por conta da entidade 
responsavel pela infra estrutura aeroportuaria.
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PARTE V 

SISTEMA VlARIO

Capltulo 1
ADMINISTRAQAO DO SISTEMA VlARIO

1.1.
Estrutura e Organizagao da Rede Viaria

A Rede Viaria Municipal e constituida por todas as vias publicas do Municipio e se 
subdivide em Rede Viaria Estrutural, Rede Viaria Coletora, Rede Viaria Local e 
Rede Viaria do Transporte Nao Motorizado, em conformidade com o Plano Diretor 
Estrategico - PDE e compativel com a classificagao das vias estabelecidas pelo 
Codigo de Transito Brasileiro - CTB.

Para fins de priorizagao das agoes, definigao de tratamentos especiais, de 
regulamentagao da circulagao, estacionamento e parada, operagao de trafego e 
demais agdes, ficam definidas as seguintes redes viarias basicas:

- Rede Viaria Basica de Interesse do Transporte Coletivo Publico - RIT, indicada 
no mapa 1, que deve ser definida e regulamentada em ato do executive;

- Rede Viaria Basica de Interesse de Cargas - RIC, conforme definido na Parte 
III - Transporte de Bens e Servigos.

A Rede Viaria Basica de Interesse do Transporte Coletivo Publico - RIT contem, 
entre outras vias de interesse do transporte coletivo publico, as vias com efetiva 
priorizagao para a circulagao das linhas do Sistema Integrado de Transporte Publico e 
tern como objetivos:

- Otimizar a velocidade e a regularidade do SITP, atraves da priorizagao, fisica 
ou operacional, de uma ou mais faixas para a circulagao dos onibus;

- Preservar as condigoes de acessibilidade ao sistema, priorizando areas de 
embarque, desembarque, transferencia e circulagao de pedestres nos eixos de 
prioridade para transporte coletivo publico, atraves de tratamento adequado;
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Definir uma rede prioritaria em termos de investimento e manutenpao, com 
base na utilizapao dos recursos do Fundo Municipal de Transporte e Transito 
visando o beneficio do transporte coletivo publico.

As vias com efetiva priorizapao para a circulapao das linhas do SITP estao 
relacionadas no Quadro 1 e apresentadas no Mapa 3.

Quadro 1
Vias com Priorizagao para a circulagao das linhas do Sistema Integrado de 
Transporte Publico

T rata- 
mentoVias Inicio Fim

Av. Vereador Jose Diniz (ap6s alargamento entre Vicente 
Rao e Graham Bell) + Av. Ibirapuera + Av. Sena Madureira

Av. Adolfo Pinheiro Term. Vila Mariana esquerda

Av. Luis Inacio de Anhaia Melo + Av. Sapopemba - Av. Salim Farah Maluf Term. S3o Mateus esquerda
Av. Ragueb Chohfi Pqa. Felisberto Fernandes 

da Silva
Av. Bento Guelfi esq./dir.

Estrada do Iguatemi (apds alargamento) Av. Bento Guelfi Term. Cid. Tiradentes esq/dir.
Av. Prof. Francisco Morato + Av. Eusebio Matoso + Av. 
Rebouqas + R. da Consolagao

R. Jose F6lix Av. Sao Luis esquerda

Av. Dr. Gastao Vidigal + Av. Prof. Fonseca Rodrigues + 
Av. Pedroso de Morais + Av. Brig. Faria Lima + Av. H6lio 
Pelegrino

Viad. Miguel Mofarrej Av. Republica do Libano esquerda

Av. Aricanduva* Av. Conde de Frontin Av. Ragueb Chohfi esquerda
Av. Eng° Gaetano Alvares R. Voluntaries da Patria Ponte do Limao esquerda
Av. Antartica + Av. Sumare + Av. Paulo VI Av. Marques de Sao 

Vicente
R. Henrique Schaumann esquerda

Rua Henrique Schaumann + Av. Brasil Av. Paulo VI Av. Republica do Libano esquerda
Av. Republica do Libano + Av. Indiandpolis Av. Brasil Av. Jabaquara esquerda
Av. N. S. do Sabard + Av. Emdrico Richter Av, Washington Luis Estr. do Alvarenga esquerda
Av. Sao Miguel* Av. Amador Bueno da Veiga R. Basilio Manuel de 

Santana
esquerda

Av. Escola Politdcnica + Av. Jaguare + Av. Queiroz Filho Av. Jose de Araujo Ribeiro R. Cerro Cord esquerda
Rua Cerro Cord (apds alargamento) + Rua Heitor 
Penteado (apds alargamento) + Av. Dr. Arnaldo + Av. 
Paulista + Av. Vergueiro

Av. Queirdz Filho Term. Vila Mariana esquerda

Av. Braz Leme + Av. Rudge Av. Santos Dumont R. Sergio Tomds esquerda
Av. Itaquera + Av. Lider Av. Aricanduva R. Harry Danhemberg esquerda
Av. dos Tajurds + Av. Cidade Jardim + Av. 9 de Julho Av. Lineu de Paula 

Machado
Av. Sdo Gabriel esquerda

R. Dr. Assis Ribeiro Term. Penha Av. Sao Miguel esquerda
Av. Aguia de Haia R. Boipeva Av, Sao Miguel esquerda
R. Embira + Estr. de Mogi das Cruzes + Estr. do Imperador Av. Sdo Miguel Av. Pires do Rio esquerda
Av. Cruzeiro do Sul Av. do Estado R. Cons. Saraiva esquerda
Av. Gen. Ataliba Leonel + Av. Dr. Luis Dumont Vilares Av. Cruzeiro do Sul Av. Tucuruvi esquerda
Av. Dorn Pedro I + Av, Hazard Pga. Alberto Lion Av. Dr. Gentil de Moura esquerda
Av. Eng° Luiz Carlos Berrini + Av. Dr. Chucri Zaidan Av. dos Bandeirantes Av. Roque Petroni Junior esquerda
Av. Roque Petroni Junior + Av. Prof. Vicente Rao + Av. 
Ver. Jodo de Luca + Av. Cupece_________________

Av. Dr. Chucri Zaidan Av. Sen. Vitorino Freire esquerda
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Av. Marechal Tito* P?a. Pe. Aleixo de Monteiro 
Mafra

Est. S3o Paulo - Mogi 
das Cruzes

esq./dir.

Av. N. Senhora do 0Av. Itaberaba + Rua Parapua Est. Do Sabao direita
Av. Min. Petronio Portela + Av. Elisio Teixeira + Est. do 
Sab§o

Av. Gen. Edgar Facd R. Parapua direita

Av. Pep. Emilio CarlosAv. Imirim R. Nova dos Portugueses direita
Av. 23 de Maio + Av. Rubem Berta Term. Bandeira Rua Vieira de Moraes direita
Av. Adolfo Pinheiro Av. Ver. Jos6 Diniz Lgo. 13 de Maio direita
Rua Pedro de Toledo + Rua Borges Lagoa Av. Ibirapuera Av. Domingos de Moraes direita
R. Santa Cruz + R. Loefgreen + Av. Dr. Gentil de Moura Est. Santa Cruz Term. Sacoma direita

Av. Em6rico RichterEst. do Alvarenga Av. das Garoupas direita
R. Borba Gato + R. Carlos Gomes + R. Isabel Schmidt Av. Washington Luis Av. Adolfo Pinheiro direita
Av. Yervant Kissajikian Av. Interlagos R. Giusepe Boschi direita

Est. Vila MarianaAv. Lins de Vasconcelos Av. D. Pedro I direita
Term. Capelinha R. Luar do SertaoEstrada de Itapecerica direita

Av. Ellis Maas + Av. Com. Santana Est. De Itapecerica Est. De M'Boi Mirim direita
Av. Cons. CarrSo + Av. 19 de Janeiro + Av. Rio das Pedras 
+ Av. Mateo Bei

Av. Radial Leste Term. Sao Mateus direita

Est. do Lageado Velho + Est. Dorn Joao Nery R. Gen. Americano Freire Av. Marechal Tito direita
Av. Alvaro Ramos + Av. Regente Feijd + Av. Dr. Eduardo 
Cotching + Av. Joao XXIII

Radial Leste Av. Joao XXIII direita

Av. Sapopemba + Rua do Orfanato + Rua dos Patriotas Av. Luis Incicio de Anhaia 
Melo

Av. D. Pedro I direita

Av. Itaquera + Av. Pires do Rio R. Harry Danhemberg Av. Nordestina direita
Est. do Campo Limpo Av. Prof. Francisco Morato Est. de Itapecerica direita

Est. do Campo LimpoAv. Carlos Lacerda Est. de Itapecerica direita
Av. Jorge Joao Saad + Av. Giovanni Gronchi Av. Prof. Francisco Morato Est. de Itapecerica direita
Estrada de Parelheiros Estrada da Colonia Av, Sen. Teotonio Vilela direita
Av. Sen. Teotdnio Vilela Estrada de Parelheiros Av. interlagos esq./dir.
Av. Robert Kennedy Av. Sen. Teotonio Vilela Ponte do Socorro esquerda
Av. Do Rio Bonito + Av. Olivia Guedes Penteado Av. Interlagos Av, Robert Kennedy direita
Av. Interlagos Av. Do Rio Bonito Av. Washington Luis esquerda

Av. Interlagos Rua Vieira de Moraes esquerdaAv. Washington Luis
Av. Marques de Sao 
Vicente

Av. Gen. Edgar Fac6 + Av. Ermano Marchetti R. Rio Verde esquerda

Rua CI6lia R. Pio XI Av. Francisco Matarazzo direita
Rua Carlos Vicari + R. Guaicurus Av. Francisco Matarazzo Term.Lapa direita
Av. Francisco Matarazzo + Av. Gen. Olimpio + Av. SSo 
Joao

Av. Pomp£ia R. Helvetia esquerda

Est. Do M'Boi Mirim + Av. Guarapiranga + Vitor Manzini Al. Santo AmaroR. Ribas do Rio Pardo esquerda

Para atender as especificidades do sistema viario do Municfpio, no ambito das 
atribuipdes da SMT, em conformidade com o Orgao Executive Municipal de Transito 
e compatibilizar as definipoes previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB, Lei 
Federal 9503/97, com as que constam do Plano Diretor Estrategico do Municfpio de 
Sao Paulo - PDE, fica estabelecida a correspondencia referente a classificapao das 
vias, conforme Quadro 2 a seguir.

j
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Quadro 2
Classificagao Viaria

Codigo de 
Transito 

Brasileiro
Classificagao Viaria no ambito do 

Municipio de Sao Paulo
Rede
Viaria Indicadores Funcionais

1° Nivel - Via de Transito 
Rapido N1-TR

Via de
Transito
Rapido
VTR

Forma, junto com as vias arteriais, a principal estrutura viaria da 
Cidade.2° Nivel - Via de Transito 

Rapido N2-TR
Recede os fluxos veiculares das vias arteriais, coletoras e locais.

3° Nivel - Via de Transito 
Rapido N3-TR

E de interesse Interestadual.

O transito de passagem £ predominante sobre o transito local. 
Recede os fluxos veiculares das vias coletoras e locais.

Rode apoiar o fluxo das VTR.

N1-A11° Nivel - Via Arterial 1

N1-A21° Nivel - Via Arterial 2

2 N1-A31° Nivel - Via Arterial 3
3
H
3 Faz a ligagao do Municipio de S§o Paulo com os municipios 

vizinhos.

O transito de passagem e predominante sobre o transito local. 
Recede os fluxos veiculares das vias coletoras e locais.

Rode apoiar o fluxo das VTR.

N2-A12° Nivel-Via Arterial 1a:
i-co
LD Via Arterial N2-A22° Nivel-Via Arterial 2

VA

2° Nivel-Via Arterial 3 N2-A3

E de interesse Municipal e permite articulagao e deslocamento 
entre regioes extremas.

O transito de passagem £ predominante sobre o transito local. 
Recede os fluxos veiculares das vias coletoras e locais.

Rode apoiar o fluxo das VTR.

N3-A13° Nivel - Via Arterial 1

N3-A23° Nivel - Via Arterial 2

N3-A33° Nivel - Via Arterial 3

Coleta e distribui os fluxos veiculares das VTRs e VAs para as 
vias locais.

Permite simultaneamente o transito de passagem e de 
acessibilidade aos lotes.

N4-C14° Nivel - Via Coletora 1

2 N4-C24° Nivel - Via Coletora 2o Via Coletorat—
LU VC

N5-C15° Nivel - Via Coletora 1o
Sao as Vias Coletoras ou trechos de Vias Coletoras contidas nas 
ZERs.

o

N5-C25° Nivel - Via Coletora 2

A acessibilidade pontual £ prioritaria em relagao a circulagao. 
Atende aos deslocamentos de transito estritamente locais.

Via Local< N6-VL6° Nivel-Via Localoo VL

Via e Area de 
Pedestres
VPD

o o
i< Q Atende ao transito do modo a p£ e de pessoas portadoras de 

necessidades especiais.VPDz

II Ciclovia
VBC

H<*2 VBC Atende ao transito exclusive de bicicletasS
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A PMSP podera enviar anualmente projeto de lei atualizando a classificapao das vias 
que compoem a Rede Viaria Municipal, quando se fizer necessario, devido a 
complementapoes e ampliapoes do sistema viario, bem como alterapao de funpao das 
vias em decorrencia da dinamica urbana. As obras de arte especiais, tais como 
tuneis, pontes e viadutos, recebem a mesma classificapao da via ou logradouro onde 
se inserem ou a que dao continuidade, considerada sempre a classificapao da via 
com hierarquia superior, se existirem trechos de classes diferentes, contiguos a obra 
de arte especial.

As vias publicas que compoem a Rede Viaria Estrutural sao denominadas Vias 
Estruturais. Do ponto de vista funcional, conforme definido no PDE, as Vias 
Estruturais estao classificadas em tres niveis:

7° Nivel (ou N1) - aquelas utilizadas como ligapao da Capital com os 
demais municipios do Estado de Sao Paulo e com os demais Estados 
da Federapao;
2° Nivel (ou N2) - aquelas, nao incluidas no nivel anterior, utilizadas 
como ligapao com os municipios da Regiao Metropolitana e com as 
vias do 1° Nivel;
3° Nivel (ou N3) - aquelas, nao incluidas nos niveis anteriores, 
utilizadas como ligapoes internas no Municipio.

I.

Do ponto de vista fisico e operacional as Vias Estruturais sao subdivididas conforme 
as seguintes caracteristicas:

Via de Transito Rapido - VTR - pista dupla ou unica, duas ou mais 
faixas de rolamento por sentido, sem acesso a lotes e fluxo veicular 
ininterrupto;
Via Arterial 1 -VA1 - pista dupla ou unica, duas ou mais faixas de 
rolamento por sentido, acesso a lotes e fluxo veicular interrompido ou 
ininterrrupto, quando for pista local de apoio a uma Via de Transito 
Rapido;
Via Arterial 2 - VA2 - pista unica, duas ou mais faixas de rolamento 
por sentido, acesso a lotes e fluxo veicular interrompido;
Via Arterial 3 - VA3 - pista unica, uma faixa de rolamento por sentido 
acesso a lotes e fluxo veicular interrompido.

IV.

A Rede Viaria Estrutural existente consta do Anexo 1 e do Mapa 4.

59



PREFEITURA DA CIDADE Df

Sao Paulo SECRETARIA MUNICIPAL Dl

TOCrOCXl TransportesGOVERNO DA RECONSTRUQAC

Plano Municipal de Circulagao Viaria e de Transportes

Mapa 4
Rede Viaria Estrutural
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Os Aneis Viarios existentes, contidos total ou parcialmente no Municlpio, 
componentes da Rede Viaria Estrutural, sao formados por:

I. A “Rotula Central”, que tern a fungao de interligar as Vias Estruturais 
radiais do Municipio, nos limites do Centro Historico, e composta 
pelas seguintes vias: Av. Ipiranga, Av. S. Luis, Vd. Nove de Julho, Vd. 
Jacarei, R. Maria Paula, Vd. Da. Paulina, Pga. Joao Mendes, R. Anita 
Garibaldi, Av. Rangel Pestana, Vd. 25 de Margo, R. da Figueira, Av. 
Mercurio e Av. Sen. Queiros.

II. A “Contra-Rotula Central”, que tern a fungao de interligar as Vias 
Estruturais radiais do Municipio, nos limites do Centro Tradicional, e 
composta pelas seguintes vias: Av. Duque de Caxias, R. Maua, Av. 
do Estado, R. do Glicerio, Vd. Leste-Oeste, Ligagao Leste-Oeste, Vd. 
Jaceguai, Vd. Julio de Mesquita Filho e R. Amaral Gurgel.

III. O “Mini-Anel Viario”, que tern a fungao de interligar as Vias Estruturais 
radiais do Municipio, nos limites do Centro Expandido, e composto 
pelas vias que constituem as Marginais do Rio Tiete e do Rio 
Pinheiros, Av. dos Bandeirantes, Av. Affonso D’Escragnolle Taunay, 
Complexo Viario Maria Maluf, Av. Tancredo Neves, Complexo Viario 
Escola de Eng. Mackenzie, R. das Juntas Provisorias, Vd. Grande 
Sao Paulo, Av. Luis Ignacio de Anhaia Melo e Av. Salim Farah Maluf.

IV. O “Anel Viario Metropolitano”, que tern a fungao de interligar 
perifericamente as vias de ligagao metropolitana e e composto, no 
Municipio de Sao Paulo, pelas seguintes vias: Av. Roque Petroni Jr., 
Av. Vicente Rao, Av. Ver. Joao de Lucca, Av. Cupece; Av. Adelia 
Chohfi, Av. Aricanduva e, tambem, as vias marginais dos rios Tiete e 
Pinheiros.

V. O “Rodoanel Mario Covas”, que tern a fungao de interligar, 
externamente a cidade, as rodovias de interesse estadual e nacional 
que atingem o Municipio de Sao Paulo.

As eventuais mudangas de configuragao dos aneis viarios descritos e as futuras 
ampliagbes e complementagbes viarias, deverao ser fixadas por ato normative da 
SMT, em conformidade com o Orgao Executive Municipal de Transito.

A Rede Viaria Coletora, que tern a fungao de receber e distribuir o transito interne 
dos bairros e de ligagao entre eles, alem de interligar vias de categoria superior 
componentes da Rede Viaria Estrutural, e composta pelas vias constantes do Anexo 
2 e do Mapa 5. Do ponto de vista funcional, as vias Coletoras subdividem-se em:

I. 4°. Nivel (ou N4), que sao as vias que coletam trafego dos bairros ou 
interligam as vias arteriais.
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II. 5°. Nivel (ou N5), que sao as Vias Coletoras ou seus trechos contidos 
nas ZERs, que devem receber medidas que inibam o trafego de 
passagem.

Do ponto de vista flsico e operacional, as vias Coletoras subdividem-se em:
Vias Coletoras 1 - que possuem pista dupla ou unica, duas ou mais 
faixas de rolamento por sentido, acesso a lotes e fluxo veicular 
interrompido;
Vias Coletoras 2- que possuem pista unica, uma faixa de rolamento 
por sentido, acesso a lotes e fluxo veicular interrompido;

I.
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Mapa 5
Rede Viaria Coletora
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A Rede Viaria Local e composta por vias cuja fungao predominante e de 
proporcionar o acesso aos imoveis lindeiros e que nao estao classificadas como 
coletoras ou estruturais. Na Rede Viaria Local deve ser priorizada a circulagao do 
pedestre e do ciclista, sendo a fluidez do transito condicionada a essa prioridade.

A Rede Viaria do Transporte Nao Motorizado e composta por:
I. Rede Viaria do Transporte a Pe, composta por vias e areas de 

pedestres, passagens em nivel, passagens em desnivel, passeios, 
faixas de travessias de pedestres, elevadas ou no nivel da pista, 
platos e demais areas exclusivas para circulagao de pedestres ou 
onde este tenha a preferencia.

II. Rede Viaria de Transporte por Bicicleta, compreendendo as ciclovias 
ciclofaixas, faixas compartilhadas, rotas de ciclismo, bicicletarios e 
paraciclos.

Nas vias que compoem a Rede Viaria Estrutural, o uso e a ocupagao do solo dos 
lotes lindeiros sao condicionados as garantias da seguranga e fluidez do trafego. Nas 
vias que compoem a Rede Viaria Coletora, o uso e a ocupagao do solo dos lotes 
lindeiros deverao ser compativeis com as condigoes do transito da regiao - de 
interligagao ou de acesso as vias estruturais.

Com o objetivo de desestimular o trafego de passagem nas Vias Locais e nas vias de 
5°. Nivel, compor ambiente desfavoravel ao desenvolvimento de velocidades 
elevadas, promover a seguranga do transito, reduzir o nivel de ruidos e de favorecer 
o convivio das pessoas nos bairros, a PMSP, baseada em projeto aprovado pelo 
Orgao Executive Municipal de Transito, podera implantar medidas de “moderagao de 
trafego”. Entende-se por medidas de “moderagao de trafego” o conjunto de medidas 
de carater fisico e operacional que inibam o desempenho de velocidades elevadas e 
priorizem o pedestre, a pessoa portadora de necessidades especiais e o ciclista.

Excepcionalmente, em areas restritas que contenham exclusivamente vias locais, 
poderao ser implantados os Bolsoes Residenciais, definidos em legislagao especifica 
desde que seja preservado o interesse da municipalidade, nao haja bloqueio que 
impega a passagem de qualquer cidadao, sejam preservadas as condigoes de 
mobilidade dos cidadaos e seja garantida a circulagao de veiculos do Sistema 
Integrado de Transporte de Passageiros - SITP, bem como de veiculos de servigos 
publicos essenciais.

Nenhuma via publica do Municipio pode ter dispositivos que causem o fechamento 
total da via, que bloqueiem, dificultem, embaracem ou impegam a passagem, a
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mobilidade e a acessibilidade de pedestres e veiculos. E vedada a instalapao de 
portoes, correntes, cancelas ou qualquer outro dispositive, operagao ou fiscalizagao 
privadas que impegam o livre acesso e circulagao de pessoas em qualquer via 
publica. Deverao ser respeitadas as necessidades de drenagem, limpeza, 
manutengao, seguranga publica, atendimento de urgencias, coleta de lixo, carga e 
descarga. Sao excegdes as vias sem saida, conforme legislagao especifica e 
mediante autorizagao do Orgao Executive Municipal de Transito.

Com a atribuigao de aprovar os projetos que interfiram na configuragao da Rede 
Viaria do Municipio, garantindo o cumprimento das politicas urbanisticas 
estabelecidas para o Municipio, alem das disposigdes do Cddigo de Transito 
Brasileiro, a PMSP devera constituir um Grupo Intersecretarial, formado por 
representantes das secretarias Municipais de Planejamento, Transportes, Infra- 
estrutura Urbana, Habitagao e Meio Ambiente, das Sub-Prefeituras e de outras que 
se mostrarem necessarias.

Quaisquer intervengdes no sistema viario, mesmo de iniciativa das esferas de 
governo federal e estadual, sob forma de administragao direta, indireta ou sob 
concessao, devem ser aprovadas previamente pela SMT, de forma a resguardar o 
interesse da municipalidade, adequar as politicas publicas municipais, garantir a 
continuidade da malha viaria, a seguranga do transito de pessoas e de veiculos, a 
emissao de ruidos, de gases e de particulas poluentes, a qualidade de vida das areas 
lindeiras e promover a qualidade urbanistica do local. Entende-se por intervengao 
viaria:

Construgao de novas vias publicas;
Ampliagao de vias existentes;
Utilizagao do subsolo das vias existentes ou projetadas; 
Utilizagao do espago aereo das vias existentes ou projetadas;

A PMSP deve fazer gestoes junto aos municipios vizinhos, atraves do organismo 
metropolitano de planejamento, no sentido de garantir a continuidade e o 
desempenho operacional da rede viaria.

A abertura de novas vias, assim como intervengdes em via existente para duplicagao, 
ampliagao, mudanga de alinhamento, nivelamento ou qualquer tipo de obra que altere 
sua configuragao fisica, devera ser analisada pelo Orgao Executive Municipal de 
Transito, no cumprimento de suas atribuigdes estabelecidas pelo CTB, que definira as 
suas diretrizes, sua classificagao viaria e/ou executara o projeto da mesma. Em 
qualquer caso, os Projetos Geometricos Executives das novas vias deverao ser 
submetidos a aprovagao previa do Grupo Intersecretarial definido anteriormente,
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garantidas as diretrizes apontadas na avaliagao do Orgao Executive Municipal de 
Transito.

O arruamento de novos loteamentos, conjuntos habitacionais, projetos de 
regularizapao de loteamentos clandestinos, arruamentos definidos nos projetos de 
reurbanizapao, operapdes ou intervenpoes urbanas devera ser projetado e executado 
conforme diretrizes definidas pelo Orgao Executive Municipal de Transito, com o 
objetivo de:

promover a interligapao e a continuidade do sistema viario; 
promover a priorizapao dos modes coletivo e nao motorizados; 
prever a implantapao de medidas de moderapao de trafego;
promover a compatibilizapao do trapado das novas vias com o daquelas ja 
existentes;
definir a classificapao viaria.

As prioridades para a abertura de novas vias e melhorias daquelas ja existentes 
serao determinadas pelas necessidades do Transporte Coletivo, da complementapao 
de ligapdes entre bairros e pela necessidade de integrapao entre os municipios da 
Regiao Metropolitana.

Com o objetivo de implantar novas vias estruturais ou melhorar a seguranpa e fluidez 
do trafego daquelas ja existentes, ficam estabelecidas como Areas de Intervenpao 
Urbana, aquelas definidas nos PREs de cada Subprefeitura. O Orgao Executive 
Municipal de Transito emitira diretrizes viarias para a elaborapao do projeto 
urbanistico, relatives ao sistema viario e as instalapdes de conexao e acesso do 
Sistema Integrado de Transporte de Passageiros - SITP. O projeto urbanistico 
devera ser aprovado pelo Grupo Intersecretarial definido anteriormente, que analisara 
o cumprimento das diretrizes estabelecidas, que deverao observer os principios de 
mobilidade contidos neste Plano.

A implantapao de qualquer nova Via Estrutural ou Coletora no Municipio deve prever 
uma ou mais faixas de circulapao exclusiva de onibus, assim como deve prever a 
implantapao de ciclovia ou ciclofaixa, cabendo a SMT definir o numero de faixas para 
a circulapao de onibus, assim como, caso nao seja identificada a necessidade de 
implantapao dessa(s) faixa(s) de circulapao, autorizar, expressamente, que a via seja 
construida sem a mesma. Cabe tambem a SMT, em conformidade com o Orgao 
Executive Municipal de Transito, autorizar expressamente que a via seja construida 
sem a ciclovia ou ciclofaixa, caso nao seja identificada a necessidade de sua 
implantapao ou existam condipoes topograficas adversas.
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Os equipamentos urbanos de grande porte a serem criados, principalmente os que se 
constituem em polos geradores de viagens, como parques, centres esportivos, 
estadios, campi universitarios, centres educacionais, clubes, aeroportos e outros, 
mesmo que de propriedade privada, devem ser delimitados por vias publicas 
compativeis com seu porte. No caso de nova via, suas caracteristicas e classificagao 
na Rede Viaria Municipal, bem como eventual especializagao e acessos, serao 
definidos de acordo com as necessidades e peculiaridades do local ou da regiao, por 
ocasiao da sua efetiva implantagao. A regulamentagao desse dispositive sera objeto 
de legislagao especifica.

As intervengdes fisicas em vias que compoem as Rotas de Transit© de Veiculos e 
Cargas com Dimensdes e Pesos Excedentes aos previstos pelo CTB so podem 
ocorrer apds consulta e aprovagao do Orgao Executive Municipal de Transito. A 
instalagao de equipamentos ou quaisquer elementos que se configurem em 
interferencias fisicas nessas vias deve adotar gabarito vertical com altura minima livre 
de 6,20 metros.

Os projetos de definigao do alinhamento das calgadas, canteiros centrais e ilhas de 
canalizagao de trafego a serem elaborados, devem contemplar desenho compativel 
com a classificagao e fungao das vias. 0 Orgao Executive Municipal de Transito 
devera emitir diretrizes de tragado relativas a:

- Priorizagao da circulagao de dnibus;
- Implantagao de medidas de “moderagao de trafego”;
- Larguras de calgadas;
- Necessidade de canteiros centrais, refugios para pedestres, ilhas de 

canalizagao e avangos de calgada.

Na escolha do tipo de pavimento das pistas e calgadas, deverao ser consideradas 
alem das caracteristicas de volumes do trafego, as questdes ambientais e de 
seguranga do transito.
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Espago de Circulagao do Pedestre

A definigao dos espagos de circulagao, acomodagao e espera destinados aos 
pedestres nas vias publicas, associados a hierarquizagao viaria deverao seguir o
Quadro 3.

Quadro 3
Espagos de Circulagao de Pedestres nas Vias Publicas

Faixa minima na 
calgada -
livre de 

interferencias

Largura 
minima da 

calgada
Largura minima do 

canteiro centralClasse 
da via

Equipamento de travessia 
de pedestres

(m)(m)
(m)

VTR 3,50 m 2,50 m Estudo especifico para 
cada caso

Travessia em desnivel

VA1 3,50 m 2,50 m 2,00 m • Travessia em desnivel 
quando a distancia entre 
uma interrupgao e outra da 
via for maior do que 1 km e 
nao apresentar condigoes de 
brechas no trafego 
suficientes para a travessia 
em nivel.

• Sinalizagao viaria e 
dispositivos adequados, 
conforme CTB e legislagao 
pertinente.

ou
Estudo especifico para 
avaliar a necessidade de 
larguras maiores para 
acomodagao de pedestres 
nas travessias, para 
implantagao de 
plataformas de 
embarque/desembar-que 
de passageiros ou de 
cliclovias.

VA2 3,50 m 2,50 m 2,00 m • Sinalizagao viaria e 
dispositivos adequados.VA3 3,50 m 2,50 m

VC1 3,00 m 2,00 m
• Sinalizagao viaria e 

dispositivos de moderagao 
de trafego

VC2 3,00 m 2,00 m

VLC 2,50 m 1,10 m

Padrao: fluxo 
maximo igual a 45 
pedestres por 
minuto por metro 
linear OU fluxo 
bidirecional com 
alguma restrigao.

VPD

Os indicadores definidos no Quadro 3 podem ser revistos em fungao das condigoes 
espedficas do local, como caracterlsticas fisicas, uso e ocupagao do solo, volume de 
pedestres, interface com o transporte coletivo e outras caracteristicas da regiao. Os
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valores previstos no quadro aplicam-se a novas vias ou a vias que sofrerem 
readequaqao viaria, neste caso, quando houver disponibilidade de espapo. Quando 
houver demanda que justifique, devera ser feita a adequapao geometrica da via de 
forma a buscar os padroes definidos no Quadro 3.

O passeio, como parte integrante da via publica, e as vias de pedestre destinam-se 
exclusivamente a circulapao dos pedestres com seguranpa, seguridade e conforto. 
Todas as vias e areas de pedestres deverao garantir o acesso livre para veiculos de 
emergencia e de coleta de residues solidos, bem como o acesso as suas garagens 
dos veiculos de moradores lindeiros. Somente e permitida a circulapao de veiculos, 
nos locals citados, mediante autorizapao e de acordo com os regulamentos 
especificos do Orgao Executive Municipal de Transito.

A utilizapao dos passeios publicos e das vias de pedestres, incluindo a instalapao de 
mobiliario urbano, iluminapao publica, sinalizapao de trafego e vegetapao devera ser 
objeto de ato normative especifico da PMSP, formulado sob coordenapao do Orgao 
Executive Municipal de Transito, de forma a garantir condipdes de seguranpa, 
seguridade e conforto na circulapao de pedestres. O piso das calpadas e demais 
areas destinadas ao pedestre devera ser uniforme e bem conservado, para permitir a 
circulapao dos pedestres com seguranpa e conforto.

A SMT devera definir a Rede Viaria do Modo de Transporte a Pe, de forma a 
propiciar uma rede continua, segura, agradavel, com piso uniforme e livre de 
obstaculos para a circulapao. Essa Rede deve ter tratamento adequado conforme 
fiscalizapao por parte do Poder Publico, de forma a garantir seu bom estado de 
conservapao e a impedir que quaisquer obstaculos comprometam a circulapao. E 
composta pelas calpadas, galerias, escadarias, elevadores publicos, esteiras, pianos 
inclinados, vias e areas de pedestres e vias de trafego misto, bem como pelos 
elementos de conexao:

- Passagens em nivel atraves da implantapao de Faixas de Travessia de 
Pedestres, equipadas ou nao com outros dispositivos de seguranpa;

- Passagens em desnivel, compreendendo as passarelas, as passagens 
subterraneas e as decorrentes de elevapoes ou rebaixamentos de pistas de 
rolamento.

Preferencialmente, as passagens em desnivel devem manter o caminhamento do 
pedestre no nivel das calpadas, rebaixando as pistas de rolamento, como forma de 
impor o minimo esforpo ao pedestre e a resguardar a paisagem urbana.

Considera-se “calgada” a parte da via, normalmente segregada e em nivel diferente, 
nao destinada a circulapao de veiculos, reservada ao transito de pedestres e, quando
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possivel, a implantapao de mobiliario urbane, sinalizapao, vegetapao e outros fins. A 
calpada e subdividida em:

- Passeio, que e a parte da calpada livre de interferencias, destinada a 
circulapao exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.

- Faixa de servipo, que e a parte da calpada correspondente a uma faixa 
preferencialmente junto ao meio fio para a instalapao de mobiliario urbano, 
sinalizapao, vegetapao e equipamentos publicos ou privados.

Considera-se “via” ou “area de pedestres” o espapo viario de uso publico, 
regulamentado apenas para a circulapao de pedestres.
Considera-se “via de trafego misto” a via publica onde podem coexistir pedestres e 
diferentes tipos de veiculos, conforme regulamentapao estabelecida pelo Orgao 
Executive Municipal de Transito.

Nenhuma via ou logradouro publico no ambito do Municipio de Sao Paulo poderao 
ser construidos sem espapo seguro e confortavel destinado ao pedestre. 
Excepcionalmente, quando devidamente justificado pela situapao de risco maior ao 
pedestre, o Orgao Executive Municipal de Transito pode desobrigar expressamente a 
construpao das calpadas ou passeios, devendo, entretanto, o Poder Publico prover o 
local de alternative segura e confortavel para a circulapao do pedestre. Essa 
alternativa nao podera resultar em acrescimos elevados das distancias de 
caminhamento para o pedestre, nem em imposipao de esforpos fisicos acentuados.

Em ato juridico especifico, a PMSP, devera emitir Norma contendo os parametros 
basicos obrigatorios para a construpao e manutenpao da Rede Viaria para o 
Transporte a Pe, que devera contemplar, entre outros:.

- criterios de projeto para ampliapao, construpao e conectividade da Rede;
- parametros de larguras minimas para calpadas, passagens em desnivel, 

passeios, faixas de servipo;
- parametros de declividade transversal e longitudinal;
- parametros de declividade e de comprimentos de rampas e de lances de 

escadas para acessos as passagens em desnivel;
- criterios para rebaixamento de guias destinados ao acesso de veiculos aos 

lotes;
- parametros para escolha de materiais a serem empregados;
- criterios de posicionamento do mobiliario urbano;
- criterios para elaborapao de projeto paisagistico e escolha de vegetapao;
- criterios de iluminapao de calpadas e logradouros publicos;
- criterios de posicionamento de Faixas de Travessias de Pedestres;
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A PMSP deve elaborar e dustribuir “cartilha” dirigida aos municipes, contendo as 
normas e criterios para construgao e manutengao de calgadas, bem como devera 
center material educative que busque a conscientizagao para a importancia das 
calgadas para todos os cidadaos.

Circulagao de Bicicletas

O planejamento do sistema cicloviario municipal e a definigao de normas especificas 
de projeto e sinalizagao devem ser desenvolvidos pelo Orgao Executive Municipal de 
Transit©, no exercicio das atribuigdes previstas no CTB, que deve considerar e 
incorporar o piano de ciclovias internas e de acesso aos parques como estrategia de 
consolidagao da cultura cicloviaria e de ampliagao da Rede Viaria para o Transporte 
por Bicicleta.

Os projetos de adequagao do sistema viario existente, visando a implantagao de 
sistema cicloviario, devem ser precedidos de estudos de viabilidade aprovado pelo 
Orgao Executive Municipal de Transit©. As novas vias publicas, incluindo pontes, 
viadutos e tuneis, devem prever espagos destinados ao acesso e circulagao de 
bicicletas, em conformidade com os estudos de viabilidade.

A PMSP podera implantar ou incentivar a implantagao de ciclovias ou ciclofaixas nos 
terrenes marginais as linhas ferreas em trechos urbanos, de interesse turistico, nos 
acessos as zonas industriais, comerciais e institucionais, quando houver demanda 
existente e viabilidade tecnica. Os projetos dos parques lineares previstos no PDE e 
nos Pianos Regionais deverao contemplar ciclovias internas e, quando possivel, de 
acesso aos parques, em conformidade com estudos de viabilidade aprovados.
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1.2.
Uso e Gestao da Rede Viaria

A gestao da utilizagao da rede viaria do Municipio deve se basear nos principios da 
democracia e equidade no acesso e uso para a totalidade da populagao, com 
prioridade de agoes em defesa da vida, nela incluida a preservagao da saude e do 
meio ambiente.

As agoes de gestao do uso da rede viaria devem articular os diversos modos de 
transporte, considerando que os modos a pe e coletivo tenham, sempre, prioridade 
sobre os demais. Nas vias que compdem a Rede Viaria do Municipio de Sao Paulo, 
as condigoes de seguranga do transit© sao prioritarias sobre as condigdes de fluidez.

A SMT deve manter Programa Permanente de Seguranga do Transito, de forma que 
se obtenha redugao significativa do numero de acidentes no transito. Esse Programa 
devera center agoes de engenharia, operagao de campo, fiscalizagao, capacitagao 
tecnica, educagao para o transito e comunicagao social e devera ser mantido 
permanente acompanhamento das estatisticas de acidentes, conforme diretrizes 
estabelecidas pelo Denatran.

As atividades de Educagao para o Transito sao instrumentos de Gestao de Transito 
que devem ser permanentes e focar o cidadao e sua preparagao para a convivencia 
responsavel, solidaria e segura no espago viario.

A Educagao para o Transito no Municipio de Sao Paulo devera abordar o tema 
transito como acessibilidade e circulagao de pessoas, bens e servigos e nao apenas 
como circulagao de veiculos. O conteudo das agoes deve permitir o desenvolvimento 
de visoes criticas a respeito do padrao de mobilidade vigente no Municipio, 
apresentando a importancia da valorizagao dos outros modos de transporte, que nao 
o motorizado individual, sobretudo os modos a pe e coletivos.

A SMT deve manter urn Programa Permanente de Educagao para o Transito, com 
dotagao orgamentaria anual, cujas agoes devem ser dirigidas a diferentes segmentos 
da sociedade, contemplando a diversidade de origem, formagao, faixa etaria e 
capacidades motoras e sensoriais.

As campanhas educativas devem visar a mudanga de padrao de comportamento no 
transito, com prioridade para as questoes que envolvem risco potencial de acidentes
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ou que se configurem como fatores que geram altos indices de infragoes. Deverao 
ser desenvolvidas atividades educativas de conscientizagao da populagao quanto a 
acessibilidade e mobilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais na 
rede viaria e no sistema de transporte.

As atividades de planejamento, projeto, operagao e fiscalizagao do sistema viario 
devem contemplar as necessidades de garantia do desempenho do Subsistema 
Estrutural do Sistema Integrado de Transporte de Passageiros - SUP, buscando a 
progressiva priorizagao da sua circulagao sobre o transito geral. Quando a malha 
viaria que apoia o Subsistema Estrutural nao dispuser de espago para segregagao 
fisica da circulagao dos veiculos de transporte coletivo do Sistema Integrado de 
Transporte de Passageiros - SUP, o transito devera ser ordenado e operado de 
forma a priorizar os deslocamentos dos onibus, especialmente nos horarios de pico, 
garantindo a circulagao do pedestre com seguranga e conforto. As medidas de 
priorizagao do transporte coletivo devem assumir o modo a pe como complementar e 
devem contemplar medidas que assegurem as condigdes de acesso ao SUP com 
seguranga e conforto.

Nas vias que compoem as redes viarias Estrutural e Coletora, nos eixos e polos de 
centralidades e nas areas com grande concentragao de pedestres, devem ser 
adotadas medidas urbanisticas e de engenharia de trafego que possibilitem as 
transposigoes seguras e confortaveis das vias, sem impor acrescimos significativos 
de distancias de percursos para o modo de transporte a pe. Os tempos semaforicos 
destinados as travessias de pedestres, bem como os espagos destinados a sua 
acomodagao devem ser adequados a demanda e devem considerar a mobilidade 
reduzida no caminhamento de criangas e idosos.

Nas vias classificadas como Nivel 2 e Nivel 3 da Rede Viaria Estrutural e nas vias da 
Rede Viaria Coletora, o Orgao Executive Municipal de Transito podera permitir o 
estacionamento de veiculos e a implantagao de ponto de taxis, desde que seja 
respeitada a prioridade ao transporte coletivo e a fluidez do trafego geral e que seja 
garantida a seguranga viaria e o acesso das pessoas aos lotes lindeiros.

A circulagao, o estacionamento e a parada de veiculos de transporte de passageiros 
por fretamento e de transporte de bens e servigos devera sofrer restrigoes nos casos 
em que puder prejudicar o desempenho do SUP e do trafego nas vias estruturais, 
prejudicar a seguranga do transito ou comprometer a qualidade urbanistica ou 
ambiental. Essas restrigoes devem ser regulamentadas por edigao de ato normative 
especifico ou por sinalizagao de transito.

As rotas destinadas a circulagao de veiculos de transporte de Cargas Perigosas 
devem ser identificadas, regulamentadas e sinalizadas, sem prejuizo do disposto nas
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demais legislates pertinentes ao transporte de cargas perigosas, garantindo o fluxo 
veicular sem impedancias e incompatibilidades entre o deslocamento desejado e as 
condigbes fisicas e ambientais.

O bom desempenho do Subsistema Estrutural do Sistema Integrado de Transporte de 
Passageiros - SITP no sistema viario deve ser encarado como objetivo prioritario das 
equipes responsaveis pela Operagao do Transit©. Assim, as atividades de Operagao 
de Transit© devem ser integradas com as agbes de Operagao de Transporte, com o 
objetivo de criar condigbes para melhor desempenho dos modes coletivos de 
transporte. Para tanto, os sistemas de monitoramento e controle do transit© e ao 
sistema de monitoragao e controle do Sistema Integrado de Transporte de 
Passageiros - SITP, devem operar de forma integrada.

A sinalizagao de orientagao do trafego de passagem somente sera permitida atraves 
de vias estruturais e coletoras. Excepcionalmente, nos casos em que nao houver 
alternativa atraves de vias estruturais ou coletoras, poderao ser utilizadas vias locais, 
desde que nao haja comprometimento da seguranga do trafego e que a emissao de 
ruidos seja compativel com o uso do solo lindeiro.

Nas vias N2 e N3 da Rede Viaria Estrutural e na Rede Viaria Coletora, o Orgao 
Executive Municipal de Transito podera autorizar rotas operacionais de ciclismo, que 
serao determinadas em fungao da menor demanda de trafego geral e da demanda 
manifesta de ciclistas, podendo ser regulamentadas com restrigbes quanto a trechos 
de via, dia da semana e horarios.

A realizagao de obras de construgao de novas vias, servigos de conservagao ou 
situagbes de emergencia, quando interferem na circulagao de veiculos e pedestres 
por medidas de seguranga, conforto e desempenho do transito, devem ter uma 
sinalizagao temporaria especifica adequada para cada caso.

Nas obras realizadas nas calgadas, os pedestres devem ser sempre priorizados por 
caminhos alternatives, sinalizados, dotados de iluminagao noturna adequada e livres 
de conflito com o movimento de veiculos ao utilizar a pista de rolamento, de buracos, 
entulhos ou degraus. Esses caminhos devem preservar largura que permita o fluxo 
bidirecional, inclusive de portadores de necessidades especiais.

A sinalizagao temporaria das obras, a recomposigao do pavimento, a sinalizagao do 
trafego definitiva e a remogao de interferencias publicas ou de concessionarias, 
segundo padrbes definidos pelo Orgao Executive Municipal de Transito, e encargo da 
empresa responsavel pelas mesmas e cabe ao Orgao Executive Municipal de 
Transito a fiscalizagao do atendimento aos criterios de sinalizagao definidos.
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A Fiscalizagao do Transito deve ser realizada por Agentes da Autoridade Municipal de 
Transito ou por equipamentos devidamente homologados pelo Contran e que 
atendam as normas e regulamentos federais especificos. As atividades de 
Fiscalizagao devem priorizar as infragoes que comprometam a seguranga dos 
usuarios da via publica e o desempenho da Rede Viaria Estrutural, sobretudo nas 
vias utilizadas pelas Linhas Estruturais do SITP.

Deverao ter prioridade nas atividades de fiscalizagao do transito as infragoes que sao 
as principais causadoras de acidentes, conforme diagnosticado no acompanhamento 
do Programa Permanente de Seguranga de Transito do Municipio. O Orgao Executive 
Municipal de Transito devera definir as diretrizes para fiscalizagao do uso e ocupagao 
das calgadas, de modo a garantir que os passeios comportem, com seguranga e 
conforto, fluxos bidirecionais de pedestres e de pessoas portadoras de necessidades 
especiais, sem prejuizo do previsto no Quadro 3 - Espagos de Circulagao de 
Pedestres nas Vias Publicas.
O Orgao Executive Municipal de Transito devera buscar constante aprimoramento 
das atividades de fiscalizagao, atraves do emprego de novas tecnologias e de 
capacitagao tecnica dos Agentes da Autoridade Municipal de Transito.

A PMSP, atraves do Orgao Executive Municipal de Transito podera firmar convenios 
no sentido de aprimorar a fiscalizagao de transito do Municipio, ampliando o quadro 
de Agentes da Autoridade Municipal de Transito, que devera ser formado segundo as 
diretrizes estabelecidas pela SMT.
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1.3.
Outras Utilizagoes da Via Publica

As vias publicas do Municlpio de Sao Paulo e reservada a funpao preferencial de 
espapo destinado ao transito de pessoas e velculos, em condipoes seguras. Outras 
atividades que resultem na ocupapao da via, ou partes dela, sao sujeitas a 
regulamentapao espedfica do 6rgao Executive Municipal de Transito, sem prejuizo 
dos demais controles sob responsabilidade de outros orgaos da Administrapao 
Publica Municipal. Enquadram-se nessa categoria as seguintes atividades:

- Realizapao de obras e servipos de manutenpao;
- Colocapao de capambas ou similares, de recolhimento de lixo ou entulho;
- Instalapao de comercio ambulante, inclusive de alimentos;
- Exercicio de qualquer atividade comercial ou de prestapao de servipos na via 

publica;
- Colocapao de equipamentos, mobiliario urbano e vegetapao;
- Localizapao de feiras livres;
- Realizapao de eventos.

A autorizapao para o funcionamento e/ou realizapao de quaisquer dessas atividades 
fica condicionada a manutenpao das condipoes de seguranpa, conforto e 
desempenho do transito de veiculos, pedestres e ciclistas, conforme regulamento 
especifico a ser emitido pela SMT. Aplicam-se essas disposipdes tambem as 
interferencias provocadas na via publica pela utilizapao de seu subsolo ou espapo 
aereo.

A realizapao de eventos ou manifestapoes e a implantapao e o funcionamento de 
estabelecimentos geradores de viagens deverao estar condicionados ao 
equacionamento do acesso e circulapao dos servipos de transporte coletivo e do 
sistema viario, em sua area de influencia. Para tanto, a PMSP editara legislapao 
espedfica explicitando as normas administrativas desta materia.

A realizapao de qualquer evento nas vias e logradouros publicos, somente podera 
ocorrer com autorizapao expressa emitida previamente pelo Orgao Executive 
Municipal de Transito, especificamente para o mesmo, mediante solicitapao feita pelo 
responsavel pela organizapao do evento. Os custos decorrentes dos servipos 
prestados pela PMSP para a emissao da autorizapao, Operapao do Transito e 
monitoramento por ocasiao da realizapao do evento, mesmo que em carater 
emergencial, e ainda aqueles decorrentes de danos a sinalizapao viaria e
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equipamentos publicos, serao ressarcidos pelo responsavel do evento. A SMT 
definira e regulamentara os custos referidos anteriormente, bem como os casos de 
interesse da municipalidade em que essa cobranpa nao sera obrigatoria, sem prejuizo 
das demais obrigagoes. A desobediencia as regulamentagao deve ficar sujeita as 
sangdes e medidas administrativas estabelecidas em regulamentagao espedfica.

No Munidpio de Sao Paulo, o uso do sistema viario ou de qualquer logradouro 
publico por veiculos nao classificados em uma categoria espedfica pelo CTB, deve 
ser objeto de legislagao propria Municipal.

Qualquer prejuizo causado por dano ao sistema viario, sinalizagao de trafego, 
equipamentos publicos, patrimdnio publico decorrente de acidente ou ato voluntario 
devera ser ressarcido aos cofres publicos pelo responsavel, conforme regras e 
normas estabelecidas pela PMSP.

77



PREFEITURA DA CIDADE Di

Sao Paulo SECRETARIA MUNICIPAL DITCrCfOCXl TransportesGOVERNO DARECONSTRUCAC

Plano Municipal de Circulagao Viaria e de Transportes

Capitulo 2
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

A SMT deve estabelecer uma Politica de Estacionamento do Municipio como um 
conjunto de diretrizes tecnico-administrativas e jundico-institucionais, integradas a 
administragao do transito, transporte, uso e ocupagao do solo, objetivando:

- ordenar, regularizar e disciplinar a gestao da acomodagao fisica de velculos 
dentro e fora da via.

- regular a oferta de vagas de estacionamento, na via publica e fora da via, 
como instrumento de controle da oferta e equilibrio com a demanda da regiao.

Entende-se por estacionamento a imobilizagao de velculos por tempo superior ao 
necessario para embarque ou desembarque de passageiros, incluindo a operagao de 
carga e descarga, conforme o CTB.

A Politica de Estacionamento de Velculos do Municipio contempla interfaces com os 
sistemas de transportes publicos e com os aspectos urbanlsticos, considerando:

- Otimizagao do desempenho do sistema viario atraves do uso do 
estacionamento como dispositive de controle da demanda do transporte 
individual e de racionalizagao do uso do espago viario;

- Desenvolvimento e implementagao de um sistema de transferencia modal 
entre os transportes individual e coletivo;

- Manutengao da dinamica da vitalidade economica dos eixos e polos de 
centralidades;

- Adequagao da oferta de estacionamento em fungao das demandas, 
respeitados os demais criterios urbanlsticos estabelecidos;

- Regulamentagao de sistema tarifario determinado pela racionalizagao da 
distribuigao da oferta.

Para efeito da Politica de Estacionamento deve ser considerada a seguinte 
classificagao de estacionamento:

- Estacionamentos na via publica
- Areas de estacionamento - sao partes das vias e logradouros 

publicos demarcados e sinalizados para o estacionamento de 
velculos de qualquer especie e categoria;

- Estacionamentos publicos - sao utilizagbes de vias e logradouros 
publicos, edificadas em seu subsolo ou nao, caracterizadas como
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garagens e objeto de concessao especifica ao poder privado, mas 
sempre de uso pelo publico em geral;

- Estacionamentos especiais - sao areas das vias publicas destinadas 
exclusivamente aos veiculos de determinada especie e categoria 
que prestam servigo publico a coletividade;

- Areas de seguranga - sao vias de circulagao ou partes dessas vias 
consideradas necessarias a seguranga das edificagdes publicas 
adjacentes as mesmas, nas quais a parada ou estacionamento sao 
proibidos a qualquer veiculo.

Estacionamentos fora da via publica:
- Estacionamento particular - de uso exclusive e reservado, integrante 

de edificagao unifamiliar ou de condominio;
- Estacionamento privative - de utilizagao exclusiva da populagao 

permanente da edificagao;
- Estacionamento coletivo - aberto a utilizagao da populagao 

permanente da edificagao e/ou flutuante, usuaria ou nao das 
atividades desenvolvidas na mesma;

- Estacionamento em area publica - de uso pelo publico em geral, em 
areas do poder publico municipal, estadual ou federal, da 
administragao direta ou indireta;

- Estacionamento com Manobristas (ou Valetes) - de uso pelo publico 
em geral, mas operado mediante servigo de manobrista.

O Orgao Executive Municipal de Transito devera regular o estacionamento de 
veiculos e a acomodagao fisica de seus equipamentos complementares sobre as 
vias, areas e logradouros publicos, cujos parametros definidores devem considerar a 
fungao da via e uso e ocupagao do solo. Essa regulamentagao de estacionamento na 
via publica devera considerar as diretrizes para:

- Estabelecimento de usos especificos de permissao de estacionamento, 
embarque/desembarque de passageiros e carga/descarga de mercadorias, 
servigos de manobristas e correlates, cagambas, pontos de taxis, veiculos em 
atividade comercial;

- Padronizagao de implantagao e operagao do sistema de Estacionamento 
Rotativo Pago, com a edigao de normalizagao especifica.

0 estacionamento nos bens publicos municipais de uso comum da populagao, onde 
for permitido, podera ficar sujeito ao seu pagamento, cujos pregos devem ser fixados 
pela PMSP, que estabelecera tambem as normas para o ato.
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A SMT devera proper adequagao da legislagao existente sobre os regimes de 
concessao ou permissao de estacionamento em areas publicas, fora da via, como 
atividade economica, em consonancia com a Politica de Estacionamento proposta. 
Cabe a SMT estimular a criagao de equipamentos de transferencia modal, para 
implantagao de Bolsoes de Estacionamento e/ou Garagens junto aos eixos estruturais 
de transporte coletivo.

Como forma de reduzir a circulagao de veiculos de transporte individual privado onde 
se julgar necessario, a SMT podera regular a oferta de vagas de estacionamento, 
implantando restrigao gradativa das vagas nas vias publicas nas areas 
congestionadas, saturadas ou passiveis de saturagao. O espago viario resultante da 
restrigao da oferta de vagas de estacionamento devera ser destinado prioritariamente 
ao transporte coletivo, a pe ou por bicicletas.

Com os objetivos de ampliar o espago destinado ao transporte coletivo e ao nao 
motorizado, de promover a requalificagao do espago urbano, de facilitar o acesso e 
induzir a maior utilizagao do SITP, a PMSP podera construir ou promover a 
construgao, atraves de concessoes publicas, de estacionamentos em areas publicas 
inclusive nos subterraneos aos logradouros publicos, desde que atendidas as 
condigoes dos respectivos EIA/RIMA e/ou EIVI/RIV. A localizagao e as condigoes da 
concessao dos estacionamentos deverao ser estabelecidas em lei especifica.

O poder publico podera criar ou estimular a criagao de areas de estacionamento fora 
das vias publicas, bem como terminals particulares do servigo de Transporte Coletivo 
Privado de Passageiros - Fretamento, junto a Terminals de Integragao do Sistema de 
Transporte Coletivo Publico, a Estagoes de Metro e Trem Metropolitano, polos 
geradores de viagens e nos principals pontos de interesse de integragao, como forma 
de racionalizar o uso do espago viario.

Nas vias publicas, os locals destinados ao estacionamento, embarque/desembarque 
e carga/descarga deverao ser regulamentados atraves de sinalizagao viaria, 
conforme diretrizes estabelecidas pelo CTB e de acordo com criterios e padrbes 
contidos nas normas tecnicas adotadas pelo Orgao Executive Municipal de Transit©, 
podendo impor restrigoes quanto a horarios, categoria e especie do veiculo e tipo de 
servigo prestado, em conformidade com a demanda, caractensticas de uso do solo e 
garantidas as condigoes de seguranga, fluidez e desempenho do transito.

O veiculo transportando Carga Perigosa so podera estacionar para descanso ou 
pernoite, em areas previamente determinadas e sinalizadas pelo Orgao Executive 
Municipal de Transito. 0 veiculo parado em local nao autorizado, decorrente de 
motives de emergencia, parada tecnica, falha mecanica ou acidente, devera 
permanecer sinalizado e sob vigilancia permanent© de seu condutor ou autoridade
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local, salvo se sua ausencia for imprescindlvel para a comunicagao do fato, pedido de 
socorro ou atendimento medico.

O velculo ou combinagao de veiculos transportando carga indivisivel que nao se 
enquadre nas especificagoes de peso e dimensdes estabelecidas em legislagao 
especifica, so podera estacionar para descanso ou pernoite em areas previamente 
determinadas e especificadas na Autorizagao Especial, fornecida pelo Orgao 
Executive Municipal de Transito.

O servigo de “manobrista de veiculo na via publica” deve ser regulamentado pela 
SMT, garantidas as seguintes condigoes:

- devera ser exercido por pessoa juridica, que devera solicitar “Termo de 
Autorizagao” a ser emitido pela SMT;

- os condutores dos veiculos alocados na prestagao do servigo deverao ser 
credenciados especificamente para a atividade;

- os condutores vinculados a essa atividade deverao ser habilitados e possuir 
cursos de formagao especifica, homologado pela SMT;

- para cada posto onde for instalada a prestagao do servigo, a pessoa juridica 
previamente autorizada para o exercicio devera comunicar a SMT, o local onde 
estara realizando a prestagao do servigo e o estacionamento dos veiculos, 
comprovando que o mesmo apresenta capacidade para atender ‘a demanda;

- se os veiculos ficarem estacionados na via ou logradouro publico, o prestador 
do servigo ficara sujeito ao pagamento a municipalidade pelo uso da via 
publica como atividade economica.

A SMT devera efetuar a regulamentagao do servigo de “manobrista de veiculo na via 
publica”, atraves da:

- implementagao de dispositivos de regulamentagao para o exercicio da 
atividade;

- implementagao de dispositivos de regulamentagao para o credenciamento dos 
condutores dos veiculos usuarios do sistema;

- criagao e implementagao de curso especial para a formagao de instrutores do 
curso de treinamento e orientagao para os condutores da atividade;
implementagao e habilitagao de curso especial de formagao e orientagao para 

os condutores a serem credenciados para a atividade;
- criagao e implementagao de dispositivos legais para a regulamentagao de 

elementos visuais de identificagao do servigo e de sinalizagao viaria;
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PARTE VI
TRANSPORTE NAO MOTORIZADO

Capitulo 1
MOBILIDADE DE PEDESTRES

A SMT deve instituir a Polltica de Mobilidade de Pedestres, como um conjunto de 
diretrizes tecnico-administrativas cujo objetivo e viabilizar o Mode de Transporte a Pe, 
como modo principal ou complementar as viagens realizadas pelo transporte 
motorizado. Define-se o Modo de Transporte a Pe como a realizagao de viagens, de 
qualquer extensao, pelo caminhar das pessoas nas vias publicas. Essa definigao 
estende-se as pessoas com mobilidade reduzida usuarias de cadeiras de rodas.

E parametro basico da Politica de Mobilidade de Pedestres o conceito do “desenho 
universal”, com o objetivo de democratizar a circulagao e a acessibilidade a todos os 
cidadaos, de forma indiscriminada, sobretudo a grupos especificos como criangas, 
idosos e portadores de necessidades especiais.

Sao objetivos da Politica de Mobilidade de Pedestres:
- Definir o Modo de Transporte a Pe como opgao de deslocamento, equivalente 

as demais estruturas de transporte;
- Incentivar o Modo de Transporte a Pe, oferecendo condigdes favoraveis a sua 

adogao;
- Garantir a acessibilidade e a circulagao em condigdes de seguranga, 

seguridade e conforto ao modo de transporte a pe, articulado aos demais 
modos de transporte e suas respectivas infra-estruturas;

- Criar solugdes tecnicas que beneficiem o maior numero de pessoas, entre elas 
os pedestres com caracteristicas especificas, como criangas, idosos, gestantes 
e portadores de necessidades especiais;

- Dar continuidade da infra-estrutura ao Modo de Transporte a Pe,
- Definir diretrizes para a realizagao de campanhas educativas para toda a 

populagao destinadas a promover padrdes de comportamento que garantam a 
seguranga do pedestre e o uso adequado dos espagos compartilhados e dos 
equipamentos a eles destinados.
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Cabe ao Orgao Executive Municipal de Transito a coordenapao, fiscalizapao, 
formulapao de normas e de legislapao especifica, orientapao e controle de todas as 
intervenpoes fisicas e reguladoras e definipao de parametros de projeto relatives a 
ocupapao das calpadas, assim come a criapao de ambientes seguros e confortaveis 
para o Mode de Transporte a Re.

A SMT deve definir parametros de solupdes para criapao de ambientes seguros para 
pedestres em:

- areas residenciais;
- corredores de transporte coletivo;
- areas comerciais e de prestapao de servipos;
- areas industriais;
- areas de lazer e turisticas.

Na definipao das caracteristicas dos espapos destinados ao deslocamento dos 
pedestres devem ser considerados, alem das necessidades de circulapao e acesso, 
os aspectos como porte fisico, faixa etaria, capacidade motora e sensorial. A 
seguranpa e o conforto do pedestre devem ser buscados desde o inicio ate o fim de 
sua viagem, incluindo as etapas de transipao entre modes de transporte distintos, 
com especial destaque a acessibilidade das instalapoes de conexao previstas no 
Sistema Integrado de Transporte de Passageiros - SITP.

A SMT deve manter atividades de desenvolvimento e pesquisa de tecnicas 
destinadas a promover o Modo de Transporte a Pe, bem como devera buscar o 
constante aprimoramento de seus tecnicos no tema.

Os projetos paisagisticos das prapas e demais logradouros devem ser elaborados 
considerando os deslocamentos dos pedestres e sua linha de desejo, contribuindo 
para uma melhor utilizapao das travessias e criando espapos agradaveis. A SMT 
devera definir criterios e padroes para esses projetos.

Nos locais de alta concentrapao de pedestres, como terminals de transporte, 
estapoes de transferencia, metro, hospitals, shopping centers, estadios, centres 
esportivos e escolas, conforme definido pelo Orgao Executive Municipal de Transito, 
devem ser implantadas, num raio minimo de 500 (quinhentos) metros, medidas de 
intervenpao de forma a preservar uma largura minima que possibilite a ocupapao 
fisica e os fluxos bidirecionais de pedestres, com conforto e seguranpa, para acesso a 
esses equipamentos. Associadas a essas medidas, poderao seradotadas medidas 
de “moderapao de trafego”, conforme definidas anteriormente.
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A SMT, em conjunto com as comunidades das escolas, deve implantar um Programa 
de Rotas Seguras para Escolares, que deve consistir numa rede de rotas dotadas 
de sinalizagao e outras intervengoes fisicas, operacionais e educativas 
proporcionando seguranga aos escolares em seus percursos a pe ou de bicicleta.

Os projetos de iluminagao das vias publicas devem priorizar a iluminagao das 
calgadas sobre a iluminagao da pista, de forma a promover maiores condigoes de 
seguranga e seguridade para o pedestre. No cronograma de implantagao da 
iluminagao publica das calgadas, deve ser dada prioridade ao entorno das escolas 
hospitals, bibliotecas, teatros, cinemas, igrejas, templos, Pontos e Terminals de 
Onibus, Estagoes de Metro e Trem Metropolitano.
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Capitulo 2
CIRCULAgAO DE BICICLETAS

O transporte por bicicletas deve ser incentivado, em areas apropriadas, e abordado 
como mode de transporte para as atividades do cotidiano, sendo um partlcipe efetivo 
na mobilidade da populagao. Sao objetivos do Sistema Cicloviario:

- Articular o transporte por bicicleta com o Sistema Integrado de Transporte de 
Passageiros - SUP, viabilizando os deslocamentos com seguranga, eficiencia 
e conforto para o ciclista;

- Implementar infra-estrutura para o transito de bicicletas e introduzir criterios de 
planejamento para implantagao de ciclovias ou ciclofaixas nos trechos de 
rodovias em zonas urbanizadas, nas vias publicas, nos terrenes marginals as 
linhas ferreas, nas margens de cursos d’agua, nos parques e em outros 
espagos naturals;

- Implantar trajetos cicloviarios onde as linhas de desejo sejam expressivas para 
a demanda que se pretende atender;

- Agregar aos terminals de transporte coletivo urbano infra-estrutura apropriada 
para a guarda de bicicletas.

- Promover atividades educativas visando a formagao de comportamento seguro 
e responsavel no uso da bicicleta e sobretudo no uso do espago 
compartilhado;

- Promover o lazer ciclistico e a conscientizagao ecologica.

A SMT devera consolidar, num programa de implantagao do Sistema Cicloviario 
municipal, as propostas contidas nos Pianos Regionais Estrategicos.

O Sistema Cicloviario e formado por:
- Rede Viaria para o Transporte por Bicicletas, formada por ciclovias, ciclofaixas 

faixas compartilhadas e rotas operacionais de ciclismo;
- Locals especificos para estacionamento: bicicletarios e paraciclos.

A ciclovia deve possuir pista propria para a circulagao de bicicletas, separada 
fisicamente do trafego geral, atendendo ainda o seguinte:

- deve ser totalmente segregada da pista de rolamento do trafego geral, calgada 
acostamento, ilha e do canteiro central;
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pode ser implantada na lateral da faixa de dommio das vias publicas, no 
canteiro central, em terrenes marginals as linhas ferreas, nas margens de 
cursos d’agua, nos parques e em outros locals de interesse;
deve ter trapado e dimensoes adequados para seguranpa do trafego de 
bicicletas e deve possuir sinalizapao de transit© especlfica.

A ciclofaixa deve consistir numa faixa exclusiva destinada a circulapao de bicicletas, 
delimitada por sinalizapao especifica, utilizando parte da pista ou da calpada. A 
ciclofaixa pode ser adotada quando nao houver disponibilidade de espapo fisico para 
a construpao de uma ciclovia, recursos financeiros ou necessidade de segregapao em 
funpao das condipoes de seguranpa de trafego, bem como quando as condipdes 
fisico-operacionais do trafego motorizado forem compativeis com a circulapao de 
bicicletas.

A faixa compartilhada utiliza parte da via publica, devidamente sinalizada, 
permitindo a circulapao compartilhada de bicicletas com o transit© de veiculos 
motorizados ou pedestres, conforme previsto no CTB.

A faixa compartilhada deve ser utilizada somente em casos especiais para dar 
continuidade ao sistema cicloviario ou em parques, quando nao for possivel a 
construpao de ciclovia ou ciclofaixa. A faixa compartilhada podera ser instalada na 
calpada, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo Orgao Executive 
Municipal de Transit© nos casos em que nao comprometer a mobilidade segura e 
confortavel do pedestre.

Os locals para estacionamento de bicicletas, bicicletarios e paraciclos, que sao parte 
da infra-estrutura de apoio a esse modal de transporte, devem ser instalados junto 
aos Terminals e Estapoes de Transferencia do SITP, nas grandes industrias, escolas, 
centres de compras, parques e outros servipos publicos, bem como nos eixos e polos 
de centralidades. O bicicletario e o local destinado para estacionamento de longa 
durapao de bicicletas e podera ser publico ou privado. O paraciclo e o local 
destinado ao estacionamento de bicicletas de curta e media durapao em espapo 
publico, equipados com dispositivos para acomoda-las.

A elaborapao de projetos e construpao de prapas e parques, incluindo os parques 
lineares, com area superior a 4.000 m2 (quatro mil metros quadrados), deve 
contemplar o tratamento cicloviario nos acessos e no entorno proximo, assim como 
paraciclos no seu interior.

A SMT devera estimular a implantapao de locals reservados para bicicletarios, em urn 
raio de 100 (cem) metros dos terminals e estapoes de transferencia do transporte
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coletivo, incluindo as de metro, trem metropolitano e corredores de onibus 
metropolitanos, dando prioridade as estapoes localizadas nos cruzamentos com vias 
estruturais. A seguranga do ciclista e do pedestre e condicionante na escolha do local 
e mesmo para a implantagao ou nao do bicicletario.

A implantagao e operapao dos bicicletarios fora da via publica, com controle de 
acesso, poderao ser executadas pela iniciativa privada, sem qualquer onus financeiro 
para a municipalidade, exigindo a previa aprovapao pelo Orgao Executive Municipal 
de Transito.

Nas ciclovias, ciclofaixas e locals de transito compartilhado podera ser permitido, de 
acordo com regulamentagao pelo Orgao Executive Municipal de Transito, alem da 
circulagao de bicicletas:

- Circular com veiculos em atendimento a situapdes de emergencia, conforme 
previsto no CTB e respeitando-se a seguranga dos usuarios do sistema 
cicloviario;

- Utilizar patins, patinetes e skates, nas pistas onde sua presenpa nao seja 
expressamente proibida;

- Circular no uso de bicicletas, patinetes eletricos ou similares, desde que 
desempenhem velocidades compativeis com a seguranga do ciclista ou do 
pedestre onde exista transito partilhado.

A SMT deve manter apdes educativas permanentes com o objetivo de promover 
padrdes de comportamento seguros e responsaveis dos ciclistas, assim como devera 
promover campanhas educativas, tendo como publico alvo os pedestres e os 
condutores de veiculos, motorizados ou nao, visando divulgar o uso adequado de 
espapos compartilhados.

Os passeios ciclisticos, utilizando via publica, somente podem ser realizados em 
rotas, dias e horarios autorizados pelo Orgao Executive Municipal de Transito, a partir 
de solicitapao expressa formulada pelos organizadores do evento. Somente podem 
ser realizados nas vias publicas de nivel N2 e N3 da Rede Viaria Estrutural em dias, 
trechos e horarios a serem determinados em funpao da menor demanda de trafego.
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PARTE IV
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE DE PESSOAS 

PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

1.
Politica de Mobilidade e Acessibilidade de Pessoas Portadoras de 
Necessidades Especiais

A SMT deve instituir a Politica Publica de Mobilidade e Acessibilidade das Pessoas 
Portadoras de Necessidades Especiais no Municipio de Sao Paulo, objetivando a 
inclusao da pessoa portadora de necessidades especiais, de forma que todo cidadao, 
independentemente de suas limitapbes motoras, sensoriais ou mentais possa 
usufruir, com seguranga, seguridade e conforto, da Rede Viaria Municipal e do 
sistema de transporte publico.

E parametro basico da Politica de Mobilidade e Acessibilidade das Pessoas 
Portadoras de Necessidades Especiais o conceito de desenho universal, com objetivo 
de democratizar a circulagao e o acesso.

Entende-se como suporte da mobilidade das pessoas portadoras de necessidades 
especiais o corpo humano, auxiliado ou nao por elementos especificos para seu 
deslocamento. Entende-se como pessoas portadoras de necessidades especiais 
aquelas definidas na legislagao federal especifica, complementada pela legislagao 
municipal.

Cabe a SMT, no ambito da sua competencia, coordenar, fiscalizar, formular normas e 
legislagao especifica, orientar e controlar as intervengbes fisicas e reguladoras 
relativas a mobilidade e acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades 
especiais na rede viaria e no sistema de transporte. As organizagbes representativas 
das pessoas portadoras de necessidades especiais terao legitimidade para 
acompanhar o cumprimento de requisites definidos pela SMT. Devem ser utilizadas, 
como referencia para a elaboragao do cumprimento das agbes orientadas a 
mobilidade e acesso das pessoas portadoras de necessidades especiais, as 
legislagbes federal, estadual e municipal vigentes.

A PMSP deve, atraves de projeto de lei a ser encaminhado a Camara Municipal, 
proper Programa de Investimentos Especifico prevendo a destinagao anual de
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dotagao or9amentaria e as metas para as adaptagdes, eliminagoes e supressdes de 
barreiras arquitetonicas e urbanisticas na rede viaria e no sistema de transporte. O 
programa e as metas que visam a acessibilidade e mobilidade das pessoas 
portadoras de necessidades especiais na rede viaria e no sistema de transporte 
deverao ser propostos pelos orgaos envolvidos, com a coordenagao da SMT.

A SMT devera definir a priorizagao das agoes estrategicas a serem adotadas na rede 
viaria e no sistema de transporte, para a mobilidade e acessibilidade das pessoas 
portadoras de necessidades especiais.

Como forma de garantir a acessibilidade, ocupagao fisica e a circulagao de pessoas 
portadoras de necessidades especiais na rede viaria e no sistema de transporte ficam 
instituidas, para definigao das agoes estrategicas, as seguintes diretrizes:

- Garantir nas edificagoes e nos equipamentos publicos e privados, novos ou 
existentes da rede viaria e do sistema de transporte publico, a acessibilidade, 
ocupagao fisica e circulagao;

- Garantir a mobilidade, a acessibilidade e a circulagao autonoma no SITP;
- Adequar gradativamente o acesso aos veiculos de transporte coletivo publico 

municipal;
- Viabilizar os servigos adequados de transporte publico, gratuitos ou nao, que 

atendam, com seguranga e conforto, as necessidades desses usuarios;
- Instituir programas de implantagao e fiscalizagao da aplicagao de normas de 

construgao, recuperagao e ocupagao da Rede Viaria do Transporte a Re, que 
garantam as condigoes de acessibilidade, ocupagao fisica e circulagao com 
seguranga, seguridade e conforto;

- Estabelecer, implantar e fiscalizar a aplicagao de normas de remogao de 
barreiras e de obstaculos nas vias publicas e no acesso ao transporte publico;

- Participar da elaboragao, revisao e aprovagao de normas de instalagao de 
equipamentos e mobiliario urban© que sejam afetos a rede viaria e ao sistema 
de transporte.

- Estabelecer a regulamentagao para circulagao, parada e estacionamento de 
veiculos e implantar a respectiva sinalizagao de transito, compativel com a 
seguranga e as necessidades da circulagao e acessibilidade desses usuarios;

- Garantir nos espagos publicos e privados dos polos geradores de viagens de 
medio e grande porte, analisados pela SMT, medidas e dispositivos de acesso, 
ocupagao fisica e circulagao;

- Ampliar os canais de informagao, comunicagao e de participagao da 
comunidade envolvida, devidamente adequados a todos os tipos de 
necessidades especiais.
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Os services de transporte publico poderao ser prestados diretamente pelo poder 
publico ou por terceiros, atraves de concessao ou contratapao segundo legislapao 
especifica.

A Politica de Mobilidade e Acessibilidade das Pessoas Portadoras de Necessidades 
Especiais deve prever tambem as atividades de capacitapao dos trabalhadores que 
tem contato com o publico e dos servidores publicos que exercem atividades de 
planejamento, projetos e operapdes dos sistemas viario e de transportes 
objetivo de permitir melhor entendimento das especificidades dos portadores de 
necessidades especiais, bem como adquirir instrumental que permita a comunicapao 
e o melhor atendimento a esses usuarios.

com o

A SMT devera desenvolver atividades educativas relativas a mobilidade e a 
acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais na rede viaria e ao 
sistema de transporte.

2.
Adequagao do Transporte Publico para Pessoas Portadoras de 
Necessidades Especiais

A PMSP devera estabelecer estrategia que torne, progressivamente, os diferentes 
servipos de transporte publico acessiveis e disponiveis tambem para os portadores 
de necessidades especiais, podendo criar e manter servipos diferenciados de taxis, 
com velculos equipados e condutores capacitados a atender as pessoas portadoras 
de diferentes deficiencias ou com mobilidade reduzida, permanentes ou temporarias.

A PMSP deve manter servipo de atendimento especial, como modo de transporte 
“porta-a-porta”, gratuito, voltado ao portador de necessidades especiais com alto grau 
de dependencia.

A frota de transporte coletivo publico operante no Municipio, prioritariamente 
subsistema estrutural do SUP, deve ser gradativamente substituida ou adaptada de 
forma a permitir o acesso e transporte, com seguranpa, seguridade e conforto dos 
portadores de necessidades especiais, conforme legislagao federal. Deverao ser 
criados servipos especificos, no Subsistema local do SUP, para rotas de atendimento 
as pessoas portadoras de necessidades especiais.

no
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Os veiculos do transporte publico coletivo municipal que atendem, exclusivamente ou 
nao, aos usuarios com necessidades especiais devem ser adequados com:

- Reserva de assento preferencial, atraves de sinalizapao especifica para 
portadores de necessidades especiais;

- Espapo para acomodapao de cadeiras de rodas, durante as viagens das 
pessoas com necessidades especiais;

- Equipamento proprio ou com elevador ou plataforma ou, ainda, com sistema 
de abaixamento de suspensao do veiculo para o embarque/desembarque 
destas pessoas, podendo ser tambem dotados de ajuda tecnica2 do prestador 
de servipos para que nao seja necessaria a ajuda de terceiros;

- Catracas, portas e corredores largos;
- Barras verticals de apoio em numero suficiente;
- Sistema de comunicapao adequado aos usuarios.

Toda a sinalizapao de interesse do usuario deve ser prestada tambem as pessoas 
portadoras de necessidades especiais, na forma adequada ao seu entendimento. A 
sinalizapao dos Terminais de Integrapao, das Estapoes de Transferencia e dos 
Pontos de embarque/desembarque de passageiros, bem como da parte interna e 
externa dos onibus, devera possuir sua versao em caracteres da linguagem Braille, 
com o mesmo conteudo. No interior dos Terminais de Integrapao deve haver sistema 
de sonorizapao e sistema de sinalizapao que prestem informapdes de interesse do 
usuario e da operapao do SUP.

As edificapoes, novas ou existentes, que compoem o SUP, como Terminais de 
Integrapao, Estapoes de Transferencia, plataformas de embarque/desembarque e 
pontos de parada deverao proporcionar, atraves da viabilizapao das condipoes 
exigiveis, bem como dos padrdes e das dimensoes minimas que visam propiciar as 
pessoas portadoras de necessidades especiais, melhor e mais adequado acesso, 
ocupapao fisica e circulapao, conforme as especificapoes das normas de 
acessibilidade definidas pela SMT e complementadas pelas demais normas vigentes.

As condipoes estabelecidas pelas normas devem ser aplicadas nas edificapoes do 
sistema de transporte municipal existentes, atraves de adaptapdes das construpdes, 
se necessarias. O mesmo se aplica as edificapoes congeneres dos sistemas de 
transporte metropolitanos localizadas no Municipio de Sao Paulo. Durante a 
realizapao de obras e atividades de manutenpao e conservapao, devem ser adotadas 
medidas que preservem as condipoes de acessibilidade, ocupapao fisica e circulapao 
das pessoas portadoras de necessidades especiais. Os acessos a essas edificapoes

2 Entende-se por “ajuda tecnica": qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite o 
acesso e o uso do meio fisico.
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devem ser sinalizados conforme normas definidas pela SMT, respeitando as demais 
normas vigentes.

3.
Adequagao do Sistema Viario para Pessoas Portadoras de 
Necessidades Especiais

As calpadas, passeios e vias para circulapao de pedestres devem ser projetados e 
construidos com pisos adequados a circulapao da pessoa portadora de necessidades 
especiais. Os equipamentos, mobiliario urbano e outros elementos de utilidade 
publica, como tambem outros obstaculos a circulagao devem ser posicionados de 
forma que nao comprometam a passagem das pessoas com necessidades especiais 
de locomopao. A sinalizagao e dispositivos viarios nao devem constituir num bloqueio 
a passagem, devendo a colocagao de colunas nas calgadas e junto das travessias 
manter as larguras minimas para o deslocamento destes usuarios. Deve haver 
manutengao e conservagao frequente do piso do passeio e da vegetagao existente.

O rebaixamento de calgadas, junto as travessias de pedestres, canteiros centrais 
ilhas e refugios ou demais locais aprovados pela SMT, deve garantir as pessoas 
portadoras de necessidades especiais condigdes adequadas de utilizagao. O 
rebaixamento de calgada deve seguir padrao de construgao e locagao conforme 
definido pela SMT, em consonancia com as normas da ABNT.

Nas rotas para pedestres com deficiencia visual e demais locais e areas aprovados 
pela SMT, o rebaixamento de calgada deve ser sinalizado com uma faixa de piso de 
podotatil com textura diferenciada para indicar as descidas e subidas e sinalizar que 
aquele e urn local seguro para a travessia.

A SMT, em conjunto com os demais orgaos envolvidos, deve estabelecer programa 
integrado de adaptagao das calgadas e passeios de forma a criar condigdes 
adequadas para circulagao da pessoa portadora de necessidades especiais.

Deverao ser definidos os locais que terao prioridade na adaptagao, levando-se em 
consideragao as proximidades de localidades onde ha concentragao de pessoas 
portadoras de necessidades especiais. Devem ser definidas rotas especificas para 
este grupo, dotadas de todas condigoes exigiveis pela Norma ABNT, para possibilitar 
a acessibilidade, ocupagao fisica e circulagao com conforto, seguridade e seguranga. 
Estas rotas devem consolidar ligagoes entre estes locais que reunem os portadores 
de necessidades especiais ate os pontos onde estao localizados os terminals e
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estagoes do transporte coletivo, os locals de estacionamentos de seus velculos, ou 
ate outras edificagdes de interesse.

Na elaboragao do projeto de rotas para pessoas com necessidades especiais devem 
ser consideradas as caractensticas proprias de cada tipo de sinalizagao:

- A largura adequada das vagas de estacionamento;
- Os tempos necessaries a travessia, uma vez que a velocidade media da 

pessoa com necessidade especial e inferior a do pedestre comum;
- A altura da colocagao da “botoeira” nos semaforos.
- A utilizagao, em rotas, com presenga de deficientes visuais, de sinalizagao 

semaforica com dispositive sonoro que permite ao usuario identificar o 
momento a partir do qual a travessia pode ser realizada.

O pavimento da pista de rolamento, junto as travessias de pedestres, deve oferecer 
condigdes favoraveis ao deslocamento das pessoas portadoras de necessidades 
especiais. Qualquer obstaculo devera ser eliminado, tais como tampas de pogos de 
visita elevadas, irregularidades no pavimento, existencia de buracos, dentre outros.

Nos locals onde forem utilizados os canteiros centrals, ilhas e refugios para auxiliar a 
travessia de pedestres, devem ter dimensdes compatlveis para usuarios de cadeiras 
de rodas.

A inclinagao transversal dos passeios, resultantes do desnivel do lote em relagao a 
pista de rolamento, que visa permitir o acesso de velculos, nao deve constituir-se em 
obstaculo ao transit© de pessoas portadoras de necessidades especiais. A 
compensagao da diferenga entre os nlveis deve ser feita internamente ao lote, 
conforme especificagdes do Cddigo de Obras e Edificagdes do Municlpio.

A circulagao, o estacionamento e a parada de velculos, assim como as travessias 
adaptadas ao uso da pessoa portadora de necessidades especiais devem ser 
sinalizadas, utilizando os padrdes especificados no Cddigo de Transito Brasileiro e 
em normas estabelecidas pela SMT, como:

- Sinalizagao vertical de regulamentagao de estacionamento propria para vagas 
destes usuarios;

- Sinalizagao vertical especlfica indicativa de servigos auxiliares;
- Sinalizagao vertical especlfica indicativa educativa;
- Sinalizagao horizontal - Slmbolo Internacional de Deficiente Flsico, para ser 

utilizado nas vagas de estacionamento, destinadas aos condutores ou 
passageiros portadores de necessidades especiais que apresentam problemas 
de locomogao;
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Dispositivos e sinalizagao auxiliares - travessias elevadas, no caso especifico 
para deficiente visual, o piso podotatil;
Sinalizagao semaforica complementada por dispositive sonoro, dirigida aos 
pedestres com deficiencia visual.

A utilizagao das vagas estacionamento, destinadas aos condutores ou passageiros 
portadores de necessidades especiais que apresentam problemas de locomogao 
deve observar o principio da impessoalidade, devendo a SMT regulamentar a forma 
de cadastramento dos interessados, bem como a forma de identificagao dos seus 
veiculos.

Deverao ser exigidos, nos espagos publicos e privados dos polos geradores de 
viagens, dispositivos de acesso, ocupagao fisica e circulagao das pessoas portadoras 
de necessidades especiais. Nos estacionamentos desses polos devem ser 
reservadas vagas para veiculos de transporte de pessoa portadora de dificuldades de 
locomogao,devidamente localizadas e sinalizadas conforme as normas estabelecidas 
pela SMT, em consonancia com o Codigo de Transito Brasileiro, normas da ABNT e 
Codigo de Obras.

Em situagoes de obras sobre a calgada, devem ser observados cuidados especiais 
apara manter a continuidade da circulagao, acesso e ocupagao fisica da pessoa 
portadora de necessidades especiais, de forma a garantir seguranga, conforto e 
seguridade.
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