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RESUMO 

O trabalho em tela tern por objetivo analisar a inconstitucionalidade da Lei n f i 

11.705 de 19 de junho de 2008, conhecido jocosamente como Lei Seca, que altera 
a Lei n e 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Codigo de Transito 
Brasileiro, e a Lei n a 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispoe sobre as restricoes 
ao uso e a propaganda de produtos fumigeros, bebidas alcoolicas, medicamentos, 
terapias e defensivos agricolas, nos termos do § 4 f i do art. 220 da Constituicao 
Federal, para inibir o consumo de bebida alcoolica por condutor de veiculo 
automotor. Todavia, a exposicao se ateve a desbravar a inconstitucionalidade na 
parte que mostra o Codigo Brasileiro de Transito, que tern a finalidade de 
estabelecer alcoolemia 0 (zero) e de impor penalidades mais severas para o 
condutor que dirigir sob a influencia do alcool A inspiracao para a organizacao 
deste trabalho foi a partir da polemica que a lei causou em ambito nacional. Serao 
utilizadas pesquisas doutrinarias, decisoes judiciais e pesquisas na rede mundial 
de computadores, utilizando-se o metodo exegetico-jurfdico. A problematica do 
trabalho esta adstrita a seguinte questao: E inconstitucional a Lei n 2 11.705? Sera 
que com tal norma o Estado nao estaria se intervindo ainda mais nas relacoes 
sociais? Sera que havera aplicabilidade da lei? Serao abortadas as garantias 
fundamentals, as mudancas que o novel diploma normativo implementou a lei, 
correntes que defendem sua constitucionalidade e o confronto de ideias entre 
essas correntes. Por fim, a partir das argumentacoes das duas posicoes 
discorridas, o autor analisara a inconstitucionalidade e a legalidade da lei em 
questao. 

Palavras-chave: Codigo Brasileiro de Transito. Inconstitucionalidade. Consumo 
de Bebidas Alcoolicas. 



ABSTRACT 

The work on canvas aims to analyze the unconstitutionality of Law 11,705 of June 
19, 2008, known as jocularity Drought Law amending the Law in 9503, from 
September 23, 1997, establishing the Code of Brazilian Traffic, and Law in 9294, 
from July 15, 1996, which provides for restrictions on the use of propaganda and 
fumigeros products, alcoholic beverages, medicines, agricultural chemicals and 
therapies under Paragraph 4 of Art. 220 of the Federal Constitution to inhibit the 
consumption of alcohol by drivers of motor vehicles. However, the exhibition is to 
clear the unconstitutionality ateve the part that shows the Brazilian Traffic Code, 
which aims to establish alcohol 0 (zero) and impose stricter penalties for drivers 
who drive under the influence of alcohol The inspiration for the organization of this 
work was from the controversy that resulted in the law nationwide. Will be used 
doctrinal research, judicial decisions and research on the global network of 
computers, using a method exegetic-legal. The issue of employment is assigned to 
following question: Is the law unconstitutional in 11,705? Does the state with such 
a standard would not be intervening further in social relations? Is there applicability 
of the law? Will be aborted the basic guarantees, changes that the novel regulatory 
decree implemented the law, argue that their current constitutional and 
confrontation of ideas between these currents. Finally, from the arguments of both 
discorridas positions, the authors examine the legality of the law unconstitutional 
and concerned. 

Key words: Brazilian Traffic Code. Unconstitutional. Consumption of Alcoholic 
Beverages. 
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INTRODUCAO 

Nao se trata de um trabalho so para ver os erros ou tao somente contestar 

a Lei n° 11.705, de 19 de junho de 2008. Ninguem pode estar contra lei ou medida 

governamental que pretenda reduzir a criminalidade no transito. Nao pode passar 

sem percepcao, entretanto, falhas na medida ou lei que, nao obstante a boa 

intencao do legislador e do Governo e contando com expressiva aprovacao 

popular, contrarie princfpios como o da presungao de culpabilidade e da 

razoabilidade. 

Esta Lei modifica os artigos 165, 276, 277, 291, 296 e 306 do CTB. O 

artigo 165 do Codigo de Transito Brasileiro passa a considerar gravissima a 

infracao, se a direcao de veiculo se der, sob influencia de alcool ou de qualquer 

substantia psicoativa que determine dependencia, impondo a multa e a 

suspensao do direito de dirigir, por doze meses, bem como a retencao do veiculo 

ate a apresentacao de condutor habilitado e recolhimento do documento de 

habilitagao. 

Alguns assuntos sao, em especial, delicados para serem abordados com 

racionalidade, entre os quais, no momento, as questoes relativas a Lei, pois se 

estabeleceu um discurso que divide a sociedade entre o bem e o mal, em que no 

primeiro grupo estariam os exemplares defensores da lei e no outro estariam os 

infratores de transito insensiveis, e muitas vezes assassinos, a combate-la. 

Neste trabalho serao abordados os principais aspectos envolvidos na 

inconstitucionalidade da Lei, bem como seus aspectos positivos e negativos. 
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A presente obra e um estudo bibliografico sobre a inconstitucionalidade da 

Lei 11. 705 de 2008, em envolvendo tambem pesquisas jurisprudenciais e na rede 

mundial de computadores. 

O primeiro capitulo revela a origem do constitucionalismo, a parte historica 

do constitucionalismo moderno, trazendo uma breve conceituacao a luz de Direito 

Fundamental, mostrando suas principals caracteristicas e colocagao na historia. 

No segundo capitulo, sera tratado com a apresentacao da Lei, expondo o 

seu surgimento, artigos reformados e novos. Com a nova redacao, qualquer que 

seja a dosagem impoe ao infrator as penalidades do artigo 165. Entretanto, a 

orgao do Poder Executivo Federal e atribuido disciplinar as margens de tolerancia 

em casos especificos, o que demonstra a elevada sensibilidade do legislador. 

Ja no terceiro capitulo, sera abordado sob que aspectos se apegam quern 

mitiga a constitucionalidade da Lei e outros principios que ela conflita. 

Por derradeiro, as consideracoes finais, na qual foi reafirmacao das ideias 

abortadas no trabalho em tela e fim do mesmo. 



CAPITULO 1 O SURGIMENTO DO CONSTITUCIONALISMO A 
CONSTITUCIONALIZAQAO DO DIREITO. 

No primeiro capitulo, analisar-se o surgimento do constitucionalismo no 

mundo e no Brasil, mostrando-se as principals caracteristicas e a evolucao no 

tempo. Tambem sera trazido a luz dos Direitos Fundamentais e sua diferenca de 

Garantias Fundamentais. 

1.1 Evolucao Historica 

Antes de adentrar a problematica proposta no trabalho, tem-se que se 

lembra dos Direitos e Garantias Fundamentais consagrados na Constituicao 

Federal. O Direito e as garantias surgem na ideia de protecao do homem contra o 

poder exercido pelo Estado. O poder delegado pelo povo a seus representantes 

nao e absoluto, conhecendo varias limitacoes, dentre elas, a previsao de direitos e 

garantias individuals e coletivas. Na visao modema da democracia, os direitos 

fundamentais estao indissoluvelmente ligados a nocao de limitapao do poder. 

A origem do constitucionalismo teve por premissa a definicao e resguardo 

de direitos fundamentais, o que se averigua desde o famoso acordo celebrado 

entre o Rei Joao Sem-Terra e os baroes ingleses condensado na Magna Carta de 

1215. Este celebre documento historico teve a importancia de inaugurar, em plena 

era absolutista, a serie de sucessivas limitacoes1 impostas ao poder monarquico, 

o que viria a culminar mais tarde no movimento constitucionalista. No mesmo 

1 Trata-se da mais comentada origem normativa do principle da legaiidade, que, assim, teria surgido com feicao tributaria. 
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sentido, cabe mencao ao artigo 16 da Declaracao dos Direitos do Homem e do 

Cidadao de 1789, que textualmente consagrava o seguinte: 

Toda sociedade, na qual a garantia dos direitos nao e assegurada mm a 
separagao dos poderes determinada, nao tern constituigao. 

Deste modo, na pos-Revolucao Francesa, as prerrogativas da pessoa 

humana acolhida nos primeiros textos normativos sobre o tema foram chamadas 

de direitos fundamentais de primeira geracao e tiveram por caracteristica a 

imposicao de abstencionismo ao Estado em prol de mais ampla iiberdade 

individual 2. Este cenario apenas comeea a se desfigurar a partir da deflagracao 

da crise do Estado Liberal ocorrida, sobretudo, em seguida a primeira Guerra 

Mundial, quando a ordem economico-social passa a integrar o rol de 

preocupacoes constitucionais. As maleficas consequencias sociais da Revolucao 

Industrial e de outros fatos historicos, como a quebra da Bolsa de Nova York, em 

1929, corroboraram para a difusao da percepcao politica de que o Estado deveria 

adotar postura ativa quanto a efetivacao dos direitos fundamentais por meio da 

intervencao no meio economico e social. 

Neste contexto, ante as novas funcoes assumidas, surge o Welfare 

State ou Estado do bem-estar social, abalizado pela ascensao da isonomia em 

sentido material, o que se consuma por meio da insergao de capitulos nas 

Constituigoes versando especificamente sobre a ordem economico-social e sobre 

os novos direitos fundamentais (direitos sociais, prestacionais ou de segunda 

2 A classificacao dos direitos fundamentals em geracoes de acordo com a ordem material-cronoldgica de sua 
manifestacao no ordenamento constitucional e atribuida a Karel Vasak, conforme tese defendida pelo mesmo em aula 
inaugural do Curso do Institute Internacional dos Direitos do Homem, proferida em Estrasburgo, em 1979. Tal classificacao 
tern por base nitida o profetico lema da Revoluc§o Francesa sintetizado no trin6mio: Iiberdade, igualdade e fratemidade. 
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geracao), tendencia que se inaugura no Mexico, em 1917, passa pela Alemanha, 

em 1919 e, por fim, chega ao Brasil, em 1934. Posteriormente, ja em meados da 

decada de 60, a preocupagao com a qualidade de vida dos seres humanos 

provocou a emergeneia dos direitos fundamentais de terceira geragao (direitos 

difusos ou de titularidade indeterminada). 

A partir desta abreviada apreciagao evolutiva, nota-se que o Estado sai da 

posigao de adversario das liberdades publicas passando a ocupar o posto de 

agente de concretizagao dos direitos fundamentais. Logo, os direitos fundamentais 

nao mais sao exercidos contra o Estado, mas sim por meio do Estado, o que 

provoca uma substancial dilatacao das disposicoes constitucionais, pois a 

Constituigao e, antes de tudo, a ferramenta normativa que regulamenta o modo de 

ser do Estado. 

Em paralelo, vivifica um aspecto caracteristico ao ordenamento patrio, 

qual seja a recente ascensao politica e cientifica da Constituigao ao epicentro do 

sistema juridico, afastando-a terminantemente da fungao de mera folha de papel, 

no sentido figurado por Lassale, o que propicia a maior influencia dos valores 

constitucionais nao somente sobre a atividade legislativa do Estado, como 

tambem sobre a propria atuagao do Poder Publico em geral. Este fato permite 

dizer que, ainda que tardiamente, vivenciamos na atualidade um inedito 

sentimento constitucional (BARROSO, 2003, p. 03 a 46). Esta maior irradiagao 

dos interesses constitucionalmente consagrados sobre todos os ramos do 

conhecimento juridico gerou o fenomeno que se convencionou denominar de 

constitucionalizagao do Direito, sendo este assentado na revalorizagao do 

principio da supremacia da Constituigao. Assim, toda a ordem juridica passou a 
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ser enxergada sob as luzes do estatuto constitucional, apresentando-se como 

mais importante expressao desta tendencia o mecanismo da filtragem 

constitucional, que consiste, basicamente, na imposicao de releitura e 

reinterpretacao de toda a legislagao infraconstitucional a luz do filtro axioiogico 

desenhado pela Constituigao. 

As premissas decorrentes deste movimento sao condensadas e bem 

expostas por Schier (1999, p. 1464), nos seguintes termos: 

(;) todas as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas no 
sentido mais concordante com a Constituigao - primado da interpretagao 
conforme; (ii) as normas de direito ordinario desconformes com a 
Constituigao sao invalidas, nao podendo ser aplicadas pelos tribunals e 
devendo ser anuladas pelo Tribunal Constitucional e (Hi) salvo quando 
nao sao exequiveis por si mesmas, as normas constitucionais aplicam-
se diretamente, mesmo sem lei intermediaria, ou contra ela e no lugar 
dela (...). 

Os resultados sensiveis da filtragem constitucional sao variados, sendo o 

principio constitucional da dignidade da pessoa humana o pilar desta concepgao. 

A guisa de exemplo ha muito ja se fata na emergencia do Direito Civil 

Constitucional. Em especial, o Direito Administrativo tambem nao passou ao largo 

desta tendencia, sendo certo que os autores mais atualizados nesta seara tern 

recentemente abordado o tema com profundidade e defendido a necessidade de 

releitura de dogmas ate entao tido como inabalaveis, tais como a insindicabilidade 

do merito do ato administrativo, o carater absoluto do principio da supremacia do 

interesse publico e tambem a auto-executoriedade absoluta dos atos 

administrativos punitivos. 
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1.2 O Constitucionalismo do futuro 

Se o constitucionalismo tern sido marcado pela limitacao do poder, 

opondo-se ao governo arbitrario, o seu conteudo mostra-se variavel, desde as 

suas origens. 

Uma nova era historico-constitucional surge no alvorecer do seculo XXI, 

com a perspectiva de que ao constitucionalismo social seja incorporado o 

constitucionalismo fraternal e de solidariedade. 

Consoante assinala Dromi (2007, p. 189), o futuro do constitucionalismo 

deve estar influenciado ate identificar-se com a verdade, a solidariedade, o 

consenso, a continuidade, a participacao, a integracao e a universalizacao, 

alcancando um ponto de equilibrio as concepcoes extraidas do constitucionalismo 

moderno e os excessos do constitucionalismo contemporaneo. 

Os valores adiante apontados, e que marcarao, certamente, o 

constitucionalismo do futuro, podem ser assim resenhados: a verdade, onde as 

constituicoes nao mais conterao promessas impossiveis de serem realizadas, nem 

consagrarao mentiras. Para tanto, o referido publicista argentino analisa as 

normas que, de natureza programatica, encerram projetos inalcancaveis pela 

maioria dos Estados, defendendo a necessidade de sua erradicacao dos textos 

constitucionais. Por isso e que o constitucionalismo sera verdadeiro, transparente 

e eficaz. A solidariedade, na qual as constituicoes do futuro aproximar-se-ao de 

uma nova ideia de igualdade, baseada na solidariedade dos povos, na dignidade 

da pessoa humana e na justica social, com a eliminacao das discriminacoes. Da 

continuidade, e muito perigoso em nosso tempo conceber constituicoes que 
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produzam uma ruptura da denominada logica dos antecedentes, pelo que as 

reformas constitucionais, embora objetivando adaptar os textos constitucionais as 

exigencias da realidade, ocorrerao com ponderacao e equilibrio, dando 

continuidade ao caminho tracado. A participacao, aonde o povo e os corpos 

intermediaries da sociedade participarao de forma ativa, integral e equilibrada no 

processo politico (democracia participativa) eliminando-se, com isso, a indiferenca 

social. Havera integracao, prevista nas constituicoes, mediante clausulas que 

prevejam orgaos supranacionais, dos pianos interno e externo do Estado, 

refletindo a integracao espiritual, moral, etica e institucional dos povos E por 

derradeiro, a universalizacao de forma que os direitos fundamentais internacionais 

serao previstos nas constituicoes do futuro, com a prevalencia universal da 

dignidade do homem, e serao eliminadas quaisquer formas de desumanizacao. 

1.3 Conceito de Direito Fundamental 

Ha, na literatura acerca do tema, grande divergencia acerca da 

conceituagao de direito fundamental. Um conceito largamente utilizado, 

descarregado de qualquer conteudo valorativo, relaciona os direitos fundamentais 

aos direitos humanos. Neste sentido, direito fundamental nada mais e do que um 

direito humano positivado. Ou seja, um direito humano expressamente 

reconhecido pela ordem juridica interna ou internacional, seja em constituicoes ou 

em carta de direitos. 

Direitos Fundamentais sao aqueles analisandos imprescindiveis a pessoa 

humana, mister para assegurar a todos uma existencia digna, livre e igual. Direitos 
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Individuals sao limitacoes impostas pela soberania popular aos poderes 

constituidos, para resguardar direitos indispensaveis a pessoa humana. Os 

Direitos Fundamentais sao os direitos que determinado estado positiva em sua 

Constituigao como Fundamentais. Sao direitos inerentes a existencia humana. 

1.4 Classificagao dos Direitos Fundamentais 

A Constituigao Federal de 1988 trouxe em seu Titulo II os direitos e 

garantias fundamentais subdividindo-os em cincos capitulos: direitos individuals e 

coletivos; direitos sociais; nacionalidade; direitos pollticos e partidos politicos. 

Assim, a classificagao adotada pelo legislador constituinte estabeleceu cinco 

especies ao genero de direitos e garantias fundamentais: direitos e garantias 

individuals e coletivos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos politicos; 

e direitos relacionados a existencia, organizagao e participagao em partidos 

politicos. 

Modernamente, a doutrina apresenta-nos a classificagao de direitos 

fundamentais de primeira, segunda e terceira geragoes, alguns doutrinadores 

explicitam ate de quarta. 

Os de primeira geragao, diz respeito as liberdades individuals, 

compreendem as liberdades classicas, negativas ou formais - realgam o principio 

da Iiberdade. Faculdade que uma pessoa possui de fazer ou nao fazer alguma 

coisa. Envolve o direito de escolher segundo sua propria vontade. Nao e absolute 

Deve ser entendido com o Principio da Legalidade, art. 5°, II. Apenas as leis 

podem limitar a Iiberdade individual. A segunda geragao, por sua vez, seria a dos 
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direitos economicos, sociais e cuiturais, baseados na igualdade (egalite). Por fim, 

a ultima geragao seria a dos direitos de solidariedade, em especial o direito ao 

desenvolvimento, a paz e ao meio ambiente, coroando a triade com a fraternidade 

{fraternite). Novas geragoes foram acrescidas a triade inicial, destacando-se a 

quarta, desenvolvida pelo Professor Paulo Bonavides. Para o constitucionalista 

brasileiro, o direito a democracia (direta), o direito a informagao e o direito ao 

pluralismo comporiam a quarta geragao dos direitos fundamentais, "compendiando 

o futuro da cidadania e o porvir da Iiberdade de todos os povos" e, somente assim, 

tornando legitima e possivel a tao temeraria globalizagao politica. 

O que vai interessar ao trabalho em tela, a priori, sao os Direitos 

Fundamentais de Primeira geragao. No qual, a novel norma afronta abertamente e 

tambem aos ensinamentos constitucionais vigentes. 

1.5 Diferenga entre Garantias e Direitos Fundamentais 

As expressSes direitos do homem e direitos fundamentais sao 

frequentemente utilizadas como sinonimos. Os direitos do homem sao direitos 

validos para todos os povos e em todos os tempos. Esses direitos advem da 

propria natureza humana, dai seu carater inviolavel, intemporal e universal 

(dimensao jusnaturalista-universalista). 

Os direitos fundamentais sao os direitos do homem juridico-

institucionalizadamente garantidos. Seriam os direitos objetivamente vigentes em 

uma ordem juridica concreta, ou seja, sao os enunciados constitucionais de cunho 

declarators, cujo objetivo consistiria em reconhecer, no piano juridico, a existencia 
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de uma prerrogativa fundamental do cidadao. A livre expressao (art. 5°, inciso IX), 

a intimidade e a honra (art. 5°, inciso X) e a propriedade e defesa do consumidor 

sao direitos fundamentais, que cumprem a funcao de direitos de defesa dos 

cidadaos sob um a dupla perspectiva: Constituem, num piano juridico-objetivo, 

normas de competencia para os poderes publicos, proibindo, as ingerencias 

destes na esfera juridico-individual e implicam, num piano juridico-subjetivo, o 

poder de exercer de modo positivo os direitos fundamentais (Iiberdade positiva) e 

de exigir dos poderes publicos, omissoes, para evitar agressoes lesivas por parte 

dos mesmos (Iiberdade negativa). 

As garantias fundamentais seriam os enunciados de conteudo 

assecuratorio, cujo proposito consiste em fornecer mecanismos ou instrumentos, 

para a protecao, reparacao ou reingresso em eventual direito fundamental violado. 

Sao remedios juridicos, tais como o direito de resposta (art. 5°, inciso V), a 

indenizacao prevista, o Habeas Corpus e Habeas Data, sao garantias. 



CAPtTULO 2 APRESENTACAO DA LEI 

Propoe-se a analisar, neste segundo capitulo, a apresentagao da nova 

norma e suas mudancas. Para tanto foi realizada uma breve distingao entre os 

antigos artigos com os novos. Em seguida como forma de bem explicitar os novos 

dispositivos foi realizado um estudo das especies, dos principios orientadores e os 

parametros utilizados para a sua aplicacao. 

2.1. Definicoes legais 

A Lei n° 11.705, de 19 de junho de 2008, fruto da adocao da Medida 

Provisoria n° 415, de 2008, convertida no Projeto de Lei de Conversao n° 13, de 

2008, altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, e a Lei n° 9.294, de 15 de 

julho de 1996, que dispoe sobre as restricoes ao uso e a propaganda de produtos 

fumigeros, bebidas alcoolicas, medicamentos, terapias e defensivos agricolas, nos 

termos do § 4° do artigo 220 da Carta Magna. 

Este diploma, ao atualizar o Codigo Brasileiro de Transito, tern um objetivo 

essencialmente educativo e tambem punitivo, visto que, a par de estabelecer 

alcoolemia zero, determina ainda aos estabelecimentos que oferecem ou vendem 

bebidas alcoolicas coloquem no recinto aviso de que constitui crime dirigir sob a 

influencia de alcool. Esta lei entrou em vigor na data de sua publicacao, que 

ocorreu no dia 20 seguinte. 

O trabalho abortara a parte da lei que alterou as partes relativas ao Codigo 

Transito Brasileiro, onde se achou a maior polemica da novata norma. 
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2.2 A mudanga do artigo 165 

Na Lei anterior (Lei n° 11.275, de 7 de fevereiro de 2006, que alterou a 

redacao do art. 165 do Codigo de Transito Brasileiro - CTB, em sua feicao 

original): 

Art. 165. Dirigir sob a influencia de alcool ou de qualquer substancia 
entorpecente ou que determine dependencia fisica ou psiquica. 

Na nova redagao (Lei n° 11.705, de 19 de junho de 2008; art. 5.°, II, com 
vigencia a partir de 20 de junho): 

Art. 165. Dirigir sob a influencia de alcool ou de qualquer outra 
substancia psicoativa que determine dependencia: 

Infracao gravlssima. 

Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensao do direito de dirigir por 12 
(doze) meses. 

Medida administrativa - retencao do veiculo ate a apresentacao de 
condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitacao. 

Elemento subjetivo do tipo da infracao administrativa: sob a influencia (de 

alcool ou de qualquer outra substancia psicoativa). 

Talvez, ate os aplicadores da norma nao sabem que a figura da infracao 

nao se perfaz com a simples direcao de veiculo apos o condutor ingerir alcool ou 

substancia similar. E necessario que o faga sob a influencia dessas substantias. 

Assim, nao basta que ocorra, ao contrario do que determina o art. 276 do CTB, 

qualquer concentragao de alcool por litro de sangue para sujeitar o condutor as 

penalidades previstas no art. 165, de maneira que nao ha infragao administrativa 

quando o motorista realiza o tipo sem esse elemento subjetivo. 
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Trata-se de elemento da figura infracional administrativa, da sua definigao, 

sendo que, sem a sua ocorrencia, nao se aplica o art. 165 do CTB. O art. 276 do 

CTB nao pode ser interpretado isoladamente. Dispoe a norma: 

Qualquer concentracao de alcool por litro de sangue sujeita o condutor 
as penalidades previstas no art. 165 deste Codigo. 

O dispositivo leva ao falso entendimento de que, encontrado o motorista 

dirigindo veiculo na via publica, com qualquer concentracao de alcool por litro de 

sangue, fica sujeito as penalidades previstas no art. 165 do CTB. Quer dizer, 

bebeu e dirigiu: cometeu a infracao administrativa. Conclusao errada, pois sao 

exigidas tres condigoes. Primeiramente, que o condutor tenha bebido, em seguida 

que esteja sob a influencia da bebida e por derradeira, que, por causa do efeito da 

ingestao de alcool ou substancia analoga, dirija o veiculo de forma anormal. 

Porem o agente aplicador da lei quando aborta o individuo que apresente 

a quantidade descrita na letra da lei, aplica-lhe, sem saber que a novo diploma 

quer exprimir este pensamento. E preve limite de dois decigramas de alcool por 

litro de sangue (ou 0,3 mg de alcool por litro de ar expelido no bafometro), 

praticamente zero. Somente a partir desse limite e que se pode comegar a 

verificar a existencia de infragao administrativa. 

2.2.1 Conceito da elementar sob a influencia 

Dirigir veiculo automotor, em via publica, sob a influencia de alcool ou 

substancia similar significa, sofrendo seus efeitos, conduzi-lo de forma anormal, 
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fazendo ziguezagues, "costurando" o transito, realizando ultrapassagem proibida, 

colado ao vefculo da frente, passando com o sinal vermelho, na contramao, com 

excesso de velocidade etc. De modo que, surpreendido o motorista dirigindo 

veiculo, apos ingerir bebida alcoolica, de forma normal, independentemente do 

teor inebriante, nao ha infracao administrativa, nao se podendo falar em multa, 

apreensao do veiculo e suspensao do direito de dirigir. Exige-se nexo de 

causalidade entre a condugao anormal e a ingestao de alcool. O qual o agente 

aplicador devera analisar as condigoes do motorista e a maneira que ele dirige. 

2.3 Crime de embriaguez ao volante 

2.3.1 Definigoes tipicas 

No Codigo de Transito - lei anterior (Lei n° 11.275, de 7 de fevereiro de 
2006): 

Art. 306. Conduzir vefculo automotor, na via publica, sob a influencia de 
alcool ou substancia de efeitos analogos, expondo a dano potencial a 
incolumidade publica. 

No CTB - nova redagao (Lei n° 11.705, de 19 de junho de 2008, art. 5°, VIII, 

com vigencia a partir de 20 de junho): 

Art. 306. Conduzir vefculo automotor, na via publica, estando com 
concentracao de alcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) 
decigramas, ou sob a influencia de qualquer outra substancia psicoativa 
que determine dependencia: 

Penas - Detencao, de seis meses a tres anos, multa e suspensao ou 
proibicao de se obter a permissao ou a habilitacao para dirigir veiculo 
automotor. 
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2.3.2 Elemento objetivo do tipo 

Encontrar-se o condutor do veiculo com concentracao de alcool por litro 

de sangue igual ou superior a seis decigramas. Achando-se o motorista com 

concentracao de alcool inferior ao previsto na lei: nao ha crime. O teor de alcool 

(ou de ar) constitui elemento objetivo da figura tipica. Como se vera, nao e 

elementar unica, exigindo o tipo um elemento subjetivo. 

2.3.3 Elemento subjetivo do tipo: dirigir sob a influencia 

Nao e suficiente que o motorista tenha ingerido bebida alcoolica ou outra 

substancia de efeitos analogos para que ocorra o crime. E preciso que dirija o 

veiculo "sob influencia" dessas substantias. O fato tipico nao se perfaz somente 

com a direcao do motorista embriagado. E imprescindivel que o faca "sob a 

influencia" de alcool etc. Nao ha, assim, crime quando o motorista, embora 

provada a presenca de mais de seis decigramas de alcool por litro de sangue, 

dirige normalmente o veiculo, todavia o aplicador e a populacao desconhecem 

esse fato. 

2.3.4 Efeito da ingestao de alcool na conducao de veiculo motorizado 

Nao e suficiente prova de que o sujeito, embriagado, dirigiu veiculo com 

determinada taxa de alcool no sangue ou que bebeu antes de dirigir. E 
imprescindivel a demonstracao da influencia etilica na condugao: que se tenha 
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manifestado na forma de afetacao efetiva da capacidade de dirigir veiculo 

automotor, reduzindo ou alterando a capacidade sensorial, de atencao, de 

reflexos, de reacao a uma situagao de perigo (time-lag), com propensao ao sono 

etc. (modificacao significativa das faculdades psiquicas ou sua diminuicao no 

momento da direcao), manifestando-se, como ficou consignado, numa conducao 

imprudente, descuidada, temeraria ou perigosa, de acordo com as regras da 

circulacao viaria. A barbeiragem, ainda que leve, e elementar do tipo, pois a 

conduta consiste em dirigir sob a influencia. Nao e necessario que se encontre 

totaimente incapacitado de dirigir, bastando alteragao ou diminuicao de tal 

capacidade. 

2.3.5 Onde se encontra a elementar sob a influencia 

O legislador, na definicao da infracao administrativa, inseriu a elementar 

sob a influencia: 

Art. 165. Dirigir sob a influencia de alcool ou de qualquer [...]. 

Na primeira parte da descricao do crime de embriaguez ao volante, 

entretanto, omitiu-a: 

Conduzir veiculo automotor, na via publica, estando com concentracao 
de alcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou 
sob a influencia de qualquer outra substancia psicoativa que determine 
dependencia; [...] 

Dividido o tipo penal em duas partes, pois se crer que foi essa a intencao do 

legislador, temos que a primeira reza: 
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Conduzir vefculo automotor, na via publica, estando com concentracao 
de alcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas. 

A segunda parte dispoe: 

("Conduzir veiculo, na via publica,) estando [...] sob a influencia de 
qualquer outra substancia [...]" (grifo nosso). 

Na primeira parte, referente a alcool, nenhuma referenda a influencia 

etilica. Na segunda, concernente a qualquer outra substancia, expressa exigencia 

da influencia alcoolica. 

Aplicando-se a interpretacao simplesmente literal, chega-se a afirmagao 

de que o legislador pretendeu que haja delito com a suficiencia de encontrar-se o 

motorista, na direcao de veiculo automotor, com concentracao de alcool por litro 

de sangue igual ou superior a seis decigramas (primeira parte do art. 306). No 

caso de outra substancia, contudo, seria necessaria a presenca da influencia 

(segunda parte). Nada mais inadequado. 

Como, entao, chegar-se a conclusao de que, em relacao a primeira parte 

da disposicao, referente a alcool, e preciso, tambem, que o motorista esteja 

dirigindo sob sua influencia? 

Verifica-se que o art. 7.° da lei nova determina que a Lei n° 9.294, de 15 

de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 4.°-A: 

"Art. 4°-A Na parte interna dos locals em que se vende bebida alcoolica, 
devera ser afixado advertencia escrita de forma legfvel e ostensiva de 
que e crime dirigir sob a influencia de alcool, punfvel com detencao". 
(grifo nosso). 
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Alem disso, o art. 5.°, V, da lei nova, prescreve que no art. 291 (do Codigo 

de Transito) passa a vigorar com as seguintes alteracoes:" 

"Art. 291. [...] 

(...) 

§ 1.° Aplica-se aos crimes de transito [...], exceto se o agente estiver: 

I - sob a influencia de alcool ou qualquer outra substancia..."(grifo 
nosso). 

Dessa forma, por meio de interpretacao sistematica, ve-se que o espirito 

da norma, considerada em face do todo, e o de considerar praticado o crime de 

embriaguez ao volante somente quando o condutor esta sob a influencia de 

substancia alcoolica ou similar, que tern o significado de direcao anormal. 

Seria improprio que o legislador, no tocante a alcool, considerasse a 

existencia de crime de embriaguez ao volante so pela presenca de determinada 

quantidade no sangue e, no caso de outra substancia, exigisse a influencia. Como 

esta possui o conceito de conducao anormal, seria estranha a sua exigencia na 

redacao da infracao administrativa e sua dispensa na definicao do crime. 

Estar, pois, seguramente convencidos de que, nas duas hipoteses - de 

infragao administrativa (art. 165 do CTB) e de crime de embriaguez ao volante (art. 

306) - ha uma semelhanca e uma diferenca, a semelhanga seria que os dois tipos 

requerem que o agente esteja dirigindo veiculo automotor sob a influencia de 

alcool ou similar e a diferenca consiste o limite de teor alcoolico e diverso. 
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2.4 Recusa em submeter-se ao bafometro 

O art. 277 do CTB, em seu § 3°, acrescido pelo art. 5.°, IV, da Lei na n° 

11.705/2008, determina submeter-se as penalidades do art. 165 o motorista que 

se recusar a submeter-se ao bafometro. Ora, se a recusa tern fundamento 

constitucional, tratando-se de atitude licita, como aplicar pena ao condutor? Tal 

questionamento parea no ar, uma vez que, seria um mandamento constitucional a 

nao producao de prova contra si mesmo, entretanto, o motorista sera punido pelo 

crime de desobediencia, previsto no artigo 330 do Codigo Penal. Isto sera tratado 

no topico mais a frente. 

2.5 Elevacao da Punibilidade 

Assim sendo, no afa de fazer valer a sanha de elevacao da punibilidade 

da embriaguez ao volante, o legislador foi alem e, como visto, confirmou a ja 

existente imposicao de penalidades administrativas (multa, retencao do veiculo e 

suspensao do direito de dirigir) ao motorista que conduzir veiculo sob a influencia 

de alcool ou de substancia psicoativa, em qualquer quantidade, considerando-se 

caracterizada esta circunstancia, dentre outros meios de prova, pela simples 

percepcao do agente de transito de notorios sinais de embriaguez, excitacao ou 

torpor apresentados por parte do condutor ou pela mera recusa deste em se 

submeter aos procedimentos previstos no caput do art. 277 do mesmo diploma 

legal. 
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Seguindo tendencia mundial em materia de seguranca de transito, o 

legislador brasileiro inovou ao dispor que qualquer teor alcoolico no sangue serve 

para configuraeao da infracao administrativa e rebaixou o nivel alcoolico exigivel 

para configuracao do ilicito penal. Consoante se pode verificar, ao contrario do 

que vem sendo difundido, conduzir veiculo em estado de embriaguez nao passou 

a constituir crime apenas agora, eis que isto ocorre desde a entrada em vigor da 

Lei 9.503/97, ou seja, ha cerca de 10 anos, por forea do art. 306 deste diploma 

legal. Por sinal, este dispositivo tambem teve sua redacao alterada para o fim de 

acrescentar que a incursao da descricao tipica se dara desde que seja 

caracterizada, por litro de sangue, concentracao alcoolica superior a 6 (seis) 

decigramas, independentemente da analise individual do nivel de influencia da 

ingestao de bebida alcoolica ou substancia psicoativa sobre o animo ou percepcao 

sensorial do agente. 

2.6 - Limites a prova da embriaguez ao volante 

No patrio Direito Constitucional aplica o principio segundo o qual ninguem 

e obrigado a produzir prova contra si mesmo, seguindo a Convencao Americana 

de Direitos Humanos (1969), o Pacto de Sao Jose da Costa Rica e a Convencao 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948). Em face disso, nao pode a 

lei infraconstitucional impor a obrigacao da sujeicao do motorista suspeito ao 

exame de bafometro (etilometro), sob pena de configurar-se presuncao contra ele. 

Negando-se, nao responde por crime de desobediencia. Nao obstante a regra 

mencionada refira-se mais ao direito ao silencio do preso, ela e aplicavel a 

qualquer pessoa, detida ou nao. O preceito significa que, na verdade, em nosso 
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Direito, nao se pode empenhar o individuo a produzir prova contra si mesmo 
(nemo teneturse detegere). 

Sob a otica penal, considera-se intransponivel, no atual estagio de 

desenvolvimento das garantias constitucionais, a superacao do direito ao silencio, 

reconhecido no art. 5°, LXIII, da Constituigao Federal, com o intuito de obrigar o 

condutor a colaborar na producao de prova contra si mesmo. De fato, e prova 

reconhecidamente inadmissivel a coleta de sangue do condutor contra a sua 

vontade ou a submissao forgada ao conhecido teste do "bafometro" (etilometro). 

Essa limitagao e atributda pela premissa de tutela a direitos fundamentais, 

como elucida Antonio Magalhaes Gomes Filho (1995. p. 113-115): 

No Brasil, o direito ao silencio do acusado, que ja era mencionado pelo 
art. 186 do Codigo de Processo Penal, embora com a sugestiva 
admoestacao de que poderia ser interpretado em prejufzo da propria 
defesa, foi elevado a condicao de garantia constitucional pelo art. 5.°, 
LXIII, da Carta de 1988, que determina: 'o preso sera informado de seus 
direitos, entre os quais o de permanecer calado (...)'; e a Convencao 
Americana sobre Direitos Humanos tambem assegura 'a toda pessoa 
acusada de delito (...) o direito de nSo ser obrigada a depor contra si 
mesma, nem a declarar-se culpada (...)' (art. 8.°, g). (...). 

De qualquer modo - e isso e o que interessa ao presente estudo - o 

direito a nao auto-incriminagao constitui uma barreira intransponivel ao direito a 

prova de acusagao; sua denegagao, sob qualquer disfarce, representara um 

indesejavel retorno as formas mais abominaveis da repressao, comprometendo o 

carater etico-politico do processo e a propria corregao no exercicio da fungao 

jurisdicional. 

Com essa atitude, nao se desamparar a ordem social. Na area criminal, 

mantido a delinqiiencia de embriaguez ao volante, a ocorrencia pode ser provada 
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mesmo na ausencia do exame do bafometro, de acordo com a jurisprudencia do 
Superior Tribunal de Justica (2003): 

Havendo outros elementos probatorios, de regra, licitos, legftimos e 
adequados para demonstrar a verdade judicialmente valida dos fatos, 
nao ha razao para desconsidera-los sob o pretexto de que o art. 158 do 
Codigo de Processo Penal admite, para fins de comprovacao da conduta 
delitiva, apenas e tao-somente, o respectivo exame pericial. 

Nesse norte de raciocinio, e mister concluir que tecnicas cientificas 

encontram obstaculos intransponiveis em nosso ordenamento em funcao do 

direito a nao-auto-incriminagao e especialmente do principio da presuncao da 

inocencia. E o que ampara, mais uma vez, o supracitado autor, reflete que a 

aplicacao de modernas tecnicas cientificas ao terreno da prova tambem suscita 

uma problematica que tern relacao com a materia examinada nos topicos 

anteriores: trata-se da admissibilidade de intervencoes corporais no acusado, com 

o objetivo de obter material para exames laboratoriais destinados a fornecer dados 

probatorios; o tema e sugerido ha algum tempo pelos testes alcoometricos e, mais 

recentemente, pelos exames de DNA. Todavia, o que se deve contestar em 

relacoes a essas intervencoes, ainda que minimas, e a violac§o do direito a nao 

auto-incriminacao e a Iiberdade pessoal, pois se ninguem pode ser obrigado a 

declarar-se culpado, tambem deve ser assegurado o seu direito a nao fornecer 

provas incriminadoras contra si mesmo. O direito a prova nao vai a ponto de 

conferir a uma das partes no processo prerrogativas sobre o proprio corpo e a 

Iiberdade de escolha da outra; em materia civil, a questao tern sido resolvida 

segundo as regras de divisao do onus da prova, mas no ambito criminal, diante da 
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presungao de inocencia, nao se pode constranger o acusado ao fornecimento 

dessas provas, nem de sua negativa de inferir a veracidade do fato. 

Essa breve visao da doutrina constitucional e processual penal brasileira 

demonstra claramente os percalgos os quais surgiriam em funcao de eventual 

constrangimento conferido ao condutor para que produzisse prova contra si 

mesmo. Identica conclusao poder-se-ia extrair de eventual ilicito administrativo 

criado para punir a recusa a tal colaboragao do condutor. Ora, se o direito a nao-

auto-incriminagao adquiriu um status constitucional, e certo que nenhuma outro 

preceito, muito menos de cunho administrativo, pode servir de meio de persuasao 

para que o individuo viole as suas proprias conviccoes e, em especial, os seus 

direitos fundamentais. Se assim ocorre no campo administrativo, igualmente 

sucedera no Direito Penal, porquanto inadmisslvel a configuragao de crime de 

desobediencia em razao de o condutor negar a sua colaboragao para a realizagao 

dos testes de embriaguez. 

Uma incursao na jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal, quanta a 

aplicagao do direito a nao-auto-incriminagao, revela de igual forma a aversao aos 

meios de prova os quais violem tal garantia, destacando, especialmente na 

primeira ementa, a impossibilidade de que o Poder Publico imponha medidas 

contra quern exerce tal prerrogativa. Vejamos: 

Ementa: Comissao Parlamentar de Inquerito - privilegio contra a auto-
incriminacao - direito que assiste a qualquer indiciado ou testemunha -
impossibilidade de o poder publico impor medidas restritivas a quern 
exerce, regularmente, essa prerrogativa - pedido de habeas corpus 
deferido. 0 privilegio contra a auto-incriminacao - que e plenamente 
invocavel perante as Comissoes Parlamentares de Inquerito - traduz 
direito publico subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na 
condicao de testemunha, de indiciado ou de reu, deva prestar 
depoimento perante orgaos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou 
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do Poder Judiciario. O exercicio do direito de permanecer em silencio 
nao autoriza os orgaos estatais a dispensarem qualquer tratamento que 
implique restricao a esfera juridica daquele que regularmente invocou 
essa prerrogativa fundamental. Precedentes. 0 direito ao silencio -
enquanto poder juridico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a 
perguntas cujas respostas possam incrimina-la (nemo tenetur se 
detegere) - impede, quando concretamente exercido, que quern o 
invocou venha, por essa especifica razao, a ser preso, ou ameacado de 
prisao, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado. Ninguem pode 
ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilicito penal 
cuja pratica Ihe tenha sido atribuida, sem que exista, a esse respeito, 
decisao judicial condenatoria transitada em julgado. 0 principio 
constitucional da nao-culpabilidade, em nosso sistema juridico, consagra 
uma regra de tratamento que impede o Poder Publico de agir e de se 
comportar, em relacao ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao 
reu, como se estes ja houvessem sido condenados definitivamente por 
sentenca do Poder Judiciario. Precedentes. 

Ementa: I. CPI: nemo tenetur se detegere: direito ao silencio. Se, 
conforme o art. 58, § 3.°, da Constituicao, as comissoes parlamentares 
de inquerito, detem o poder instrutorio das autoridades judiciais - e nao 
maior que o dessas - a elas se poderao opor os mesmos limites formais 
e substanciais oponiveis aos juizes, dentre os quais os derivados das 
garantias constitucionais contra a auto-incriminagao, que tern sua 
manifestacao mais eloquente no direito ao silencio dos acusados. Nao 
importa que, na CPI - a qual tern poderes de instrucao, mas nenhum 
poder de processar nem de julgar - a rigor nao haja acusados: a 
garantia contra a auto-incriminagao se estende a qualquer indagacao por 
autoridade publica de cuja resposta possa advir a imputaeao ao 
declarante da pratica de crime, ainda que em procedimento e foro 
diversos. Se o objeto da CPI e mais amplo do que os fatos em relacao 
aos quais o cidadao intimado a depor tern sido objeto de suspeitas, do 
direito ao silencio nao decorre o de recusar-se de logo a depor, mas sim 
o de nao responder as perguntas cujas repostas entenda possam vir a 
incrimina-lo: liminar deferida para que, comparecendo a CPI, nesses 
termos, possa o paciente exerce-lo, sem novamente ser preso ou 
ameacado de prisao. II. Habeas corpus prejudicado, uma vez observada 
a liminar na volta do paciente a CPI e ja encerrados os trabalhos dessa. 

Da mesma feita, que o condutor exerca o direito a nao-auto-ineriminacao, 

e possivel, em frente dos indicios configuradores de crime de transito (art. 306 do 

CTB), encaminha-lo a autoridade de policia judiciaria a qual, de imediato, expedira 

a requisicao para o exame clinico. Em razao da pesquisa do medico oficial, sera 

possivel aferir se o condutor dirigia, sob o efeito de alcool ou substancia analoga, 

concentracao de alcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) 

decigramas, o que se mostrara suficiente para a configuragao do art. 306 do CTB. 
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Como leciona a doutrina, basta a prova da ingestao dessas substaneias e que 

aparegam na quantia descrita no tipo penal, mesmo que o condutor nao esteja sob 

sua influencia e sem precisar demonstrar que se encontra no momento 

embriagado. Anteriormente, constatando-se o comportamento anormal a direcao -

ziguezagues, velocidade incompative! com a seguranca etc. - poderia ser possivel 

a irnposicao de sancoes penais (art. 306). Ressalte-se que, no exame clinico, 

serao observados: halito, motricidade (marcha, escrita, elocucao), psiquismo e 

fungoes vitais, entre outras pesquisas medicas, cuja realizagao, em varios casos, 

independera da colaboragao do condutor do veiculo automotor. 

E bem verdade que dificuldades praticas envolvem o exame clinico, sendo 

elas as responsaveis pelo baixo estimulo demonstrado pelas autoridades policiais 

e seus agentes na sua realizag§o. De acordo com a pesquisa feita no Complexo 

Juridico Damasio de Jesus, no curso de Aperfeigoamento aos Policiais 

Rodoviarios Federals, no ano de 2002, ainda longe da atualizagao feita na Lei, foi 

apontado que o deslocamento da guarnigao policial ate as Delegacias de Policia e 

ao Instituto Medico Legal enseja um longo tempo para o encerramento da 

ocorrencia e, especialmente nas rodovias federais, na ausencia de vigilancia por 

periodo proiongado. Basta qualificar os agentes da autoridade policial e estimula-

los a realizar os procedimentos necessarios, sempre a luz das garantias e de 

direitos fundamentais. 



CAPiTULO 3 - DISCURSAO SOBRE A NORMA 

No ultimo capitulo sera abortada a discursao, onde ocorrera o embate de 

ideias mostrando as duas correntes do assunto em tela. Uma defende sua 

constitucionalidade em detrimento de evitar acidentes, noutro norte, quern defende 

sua inconstitucionalidade esta sob o basilar da intervencao do Estado na vida da 

populacao. 

3.1 Constitucionalidade da norma 

A tragedia gerada no Brasil pelos acidentes de transito esta devidamente 

quantificada: cerca de 35 mil mortes por ano, 400 mil feridos, 1,5 milhao de 

acidentes e 22 bilhoes de reais por ano so para cobrir os gastos com os acidentes 

das estradas federals. 

A de se concordar que as sancoes previstas no Codigo Brasileiro de 

Transito, neste particular, sao inexpressivas, irrisorias e incompativeis com a 

realidade tragica em que vivemos e merecem serem modificados o quanto antes. 

Em materia vinculada no Jornal Folha de S. Paulo, o ilustre Professor Luiz 

Flavio Gomes1 ao declarar que: 

0 legislador adotou a politica da tolerancia zero, nao obstante ainda ha 
graves falhas na legislacao brasileira, que nao conta, por exemplo, com 
o delito de conducao homicida, que consiste em dirigir veiculo com 
temeridade manifesta e total menosprezo a vida alheia. 

1, Conforme materia publicada em 30.06.2008, no site www.qlobo.com. com o titulo: '"Lei seca' leva quase 300 motoristas a 
prisao nas estradas federals." 

http://www.qlobo.com
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Realmente, nao ha que falar em autoritarismo, quando se trata de fazer 

obedecer a lei. Esta existe para ser cumprida, com rigor. No entanto, os principios 

da dignidade humana, da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser 

rigorosamente respeitados, para que a lei nao passe de flatus vocis. Para o abuso 

da autoridade ou o excesso, existe o remedio adequado, previsto na legislacao 

patria. 

Um bombom com licor nao pode levar ao cumulo de penalizar o motorista, 

sob pena de tudo nao passar de chacota e levar ao descredito urna lei que, se 

aplicada, com bom senso, trara otimos resultados. A fiscalizagao e educacao 

devem ser feitas, efetivas e continuas, sem espalhafato, e nao como chuva 

pirotecnica, ao acaso. 

Quern dirige nao deve beber. Quern bebe nao deve dirigir. Com muita 

propriedade, o Ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal, 

alerta que beber e dirigir sao incompativeis e que isso deve ser levado a serio, 

visto que os numeros (de violencia nas estradas) sao assustadores. Todavia, nao 

se deve colocar a culpa exclusivamente no alcool, ha de se mencionar outras 

condutas que cominam em acidentes. 

Por outro lado, deve-se a trazer a tona que a rigidez nao existe apenas no 

Brasil, segundo a International Center for Alchool Policies2, sediada em 

Washington. Paises, como a Suecia, a Polonia, a Estonia, a Mongolia, a Noruega 

e os Estados Unidos da America sao exemplos de rigor e seriedade. 
2 Conforme materia publicada, em 25.06.2008, no site do jornai Folha de Sao Paulo (vww.folha.com.br). numa lista de 82 
paises pesquisados pela International Center For Alcohol Policies, instituicao com sede em Washington (EUA), a nova lei 
seca brasileira e mais rigida que as de 63 nacoes, igualando-se em rigidez a cinco paises e sendo mais tolerante que 
apenas outros 13 Estados, onde o limite legal varia de zero a 1 decigrama. 

http://vww.folha.com.br
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Ha pensadores que defendem a ideia de nao vinga a tese de 

inconstitucionalidade da lei, por obrigar a pessoa a fazer prova contra si mesmo, 

violar o direito de ir e vir. Sob a vertente que a proibicao realmente existe para 

quern for dirigir o veiculo automotor, apos ingerir bebida alcoolica ou estar sob 

efeito de drogas proibidas, afirmando que seria bem diferente. Que ainda 

argumenta de que a proibicao trara o desemprego de milhares de pessoas, fere o 

direito adquirido de comerciantes, de empresarios ou a livre iniciativa e a Iiberdade 

eeonomica. Dizendo que nao passa de verdadeiro sofisma. Na mesma imagem, 

comparam, afirmando que de semelhante forma, poder-se-ia dizer que o fim do 

cangaco causou o desemprego de centenas de pistoleiros profissionais, o que 

peca pelo absurdo. De igual modo, ninguem, em sa consciencia, ha de condenar o 

fim da escravatura, com a edicao da Lei Aurea, que, segundo seus detratores, 

empobreceu os proprietaries de escravos e feriu-lhes o direito adquirido. 

O artigo 5° e expressivo, quando afirma que: 

Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a Iiberdade, a igualdade, a seguranca e 
a propriedade... 

Vale dizer: o direito nao e absoluto, esta sujeito as restricoes impostas 

pela lei e pela propria Carta. 

Sob o ponto de vista de uma parte da populacao, tal medida vai melhorar 

a questao dos motoristas que dirigem alcoolizados, mas o que tern se notado na 

pratica e que nao mudaram os habitos dos motoristas. Uma das limitacoes da lei e 

como sera feita a medigao de alcool, pois a policia militar, da maioria dos estados 

(para nao dizer todos), nao ofereceu curso para utilizacao do bafometro e nem 
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sequer tern o aparelho para utilizar. Na Paraiba, por exemplo, um Estado com 223 

(duzentos e vinte e tres) municipios, segundo o site Paraiba 1 (acessado em 14 de 

agosto de 2008), tern apenas 5 (cinco) etilometros para cobrir todas as cidades do 

Estado. O governo ja adquiriu outros 10 (dez), porem, faltam a homologacao do 

INMETRO. Como se pode ver ainda ha um grande deficit de aparelhos. 

O direito a vida, a seguranca e a incolumidade sao valores fundamentais 

que se superpoe a qualquer outro direito. Regis de Oiiveira (2006, p. 58), 

magistrado e deputado, em alentado artigo, sobre a religiao e a transfusao de 

sangue, defende esta tese com inequivoco brilho e incontestaveis argumentos. O 

Supremo Tribunal Federal sufragou o mesmo entendimento. 

Gilmar Ferreira Mendes, analisando a questao da colisao dos direitos 

fundamentais, observa, que (2008, p. 22 e 23): 

No processo de ponderacao desenvolvido para solucionar o conflito de 
direitos individuals, nao se deve atribuir primazia absoluta a um ou outro 
principio ou direito. Citando o Tribunal alemao, prossegue: "Ao reves, 
esforca-se o Tribunal para assegurar a aplicacao das normas 
conflitantes, ainda que, no caso concreto, uma delas sofra atenuacao'. 

A luz da norma, em relacao a bebida e ao motorista, e defendida por 

especialistas. O que se objetiva e exatamente a preservacao da vida humana. O 

psiquiatra, Professor Ronaldo Laranjeira, da Unifesp, adverte que nos Estados 

Unidos da America a tolerancia zero ja ocorre para a faixa etaria ate os trinta anos. 

Sergio Seibel3, coordenador-tecnieo do Centro de Atencao Psicossocial, em 

3 Conforme materia publicada, em 25.06.2008, no site do jornal Folha de Sao Paulo (www.folha.com.br). numa lista de 82 
paises pesquisados pela International Center For Alcohol Policies, instituicao com sede em Washington (EUA), a nova lei 
seca brasileira e mais rigida que as de 63 nacoes, igualando-se em rigidez a cinco paises e sendo mais tolerante que 
apenas outros 13 Estados, onde o limite legal varia de zero a 1 decigrama. 

http://www.folha.com.br
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erudito trabalho, assevera que existe um consenso de que nenhum padrao de 

consumo de substantias esteja isento de riscos, demonstra quao desastrosa e a 

impunidade a que a populacao se acostumou, de sorte que advoga, com razao, a 

necessidade de medidas complementares, tanto no ambito administrativo quanto 

no criminal, visando uma futura revisao legislativa. 

O Poder Judiciario nao se vem furtando da responsabilidade que Ihe cabe 

e, num crescendo, admite a penalizacao de criminosos que sequer se apiedam 

das vitimas e nao se constrangem com as mortes que causam. 

Com esse norte, o poder publico anuncia mais dinheiro, viaturas e a 

policia nas ruas. O discurso padronizado sobre a seguranea publica ja esta 

engatilhado para a campanha eleitoral, aproveitando a revolta contra o poder 

paralelo do PCC em Sao Paulo e as guerras entre traficantes nos morros cariocas. 

As propostas serao as mesmas de sempre. Mas, para chamar a atencao do eleitor 

e mostrar que estao sintonizados com os novos tempos, E uma otima peca de 

marketing. A medida segue a linha da Tolerancia Zero, que diminuiu as taxas de 

criminalidade em cidades como Nova York nos anos 90. A diretriz basica era 

combater todo tipo de infracao, de dirigir bebado a urinar na rua, segundo a logica 

de que o pequeno delito abre as portas para o grande crime. A lei seca teria sido 

aplicada com sucesso em diversas cidades paulistas: seria responsavel pela 

reducao dos indices de homicidios em ate 60%. Seu sucesso foi divulgado por um 

estudo do Pacific institute, uma ONG conceituada por seus trabalhos em saude 

publica. 

0 politicamente correto seria defender a lei seca, como se isso 

significasse defender que as pessoas nao mais se matem no transito; ocorre, 



42 

porem, que a lei seca mantem no transito o participate de racha, o motorista que 

nao respeita a faixa de pedestres, o que excede o limite de velocidade 

continuamente; somente retira do transito quern gosta de um bom sagu ou de 

mignon ao vinho ou, no final de semana, almoca ou janta com os amigos e toma 

uma taca de vinho ou um copo de cerveja. Nao e desenvolvida fiscalizacao em 

relacao a quern dirige com excesso de velocidade, ataca os pedestres ou dirige de 

forma agressiva, pois os agentes policiais estao todos ocupados demais vendo 

quern bebe ou deixa de beber. Em resumo: mantem-se intocados os assassinos 

do transito, mas agride-se o cidadao comum. Como se fosse preciso beber para 

cometer tais atrocidades. 

A verdade e que a lei em questao nasceu morta, ante as suas gritantes 

inconstitucionalidades. Fere os principios da lesividade; da ultima ratio; do in dubio 

pro reo; da nao incriminagao; da proporcionalidade; da adequacao social; enfim, 

agride o proprio bom senso. 

Somente pode haver intervencao punitiva na hipotese do transito de 

veiculos, se o motorista colocar em risco a seguranca viaria (lesividade), 

constatacao somente possivel pela anormalidade na direcao e nao pela pr 

ingestao de determinada quantidade de alcool pode em nada agravar o risco de 

que provoque algum acidente se, a despeito da ingestao de alcool e de tudo que 

se possa dizer em defesa da lei seca, o condutor mantem-se dirigindo em quadra 

de normalidade. A anormalidade precisa ser demonstrada por atos externos 

concretos do condutor do veiculo, nao e decorrencia de presuncao pelo consumo 

de determinada substancia. 
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E bom lembrar que alguns remedios tern um teor de alcool na sua 

composicao, principalmente nos que sao naturais e necessitam de alcool vegetal 

para extrair os seus extratos (como e o caso da propolis usado nas dores de 

garganta). Se o motorista tiver usado um remedio que contenha uma quantidade, 

mesmo que pequena, estara sujeito a lei e suas punicoes. 

Exceto ainda que tern o tal do jeitinho brasileiro, aquele que o guarda 

pergunta se voce precisa de ajuda ou o infrator pergunta "como ficamos?" E a 

equacao do sucesso esta feita (sai um dinheiro daqui pra ali + uma conversa = 

Liberado para ir embora). 

A lei seca tomou mais gravoso beber, sem qualquer efetiva lesao a quern 

quer que seja, que grande parte dos crimes existentes no Brasil, inclusive os que 

importem em violencia a pessoa (proporcionalidade), tornando a medida 

inaceitavel. Utilizam-se as medidas coercitivas penais como primeira alternativa do 

sistema juridico, o que agride a ideia de que o sistema punitivo e a derradeira 

hipotese de acao estatal (ultima ratio). 

Ademais, e absolutamente em acordo ao senso do homem medio 

brasileiro que o consumo nao exagerado de substancia alcoolica e meio de salutar 

integracao social, nao podendo a lei, pela sua irracionalidade e exagero, a 

pretexto de proibir o alcool na direcao, em verdade, tendo em conta a importancia 

do veiculo na vida normal dos cidadaos brasileiros, impedir o proprio consumo de 

bebidas alcoolicas. 

Outra, jocosamente, denominacao para a e Lei Angelica, em referenda a 

cancao desta artista que ficou popularmente conhecida pelo refrao vou de taxi. 

Trata-se, de um conjunto de normas que aparentemente veiculam intencao 
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positiva, mas que, pelo seu conteudo e pelos instrumentos que consagra, e eivada 

de erros crassos de perspectiva e interpretagao, sobretudo, a luz da vigente 

Constituigao. 

Em termos materials, a nova redagao do art. 306 do Codigo de Transito 

contraria a maciga e antiga corrente doutrinaria e jurisprudential4 no sentido de 

que o respectivo delito e classificado como de perigo concreto, razao pela qual, 

sob pena de violagao aos princfpios da culpabilidade e da ofensividade, nao se 

pode presumir, em abstrato, que a mera presenga de determinada quantidade de 

alcool ou outra substancia ira necessariamente influir, de igual forma, na 

capacidade sensorial de toda e qualquer pessoa e, destarte, lesionar o bem 

juridico penalmente tutelado, qual seja a seguranga no transito. 

Em termos processuais, tambem andou mal o legislador. Beira as raias do 

absurdo a imposigao da submissao do condutor aos testes de alcoolemia levados 

a efeito por meio de "bafometros" e afins, o que se da sob a ameaga de imediata 

aplicagao das aludidas sangoes administrativas. Embora isto seja de per si 

abominavel, nao e dificil perceber que tal prova escancaradamente nula sera 

utilizada tambem no campo processual penal, comprometendo, sob o prisma da 

validade, o seu deslinde. 

Ja na Idade Media, vozes respeitaveis levantaram-se contra os 

procedimentos que, mutatis mutandis, consistiam na extragao forgada de provas 

acusatorias. Ha seu tempo e sobre o tema, o Marques de Beccaria (1994, p. 48) 

se insurgia, nos seguintes termos: 

4 Apenas a guisa de exemplo, eitem-se: STJ, REsp 608078/RS, rel. Min. Felix Fischer, Julg. em 23.06.2004, pub. em 
16.08.2004, p. 278; STJ, REsp 566867/RS, rel. Min. Jose Arnaldo da Fonseca, Julg. em 28.04.2004, pub. Em 31.05.2004. 
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(...) Direi ainda que e monstruoso e absurdo exigir que um homem seja 
acusador de si mesmo (...). 

Nesta linha de raciocinio, a medida recem-adotada ja seria estapafurdia 

mesmo que se restringisse a seara administrativa, uma vez que, na linha do que 

ocorre em outros ramos da ciencia juridica, o Direito Administrativo e tambem 

cada vez mais permeado pelos valores constitucionais, dentre eles, os principios 

da ampla defesa, do contraditorio e do devido processo legal. 

Ora, se mesmo no ambito penal, onde as infracoes previstas sao 

inegavelmente mais graves e comparativamente mais nocivas ao interesse social, 

os orgaos de persecucao penal nao podem forcar a confissao ou producao 

obrigatoria de prova pelo acusado, isto e muito menos viavel na seara 

administrativa. Em respeito ao mais que milenar brocardo nemo tenetur se 

detegere, por mais nobre que seja a intencao politica ou interesse social a ser 

resguardado, definitivamente, tem-se aqui exemplo classico de aplicabilidade da 

afirmativa de que o fim nao justifica o meio, razao pela qual incidiu o legislador em 

cristalina violacao ao principio constitucional implicito da razoabilidade. 

Vale asseverar que o principio da nao obrigatoriedade de producao de 

prova acusatoria pelo reu e consectario logico e inseparavel do direito de 

permanecer em silencio, constitucionalmente consagrado no art. 5°, LXIII, e do 

principio da presuncao de inocencia, estampado no art. 5°, LVII, ambos da 

Constituigao de 1988. Outro lastro importante desta nocao esta sedimentado na 

expressa disposicao do art. 186 do Codigo de Processo Penal e seu respectivo 

paragrafo unico, de onde se infere que nenhuma consequencia prejudicial ao 

imputado pode advir do simples exercicio de tais prerrogativas. 
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Assim sendo, o onus da prova acusatoria da embriaguez recai 

integralmente sobre os orgaos estatais ligados a persecucao penal, o que vem a 

ratificar que a trapalhada cometida pelo legislador ganha torn ainda mais 

atentatorio a Carta Magna se percebermos que a aludida prova, produzida sob o 

jugo da ameaca institucionalizada, vem servindo para fundamentar a prisao em 

flagrante de centenas de pessoas, conforme tern noticiado a imprensa. Neste 

aspecto, vale ressaltar, com igual vigor, o poder extremado dado a policiais, sejam 

eles, militares ou rodoviarios federals, que, a partir de agora, foram erigidos -

pasmem - a condicao de fiscais dos sinais de excitacao e embriaguez. Sim, 

porque, em caso de recusa - repita-se: mais que legitima - do condutor em 

participar da producao de prova contra si, o unico meio de prova restante sera a 

mencionada habilidade quase sobrenatural conferida legalmente. 

Alias, nao se pode deixar de mencionar que a pecha de "fiscais da 

excitacao alheia" instituida por lei em face dos policiais que atuam como agentes 

de transito certamente constitui notavel contribuicao da classe politica a ratificagao 

da tese de que o Brasil e o pais da piada pronta, fonte paradisiaca e inesgotavel 

para trabalhos humoristicos. 

Outrossim, se por um lado tal disparate parece prestigiar a classe policial, 

relembre-se que, em caso de recusa do condutor em submeter-se ao teste de 

alcoolemia, simplesmente inexistira prova real da embriaguez senao a apreciacao 

subjetiva de agentes policiais, que, portanto, estarao - estes sim - sujeitos a 

receberem voz de prisao em flagrante, eis que estarao, em tese, incorrendo em 

delitos diversos, tais como calunia, difamacao e injuria (arts. 138 a 140 do CP, 

respectivamente), alem de incorrerem tambem no crime de abuso de autoridade 
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(art. 3°, 'a' e art. 4°, 'a', ambos da Lei 4.898/65), caso se decida por conduzir 

forcadamente o individuo para a sede policial, sem eomprovagao segura e 

concreta da ocorrencia de flagrante delito, o que afronta ao disposto no art. 5°, LXI 

na Constituigao Federal de 19885. 

A lei seca, retirado o manto de cinismo que tern recoberto o discurso de 

sua defesa, nao passa de uma das piores legislacoes ja editadas, excessivamente 

ampliadoras da intervengao do Estado, que pode ate obrigar uma pessoa a 

produzir prova contra si mesma. A ideia nao e nova: durante a Inquisicao a pessoa 

acusada de bruxaria ou confessava e era queimada ou era detida ate que 

confessasse para, entao, ser queimada. Nas leis de seguranga das ditaduras 

militares latino-americanas, o modelo tambem foi o mesmo, como segue sendo 

para os acusados de terrorismo nos Estados Unidos de Bush. 

Como funciona a punigao em outros paises: 

Japao - Punigao: motorista e preso se for flagrado dirigindo com 
qualquer nivel de alcool no sangue. Passageiros do veiculo sao punidos 
por cumplicidade; 

Australia - Punigao: pode ir de suspensao imediata da habilitagao com 
0,02 g/dl, ate tres anos de prisao, se o nivel detectado for superior a 0,15 
g/dl; 

Holanda - Punigao: multa de R$ 380. Acima de 0,20 g/dl, R$ 2 mil com 
suspensao da carta e prisao de duas semanas. Quern recusa o teste 
paga multa maior; 

Alernanha - Punigao: multa a partir de 0,03 g/dl. Acima de 0,11 g/dl, o 
motorista e acusado por crime, sua licenga e cassada e ele pode ser 
preso por ate 5 anos. 

5 "Art 5°... LXI - ninguem sera preso senao em flagrante delito ou por escrita e fundamentada de autoridade judiciaria 
competente, salvo nos casos de transgressSo militar ou crime propriamente militar, definidos em lei"; 
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Na contramao, a Russia fez o contrario do Brasil. Em 1° de julho, depois 

de adotar a politica de "tolerancia zero", o governo ira aumentar o limite para tres 

decigramas de alcool por litro de sangue, o que permitira que os motoristas bebam 

um copo de cerveja antes de dirigir, informou a agenda de noticias France Presse. 

3.2 Pontos mais controversos da novel Lei 

A quantidade infima de alcool no sangue deve ser desconsiderada. Uma 

pessoa chegou a ser flagrada depois de ter ingerido dois bombons com licor. Isso 

e um exagero. Por mais que se queira evitar tantas mortes no transito brasileiro 

(mais de 35 mil por ano), nao pode nunca a administracao publica atuar com falta 

de razoabilidade. Quern usa um anti-septico bucal nao pode sofrer nenhum tipo de 

sancao. A infracao administrativa do art. 165 exige estar sob a influencia do alcool 

ou outra substancia psicoativa. 

Nem toda quantidade de alcool no sangue e suficiente para configurar a 

infracao administrativa do art. 165. O paragrafo unico do novo art. 276 diz: 

6rgao do Poder Executivo federal disciplinary as margens de tolerancia 
para casos especificos. 

Nesse caso o sujeito deve ser liberado e o carro tambem. Nao se aplica 

multa e nao se fala em prisao. Nao e necessario que uma terceira pessoa venha 

conduzir o veiculo. 

Outro grave equivoco que deve ser evitado consiste em prender em 

flagrante o sujeito todas as vezes que esteja dirigindo com seis decigramas ou 
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mais de alcool por litro de sangue (0,3 no bafometro - que equivale a dois copos 

de cerveja). A existencia do crime do art. 306 pressupoe nao so o estar bebado 

(sob a influencia do alcool ou outra substancia psicoativa), senao tambem o dirigir 

anormalmente (em zig-zag). Ou seja, a equagao e condutor anormal (bebado), 

combinado com conducao anormal (que coloca em risco concreto a seguranca 

viaria). 

Nao se pode nunca confundir a infragao administrativa com a penal. Aquela 

pode ter por fundamento o perigo abstrato. Esta jamais. O Direito penal atual, 

fundado em bases constitucionais, e dotado de uma serie de garantias. Dentre 

elas esta a da ofensividade, que consiste em exigir, em todo crime, uma ofensa 

(concreta) ao bem juridico protegido. Constitui grave equivoco interpretar a lei 

seca a risca, sem adapta-la ao caso concreto. Nao ha crime sem condugao 

anormal. A prisao em flagrante de quern dirige normalmente e um abuso patente, 

que deve ser corrigido prontamente pelos juizes. 

Em sfntese: quern esta bebado (com qualquer quantidade de alcool no 

sangue, com menos ou mais que seis decigramas), mas nao chega a perturbar a 

seguranga viaria, nao esta cometendo crime. Logo, nao pode ser preso em 

flagrante. O agente, nesse caso, sofre as consequencias administrativas previstas 

no art. 165 do CTB (multa, suspensao da habilitagao etc.), mas nao pode ser 

preso em flagrante, nao ha que se falar em fianga etc. Claro que o carro fica 

apreendido ate que um terceiro, sobrio, venha a conduzi-lo. Mas nem sequer e o 

caso de se ir a Delegacia de Policia. 

A prova da embriaguez se faz por meio de exame de sangue ou bafometro 

ou exame clinico. A premissa basica aqui e a seguinte: ninguem esta obrigado a 
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fazer prova contra si mesmo. O sujeito nao esta obrigado a ceder seu corpo ou 

parte dele para fazer prova. Em outras palavras: nao esta obrigado a ceder 

sangue, nao esta obrigado a soprar o bafometro. Havendo recusa, resta o exame 

clinico (que e feito geralmente nos Institutos Medico-Legais). 

O motorista surpreendido, como se ve, pode recusar duas coisas: exame 

de sangue e bafometro. Nao pode recusar o exame clinico. E se houver recusa 

desse exame? Na pratica, alguns delegados estao falando em prisao em flagrante 

por desobediencia. Isso e equivocado. Nao e isso o que diz o novo § 3° do art. 277 

do CTB. Sua redacao e a seguinte: 

Serao aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas 
no art. 165 deste Codigo ao condutor que se recusar a se submeter a 
qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. 

Como se ve, o correto nao e falar em desobediencia, sim, nas sancoes 

administrativas do art. 165 (e mesmo assim, somente quando houver recusa ao 

exame clinico). A recusa ao exame de sangue e ao bafometro nao pode sujeitar o 

motorista a nenhuma sancao, porque ele conta com o direito constitucional de nao 

se autoincriminar. 

A fiscalizacao intensa da policia nos ultimos dias veio comprovar que ela e 

que e fundamental na prevencao de acidentes. E um equivoco imaginar que leis 

mais duras sao suficientes. Ela e que e decisiva, ao lado da educacao, 

conscientizacao, engenharia e punigao. O problema que este artificio no Brasil so 

aparece no calor do aparecimento da norma e pouco tempo depois vem a 

desaparecer, os processos fiscalizadores e educativos devem ser intensos e 

duradouros, so assim ha uma verdade conscientizar da populacao. 
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O legislador adotou a politica da tolerancia zero, mas ainda ha graves 

falhas na legislagao brasileira, que nao conta, por exemplo, com o delito de 

conducao homicida (que consiste em dirigir veiculo com temeridade manifesta e 

total menosprezo a vida alheia. Por exemplo: dirigir veiculo na contramao numa 

rodovia). 

Ha muito ainda que se fazer para aprimorar a legislacao brasileira. Temos 

que declarar guerra contra as 35 mil mortes por ano no transito. Mas tudo tern que 

ser feito sem exageros e sem abusos. Nao se quer viver perigosamente nas ruas 

e estradas brasileiras, entretanto, tambem a populacao nao esta disposta a 

suportar os excessos do poder publico, que so pode atuar legitimamente dentro da 

razoabilidade. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Ao final deste breve trabalho, aproveita-se para elucidar mais uma vez, a 

fim de evitar interpretagoes agodadas, de forma alguma nao se esta a defender 

aqui o desrespeito as regras e normas de transito vigentes ou mesmo o fomento a 

conducao de veiculos em estado de embriaguez, o que seria execravel, sob todos 

os aspectos. Pretende-se, por meio desta obra, de forma alguma, esgotam o 

tema, apenas expressar o desejo de que o furor populista de alguns e sua busca 

voraz pelos holofotes eleitoreiros nao prevalecam sobre direitos fundamentais cuja 

consagracao foi custosa e excede no tempo a propria historia de nosso pais. 

Em sintese, defendeu-se a plena legitimidade da recusa do condutor de 

veiculo automotor em submeter-se a quaisquer testes de alcoolemia, seja por via 

de bafometro, seja por exame de sangue, sem que, por isso, possam ser 

aplicadas sangoes administrativas, penais ou de cunho processual (ex. 

presuncoes acusatorias), sob pena, inclusive, de pronto enquadramento penal do 

agente publico responsavel e a necessidade de urgente propositura de agio direta 

de inconstitucionalidade, a fim de que, em sede liminar, nos termos do art. 102, I, 

'a' e 'p' CF/88 c/c art. 10 e seguintes da Lei 9.868/99, venha o Supremo Tribunal 

Federal a suspender a eficacia dos paragrafos 2° e 3° do art. 277 da Lei 9.503/97, 

com a redagao dada pela Lei 11.705/2008. 

Com efeito, chama a atengao o fato de que o censuravel diploma legal 

aqui comentado (Lei 11.705) foi publicado em 19 de junho de 2008, ao passo que 

a Lei 11.690, que alterou diversos dispositivos do Codigo de Processo Penal, foi 

publicada em 09 de junho de 2008, ou seja, apenas dez dias antes. Nao obstante, 
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causa especie a gritante disparidade entre ambos os textos, sobretudo, quando 

analisado o novo teor do art. 157 do CPP, que na linha tracada pelo art. 5°, LVI, 

passara a ter a seguinte redacao; 

"Sao inadmissfveis, devendo ser desentranhadas do processo, as 
provas ilicitas, assim entendidas as obtidas em vioiagao a normas 
constitucionais ou legais". 

Esta incoerencia nos faz rememorar a celebre colocacao feita pelo mestre 

HUNGRIA, que, referindo-se ao que denominou de intermitentes eclipses do 

Parlamento, relatou que durante o regime dos decretos-leis (1930-1934 e 1937-

1946), por serem os textos normativos elaborados de improviso e a jato continuo, 

caso fossem publicados no mesmo dia, na mesma edicao do Diario Oficial, tais 

diplomas gritariam de susto por se acharem juntos. Sem qualquer ponta de 

saudosismo, parece-nos que o tempo nao passou. 

E de se destacar a pouca confiabilidade dos aparelhos de medigao de 

alcoolemia, vulgarmente denominados de bafometros, sendo fartos os relatos 

sobre resultados incongruentes e incompativeis com a realidade, o que torna 

ainda mais insegura a atividade policial nesta seara e mais necessaria a 

realizaeao do exame de sangue para verificacao do teor de alcool, o que, 

obviamente, somente poderia se dar com o consentimento do condutor. 

Por fim, crer que o fantasma do analfabetismo juridico sempre assombrou 

o processo legislativo brasileiro e, nisto, nao ha novidade. O problema e que, 

agora, este mesmo fantasma faz aparicoes cada vez mais constantes e concretas, 

como a que acaba de ocorrer no caso da infeliz inovagao legislativa comentada. 

Enfim, espera-se que as autoridades responsaveis pela elaboracao de leis neste 
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pais tenham a humildade e a responsabilidade suficientes para procurar conhecer, 

ainda que minimamente, o texto da Lei Maior, com vistas a que aberracoes como 

as estampadas neste maisinado diploma normativo nao voltem a se repetir. 
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