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RESUMO 

A violencia no transito e motivo de intensas preocupagdes e debates em quase todo o mundo. 
No Brasil, essa questao era tratada de forma branda pelas autoridades, no entanto, os dados 
alarmantes das estatisticas relativas ao tema, exigiram uma mudanga de postura. Esta pesquisa 
cientifiea procura abordar os principais problemas do transito brasileiro, bem como as 
disposigoes da Lei 11.705/08, que alterou sensivelmente o tratamento dispensado ao condutor 
flagrado dirigindo sob efeito de alcool. Atraves do metodo exegetico juridico, com utilizagao 
de codigos, doutrinas e artigos busca fundamentar e enfatizar a necessidade de uma urgente 
solugao para a caotica situagao do transito no Brasil. A vista disso, tem-se uma analise 
objetiva sobre o transito, tentando dimensionar, por meio de estatisticas, o tamanho do 
problema e suas conseqiiencias na sociedade. Analisam-se as principais alteragoes penais 
promovidas pela Lei 11.705/08 no Codigo de Transito Brasileiro, fazendo um estudo 
comparativo com a legislagao anterior e apontando as principais divergencias doutrinarias. 
Por fim, mostra as varias falhas da Lei 11.705/08, estudando os pontos que colidem com a 
nossa Carta Magna e verifica se a referida norma conseguiu eficazmente atingir o objetivo de 
enrijecer o tratamento dispensado a quern dirige sob o efeito de alcool. 

Palavras-chave: Violencia no Transito. Lei 11.705/08. Alcool. 



ABSTRACT 

The traffic violence it's a reason of intense concerns and debates in almost everyone. In 
Brazil, that subject was treated in a soft way by the authorities, however, the alarming data of 
the relative statistics to the theme, demanded a posture change. This scientific research tries to 
approach the principal problems of the Brazilian traffic, as well as the dispositions of the Law 
11.705/08, that altered the treatment sensibly spared to the driver caught driving under effect 
of alcohol. Through the juridical exegetic method, with use of codes, doctrines and goods 
search to base and to emphasize the need of an urgent solution for the chaotic situation of the 
traffic in Brazil. To the view of that, an analysis is had it aims at on the traffic, trying to 
dimension, through statistics, the size of the problem and your consequences in the society. 
The main penal alterations are analyzed promoted by the Law 11.705/08 in the Code of 
Brazilian Traffic, making a comparative study with the previous legislation and pointing the 
main doctrinaire divergences. Finally, it shows the several flaws of the Law 11.705/08, 
studying the points that collide with our Magna Letter and it is verified referred her norm it 
got efficiently to reach the objective of rigidifying the treatment released to who drives under 
the effect of alcohol. 

Keywords: Traffic Violence. Law 11.705/08. Alcohol. 
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INTRODUCAO 

A violencia no transito tem sido motivo de intensas preocupacoes e debates em quase 

todo o mundo. Alem de ceifar vidas, esse tipo de violencia tambem deixa um sofrimento 

inestimavel no amago das familias e gera um prejuizo significativo para o Estado. 

No Brasil, especificadamente, essa questao era tratada de forma branda pelas 

autoridades, no entanto, os dados alarrnantes das estatisticas relativas ao tema, exigiram uma 

mudanca de postura. 

Os estudos sobre a materia mostram que um dos maiores problemas relativos a 

violencia no transito refere-se aos acidentes causados por condutores alcoolizados, 

principalmente pelo fato de mostrarem-se mais graves que os demais. 

O Codigo de Transito Brasileiro, em vigor desde Janeiro de 1998, tratava da materia, 

no entanto, caiu na vala do esquecimento e nao era cumprido pela sociedade, tampouco 

fiscalizado pelas autoridades responsaveis. 

Atento a este fato, o legislador, no dia 20 de Junho de 2008, editou a Lei 11.705 e o 

Decreto 6.488, ambas as medidas visando, entre outras questoes, combater o consumo de 

alcool pelo condutor. Apelidada de Lei Seca, nao demorou muito para a nova legislaeao softer 

duras criticas pela rigidez e por uma possivel inconstitucionalidade. 

Com as novas regras relativas ao consumo do alcool o Brasil ingressou no grupo dos 

paises mais rigidos em relacao ao tema. Antes estava entre os vinte mais tolerantes. 

O proposito do presente estudo e realizar uma analise aprofundada da Lei 11.705/08, 

as principais alterac5es promovidas no Codigo de Transito, os equivocos do legislador 

apontados pela doutrina e observar a eficacia da medida por meio de estatisticas relativas ao 

periodo em que a mesma esta em vigor, nao deixando de mencionar as varias dificuldades 

enfrentadas pelos orgaos responsaveis pela fiscalizacao. 
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O maior desafio desta pesquisa foi encontrar material e recursos bibliograficos 

suficientes para o desenvolvimento deste estudo, desta forma para a feitura e elaboracao da 

presente pesquisa cientifica fez-se necessario empregar como metodologia o metodo 

exegetico jurldico, que visa interpretar o sentido da lei pertinente a materia, embasando-se em 

doutrinas, jurisprudencias e artigos de internet. 

Para uma melhor compreensao do tema, o estudo sera dividido em tres capitulos. 

O primeiro capitulo tera por escopo uma analise objetiva sobre o transito no Brasil, 

tentando dimensionar, por meio de estatisticas, o tamanho do problema e suas conseqiieneias 

na sociedade. Tambem estudara os efeitos que o alcool provoca no organismo do condutor e 

como as outras nacoes lidam com a materia. 

O segundo capitulo abordara as principais alteracoes penais promovidas pela Lei 

11.705 no Codigo de Transito Brasileiro, fazendo uma analise comparativa com a legislacao 

anterior e apontando as principais divergencias doutrinarias. 

Por fim, o terceiro capitulo mostrara as principais falhas da Lei 11.705/08, estudando 

os pontos que colidem com a nossa Carta Magna e analisando se a Lei conseguiu atingir o 

objetivo de enrijecer o tratamento dispensado a quern dirige sob o efeito de alcool. 
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CAPITULO 1 CONSIDERACOES SOBRE O TRANSITO NO BRASIL 

O transito de qualquer natureza nas vias terrestres do territorio nacional rege-se pela 

Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997, o Codigo de Transito Brasileiro (CTB). O referido 

Codigo fora instituido na tentativa de solucionar a caotica situaeao do transito no Pais, onde a 

generalizada indisciplina, aliada ao completo deseontrole do sistema de registro de veiculos, a 

corrupcao e a deficiente fiscalizacao fizeram do transito brasileiro um dos mais crueis e 

insaciaveis instrumentos de fatalidades. 

Elaborado desde 1991 por uma comissao composta por doze especialistas criada pelo 

Ministerio da Justica, o CTB foi entregue em Julho de 1992, com 190 artigos, obedecendo a 

estrutura do anterior, de 1966. Tambem foram recebidas inumeras sugestoes da sociedade 

civil, mais de 5.000, algumas delas foram incorporadas, a exemplo da permissao temporaria 

para dirigir no primeiro ano da habilitacao. O projeto foi encaminhado ao Congresso em 

1992, sendo aprovado cinco anos depois. 

O CTB teve inspiracao na ordem, impos um rigor jamais visto na habilitacao de 

novos condutores, tracou nomas severas para a educacao no transito e agravou sensivelmente 

o sistema punitivo criando um limite maximo de infracoes que o condutor poderia cometer as 

penalidades administrativas de cassacao e de suspensao do direito de dirigir, enfim, fez da 

disciplina a baliza da liberdade do condutor. 

De inicio muitas foram as criticas, porem, importante ressaltar que muito se 

melhorou em aspectos administrativos e criminals com o advento do referido codigo. Os 

brasileiros tiveram a sensacao de que com o rigor e a "certeza" da punibilidade oriunda do 

CTB poderiam erradicar ou ao menos melhorar os abusos, irregularidades e desmandos na 

area de transito. 
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Fato e, porem, que nos anos posteriores a entrada em vigor da lei observou-se uma 

tendencia em querer abrandar o Codigo de Transito Brasileiro. Tentativas para que fossem 

diminuidos os valores das multas, paralisacoes foram realizadas por caminhoneiros com o 

objetivo de forear um aumento no limite de pontes na carteira no periodo de um ano, anistias 

de multas foram concedidas, etc. 

Todos esses fatores, aliados a reducao da fiscalizacao e de campanhas de midia 

colocaram em descredito o codigo. Segundo o professor de Engenharia de Transporte da 

PUC-RJ, Jose Eugenio Leal (apud O DIA, 2008), "inicialmente, os condutores se assustaram 

com o valor das multas e o rigor da fiscalizacao, 'depois todos descobriram que o controle 

nao seriatao generalizado'." 

Este ano o Codigo de Transito Brasileiro completou dez anos de entrada em vigor no 

dia 22 de Janeiro de 2008 e amarga o fato de que ate mesmo aspectos claros do seu texto vem 

sendo desconsiderados, outros sequer ainda foram regulamentados e a fiscalizacao mostra-se 

insuficiente. Outro resultado nao poderia ser esperado, desde 2001 o numero de acidentes e 

mortos no transito nao para de crescer e ja alcancou os mesmos patamares anteriores a 

vigencia do codigo. Sao mais de 35.000 vidas por ano. 

1.1 Um verdadeiro caos no transito 

Apesar da influencia do alcool, na ocorrencia de acidentes, dominar grande parte das 

discussoes, nao podemos esquecer que esse e apenas um dos problemas, nao podendo deixar 

passar em brancas nuvens os demais que, dependendo do ponto de vista, chegam a ser mais 

importantes na prevencao de acidentes. 
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O setor automotivo contirma batendo recordes. De aeordo com a Federacao Naeional 

de Distribuicao de Veiculos Automotores (FENABRAVE), o primeiro semestre de 2008 foi o 

melhor da historia da industria automobilistica naeional, com 2.405.212 unidades vendidas. 

Na eomparacao com o primeiro semestre de 2007, as vendas de veiculos, principalmente 

automoveis, caminhoes e motos, cresceram 27,14%. A frota brasileira registrada pelo 

Departamento Naeional de Transito (DENATRAN) cresceu 8,3% no periodo de um ano, 

chegando a marca historica de 51.200.120 veiculos em Junho de 2008. Nas palavras do 

Diretor-Geral da Policia Rodoviaria Federal (PRF), Inspetor Helio Cardoso Derenne (DPRF, 

2008), "o que e bom para economia tambem provoca conseqiiencias no transito. A 

experiencia da PRF mostra que em epoca de euforia economica, as estatisticas rodoviarias 

disparam". 

Na contramao deste crescimento da frota esta o efetivo da Policia Rodoviaria 

Federal, orgao que possui competencia nas rodovias e estradas federals, onde ocorre grande 

parcela das mortes no transito, sao cerca de nove mil homens (grande parte atuando em 

atividades administrativas) responsaveis pelo policiamento dos 61 mil quilometros de malha 

viaria federal. Segundo orientaeao do Tribunal de Contas da Uniao, o Orgao deveria contar 

com 18 mil policiais. Para fazer frente ao volume de trafego nas estradas, que atingem picos 

nos feriados prolongados, sao adotadas medidas emergenciais, tais como escalas extras e 

emprego de policiais do servico administrativo. 

Para se ter uma ideia da imprudencia dos condutores, no periodo compreendido entre 

20 de Junho a 19 de Agosto do corrente ano a PRF aplicou impressionantes 125.591 autos de 

infracao por desrespeito ao limite de velocidade e mais 34.271 por realizacSo de 

ultrapassagens em locais proibidos. No mesmo periodo foram registradas 1.091 mortes apenas 

nas rodovias e estradas federais1. Estima-se que aproximadamente 60% dos acidentes 

1 Estatisticas disponfveis em www.dprf.gov.br 

http://www.dprf.gov.br
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oeorridos nas rodovias federals acontecem a luz do dia, com tempo bom e pistas simples e 

mais de 70% ocorre em linha reta (DENATRAN; IPEA, 2008). 

A receita para mudar esse quadro de completo descaso para com a legislagao de 

transito encontra-se no proprio codigo. Mais especificadamente naquilo que o legislador 

estabeleceu como direito de todos e dever prioritario para os componentes do Sistema 

Naeional de Transito (SNT), ou seja, a "educacao para o transito". Alguns dos dispositivos do 

capitulo que versa sobre o tema parecem estar completamente esquecidos, tais como o art. 75 

que trata das campanhas de transito, ou o art. 76 que determina que a educacao para o transito 

deve ser promo vida na pre-escola e nas escolas de 1°, 2° e 3° graus. 

Outro ponto que merece ser, tambem, repensado e o valor das multas de transito que 

estao completamente defasados. Uma resolucao do Conselho Naeional de Transito 

(CONTRAN), de 2002, congelou os valores das multas de modo que, hoje em dia, nao 

representam mais um valor que reprima o cometimento de infracoes. Para se ter uma ideia, a 

conduta de ultrapassar outro veiculo pela contramao em uma curva sem visibilidade 

suficiente, fato este que pode gerar uma tragedia de grandes proporcoes, gera uma multa de 

apenas R$: 191,54 e mais, se a penalidade for paga ate a data do vencimento expressa na 

notificacao o valor caira para aproximadamente R$: 153,00. O condutor passa a ter mais 

medo da pontuacao (sete pontos) que sera incluida na carteira, haja vista que pode gerar uma 

eventual suspensao do direito de dirigir, do que do proprio valor da multa. 

A educacao, aliada a uma fiscalizacao eficiente e um sistema punitivo rigoroso sao, 

na visao da maioria dos especialistas que lidam com o tema, a melhor maneira de amenizar o 

problema do transito brasileiro. 
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1.2 Alto custo para o pais 

Uma parceria entre o Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (IPEA) e o 

Departamento Naeional de Transito (DENATRAN), gerou um projeto denominado "Impaetos 

sociais e economicos dos acidentes de transito nas rodovias brasileiras" em 2006. Esse 

esforco conjunto permitiu transformar dados avulsos e dispersos sobre os acidentes de transito 

nas rodovias brasileiras em informacoes articuladas e imprescindiveis a tomadas de decisoes e 

a formulacao de politicas piiblicas para enfrentar o desafio da reducao das mortes, das 

seqiielas fisicas e psicologicas de pessoas, alem das perdas materials decorrentes desses 

acidentes. 

Os resultados expressos pelo projeto, que apresenta os custos totais de acidentes 

ocorridos nas rodovias brasileiras, no periodo de um ano, chegaram a cifra impressionante de 

aproximadamente 22 bilhoes de reais, tais custos apenas refletem os custos dos seguintes 

componentes: 

a) Custos relativos as pessoas = Ccuidados em saude (Cpre-hospitalar + Chospitalar 

+ Cposhospitalar) + Cperda de producao + Cremocao/translado. 

b) Custos relativos aos veiculos = Cdanos materials ao veiculo + Cperda de carga + 

Cremoeao/patio. 

c) Custos relativos a via/ambiente do acidente = Cdanos a propriedade publica + 

Cdanos a propriedade privada. 

d) Custos institucionais = Catendimento do acidente. 

O estudo chegou a conclusao que os custos medios dos acidentes sao fortemente 

influenciados pela sua gravidade. Um ileso adiciona ao acidente um custo medio de R$: 

1.207; uma vitima classificada como ferida adiciona R$: 38.256; e uma vitima fatal, R$: 

281.216. Os acidentes registrados no DATATRAN, da Policia Rodoviaria Federal, no periodo 
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determinado para a estimativa dos custos (Mho de 2004 a Junho de 2005), envolveram um 

total de 468.371 pessoas. Dessas, 84,4% foram classificadas como ilesas; 14,2%, classificadas 

como feridas; e 1,4%, classificadas como mortas. As estimativas mostraram que nos acidentes 

classificados pela PRF como sem vitimas, o custo medio padrao foi de R$ 16.840,00 

(dezesseis mil, oitocentos e quarenta reais) por acidente, em valores de dezembro de 2005. Os 

acidentes classificados como nao-fatais e os determinados como fatais tiveram um custo 

medio padrao 5 vezes e 25 vezes maior, respectivamente (DENATRAN; IPEA, 2008). 

Outros custos como, por exemplo, o tempo perdido nos congestionamentos, judiciais, 

de reposicao do veieulo acidentado, de limpeza da pista, entre outros, nao foram considerados 

no referido estudo devido as limitaeoes de tempo e recursos fmanceiros do projeto. 

Os custos oriundos das seqiielas psicologicas deixadas pelo acidente, tais como os 

decorrentes das perdas de vida ou de lesoes permanentes que impossibilitam uma vida 

normal, que incidem tanto sobre os envolvidos nos acidentes como sobre as pessoas com as 

quais mantem relacoes, sao impossiveis de mensurar, mas, quando existem, na maioria das 

vezes, superam os demais. Como nao existe traducao monetaria para tais custos nao foram, 

nem poderiam ser considerados no referido estudo. 

Com essas ressalvas, nao se deve perder de vista o fato de que os custos 

mencionados sao sempre menores do que os realmente incorridos. Ainda assim, esses valores 

dao um forte indicativo de quanto custa nao fazer nada, ou fazer muito pouco, para reduzir a 

quantidade e, principalmente, a gravidade dos acidentes. 

1.3 A Lei 11.705/08 
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Na tentativa de ao menos diminuir o numero alarmarrte de tragedias no transito o 

governo federal editou a Lei 11.705 que, dentre outras medidas, alterou dispositivos do CTB 

referentes ao limite de alcool tolerado para o condutor. A resposta da midia, sociedade e 

orgaos responsaveis pela fiscalizacao foi imediata. Parece que ate esqueceram que 

anteriormente ja existia uma lei tratando da materia. 

E bem verdade que a legislagao anterior caira no esquecimento da populacao, como 

grande parte das normas do CTB. Apenas para conduzir veiculos nas rodovias federals existia 

um temor maior por parte do condutor haja vista que a Policia Rodoviaria Federal era um dos 

poucos orgaos que dispunham do equipamento necessario (etilometro) para auferir a 

concentracao de alcool no sangue do condutor. 

O Codigo de Transito Brasileiro estabelecia uma tolerancia de seis decigramas de 

alcool por litro de sangue em seu art. 276. Embora tal medida, em tese, contribuisse para a 

reducao das fatalidades no transito, na pratica era mais uma das leis nao cumpridas. Segundo 

a pesquisa "Beber e dirigir no Brasil", elaborada pelos medicos Ronaldo Laranjeira e Sergio 

Duailibi, concluida em 2007, "apenas 15% dos motoristas tinham conhecimento de limite 

maximo de ingestao de alcool permitido", sem falar que a fiscalizacao era irrisoria 

(MAGALHAES, 2008) 

A Lei 11.705 de Junho de 2008, dentre outras medidas, extinguiu o anterior limite de 

tolerancia para a infracao admmistrativa e determinou que a conducao de veiculo com uma 

concentracao de alcool por litro de sangue igual ou superior a seis decigramas passe a 

configurar crime punivel com detencao de seis meses a tres anos, multa e suspensao ou 

proibicao de se obter a permissao ou a habilitacao para dirigir veiculo automotor (art. 306 do 

CTB). 

O decreto 6.488 estipulou uma margem de tolerancia, para efeito de earacterizacao 

da infracao admmistrativa, de dois decigramas de alcool por litro de sangue ou um decimo de 
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miligrama por litro de ar expelido dos pulmoes quando a afericao for feita por meio de teste 

em aparelho de ar alveolar pulmonar. Tal margem de tolerancia fora estipulada com o escopo 

de evitar que o sujeito fosse punido mesmo em casos onde nao oeorresse a ingestao alcoolica 

propriamente dita, como por exemplo, o consumo de medicamentos que possuissem alcool na 

sua formula. 

A partir da publicacao da nova legislacao quem for surpreendido dirigindo com uma 

concentracao de alcool superior a margem de tolerancia estipulada no decreto 6.488 sera 

submetido a multa de aproximadamente R$: 950,00, tera o direito de dirigir suspenso por um 

ano, o veiculo retido ate a apresentacao de condutor habilitado e a Carteira Naeional de 

Habilitacao (CNH) recolhida. Caso a concentracao etilica seja igual ou superior a seis 

decigramas por litro de sangue ou, em caso de teste em aparelho de ar alveolar pulmonar, 

igual ou superior a tres decimos de miligrama por litro de ar expelido dos pulmoes, o 

condutor respondera pelo crime tipificado no art. 306 do CTB. 

Apelidada de Lei Seca, nao demorou muito para a nova legislacao sofrer duras 

criticas pela rigidez e por uma possivel inconstitucionalidade. Varios setores da sociedade 

manifestaram-se contrarios a nova lei, para eles a legislacao anterior ja era suficientemente 

rigorosa, o que faltava era fiscalizacao. 

Ao lado dos que defendiam a medida estavam as estatisticas relativas aos acidentes 

fatais que, logo no initio da vigencia da lei, foram acentuadamente reduzidas, no entanto, com 

o passar do tempo e abrandamento da fiscalizacao perderam o ritmo de queda. 

1.3.1 Primeiros meses apos a vigencia da Lei 11.705 
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As ocorrencias registradas nas rodovias e estradas federais brasileiras nos quatro 

meses de vigencia da Lei 11.705 mostram que a violencia no transito continua caindo, porem, 

em velocidade cada vez menor. 

Nos quatro primeiros meses de vigencia da nova Lei, a quantidade de mortes nos 61 

mil quilometros de rodovias federais reduziu cerca de 5% em comparagao com igual periodo 

do ano passado. O numero de acidentes fatais tambem apresentou baixa de 5,5%. A 

diminuicao da letalidade dos acidentes de transito tambem fica comprovada no novo recorte 

estatistico que a Policia Rodoviaria Federal passou a utilizar, no ano de 2007 havia um 

desastre fatal registrado para cada 21,3 acidentes, este ano a proporgao saltou para 24,8 

(DPRF, 2008). 

Analisando os numeros, verifica-se que a diminuicao da velocidade de queda vem 

sendo observada ha tres meses. Nas ferias de Mho, primeiro mes de vigencia da lei, as mortes 

haviam caido 14,5% em comparagao com 2007. No bimestre Julho/Agosto, a redugao foi para 

12,7%. O trimestre Julho/Agosto/Setembro apontou diminuicao de 6,1%. E na eontabilizagao 

do quadrimestre de M h o a Outubro indica baixa de 5%. 

A propria Policia Rodoviaria Federal, por meio de nota publicada no site da 

instituicao (DPRF, 2008), reconheceu que os indices de redugao de mortes, agora 

cristalizados em um unico digito percentual, mostram que a expressiva queda observada nos 

primeiros momentos da lei foi favorecida pelo envolvimento de milhoes de motoristas que 

pararam voluntariamente de beber, por forga da conscientizagao e do temor da fiscalizagao. 

Contudo, muitos condutores que colaboraram no inicio estao retomando o habito etilico e 

apostam nas deficiencias da fiscalizagao, sobretudo no interior do pais, para nao serem 

punidos. 

Mesmo passados quatro meses da entrada em vigor da Lei 11.705, cerca de vinte 

condutores ainda sao presos diariamente por estarem com quantidade de alcool no sangue 
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acima do tolerado. Nesses 120 dias, foram 3.655 reprovagoes no teste do bafometro, mais de 

trinta por dia. 

Tabela 1 - Ocorrencias registradas nas rodovias e estradas federais apos a Lei 11.705 (de 
20/06 a 20/10 de 2007 e 2008) 

Acidentes 
2007 2008 \ \ K I \( \l> 

Acidentes 4U.«HM" ' 4 5 . D S 0 i9.98 
Feridos 
Mortos 

24.934 " 25.392 lltlsS Feridos 
Mortos "1254"" -4.97 
Acidentes com morio.s ! 1925 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
PessoassoeoinJj . ' 541'" 5.047 - 8 . 1 0 

AuUiacoes ; ~ 380.066" 639.948" " -••65.76 
Letalidade dos acidentes f 21,29 24,78 -1,81 

Fonte: DPRF, 2008. 

Percebe-se que a eficacia da lei esta diretamente relacionada ao rigor da fiscalizagao. 

O Brasil, com freqtieneia peca, nao por ausencia de normas e sim pela leniencia no seu 

cumprimento, foi o que ocorreu com a antiga legislagao sobre o tema, ante a ausencia de 

fiscalizagao ninguem temia a chamada diregao embriagada. Apenas em casos de.alcoolemia 

extrema verificava-se alguma punigao ao condutor. 

1.4 Os efeitos causados pelo consumo do alcool 

Segundo alguns registros arqueologicos, os primeiros indicios do consumo de alcool 

pelo ser humano datam de mais de oito mil anos. No primeiro momento, as bebidas eram 

produzidas apenas pela fermentagao e, por isso, tinham um baixo teor alcoolico. 

Com o desenvolvimento do processo de destilagao, comegaram a surgir as primeiras 

bebidas mais fortes e mais perigosas. Com a Revolugao Industrial, a bebida passou a ser 
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produzida em serie, o que aumentou consideravelmente o numero de consumidores e, por 

consequencia, os problemas soeiais decorrentes do uso excessivo da substantia. 

O alcool e uma das poucas drogas que tern o consentimento da sociedade para a sua 

utilizacao, o que facilita sua aquisicao e o uso indiscriminado em qualquer faixa etaria. E uma 

substantia psicoativa que pode alterar percepgoes e comportamentos, aumenta a agressividade 

e diminui a ateneao, e tido como a principal fonte de varios problemas soeiais, ai incluido os 

acidentes de transito. 

No que tange a este ponto especifico, apesar do Brasil apresentar uma alta taxa de 

acidentes envolvendo condutores alcoolizados, sao escassos os estudos sobre a materia. 

Aproximadamente 23% dos condutores acreditam que a bebida nao influencia 

negativamente sua capacidade de dirigir, sobretudo se adotam medidas tidas como protetoras, 

tais como tomar cafe e dirigir com mais cautela. 

Segundo a Associagao Brasileira de Medicina de Trafego (ABRAMET, 2008), 

"condutores com alcoolemia igual ou superior a 0,2 g/1 ficam com as habilidades necessarias 

para a conducao prejudicadas, como fungoes de atengao dividida, visuais e acompanhamento 

de movimento". O risco de envolvimento em um acidente fatal para condutores com 

alcoolemia entre 0,2 e 0,5 g/1 e de 2,6 a 4,6 vezes maior do que o de um condutor sobrio. 

Ainda segundo a ABRAMET, "a maioria dos individuos se encontra 

significantemente debilitada com alcoolemia de 0,5 g/1. O risco relativo de se envolver em um 

acidente fatal como condutor e de 4 a 10 vezes maior para motoristas com alcoolemia entre 

0,5 e 0,7g/l, se comparados com motoristas sobrios". 

Vale a pena ressaltar que alem da quantidade de alcool que a pessoa ingeriu, a 

concentragao no seu sangue dependera, tambem, de fatores individuals, tais como peso, sexo, 

velocidade da ingestao alcoolica, presenga de alimento no estomago, habito ou nao de 

consumir bebidas alcoolicas, entre outros. 
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A tabela abaixo correlaciona os niveis de concentracao de alcool no sangue e os 

slntomas clinicos correspondentes: 

Tabela 2 - Mudangas no comportamento de acordo com a quantidade de alcool ingerida (g/1) 

" . I a (i..1 I e\e »!e muiJen H. "m: \ \ i - j n lalei.il dmiimii. I io.i inai-dilieil 
i calcular a velocidade do aproximacao do imi veiculo. 

0,3 a 0,5 

~~ 0.7) a (K8 

0,9 . H p 

" 1.0 a~2,0 

2,1 a 5~0~ 

5,1 em diunte 

As reagoes anteriores se intensificam; Torna-se complicado prestar 
atengao em outro carro cruzando a via. 
Perdem-M.1 os refle.xos 0 a nogiio dos riscos (como atravessar o sinal 
vermelhojj_Maior dificuldade cm suportar a luminosidade. 
Aumenta a dillouldade de executar manobras rapidas, se necessario. 

() motorista Ilea com \ isao dupla on muito horrada. 

Embriaguez acentuada e agravamento dos sintomas anteriores. 

, Risco de ineonseioneia. do laleneia rospirati)ria 0 do mono. 

Fonte: ISTOE n° 2017,2008. 

1.5 A tolerancia ao alcool nas demais nagoes 

A nova legislagao sobre consumo de alcool para quern dirige aproxima o Brasil de 

paises como Jordania, Qatar e Emirados Arabes Unidos, que nao permitem nenhuma 

eoncentragao de alcool no sangue dos motoristas, com punigoes que vao de multas a prisao. A 

maioria dos paises da Uniao Europeia, assim como os Estados Unidos e Argentina, tern uma 

legislagao mais flexivel em relagao ao tema, (ver grafico abaixo). 

A maioria dos paises arabes, por serem Estados islamicos, tem uma politica de 

absoluta intolerancia para com as bebidas alcoolicas. "No Qatar, por exemplo, quem e pego 

com qualquer quantidade de alcool no sangue enfrentara penas que vao de prisao e multa a 

deportagao, caso seja estrangeiro" (Gl , 2008). 

file:///i-jn
http://lalei.il
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Nos Estados Unidos, a lei permite o consumo de ate oito decigramas de alcool por 

litro de sangue, no entanto, as penalidades variam de acordo com a lei do estado onde foi 

praticada a infracao. Geralmente o condutor e preso em flagrante e posto em liberdade no dia 

subseqiiente, quando ja se encontra sobrio, posteriormente a autoridade competente define a 

pena que varia dependendo do caso concreto (multa, suspensao da licenca para dirigir e, em 

caso de reincidencia, algumas semanas de detencao). 

Na Inglaterra, o limite tambem e de oito decigramas de alcool por litro de sangue, no 

entanto, a pena e mais rigorosa. O condutor que for surpreendido dirigindo fora da 

concentracao etilica tolerada e preso em flagrante, a licenca para dirigir e suspensa por pelo 

menos um ano e estara sujeito a pena de ate seis meses de detencao. 

Em situacao oposta a do Brasil esta a Russia que depois de adotar a politica de 

"tolerancia zero", o governo aumentou o limite para tres decigramas de alcool por litro de 

sangue. A Russia tern um dos piores indices de seguranca no transito do mundo, com cerca de 

33 mil pessoas mortas em acidentes automobilisticos no ano passado, estima-se que 50% 

dessas fatalidades tenham sido provocadas por condutores alcoolizados, segundo dados do 

governo. 

Com o novo limite de tolerancia ao alcool o Brasil ingressou no grupo dos quinze 

paises mais rigidos em relacao ao tema, entre as oitenta e duas nacoes listadas pelo Centro 

International de Politicas do Alcool. Antes estava entre os vinte mais tolerantes. 
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Estados Unidos 
-

Reino Unido 
-

Espanha WKSKKm SBBBHH HMMHI 

Franca III1R11 — BSBBBiiil 

Argentina Argentina 

China 
-

Alemanha 
-

Italia 
-

Russia 
-

Japao MMI1I 

Brasil 

Colombia 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• Grafieo 1 - A tolerancia no mundo (dg/I) 

Fonte: REV 1ST A DA SEMANA, 2008. 
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CAPITULO 2 PRINCIPAIS ALTERACOES PENAIS PROMOVIDAS PELA LEI 11.705/08 
NO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO 

A alteragao legislativa promovida pela Lei 11.705/08 conta com dois objetivos 

primordiais estabelecidos em seu art. 1°: instituir alcoolemia zero no transito e impor 

penalidades mais severas para o condutor que dirigir sob a influencia do alcool. Quis o 

legislador enfrentar uma das tragedias mais gritantes do nosso pais. 

Este capitulo tera como escopo a analise das principais alteracoes penais operadas 

pela Lei 11.705/08 no Codigo de Transito Brasileiro, bem como o exame da anterior 

legislagao que regia a materia. 

2.1 Crime de embriaguez ao volante 

A embriaguez ao volante sempre foi tratada como infragao penal, antes do Codigo de 

Transito Brasileiro era considerada contravencao penal, art. 34 do Decreto-Lei 3.688 de 1941, 

assim redigido: "Dirigir veiculos na via publica, ou embarcagoes em aguas publicas, pondo 

em perigo a seguranga alheia; Pena - prisao simples, de quinze dias a tres meses, ou multa". 

Com a entrada em vigor do CTB, em 1998, a conduta de dirigir perigosamente sob 

efeito de alcool ou outra substantia de efeitos analogos passou a ser considerada crime e foi 

mais severamente apenada: 

Art. 306: Conduzir veiculo automotor, na via publica, sob a infMncia de alcool ou 
substancia de efeitos analogos, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem; 
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Penas - detencao, de seis meses a tres anos, multa e suspensao ou proibieao de se 
obter a permissao ou a habilitacao para dirigir veiculo automotor. 

A contravengao penal prevista no art. 34 do Decreto-Lei 3.688/41 passou, entao, a 

ser aplicavel apenas as embarcagoes que porventura estivessem pondo em perigo a seguranca 

alheia em aguas publicas, estando revogada a parte referente aos veiculos que passou a ser 

diseiplinadapelo CTB (NUCCI, 2007). 

Pois bem, fato e que os acidentes envolvendo condutores alcoolizados atingiram 

patamares insuportaveis, como j a mencionado no capitulo anterior, o que fez com que o Poder 

Publico editasse a lei 11.705/08 (em vigor desde o dia 20.06.2008), que dentre outras medidas 

alterou a redacao do art. 306 do CTB, que passou a vigorar da seguinte forma: "Conduzir 

veiculo automotor, na via publica, estando com concentracao de alcool por litro de sangue 

igual ou superior a seis decigramas, ou sob a mfluencia de qualquer outra substantia 

psicoativa que determine dependencia". A pena foi mantida a mesma. 

E de facil conclusao que o objeto juridico tutelado pelo legislador foi a seguranca 

viaria. O sujeito ativo do delito e a pessoa que dirige veiculo automotor na via publica, 

estando com concentracao de alcool por litro de sangue igual ou superior a seis decigramas, 

ou sob a influencia de qualquer outra substantia psicoativa que determine dependencia. Por 

sua vez o sujeito passivo e a coletividade. 

Dentre os requisites necessarios para configuracao do delito em tela, tem-se: 

a) Conduzir: em outros termos significa guiar, dirigir, governar, ter sob seu controle 

direto os aparelhamentos de velocidade e direeao. Como bem assevera Gongalves (2008, p. 

212): 
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Considera-se ter havido conducao ainda que o veiculo esteja desligado (mas em 
movimento) ou quando o agente se limita a efetuar uma pequena manobra. Nao 
estao, entretanto, abrangidas as condutas de empurrar ou apenas ligar o autom6vel, 
sem coloca-lo em movimento. 

b) Veiculo automotor: o proprio codigo trouxe em seu bojo um anexo prevendo 

varios conceitos e defmicdes do CTB. Tem-se, entao, veiculo automotor como: 

Todo veiculo a motor de propulsao que circule sobre seus proprios meios, e que 
serve normalmente para o transporte viario de pessoas e coisas, ou para a tracao 
viaria de veiculos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo 
compreende os veiculos conectados a uma linha eletrica e que nao circulem sobre 
trilhos (onibus eletrico). 

Abrange, portanto, os automoveis, as camionetas, as motocicletas, tratores, 

utilitarios, onibus, caminhoes, etc. Por sua vez, estao excluidos do conceito os veiculos de 

propulsao humana (ex: bicicletas) e os de traeao animal (ex: carrocas). 

e) Na via publica: o CTB em seu art. 2° estabelece que "sao vias terrestres urbanas e 

rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as 

rodovias..." o paragrafo unico do mesmo artigo inclui as praias abertas a circulacao publica e 

as vias internas pertencentes aos condominios constituidos por unidades autonomas no 

conceito de vias terrestres. 

Por sua vez, nao se considera via publica o interior de fazenda particular, o interior 

de garagem da propria residencia, o patio de um posto de gasolina, o interior de 

estacionamentos particulares de veiculos, os estacionamentos de shopping centers, entre 

outros (CAPEZ, 2007). 
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Os conceitos envolvendo vias terrestres servem de base para o conceito de vias 

publieas, segundo a doutrina dominante. 

d) Estando com concentracao de alcool por litro de sangue igual ou superior a 

seis decigramas, on sob a influencia de qualquer outra substantia psicoativa que 

determine dependencia: e aqui que reside a principal alteragao promovida pela Lei 

11.705/08 no crime de embriaguez ao volante. Pela redacao anterior, so caracterizar-se-ia o 

crime caso alguma pessoa fosse exposta a risco, como bem coloca Nucci (2007, p. 1.032): 

Nao e imprescindfvel, para caracterizacao desse delito, a individualizacao de 
vitimas, vale dizer, e dispensavel a identificacao de quem, efetivamente, correu o 
risco de ser atingido, sofrendo lesao, em virtude do comportamento do agente. Basta 
que existam provas suficientes, como, por exemplo, testemunhal, dando conta de 
que o autor dirigia de modo a colocar em perigo pessoas em geral. 

Na opiniao do referido autor tratava-se de crime de perigo concreto2, ou seja, em tais 

crimes nao se exige prejm'zo efetivo ao bem tutelado, mas e essential a prova da 

probabilidade de ocorrencia do dano (ex: invadindo a contramao ou subindo na calgada e 

quase atingindo pedestres, por exemplo). 

A maioria dos tipos penais incriminadores do CTB e constituida por delitos de perigo 

(abstrato ou concreto), excetuam-se o homicidio culposo e a lesao corporal culposa praticada 

na direcao de veiculo automotor que sao crimes de dano. 

Com a recente alteragao promovida, o crime de embriaguez ao volante, por 

interpretagao literal da lei, melhor classifiea-se como de perigo abstrato ou presumido que na 

defmicao de Capez (2007, p. 332): 

2 Posicao compartilhada pelo STJ: "O delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 da Lei 9503/97, por 
ser de perigo concreto, necessita, para a sua configuracao, da demonstracao da potencialidade lesiva" (REsp 
515526-SP, 5.a T., rel. Felix Fischer, 02.12.2003, v.u., DJ 16.08.2004, p. 598). 
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E aquele cuja existencia dispensa a demonstracao efetiva de que a vitima fieou 
exposta a uma situacao concreta de riseo. Contrapoe-se ao perigo concreto, que 
exige a comprovacao de que pessoa determinada ou pessoas determinadas ficaram 
sujeitas a um risco real de lesao. 

Ou seja, para configuracao do crime de perigo abstrato basta a realizacao da conduta, 

sendo desnecessaria a avaliacao subsequente sobre se o comportamento, no caso concreto, 

gerou efetivo perigo a coletividade. Como exemplo pode-se citar o crime previsto no art. 310 

do CTB (entrega de veiculo a pessoa nao habilitada), para configuracao do delito basta a 

demonstracao da pratica da conduta prevista no tipo (permitir, confiar ou entregar a direcao 

de veiculo automotor a pessoa nao habilitada, com habilitacao cassada ou com o direito de 

dirigir suspenso, ou, ainda, a quern, por seu estado de saude, fisica ou mental, ou por 

embriaguez, nao esteja em condicoes de conduzi-lo com seguranca) fazendo-se desnecessaria 

a prova de que alguem esteve efetivamente exposta a perigo. 

Agindo desta forma, pretende o legislador tutelar a vida, a integridade corporal e a 

seguranca das pessoas contra agressoes em seu estagio embrionario. E o que ocorre com os 

delitos previstos nos arts 12 a 18 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), cujos tipos 

penais nao mencionam, em momento algum, como elemento necessario a adequacao tipica, a 

prova da efetiva exposicao de outrem a risco. 

No que refere-se a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, existe um 

evidente conflito por parte da doutrina. 

Para Capez (2007, p. 325- 326): 
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Presumir perigo nao significa inventar perigo onde este jamais pode ocorrer. Perigo 
presumido nao e sinonimo de perigo impossivel. Em suma, entendemos que a 
ofensividade ou lesividade 6 um principio que deve ser aceito, por se tratar de 
prineipio constitucional do direito penal, diretamente derivado do principio da 
dignidade humana (CF, art. 1°, I I I ) . Sua aplicacao, no entanto, nao pode ter o condab 
de abolir totalmente os chamados crimes de perigo abstrato, mas tao-somente 
temperar o rigor de uma presuncao absoluta e inflexivel. A ofensividade deve ser 
empregada para afastar as hipoteses de crime impossivel, em que o comportamento 
humano jamais podera levar o bem jurfdico a lesao ou a exposicao a risco de lesao. 
No mais, deve-se respeitar a legitima opcao politica do legislador de resguardar, de 
modo mais abrangente e eficaz, a vida, a integridade corporal e a dignidade das 
pessoas, ameacadas com a mera conduta [...] Negar vigencia ao dispositivo nos 
casos em que n&o se demonstra perigo real, sob o argumento de que atentaria contra 
a dignidade humana, implica reduzir o ambito protetor do dispositivo, .com base em 
justificativas no minimo discutiveis. 

Posicao semelhante e compartilhada por Nucci (2007, p. 1.016): 

Esses delitos nao ofendem nenhum principio constitucional. Ao elaborar um tipo 
penal incriminador, valendo-se das regras de experi&icia, o legislador pode idealizar 
a proibicao de uma conduta por gerar perigo indesejado a sociedade... ex: e crime 
trazer consigo arma de fogo, sem autorizacSo da autoridade competente, porque a 
experiencia ja ditou que o comportamento e daninho e perturba a paz social. 

Em contrario Gomes; Cunha; Pinto (2008, p. 376): 

Admitir o perigo abstrato no Direito Penal 6 uma heresia sem tamanho, 
principalmente quando se estuda o principio (constitucional implicito) da 
ofensividade, incompativel com os delitos de perigo abstrato. Todo tipo legal que 
descreve um perigo abstrato deve ser interpretado na forma de perigo concreto 
(ainda que indeterminado, que e o limite minimo para se admitir um delito, ou seja, 
a intervencSo do Direito Penal). 

Feitas tais consideracoes doutrinarias o que esta ocorrendo na pratica e o delito de 

embriaguez ao volante sendo aplicado, pelas autoridades responsaveis, como sendo de perigo 
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abstrato, bastando a mera comprovagao da concentracao de alcool por litro de sangue igual ou 

superior a seis decigramas, sem a necessidade de comprovagao de que pessoa determinada ou 

pessoas determinadas ficaram sujeitas a um risco real de lesao. 

Fato este que acaba gerando uma situacao, no minimo, inusitada, afinal, sao duas as 

condutas incrimidas pelo art. 306, quais sejam: (a) conduzir veiculo automotor, na via 

publica, estando com concentracao de alcool por litro de sangue igual ou superior a seis 

decigramas e (b) conduzir veiculo automotor, na via publica, sob a influencia de qualquer 

outra substantia psicoativa que determine dependencia. 

Percebe-se que, apenas no segundo caso (uso de substantia psicoativa que determine 

dependencia), a letra da lei exige expressamente que o condutor esteja "sob influencia"3, tal 

elementar impoe a comprovagao de que o agente estava dirigindo anormalmente, em outras 

palavras, coloeando em risco concreto a seguranga viaria. 

No que tange ao primeiro caso (conduzir veiculo automotor, na via publica, estando 

com concentragao de alcool por litro de sangue igual ou superior a seis decigramas), em 

nenhum momento a lei exige o "estar sob influencia" para caracterizar o delito. Sendo certo 

que a influencia do alcool nas pessoas varia conforme a altura, o peso do individuo, o sexo, 

velocidade de ingestao, dentre outros fatores, nem sempre o dirigir com concentragao de 

alcool por litro de sangue igual ou superior a seis decigramas significara conduzir 

anormalmente, em outras palavras, pode o condutor nao estar sob influencia do alcool, o que 

nao descaracterizara a infragao. 

Pela interpretagao literal do artigo acaba ocorrendo uma verdadeira dicotomia. Para o 

alcool o crime e de perigo abstrato e para a substantia psicoativa de perigo concreto, haja 

vista que o tipo penal exige a influencia da substantia no comportamento do condutor. 

3 Para o dicionario Aurelio, o termo influencia significa: 1. Ato ou efeito de influir; influxo. 2. Acao que uma 
pessoa ou coisa exerce sobre a outra; influxo. 3. Animacao, entusiasmo. 4. Prestfgio, cre^dito. 5. Ascendencia, 
predominio. 
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Tratando da questao acima levantada, Gomes; Cunha; Pinto (2008, p. 377), afirmam 

que: 

Essa interpretacao parece incompativel com a nova ordem constitucional, sobretudo 
quando se considera que estariamos diante de uma presuncao iuris et de iure, isto 6, 
de uma afirmacao categorica generalista, que iria ter incidencia automatica em todos 
os casos (ainda que o motorista estivesse dirigindo corretamente). Note-se que a 
presuncao de perigo abstrato nao admite prova em sentido contrario. Seria uma 
presuncao absoluta, tipica dos regimes autoritarios ou totalitarios. A lei seca (Lei 
11.705/2008) no seu art. 306 n3o pode ter uma interpretacao 'seca' (literal). 

O brilhante professor Damasio de Jesus (2008), em recente artigo, reeonhece o 

elemento objetivo da figura tipiea como o teor de alcool previsto no tipo penal (concentragao 

de alcool por litro de sangue igual ou superior a seis decigramas), no entanto, afirma que nao 

e elementar unica. Em outras palavras, o renomado professor, em conclusao semelhante a 

anteriormente exposta, afirma que nao e suficiente que o motorista tenha ingerido bebida 

alcoolica ou outra substantia de efeitos analogos para que ocorra o crime. E preciso que dirija 

o veiculo "sob influencia" dessas substantias (elemento subjetivo do tipo). O fato tipico nao 

se perfaz somente com a diregao do motorista embriagado. E imprescindivel que o faca "sob a 

influencia" de alcool. Nao ha, assim, crime quando o motorista, embora provada a presenga 

de mais de seis decigramas de alcool por litro de sangue, dirige normalmente o veiculo. 

Os referidos autores apresentam varias justificativas para tal posicionamento, dentre 

elas: 

a) Seria improprio que o legislador, no tocante ao alcool, considerasse a existencia de 

crime so pela presenga de determinada quantidade no sangue e, no caso de outra substantia, 

exigir a influencia. 

b) O art. 291, § 1°, inciso I (redagao dada pela propria Lei 11.705/08) estabeleee: 
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Art. 291: Aos crimes cometidos na direcao de veiculos automotores, previstos neste 
Codigo, aplicam-se as normas gerais do C6digo Penal e do Codigo de Processo 
Penal, se este Capitulo nao dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099, de 26 
de setembro de 1995, no que couber. 

§1° Aplica-se aos crimes de transito de lesao corporal culposa o disposto nos arts. 
74, 76 e 88 da Lei n a 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver: 

1 - sob a influencia de alcool ou qualquer outra substantia psicoativa que determine 
dependencia. (grifo do autor). 

c) Foi acrescido o art. 4-A a Lei 9.294, de 15 de julho de 1996, e da mesma maneira do 

artigo anteriormente citado foi feita mencao a "influencia do alcool". 

Art. 4°-A: Na parte interna dos locais em que se vende bebida alcoolica, devera ser 
afixado advertencia escrita de forma legivel e ostensiva de que e crime dirigir sob a 
influencia de alcool, punivel com detencao (incluido pela Lei 11.705/08). (grifo do 
autor). 

Dessa forma, por meio da interpretagao sistemdtica4, defendida pelos autores 

mencionados, ve-se que o espirito da norma, ponderada em face do todo, e o de considerar 

praticado o crime de embriaguez ao volante somente quando o condutor estiver sob a 

influencia de substantia alcoolica ou similar, que tem o significado de diregao anormal. 

Embora os renomados autores afirmem que o tipo penal descrito no art. 306 do CTB 

continue tratando-se de um crime de perigo concreto e fundamentem tal conceito, ouso 

discordar, pois, com o advento da Lei 11.705/08, ele se tornou um crime de perigo abstrato e 

4 Trata-se de uma tecnica que consiste em comparar o dispositivo sujeito a interpretacao, com outros do mesmo 
ordenamento ou de leis diversas, mas referentes ao mesmo objeto. 
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para a sua caracterizagao basta a mera conducao de veiculo automotor com concentragao 

etilica igual ou superior a seis decigramas por litro de sangue no organismo, nao sendo 

necessaria a direcao perigosa do veiculo, consistente em dirigir fazendo ziguezagues, 

realizando ultrapassagem proibida, na contramao de direcao, com excesso de velocidade ou 

envolver-se em acidente de transito. 

Os referidos autores apenas nao reconhecem a constitucionalidade dos crimes de 

perigo abstrato por diversos razoes, principalmente por uma possivel ofensa ao principio da 

ofensividade. Tal posicionamento relega o criterio objetivo da lei ao do proprio interprete, de 

cunho subjetivo e pessoal, privilegiando, assim, a condicao do infrator em detrimento do 

ofendido (CAPEZ, 2007). 

Prefiro alinhar-me a corrente que reconhece a constitucionalidade de tais delitos, 

principalmente pelo fato de que o ressurgimento dos tipos de perigo abstrato representa um 

novo momento de valorizacao da figura da vitima que ja se cansou de ser tao negligenciada. 

Ao tornar o crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306 do CTB em delito 

de perigo abstrato o legislador apenas tenta coibir a infracao em seu estagio embrionario e 

atente aos anseios da sociedade fadada pelos inumeros acidentes fatais causados por 

condutores alcoolizados. Situaeao semelhante ocorreu com o advento da Lei 10.826 (Estatuto 

do Desarmamento), grande parte dos tipos penais previstos na referida norma sao de perigo 

abstrato (ex: porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O veiculo passou a ser utilizado 

como uma arma principalmente pelo condutor embriagado, entao nada mais justo e sensato 

que coibir a conduta em sua fase embrionaria. 

2.1.1 Pena aplicavel ao crime de embriaguez ao volante 
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A pena prevista para o delito tipifieado no art. 306, como ja mencionado, nao foi 

objeto de alteracao legislativa. Continua sendo a "detencao de seis meses a tres anos, multa e 

suspensao ou proibicao de se obter a permissao ou a habilitacao para dirigir veiculo 

automotor". 

De acordo como art. 292 do CTB, a suspensao ou a proibicao de se obter a 

permissao ou a habilitacao para dirigir veiculo automotor pode ser imposta como penahdade 

principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Possui a duragao de dois 

meses a cinco anos. 

Como bem leciona Capez (2007, p. 268): 

Nos crimes em que o CTB comina cumulativamente essa pena restritiva de direitos 
com a privativa de liberdade, € possivel a imposicao de ambas em concurso 
material. Trata-se de regra especial aos crimes do C6digo Brasileiro de Transito, que 
contraria a regra geral do art. 69, §1° do Codigo Penal, a qual tolera o concurso 
somente no caso de a privativa de liberdade ser suspensa condicionalmente". 

Nada obsta, no entanto, a substituicao da pena privativa de liberdade concretamente 

fixada na sentenga por outra restritiva de direitos, como a prestacao de servigos a Comunidade 

ou a limitagao de fim de semana, e cumula-la com a interdig&o de direitos ja presente no tipo 

penal, ja que nao sao incompativeis ou redundantes. 

Havendo imposigao conjunta da interdigao de direito com a restritiva de liberdade, 

aquela nao se iniciara enquanto o condenado estiver recolhido a estabelecimento prisional 

(art. 293, §2° do CTB). 

Mesmo nao constituindo infragao de menor potencial ofensivo, em virtude da pena 

maxima comida ao delito, nada obsta a aplicagao do instituto da suspensao condicional do 
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processo (art. 89 da Lei 9.099/95), que e perfeitamente cabivel, tendo em vista que a pena 

minima e inferior a um ano. 

2.1.2 Efeito extrapenal da condenacao 

A penalidade de cassagao do direito de dirigir e a mais gravosa punigao 

administrativa imposta ao condutor. Um dos motivos que ocasionam a fixaeao de tal pena e, 

justamente, a condenagao judicial por qualquer um dos delitos de transito (art. 263, I I I do 

CTB). 

Nesses casos, o condutor apenas podera requerer sua reabilitaeao apos deeorridos 

dois anos da cassagao da Carteira Naeional de Habilitacao (CNH), devendo submeter-se a 

novos exames para que possa voltar a dirigir, de acordo com as normas estabelecidas pelo 

CONTRAN (art. 263, §2° do CTB). 

Segundo Capez (2007, p. 269): 

Trata-se de efeito extrapenal e automatico da condenacao, que independe de 
expressa motivacao na sentenca. Nao importa, tampouco, para a incidencia desse 
efeito, a especie de pena aplicada ou ate mesmo eventual prescri^ao da pretensao 
punitiva ou executoria (CTB, art. 160). 

Ousando discordar do brilhante doutrinador, a penalidade administrativa de cassagao 

do direito de dirigir nao pode, por expressa previsao legal, ser aplicada automaticamente, 

necessita de um processo administrativo, assegurando ao infrator amplo direito de defesa. 

Trata-se aqui de sangao administrativa, de natureza diversa da penal e deve ser aplicada por 
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decisao fundamentada da autoridade de transito competente, em processo administrativo (art. 

265 do CTB). 

2.2 Decreto 6.488 

A lei 11.705/08 modificou o art. 276 do CTB e seu respectivo paragrafo unico. 

Estabeleceu que qualquer concentragao de alcool por litro de sangue sujeita o condutor as 

penalidades previstas no art. 165 do referido codigo e determinou que orgao do poder 

executivo federal disciplinasse as margens de tolerancia para casos especificos. 

A mesma lei adicionou paragrafo unico ao art. 306 do CTB (embriaguez ao volante), 

assim versando; "O poder executivo federal estipulara a equivalencia entre distintos testes de 

alcoolemia, para efeito de caracterizacao do crime tipificado neste artigo". 

Pois bem, o Decreto 6.488 publicado no Diario Oficial da Uniao (DOU) no dia 20 de 

Junho de 2008 veio com a finalidade de regulamentar a materia. 

Estabeleceu em seu art. 1°, §1° que as margens de tolerancia de alcool no sangue para 

casos especificos serao definidas em resolucao do Conselho Naeional de Transito 

(CONTRAN), nos termos de proposta formulada pelo Ministerio da Saude. Enquanto nao 

editado o referido ato, a margem de tolerancia sera de dois decigramas por litro de sangue 

para todos os casos (§2°) e quando a afericao da quantidade de alcool no sangue for feita por 

meio de teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilometro), a margem de tolerancia sera 

de um decimo de miligrama por litro de ar expelido dos pulmoes (§3°). 

Para os fins criminals de que trata o art. 306 do CTB, a equivalencia entre os 

distintos testes de alcoolemia ficou desta forma estabelecida: 
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Tabela 3 - Equivalencia entre distintos testes de alcoolemia 

Lxame de sangue Concentracao igual ou superior a seis decigrama* do alcool por litro de 

Etilometro 
sangue. 
Concentragao de alcool igual ou superior a tres decimos de miligrama 
por litro de ar expelido dos pulmoes. 

2.3 Restrigoes a aplicagao da Lei 9.099/95 

O paragrafo unico do art. 291 do Codigo de Transito Brasileiro determinava que aos 

crimes de lesao corporal culposa na diregao de veiculo automotor (art. 303), embriaguez ao 

volante (art. 306) e participagao em competigao nao autorizada (art.308), fossem aplicados os 

institutos da composigao de danos civis (art. 74 da Lei 9.099/95), transagao penal (art. 76) e 

representagao como condigao de procedibilidade (art. 88). 

Ocorre que quando da publicagao do CTB, era considerado infragao de menor 

potencial ofensivo apenas os delitos cuja pena maxima nao superasse um ano. Com a 

alteragao promovida pela Lei 10.259 de 2001, no sentido de considerar como infragoes de 

menor potencial ofensivo os crimes com pena maxima de ate dois anos foi modificado o 

quadro ate entao existente em relagao aos crimes de lesao corporal culposa na diregao de 

veiculo automotor e participagao em competigao nao autorizada, cuja pena maxima e 

exatamente essa. Assim, tais crimes, a partir do advento da nova lei, passaram a ser 

considerados de menor potencial ofensivo, admitindo todos os beneficios da Lei 9.099/95. 

Para a embriaguez ao volante, cuja pena maxima e de tres anos e sendo assim, 

excluida do conceito de infragao de menor potencial ofensivo, continuou a ser aplicada a 

regra do art. 291, paragrafo unico do CTB. Porem, na pratica, somente a transagao penal 
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acabava sendo possivel, uma vez que, por ser delito que atinge a incolumidade publica, nao 

podiam ser aplicados os institutos da composicao civil, porque nao existia dano real a ser 

reparado, e da necessidade de representacao5, porque inexistia vitima concreta ou, de qualquer 

modo, existindo, dela nao se pode exigir qualquer manifestacao de vontade no sentido de 

autorizar a acao penal, uma vez que o bem juridico e publico (seguranca viaria) e nao se 

apresentava disponivel. 

Dessa maneira, dentre todos os tipos penais previstos no CTB, o unico onde era 

incabivel a aplicacao de qualquer dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 era o 

homicidio culposo na diregao de veiculo automotor. Para a embriaguez ao volante era cabivel 

a transagao penal (por expressa disposigao legal) e a suspensao condicional do processo em 

virtude da pena minima cominada ao delito (inferior a um ano). 

Esse quadro foi alterado quando da publicagao da Lei 11.705/08, que agravou ainda 

mais o tratamento dispensado a embriaguez ao volante ao revogar o paragrafo unico do art. 

291 do CTB. Dessa forma, vedou a transagao penal para tal delito. 

A nova redagao conferida ao art. 291, tambem agravou a situagao do condutor que 

praticar o crime previsto no art. 303 (lesoes corporais culposas na diregao de veiculo 

automotor) sob determinadas circunstancias, senao vejamos: 

Art. 291 [...] 

§ 1° Aplica-se aos crimes de transito de lesao corporal culposa o disposto nos arts. 
74, 76 e 88 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver: 

5 Nesse sentido: "O crime previsto no art. 306 do Codigo de Transito Brasileiro (embriaguez ao volante) e" crime 
de perigo, cujo objeto juridico tutelado e a incolumidade publica e o sujeito passivo, a coletividade. A acSo penal 
publica condicionada a representacao, referida no art. 88 da Lei n. 9.099/95, se mostra incompativel com crimes 
dessa natureza. A acao penal e a publica incondicionada" (STF, l a Turma, RHC 82.517/CE, Rel. Min. Ellen 
Gracie, j . 10-12-2002, DJ, 21-2-2003, p.46). E, ainda, "O crime de embriaguez ao volante, defmido no art. 306 
do CTB, e de acao penal publica incondicionada, dado o carater coletivo do bem juridico tutelado (seguranca 
viaria), bem como a inexistencia de vitima determinada" (STJ, 5 a Turma, RHC 13.729/MG, Rel. Min. Jose" 
Arnaldo daFonseca, j . 5-8-2003, DJ, P-9-2003, p. 301). 
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I - sob a influSncia de alcool ou qualquer outra substantia psicoativa que determine 
dependencia; 

I I - participando, em via publica, de corrida, disputa, ou competicSo 
automobilistica, de exibicao ou demonstracao de pericia em manobra de veiculo 
automotor, nao autorizada pela autoridade competente; 

I I I - transitando em velocidade superior a maxima permitida para a via em 50 km/h. 

§2° Nas hipoteses previstas no §1° deste artigo, devera ser instaurado inqu6rito 
policial para a investigaeao da infracao penal. 

No que se refere ao delito de participagao em competigao nao autorizada nada foi 

alterado, como ja mencionado anteriormente, com a alteragao legislativa promovida pela lei 

10.259/01, o crime em tela se enquadrou no conceito de infragao de menor potencial ofensivo, 

sendo assim, perfeitamente aplicaveis todos os institutos da Lei 9.099/95. 

No caso da embriaguez ao volante era aplicavel a transagao penal (mesmo nao se 

tratando de infragao de menor potencial ofensivo por ter pena maxima superior a dois anos) 

em virtude de expressa permissao legal, ora revogada. Atualmente, mostra-se cabivel apenas a 

suspensao condicional do processo, tendo em vista a pena minima cominada ao delito. 

A maior alteragao refere-se, no entanto, ao crime de lesoes corporais na diregao de 

veiculo automotor. A pena maxima cominada ao delito e de dois anos, ou seja, trata-se de 

infragao de menor potencial ofensivo sendo aplicaveis todas as disposigoes da lei 9.099/95, 

contudo, caso o agente esteja sob a influencia de alcool ou qualquer outra substantia 

psicoativa que determine dependencia (inciso I) ; participando, em via publica, de corrida, 

disputa ou competigao automobilistica, de exibigao ou demonstragao de pericia em manobra 

de veiculo automotor, nao autorizada pela autoridade competente (inciso II) ; ou transitando 

em velocidade superior a maxima permitida para a via em 50 km/h (inciso III), inaplicaveis 

serao os beneficios da composigao de danos civis, transagao penal e representagao como 

condigao de procedibilidade previstos na Lei 9.099/95. 

Segundo Gomes; Cunha; Pinto (2008, p. 368): 
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Havera quem sustente a inconstitucionalidade deste dispositivo, por afrontar o 
preceito constitucional do art. 98, inciso I da CF, que prev6 a criacao de Juizados 
Especiais para julgamento de infracoes penais de menor potencial ofensivo. 

Discussao semelhante vem sendo travada em relacao a Lei 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha), que em seu art. 41 afasta, expressamente, a aplieacao da Lei 9.099/95 aos delitos 

praticados mediante violencia domestica. 

Tratando sobre o tema, Moreira (2007, p. 82) afirma que: 

Se a propria Constituicao estabeleceu a competencia dos Juizados Especiais 
Criminais para o processo, julgamento e execucao das infraeoes penais de menor 
potencial ofensivo, e induvidoso nao ser possivel a exelusao desta competencia em 
razao do sujeito passivo atingido (mulher) e pela circunstancia de se tratar de 
violencia domestica e familiar [...] Destarte, subtraindo a competencia dos Juizados 
Especiais Criminais, a referida lei incidiu em flagrante inconstitucionalidade, pois a 
competencia determinada expressamente pela Constituicao Federal nao poderia ter 
sido reduzida por lei infraconstitucional. 

Entendimento diverso e o de Nucci (2007, p. 1.061), para o brilhante doutrinador: 

Embora severa, a disposicao do art. 41, em comento, e constitucional. Em primeiro 
piano, porque o art. 98, I , da Constituicao Federal, delegou a lei a conceituacao de 
infracao de menor potencial ofensivo e as hipoteses em que se admite a transacao. 
Em segundo lugar, pelo fato de se valer do principio da isonomia e nao da igualdade 
literal, ou seja, deve-se tratar desigualmente os desiguais. 
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Parecer compartilhado por Gomes; Cunha; Pinto (2008, p. 369), para os renomados 

doutrinadores: 

A Constituicao criou, de forma generica, juizados especiais para julgamento de 
causas cfveis e criminais, de menor complexidade e potencial ofensivo. A definicao, 
contudo, do quern vem a ser uma infracao penal de menor potencial ofensivo, e" algo 
que cabe ao legislador infraconstitucional indicar. 

Outro ponto a ser analisado e que nos crimes de menor potencial ofensivo nao ha 

necessidade de inquerito policial. No lugar do inquerito, elabora-se um relatorio sumario, 

contendo a identifieacao das partes envolvidas, a mengao a infragao praticada, bem como 

todos os dados basieos e fundamentals que possibilitem a perfeita individualizaeao dos fatos. 

Tal documento e denominado termo circunstanciado (CAPEZ, 2007). 

O §2° do art. 291 do CTB, contradizendo a regra geral, determina que devera ser 

instaurado inquerito policial para apuracao do crime de lesao corporal culposa na diregao de 

veiculo automotor quando cometido em qualquer uma das situagoes previstas nos incisos I , I I 

e I I I do §1°. Ou seja, quando o delito de lesao corporal culposa na diregao de veiculo 

automotor for praticado naquelas tres hipoteses previstas nos incisos do §1° do art. 291 do 

CTB a autoridade policial nao podera lavrar um mero termo circunstanciado, havera 

necessidade do inquerito policial por expressa disposigao legal. 

Em suma, a regra geral e a aplicagao de todos os institutos da Lei 9.099/95 ao crime 

de lesao corporal culposa na diregao de veiculo automotor. Caso o delito seja praticado nas 

circunstancias do §1° do art. 291 do CTB, inaplicaveis serao a transagao penal, a composigao 

de danos eivis e a representagao como condigao de procedibilidade, sem falar que se fara 

necessario inquerito policial para averiguagao do delito e nao mero termo circunstanciado. O 
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unico instituto previsto na Lei 9.099/95 aplicavel ao delito praticado nestas circunstancias e a 

suspensao condicional do processo, prevista no art. 89, em virtude da pena minima cominada 

ser inferior a um ano. 

A nova regra, por ser prejudicial ao acusado, nao retroage. Os delitos ocorridos ate o 

dia 19/06/2008 deverao ser regidos pela lei antiga, os posteriores serao norteados pela lei 

nova. 

2.4 Reincidencia espeeffica 

Reza o art. 296 do CTB que "se o agente for reincidente na pratica de crime previsto 

neste Codigo, o juiz aplicara a penalidade de suspensao da permissao ou habilitacao para 

dirigir veiculo automotor, sem prejuizo das demais sancoes penais cabiveis". 

A reincidencia especifica refere-se ao agente que, apos ter sido definitivamente 

condenado por qualquer dos crimes previstos no CTB, vem a cometer novo delito ali tambem 

tipificado. 

Para os crimes previstos no CTB onde ha expressa previsao de aplicaeao da pena de 

suspensao da permissao ou habilitacao para dirigir veiculo automotor (ex: lesoes corporais 

culposas, homicidio culposo, embriaguez ao volante, violacao de suspensao ou proibicao e 

participagao em "racha") o dispositivo em analise nao tera nenhuma aplicaeao, a reincidencia 

deve ser considerada para agravar a pena, nos termos do inciso I do art. 61 do Codigo Penal. 

Art. 61: Sao circunstancias que sempre agravam a pena, quando nao constituem ou 
qualificam o crime: 
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I - a reincidencia [...] 

Nos crimes em que o Codigo de Transito nao comma essa modalidade de interdicao 

temporaria de direitos (arts. 304, 305, 309, 310, 311 e 312) ela devera ser aplicada desde que 

o reu seja reincidente na pratica de crime de transito (reincidencia especifica). Nesse caso, a 

fim de que a reincidencia nao prejudique o agente duas vezes, nao podera ser aplicada como 

agravante. 

Como nos ensina Gomes; Cunha; Pinto (2008, p. 373-374): 

O conceito de reincidencia deve ser buscado no Codigo Penal, mais precisamente 
em sens arts. 63 e 64. Nao bastara, assim, a mera condenacao anterior para 
configurer a reincidencia. Mais que entre a data do cumprimento ou extincao da 
pena, decorrente de tal condenacao e a infracao posterior, nao tenha decorrido prazo 
superior a cinco anos. Exige-se, outrossim, que a condenacao anterior se refira a um 
crime previsto no CTB. Uma condenacao, por exemplo, por homicidio doloso, 
praticado na conducao de veiculo automotor, na qual o Juri reconheceu a existSncia 
do chamado dolo eventual, nao se revela apta a configurer a reincidencia. Embora o 
dispositivo penal aluda a possibilidade de aplicaeao isoladamente nao se vislumbra 
qualquer hipotese em que seja cabivel essa aplicaeao. 

A antiga redacao do art. 296 do Codigo dispunha que, sendo o reu reincidente na 

pratica de crimes previstos no CTB, o juiz poderia aplicar a penalidade de suspensao da 

permissao ou habilitacao para dirigir veiculo automotor, sem prejuizo das demais sancoes 

penais cabiveis. A alteragao promovida pela Lei 11.705/08 apenas retirou a discricionariedade 

do julgador em aplicar ou nao a penalidade ao dispor que "se o reu for reincidente na pratica 

de crime previsto neste Codigo, o juiz aplicara a penalidade [. . . ]" . 
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CAPITULO 3 PRINCIPAIS CRITICAS A LEI 11.705/08 

A Constituicao Federal e a principal fonte de validade do ordenamento juridico 

brasileiro. Dessa forma, leis complementares, ordinarias, delegadas, atos normativos do Poder 

Executivo, enfim, todo e qualquer tipo de mandamento legal, deve estar em consonancia com 

os preceitos do texto constitucional. 

Neste capitulo analisar-se-a os principais problemas apontados pela doutrina em 

relacao a Lei 11.705/08, apelidada de "Lei Seca", que alterou profundamente o tratamento 

penal e administrativo conferido ao condutor flagrado dirigindo com concentragao minima de 

alcool no sangue e proibiu a comercializacao varejista de bebidas alcoolicas na faixa de 

dominio de rodovias federais ou em terrenos contiguos a faixa de dominio com aeesso direto 

a rodovia. 

Vale a pena salientar que tramita no Supremo Tribunal Federal a Acao Direta de 

Inconstitucionalidade n°. 4103, promovida pela Associagao Brasileira de Restaurantes e 

Empresas de Entretenimento (ABRASEL), contra os arts. 2°, 4° e 5°, incisos I I I , IV e V I I I da 

Lei 11.705/08. Segundo noticias divulgadas pelos meios de comunicacao, o presidente do 

STF, ministro Gilmar Mendes, informou que espera concluir ainda neste ano a votacao do 

merito da questao. 

3.1 Proibicao da venda de bebidas as margens das rodovias 
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Em 22 de Janeiro de 2008, foi publicada a Medida Provisoria n°. 415, que passou a 

impedir a comercializacao de bebidas alcoolicas em rodovias federais. Posteriormente, com a 

aprovaeao da Lei 11.705, de 19 de Junho de 2008, a MP 415 foi convertida em Lei. 

Dispoe o art. 2° da Lei Federal 11.705/08: 

Art. 2°: Sao vedados, na faixa de dominio de rodovia federal ou em terrenos 
contiguos a faixa de dominio com acesso direto a rodovia, a venda varejista ou o 
oferecimento de bebidas alcoolicas para consumo no local. 

§ 1° A viola?ao do disposto no caput deste artigo implica multa de R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais). 

§ 2° Em caso de reincidencia, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a multa sera 
aplicada em dobro, e suspensa a autorizacao de acesso a rodovia, pelo prazo de ate 1 
(um) ano. 

§ 3° Nao se aplica o disposto neste artigo em area urbana, de acordo com a 
delimitacao dada pela legislacao de cada municipio ou do Distrito Federal. 

O tratamento diferenciado entre estabelecimentos comerciais pela simples razao de 

sua localizacao e vista, por muitos, como uma ofensa ao principio constitucional da isonomia. 

Na preciosa licao de Moraes (2007, p. 32): 

O principio da igualdade consagrado pela constituicao opera em dois pianos 
distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao proprio executivo, na edicao, 
respectivamente, de leis, atos normativos e medidas provisorias, impedindo que 
possam criar tratamento abusivamente diferenciados a pessoas que encontram-se em 
situacoes idSnticas. Em outro piano, na obrigatoriedade ao interprete, basicamente, a 
autoridade publica, de aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitaria, sem 
estabelecimento de diferenciacoes em razao de sexo, religiao, conviccoes filosoficas 
ou politicas, raea, classe social. 
[...] 

Para que as diferenciacoes normativas possam ser consideradas n3o 
discriminatorias, torna-se indispensavel que exista uma justificativa objetiva e 
razoavel, de acordo com criterios e juizos valorativos genericamente aceitos, cuja 
exigSncia deve aplicar-se em relacSo a finalidade e efeitos da medida considerada, 
devendo estar presente por isso uma razoavel relacao de proporcionalidade entre os 
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meios empregados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os 
direitos e garantias constitucionalmente protegidos. 

O dispositivo em analise mostra-se ineficiente, a proibicao da venda de bebidas 

alcoolicas limita-se, apenas, as margens das rodovias federais, sem falar que a resfricao nao e 

aplicavel quando em area urbana (art. 2°, §3° da Lei 11.705/08). O motorista que quiser beber 

em viagem pode perfeitamente passar no supermercado e comprar a bebida que desejar para 

levar consigo, ou, se ja estiver na estrada, apenas esperara chegar a proxima zona urbana para 

saeiar seu animo. 

O art. 2° da aludida lei, alem de nao coibir o consumo de bebidas alcoolicas por 

motoristas, ainda pune os proprietaries de bares e restaurantes, sem falar nos passageiros que 

seguem pelas rodovias. A MP 415 ja se mostrava ineficiente no combate a violencia no 

transito provocada por condutores alcoolizados. Em nenhum mes de sua vigencia houve 

alguma queda no numero de acidentes ou de mortes nas rodovias federais. 

O tratamento diferengado concedido aos estabelecimentos que comercializam 

bebidas alcoolicas as margens das rodovias federais nao pode ser justificado com base na 

finalidade perseguida pelo poder publico (redugao no indice de fatalidades provocadas por 

condutores alcoolizados), tendo em vista que se mostra absolutamente ineficaz. A simples 

proibigao de venda de bebidas alcoolicas nas margens das rodovias federais brasileiras, como 

ja dito anteriormente, apenas prejudica um setor que emprega milhares de pessoas e jamais 

alcangara a meta de diminuir os numeros relativos a acidentes de transito. Nem mesmo o 

estabelecimento da alcoolemia zero foi satisfatoriamente eficaz nesse fim, como mostram as 

estatisticas (ver topico 1.3.1). A experiencia ja deixou bem claro que de nada adianta leis 

energicas se a fiscalizagao for ineficaz. 
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3.2 Alcoolemia zero e a influencia do alcool 

A lei 11.705/08 abriu espaco para interpretacoes dubias com relaeao ao tema, senao 

vejamos: 

Art. 1°: Esta Lei altera dispositivos da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Codigo de Transito Brasileiro, com a finalidade de estabelecer alcoolemia 
zero e de impor penalidades mais severas para o condutor que dirigir sob a 
influencia do alcool, e da Lei n° 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispoe sobre as 
restric5es ao uso e a propaganda de produtos fumigeros, bebidas alcoolicas, 
medicamentos, terapias e defensivos agricolas, nos termos do § 4° do art. 220 da 
Constituicao Federal, para obrigar os estabelecimentos comerciais em que se 
vendem ou oferecem bebidas alcoolicas a estampar, no recinto, aviso de que 
constitui crime dirigir sob a influencia de alcool. (grifos do autor) 

Podemos perceber que os conceitos de influencia de alcool e alcoolemia zero se 

confundem, tambem, nas alteracoes promovidas pela referida Lei no Codigo de Transito: 

Art. 276: Qualquer concentracao de alcool por litro de sangue sujeita o 
condutor as penalidades previstas no art. 165 deste C6digo. 

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

Infracao - gravissima 

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. 

Art. 291 [...] 

§ 1° Aplica-se aos crimes de transito de lesao corporal culposa o disposto nos arts. 
74, 76 e 88 da Lei n f i 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver: 
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I - sob a influencia de alcool ou qualquer outra substantia psicoativa que determine 
dependencia. (grifos do autor) 

Influencia, segundo o dicionario Aurelio (2006, p. 339), significa: " 1 . Ato ou efeito 

de influir; influxo. 2. Acao que uma pessoa ou coisa exerce sobre outra; influxo. 3. Animagao, 

entusiasmo. 4. Prestigio, credito. 5. Ascendencia, predominio". 

Ora, e de amplo conhecimento que a quantidade de alcool apta a influenciar o 

comportamento do condutor depende de varios fatores subjetivos, tais como o sexo, peso, 

presenga de alimento no estomago, habito ou nao de beber, dentre outros. Sendo assim, 

impossivel afirmar que concentragoes minimas de alcool no sangue do motorista, por si so, ja 

sejam suficientes para comprovar que o mesmo encontra-se sob influencia etilica. 

A redagao conferida aos artigos acima transcritos poderia ter sido melhor formulada, 

agindo assim, evitar-se-ia os diversos entendimentos controvertidos que pairam sobre a Lei 

11.705/08 e que podem comprometer a real vontade do legislador. 

3.3 Meios de prova da embriaguez ao volante 

Anteriormente a mudanga operada pela Lei 11.705, quando a lei mencionava a 

formula mais aberta da "influencia de alcool", era pacifico que em face do silencio do tipo 

penal acerca de qualquer concentragao, a analise deveria ser casuistica, devendo-se aferir se a 

quantidade de alcool ingerida pelo infrator teria provocado alteragao em seu sistema nervoso 

a ponto de reduzir suas fungoes perceptivas, ocasionando perigo na eondugao de veiculos 

automotores. 
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Apos a Lei 11.705/08, no caso do alcool, foi retirada a mengao a simples 

"influencia" como ja mencionado. Exige agora a lei, para a comprovacao da embriaguez, a 

constatacao de uma determinada concentragao de alcool por litro de sangue (seis decigramas 

ou mais). 

Portanto, nao bastara a mera constatacao da "influencia de alcool", nem mesmo da 

embriaguez do condutor por outros meios de prova ou ate mesmo pelo exame pericial medico. 

Isso porque em nenhum desses procedimentos e possivel aferir o grau de concentragao de 

alcool no sangue, imprescindivel para a caracterizagao da infragao em destaque. 

Para a comprovagao da infragao ao art. 306 do CTB, devido ao alcool, se faz 

necessario, atualmente, o exame quimico-toxicologico de sangue e/ou o teste por aparelho de 

ar alveolar pulmonar (etilometro), ou seja, exames e testes que determinam com seguranga a 

taxa de alcoolemia, cujas respectivas equivalencias estao definidas no art. 2°, incisos I e I I do 

Decreto 6488/08 (ver topico 2.2), nos termos do art. 306, paragrafo unico do CTB. 

No entanto, como bem observou Piovesan (2006, p. 255), "a partir da Carta de 1988, 

importantes tratados internacionais de Direitos Humanos foram ratificados pelo Brasil", 

dentre eles a Convengao Americana de Direitos Humanos, que em seu art. 8°, inciso I I , alinea 

g, estabelece que toda pessoa acusada de um delito tem o direito de nao ser obrigada a depor 

contra si mesma, nem a confessar-se culpada, consagrando assim o principio segundo o qual 

ninguem esta obrigado a produzir prova contra si mesmo. 

O agente surpreendido na via publica, sobre o qual recaia suspeita de encontrar-se 

conduzindo veiculo automotor sob influencia de alcool ou de qualquer outra substantia 

psicoativa que determine dependencia, nao podera ser submetido, contra sua vontade, sem sua 

explicita autorizagao, a qualquer procedimento que implique intervengao corporal, da mesma 

maneira que nao esta obrigado a se pronunciar a respeito de fatos contra si imputados (art. 5°, 

LXII I , da CF), sem que de tal silencio constitucional se possa extrair qualquer conclusao em 
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seu desfavor, ate porque, "nao se concebe um sistema de garantias no qual o exercicio de um 

direito constitucionalmente assegurado pode gerar sancao ou dano" (STEINER, 2000, p. 125). 

Ha ainda o principio da presuncao de inocencia, inscrito no art. 5°, LVI I , da Carta 

Magna, a reforcar a ideia de que aquele a quern se imputa a pratica de um delito nao podera 

ser compelido a produzir prova em seu desfavor. 

Renato Marcao (2008), em recente artigo, afirma que: 

Em decorrencia das mudancas introduzidas com o advento da Lei 11.705, de 19 de 
junho de 2008, apenas podera ser chamada a prestar contas a Justica Criminal por 
embriaguez ao volante, nos moldes do art. 306, caput, primeira parte, do Codigo de 
Transito Brasileiro, a pessoa que assim desejar ou aquela que for enleada ou mal 
informada a respeito de seus direitos, e por isso optar por se submeter ou consentir 
em ser submetida a exames de alcoolemia ou teste do 'bafometro' tratados no caput 
do art. 277 do mesmo Codigo e, em decorrencia disso, ficar provada a presenca da 
dosagem nao permitida de alcool por litro de sangue. 

Gomes; Cunha; Pinto (2008, p. 379), tratando sobre o tema, aflrmam que: 

A concentracao de alcool igual ou superior a seis decigramas so pode ser constatada 
mediante exame de sangue ou bafdmetro, expedientes que necessitam de autorizacao 
do motorista. Sabendo que o suspeito pode (atuando no seu direito constitucional) 
recusar produzir prova contra si mesmo, forcoso e conciuir que as diligSncias 
suplementares (exame clinico ou mesmo prova testemunhal) sao insuficientes para 
apurar o grau de alcool no sangue. Aus6ncia absoluta de prova da elementar do tipo! 
Percebe-se a infelicidade do legislador ao optar por estabelecer uma tabela, de 
antemao, na qual o agente, se nela incluido, tera cometido o delito. 

Assim sendo, o teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilometro) e exame de 

sangue so serao realizados se o suspeito decidir livremente colaborar. Quando ele.se negar, a 

prova sera impossivel, ja que ninguem, nem mesmo um medico ou policial mais 

http://ele.se
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experimentado, e capaz de determinar taxas de alcoolemia por meio de um mero exame 

clinieo ou de uma simples passada de olhos sobre o suposto infrator. 

Hipotese que acontecia freqiientemente antes da alteragao legal e era facilmente 

solucionada atraves do exame clinieo, e a situacao em que o suspeito esta em estado de torpor 

tao intenso, que e incapaz de manifestar-se, inclusive sobre seu assentimento para exames e 

testes. Com o exame clinieo tranqtiilamente o medico constatava a ebriedade, a anterior 

"influencia de alcool" em estado que gerava perigo potencial na diregao de veiculo automotor. 

Mas, agora que o exame toxicologico e/ou teste do etilometro sao imprescindiveis 

dificilmente obter-se-a uma prova valida. 

Tem-se noticiado que a simples recusa do condutor em realizar os testes acima 

mencionados acarretaria na imposigao da penalidade administrativa prevista no art. 165 do 

CTB, multa de aproximadamente R$: 950,00 e suspensao do direito de dirigir por doze meses. 

O proprio Diretor Geral da Policia Rodoviaria Federal, Helio Cardoso Derenne (DPRF, 

2008), referindo-se a quem se nega a realizar o teste no etilometro nas rodovias brasileiras, 

afirmou que "mesmo quando nao havia punigao para quem se recusasse a soprar, ja existia a 

turma do contra". Tal entendimento e baseado no art. 277, §3° do mesmo diploma legal, senao 

vejamos: 

Art. 277: Todo condutor de veiculo automotor, envolvido em acidente de transito ou 
que for alvo de fiscalizacao de transito, sob suspeita de dirigir sob a influencia de 
alcool sera submetido a testes de alcoolemia, exames clinicos, pericia ou outro 
exame que, por meios tecnicos ou cientificos, em aparelhos homologados pelo 
CONTRAN, permitam certificar seu estado. 

§1° Medida correspondente aplica-se no caso de suspeita de uso de substantia 
entorpecente, toxica ou de efeitos analogos. 

§2° A infracao prevista no art. 165 deste Codigo podera ser caracterizada pelo 
agente de transito mediante a obtencao de outras provas em direito admitidas, acerca 
dos notorios sinais de embriaguez, excitacao ou torpor apresentados pelo condutor. 
§3° 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. 



54 

O juizo acima mencionado nao merece guarita tendo em vista que a recusa e baseada 

em preceitos eonstitucionais vigentes, que estao aeima de quaisquer outras disposicoes. Logo, 

por se tratar de um direito, nao ha que se falar em qualquer tipo de sancao, seja administrativa 

ou penal. Em outras palavras, o que esta autorizado por uma norma nao pode ser proibido por 

outra. 

O condutor apenas nao podera recusar o exame clinieo, que e feito geralmente nos 

Institutos Medico-Legais, havendo recusa sofrera as sancoes administrativas do art. 165 do 

CTB como preconiza o art. 277, §3° do mesmo diploma. Como ja dito anteriormente, o exame 

clinieo nao atesta com precisao o grau de alcoolemia do condutor, logo nao servira como 

prova do crime do art. 306 do CTB (GOMES; CUNHA; PINTO, 2008). 

Em relacao a conduta capitulada na parte final do art. 306, (conduzir veiculo 

automotor na via publica sob a influencia de qualquer outra substantia psicoativa que 

determine dependencia), por ser dispensavel prova tecnica, a configuracao do delito 

independera de boa vontade ou desinformacao do agente. 

3.4 Dificuldade da prisao em flagrante 

Para Capez (2007, p. 251), a prisao em flagrante e uma: 

Medida restritiva de liberdade, de natureza cautelar e processual, consistente na 
prisao, independente de ordem escrita do juiz competente, de quem e surpreendido 
cometendo, ou logo apos ter cometido, um crime ou uma contravencao.' 
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Com relagao ao tema, verifica-se que, mesmo com a eolaboragao do suspeito, a 

prisao em flagrante so sera possivel quando for realizado o teste do etilometro, tendo em vista 

que fornece resultado imediato. No caso da coleta de sangue, e sabido que o exame quimico-

toxicologico demanda procedimentos de pesquisa laboratorial, cujos resultados nao sao 

imediatos. Por vezes, devido a grande demanda e ineficiencia, passa-se meses para o retorno 

de um simples laudo. 

Dessa forma nao sera possivel a prisao em flagrante, mesmo que o suspeito autorize 

a coleta de seu sangue, salvo no caso de realizacao do teste do etilometro. Em quaisquer 

outras circunstancias a autoridade policial nao tera condigoes de formar um convencimento 

seguro e imediato para lavratura do flagrante e assim procedendo, o mesmo podera ser 

facilmente relaxado por ser desprovido de um minimo de lastro probatorio ou indiciario. 

Como ja dito anteriormente e impossivel para a autoridade policial, o medico responsavel 

pelo exame clinieo, testemunhas, etc, determinar sem exames apurados, o grau de 

concentragao etilica. 

A unica solugao para esse impasse criado pelo legislador seria a disponibilizagao de 

etilometros em todas as delegacias de Policia Civil, o que seria no minimo improvavel de 

acontecer tendo em vista o alto custo do aparelho (cerca de R$: 7.000,00). Mesmo assim, 

como ja exposto, a prisao em flagrante e a produgao da prova ficariam a criterio da boa 

vontade do suspeito. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

A abordagem deste trabalho teve como objetivo demonstrar a importaneia de ser 

discutida a Lei 11.705/08 frente a realidade juridica e social do Brasil, mostrando, ainda, que 

nao foi a referida norma competente o suficiente para minimizar o grave problema vivido 

hodiernamente no transito brasileiro. 

O estudo mostrou que apesar do alcool dominar as discussoes sobre a materia existe 

uma serie de fatores responsaveis pelas tragedias no transito, sendo um problema bem mais 

complexo que, infelizmente, nao da para ser resolvido com medidas populistas e ineficientes. 

Debrucando-se sobre as estatisticas relativas aos quatro primeiros meses em que a 

Lei esteve em vigor, verificou-se que, de inicio, ocorreu uma queda expressiva no. numero de 

mortes nas rodovias federais. Pensou-se que era a solucao para o caos do transito brasileiro, 

no entanto, nos meses posteriores, a Lei mostrou-se ineficaz diminuindo acentuadamente o 

percentual de queda. O efeito provocado inicialmente deveu-se bem mais a fiscalizagao que, 

com a pressao da mfdia, foi acentuada, que a uma milagrosa conscientizacao e educacao do 

condutor brasileiro. 

Comparando a legislagao brasileira com a de outros paises, constatou-se que a 

grande maioria das nagoes desenvolvidas possui uma margem de tolerancia etilica semelhante 

a que o Brasil fruia antes da mudanga operada pela Lei 11.705/08. O que se mostrou 

completamente diverso foram as penas impostas a quem desrespeita o limite de tolerancia e a 

fiscalizagao que e nitidamente mais eficaz que a brasileira. 

Realizando uma analise comparativa com a anterior legislagao que regia a materia, 

de inicio, pensa-se que muito foi melhorado e que o tratamento a embriaguez ao volante foi 

enrijecido, no entanto, ao observar os problemas da nova legislagao, tais como a dificuldade 

da prisao em flagrante e de prova do delito, verifica-se que ocorreu justamente o contrario, 
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hoje fica bem mais facil, amparado por principios constitucionais, evadir-se da fiscalizagao e 

de uma eventual punigao. 

Pelos argumentos apresentados, ficou claro que se a intengao do legislador era 

enrijecer o tratamento dispensado a quem dirige sob a influencia de alcool, infelizmente, a Lei 

11.705/08 nao logrou esse fim. A anterior legislagao que tratava da materia era bem mais 

simples de ser aplicada, o que ocorreu foi a ausencia quase que total de fiscalizagao, fazendo 

com que a mesma caisse na vala do esquecimento como outras varias tantas Leis. 

Com freqiiencia o nosso Pais peca, nao por ausencia de normas, mas sim pela 

leniencia no seu cumprimento. Medidas, como a Lei 11.705/08, apenas demonstram a 

incapacidade do governo em lidar com o relevante tema da violencia no transito e poem ainda 

mais em descredito o Codigo de Transito Brasileiro. 



58 

REFERENCIAS 

ABRAMET. Petigao Initial da ADIN n° 4103. Disponivel em: <http://www.abramet.org/ 
peticao_amicus_curiae.pdf>. Acesso em: 21 out. 2008. 

BRASIL. Codigo de Processo Penal: Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941. 
Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm>. Acesso 
em: 20 out. 2008. 

• Codigo Penal: Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponivel em: < 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 05 out. 2008. 

. Codigo de Transito Brasileiro: Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997. Disponivel 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9503.htm >. Acesso em: 20 out. 2008. 

. Lei n° 11.705/08. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2008/Lei/L11705.htm>. Acesso em: 25 out. 2008. 

. Constituigdo da Republica Federativa do Brasil de 1988. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_O3/constituicao/constitui9ao.htm>. Acesso em: 10 out. 
2008. 

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 14. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2007 

. Direito Penal: Parte Geral. 8. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2005. 

. Legislagao Penal Especial. 2. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2007. 

DENATRAN; IPEA. Pesquisa "Impactos soeiais e economicos dos acidentes de transito nas 
rodovias brasileiras". Disponivel em: <http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/ 
custos_acidentes_transito.pdf >. Acesso em: 12 out. 2008. 

DPRF. Legislagao e fiscalizagao rigorosas freiam estatisticas nas rodovias. Disponivel em: 
<http://www.dprf.gov.br/PortalInternet/index.faces>. Acesso em: 23 out. 2008. 

FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda Ferreira. Minidiciondrio Aurelio. 4. ed. Sao Paulo: 
Nova Fronteira, 2001. 

http://www.abramet.org/peticao_amicus_curiae.pdf
http://www.abramet.org/peticao_amicus_curiae.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9503.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_O3/constituicao/constitui9ao.htm
http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/custos_acidentes_transito.pdf
http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/custos_acidentes_transito.pdf
http://www.dprf.gov.br/PortalInternet/index.faces


59 

G l . 'Lei seca' brasileira e semelhante a de paises arabes. Disponivel em: 
<http://gl.globoxom/Noticias/Mimdo/0„MUL617895-5602,00.html>. Acesso em: 22 out. 
2008. 

GOMES, Luiz Flavio; CUNHA, Rogerio Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentarios as 
reformas do Codigo de Processo Penal e da Lei de Transito. 1. ed. Sao Paulo: Revista dos 
Tribunals, 2008. 

GONCALVES, Victor Eduardo Rios. Legislagao Penal Especial. 6. ed. Sao Paulo: Saraiva, 
2008. 

JESUS, Damasio E. de. Embriaguez ao volante: notas a Lei n° 11.705/2008. Disponivel em: 
<http://www.policiacivil.goias.gov.br/gerencia/noticias/busca_id.php?publicacao==:49201>. 
Acesso em: 20 out. 2008. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 11. ed. Sao Paulo: Metodo, 2006. 

MAGALHAES, Naiara. Lei Seca, a missdo. Disponivel em: <http://www.detran.rs.gov.br/ 
clipping_revistas/julho2008/08.htm>. Acesso em 13 out. 2008. 

MARCAO, Renato. Embriaguez ao volante; exames de alcoolemia e teste do bafometro. 
Disponivel em: <http://vvww.saraivajur.com.br/doutrinaAxtigosDetalhe.cfm?doutrina=1059 >. 
Acesso em 21 out. 2008. 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 22. ed. Sao Paulo: Atlas, 2007. 

MOREIRA, Romulo de Andrade. A Lei Maria da Penha e suas inconstitucionalidades, 
Revista Magister, n. 19, agosto de 2007, p.82. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Leispenais e processuais penais comentadas. 2. ed. Sao Paulo: 
Revista dos Tribunals, 2007. 

O DIA. Denatran: de 2 em 2 dias, cai um Airbus no transito. O Dia Online. 01 set. 
2007.Disponivel em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0„OIl 873479-EI998,00. 
html>. Acesso em: 25 out. 2008. 

http://gl.globoxom/Noticias/Mimdo/0%e2%80%9eMUL617895-5602,00.html
http://www.policiacivil.goias.gov.br/gerencia/noticias/busca_id.php?publicacao==:49201
http://www.detran.rs.gov.br/clipping_revistas/julho2008/08.htm
http://www.detran.rs.gov.br/clipping_revistas/julho2008/08.htm
http://vvww.saraivajur.com.br/doutrinaAxtigosDetalhe.cfm?doutrina=1059
http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0%e2%80%9eOIl%20873479-EI998,00.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0%e2%80%9eOIl%20873479-EI998,00.html


60 

PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional International. 7. ed. Sao 
Paulo: Saraiva, 2006. 

PRADO, Adriana, et. al. Beber e dirigir agora da cadeia. I S T O E ; n°: 2017; de 02/07/2008; p. 
79. 

REVISTA DA SEMANA. Sao Paulo: Abril. Ed. 43. 3 Jul. 2008, p. 10. 

STEINER, Sylvia Helena de Figueiredo. A Convengdo Americana Sobre Direitos Humanos e 
sua integragao ao Processo Penal Brasileiro. 1. ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 



61 

ANEXO A 

LEI 11.705, DE 19 JUNHO DE 2008 
(Publicada no Diario Oficial da Uniao dia 20 de junho de 2008) 

Altera a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Codigo de Transito 

Brasileiro, e a Lei 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 art. 220 da Constituicao Federal, para inibir o consumo de 

bebida alcoolica por condutor de veiculo automotor, e da outras providencias. 

O PRESIDENTE DA R E P U B L I C A Faco saber que o Congresso Naeional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l°Esta Lei altera dispositivos da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 

institui o Codigo de Transito Brasileiro, com a finalidade de estabelecer alcoolemia 0 (zero) e 

de impor penalidades mais severas para o condutor que dirigir sob a influencia do alcool, e da 

Lei 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 art. 220 da Constituicao Federal, para obrigar os estabelecimentos 

comerciais em que se vendem ou oferecem bebidas alcoolicas a estampar, no recinto, aviso de 

que constitui crime dirigir sob a influencia de alcool. 

Art. 2° Sao vedados, na faixa de dominio de rodovia federal ou em terrenos 

contiguos a faixa de dominio com acesso direto a rodovia, a venda varejista ou o oferecimento 

de bebidas alcoolicas para consumo no local. 

§1° A violagao do disposto no caput deste artigo implica multa de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais). 

§2° Em caso de reincidencia, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a multa sera 

aplicada em dobro, e suspensa a autorizacao de acesso a rodovia, pelo prazo de ate 1 (um) 

ano. 

§3° Nao se aplica o disposto neste artigo em area urbana, de acordo com a 

delimitacao dada pela legislagao de cada municipio ou do Distrito Federal. 

Art. 3°Ressalvado o disposto no §3° do art. 2° desta Lei, o estabelecimento 

comercial situado na faixa de dominio de rodovia federal ou em terreno contiguo a faixa de 

dominio com acesso direto a rodovia, que inclua entre suas atividades a venda varejista ou o 
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fornecimento de bebidas ou alimentos, devera afixar, em local de ampla visibilidade, aviso da 

vedacao de que trata o art. 2° desta Lei. 

Paragrafo unieo. O descumprimento do disposto no caput deste artigo implica multa 

de R$ 300,00 (trezentos reals). 

Art. 4°Competem a Policia Rodoviaria Federal a fiscalizacao e a aplicaeao das 

multas previstas nos arts. 2° e 3° desta Lei. 

§1°A Uniao podera firmar convenios com Estados, Municipios e com o Distrito 

Federal, a fim de que estes tambem possam exercer a fiscalizagao e aplicar as multas de que 

tratam os arts. 2° e 3° desta Lei. 

§2° Configurada a reincidencia, a Policia Rodoviaria Federal ou ente conveniado 

comunicara o fato ao Departamento Naeional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT ou, 

quando se tratar de rodovia concedida, a Agenda Naeional de Transportes Terrestres - ANTT, 

para a aplicaeao da penalidade de suspensao da autorizacao de acesso a rodovia. 

Art. 5° A Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes 

modificacoes: 

I - o art. 10 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso X X I I I : 

"Art. 10 

XXII I - 1 (um) representante do Ministerio da Justiea. 

" (NR) 

I I - o caput do art. 165 passa a vigorar com a seguinte redacao: 

"Art. 165. Dirigir sob a influencia de alcool ou de qualquer outra substantia psicoativa que 

determine dependencia: 

Infragao - gravissima; 

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

Medida Administrativa - retengao do veiculo ate a apresentagao de condutor habilitado e 

recolhimento do documento de habilitagao. 

" (NR) 

I I I - o art. 276 passa a vigorar com a seguinte redagao: 

"Art. 276. Qualquer concentragao de alcool por litro de sangue sujeita o condutor as 

penalidades previstas no art. 165 deste Codigo. 

Paragrafo unico. Orgao do Poder Executivo federal disciplinary as margens de tolerancia para 

casos especificos." (NR) 

IV - o art. 277 passa a vigorar com as seguintes alteragoes: 
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"Art. 277 

§ 2° A infragao prevista no art. 165 deste Codigo podera ser caracterizada pelo agente de 

transito mediante a obtencao de outras provas em direito admitidas, acerca dos notorios sinais 

de embriaguez, excitagao ou torpor apresentados pelo condutor. 

§ 3° 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." (NR) 

V - o art. 291 passa a vigorar com as seguintes alteragoes: 

"Art. 291 

§ 1° Aplica-se aos crimes de transito de lesao corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 

88 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver: 

I - sob a influencia de alcool ou qualquer outra substantia psicoativa que determine 

dependencia; 

I I - participando, em via publica, de corrida, disputa ou competigao automobilistica, de 

exibigao ou demonstragao de pericia em manobra de veiculo automotor, nao autorizada pela 

autoridade competente; 

I I I - transitando em velocidade superior a maxima permitida para a via em 50 km/h (cinqilenta 

quilometros por hora). 

§ 2° Nas hipoteses previstas no § l 2 deste artigo, devera ser instaurado inquerito policial para 

a investigagao da infragao penal." (NR) 

V I - o art. 296 passa a vigorar com a seguinte redagao: 

"Art. 296. Se o reu for reincidente na pratica de crime previsto neste Codigo, o juiz aplicara a 

penalidade de suspensao da permissao ou habilitagao para dirigir veiculo automotor, sem 

prejuizo das demais sangoes penais cabiveis." (NR) 

V I I - (VETADO) 

V I I I - o art. 306 passa a vigorar com a seguinte alteragao: 

"Art. 306. Conduzir veiculo automotor, na via publica, estando com concentragao 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: 

Paragrafo unico. O Poder Executivo federal estipulara a equivalencia entre distintos testes de 

alcoolemia, para efeito de caracterizagao do crime tipificado neste artigo." (NR) 
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Art. 6° Consideram-se bebidas alcoolicas, para efeitos desta Lei, as bebidas potaveis 

que contenham alcool em sua composigao, com grau de concentragao igual ou superior a 

meio grau Gay-Lussac. 

Art. 7° A Lei 9.294, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 

4°-A: 

"Art. 4°-A. Na parte interna dos locais em que se vende bebida alcoolica, devera ser afixado 

advertencia escrita de forma legivel e ostensiva de que e crime dirigir sob a influencia de 

alcool, punivel com detencao." 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 9° Fica revogado o inciso V do paragrafo unico do art. 302 da Lei 9.503, de 23 

de setembro de 1997. 

Brasilia, 16 de junho de 2008; 187° da Independencia e 120° da Republica. 

LUIZINACIO LULA DA SILVA 

Tarso Genro 

Alfredo Nascimento 

Fernando Haddad 

Jose Gomes Temporao 

Marcio Fortes de Almeida 

Jorge Armando Felix 



6 5 

ANEXOB 

DECRETO 6.488 

(Publicado no Diario Oficial da Uniao dia 20 de junho de 2008) 

Regulamenta os arts. 276 e 306 da Lei n e 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Codigo 

de Transito Brasileiro, disciplinando a margem de tolerancia de alcool no sangue e a 

equivalencia entre os distintos testes de alcoolemia para efeitos de crime de transito. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicao que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, da Constituicao, e tendo em vista o disposto nos arts. 276 e 306 da Lei n f i 9.503, de 

23 de setembro de 1997 - Codigo de Transito Brasileiro, 

Art. 1° Qualquer concentragao de alcool por litro de sangue sujeita o condutor as 

penalidades administrativas do art. 165 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Codigo de 

Transito Brasileiro, por dirigir sob a influencia de alcool. 

§ 1° As margens de tolerancia de alcool no sangue para casos especificos serao 

definidas em resolugao do Conselho Naeional de Transito - CONTRAN, nos termos de 

proposta formulada pelo Ministro de Estado da Saude. 

§ 2° Enquanto nao editado o ato de que trata o §1°, a margem de tolerancia sera de 

duas decigramas por litro de sangue para todos os casos. 

§ 3° Na hipotese do §2°, caso a afericao da quantidade de alcool no sangue seja feito 

por meio de teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilometro), a margem de tolerancia 

sera de um decimo de miligrama por litro de ar expelido dos pulmoes. 

Art. 2° Para os fins criminais de que trata o art. 306 da Lei 9.503, de 1997 - Codigo de 

Transito Brasileiro, a equivalencia entre os distintos testes de alcoolemia e a seguinte: 

1 - exame de sangue: concentragao igual ou superior a seis decigramas de alcool por 

litro de sangue; ou 

I I - teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilometro): concentragao de alcool 

igual ou superior a tres decimos de miligrama por litro de ar expelido dos pulmoes. 

Art. 3fi Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao. 

Brasilia, 19 de junho de 2008; 187fi da Independencia e 120fi da Republics. 

LUIZINACIO LULA DA SILVA 


