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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GABINETE DO DEPUfjSZA- %

SARGENTO LIi £ m4 DO ESTADO DE SANTA CATARINA O — ^
RUliRICA /)>i

PROJETO DE LEI PL./0253.9/2021 j

____ /

Institui o Programa Escola pela Democracia.
, ."-vT .

• '• .h\ .

Art. 1° Pica instituido, nas escotas publicas da rede estadual de 
ensino, o Programa Escola pela Democracia, que tern por objetivo:

I - proteger crian$as e adolescentes para que nao sejam 
influenciadas a aceitar, simpatizar ou propagar ideologias totalitarias no ambiente estudantil;

II - proteger o direito da familia para que os estudantes recebam 
educagao religiosa e moral que esteja de acordo com as convicgoes dos pais ou 
responsaveis.

Art. 2° £ vedado a qualquer servidor publico estadual, vinculado a 
Secretaria Estadual da Educagao, no exercfcio de sua fungao, promover com aprego ou fazer 
propaganda positiva das seguintes ideologias no ambiente estudantil:

I - Fascismo.

II - Nazismo.

lit - Comunismo.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgagao.

Sala das Sessoes,

Deputai rgehto Lima Lido no exp rite
oh2Li2i___  SessSo

As Comissoasrcle:

(F5 )AupTi&A
CuF) ctfdcAcAsr
(J?3) /// 4fTI ^
(.... > i.I

lo

Ao expediente da Mesa

Em -£(—
Deputado Ricardo Alba

I© Secretario

TS. "• >» Y ' / •
I -s>

Palacio Barriga Verde.
Rua Dr. Jorge Luz Fontes, 310 - Gab. 023- 
Centro 1 f ItirianopoUs T SC | 88020-^00 
Fone: (48) 3221-2966 / 
dep.sargentoUma@alesc.sc.gov.br
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ASSEMBLEIA LEGiSLATIVA GABINETE DO DEPUTADi 
SARGENTO LIMA |DO ESTADO DE SANTA CATARINA

JUSTIFICATIVA

Baseado nas melhores praticas internacionais de paises 
desenvolvidos e que sofreram as maos de idedlogos dessas tres vertentes marxistas, o 
Estado de Santa Catarina priorizara a defesa dos melhores interesses do povo, na defesa de 
seus direitos fundamentals, como assegurados pela Constituigao da Republica Federativa do 
Brasil de 1988, art. 5°, sendo necessaria a criagao desta lei como meio de fornecer amparo 
juridico aos cidadaos, em especial pais e responsaveis pela guarda dos direitos fundamentals 
das criangas e adolescentes, principalmente no dmbito do sistema publico de ensino.

£ notorio o conhecimento acerca das consequencias destrutivas 
dessas tres ideologias aos direitos dos cidadaos, havendo exemplos historicos amplamente 
conhecidos e divulgados, a saber, o Holodomor na Ucrania, o Grande Salto Adiante na China, 
o Holocausto e o expurgo fascista em Italia. Entre as obras que trazem a luz os fatos desses 
eventos, podemos citar:

I - Applebaum, Anne; Fome Vermelha - A guerra de Stalin na 
Ucrania, Editora Record, Rio de Janeiro, RJ, 1a edigao, 2019;

II - Franco, Jose Eduardo; Cieszynska, Beata; Holodomor - A 
desconhecida tragedia ucraniana (1932 - 1933), Gr£cio Editor, Portugal, 1a edigao, 2013;

III - Dikdtter, Frank; A Grande Fome de Mao - A historia da 
catastrofe mais devastadora da China, 1958 - 62, Editora Record, Rio de Janeiro, RJ, 1a 
edigao, 2017;

IV - Evans, Richard J; Terceiro Reich - Na historia e na memoria,
Crltica, Campinas, SP, 1a edigao, 2018;

V - Senise, Carmine; Eu fui chefe da policia de Mussolini, Institute 
Progresso Editorial, Sao Paulo, SP, 1a edigao, 1947.

Pela experiencia propria com as consequencias do comunismo, o 
parlamento Ucraniano equiparou o comunismo ao nazismo e criminalizou ambos, conforme 
apurou a Gazeta do Povo - https://www.qazetadopovo.com.br/ideias/ucrania-aprova-lei-que- 
iquala-o-comunismo-ao-nazismo/

Nao havendo contrariedade em equiparar o fascismo a essas duas 
ideologias, suas irmas, se deve tambem proibir sua apologia. Lembremo-nos de que sera 
atraves da educagao que os cidadaos conquistarao sua cidadania e irao se tornar aptos ao 
exercicio de seus direitos, entre eles os direitos politicos, devendo esta geragao garantir que 
nao se formem extremismos ideologicos dentro de nossas instituigdes de ensino, visando 
proteger as futuras geragoes, de forma a trazer informagoes e conhecimento a todos os 
segmentos da cidadania e contribuindo com a educagao para o desenvilvimento humano.

Pelas razdes expostas, conto com o apoio dos meus pares para a
aprovagao da materia.

Sala das Sessoes,

Deputroo ^aroento Lima

Palacio Barriga Verde
Rua Dr. Jorge Luz Fontes, 310 - Gab. 023 
Centro | Florianopolis | SC | 88020-900 
Fone: (48) 3221-2966 / 
dep.sargentoiima@alesc.sc.gov.br www.alesc.se. gov. br

https://www.qazetadopovo.com.br/ideias/ucrania-aprova-lei-que-iquala-o-comunismo-ao-nazismo/
https://www.qazetadopovo.com.br/ideias/ucrania-aprova-lei-que-iquala-o-comunismo-ao-nazismo/
mailto:dep.sargentoiima@alesc.sc.gov.br
http://www.alesc.se


ASSi-MBL/HIA LEGJSLATIVA COM. Oil CONSTITUrCAO 
E 1USTICADO ESTADO Dfc SANTA C/Vi'ARINA

DISTRIBUIQAO

O(A) Sr(a). Dep. Milton Hobus, Presidente da Comissao, designou 
RELATOR do Processo Legislative n° PL./0253.9/2021, o Senhor Deputado 
Joao Amin, Membro desta Comissao, com base no artigo 128, inciso VI, do 
Regimento Interne.

Em consequencia, faga-se a remessa dos autos do Processo 
Legislative retro citado ao Sr. Relator designado, informando que o prazo 
regimental final, para apresentagao de relatorio e o dia nao definido.

Sala da Comisjao, em 9 de julho de 2021

Ale: mreLuiz Soares 
lefejte'Becretaria

PALACIO SARRiGA-VERDE

Rua Dsutor Jo^go Lu2 Pontos. 310 ; Centro

8i:020 900 ) FiorsunOpofls ; SC
;40) 3221-2500
v.'-.^v.alftso.sc.gov O
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EXCELENTISSIWIO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONSTITUIQA 
EJUStigA
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PEDIDO DE DILIGENCIA AO PROJETO DE LEI N° 0?53.9/2021 O'
.vf r- r. ^^ -BRICA ,
\?o Ols

Trata-se do Projeto de Lei, acima identificado, de autoria do 

Deputado Sargento Lima, que "Institui o Programa Escola pela Democracia”, 

designado a minha relatoria, com base no incisp VI do art. 130 do Regimento Interno 

desta Casa \

A materia foi lida no Expediente da Sessao Plenaria do dia 7 de julho. 

de 2021, ocasiao em que foi designado o seu respective tramite regimental, pelo 1° 

Secretario da Mesa, cabendo, primeiramente, o pronunciamento desta Comissao de 

Constituigao e Justiga, acerca dos aspectos da constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade, regimentalidade e de tecnica legislativa.

i Com o proposito de contextualizar e facilitar a compreensao 

normativa almejada, transcrevo, textualmente, trecho da Justificagao do Autor a 

proposigao em tela (pag. 2 dos autos eletronicos), nos seguintes termos:

Baseado nas melhores praticas internacionais de 
desenvolvidos e que sofreram as maos de ideologos dessas tres 
vertentes marxistas, o Estado de Santa Catarina priorizara a defesa 
dos melhores interesses do povo, na defesa de seus direitos 
fundamentals, como assegurados pela Constituigao da Republica 
Federativa do Brasil de 1988, art. 5°, sendo necessaria a criagao 
desta lei como meio de fornecer amparo juridico aos cidadaos, em 
especial pais e responsaveis pela guarda dos direitos fundamentals 
das criangas e adolescentes, principalmente no ambito do sistema 
publico de ensino.

paises

/[-]

Comissao de Constituigao e Justiga
Rua Dr. Jorge Luz Fontes, 310 -Sala 042 -Terreo
88020-900 - Florianopofis - SC
cci(5)alesc.sc.gov.br
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Assim, solicita-se, com fundamento no inciso XIV do art. 71 do 

Regimento Interno, e objetivando subsidiar, neste orgao fracionario, a.elaboragao de 

Relatorio e Voto sobre a proposta, apos deferimento dos membros desse Colegiado, 
DILIGENCIA a ,Casa Civil, com o fim de trazer aos autos a manifestagao da 

Secretaria de Estado da Educagao (SED), da Procuradoria Geral do Estado 

(PGE/SC) e do Ministerio Publico do Estado de Santa Catarina (MP/SC) acerca 

da legislagao pretendida, bem como de outros orgaos estaduais que julgar 

pertinentes, visando a instrugao do respective processo legislative,

Sala das Comissoes,

/g de (kqosb Zoz\Deputadtfjoao Amin 
Relator

CM
inComissao de Constitui^ao e Justi^a

Rua Dr. Jorge Luz Fontes, 310 - Sala 042 - Terreo
88020-900 - Florianopolis - SC
cci(5)alesc.sc.gov.br
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COMISSAODE \S
CONSTITUICAO E jUS'lX^

ASSEMBLE1A LEGISLATIVA
DO F.STADO DE SANTA CATARINA

FOLHA DE VOTAQAO VIRTUAL

A COMISSAO DE CONSTITUICAO E JUSTIQA, nos termos dos artigos 146, 149 e 150 do 
Regimento Interne,

Oaprovou 0unanimidade Dcom emenda(s) Daditivafs) □ substitutiva global

□ sem emenda(s) Dsupressivafs) □ modificativa(s)□ rejeitou □ maioria

JO AO AMINRELATORIO do Senhor(a) Deputado(a) , referente ao

A 0(0PL./0253.9/2021 , constante da(s) folha(s) numero(s)Processo

OBS.:

Abstenoao Favoravel ContrarioPariamentar
Dep. Milton Hobus □ □ □
Dep. Coronel Mocellin

B□ □
Dep. Fabiano da Luz □ 0 □
Dep. Joao Amin □ □
Dep. Jose Milton Scheffer

B□ □
Dep. Mauncio Eskudlark

$□ □
Dep. MoacirSopelsa

0 □□
Dep. Paulinha □ □
Dep. Valdir Cobalchini □ IS □
Despacho: de-se o prosseguimento regimental.

Reuniao virtual ocorrida e

Coordenadoria das G



ASSEMBLBIA LEGFSLATIVA COM. D'E COxNSTITUiCAO 
E IDSTICADO LSTADO DE SANTA CATARINA
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Requerimento RQX/0212.3/2021

Conforme deliberagao da Comissao de Constituigao e Justiga, determine o 
encaminhamento do presente requerimento, referente a proposigao PL./0253.9/2021 a 
Coordenadoria de Expediente para realizagao de Diligencia Externa, a fim de que, 
regimentalmente, sejam tomadas as devidas providencias, conforme folhas em anexo.

Sala da Comissao, 10 de agosto de 2021

Milton Hobus
Presidente da Comissao

Ewndro Cariosdos Santos

1

PALACIO BARR1GA-VERDE

Rws Doutor Jorge Luz Pontes, 310 j Centro

68020-900 | Flonanopolis j SC
(48)3221-2500
vjww.alesc.sc.gov.br
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2Coordenadoria de Expedient© 

Oficio n° 0512/2021
o rVvÂ  RUBWtA ,

<Vo0 'lr-

Florianopolis, 10 de agosto de 2021

Excelentissimo Senhor
DEPUTADO SARGENTO LIMA

Nesta Casa

Senhor Deputado

Encaminho a Vossa Excelencia copia do parecer exarado pela 

Comissao de Constituigao e Justiga deste Poder, ao Projeto de Lei 

n° 0253.9/2021, que “Institui o Programa Escola pela Democracia”, para seu 

conhecimento.

Respeitosamente,

Marlise^Furtado Arruda IRamos Burger 

Coordenadora de Expediente

RECEBIDO

1 ANITA^
3 GAfilBAUH if-'
^ 200AN0S Kr

Palacio Barriga Verde
Rua Dr. Jorge Luz Fontes, 310 - Centro
CEP 88020-900 - Florianopolis - SC
Fone (48) 3221 2954/2559
www.alesc.sc.gov.br

GC/2021/RQX 212

http://www.alesc.sc.gov.br


ASSEMBLOA LEGISLATIVA DlRirrORlA LEGISlATiVAno btado m sania catarina

Oflcio GP/DL/0441/2021

Florianopolis, 10 de agosto de 2021

Excelentissimo Senhor

PROCURADOR FERNANDO DA SILVA COMIN 

Procurador-Geral de Justiga de Santa Catarina 

Nesta

Senhor Procurador-Geral,

Encaminho a Vossa Excelencia copia do parecer exarado 

pela Comissao de Constituigao e Justiga deste Poder, ao Projeto de Lei 

n° 0253.9/2021, que “Institui o Programa Escola pela Democracia”, a fim de obter 

manifestagao sobre a materia legislativa em exame.

Atenciosamente,

7
Deputado MAURO d(e NADAL

President©

1 anitT^
J GAfllSAlDI If- 
^ 200AN0S &

Palacio Barriga Verde 
Coordenadoria de Expediente 
Rua Dr. Jorge Luz Fontes, 310 - Centro 
CEP 88020-900 - Florianopolis - SC 
Fone 48) 3221 2954/2559 
www.alesc.sc.gov.br

GC/2021/RQX212

http://www.alesc.sc.gov.br
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DO HSTADO Di: SANTA CATARINA & r& ICA /
N^O*< o2Oficio GPS/DL/ 0688/2021

Florianopolis, 10 de agosto de 2021

PR0T0C010 GERAL DA ALESC
RECEBIDO

HORARlO-
DATA: fcTo77~3^—

Excelentissimo Senhor

ERON GIORDANI

Chefe da Casa Civil
ASS. RESPNesta

Senhor Chefe,

Encaminho a Vossa Excelencia copia do parecer exarado 

pela Comissao de Constitui?ao e Justiga deste Poder, ao Projeto de Lei 

n° 0253.9/2021, que “Institui o Programa Escola pela Democracia”, a fim de obter 

manifestagao sobre a materia legislativa em exame.

Atenciosamente,

O ALBADepi

imeiro Secretario

1 ANITA>
3 GARIBAiOl r- 

200AN0S f

Palacio Barriga Verde 
Coordenadoria de Expediente 
Rua Dr. Jorge Luz Fontes, 310 - Centro 
CEP 88020-900 - Floriandpolis - SC 
Fone 48) 3221 2954/2559 
www.alesc.sc.gov.br

GC/2021 /RQX212

http://www.alesc.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 
CASA CIVIL I'll

“5Florianopolis, 15 de setembro de 2021.Oflcio n° 1538/CC-DIAL-GEMAT (O
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oSenhor Presidente, 0)
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De ordem do Chefe da Casa Civil e em atengao ao Oficio n° GPS/DL/0688/2021, 

encaminho o Parecer n° 345/2021/PGE/NUAJ/SED/SC, da Secretaria de Estado da 
Educagao (SED), e o Parecer n° 471/2021, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), ambos 
contendo manifestagao a respeito do Projeto de Lei n° 0253.9/2021, que “Institui o Programa 
Escola pela Democracia”.
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Procurador do Estado 
Diretor de Assuntos Legi^IiHvos*
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Excelentissimo Senhor
DEPUTADO MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 
Nesta

7D
O

C

I
o
8
E•Portaria n8 038/2021 • DOE 21.558

Delega;8o de competSncia ^

OF 1538_PL_0253.9_21_SED_PGE_enc 
SCO 15118/2021

Centro Administrative do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC 401, n° 4.600, km 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Floriandpolis - SC
Telefone: (48) 3665-2054 | e-mail: gemat@casacivil.sc.gov.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
Secretaria de Estado da Educa?ao 
Diretoria de Ensino

ac
5
<£Floriandpolis, 31 de agosto de 2021.Oficio n°. 9651/2021 uir.
c
x

c
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Senhor Consultor,
<r
tr.

Em resposta ao Oficio GPS/DL/0688/2021, disponivel nos autos do processo-
£referencia n° SCC 15118/2021, que solicita parecer referente ao Projeto de Lei *n° 

0253.9/2021, que “Institui o Programa Escola pela Democracia”, informamos que o tema da 

Democracia nao e recente, pois faz referencia a Antiguidade cldssica e permeia o Ocidente ao 

longo do tempo, at6 os complexes paradigmas do sdculo XXI, impondo a necessidade do 

continuo debate e compreensao acerca dos seus principios. A Carta Magna de 1988 institui o 

Estado Democr&tico de Direito que assegura o livre exercicio dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a seguranga, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiga 

como valores supremos de uma sociedade fratema, pluralista e sem preconceitos. A16m disso, 
a constituigao resguarda os direitos e garantias fundamentais, no inciso VIII do artigo 5° da 

Constituigao, se define que “ninguSm serd privado de direitos por motive de crenga religiosa 

ou de convicgao filosdfica ou politica”, isso pressupoe que o prdprio ensino escolar 

salvaguarde tais direitos aos estudantes, tanto nas definigdes curriculares, quanto nas 

abordagens metodoldgicas, discursivas e selegao de subsidies pedagogicos. Com base nessas 

prerrogativas constitucionais, a educagao, de acordo com o art. 2° da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educagao Nacional (LDB/1996), se inspira nos principios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, visando o pleno desenvolvimento do educando, seu prepare para o 

exercicio da cidadania e sua qualificagao para o trabalho. Em seu artigo 3°, legisla que o 

ensino serd ministrado com base em principios como: II - liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; m - pluralismo de ideias e de 

concepgoes pedagogicas; IV - respeito a liberdade e aprego a tolerancia; dentre outros. Deste 

modo, o Curriculo Base do Territdrio Catarinense (CBTC), elaborado a partir da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), assume a diversidade como principio formativo, assim 

como a Proposta Curricular de Santa Catarina (2014). Isso porque, compreende que a 

valoragao das diferengas nao se dd por meio de um “discurso harmonioso, indcuo e pela 

aceitagao de grupos considerados excluidos como uma atitude, apenas, de tolerancia” (PCSC,
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
NOCLEO DE ATENDIMENTO JURlDICO AOS OROAOS SETORIAIS E SECCIONAIS
DO SISTEMA ADMINISTRATWO DE SERYIQOS JURfDICOS (NUAJ)

PARECER N6 345/2021/PGE/NUAJ/SED/SC
digital.

* Floriandpolis, data da assinatura <N

or.
C
c

Referenda: SCC 00015237 /2021
Assunto: Manifestagao sobre projeto de lei
Origem: Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC)

c
a
£
Cs£
C*

Sistema de Atos do Processo Legislative. Decreto Estadual n° 2.382, 
de 2014. Resposta a diligencia da Assembleia Legislativa.

c
c
C
C
V.

S
^ fRELAT6RIO

Trata-se de dilig§ncia ao Projeto de Lei 0253.9/2021, que “Institui o Programa 
Escola pela Democracia” oriundo da Comissao de Constituigao e Justiga da augusta 
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC).

Vem os autos a esta Consultoria Jun'dica (COJUR) para manifestagao, em 
observ£ncia ao disposto no art. 19, § 1°, incisos I e II, do Decreto Estadual n° 2.382, de 28 
de agosto de 2014, de modo a subsidiar a resposta do Poder Executive & ALESC.

£ o resumo necessSrio.
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FUNDAMENTAgAO C

R
UDe acordo com o disposto nos incisos IV e V do art. 6° do Decreto n° 2.382, de 

2014, compete ds Consultorias Juridicas das Secretarias de Estado, como 6rgaos setoriais 
do Sistema de Atos do Processo Legislativo, observer a legalidade dos atos praticados no 
§mbito do referido processo, bem como analisar e coordenar a elaboragao dos instrumentos 
relatives a anteprojetos de lei, medidas provisorias e decretos, resposta a diligencias, 
pedidos de informagao, mogdes, requerimentos, indicagoes, e a solicitagoes oriundas da 
ALESC.
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c

b
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cCabe a este 6rgao, portanto, elaborar parecer analitico, fundamentado e conclusivo, 

acerca dos termos propostos no projeto de lei, conforme previsto no art.19, §1°, II, do 
Decreto referido.

Pois bem.

a
tf

c

c

&Inicialmente, importa consignar que esta COJUR, em atengao ao Oficio n° 
1354/CC-DIAL/GEMAT, bem como ao pedido contido no Offcio GPS/DL/0688/2021, solicitou 
d Diretoria afeta d materia que se manifestasse acerca do m6rito do PL apresentado, o que 
restou materializado no Oficio n° 9651/2021 (fls. 0006/0007).

Segundo esclareceu a Diretoria de Ensino (DIEN), educagao, de acordo com 
o art. 2° da Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional (LDB/1996), se inspire nos 
principles de iiberdade e nos ideais de soiidariedade humana, visando o pieno 
desenvolvimento do educandot seu preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificagao 
para o trabaiho. Em seu artigo 3°, tegisla que o ensino ser£ ministrado com base em 
prinefpios como: // - iiberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cuftura, o 
pensamento, a arte e o saber; Hi - piuralismo de ideias e de concepgoes pedagdgicas; IV - 
respeito £ Iiberdade e aprego £ tolehncia; dentre outros”

c
i
s

Q
a
s
i
£
C
X
c
R

*5
V

I c
s
iccc

Pdgina 1 de 3www.DQe.sc.Qov.br
Rua AntOnlo Luz, n° 111 - Centro - Flor1an6po!ls/SC - (48) 3664.0225 - colur@sed.sc.gov.br a

T"

41a

http://www.DQe.sc.Qov.br
mailto:colur@sed.sc.gov.br


Assinaturas do documento

Codigo para verificagao: 5E6X709L

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatories nas datas indicadas:

V ADECIR POZZER (CPF: 977.XXX.800-XX) em 02/09/2021 as 15:52:29 
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 -13:11:14 e vdlido at6 13/07/2118 -13:11:14. 
(Assinatura do sistema)

ara verificar a autenticidade desta c6pia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-extemo/conferencia’ 
documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE1 MjM3XzE1 MjQ5XzlwMjFfNUU2WPdPOUw= ou o site 
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-extemo e informe o processo SCC 00015237/2021 e O codigo 5E6X709L 
ou aponte a camera para o QR Code presente nesta pagina para realizar a conferencia.

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-extemo/conferencia%e2%80%99
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-extemo


ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
NUCLEO DE ATENDIMENTO JURlDICO AOS 6RGAOS SETORIAIS E SECCIONAIS
DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVigOS JURIDICOS (NUAJ)

PARECER N° 345/2021/PGE/NUAJ/SED/SC
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XReferencia: SCC 00015237 /2021

Assunto: Manifestagao sobre projeto de lei
Origem: Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC)
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Sistema de Atos do Processo Legislativo. Decreto Estadual n° 2.382, 
de 2014. Resposta a diligencia da Assembleia Legislativa.

c

C
Ca
5
V

RELAT6RIO
Trata-se de dilig§ncia ao Projeto de Lei 0253.9/2021, que “Institui o Programa 

Escola pela Democracia”, oriundo da Comissao de Constituigao e Justiga da augusta 
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC).

Vem os autos a esta Consultoria Juridica (COJUR) para manifestagao, em 
observincia ao disposto no art. 19, § 1°, incisos I e II, do Decreto Estadual n° 2.382, de 28 
de agosto de 2014, de modo a subsidiar a resposta do Poder Executive a ALESC.

£ o resumo necessario.

c
£
c
a
is
E
a
c
Ea
a
n
c

£

l
C
cfundamentaqAo a
aDe acordo com o disposto nos incisos IV e V do art. 6° do Decreto n° 2.382, de 

2014, compete as Consultorias Jun'dicas das Secretarias de Estado, como orgaos setoriais 
do Sistema de Atos do Processo Legislativo, observar a legalidade dos atos praticados no 
ambito do referido processo, bem como analisar e coordenar a elaboragao dos instrumentos 
relatives a anteprojetos de lei, medidas provisorias e decretos, resposta a diligencias, 
pedidos de informagao, mogoes, requerimentos, indicagdes, e a solicitagdes oriundas da 
ALESC.
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I
cCabe a este drgao, portanto, elaborar parecer analftico, fundamentado e conclusive, 

acerca dos termos propostos no projeto de lei, conforme previsto no art.19, §1°, II, do 
Decreto referido.

Pois bem.

c

t

*
£Inicialmente, importa consignar que esta COJUR, em atengao ao Oficio n° 

1354/CC-DIAL/GEMAT, bem como ao pedido contido no Oficio GPS/DL/0688/2021, solicitou 
a Diretoria afeta a materia que se manifestasse acerca do nterito do PL apresentado, o que 
restou materializado no Oficio n° 9651/2021 (fls. 0006/0007).

Segundo esclareceu a Diretoria de Ensino (DIEN), u[...]a educagao, de acordo com 
o art. 2° da Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional (LDB/1996), se inspire nos 
principios de iiberdade e nos ideais de solidariedade humana, visando o pleno 
desenvoivimento do educando, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificagao 
para o trabaiho. Em seu artigo 3°, legisla que o ensino ser£ ministrado com base em 
principios como: fi - iiberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a culture, o 
pensamento, a arte e o saber; /// - pluraiismo de ideias e de concepgoes pedagdgicas; iV - 
respeito a iiberdade e aprego a toierancia; dentre outros”.
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£Prosseguiu a citada Diretoria informando que “[...] o Curricula Base do Territdrio 
Catarinense (CBTC), elaborado a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
assume a diversidade como principle formative, assim como a Proposta Curricular de Santa 
Catarina (2014). Isso porque, compreende que a valoragao das diferengas nao se d& por 
meio de urn adiscurso harmonioso, indcuo e pela aceitagao de grupos considerados 
exclutdos como uma atitude, apenas, de tolerincia” (PCSC, 2014, p. 56), mas pelo respeito 
e conhecimento dos diversos sujeitos. Sendo assim, 6 importante compreender que a 
diversidade constitui a identidade dos sujeitos escolares, e, portanto, todos precisam ser 
acolhidos em suas diversas condigoes de existincia e diferentes manifestagoes (SANTA 
CATARINA, 2021, p. 29). Nesse sentido, ao estabelecer di&logo com as diferentes 
linguagens e diferentes contextos, articulados aos conhecimentos especlficos de cada £rea 
de conhecimentos e components cum'cular, a fungao docente 6 de organizer as priticas 
educativas na tensao dial§tica aentre as forgas de conservagao e as forgas de transformagao 
do homem e suas circunstancias de vide” (CARRANO, 2003, p. 15), a fim de que cada 
estudante, no percurso do desenvolvimento das suas aprendizagens, construe os seus 
entendimentos e consideragoes sobre os conteudos tratados em aula, conforms as 
diretrizes curriculares da Rede Estadual de Ensino. [...]”

Por fim, concluiu que o projeto de lei “necessita de alinhamentos aos preceitos 
constitucionais, aos princlpios da Lei e Diretrizes e Bases da Educagao Nacional e as 
Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais constantes na BNCC e no CBTC”.

Com efeito, o art. 1° da Constituigao da Republica dispoe sobre a formagao da 
Republica Federativa do Brasil, no sentido de que se constitui em Estado Democratico de 
Direito, elencando seus fundamentos, dentre os quais, destaca-se a dignidade da pessoa 
humana e o pluralismo politico.

Em seu art. 206 apresenta os principios que devem embasar o ensino, sendo 
oportuno assinalar, o da igualdade de condigoes para o acesso e permanSncia na escola; a 
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber e o 
pluralismo de id&as e de concepgoes pedagdgicas, e coexistencia de instituigoes publicas e 
privadas de ensino.

A Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educagao nacional, em seu art. 3° evidencia os principios que devem fundamentar o 
ensino, reproduzindo aqueles trazidos pela Constituigao acima transcritos, importando 
acrescentar, o respeito & liberdade e aprego £ tolerancia.

£ fato que esses sao os principios que norteiam as prdticas pedagdgicas, assim 
como a estruturagao de todos os documentos infralegais observados por esta Pasta e, 
conforme conclusao da Diretoria de Ensino, o Projeto de Lei em questao nao estd em 
completa harmonia com tais preceitos fundamentals (p. 7).

Demais disso, convdm frisarque a Lei Complementar Estadual (LCE) n° 741, de 12 
de junho de 2019, definiu o rol das competencias desta Secretaria de Estado da Educagao 
(SED), a saber:
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sArt. 35. A SED compete:

I - formular as polfticas educacionais da educagao b&sica, profissional e 
superior do Estado, observadas as normas regulamentares de ensino 
emanadas pelo Conselho Estadual de Educagao;

i
2
C
X
_c
B[...] 0

XII - coordenar as agoes da educagao de modo a garantir a unidade da 
rede, tanto nos aspectospedagdgicos quanto administrativos; [...]
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Como se ve, compete a esta Secretaria formular as polfticas educacionais da 
educagao basica, profissional e superior do Estado e coordenar as agoes da educagao, 
primando peta garantia da unidade da rede, nos aspectos pedagogicos e administrativos.

Dessa forma, visto que o PL necessita de alinhamentos aos preceitos 
constitucionais, aos prindpios da Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional e ds 
Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais constantes na BNCC e no CBTC a Diretoria 
de Ensino (DIEN) posicionou-se de forma contr£ria ao PL em comento.
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Ante o exposto, opina-se1 peio encaminhamento deste Parecer a Comissao de 
Constituigao e Justiga da ALESC, para que proceda de acordo com suas competencias 
constitucionais em relagao ao Projeto de Lei 0253.9/2021.

£ o parecer, s.m.j.
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isJessica Savi

Procuradora do Estado de Santa Catarina 
(assinado eletronicamente)

C
a
cEa$a

DESPACHO: Referenda o Parecer n° 345/2021/NUAJ/COJUR/SED/SC, da 
Consultoria Juridica desta Secretaria, na forma do art. 19, § 1°, II, do Decreto Estadual 
n° 2.382, de 2014. Restituam-se os autos a Diretoria de Assuntos Legislatives da Casa 
Civil (SCC/DIAL), com as homenagens de estilo.
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Luiz Fernando Cardoso
Secretdrio de Estado da Educagao
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A fun$ao do Advogado Publico (ou assessor juridico) quando atua em 6rg§o juridico de consultoria da Administra^ao § de, 
quando consultado, emitir uma peqa (parecer) t6cnico-jundica proporcional d realidade dos fatos, respaldada por embasamento 
legal, nao podendo ser algado ^ condigao de administrador publico, quando emana um pensamento juridico razo^vel, 
construfdo em fatos reals e com o devido e necess4rio embasamento legal. (TRF1, AG 0003263-55.2012.4.01.0000 / AM - 
08/03/2013 - DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES)
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PM&, PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 
Hlf CONSULTORIA JURfDICA

v.sas
*3

PARECER N° 471/2021-PGE Florianopolis, data da assinatura digital.

Referenda: SCC 15239/2021

Assunto: Consulta sobre autdgrafo no Projeto de Lei n. 253.9/2021 

Origem: Casa Civil (CC)

Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC)

Ementa: Pedido de Diligencia - Projeto de Lei de Iniciativa Parlamentar que 
“Institui o Programa Escola pela Democracia”. Competencia privativa da Uniao 
para legislar sobre Diretrizes da Educagao Escolar (Art. 22, XXIV, CRFB). Ofensa 
d Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educagao). Laicidade do Estado 
(art. 19, I, CRFB). Educagao escolar como dever do Estado (Art. 205 CRFB). 
Inibigao ou redugao do ambito de protegao do regime democrdtico. Principios e 
diretrizes constitucionais do ensino (art 206, II e III, CRFB). Art. 13 PIDESC. 
Tolerancia e pluralismo. Risco de aplicagao seletiva e parcial. Ofensa ao principio 
constitucional da proporcionalidade. (Art. 1° c/c art. 5°, LIV, da CRFB). 
Precedentes do STF. Sugestao de Arquivamento.

Senhora Procuradora-Chefe da Consultoria Jundica,

relat6rio
Trata-se de pedido de diligencia formulado pela Comissao de Constituigao e Justiga da 

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, competindo d Procuradoria-Geral do Estado, 
consoante Oficio n. 1355/CC-DIAL-GEMAT, o exame da constitucionalidade e da legalidade e a 
emissao de parecer a respeito do Projeto de Lei n. 253.9/2021, que “Institui o Programa Escola 
pela Democracia

Eis a Integra do Projeto de lei:

Art. 1° Fica institufdo, nas escolas publicas da rede estadual de ensino, o 
Programa Escola pela Democracia, que tern por objetivo:
I - proteger criangas e adolescentes para que nao sejam influenciadas a aceitar, 
simpatizar, ou propagar ideologtas totaliterias no ambiente estudantil;
II - proteger o direito da familia para que os estudantes recebam educagao 
religiosa e moral que esteja de acordo com as convicgdes dos pais ou 
respons£veis.

Art. 2° £ vedado a qualquer servidor publico estadual, vinculado & Secretaria 
Estadual de Educagao, no exercicio de sua fungao, promover com aprego ou fazer 
propaganda positiva das seguintes ideologias no ambiente estudantil:
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I - Fascimo.
II - Nazismo
III - Comunlsmo.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

De acordo com a justificativa, "baseado nas melhores prdticas intemacionais de pafses 
desenvolvidos e que sofreram as maos de idedlogos dessas tres vertentes marxistas (sic), o 
Estado de Santa Catarina priorizard a defesa dos melhores interesses do povo, na defesa de seus 
direitos fundamentals, como assegurados pela Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 
1988, art. 5°, sendo necess£ria a criagao desta lei como meio de fornecer amparo jurfdico aos 
cidadaos, em especial pais e responsaveis pela guarda dos direitos fundamentais das criangas e 
adolescentes, principalmente no ambito do sistema publico de ensino".

Ainda conforme a exposigao de motivos da proposta legislativa, "sera atravgs da educagao 
da educagao que os cidadaos conquistarao suas cidadania e irao se tornar aptos ao exercicio de 
seus direitos, entre eles os direitos politicos, devendo esta geragao garantir que nao se formem 
extremismos ideologicos dentro de nossas instituigdes de ensino..

£ o relatorio.

FUNDAMENTAQAO

O projeto de lei padece de vfcio de inconstitucionalidade formal por tratar de materia de 
competencia privativa da Uniao.

Conforme dispoe o artigo 24, inciso IX, da Constituigao da Republica Federativa do Brasil, 
compete d Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] IX - 
educagao, cultura, ensino, desporto, ciencia, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovagao”. 
Todavia, a Constituigao estabelece a competencia privativa da Uniao para legislar sobre diretrizes 
e bases da educagao nacional (art. 22, XXIV da CF/88).

Apropdsito, colhe-se a orientagao do Supremo Tribunal Federal (STF):

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL AQAO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRAMA ESCOLA LIVRE. LEI ESTADUAL. 
VlCIOS FORMAIS (DE COMPETENCIA E DE INICIATIVA) E AFRONTA AO 
PLURALISMO DE IDEIAS. CAUTELAR DEFERIDA. I. Vicios formais da Lei 
7.800/2016 do Estado de Alagoas: 1. Violagao d competencia privativa da Uniao 
para legislar sobre diretrizes e bases da educagao nacional (CF, art. 22, XXIV): a 
liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias sao principios e diretrizes do sistema 
(CF, art. 206, II e III); 2. Afronta a dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educagao: usurpagao da competencia da Uniao para estabelecer normas gerais 
sobre o tema (CF, art. 24, IX e § 1°); 3. Violagao & competencia privativa da Uniao 
para legislar sobre direito civil (CF, art. 22, I): a lei impugnada preve normas 
contratuais a serem observadas pelas escolas confessionals; 4. Violagao & 
iniciativa privativa do Chefe do Executivo para deflagrar o processo legislative (CF, 
art. 61, § 1°, “c” e “e”, ao art. 63, I): nao 6 possivel, mediante projeto de lei de 
iniciativa parlamentar, promover a alteragao do regime juhdico apticcivel aos 
professores da rede escolar publica, a alteragao de atribuigoes de drgao do Poder 
Executivo e prever obrigagao de oferta de curso que implica aumento de gastos. II. 
Inconstitucionalidades materials da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas: 5. 
Violagao do direito d educagao com o aicance pleno e emancipatorio que Ihe
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confere a Constituigao. Supressao de domfnios inteiros do saber do universo 
escolar. Incompatibilidade entre o suposto dever de neutralidade, previsto na lei, e 
os principios constitucionais da liberdade de ensinar, de aprender e do pluralismo 
de ideias (CF/1988, arts. 205, 206 e 214). 6. Veda^oes gengricas de conduta que, 
a pretexto de evitarem a doutrinagao de alunos, podem gerar a perseguigao de 
professores que nao compartilhem das visoes dominantes. Risco de aplicagao 
seletiva da lei para fins persecutdrios. Violagao an principin da proporcionalidarie
(CF/1988. art. 5°. LIV. c/c art._1°). 7. Plausibilidade do direito e perigo na demora 
reconhecidos. Deferimento da cautelar. ADI-MC 5.537-AL, Rel. Min. Roberto 
Barroso, j. em 21.03.2017)
[...]
15. A Constituigao explicita, ainda, como se d£ a distribuigao da competencia 
legislative concorrente, ao dispor:

Art. 24. [...].
§ 1° No ambito da legislagao concorrente, a competencia da Uniao limitar-se-d i 
estabelecer nonmas gerais.
§ 2° A competencia da Uni§o para legislar sobre normas gerais nao exclui a 
competincia suplementar dos Estados.
§ 3° Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerao a 
competencia legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4° A superveniencia de lei federal sobre normas gerais suspende a efic£cia da 
lei estadual, no que Ihe for contr£rio. (Grifou-se).
16. Assim, em matgria de diretrizes e bases da educagao nacional, ha 
competdncia normativa privativa da Uniao; ao passo que, nos demais temas 
pertinentes d educagao, haverd competencia concorrente entre a Uniao e os 
Estados. No ultimo caso, de competencia concorrente, caberg £ Uniao dispor 
sobre as normas gerais aplic£veis £ educagao, ao passo que caberg aos Estados 
tao-somente complementar tais normas.[1]
[...]
17. A competencia privativa da Uniao para dispor sobre as “diretrizes" da 
educagao implica o poder de legislar, com exclusividade, sobre a “orientagao” e o 
“direcionamento” que devem conduzir as agoes em matgria de educagao. Jg o 
poder de tratar das “bases" da educagao refere-se g regulagao, em cargter 
privative, sobre os “alicerces que [Ihe] servem de apoio", sobre os elementos que 
Ihe dao sustentagao e que conferem “coesao" g sua organizagao [2].
18. Portanto, legislar sobre diretrizes e bases signifies dispor sobre a orientagao, 
sobre as finalidades e sobre os alicerces da educagao.

Encontram-se em vigor a Lei n. 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educagao Nacional (LDB), e a Lei n. 10.172/2001, que aprova o Plano Nacional de Educagao. 
Portanto, os Estados nao detem competencia legislativa para dispor sobre principles que integram 
as diretrizes da educagao nacional. Algm disso, sobre os cumculos da educagao infantil, do 
ensino fundamental e do ensino mgdio preceitua o art. 26 da LDB que deverao ter base nacional 
comum.

Dispoe a LDB que a educagao abrange os processes formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivencia humana, no trabalho, nas instituigoes de ensino e pesquisa, nos 
movimentos socials e organizagdes da sociedade civil e nas manifestagoes culturais", e que "Esta 
Lei disciplina a educagao escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, 
em instituigoes prdprias." (art. 1° e parggrafo unico).

Esta educagao - escolar - esta contemplada nos arts. 205 e 206 da Constituigao, nos 
seguintes termos:
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Art. 205. A educagao, direito de todos e dever do Estado e da familia, serd 
promovida e incentivada com a colaboragao da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu prepare para o exerci'cio da cidadania e sua 
qualificagao para o trabalho.

Art. 206. O ensino ser£ ministrado com base nos seguintes principles:
[...]
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber;
[...]
Ill - pluralismo de ideias e de concepgbes pedagdgicas, e coexistencla de 
instituigoes publicas e privadas de ensino;

A educagao escolar publica estd a cargo do Estado, que pela Constituigao do Republica de
1988, £ laico:

Art. 19. £ vedado d Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios:
I • estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciondi-los, embaragar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relagoes de 
dependencia ou alianga, ressalvada, na forma da lei, a colaboragao de interesse 
publico;

E o Estado brasileiro - a Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel 
dos Estados e Municfpios e do Distrito Federal - constitui-se em Estado Democr£tico de Direito e 
tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - 
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo politico.

Vai daf que convicgdes religiosas especfficas, mencionadas no inciso II do art. 1° do 
projeto, nao podem ditar, condicionar ou estabelecer relagoes de alianga ou dependencia com o 
Estado brasileiro, em qualquer de suas esferas, no ambito da educagao escolar. E a ministragao 
da disciplina do ensino religioso na rede escolar nao infirma a laicidade do Estado. Dispde o art. 
210, § 1°, da CRFB que o ensino religioso, de matrfcula facultativa, 6 parte integrante da formagao 
b£sica do cidadao e constitui disciplina dos hor£rios normals das escolas publicas de ensino 
fundamental, assegurado o respeito d diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer 
formas de proselitismo.

£ certo, por outro lado, que o art. 226 da CRFB declara a familia como base da sociedade 
e Ihe assegura protegao do Estado, e que os pais tern o dever de assistir, criar e educar os filhos 
menores, consoante art. 229. E, ainda, que 6 invioldvel a liberdade de consciencia e de crenga, 
sendo assegurado o livre exerefeio dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a protegao 
aos locais de culto e a suas liturgias (art. 5°, VI, da CRFB). Tamb6m, pelo art. 12,4, da Convengao 
Americana de Direitos Humanos, os pais, e quando for o caso os tutores, tem direito a que seus 
filhos ou pupilos recebam a educagao religiosa e moral que esteja acorde com suas prbprias 
convicgoes. A prop6sito, o art. 7°-A da LDB garante que ao aluno regularmente matriculado em 
instituigao de ensino publica ou privada, de qualquer nfvel, e assegurado, no exerefeio da 
liberdade de consciencia e de crenga, o direito de, mediante pr6vio e motivado requerimento, 
ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religiao, 
seja vedado o exerefeio de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a criterio da instituigao e sem 
custos para o aluno, prestagoes altemativas, nos termos do inciso VIII do caput do art. 5° da 
Constituigao Federal, preceito relative a "escusa de consci§ncia", inclufdo pela Lei n° 13.796/2019.

Todo esse plexo de direitos relacionados a liberdade religiosa nao se choca, como se sabe, 
com a laicidade estatal.
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De acordo com o art. 5.°, constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do 
Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e soiid&ria; 11 - garantir o desenvoivimento national; 
III - erradicar a pobreza e a marginalizagao e reduzir as desigualdades socials e regionais; IV - 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raga, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminagao, entre as quais a Convengao Americana de Direitos Humanos inclui a 
discriminagao por motive de religiao.

Destarte, o Estado, ao desincumbir-se de suas fungoes, entre elas a educagao escolar, 
nao pode manter com determinada religiao ou crenga especifica, ou seus representantes, 
relagoes de dependencia ou alianga, de modo a impor no ensino a todos determinada visao de 
mundo ou alguma esp§cie de censura.

£ robusta e reiterada a jurisprudencia do STF quanto d laicidade do Estado, em seu 
duplice aspecto:

Estado - Laicidade. O Brasil 6 uma repOblica laica, surgindo absolutamentc 
neutro quanto ds religibes. Consideragbes.
Feto anencbfalo - Interrupgao da gravidez - Mulher - Liberdade sexual e 
reprodutiva - Saude - Dignidade - Autodeterminagbo - Direitos fundamentais - 
Crime - Inexistencia. Mostra-se inconstitucional interpretagao de a interrupgao da 
gravidez de feto anenc£falo ser conduta tipificada nos arts. 124, 126 e 128, I e II, 
do C6digo Penal. (ADPF 54)
[...)
A laicidade estatal, como bem observa Daniel Sarmento, reveia-se piincfpio que 
atua de modo dOplice: a urn s6 tempo, salvaguarda as diversas confissoes 
religiosas do risco de intervengao abusiva do Estado nas respectivas questoes 
intemas - por exemplo, valores e doutrinas professados, a maneira de cultud-los, 
a organizagao institutional, os processes de tomada de decisoes, a forma e o 
criterio de selegao dos sacerdotes e membros - e protege o Estado de influbncias 
indevidas provenientes da seara religiosa, de modo a afastar a prejudicial 
confusao entre o poder secular e democratico - no qual estao investidas as 
autoridades publicas - e qualquer igreja ou culto, inclusive majoritario[21].
[...]
Se, de urn lado, a Constituigao, ao consagrar a laicidade, impede que o Estado 
intervenha em assuntos religiosos, seja como £rbitro, seja como censor, seja como 
defensor, de outro, a garantia do Estado laico obsta que dogmas da f6 determinem 
o conteudo de atos estatais. Vale dizer: concepgoes morals religiosas, quer 
unanimes, quer majoritdrias, quer minoritdrias, nao podem guiar as decisoes 
estatais, devendo ficar circunscritas d esfera privada. A crenga religiosa e 
espiritual - ou a ausSncia dela, o ateismo - serve precipuamente para ditar a 
conduta e a vida privada do indivfduo que a possui ou nao a possui. Paixdes 
religiosas de toda ordem hao de ser colocadas £ parte na condugao do Estado. 
Nao podem a f6 e as orientagoes morals dela decorrentes ser impostas a quern 
quer que seja e por quern quer que seja. Caso contrdrio, de uma democracia laica 
com liberdade religiosa nao se tratard, ante a ausencia de respeito aqueles que 
nao professem o credo inspirador da decisao oficial ou dqueles que urn dia 
desejem rever a posigao at£ entao assumida.
No julgamento da Agao Direta de Inconstitucionalidade n° 3.510 - na qua! se 
debateu a possibilidade de realizagao de pesquisas cientfficas com ctiulas-tronco 
embrion£rias -, o Supremo, a uma s6 voz, primou pela laicidade do Estado sob tal 
Sngulo, assentada em que o decano do Tribunal, Ministro Celso de Mello, 
enfatizou de forma precisa:
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... nesta Republica laica, fundada em bases democraticas, o Direito nao se 
submete d religiao, e as autoridades incumbidas de aplica-lo devem despojar-se 
de pr6-compreens6es em materia confessional, em ordem a nao fazer repercutir, 
sobre o processo de poder, quando no exercfcio de suas fungdes (qualquer que 
seja o domfnio de sua incidencia), as suas prdprias convicgdes religiosas.

Ao Estado brasileiro e terminantemente vedado promover qualquer religiao. 
Todavia, como se ve, as garantias do Estado secular e da liberdade religiosa nao 
param ai - sao mais extensas. Atem de impor postura de distanciamento quanto a 
religiao, impedem que o Estado endosse concepgoes morals religiosas, vindo a 
coagir, ainda que indiretamente, os cidadaos a observa-las. Nao se cuida apenas 
de ser tolerante com os adeptos de diferentes credos pacificos e com aqueles que 
nao professam fe alguma. Nao se cuida apenas de assegurar a todos a liberdade 
de frequentar esse ou aquele culto ou seita ou ainda de rejeitar todos eles [23]. A 
liberdade religiosa e o Estado laico representam mais do que isso. Significam que 
as religides nao guiarao o tratamento estatal dispensado a outros direitos 
fundamentals, tais como o direito a autodeterminagao, o direito & saude fisica e 
mental, o direito & privacidade, o direito a liberdade de expressao, o direito a 
liberdade de orientagao sexual e o direito a liberdade no campo da reprodugao. 
(negritou-se)

Assim, o Projeto de Lei, notadamente o art. 1°, II, a pretext© de instituir um programa de 
escola pela democracia, padece de inconstitucionalidade material tamb6m porofensa ao art. 19,1, 
da Constituigao Federal, ao pretender impor convicgdes morais religiosas as diretrizes 
educacionais.

Ademais, como se extra! do art. 205, a educagao escolar 6 direito de todos e dever nao so 
da famflia mas tambem do Estado, e visa ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao seu preparo 
para o exercicio da cidadania. A norma constitucional foi corroborada pela Lei n, 8.069/90 
(Estatuto da Crianga e do Adolescente), cujo art. 4° declara que e dever da famflia, da 
comunidade, da sociedade em geral e do poder publico assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivagao dos direitos referentes a vida, a saude, d alimentagao, d educagao, ao esporte, ao 
lazer, d profissionalizagao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar 
e comuniteria.

Vem a calhar sobre o tema o Parecer exarado pelo Procurador-Geral da Republica nas 
Agoes Diretas de Inconstitucionalidade 5.537/ALe 5.580/AL:

No julgamento do agravo regimental no recurso extraordin£rio 594.018/RJ, 
a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a educagao como 
direito fundamental indisponfvel dos indivfduos e dever do estado, cuja omissao, 
por importar descumprimento de encargos polftico-jurfdicos incidentes sobre a 
administragao publica em cateter mandaterio, consubstancia afronta grave & 
Constituigao da Republica.

Evidencia-se do precedente o reconhecimento da dimensao prestacional 
do direito d educagao, que demands atuagao comissiva do estado para sua 
promogao. Por 6bvio, essa atuagao n§o se restringe a oferta de servigos de 
educagao. Nos arts. 205 e 206, a CR estabelece, de modo claro, os objetivos e 
prtncipios que integram o direito fundamental, o qual deve visar “ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercfcio da cidadania e sua 
qualificagao para o trabalho”.

A Constituigao de 1988 adota, explicitamente, concepgao de educagao 
como preparagao para exercfcio de cidadania, respeito a diversidade e convfvio 
em sociedade plural, com multiplas expressoes religiosas, polfticas, culturais e
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6tnicas. No piano intemacional, os objetivos de uma educagao democr^tica estao 
expresses no Pacto Intemacional sobre Direitos Economtcos, Sociais e Culturais 
(PIDESC - promulgado pelo Decreto 591, de 6 de julho de 1992) e no Protocolo 
Adicional £ Convengao Americana sobre Direitos Humanos em Materia de Direitos 
Economicos, Sociais e Culturais (Protocolo de Sao Salvador - promulgado pelo 
Decreto 3.321, de 30 de dezembro de 1999).

O art. 13, item 1, do PIDESC estabelece que a educagao deve visar ao 
pleno desenvolvimento da personalidade Humana e do sentido de sua dignidade, a 
fortalecero respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, a capacitar 
todas as pessoas a participar de sociedade livre, a favorecer compreensao e 
tolerancia entre as nagoes e entre todos os grupos raciais, 6tnicos e religiosos.

Os estudantes devem poder aprender acerca desses valores, de modo a 
viabilizar o convivio em sociedades plurals, com vasta diversidade cultural. Pais e 
responsdveis, como guardiaes, tern papel fundamental no processo educative, 
mas nao Ihes cabe decidir quanto d conveniencia individual sobre o ensino de tais 
valores, ainda que seus filhos estejam matriculados em escolas confessionals.

Os objetivos extemados no dispositivo do PIDESC (desenvolvimento 
da personalidade, dignidade humana, respeito pelos direitos fundamentais) 
nao podem ser ignorados sequer por escolas privadas e confessionals. A 
liberdade dos pais de fazer que filhos recebam educagao religiosa e moral de 
acordo com suas convicgoes - prevista no art. 12, item 4, da Convengao 
Americana de Direitos Humanos (Pacto de Sao Jos§ da Costa Rica, promulgado 
pelo Decreto 678, de 6 de novembro de 1992)19 - 6 limitada pelos principios e 
objetivos da educagao, dispostos no art. 13, item 1, do tratado, e pelos padroes 
mfnimos de ensino aprovados e prescritos pelo estado e pelos principios 
constitucionais que conformam o direito fundamental, entre os quais se destacam 
a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber e o pluralismo de ideias e concepgdes pedagdgicas (CR, art. 206, II e III). O 
Protocolo de Sao Salvador tamb6m prescreve o conteOdo da educagao 
democr£tica e pluralista:

Artigo 13 - Direito d educagao
[.]
2. Os Estados Partes neste Protocolo convdm em que a educagao deverd 
orientar-se para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 
sentido de sua dignidade e devera fortalecer o respeito pelos direitos 
humanos, pelo pluralismo ideoldgico, pelas liberdades fundamentais, pela 
justiga e pela paz. Convem, tamb6m, em que a educagao deve capacitar 
todas as pessoas para participar efetivamente de uma sociedade 
democrdtlca e pluralista, conseguir uma subsistencia digna, favorecer a 
compreensao, a tolerancia e a amizade entre todas as nagoes e todos os 
grupos raciais, 6tnicos ou religiosos e promover as atlvidades em prol da 
manutengao da paz.

N3o h£, portanto, neutralidade axioldgica no que se refere a 
realizagao desses objetivos do ensino, os quais sdo dirfgldos d formagao de 
pessoas tolerantes, que respeitem direitos humanos e as diferengas 
individuals e grupais da sociedade.

Educagao democrdtica permite que o estado defina conteudos dos cursos 
de formagao e objetivos do ensino, ate de forma independente dos pais. O 
Tribunal Constitucional Alemao possui precedente nessa linha, o qual apreciou se 
a introdugao da disciplina Educagao Sexual em escolas pOblicas do ensino 
fundamental violaria norma da Lei Fundamental alema que assegura aos pais 
direito natural de assistir e educar os filhos. Afirmou aquela Corte:
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[...] a fiscalizapao das escolas pelo Estado, estabelecida pelo Art. 7 I GG, abrange, 
em todo caso, a competencia para o planejamento e a organizagao do ensino 
escolar com o objetivo de garantir urn sistema escolar que oferega a todos os 
jovens cidadaos, segundo suas capacidades, as possibilidades de formagao 
correspondentes d atual vida social. Nao faz parte desse ambito de conformagao 
estatal somente a estruturagao organizacional da escola, mas tambem a fixagao 
do conteudo dos cursos de formagao e dos objetivos escolares.
O Estado pode, assim, perseguir seus proprios objetivos educacionais na escola, 
em princfpio independentemente dos pais. A missao geral da escola, relativa a 
formagao e & educagao das criangas, nao 6 subordinada, mas se encontra no 
mesmo patamar do direito de educar dos pais. Superioridade absoluta nao goza 
nem o direito dos pais nem a missao educacional do Estado. Contrariamente a 
uma concepgao nesse sentido defendida na literatura jurfdica (doutrina), a missao 
escolar e educacional da escola tambem nao 6 limitada somente a transmissao de 
conhecimentos. Esta missao do Estado, que o Art. 7 I GG pressupoe, tern 
tambem, ao contrdrio, como conteudo atuar na transformagao de cada crianga em 
um membro da sociedade respons&vel por si mesmo. Por isso, as tarefas da 
escola dao-se tambem na drea da educagao. Mesmo que existam - como supra 
apresentado - razoes para crer que o lugar adequado d educagao sexual 
individual seja o lar, deve-se, entretanto, por outro lado, tambem considerar que a 
sexualidade apresenta diversas referencias sociais. O comportamento sexual 6 
uma parte do comportamento geral. Assim, nao se pode proibir ao Estado que 
este considere a educagao sexual como importante elemento da educagao total de 
um indivfduo jovem. Disso faz parte tambem proteger e alertar as criangas contra 
ameagas de cunho sexual. ( SCHWABE, Jurgen; MARTINS, Leonardo (org.). 
Cinquenta anos de jurisprud§ncia do Tribunal Constitucional Federal Alemao. 
Berlim: Konrad Adenauer Siftung, 2005, p. 508. O caso referido 6 o BverfGE 47,
46)

Entendeu o tribunal alemao que o direito dos pais d educagao dos filhos 
cede diante da missao constitucional do estado na drea da educagao. Nesse 
sentido deve ser interpretado o art. 12, item 4, da Convengao Americana de 
Direitos Humanos, que assegura a pais e tutores direito a que seus filhos ou 
pupilos recebam educagao religiosa e moral que esteja de acordo com as prdprias 
convicgoes. Esse direito nao se pode sobrepor aos principios de uma educagao 
democrdtica e pluralista, enunciados no art. 13, item 2, do Protocolo de Sao 
Salvador.

A inconstitucionalidade formal e material do Projeto de Lei nao significa, contudo, que 
estarao relegadas ao desamparo situagoes que refogem ao bom senso,
de manipulagao ou influencia sobre criangas de modo a faze-las simpatizar com concepgoes 
totalitdrias no ambiente estudantil. Nao significa, em absoluto, que, em nome da liberdade de 
ensinar, toda e qualquer conduta seja permitida ao professor em sala de aula.

Tampouco impede a responsabilizagao civil, criminal, e a aplicagao das medidas dispostas 
pelo Estatuto da Crianga e do Adolescents (EGA) e pelo legislagao penal.

O ordenamento jundico brasileiro contem ampla protegao da crianga e do adolescents 
contra qualquer forma de exploragao ou violencia. A Constituigao da Republics consagra:

Art. 227. £ dever da famflia, da sociedade e do Estado assegurar a crianga, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito & vida, £ saude, &
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alimentapao, d educa^ao, ao lazer, d profissionalizagao, ^ cultura, d dignidade, ao 
respeito, d liberdade e d cxinvivencia familiar e comunitdria, al6m de coloc4-los a 
salvo de toda forma de negligdncia, discriminagao, exploragao, violencia, 
crueldade e opressao.

Da mesma forma, EGA, lei nacional que dispoe sobre a protegao integral £ crianga e ao 
adolescente, declare em seu art. 5° que "nenhuma crianga ou adolescente ser£ objeto de qualquer 
forma de negligencia, discriminagao, exploragao, violencia, crueldade e opressao, punido na forma 
da lei qualquer atentado, por agao ou omissao, aos seus direitos fundamentais". Extrai-se, 
tamb6m, do EGA, entre outros:

Art. 70. £ dever de todos prevenir a ocorr§ncia de ameaga ou violagao dos direitos 
da crianga e do adolescente.
Art. 71. A crianga e o adolescente t§m direito a informagao, cultura, lazer, 
esportes, diversoes, espetdculos e produtos e servigos que respeitem su? 
condigao peculiar de pessoa em desenvolvimento. [...]

A Lei n. 7.716/89, no art. 20, tipifica como crime a pr£tica, indugao ou incitagao a 
discriminagao ou preconceito de raga, cor, etnia, religiao ou procedencia nacional, e o § 1° 
considera, como crime de divulgagao do nazismo, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular 
simbolos, emblemas, omamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz su^stica ou 
gamada, para fins de divulgagao do nazismo, com pena de reclusao de dois a cinco anos e multa.

Vale registrar que, ap6s tres d6cadas de tramitagao, o Congress© Nacional aprovou e o 
President© da Republica sancionou, com alguns vetos (a serem apreciados pelo Congresso 
Nacional) o Projeto de Lei n. 2.108/2021, que revoga a Lei de Seguranga Nacional (LSN) e inclui 
na parte especial do Cddigo Penal, o Tftulo XII, relativo aos crimes contra o Estado Democr£tico 
de Direito. O Capitulo I trata dos crimes contra a soberania nacional, o Capitulo II do autdgrafo 
contempla os crimes contra as instituigoes democr£ticas, o capitulo III versa sobre os crimes 
contra o funcionamento das instituigoes democrSticas no processo eleitoral, o Capitulo IV se 
ocupa dos crimes contra o funcionamento dos servigos essenciais, e o Capitulo V cuida dos 
crimes contra a cidadania.

O STF tambem ja teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema dos limites a 
liberdade de expressao, em caso envolvendo a edigao, divulgagao e comercializagao de livros 
fazendo apologia de ideias nazistas contra a comunidade judaica (HG 82424/RS), fixando o 
entendimento de que "a edigao e publicagao de obras escritas veiculando ideias anti-semitas, que 
buscam resgatar e dar credibilidade a concepgao racial definida pelo regime nazista, negadoras e 
subversoras de fatos histdricos incontroversos como o holocausto, consubstanciadas na pretensa 
inferioridade e desqualificagao do povo judeu, equivalem a incitagao ao discn'men com acentuado 
conteudo racista, reforgadas pelas consequencias histdricas dos atos em que se baseiam".

Acrescenta-se a possibilidade de responsabilidade administrativa dos 
servidores/professores por eventuais infragoes disciplinares. Nos termos do art. 163 do Estatuto 
do Magistdrio Publico estadual (Lei n. 6.844/86), constitui infragao toda agao ou omissao do 
membro do magistdrio que possa comprometer a dignidade e o decoro da fungdo publica, ferir a 
disciplina e a hierarquia ou causar prejufzo de qualquer natureza d Administragao Publica.

A LDB, apds declarer que a educagao d inspirada nos principios de liberdade e nos ideais 
de solidariedade humana e tern por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu prepare 
para o exercicio da cidadania e sua qualificagao para o trabalho (art. 2°), arrola, em seu art. 3°, 
entre os prinefpios de ensino, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
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pensamento, a arte e o saber (inciso II), pluralismo de id^ias e de concepgdes pedagdgicas (inciso 
III); e o respeito a liberdade e aprego a tolerincia (inciso IV).

£ preciso destacar que, al£m de prever, no art. 26, caput, que os curriculos da da 
educagao infantil, do ensino fundamental e do ensino medio devem ter base nacional comum, 
estabelece no § 9° do mesmo artigo que nconteudos relatives aos direitos humanos e & prevengao 
de todas as formas de viofencia contra a crianga e o adolescente serao incluidos, como temas 
transversals, nos currfculos escolares de que trata o capuf deste artigo, tendo como diretriz a Lei 
n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Crianga e do Adolescente), observada a produgao e 
distribuigao de material did£tico adequado".

Em adigao a esse dispositivo, a LDB possui entre as diretrizes a serem observadas pelos 
conteudos curriculares de educagao bdsica, "a difusao de valores fundamentals ao interesse 
social, aos direitos e deveres dos cidadaos, de respeito ao bem comum e £ ordem democrStica", 
conforme express© no inciso I do art. 27.

Quanto ao ensino fundamental, o art. 32 da LDB preve ter£ por objetivo a formagao bdsica 
do cidadao, mediante, entre outros: II - a compreensao do ambiente natural e social, do sistema 
politico, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; III - o 
desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisigao de conhecimentos 
e habilidades e a formagao de atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos vinculos de familia, dos 
lagos de solidariedade humana e de tolerancia reciproca em que se assenta a vida social.

O ensino m6dio, por sua vez, ter£ como finalidades (art. 35): I - a consolidagao e o 
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos; II - a preparagao b£sica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 
condigdes de ocupagao ou aperfeigoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como 
pessoa humane, incluindo a formagao 6tica e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento critico] e IV - a compreensao dos fundamentos cientifico-tecnoldgicos dos processes 
produtivos, relacionando a teoria com a prdtica, no ensino de cada disciplina.

De acordo com Vicente Martins, urn dos pontos altos da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educagao Nacional (LDB) 6 o reconhecimento da importSncia dos valores na educagao escolar. 
Para isso, a LDB assinala que o fim ultimo da educagao £ a formagao da cidadania, que deve 
estar incorporada nas finalidades da Educagao B£sica, com prinefpios e valores fundamentals que 
dao urn tratamento novo e transversal ao curnculo escolar. E o Conselho Nacional de Educagao 
(ONE), ao estabelecer as diretrizes curriculares para a Educagao B£sica, deu urn carater 
normative £ insergao e integralizagao dos conteudos da educagao em valores nos curriculos 
escolares. E prossegue:

A id£ia de que a educagao em valores permeia os dispositivos da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educagao Nacional pode ser observada £ primeira leitura do 
art. 2°, que, ao definir a educagao como dever da familia e do Estado, afirma que 
aquela 6 inspirada nos principios de liberdade e nos ideals de solidariedade 
humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exerefeio da cidadania e sua qualificagao para o trabalho.

Depreende-se da leitura do art. 2° da LDB que a educagao em valores 
dd sentfdo e 4 o fim da educagao escolar, jd que, junto com a aquisigao de 
conhecimentos, competdncias e habilidades, faz-se necessSria a formagao 
de valores bdsicos para a vida e para a convivencia, as bases para uma 
educagao plena, que Integra os cidadaos em uma sociedade plural e 
democrdtica.
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No seu art. 3°, a LDB elenca, entre os principios de ensino, vinculados 
diretamente £ educagao em valores, a liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar a culture, o pensamento, a arte e o saber (inciso II), 
pluralismo de idftas e de concep9bes pedagdgicas (inciso III); respeito h 
liberdade e aprego a tolerancia (inciso IV) e gestao democratica do ensino 
publico, na forma dessa lei e da legislagao dos sistemas de ensino (inciso VIII).

O art. 27 da LDB faz referenda d educagao em valores ao determiner que 
os conteudos curriculares da Educagao Bdsica observarao, ainda, as seguintes 
diretrizes: “A difusao de valores fundamentals ao interesse social, aos 
direitos e deveres dos cidadaos, de respeito ao bem comum e k ordem 
democratica” (inciso I).

A educagao em valores deve ser trabalhada na Educagao Infantil, no 
Ensino Fundamental e no Ensino M6dio, etapas, conforme a nova estruturagao da 
Educagao Bdsica, previstas na LDB.

No art. 29, a LDB determina que a Educagao Infantil, sendo a primeira 
etapa da Educagao Bdsica, tern como finalidade o desenvolvimento integral da 
crianga ate seis anos de idade, em seus aspectos fisico, psicoldgico, intelectual e 
social, complementando a agao da familia e da comunidade. £ interessante 
assinalar que a educagao em valores se fundamenta no respeito mtituo do desafio 
do professorado, do aluno e da famflia. Requer, pois, que as instituigdes de ensino 
utilizem o dtelogo interativo, o envolvimento dos professores, alunos e seus pais 
ou respons£veis.

No que se refere ao Ensino Fundamental, a LDB aponta a educagao em 
valores como o principal objetivo dessa etapa da Educagao Bdsica. A formagao do 
cidadao, mediante aquisigao de conhecimentos atraves do desenvolvimento da 
capacidade de aprender, tern como estrategias b£sicas o pleno domfnio da leitura, 
da escrita e do cdlculo e, tamb6m, de tres competences relacionadas 
explicitamente com a educagao em valores: a compreensao do ambiente 
natural e social, do sistema politico, da tecnologia, das artes e dos valores em 
que se fundamenta a sociedade (inciso II); o desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, tendo em vista a aquisigao de conhecimentos e habilidades, e a 
formagao de atitudes e valores (inciso III); e o fortalecimento dos vtnculos de 
familia, dos lagos de solidariedade humana e de tolerdncia reclproca em que se 
assenta a vida social (inciso IV).
Para o Ensino IVtedio, a LDB, no seu art. 35, aponta para atem do desenvolvimento 
cognitive, que se caracteriza pela consolidagao e pelo aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos (inciso I), e pela preparagao bdsica do educando 
para o trabalho e a cidadanla (Inciso II). E, explicitamente, aponta o 
aprimoramento do educando como pessoa humana, inclulndo a formagao 
6tica e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crftico; 
e, mais ainda, a compreensao dos fundamentos cientffico-tecnoldgicos dos 
processes produtivos, relacionando a teoria com a ptetica, no ensino de cada 
disciplina (inciso IV). (A Educagao em Valores na Lei de Diretrizes e Bases. In: 
https://www.construimoticias.com.br/a-educacao-em-valores-na-lei-de-diretrizes-e- 
bases-professor-vicente-martins/) (grifou-se)

£ imperioso enfatizar, ainda, que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto 
Legislative n 226/91, o Facto Intemacional sobre Direitos Econdmicos, Socials e Culturais 
(PIDESC), adotado pela XXI Sessao da Assembleia-Geral das Nagdes Unidas, em 19/12/66, que 
entrou em vigor, para o Brasil, em 24/04/92, e foi promulgado pelo Decreto Presidencial n. 591/92. 
Reza o art. 13 do PIDESC:
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Artigo 13. Direito a Educagao
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa £ 
educagao. Concordam em que a educagao devera visar ao pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e 
fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentals. 
Concordam ainda em que a educagao devera capacitar todas as pessoas a 
participar efetivamente de uma sociedade tivre, favorecer a compreensao, a 
tolerancia e a amizade entre todas as nagoes e entre todos os grupos raciais, 
gtnicos ou religiosos e promover as atividades das Nagoes Unidas em prol da 
manutengao da paz.

Como se verifica, o ordenamento pdtrio 6, portanto, programado para proteger a 
democracia em todo o seu conteudo, no ambiente escolar. A Declaragao Universal dos Direitos 
Humanos, o PIDESC, as Constituigoes contemporaneas e sua vinculagao ao valor fundamental da 
dignidade humana surgiram precisamente como reagao, no pos-guerra, aos horrores do 
totalitarismo nazifacista e estalinista. Ao perquirir sobre a nogao de totalitarismo, Hannah Arendt, 
na obra "As origans do totalitarismo", salienta que se deve ter cautela o uso do termo, porque o 
totalitarismo difere das ditaduras, e autoritarismos, embora todos possuam caracten'sticas 
comuns, como a subordinagao dos poderes Judiciario e Legislativo ao Poder Executivo e a 
repressao a toda e qualquer oposigao polftica e ideologica ao governo.

Destarte, a proposigao, ao vincular a protegao da democracia, tao-somente, ao combate a 
totalitarismo, diz menos, e protege menos, do que as normas gerais contidas na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educagao Nacional (LDB), de modo que nao Ihe socorre, desse modo, sequer a 
invocagao de que se trata de norma regional suplementar ds normas gerais, voltada a maior 
protegao da crianga e adolescente no ambiente escolar ((art. 24, XV, § 2°).

Isso porque o ambito de protegao do Estado Democrdtico de Direito (art. 1°) abrange e 
pressupoe o respeito a soberania popular, exercida diretamente nos casos previstos na 
Constituigao ou indiretamente por representantes eleitos periodicamente (art. 1°, paragrafo unico) 
mediante igualdade polftica e sufragio universal e voto direto e secrete (art. 14), a manutengao da 
divisao, independencia e harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario (art 2°), 
como tecnica que assegure a produgao das leis ao primeiro e a independencia e a imparcialidade 
do ultimo em face dos demais, e o respeito e garantia de efetivagao dos direitos e garantias 
fundamentais, individuals e sociais (art. 5° e 6°, todos da CRFB).

O Estado Democratico, segundo o constitucionalista Jose Afonso da Silva, "funda-se no 
princfpio da soberania popular" e" visa a realizar o princfpio democratico como garantia geral dos 
direitos fundamentais da pessoa humana".

A democracia que o Estado Democratico de Direito realiza deve ser urn processo de 
convivencia social numa sociedade \ivre, justa e solid&ria (art. 3°, I), participativa, porque envolve a 
participagao crescente do povo no processo decisdrio e na formagao dos atos de govemo (art. 10, 
14, I a III, 29, XII e XIII, 31, § 3°, 49, XV, 61, § 2°, 198, III, 204, II, da CRFB), e p/ura//sfa, porque 
respeita a pluralidade de ideias, cultures e etnias (art. 1°, V, 17, 206, III, CRFB) e "pressupoe 
assim o didlogo entre opinides e pensamentos divergentes e a possibilidade de convivdncia de 
formas de organizagao e interesses diferentes da sociedade" (Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 26. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2006. p. 119).

Assim, segundo Josd Afonso da Silva, sao princfpios do Estado Democrdtico de Direito:
(a) principio da constitucionalidade, porque ele se funda na legitimidade de uma Constituigao 
rfgida, emanada da vontade popular, que, dotada de supremacia, vincule todos os poderes e os 
atos dele provenientes, com as garantias de atuagao livre de regras da jurisdigao constitucional;
(b) principio democratico, que, nos termos da Constituigao, h£ de constituir uma democracia
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representativa e participativa, pluralista, e que seja a garantia geral da vigencia e efic£cia dos 
direitos fundamentals (art. 1°); (c) sistema de direitos fundamentals, que compreende os 
individuals, coletivos, socials e culturais (titulos II, VII e VIII); (d) principle da justiga social, referido 
no art. 170, caput, e no art. 193, como principle das ordens economica e social; (e) principle da 
igualdade (art. 5°, caput, e I); (f) principle da divisao de poderes (art. 2°) e da independincia do 
juiz (art. 95); (g) principle da legalidade (art. 5°, II); e (h) principle da seguranga juridica (art. 5°, 
XXXVI e LXXIII). E "a tarefa fundamental do Estado Democratico de Direito consiste em superar 
as desigualdades socials e regionais e instaurar um regime democratico que realize a justiga 
social" (Curse de Direito Constitucional Positive. 26. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2006. p. 122).

Conforme enunciado no PreSmbulo da Constituigao da Republica Federativa do Brasil, ela 
se destina a "instituir um Estado Democratico, destinado a assegurar o exerclcio dos direitos 
socials e individuals, a liberdade, a seguranga, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiga como valores supremos de uma sociedade fratema, pluralista e sem preconceitos, fundada 
na harmonia social e comprometida, na ordem interna e intemacionai, com a solugao pacIfica das 
controv§rsias".

Nessa moldura jundico-constitucional, portanto, o regime democratico adotado pela 
Constituigao de 1988 repele e proscreve nao somente "ideologias" e bandeiras totaliterias, mas 
toda e qualquer concepgao, tendencia ou utilizagao de metodos politicos, de incitagao e de 
ameagas de carater autoritario ou ditatorial, que tolham a realizagao dos direitos humanos 
fundamentals e de uma sociedade plural, da forma federativa de Estado e da independencia e 
harmonia entre os Poderes Constituidos.

Assim, alem de invadir a seara das diretrizes e bases da educagao, o projeto de Lei, nos 
termos em que desenhado e justificado, ao coibir de modo exaustivo e nao exemplificativo, a 
apologia ds ideologias do fascismo, do nazismo e do comunismo, apresenta risco de inibigao ou 
redug§o do ambito de protegao da democracia constante do programa publico contido na LDB, 
acima mencionado.

Enseja, tambem, o perigo de aplicagao seletiva da lei para fins persecutorios de 
professores que nao compartilhem das visdes dominantes, caracterizando violagao ao principle 
constitucional da proporcionalidade (CF/1988, art. 5°, LIV, c/cart.1.°).

Nesse particular, assim se manifestou o Procurador-Geral da Republica nas ADIs 5.537/AL
e 5.580/AL:

Os principios de proporcionalidade e razoabilidade, a despeito de nao previstos 
explicitamente, sao considerados consectarios do principio do devido processo 
legal, consolidado no art. 5°, LIV, da Constituigao da Republica, em sua vertente 
substantiva. [...]
No direito norte-americano, o motivo da proibigao ao estabelecimento de limites a 
direitos fundamentals por meio de expressdes excessivamente gen6ricas ou de 
baixo valor semSntico reside no efeito inibidor (chilling effect) causado por leis 
abertas sobre pessoas cuja expressao esteja constitucionalmente protegida, as 
quais podem se abster de exercer direitos por receio de sangoes administrativas 
previstas na norma. A jurisprudencia estadunidense registra, como problema, o 
risco de aplicagao seletiva (selective enforcement), seja para beneficiar, seja para 
prejudicar certas pr£ticas ou grupos, em detrimento de outros.
Nessas situagdes (como 6 o caso da lei alagoana), ocorre desproporcional 
sacrifico da liberdade de expressao e das liberdades educacionais, por meio de 
proibigdes gengricas, capazes de transformar estabelecimentos de ensino em 
comites de controle de ideias debatidas em ambiente escolar, em manifesta 
oposigao ao que estabelecem a Carta Politica e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educag3o Nacional, algm dos diversos tratados intemacionais supracitados.
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Acolhendo o parecer emitido pela Procuradoria-Geral da Republica, a decisao proferida 
nessa ADI 5.537 reconheceu a inconstitucionalidade da lei alagoana por ofensa ao principio 
constitutional da razoabilidade, vez que traz o risco de aplicagao seletiva e partial da lei:

6. Vedagdes gendricas de conduta que, a pretexto de evitarem a doutrinagao de 
alunos, podem gerar a perseguigao de professores que nao compartilhem das 
visdes dominantes. Risco de aplicagao seletiva da lei, para fins persecutdrios. 
Violagao ao principio da proporcionalidade (CF/1988, art. 5°, LIV, c/c art. 1°).
[...]
51. Mas o que 6 doutrinagao? O que configura a imposigao de uma opiniao? Qual 
d a conduta que caracteriza propaganda religiosa ou filosdfica? Qual d o 
comportamento que configura incitagao & participagao em manifestagdes? Quais 
sao os critdrios dticos aplicdveis a cada disciplina, quais sao os conteudos 
minimos de cada qual, e em que circunstdncias o professor os terd ultrapassado?
52. A lei nao estabelece critdrios minimos para a detimitagao de tais conceitos, e 
nem poderia, pois o Estado nao dispde de competencia para legislar sobre a 
materia. Trata-se, a toda evidencia, de questao objeto da Lei de Diretrizes de 
Bases da Educagao, matdria da competdncia privativa da Uniao, como jd 
observado.
53. O nivel de generalidade com o que as muitas vedagoes previstas pela Lei 
7.800/2016 foram formuladas gera urn risco de aplicagao seletiva e partial das 
normas (chilling effect) [10], por meio da qual serd possfvel imputar todo tipo de 
infragoes aos professores que nao partilhem da visao dominante em uma 
determinada escola ou que sejam menos simpdticos d sua diregao. Como muito 
bem observado por Elie Wiesel: “A neutralidade favorece o opressor, nunca a 
vitima. O silencio encoraja o assddio, nunca o assediado”.[11]

54. A norma d, assim, evidentemente inadequada para alcangar a suposta 
finalidade a que se destina: a promogao de educagao sem “doutrinagao” de 
qualquer ordem. £ tao vaga e gendrica que pode se prestar a finalidade 
inversa: a imposigao ideoldgica e a perseguigao dos que dela divergem. 
Portanto, a lei impugnada limita direitos e valores protegidos 
constitucionalmente sem necessariamente promover outros direitos de igual 
hierarquia. Trata-se, assim, de norma que viola o principio constitucional da 
proporcionalidade (art. 5°, LIV e art. 1°), na vertente adequagao, por nao 
constituir instrument© apto k obtengao do fim que alega perseguir. 
(grifou-se)

Mutatis mutandis, a proposta em debate, por sua vagueza e generalidade, a comegar pelo 
uso do polissemico termo "ideologia", pode se prestar a finalidade inversa, com risco de aplicagao 
partial e seletiva, imposigao ideolbgica e perseguigao dos que dela divergem. Ilustrativamente, a 
exposigao e discussao crftica sobre a erradicagao da pobreza e sobre a redugao das 
desigualdades socials e regionais (cuja superagao constitui objetivo fundamental do Estado 
Democrdtico de Direito positivado no art. 3°, III, da CRFB), ou sobre a justiga social ( objetivo 
expresso das ordens economica ou social - art. 170 e 193 da CRFB) poderia ser interpretada, a 
depender das concepgdes do aplicador, como "enquadrdvel" na lei proposta.

Observa-se, que a prbpria Lei n. 7.710/83 (Lei de Seguranga National) declarava, em art. 
22, § 3°, que nao constitui propaganda criminosa [em publico, local de trabalho, ou por meio de 
rddio ou televisao] a exposigao, a crftica ou o debate de quaisquer doutrinas. O Projeto de Lei n. 
2.108/2021, que revoga a Lei n. 7.710/83 e inclui no Cbdigo Penal os crimes contra o Estado 
Democrdtico de Direito, estabelece (no art. 359-T) que nao constituem crimes contra ao Estado
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Democr£tico de Direito (previstos no Tftulo XII) a manifestagao critica aos poderes constitucionais 
nem a atividade jomalistica ou a reivindicagao de direitos e garantias constitucionais por meio de 
passeatas, reunioes, greves, aglomeragoes ou qualquer outra forma de manifestagao politica com 
propositos sociais.

Para al6m de uma relagao de poder politico ou de govern©, a democracia 6 urn processo 
de conviv§ncia, "urn modo de vida, em que, no relacionamento interpessoal, ha de verificar-se o 
respeito e a tolerancia entre os conviventes" (SILVA, Jos6 Afonso. Curso de Direito Constitucional 
Positive. 26. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2006. p. 126 e 135). Democratico § regime que se vale da 
tecnica da decisao pela maioria, mas que assegura as minorias o direito de existencia, discussao, 
fiscalizagao e critica. A democracia constitui instrumento para realizagao dos valores da liberdade 
e igualdade. Esta ultima 4 o valor fundante da democracia. (Curso de Direito Constitucional 
Positive. 26. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2006. p. 131-2)

Em sintese, o Estado Democratico de Direito, em que se constitui a Republica Federativa 
do Brasil, assegura os valores de uma sociedade pluralista (Preambulo) e fundamenta-se nc 
pluralismo politico (art 1°, V). Arremata o professor Jose Afonso da Silva:

Optar por uma sociedade pluralista significa acolher uma sociedade conflitiva, de 
interesses contraditorios e antinomicos. O problems do pluralismo est£ 
precisamente em construir o equilibrio entre as tensoes multiplas e por vezes 
contraditorias, em conciliar a sociabilidade e o particularismo, em administrar os 
antagonismos e evitar divisbes irredutiveis. Ai se insere o papel do poder politico: 
'satisfazer pela edig3o de medidas adequadas o pluralismo social, contendo seu 
efeito dissolvente pela unidade de fundamento da ordem juridica' (Burdeau)”. 
{Curso de Direito Constitucional Positive. 26. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2006, p. 
142)

Valendo-se das ligoes de Bordeau, o jurista afirma que a ultima, mas fundamental 
condigao do pluralismo de fato, e que as decisdes politicas nao venham a gerar divisdes 
irredutiveis na sociedade, mantendo a integragao social ou, como diz o Preambulo da Carta 
Constitucional, a harmonia social da Nagao.

Portanto, em sintese, a proposta traz consigo o perigo de limitar caros valores protegidos 
constitucionalmente, como o respeito & liberdade de ensinar e a tolerancia, o desenvolvimento da 
autonomia intelectual, e do pensamento critico do educando, sua compreensao sobre os objetivos 
fundamentals da Republica, e o pluralismo de ideias no ambiente de ensino, sem, 
necessariamente, assegurar outros valores de igual hierarquia que integram e definem o largo 
ambito de protegao da democracia como regime adotado pelo Brasil, destinado a assegurar a 
dignidade da pessoa humana e o exercicio dos direitos humanos fundamentais, a liberdade, a 
igualdade e a justiga como valores supremos de uma sociedade fraterna (solid£ria), pluralista e 
sem preconceitos.

Ofende, desse modo, o prinefpio constitucional da proporcionalidade (art. 5°, LIV e art. 
1°), na vertente adequagao, por nao constituir instrumento apto d obtengao do fim que alega 
perseguir.

CONCLUSAO

Ante o exposto, o parecer e pela inconstitucionalidade em razao da compet§ncia privativa 
da Uniao para legislar sobre diretrizes da educagao escolar (art. 22, XXIV, CRFB), ofensa £ Lei n. 
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educagao), a laicidadade do Estado (art. 19,1, CRFB) e ao
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principio constitucional da proporcionalidade ((CF/1988, art. 5°, LIV, c/c art. 1°), razao pela qual se 
sugere o arquivamento do projeto.

Esta 6 a manifestagao que se submete a consideragao superior.

EVANDRO REGIS ECKEL 
Procurador do Estado
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DESPACHO

Referenda: SCC 15239/2021

Assunto: Consuita sobre autdgrafo no Projeto de Lei n. 253.9/2021 

Origem: Casa Civil (CC)

Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC)

De acordo com o parecer retro exarado pelo Procurador do Estado, Dr. Evandro Regis 
Eckel, cuja ementa foi assim formulada:

Ementa: Pedido de DHigSncia - Projeto de Lei de Iniciativa Parlamentar que 
Institui o Programa Escola pela Democracia”. CompetSncia privative da Uniao 
para legislar sobre Diretrizes da Educagao Escolar (Art. 22, XXIV, CRFB). Ofensa 
£ Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educagao). Laicidade do Estado 
(art. 19, I, CRFB). Educagao escolar como dever do Estado (Art. 205 CRFB). 
inibigao ou redugao do imbito de protegao do regime democrStico. Principios e 
diretrizes constitucionais do ensino (art 206, II e III, CRFB). Art. 13 PIDESC. 
TolerSncia e pluralismo. Risco de aplicagao seletiva e parcial. Ofensa ao principio 
constitucional da proporcionalidade. (Art. 1° c/c art. 5°, LIV, da CRFB). 
Precedentes do STF Sugestao de Arquivamento.

A consideragao superior.

Florianopolis, data da assinatura digital.

ALINE CLEUSA DE SOUZA

Procuradora-Chefe da Consultoria Juridica
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c
xReferenda: SCC 15239/2021

Assunto: Pedido de Diligencia. Projeto de Lei de Eniciativa Parlamentar que “Institui o Programa 
Escola pela Democracia”. Competencia privativa da Uniao para legislar sobre Diretrizes da 
Educagao Escolar (Art. 22, XXIV, CRFB). Ofensa a Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educagao). Laicidade do Estado (art. 19, I, CRFB). Educa$ao escolar como dever do Estado (Art. 
205 CRFB). Inibigao ou redugao do £mbito de protegao do regime democr^tico. Principios e 
diretrizes constitucionais do ensino (art 206, II e III, CRFB). Art. 13 PIDESC. Tolerancia e pluralismo. 
Risco de aplicagao seletiva e parcial. Ofensa ao princfpio constitucional da proporcionalidade. (Art. 
1° c/c art. 5°, LIV, da CRFB). Precedentes do STF. Sugestao de Arquivamento.
Origem: Casa Civil (CC)

Interessado: Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC)
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£a*De acordo com o Parecer n° 471/21-PGE da lavra do Procurador do Estado, Dr. Evandro 

Regis Eckel, referendado pela Dra. Aline Cleusa de Souza, Procuradora-Chefe da Consultoria 
Jundica.
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SERGIO LAGUNA PEREIRA 

Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Juridicos
a
v
a
5
a
c

=?o
1. Aprovo o Parecer n° 471/21-PGE referendado pelo Dr. Sergio Laguna Pereira, 

Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Juridicos.
2. Encaminhem-se os autos a Diretoria de Assuntos Legislativos (DIAL).
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‘S&Florianopolis, data da assinatura digital. c
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ALISSON DE BOM DE SOUZA 

Procurador-Geral do Estado
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E IUST1CA IUiDO ESTADO DE SAN TA CATARINA
O

DEVOLUQAO

Apos respondida a diligencia, usando os atributos do Regimento 
Interno (Resolugao n° 001/2019) em seu artigo 144, devolve-se o presente 
Processo Legislative PL./0253.9/2021 para o Senhor Deputado Joao Amin, para 
exarar relatorio conforme prazo regimental.

Sala da Comissao, em 8 de outubro de 2021

Alexandre lluiz Soares 
Chefs de Secretaria

/

PALACIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro

88020-900 | Florianopolis | SC
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RELATORIO E VOTO AO PROJETO DE LEI Ns 0253.9/2021

“Institui o Programa Escola pela 
Democracia.”

Autor: Deputado Sargento Lima

Relator: Deputado Joao Amin

i

I - RELATORIO

Retornam a este Relator, apos cumprimento de diligencia externa, 

os autos do Projeto de Lei autuado sob n9 0253.9/2021, de autoria do Deputado 

Sargento Lima, que “Institui o Programa Escola pela Democracia”, redigido nos 

seguintestermos:

Art. 1° Fica instituido, nas escolas publicas da rede estadual de 
ensino, o Programa Escola pela Democracia, que tern por objetivo:

I - proteger criangas e adolescentes para que nao sejam 
influenciadas a aceitar, simpatizar ou propagar ideologias totalitarias 
no ambiente estudantil;

II - proteger o.direito da familia para que os estudantes recebam 
educagao religiosa e moral que esteja de acordo com as convicgdes 
dos pais ou responsaveis.

Art. 2° E vedado, a qualquer servidor publico estadual, vinculado a 
Secretaria Estadual da Educagao, no exercicio de sua fungao, 
promover com aprego ou fazer propaganda positiva das seguintes 
ideologias no ambiente estudantil:

I - Fascismo.

II - Nazism©.

Ill - Comunismo.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgagao

Com o fim de contextualizar e facilitar a compreensao da materia, 

transcrevo em parte, literalmente, a Justificativa do Autor do Projeto de Lei (p. 3 dos 

autos eletronicos), nos seguintes termos:

U}
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fo>
Baseado nas melhores praticas internacionais de paises 
desenvolvidos e que sofreram as maos de idedlogos dessas tres 
vertentes marxistas, o Estado de Santa Catarina priorizara a defesa 
dos melhores interesses do povo, na defesa de seus direitos 
fundamentals, como assegurados pela Constituigao da Republica 
Federativa do Brasil de 1988, art. 5°, sendo necessaria a criagao 
desta lei como meio de fornecer amparo juridico aos cidadaos, em 
especial pais e responsaveis pela guarda dos direitos fundamentals 
das criangas e adolescentes, principalmente no ambito do sistema ^ 
publico de ensino.

E notorio o conhecimento acerca das consequencias destrutivas 
dessas tres ideologias aos direitos dos cidadaos, havendo exemplos 
historicos amplamente conhecidos e divulgados, a saber, o 
Holodomor na Ucrania, o Grande Salto Adiante na China, o 
Holocausto e o expurgo fascista em Italia. Entre as obras que trazem 
a luz os fatos desses eventos, podemos citar:

I - Applebaum, Anne; Fome Vernnelha - A guerra de Stalin na 
Ucrania, Editora Record, Rio de Janeiro, RJ, 1§ edigao, 2019;
II - Franco, Jose Eduardo; Cieszynska, Beata; Holodomor - A 
descbnhecida tragedia ucraniana (1932 - 1933), Gracio Editor, 
Portugal, 1 ? edigao, 2013;

III - Dikotter, Frank; A Grande Fome de Mao - A historia da catastrofe 
mais devastadora da China, 1958 - 62, Editora Record, Rio de 
Janeiro, RJ, 1 § edigao, 2017;

IV - Evans, Richard J; Terceiro Reich - Na historia e na memoria, 
Cn'tica, Campinas, SP, 1 - edigao, 2018;

V - Senise, Carmine; Eu fui chefe da poh'cia de Mussolini, Institute 
Progresso Editorial, Sao Paulo, SP, 1§ edigao, 1947.

Pela experiencia propria com as consequencias do comunismo, o ' 
parlamento Ucraniano equiparou o comunismo ao nazismo e 
criminalizou ambos, conforme apurou a Gazeta do Povo - 
https://www.aazetadoDovo.com.br/ideias/ucrania-aprova-lei-que-
iquala-o-comunismo-ao-nazismo/ •

Nao havendo contrariedade em equiparar o fascismo a essas duas 
ideologias, suas irmas, se deye tambem proibir sua apologia. 
Lembremo-nos de que sera atraves da educagao que os cidadaos 
conquistarao sua cidadania e irao se tornar aptos.ao exercicio de 
seus direitos, entre eles os direitos politicos, devendo esta geragao 
garantir que nao se formem extremismos ideologicos dentro de 
nossas instituigoes de ensino, visando proteger as futuras geragoes, 
de forma a trazer informagoes e conhecimento a todos os segmentos 
da cidadania e contribuindo com a educagao para o desenvolvimento 
•humano.

[...] .a
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Lida no Expediente da Sessao Plenaria do dia 7 de julho 2021, a 

proposigao veio a esta Comissao de Constituigao e Justiga, na qual.fui designado 

* Relator e propus, ihicialmente, o seu diligenciamento a Casa Civil, com o fim de 

trazer aos autos a manifestagao da Secretaria de Estado da Educagao (SED), da 

Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e do Ministerio Publico do Estado de Santa 

Catarina (MPSC), acerca da legislagao pretendida (p- 4/6)

Em resposta a diligencia por mim formulada 

encaminhou aos autos, por meio do Oficio n- 1.538, de 15 de setembro de 2021 (p. 
11), as manifestagoes produzidas pela Secretaria de Estado da Educagao (SED), 
por intermedio do Mucleo de Atendimento Juridico aos Orgaos Setoriais e 

Seccionais do Sistema Administrative de Servigos Juridicos (NUAJ) da PGE (pp. 
15/18), e pela PGE, por meio do Parecer ng 471/2021 (pp. 19/39).

a Casa Civil

E o relatorio.

II-VOTO
• \

Compete a esta Comissao pronunciar-se acerca da 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e tecnica legislativa de 

projetos ou emendas.

Nesse sentido, saliento, de inicio, que e concorrente a competencia 

legislativa para tratar a respeito do tema educagao, cultura e ensino, cabendo a 

Uniao as materias de interesse nacional e, aos Estados, as de interesse regional, 
enquanto aos Municipios caberao as competencias legislativas de interesse local 
(art. 24, IX, § 1-, § 2e, da Constituigao Federal1).

1 Art. 24. Compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
[...]
IX - educagao, cultura, ensino, desporto, ciencia, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovagao;

§ 1- No ambito da legislagao concorrente, a competencia da Uniao limitar-se-a a estabelecer normas 
gerais.
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Observe, tambein, que inexiste na proposta de lei ofehsa as, 
iniciativas legislativas constitucionalmente reservadas ao Chefe do Poder Executive, * 
nos termos do art. 50, § 2Q, da Constituigao Catarinense2, visto que o projeto nao : 
amplia a estrutura da Administragao estadual, nem trata de materias a ela 

' reservadas em rol taxativo.

Isso, porque, a propositura ora em apreciagao nao dispoe sobre: 1. 
servidores publicos, civis ou militares, e tampouco sobre os respectivos regimes 

juridicos; 2..criagao ou extingao de cargos e fungoes publicas, e nao fixa a respectiya ' 
remuneragao; 3. piano plurianual, diretrizes orgamentarias e orgamento anual; 4. 
organizagao da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Publica; ou 5. criagao 

ou extingao de Secretarias e orgaos da administragao publica.

Assim, nao vislumbro nenhum vfcip de inconstitucionalidade formal
na norma projetada.

Em relagao a constitucionalidade material, tambem nao detecto 

qualquer violagao aos textos das Cartas Federal e Estadual, havendo

§ 2Q A competencia da Uniao para legislar sobre normas gerais nao exclui a competencia 
suplementar dos Estados. * -
2 Art. 50. A iniciafiva das leis complementares e ordinarias cabe a qualquer membro ou comissao da 
Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiga, ao Procurador-Geral de 
Justiga e aos cidadaos, na forma e nos casos previstos nesta Constituigao.
[•••]
§ 29 Sao de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:
I - a organizagao, o regime juridico, a fixagab ou modificagao do efetivo da Poh'cia Militar e do Corpo 
de Bombeiros, o provimento de seus cargos, promogoes,. estabilidade, remuneragao, reforma e 
transferencia para a reserva;
II - a criagao de cargos e fungoes publicas. na administragao direta, autarquica e fundacional ou
aumento de sua remuneragao: *
III - o piano plurianual, diretrizes orgamentarias e orgamento anual;
IV - os servidores publicos do Estado, seu regime juridico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria;
V - a organizagao da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Publica;
VI - a criagao e extingao das Secretarias de Estado e orgaos da administragao publica, observado 6 
disposto no art. 71, inciso IV.

% .
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. • ^compatibilidade entre os preceitos da proposta e as normas e bs p

constitucionais3.

No que tange aos aspectos da legalidade e juridicidade, igualmente s 
nao detectei nenhum obstaculo a tramitagao da materia.

/

Em face do exposto, consoante os arts. 72, I4, 144, I5, 209, I6, e 210, 

II7, do Regimento Interne deste Poder, voto, no ambito desta Comissao de 

Constituigao e Justiga, pela ADMISSIBILIDADE da continuidade da tramitagao 

determinada pelo 1Q Secretario da Mesa para o Projeto de Lei n9 0253.9/2021.

Sala das Comissoes

W$aytIxjd
Deputado Joao Amin 

Relator

3 Art. 205. A educagao, direito de todos e dever do Estado e da fami'lia, sera promovida e incentivada 
com a colaboragao da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exerefeio da cidadania e sua qualificagao para o trabalho.
Art. 206. O ensino sera ministrado com base nos seguintes principios:
[...]
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideals e de boncepgoes pedagogicas, e coexistencia de instituigoes publicas e 
privadas de ensino;

Art. 72. Sao os seguintes os campps tematicos ou areas de atividade da Comissao de Constituigao 
e Justiga, cabendo-lhe, sobre eles, exercer a sua fungao legislativa e fiscalizadora:
I - aspectos constitucional, legal, jun'dico, regimental ou de tecnica legislativa de projptos ou emendas _ 
sujeitos a apreciagao do Plenario da Assembleia Legislativa; . \
5 Art. 144. Antes da deliberagao do Plenario, as proposigoes, exceto os requerimentos, mogoes e 
pedidos de informagao, serao submetidas a manifestagao das Comissoes, cabendo:
I - a Comissao de Constituigao e Justiga, por primeiro, o exame de sua admissibilidade, quando for o 
caso, e, nos demais, a analise dos aspectos da constitucionalidade, legalidade, Juridicidade, 
regimentalfdade e de tecnica legislativa, e pronunciar-se sobre o merito das proposigoes previstas 
nos arts. 72 e 210 deste Regimento;
[•••] ■ ' . ' ■
6 Art. 209. A distribuigao de materia as Comissoes sera feita por despacho do 19 Secretario, 
observadas as seguintes normas:
I - por primeiro, a Comissao de Constituigao e Justiga,, para exame da compatibilidade ou 

' admissibilidade juridica e legislativa;
7 Art. 210. Tramitarao exclusivamehte na Comissao de Constituigao e Justiga as seguintes materias:
[...] CO

H - a admissibilidade de todas as demais proposigoes;
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ASSEMBLE1A LEGISLATIVA COM. DE CONSTITUigAO^ 
E TUSTJCADO ESTADO DE SANTA CATARINA

PEDIDO DE VISTA

Sobrestou-se a deliberagao do Processo Legislative n° 
PL./0253.9/2021, em virtude do PEDIDO DE VISTA, concedido com base no art. 
130, inciso XII , do Regimento Interno (Resolugao n° 001/2019).

Em consequ§ncia, faga-se a remessa dos presentes autos ao 
requerente, o Senhor Deputado Fabiano da Luz, que tern como prazo maximo o 
dia nao definido, para manifestagao, conforme preceito regimental previsto no 
art. 140, paragrafo 2°.

Sala da Comissao, em 6 de dezembro de 2022

y^Miptfejji igo Coan 
fe^e Secretaria

PALACIO BARRiGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro

88020-900 | Florianopotis [ SC
(48) 3221-2500
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DjMTDRIA LEGJSLAflVA.

DESPACHO

For ordem do Senhor Presidente, arquive-se, de acordo 

com o art. 183 do Regimento Interno, o PL./0253.9/2021, que “Institui o Programa 

Escola pela Democracia”.

Florianopolis, 16 de Janeiro de 2023.

j
Evs^^droJ0arlos dos Santos 

Diretor Legislative

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE


