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Pereira da Silva •..•.•• 
Cosme Ferreira ••. ; •••• 

Pnrá: Magalhães Barata ••••• 
Alvaro Adolfo , .•••..•• 
Duarte de Oliveira ••••• 
Lameira Bittencourt .•. 
Carlos Nogueira •.•.••• 
Nélson Parij6s ..•.•..•• 
João Botelho ......... ; 
Rocha Ribas ........ .. 

Marnnhíio: Clodomir ·Cardoso • , ••• 
Crepory Franco .•...•.• 
Vitorino Freire .••.•••• 
Odilon Soares ...••.•••• 
Lurs Carvalho •..•••••• 
José Neiva ...•.••..••. 
Afonso Matos ....•..••• 

Pfaul: Renault Leite· .....••.• 

· Cenrii: 

Areia Leão · ........... . 
Sigefredo Pacheco 

Moreira da Roch:l •.••• 
Frota Gentil .......... . 
Almeida Monte •••••••• 
Osvaldo Studart ••.•••• 
Raul Barbosa .•••••• :. 

R. G. Norte: Georglno Avelino •.•••• 
Dioclécio Duarte •••••• 

Parnfbar 

José Varela . :. , ...... . 
Valfredo Gurgél •.••••• 
Mota Neto ............ . 

Jandur Carneiro •• , ••. 
Samuel Duarte ••.•.••. 
José Júfill .......... .. 

Pernambuco·: Novals Filho ..•...•..•• 
EtelYino Llns .....•••. 
Agamenom Magalhães . 

· Jarbas Maranhão ..•.•. 
Gerclno de Pontes ••••• 
Oscar carneiro ••.•.••. 
Osvaldo Lima .•••••.••• 
Costa POrto •.•.•.•..•• 
Ulisses Llns ......... .. 

Ferreira Lima .•..•.•••. 
Pessoa Guerra •••..•••• 

Alagons: Teixeira de Vasconcelo-s 
Góis Monteiro .••...••. 
Silvestre Péricles •••••• 
Medeiros Neto .••.•.... 
Lauro Montenegro •..•.. 
José :Maria •.....•••••• 
AntOnio Mafra ...•.• , • 
Afonso de Carvai11o ••.. 

Sergipe: Leite Neto ••.••.••.•.• 
Graco Cardoso .....•..• 

Bahia: Pinto Aleixo ...•.••.•.• 
. Lauro de Freitas •• ; •.. 
Alorsio de. Castro ••.••. 
Régis Pacheco ....•.•.. 
Negreiros Falcão •••..• 
Vieira de Melo .....•.. 
Altamirando Requl!l.o •• 
Eunápio de Queirós ...• 
Fróis da Mota ...... .. 
Aristides MUton ...... . 

E. Santo: Atfl.io Viváqua •..••.•• 
Henrique de Novais .•• 
Ar i Via na ............ . 
Carlos Lindemberg •..• 
Eurico Sales .•...•.•.•• 
Vieira de Resende .•.•. 
Alvaro Castelo . , •...•. ·. 
Asdr~bal Soares .....•• 

D. Federal: Jonas~ Correia ..•••.•••• 

R. Janeiro: Pereira Pinto , .. , ...... 
Alfredo Neves ..•.•••• , 
Amaral Peixoto •....••• 
Eduardo Duvivier .••• , 
Carlos Pinto ......... .. 
Paulo Fernandes ..•••• 
Get~l!o Moura ........ . 
Heitor Collet ........ .. 
Bastos Ta vares ••.••••. 
Ac~rcio Tôrres .....•••• 
Brfgido Tinoco •.•.•••• 
Miguel Couto ••.•.• , ••• 

M. Gerais Levindo Coe lho ....•..• 
Melo Viana ........ · ... . 
Benedito Valadares ..•• 
Juscelino Kubltschek •• 
Rodrigues Seabra ...••• 
Pedro Du tra ....... , .. . 
Bfas Fortes .......... , . 
Duque de Mesquita 
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Israel Pinheiro , ... , , , , 
João Henrique ...... .. 
Cristiano Machado ..... . 
W eli!ngton Bra.ndão .. . 
Joaqu·im Libã,nio •• , .•.. 
José Alkimim ........ .. 
Augusto Viegas ..• , .. . 
Gustavo C a panem a , , , , 
Rodrigue.s Pere·ira •.. , . 
Celso Machado .•...•. , 
Olinto Fonseca ....... . 
Lahyr Tostes ... , , .... . 
Mflton Prate.s .. , ,',,.,,, . 
Alfredo Sá ..•....•..... 

Silo Paulo: Gofredo ·Teles , , , ...... , , 
Novéli Júnior , , . , ..... . 
Antônio Feliciano ..•. , 
. César Costa ..... , .... . 
Martins Filho • , , , .... -. 
Costa. Neto ....•....•.. 
Sflvio de Campos . , , , .. 
José Armando .... , , , .. 
Horácio Láfer ......•.. 
Ataliba Nogueira • , , ... 
João Abdala , .. , ...•.. 
Sampaio Vidal , , , , , , , .• 
Alves Palma .... , , ... , • 

, Honório Monteiro ..... . 
Machado Coelho . , . , .. . 
Batista Pereira .....•.. 

Goi:a\i!J: Pedro Ludov.!co •. , , .. . 
Dario Cardoso .... , ... . 
:biógenes Magalhães .. . 
João d' Abreu ......... .. 
Caiado Godõi .... , . , . , . 
Galeno Para·nhos , ..•. , 
Guilherme Xavier • , ... 

Jl, Grosso Ponce de .<\.rruda 
Argemiro Fialho .• , •.. 
Mart!niano Ara tíjo . , ... 

PnrnDá: Flávio Guimarães , . , . , . 
Roberto Glasser .•. , •.. 
Fernando Flores . , • , ••. 
Munhoz de Melo ..• , •.. 
La.uro Lopes .......... . 
João. Aguiar .... , ..... . 
Aram is A ta! de . , . , . , .. . 
G o mi Júnior .......... . 

s. Ontnrinn: Nereu Ramos , , . , , , , , , , 
Ivo d' Aquino ..• , . , . , , . , 
Aderbal Silva ...... , .. . 
OtacUio Costa ......•.. 
Orlá-ndo Brasil ..... , ... 
Roberto. Grossembacker 
Rogério Vieira , .•• , •.. 
Hans Jordan . , ..... , . , . 

R. G. Sul: GetúJ.lo Vargas . , , , , , , , 
Ernesto Dorneles , , , .. . 
. Gaston Englert · , ...... . 
Adroaldo Costa .... , •. , 
Brochado da Rocha .... 
Elói Rocha .... , , ••.... 
Teodomiro Fonseca •. , . 
Damas o Roch'a , , ....•. 
Daniel Faraco . , ... , . , 
Antero Leiva·s . , .. , , .. , 
Manuel Duarte , , ... , , . 
Sousa Costa .......... . 
Blttencourt Azambuja . 

Glicério Alves· ........• 
Nicolau Vergueiro · .... . 
Mércio Teixeira .... , .. 
Pedro Vergara ........ . 
Herófllo Azambuja , , .. 
Bayard Lima- ...•...... 

UNIA.O DEMOCRATICA. NACIONAL. 

Amazonas: 

Mnrnnhiio: 

Pinuf: 

Ceará: 

Sever.iano Nunes 
Ep1!ogo Campos 

Alarico Pacheco 
Antenor Bogéia 

....... 
O o o o I I I ....... 

I I I O O I O O O I I I I I I I I I I O I I O I O 

Matias OUmpio , ...... . 
José Cãndido ......... , 
Antônio Correia ...... . 
Adelmar Rocha .. -..... . 
Coelho Rod~igues .....• 

PUni o Pompeu ........ . 
Fernandes Távora •.... 
Paulo Sarasate •....... 
Gentll Barreira ...... . 
Beni Carvalho ........ . 
Eg·berto Rodr.igues .... . 
Fernande's T·eles ......• 
José ·de Borba .•....... 
Leão Sampaio .. , ..... . 
Alencar Araripe .. , .... . 
Edgar de Arruda ..... . 

R. G. Norte: Ferreira de Sousa ..... . 
José Augusto ......... . 
Alufsio Alves ..•....... 

Pnrnibn: . Adalberto Ribeiro .... . 
Vergniaud Vanderle·i .. . 
Argemiro Figueiredo .. 
João Agriplno ........ . 
João úrsula .......... . 
Plf.n·io Lemos . . . • . . . .. 
Ernã,ni Sá tiro .......... . 
Fernando Nóbre·g:L .... . 
Osmar Aquino ........ . 

Pernambuco: Lima Cavalcãnt'i ...... . 
Alde Sampaio ........ . 
João Cleofas ......... . 
Gilberto Freire ....... . 

A.lngoas: Freitas Cavalcãnti · ....• · 
Mário Gomes ......... . 
Rui Palmeira ........ . 

Sergipe: V álter Franco ........ . 
Leandro Macf.el ....... . 
Heribaldo V:·ieira ..... . 

Bnhin: Alofsio de Carvalho ... . 
Juraci Magalhães .... . 
Otávio Manga beira .... . 
Manuel Nova;is , . , ; , .. . 
Lufs Viana ...•........ 
Clemente Mariani ..... , 
Dan tas Júnior ........ . 
Rafael Cincurá ....... . 
Nestor Duarte ... , , . , . , 
Aliomar Baleeiro ..... . 
João Mendes .......... . 
Alber.ico Fraga ....... . 

Lurs Chtudio ......... . 
Rui Santos .......... , . \ 
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D. Federal: ·Hamilton Nogueira ..•. 
Euclides Figueiredo .•. 
Jurandir Pires ..••• , , • 

R. Janeiro Prado Kelly ...•.•.•••. 

M. Gerais: 

Silo Paulo: 

Goiás: 

Romão J'llnlor .......•. 
José Leomil .........••. 
Soares Filho ••........ 

Monteiro de Castro ..•• 
José Bonifácio ... -..... . 
Magalhães Pinto ....... · 
Gabriel Passos .•....•.. 
MHton Campos ......•.. 
Lopes Cançado •....•.. 
Licurgo Leite .........• 

Mário Masagão •..•.•.. 
Paulo Nogueira ....•.• 
Romeu Lourenção ..•.• 
Plfnio Barreto ......•.• 
Toledo Piza .......... . 
Aurel!ano Leite ..•..••• 

Jales Machado · ..•.••.• 

"Jii. Grosso: Vespasiano Martins ••• 
João Vllasb o as ..•..•.• 
Dolor de Andrade .••.• 
Agr!cola de Barros .•.• 

Paraná: Eras to Gaertner ...•.•• 

· s. Cntnrinn: Tavares d'Amaral •... 
Tomás Fontes ; .••.•••. 

R. G. Sul: Flores da Cunha .••.•• 

PARTIDO TRABALHISTA 
BRASILEIRO 

A.Jnazonas: Leopoldo Neves ....... 
Bahia: Lurs Lago ........... . 

D. Federal: Rui Almeida •..•.••.•. 

R. Janeiro: 

lU. Gerais: 

Silo Paulo: 

• 

Paraná: 

R, G. Sul: 

Benjamim Farah ...•.•. 
Vargas Neto ......... . 
Gurgel do Amaral ..•••. 
Segadas VIana ..•...•. 
Ben!clo Fontenele ...•. 
Baeta Neves , ......... . 
AntOnio Silva ..•....• ~ 
Barreto Pln to •.....•.. 

Abelardo Mata I I I I I I I I 1 

Ler i San tos .......... . 

Ezequiel Mendes ....•.• 

Marcondes Filho ...•.. 
..... · ................... . 
Hugo Borghl ......... . 
Guaracl Silveira ...... . 
Pedroso Jtí.nlor ·· .•.....• 
Romeu Flor! •.......•.• 
Berto Condé •......••.• 
Eusébio Rocha ...••..• 

Melo Braga ......... , . 

Artur Fischer ...•••.•• 

PARTIDO COII'IUNISTA DO BRASIL 

Pernambuco: ,Gregório Bezerra ...•. , 
Agostinho Oliveira ..••.. 
Alcedo Coutinho ...... . 

llnhht: Carlos MarlgheJ.a ..•••• 

D. Federal: 

R. Jant:~!o: 

Siío Paulo: 

R. G. Sul: 

Carlos Prestes •..••••.•. 
João Amazonas ••..•••• 
Maurfclo Grabols ..••••. 
Batista Neto ........... . 

Claudlno. Silva ...•.••••. 

José Crisplm ......... .. 
Osvaldo Pacheco :: ••• • 
Jorge Amado ......•.•• 
CaJres de Brito ....••••. 

Ab!lio Fernandes ....... 
PARTIDO REPUBLICANO 

lUnrnnlliio: Lino Machado .....••• ~ 

Pemambueo: Sousa Leã.o ...•....••••. 

Sergipe: 

M. GernfH: 

·São Pnnlo: 

Paraná: 

Durval Cruz .......... ·~ 
Amando Fontes .•.....• 

Jacl Figueiredo ....•.• 
Daniel Carvalho ..... .. 
Bernardes Filho ...••••. 
Mário Brant ...... , ....• 
Fel!pe Balbl ....•.•••.• 
Artur Bernardes ...•.••. 

Altlno Arantes •.••.•••. 

Munhoz da Rocha •••••. 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 

Pará: Deodoro de Mendonca •. 

. Cear{&: Ola vo Oliveira ••••.•• -
Stên!o Gomes •...•.•.• 
João Adeodato •••••.••• 

R. G. Norte : Café Filho .•••..•.••••.. 

Bnhl:t: Teódulo Albuquerque ••. 

Si\e Paulo: Campos Vergai ..•••••. 

PARTIDO DEniOCRATA CRISTAO 

Pernnm buco.: Arruda Câmara ..••••••. 

São Pnnlo: Manuel Vltor ....••••••. 

ESQUERDA DEMOCR.ATIC~ 

D. Fedcrnl: Hermes Lima ...•..•••. 

Golúa: Domingos Velasco . ..... 
PAUTIDO LIBERTADOR 

R. G. Sul: Raul Pila ... , ........ · •... 



61. a Sessão, em 13 de Maio de 1946. 
Presidência do Senhor :Melo Viana,Presidente. 

As 14 horas comparecem os se-
1lhores: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Leopoldo Peres. 
Pereira da Silva. 

Pará: 

João Botelho. · 

Maranhão: 

José Neiva. 

. ceará: 

Moreira da Rocha. 
Raul Barbosa. 

' . 
R. G. Norte: 

Georgino Avelino. 
Valfredo Gurgel. 

Pernambuco: 

Oscar Carneiro. 

Alagoas: 

Medeiros Neto. 
José Mari\l.. 

Sergipe: 

Leite Neto. 
Graco Cardoso. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Aloisio de Castro. 
Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 
Altamirando ReqUião, 
Fróes da Mota. ··· 

E. Santo: 

Eurico Sales . 
.Alvaro Castelo. 

D. Federal: 

José Romero. 

R. Janeiro: 

Carlos. Pinto. 
Bastos Tavares. 

M. Gerais: 

Melo Viana. . 
Duque de Mesquita. 
Israel Pinhiero . 
João Henrique. 
cristiana Machado. 
Olinto Fonseca. 
Alfredo -Sá. 

São Paulo: 

No-reli Júnior. 

Goiás: 

Caiado Godói. 

M. Grosso: 

Argemiro Fialho. 

Paraná: 

Laura Lopes. 
Gomi Júnior. 

S. Catarina: 

Orlando Brasil, 

R. G. Sul: 
Gaston Englert. 
Teodomiro Fonseca. 
Daniel Fàraco. 
Antero Leivas. 
Bittencourt Azambuja. 
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Nicolau Vergueiro . 
.. Mércio Teixeira. 

União Democrática Nacional 

Am;:tzonas: 

Severiano Nunes. 

Pará: 

Epílogo Campos. · 

Maranhão: 

Alarico Pacheco. 
1 Antenor Bogéa. 

Pia ui: 

Antônio Corrêa. 

Ceará: 

Plínio Pompeu. 
Fernandes Teles. 
Edgar de ArrUda. 

R. G. Norte:· 

José Augusto. 

Paraíba: 

Plínio Lemos. 
Ernani Sã tiro. 
Fernando Nóbrega, 

Sergipe: 

Leandro Maciel. 

Bahia: 

Manuel Novaes. 
João Mendes. 
Rui Santos. 

E. Santo: 

Luis Cláudio. 

D. Federal: 

· Euclides Figueiredo. 

M. Gerais: 

Monteiro de Castro. 
J·osé Bonifácio. 
Lopes Cançado . 

. Li·curgo Leite. 

São Paulo: 

'" 
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Goiás: 

Domingos. Velasco. 
Jales Machado. 

M. ·Grosso: 

Vespasiano Martins. 

Paraná: 

Erasto Gaertner. 

R.G. Sul: 

Flôres da Cunha. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

D. F'ederal: 

Rui Almeida, 
São Paulo: 

Pedroso Júnior. 

R.G. Sul: 

Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

Bahia: 

Carlos Marighéla. 
D. Federal: 

Batista Neto. 

R. Janeiro: 

Claudino Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 

Jorge Amado. 

Partido Republicano 

M. Gerais: 

Felipe Balbi. 

Paraná: 

Munhoz da Rocha. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 

Arruda Câmara. 

Partido· Republicano Progressista 

R. G. Norte: 

Café Filho. 
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São Paulo: 

Campos Vergai. 

Partido Libertador 

R. G. Sul: 

Raul Pila. 

. O ·SR. PRESIDENTE - Achando-se 
presentes 86 Senhores Representantes, 
declaro aberta a sessão. 

.· Passá-se à leitura da ata da sessão 
anterior. · 

. O SR. RUI..ALMEIDA (4.0 Secretá
rio, servindo como 2.0 ) procede 'à lei
tura da ata. . 

O SR. PRESIDENTE- Em discus
são a ata. 

O SR. AURELIANO LEITE - Sr. 
Presidente, peço a palavra, sôbre a 
ata. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. AURELIANO LEITE - (Sô
bre a ata) - Sr. Presidente, sexta-fei
ra última, quando falava nesta Casa o 
nobre Deputado comunista Sr. Osval
do Pacheco, tive ocasião, durante o dis
curso · de S. Ex. a., de dar-lhe alguns 
apartes. Um dêles, sobretudo, saiu 
.compl-etamente estropiado e queria 
sua retificação. Não atribuo - é pre
ciso que declare desde logo - essa 
cinca aos operosos colaboradores ta
quigráficos desta Casa; atribuo-a ex
clusivamente a um pastel da im
prensa. 

o que disse foi isto: 
"Desejo acentuar que assinei a 

moção do partido de V. Ex.a., nesta 
·Casa, contra Franco. Sou contra 
tôdas as opressões e por tôdas as 
liberdades, mas até onde essas li
berdades não gerem a · anarquia. 
Faço esta declaração em abono, 
principalmente, dos meus senti
mentos l'epublicanos." 

Era o que tinha a retificar. (Muito 
bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Constará da 
ata a retificação do nobre Deputado. 

O SR .. COELHO RODRIGUES 
Sr. Presidente, peço a palavra, sôbre 
a ~ta. 

_O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre ·Representante. 

O SR. COELHO RODRIGUES 
(Sôbre a ata) - Sr. Presidente, na 
última sessão, quando falava sôbre o 
pôrto de Tôrres, exprimi a possibili-

. dade de se exportarem os cereais da 
zona norte do Rio Grande do Sul di
retamente para o tráfego oceânico. 
No Diário da Assembléia, ·entretanto, 
á página 1.681, segunda coluna, lê-se 
justamente o contrário: ' 

"De mais a mais, não impediria 
que o transporte de céreais por 
navios pequenos e o transbordo no 
pôrto do Rio Grande". 

Justamente o "não impediria" é que 
está truncado: deve ser "impediria". 

Na referência ao pôrto do ceará: 

"0 Brasil insurgiu-se contra a 
praia ... " · 

Deus nos livre que isso acontecesse! 
O correto é: 

"0 mar insurgiu-se contra a 
praia de Iracema ... " 

Sôbre os na vi os espanhóis ·eu dizia: 

"0 transporte da carga já es

tava contratado no estrangeiro." 
Saiu: "o transporte da carne." 
Era o que tinha a dizer. (Muito 

bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Constará 
da ata a retificaQão feita pelo nobre 
Deputado. 

'· O SR. ARTUR FmiCHER-se
nhor Presidente, peço a palavra, sô
bre a ata. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Rep~esentante. 

O SR. AR'Ilm FISCHER -
(Sôbre a ata) - Sr. Presidente, na 
sessão de sexta-feira última, quan
do ocupava a tribuna desta Casa o 
representante da bancada comunis
ta Sr. Osvaldo Pacheco, dei um 
aparte que a Taquigrafia, por enga-

. ' . 
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·no, atribuiu a meu colega Sr; Depu
tado Gaston Englert tendo sido atri
buído a mim aparte por S. Ex.a. pro~ 
.ferido. 

Meu aparte é o seguinte: 

"Reconhecer aos· estivadores 
o direito de se negarem a des
carregar navio de potência es
trangeira, contra a deliberação 
do govêrno, é pregar a rebeldia, 
a indisciplina. 

:ll:sses mesmos elep1entos, ama
nhã, julgar-se-ão no direito de 
se negarem a pegar em armas 
desde que admitam que .não de
vem lutar contra determinado 
país'·'. 

O aparte do Sr. Gaston E~glert, 
· a mim atribuído, é êste: 

"Defendo o direito do traba
lhador e êsse direito devemos ex
tender a todos. VV. Ex.as. re
clamam contra a má distribuição 
e o encarecimento da vida. En
tretanto V. Ex. a, da tribuna, fo
menta à desordem nos portos, o 
que impedirá a necessária distri· 
buição dos gêneros". 

Era a correção que tinha· a fazer. 
(Muito bem; muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Consta.râ 
da ata a retificação feita pelo nobre 
Representante. 

Não havendo ·mais quem peça a 
palavra. sôbre a ata, encerro a sua. 
discussão e vou submetê-la a votos. 
<Pausa). .. 
· Está aprovada. 

Passe-se à leitura do expediente. 

O SR. LAURO LOPES - (2.• Se· 
cretário, servindo como 1.0 ) - Pro
cede à leitura do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Ofícios: 

Do Sr. Ministro da Justiça, em 
;rseposta às informações. solicitadas 
no Requerimento n.0 49, de 1946, , de 
autoria do Sr. Aliomar Baleeiro -
Inteirada. 

Do· mesmo titular, . transmitinde 
informações pedida~ pelo Sr. Café 
Filho no requerimento n.0 32, ·de 
1946 :.._ Ao requerente. · 

REQUERIMENTO N.0 127, DE 1946 

Solicita ao Poder Executivo in
formações sôbre. os motivos por 
que a Estriada :(le Ferro Centra~ elo 
Bl'asil emprega carvão estrangeiro, 
quando 1á se acha reconhecida 

· pelo Govêrno a similaridade do 
nacional àquêle. 

Requeremos que sejam solicitadas 
por intermédio da Mesa da Assem
bléia, ao Pod-er Executivo, as seguintes 
informações: 

a) sendo, atualmente, pelo Govêrno, 
reconhecida a sim!laridade do carvão 
nacional ao de procedência estrangei
ra, quais as razões d:terminantes da 
importação para emprego nas estradas 
de ferro, companhias de navegação e 
outras emprêsas- sob regime d-a ocupa
ção, grandes quantidades de carvão 
de procedência inglesa e americana ? 

b) estabelecendo os contratos de 
compra .e venda em suas cláusulas a 
admissão d·e um máximo de 10 % de 
moinha, tem a fiscalização, principal
mente a da Estrada de Ferro Central 
do Brasil, a maior importadora de 
carvão estrangeiro, feito com rigor 
cumprir a obrigação contratual de 
modo a ser o patrimônio nacional per
feita e integralmente def·endido, ou, 
a.o reverso, essa fiscalização tem tran
sigido com os vendedores, permitindo 
uma porcentagem muito mais ele
vada? 

c) quantas mil toneladas d-e carvão 
estrangeiro foram importadas anual
mente pelas diversas emprêsas enu
meradas nci item primeiro, a começar 
do ano de 1938, até a presente data? 

d) a moinha encontrada, mesmo a 
permitida pela cláusula contratual, 
tem sido devidamente aproveitada pe
los respectivos importadores, ou exis
te por parte de algum dêles contratos 
com firmas particulares para seu 
aprove!tamento? No caso afirmativo 
qual a natureza dos contratos? Fo· 
ram êl-es devidamente registrados pelo 

! 
i•~ 
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. Tribunal ·de Contas, ou prescindiram 
dessa formalidade ? 

e) tem o Poder Executivo conheci
mento de um inquérito instaurado 
durante a gestão do ex-Ministro da 
Fazenda do Govêrno Ditatorial, para 
esclarecimento do desvio de carvão 
importado ·pela Central do Brasil e 
das conclusões a que chegou a comls-
são de inquérito ? 

f) quais as providências de caráter 
administrativo determinadas pelo Pre
sidente da República, no sentido de 
serem punidos os responsáveis apa
nhados · pelas malhas do processo ins
taurado e as tendentes a coibir a re
produção ou continuidade dos fatos 
apurados? 

Em 13 de ma:o de 1946. - Plínio 
Lernos. - Vergniaud Wanderley. -
Fernando Nóbrega. - Ernani Sátira. 
- Osório .Tuyuty. 

- A imprimir. 

REQUERIMEN:I:O N.O 128, DE 1946 

Solicita ao Poder Executivo in- · 
formações sôbre o que . há a res
peito do estudo ~a reforma das 
leis de "Luvas" e do "Inquilina-

. to", e quais as suas f!,iretrizes. 

"Requeremos, de acôrdo com art. 61, 
§ 5.0 do Regimento, que a Ass·em
bléia Constituinte solicite ·ao Sr. Pre
sidente da República, por illtermédio 
do Sr. Ministro do Interior ·e Justiça, 
.informações sôbr·e se está em estudo 
a reforma das leis de "Luvas"' e do 
"Inquilinato, é, no caso afirmativo, 
guais as diretrizes daquela reforma. 

' . ' ~ 

Justificação: As conseqüências da 
crise de habitação no Rio de Jane:Xo, · 
São Paulo e outras grandes cidades 
do país e!Jtão agravando o desconten
tamento no seio do povo, provocado 
pelo. alto custo da vida, pela deficiên
cia de transportes urbanos, pelo ra
cionamento do pão, da' carne, do açú
car .e de outros gêneros de primeira 
necessidade. Essas conseqüências se 
resumem nos despejos e notificações 
em massa, para que os inquilinos de
socupem. as casas em que moram, 
quando não encontram outras acomo
dações d:sponiveis. Essa contingência 
está levando a intranquilidade a mui-

tos lares, numa hora já de tantas di
ficuldades para os chefes de família 
e donas de casa. E' preciso pois que 
as medidas legislativas que se impõem, 
sejam largamente debatidas, a fim de 
que se esclareça bem a situação dos 
inquilinos e proprietários. Dai a ne
cessidade do presente r·equerimento. 

Saia das sessões, 13 de maio de 1946. 
Domingos Velasco. 

- A imprimir. 

REQUERIMENTO N. 0 129, DE 1946 

Requer a nomeação de uma 
Comissão de 8 membros, incum
bida de estudar a influência, na 
economia nacional, das tarifas al-

. fandegárias. 

Requeiro a nomeação de uma co
missão especial, composta de oito 
membros, es·colhidos entre os Repre
sentantes de oito Es·tados, para o 
fim de estudar a influência, na eco
nomia na.cional, das tam·as altfan
degárias. A Comissão deverá apilrar 
a expansão e a :in!fluêricia das in
dúStrias protegidas, assim como, atra
vés de nosso comércio interno, a re
percussão do protecionismo na eco
nomia dos EstaJdos, ou das re,giões 
do País. O objetivo dêsses estudos 
e trabalhos deve ser: 

1) a redução da proteção às in
dústrias que tenham condições na
turais de ·sobrevivência, ou r·epresen
tem interêsses fundamentais do Pais, 
cassando-se a proteção às indústrias 
artificiais, ou de montagem, que one
rem profundamente a economia do 
consumidor. 

2) o est!lib~lecimento de tari!fas cor
r·espond:entes · ao custo de produção 
mais uma margem razoável de lu
cro, impedi~do-se que, como resul
tado das tarifas cresçam fortun·as 
alimentadas exclusivamente pelo exa
gêro das próprias tarifas e .n~o por · 
uma justa recompens·a à imClativa e 
ao trabalhp das fábricas. 

3) exame da repercussão que pode 
ter como fator de desequilíbrio eco
nõmico, a existência de regiões in
tensamente industrializadas ao lado 
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de outras, reduz]das a um poder aqui
sitivo pràticamente. nulo. 

4) a investigação dos meios que 
po.ssam corrigir, ou atenuar, seme
lhante desequilíbrio, a !im de que o 
comércio interno do Brasil tenha o 
desejado desenvolvimento, através da 
expansão segura ·e ininterrupta de 
S·eu volume de trocas, o que pressu
põe, como é óbvio, não apenas pro
dução, mas também poder a;quisiti
vo, isto é, capacidade de coi11pra ao 
lado da facuLdade de. produção. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 
1946. - Barbosa Lima Sobrinho. 
Hermes Lima. - Oscar Carneiro. 
Dioclécio Duarte. - Etelvino Lins. 
- José Jojjily. -' José Carlos Pereira 
Pinto. - Bastos Tavares. 

A imprimir. 

D.'1>ICAÇÃO N. 0 68, DE 1946 

Sugere 110 Poãer Executivo me
didas urgentes de suspensão do 
direito de ação de despe-jo du
rante tdois anos, salvos os casos 
esPecijzcados 

Considerando: 

1) que a absoluta falta de casas nas 
cidades constitue hoje lastimável mal

. estar generalizado no Brasil; especial
mente nas grandes cidades; 

2) que essa falta provoca situações 
a(!lgustiosas, atingindo·as raias de v.er

. dadeira calamidade pública, cumprin
do aos poderes da República tomar 
medidas eficientes e urgentes; 

3) que o interêsse social deve e pre
cisa sobrepor-se ao individual, asse
gurando à maioria o bem-estar per
manente, o sossêgo de espírito e o re
lativo equilibrio econôrnico; 

4) que o direito de propriedade, em
bora sofrendo limitações no seu· exer
cicio, não perece, mas se reafirma 
pela transitoriedade das medidas ora 
pleiteadas; 

5) que as atuais leis do inquilinato 
são insuficientes para garantir a es
tabilidade dos moradores e sua tran
qüilidade., e provocam altas injustifi
cáveis, aluguéis excessivos, contratos 
de locação absurdos, luvas exag.eradas, 

que não se compadecem com os dita
mes da moral, do respeito ao próxi
mo e com o equilibrio económico que 
deve existir entre os que têín bastan
te e os que nada possuem; 

6) que alguns aluguéis não acom
panharam a alta vertiginosa das uti
lidades, constituindo assim prejuízo 
permanente a pequenos proprietários, . 
cuja renda provém unicamente dessa 
fonte; 

7) que a execução do Decreto-lei 
n. 0 6. 739, de 26 de julho de 1944, al
terado pelas disposições do Decreto
lei n. 0 7.466, de 16 de abril de 1945, 
está para findar-se em 31 de agôsto 
do corrente ano. 

Requeiro, por intermédio da dignis
sima Mesa, que a Assembléia Nacio
nal Constituinte solicitE!, em caráter 
de urgência ao Poder Executivo as se
guintes e urgentes rnedidas: 

1. 0) Suspensão do direito de ação de 
despej.o duramte 2 (dois) anos para 
quaisquer prédios residenciais, comer
ciais ou ·industriais, e por qualquer 
motivo, salvo: 

a) nos casos de despejo requerido 
por falta de pagamento de aluguéis, 
podendo, contudo, o "locatário ou sub
locatário purgar a mora, pagando· ou 
depositando, no prazo fixado para a 
contestação,· a importância do débito 
acrescida de 20 % a título de indeni
zação para custas, juros e honorá
rios de advogado; 

b) no caso de o proprietário não 
possuir outra propriedade para morar, 
residindo em hotel, pensão, aparta
mento ou casa alugada; 

2. 0) Sobrestamento de tõdas as ações 
de deS'pejo por igual peTíodo e em 
qualquer instância, mesmo na fase de 
execução, ressalvadas as hipótese das 
letras a e b; 

3. 0 ) Permiss~o ao locador, e ao lo
catário em se tratando de subloca
ção, para aumentar de 20 % o eluguel 
cobrado, quer para as habitações resi
denciais, qu~r para os imóveis desti
nados a fins comerciais dos prédios 
cujos inquilinos residem nos mesmos 
ou os utilizem para fins comerciais, 
há mais de. quatro anos. 

Sala das Sessões, em 12 de maio de 
1946. - Campos Vergal. 
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INDICAÇÃO N.0 69 - DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo pro
Vidências no sentido da criação de 
uma Estação Telegráfica na cida
de de !pirá, sede do município de 
igual ·nome, no Estado da Bahia. 

Justificação 

A importância. do município de Ipirá 
na economia agrária e pastoril do Es
tado da Bahia, ressalta do progresso -
alcançado pelo mesmo nos últimos 
anos. :J!:ste progresso, devido em gran- · 
de parte à iniciativa particular de seus 
fazendeiros, vem: permitindo· novas 
possibilidades de enriquecimento não 
só à sua população operosa e traba
lhadora, como, igualmente, a todos os 
municapios circunvizinhos, tais como 
Monte Alegre, Baixa Grande, Capiva
rí, Rui Barbosa, Itaberaba, Feira de 
Santana, Castro Alves, Santo Este-
varo, etc. ' 

Para termos uma rãpi.da idéa uo 
progresso havido neste município, ve
jamos um confronto entre sua popula
ção em 1920 de 28.850 habitantes, e, 
em 1937 de 37.000. Atualmente a mes
ma orça aproximadamente em 50.000 
almas que, distribuídas pela sua área 
de 3. 001 quilômetros dá u•a média de 
17 habitantes por quilômetro quadrado. 

Seu valor como unidade econômica 
do Estado pode ser a v aliada através 
do a,umento da arrecadação entre os 
anos de 1940 e 1945, assim discrimi
nada: 

Ano de 1940: 

Renda Federal ..... . 
Renda Estadual ..... . 
Renda Municipal ... . 

Ano de 1945: 
Renda Federal ..... . 
Renda Estadual ..... . 
Renda Municipal ... . 

Cr$ 68.000,00 
Cr$ 290.000,00 
Cr$ 129. 000,00 

Cr$ 171.913,60 
Cr$ 
Cr$ 175.638,00 

Dispe!lsanio-nos de salientar aqui a · 
importância destas arrecadações, pois 
elas, comparadas as dos demais mu
nicípios de área equivalente, falam 
melhor que quaisquer palavras. . 

Neste momento em que nos empe
nhamos em 'levar às populações do in
terior os elementos necessários ao seu 
pleno desenvolvimento econômico, em 
que se fala na penetração pelos mais 

I 

' 
dista~tes rincões do país, em que os 
própr1os economistas estão convenci· 
dos da necessidade de aparelhar 
nossos municípios de utilidades técni
cas capazes de permitirem um pro
gresso elevado, neste momento a cria
ção _de .uma Estação Telegráfica no 
murucíp10 de Ipliá é uma medida 
necessária.· que abrirá novos rumos a 
esta região baiana. 

I~ualmente, a criação da estação em 
apreço num municípió situado à mar
gem da estrada de. rodagem Bahia
Morro do Chapéu e promissor pela 
sua topografia, condições climatéricas 
fertilidade do solo, etc., virá facilita; 
meios de negócios . ao seu povo, pois 
. sabemos o valor que representam, para .· 
as. imensas distâncias de nosso inte-" 
rior, as palavras transmitidas pelo fio, 
vencendo a morosidade do tráfego ro
doviário. 

Rio de Janeiro, 13 de Maio de 1946. 
- Fróes da Motta. - Aloysio de Cas
tro. - Vieira de Mello. -.:. Regis Pa
checo. -;Renato Aleixo. - ~uís Bar
reto. - Altamirando Requião. - N e
greiros Falcão. - Lauro de Freitas 
A imprimir. . 

A baixo-assinados: 

De T.rabalhadores d.e São PSJulo 
sôbre assuntos de suas situações p.es
soais. - Inteirada. 

O SR. PRES-IDENTE Está 
finda a leitura do expediente. 

Tem a palavra o Sr. João1 Ama-
zonas, primeiro orador inscrito. · 

O SR. JOAO AMAZONAS 
(Lê o seguinte discurso) ....:.. Senhor 
Presidente. Senhores Constituintes. 
Dentro de mais alguns dias, inicia
remos os debates do ·ProJeto de 
Cons.tituição, que se encontra quase 
term1nado. Pela leitura do Diário 
~a .. Assembléia, podemos ter já uma 
1de1~ g .. eral das tendências nêle pre
domlnantes que, infelizmente estão 
muito divorciadas da realid~de ob- . 
jetiva do mom-ento histórico que 
atravessamos. · 
. Nos têrmos do que dispõe o Re

glmento Interno desta Assembléia, · 
cada r.epresentante terá apenas meia 
hora para apreciar o Projeto emitir 
sua opinião, sugei!:ir ou j~stificar 

.,. 
' 
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emendas, tempo s:em dúvida precário 
e insuficiente, dalda a magnitude da 
tarefa e · o que ela representa para 
a vida e o f.uturo da Nação. 

Aproveito-me por isso dos poucos 
minutos da hora do expediente par.t 
ocupar a . atenção desta ilustre casa, 
sôbre maltéria que julgo de oportu
nidade e relevância, principalmente 
face às profundaS contradiçõ-es so· 
ciais ·e econômicas em que se de· 
bate o nosso paiS e · tamMm. . todo o 
mundo moderno. 

Refiro-me, Senho!res Constituintes, 
ao capítulo do Proj·eto de Constitui
ção que diz respeito à Or.ctem Eco
nómica e Social, capítulo êsse que · 
deve registrar tôdas as conquistas do 
proletáriaido brasileiro no campo de 
sua organização sindical, do Direito 
do Trabalho, . da Justiça que de•Jerá 
dirimir os dissídios surgidos entre 
empregados e empregadores e da 
Assistência e Previdência Social. ll:s
ses dir.eitos, que a muitos · assustam, 
são fundamentais e indispensáveis à 
texistência e ao aperfeiçoamento de 
nossas · instituições democráticas e 
fazem parte integrantes da Lei Bá· 
sica de quase todos os páíses do 
mundo, exceto aquêles onde· ainda 
domina o fascismo ou' a exploraçãó 
colonial imperialista. Não devemos 
esquecer que o pro·letariado é, nos 
dias de hoj.e, a grande fôrça impul· 
sionadora do progresso e bem estar 
da humanidade e que depois des'"a 
segunda grande guerra mundial, 
onde participou ati v a e e.fi{,"'' :l'lente 
na eliminação da tirania, participa 
também da maioria dos govê,.nus c!os 
paises ·europeus e até mesmo asiát1-

. cos. 
Não há dúvida que laboram em 

êrro aquêles que pretendem fazer 
.da Constituição uma obra desligada 
da realidade brasileira, e que visam 
apenas a defesa de seus próprios 
interêsses de classe. Uma Constitui· 
ção promulgada em desacordo com a 
realidade, alheia aos intea:êsses e di· 
reitos fund!limenta.ls das grandes 
massas trabalhadoras do nosso povo, 
torna-se letra morta, d·ocumento ob
soleto e inútil no dia seguinte à sua 
entrada em vigor. Há, Senhores 

· · · fortes e 

mais poderosas que aquelas que con
servamos no papel: são as leis di· 
tadas pela própria vida e pela . evo
luçáio social dos povos, que ninguém 
pode, impunemente, contrariar. 

Já a Constituição de 34 rregistrava 
algumas das conquistas sociais do 
proletr;triado, embora fazendo-o de 
maneira confusa, pouco precisa, . que 
dava margem a ·interpretações rea
cionárias, caminho, aliás, seguido 
agora pelos s·enhores· constituintes 
autores do Projeto a · que me refiro, 
coisa que afirmo sem desdouro 
algun:C à sua cultura e inteligên· 

. cia. 
Nem pode a Constituição de 46,. 

elabotmr nurrt período de grandes es· 
peranças para todos os povós, espe· 
rança de ver realizada na prática . 
as promessas do mundo melhor pelo 
qual lutamos, deixar de registrar 
êsses direitos fundamen.tads dos tra· 
ibalhadores, inerentes à próprla. 
existência da democracia modema. 
E os conside:ro tão importantes que, 
ao fim da tarefa que estamos rea-

. lizando em nome do povo,· não vaci
laria em julga.r a nova Carta, como 
democrática ou reacionária, segundo 
os direitos que ela assegurasse ou 
negasse ao proletariado. 

Somos ainda um pais bastan.te 
atrazado nêsse sentido e não so
mente em relação com os pafses 
econômicamente mais · desenvolvidos 
senão que até mesmo compar~do 
com algumas c·olônias ou domínios, 
em que pese a propáganda oficial, 
que fêz da legislação JJtt-iasileira a 
melhor e mais perf.eita do mun
do ... ou o reacionarismo de alguns 
patrões que, •acostumados ao traba
lho escravo, .reclamam . cont:r:.1. as · 
mais insignificantes medidas de pro
teçã·o ao trabalhador . 

:Basta ·acentuarmos, Senhores 
Constituintes, tJ..Ue as reivindicaçõ·es 
a.tuais do proletarirudo do Brasil são 
ainda - muitas delas - as que os 
t~abalhadolJ.'Ies de outros · paises já 
gozam há algumas dezenas de anos. 
Nem s·e pense que estamos reivindi· 
cando para o prbletari·ado as con· 
quista.S avançadas da época contem
porânea, a nacionalização das indús· 
trias básicas, dos meios de tr.ans· 
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porte, das minas e dos bancos, ou 
a semana de quarenta horas, a 
;participa,ção do proletariado na ad
ministração das emprêsas, objetivos 
que figuram em primeiro plano nos 
;pll"ogramas de partidos e organiza
ções da classe trabalhadora em quase 
todo o mundo moderno e que já se 
vão tornando realidade. Não, Senho
res Constituintes, as relvindicaçõPs 
hoje formuladas no Brasil co!res
pondem às plataformas operárias de 
quase meio s·éctilo, pois nossos go
vernantes continuam . a fazer da 
questão social, como nos velhos tem
pos, um caso de polícia. 

nossas. populações trabalhadoras e 
com o fato de, em nosso pais, não ha
ver uma concentração industrial pon- . 
derável, a não ser em poucas re- · 
giões. 

Portanto, não podemos admitir,.sem 
fugir inteiramente à realidade social 
de nosso país, um critério rígido para 
a organização sindical em nossa ter
ra. O que pode ser muito bom para 
a Capital da República ou para São 
Paulo, que são os centros industriais 
mais desenvolvidos, pode não servir 
para um Es·tado como Minas ou Ma
to Grosso, ou mesmo para o interior 
de S. Paulo. As c.ondições de cada 
região düerem, inteiramente entre si, 
não se· podendo pois · estSJbelecer um 
critério "a priori" para todo o país, 
como o fez a lei ordinária do Estado 
Novo, ou como deixa margem para· 
que se faça o ·Projeto de 46. · 

O capítulo em apreço c.onserva, com 
ligeiras modificações, para melhor · e 
para pior, o qu~ se continha na Carta 
de 34, introduzindo apenas,· como ino
vação de. aparência progressista mas 

· de conteúdo reacionário; a participa
ção do proletariado nos lucros das 
emprêsas. . 

É bem verdade, Srs. Representantes, 
que o Projeto trata de assegurar. a 
liberdade sindical, que é dos princípios 
fundamentais por que se bate o pro
letariadq brasileiro. Entretanto, ao 
·mesmo tempo, deixa o· Projeto uma 
porta ruberta para a intromissão in
débita do Estado na vida interna dos 
sindicatos, quando declara que a lei 
ordinária regulará a sua forma de 
constituição. 

Na prática, tal dispositivo, reacio
nário em sua essência, é um atenta
do ao livre direito de associação em 
sindicato. 

Podemos tomar como exemplo prá
tico, no caso, a Carta de 37. Diz êsse 
famigerado documento, em um dos 
$eus artigos, ser livre também o direito 
·de associação. Entretanto, a lei or-
dinária que regulamentou "a forma 
de Constituição" dos sindicatos, des
truiu inteiramente aquela pretensa li
berdade de associação profissional ou 
Sindical Realmente, no Decreto-lei 
1. 402, fazem-s·e de tal maneira exi
gências para o reconhecimento de um 
sindicato de classe que, na realidade,. 
pode-se falar em tudo que se queira, 
menos no livre direito de associação 
em sindicato. É preciso, aléní do 
mais, ponderar com· o estado de quase 
completo analfabetismo e atrazo de 

O ·que se compreende por liberdade 
sindical é o . direito assegurado ao 
trabalhador de constituir, êle mesmo, 
sua própria organização, independen
te de qualquer regulamento do govêr
no, dentro de suas poss~bilidades e co
nhecimentos. É o próprio proletaria
do que deve .escolher as formas e me
todos a usar na sua. organização sin
dtcal, ·a maneira de dirigi-las, respei
tadas apenas as e~igências legais para 
o seu re{:onhecimento como sociedade 
civil. 

Todos nós, Srs. Constituintes, te
mos ainda bem viva a experiência 
desses longos anos de Estado Novo, 
nos quais os trabalhadores brasilei
ros viram-se c01npelidos a um ·tipo de 
organização sindical, que não corres
ponde aos seus interêsses de cla;;se, 
e que afinal foi reduzida a um sim
ples apendice do aparelho estatual, 
sujeita a uma incrivel burocracia 
administrativa, que praticamente iln
pede os trSJbalhadores menos letra
dos de exercer eficientemente qual
quer cargo de direção. E o resultado 
é que, entregues as, dii'eções dos sin
dicatos a elementos que não os mais 
capazes, do ponto de vista dos inte
rêsses da sua classe, e pela aÇão co
ercitiva do poder público, perderam. . 
aqueles· organismos, em grande parte, 
suas caraterfsticas fundamentais de 
orgãos de classe; para se transforma-

·-
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rem em trunfos de polftic.a persona
lista de determinados figurões do Es
tado Novo. 

Mas, voltando ao ponto, a regula
mentação estado-novista chegou a 
tal extremo que a lei determinou até 
a forma pela qual um sindicato pode 
ou não ad.mitir um simples contínuo 
para o seu serviço, isto sem falarmos 
no Estatuto Pafu'ão ou na !Presença 
dos delegados do Ministério ou d:a 
Polfcia nas assembléias sindicais. 
Há, além disso, exigências tais para 
a fundação e reconhecimento de um 
novo sindicato que constituem ver
dadeiros obstáculos à organização do 
;prole·tariado, sobretudo considerSidCJi, 
conrforme falamos actma, o SJlto co
erficiente de analifabetos em n'OSsa :po
pulação operária. 

Portanto, vemos assim, quanto há 
de perigoso na fórmula usada pela 
Subcomissão Constitucional, deixando 
à lei ordinária a faculdade de regular 
a "constituição dos sindicatos", prin
cípio êsse que é, na prática, a nega
ção da própria liberdade sindi·cal que 
ela procura assegurar. 

Muito mais condizente com as reais 
necess~dades de nosso proletariado se
ria esposar tambérr. o princípio da 
Carta de 34, que assegurava a mais 
ampla autonomia dos sindicatos. S? 
com a mais estrita autonomia poderá 
o sindicato libertar-se de qualquer in
fluência estranha à classe que repr.e
. senta, podendo, então, transformar
se no que realmente deve ser, isto é, 
um órgão de estudo, coordenação e 
defesa dos interêsses do trabalhador. 

sos gov.ernantes em matéria sindical, 
naturalmente sob a influência do es
pírito e da trSJdição do Estado Novo. 
Sendo juridicamente uma· aberração, 
sem qualquer defesa ou justificativa, 
tal fato serve bem para demonstrar 
o perigo que Marreta o querer en
tr.egar à lei ordinária a regulamen·ta
ção da forma de organização dos 
nossos sindicatos. 

Infelizmente, conrfon:ne já disse, a 
mentalidade sindical de nossos ho
mens públicos é ainda muito baixa; 
êles vêm nos sindicatos não órgãos 
de classe e co1abora,dores do govêrno 
na solução dos interêsses do proleta
riado, mas sim, e apenas, instrumen
tos dóceis para fins políticos perso~ 
nalistas. 

Por isso, de<fimdemos a tese de que 
devemos 'assegurar na Constituição 
de 1946 o mais rfgi:do princípio da 
liberdade e autonomia dos sindicatos. 
o modo como se refere ao assunto 
o Projeto apresentado é perigoso e 
vai permitir aos elementos mais rea
c~onârios a continuação dos~ princí
pios sindicais do Estado Novo, con
tra os quais tem luta,do sistemàtica
mente o proletariado do Brasil. 

A liber.dade sindical, em seu sen
tido mais amplo, é :iiD:dispensável ao 
progresso de nossa terra e à defesa 
de nossas instituições democráticas. 
Só através dela poderá o proletariado 
influir poderosamente, através de 
seus o~ganismos livres, nos destinos 
da Nação, servindo como elemento 
preponderante na salvaguarda de 
nossas instituições democráticas e no 
progresso e emancipação económica 
de nossa Pátria. 

Aliás, o Brasil, é um dos pouquíssi
mos países do mundo de hoje, onde o 
proletariado não gôza da liberdade de 
se organizar, inclusive de fundar -e 
manter seu órgão unitário, sua Cen
tral Sindical, como · a Confederação 
Geral dos Trabalhadores do Brasil. 
E, o que é mais tr!ste de se dizer, é 
que êste direito já tinha sido conquis
tado em 1930. 

Se fôssemos aceitar a faculdade de 
ser regulada em lei ordinária a "for· 
ma de constituição" dos sindicatos, 
poderíamos, Srs. Constituintes, che
gar ao ponto de termos que assistir 
novamente a um fato, há pouco su
cedido, e que· c1e'J)õe de forma can
denté, contra os mais come2llnhos 
princípios de direito sindical. Que- · 
ro me re-ferir ao decreto recentemente 
baixado, pelo qual o Poder Ex.ecutivo, 
sem qualquer justificativa, prorrogou 
por mais um ano o ·mandato de tô
das as diretorias sindicais. 

Tal fato demonstra, inrferizmente, 
a que ponto chegou o critério de nos-

A v·erdade é que devemos assegurar 
'ao prol,etariado em nossa Carta. Mag
na os direitos fundamentais da mais 
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ampla liberdade e autonomia dos sin
dicatos, para que não nos vejamos a 
braÇos com algum nqvo retrocesso na 
marcha para aperfeiçoamento de 
nossa traclicão democrática mais pura. 

lhores condições de vida e que, . ·por 
isso mesmo, são obrigados a recorrer, 
em último recurso à greve. 

Temos exemplos bem frisantes a 
respeito: o caso dos bancários é bas
tante eloqüente. Depois de vinte dias 
de greve os banqueiros viram-se 
obrigados a melhorar os vencimentos 
dos seus fun·cionários. Assinaram um 
acôrdo que vinham cumprindo, até ~ 

Logo, o dispositivo do projeto cons
titucional que d·eixa à lei ordinária a 
forma éie estabelecer a organização· 
dos sindicatos, sem ao mesmo tempo' 
estatuir e assegurar a mais completa 
autonomia dos sindicatos, como o fêz 
a Constituição de 34, é um dispositivo 
reac!onário e truculento, incapaz de 
garantir a liberdade. sindicat . 

Uma Carta Magna não será demo~ 
crática se não fizer respeitar a liber
dade sindical ou de associação, que 
é um dos !)Ostulados primaciais dos 
regimes democráticos. 

dia em que surgiu a lei Negrão de 
Lima, que proibiu as greves. Então, 
começaram as represálias, as dispen
sas sem justa causa daqueles que mais 
haviam lutado pelo aumento, e até 
a supressão pura e simples do aumen
to concedido. Outro caso ilustrativo 
da tes·e que defendemos é a atitude 
intransigente· da Light, que se nega. 
a atender os justíssimos reclamos dê 
aumento de salário dos seus emprega
dos, ·despedindo-os -em massa e pro
vocando um forte descontentamento 
.que pode resultar numa greve. Além 
do mais, Srs. Constituinte; o Estado 
que se coloca contra a greve chama 
a si tôda a responsabilidade pelos 
a!ritos diários que surgem das. rela
çoes entre o ca.pital e o trabalho, 
transformando as greves e os movi
mentos de reivindicações econômicas, 
em pro~lemas políticos, como atual
mente vem sucedendo, pois a interven
ção hostil tanto do Sr. Ministro do 
Trabalho, como a da Polícia e até 
mesmo a do Exército tem provocado 
na classe operária um ódio crescente 
ao Govêrno que bem poderia ser evi
tado .. 

Ainda no projeto a que me refiro 
. ficou estabelecido o direito de gre
ve conquista universal do proletaria
do'. Na verdade .a greve é tão velha 
quanto o regime capitalista porque é 
da própria essência dêsse regime, fun
dado na contradição do trabalho so
cial e na apropriação individual da 
riqueza e dos meios de produção. Os 
patrões por mais humanos e benevo
lentes que sejam. - e os há mU:to 
poucos - querem aumentar cada vez 
mais . os seus lucros e, premidos pela 
concorrência, procuram justamente 
nõ baixo preço da mão de obra a 
consecução dos seus objetivos. 

o direito de gÚve, Srs. Constituin
tes, ao contrário do que possa parecer 
a muitos observadores superficiais, 
tem 1,1m grande poder harmonizador 
nas r·elações entre empregados e em
pregadores. Porque, quando êstes sa
bem que ao proletariado é garantido 
o direito de parede, quando sabem que 
a seu favor não vem nem a Polícia 

-· nem o Ministério, tornam-se mais 
acessiv·eis às reivindicações dos seus 
trabalhadores, ouvem-nos com mais 
atenção e procuram solucionar · um 
conflito que pode ter, para êles mes
mos, as piores conseqüências. Ao con
trário, quando o direito de. greve é 
proibido, . os patrões sentem-se sem
pre fortes para -repudiar a priori 
quaisquer tentativas dos seus em
prega:dos no sentido de obterem me-

O direito de greve é ainda Senha-. ' 
res ~t;lPresentantes, um . fator ponde-
rável de elevação· do nível de Vida. 
do povo brasileiro, considerado como 
um dos mais baixos do mundo, resul
tado da politica de perseguição aos 
trabalhadores, que tiveram suas mãos 
amarradas para lutar contra a e:mplora
ção de que Vinham e vêm sendo ainda 
vitimas, enquanto os industriais · ga
nhavam a custa do seu suor rios de 
dinheiro, que para vergonha de um 
povo que passa fome como o nosso, 
constituíram os chamados lucros ex
traordinários. São muitos es que pen:
sam que aos trabalhadores só deve 
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ser permitido exigir melhores salá
rios, quanto provar que aquilo que 
pe:r;cebem ~ão dá mais para atender 
o mínimo indispensável à vida. Ofi
cializou-se e generalizou-se o salário 
mínimo no Brasil, salário mínimo que 
é na verdade a retribtúção máxima 
paga à esmagadora maioria dos que 
trabalham. Indiscutivelmente os tra
balhadores devem merecer um salá
rio sempre melhor, se aumentam os 
lucros dos seus patrões e, porisso, 
quando . surge uma· reivindicação eco
nómica do proletariado deve se inves
tigar, em primeiro têrmo, o quanto 

-estão ganhando· os patrões com o pro
duto dos que trabalham. O direito 
de greve permite aos trabalhadores 
exigir mais salários pelo seu traba
lho. honesto, e isso é útil à própria 
indústria pela ampliação do merca
do interno, e à renda nacional, pela 
maior criação de riquezas. 

o estado econômico atual, de mui
tas emprêsas e fábricas do país ga
nhando rios de dinheiro, em contras
te com a miséria inflacionista que 
ronda os lares de seus operários, é 

·bem um índice do que aqui dizemos. 
Recentemente o Diário Oficial publi
cou dois relatórios de duas grandes 
fábricas de tecidos desta Capital: A 
Corcovado e a Seabra. Por aquêles 
balanços, e nós sabemos como são 
êles feitos e publicados, com grande 
sonegação, verifica-se que a fábrica 
Corcovado com um càpital de 35 mi- · 
lhões de cruzeiros, distribuiu 14 mi
lhões de dividendos, e a Seabra, cujo 
capital é de · 80 milhões espalhou 48 
milhões entre seus felizes acionistas. 
Se formos aprofundar um pouco o es
tudo sôbre estas duas fábricas ou ou
tras, acharemos fatalmente como re
sultado que seus capitais são iguais 
às importâncias que acusam como lu
cros amontoados sôbre a fome e a 
'miséria de seus trabalhadores, que são 
os fatores máximos de seu engrande
cimento. 

Entretanto, êsses mesmos trabalha
dores não podem reivindicar para si, 
e para a sua famflia, um salário um 
pouco melhor que lhes permita uma 

mais ampla perspectiva de vida. A lei 
lhes fixou pràticamente um mínimo 
indispensável para que continuem vi
jVendo para trabalhar para os seus. 
!Patrões, e fora daí nada podem rel
,vin<:licar sob pena de serem vitimas 
das violências e ameaças dos senho
res Per·eira Lira, Macedo Soares ou 
~egrão de Lima. No entanto, com a 
exploração do seu trabalho, seus pa
.trões ganharam e ganham ainda 
muitos milhões de cruzeiros enquaa.
,to que êles não se podem dar ao 
~'luxo ~xtravagante" de ir a um ci
nema, sob pena de sérios desequi-

.. líbrios em seu orçamento familiar. 
:é:, necessário, portanto, desamarrar 

as mãos do proletariado, permitir-lhe· 
os meios indispensáveis para que pos-

• sa lutar eficazmente por melhores sa
lários e contra a· carestia ·da vida. E 
isso, só com o mais absoluto e irres
trito direito de greve. 

~ste direito, Srs. Constituintes, é 
·uma conquista já secular do proleta
riado e só está fora da lei naqueles 
países onde há um eclipse momentâ
neo· da liberdade. A nossa Carta Mag
na decerto há de consignar sem res
trições, como um dos característicos: 
fundamentais da democracia e uma 
das formas de proteção ao trabalhO: 
livre e de assegurar o desenvolvimen
to e progresso de nosso país. 

Quanto à duração normal do tra
balho, o projeto repete os têrmos da 
Constituição de 34, que por sua am
plitude, . deu lugar o prolongamento 
do mesmo até dez e doze horas de 
trabalho diário. Diz aquela letra cons
titucional "que a jornada máxil:p.a de 
trabalho é de oito horas, reduzíveis,. 
'mas só prorrogáveis nos casos previs-
. tos em lei". · · 

E a lei, na prática, determinou rea.t
mente a jornada. de 10 e 12 horas, 
conforme os arts. 59 e 61 da Conso!1· 
dação das Leis do Trabalho e que,. · 
exagerada por certos patrões, elevvt<
se mesmo até 14 horas! 

São inúmeras as grandes e peque
nas emprêsas que assilr. tl;abalham. 
mesmo nos grandes centros como RLO 

ou São Paulo, onde, bem ou mal, atn·· 
da· existe alguma fiscalização .. Si pen-



• • I . , ' 

-1&-

sarmos nos pequenos centros, onde 
nunca apareceu um :fiscal do M. de 
Trabalho, o panorama então é absm·
do, assumindo o trabalho a caractt'
:rística de verdadeiro ... trabalho es
cravo. 

Para que haja um p,roteção real ~o 
trabalhador, é necessário e essenc:.!ll 
que a lei determine a duração máxi
ma do trabalho em 8 horas diárias, 
J1ão se admitindo ex:ceções de qual
quer natureza, porque delas lanç>J;m 
mãos os patrões reacionários e ganan
ciosos,. para obrigar o trabalhador ao 
serviço extraordinário. Seus ardis !:ão 
conhecidos; bem sabemos como proce .. 
dem para alcançar seus objejtivoc;; 
Pagam pelas ·8 horas um salário ml
serável, e acenam a seguir com . 91! 
horas extraordinárias. acrescidas d( 
mais alguns centavos. Pr.emidos pe1as 
dificuldades da vida rni~erável, neces
sitando ganhar um pouco mais par9. c 
sustento da familia, vêm-se os traoa
lhdores obrigados a concordar. 

E cresce assim a legião dos tub~r
culosos, verdadeiro flagelo social . cte 
nossa Pátria, de homens e mulhereE 
que mal alimentados e subnutridos 
:trabalham excessivamente, dim]nuin
ão a vitalidade de nossos povo. 

E' preciso não esquecer, Srs. cons
tituintes, que a luta pelas 8 horas de 
trabalho vem no nosso continente, d:;. 
de 1886, quando a 1 de maio mu1tos 
trabalhadores americanos pagara:n 
com a vida a luta por essa reivin ii
cação elementar. 

Hoje, em pleno século. XX, estam?s 
jã na época da semana de 40 horRs. 
Entretanto, no Brasil, ainda pugna
mos pelo cumprimento da:s 8 horas 
máximas de trabalho diário. E' pre
ciso portanto que a nossa Lei Básica 
.estatua o principio, sem exceção, da 
jornada máXima de 8 horas. Só as
sim estaremos fazendo um trabalhe 
de proteção real.ao trabalhador e ·c:à 
saúde do povo brasileiro, só assim ~~
taremos defendendo as gerações vt.1· 
douras de nossa Pátria. 

Outro ponto do Projeto que merecê 
nossa atenção, é o da Justiça do Tr"l
balho; instituída pela Constituição de 
34, e que sõmente foi instalàda <>m 
1941, sob bases paritárias. Somos dos 

que defendem o' critédo da Jusl;lça 
paritária para tl julgamento dos titR
sidios oriundos das relacões entre em
pregados e empÍ:egadorés, muito fm· 
bora condenando muitos dos· seus as-
pectos atmiis. . 

Grande tem sldo a celeumll levantl:'.
da nesta Càmara, em tôrno da iis
cussão dêsse ponto, vital para o p.- .l

letariado. Muitas têm sido as vozes 
que se levantaram a favor da Just1~a 
Trabalhista togada, vozes essas tôíla.9. 
é bem verdade, inteiramente afasta.; 
das dos meios operários e de seus Jn. 
terêsses. 

Contra a ,Justiçtt paritária se vem 
levantando também a maioria das or
ganizações patronais do Pais, e al
guns re~cionários conhecidos por suas 
inclinaçoes facistizantes. 

Os meios operários, entretanto têm 
se ma11tido intransigentes na defeza. 
da Justiça paritária, como a que 
pode fazer melhor justiça ao traba
lha.dor espoliado em seus direitos. 

A experiência, não só nossa, mas 
também de vários países do mundo 
tem nos ensinado que a Justica pari~ 
tária é a que corresponde ná.s con· 

-dições atuais, aos interês;es da co-
letivida.de. · 

O caso brasileiro, é típico. ·Nas lo
calidades onde não há Juntas de Con
ciliação e Julgamento, e essas são 
inúmeras, a aplicação dos principies 
do Direito Trabalhista está afeta, con. 
forme · sabemos, aos Juizes de Direi· 
to da Comarca: 'temos portanto . af 

·a Justiça togada. E o resultado tem 
s1do \o pior ·possível. Na maioria dos: 
casos os . Juizes e escrivães · nem to
mam siquer conhecimento das recla
mações apresenta.das, deixando o tra
balha.dor em verdadeiro desamparo, 
o que é mais difícil acontecer nos lo
cais onde funciona a Justiça paritá;. 
ria~ 

E' preciso não esquecer, Srs. Cons
tituintes, que a Justiça do Trabalho é 
tôda especial, sui-generis, já que tem 
que decidir sôbre fatos e questões que 
assumem também características es
pecialíssimas. Sõmente o homem do 
meio está capa·citado para agir, com 
eficiência, no processo e julgamenta 

.•; 



• I -
.. -· 

-16-

de tais questões. E' preciso que se 
pondere também a grande diferen
ça entre as partes interessadas na so
lução do dissidio trabalhista: de um 
lado o patrão, todo eficiênte e podero
so, acompanhado de· custosos advoga
dos e todo um aparato burocrático e 
fun-cional, e de outro o trabalhador, 
pobre, ineficiente, só, muitas vezes, em 
evidente situaÇão de inferiortdade. 

Não pode pois haver paralelo entre 
êles e o a.utor e .réu das questões cí
veis, onde o poderio das partes se equi
vale na grande maioria dos casos. A 
situação . é pois, muito diferente. 
- A presença no tribunal julgador de 
um representante de classe de operá
rio reclamante, é já um meio de esta
belecer certo equilíbrio, de maneira 
que sua pretensão possa ser estuda
da e apreciada com sinceridade, sem os 
percalços d:e sua inferioridade cultu
jral e ,econômica frente ao empre
gador. 

O mesmo não se daria com a Justi
ça togada. De maneira geral, cerca·de 
90% dos casos, podemos dizer, os juízes 
togados desconhecem inteiramente as 
condições especificas ·do trabalho as
salariado, princilpalmente nas fá.bri
cas e oficinas, sendo portanto elemen
to inteiramente a.lheio aos problemas 
do proletariado como classe. :ll:le vem 
sempre de outra classe que não a ope
rária, e é, não um juiz por cima das· 
classes, como se tem aqui afirmado, 
mas ,;um homem da classe dominante. 
Ademais, f:lrs. constituintes, julgar, no 
Direito Trabalhista, não significa ape. 
nas apegar-se à letra morta da lei. 
Significa: também inte!ipretar fatos e 
condições que ·surgem a ca.da ins
tante sob condições as mais diversas, 
mas sempre oriundas da faina. diária 
do trabalha-dor na fábrica ou oficina, 
loja ou escritório. Portanto, a Justi
ça paritária, com vogais representantes 
dos empregados e empregadores, está 
melhor a;parelhada para encontrar. a 
justa medida das soluções pleiteadas. 

Um dos argumentos usadoS pelos 
defensores da Justiça togada, é o do 
grande número de reclamações e casos 
que surgem, que êles atribuem, ingé
nua ou crupciosamente, à existência da . 

Justiça paritária, por atender a tôdas 
as reclamações que lhe são feitas. 

Tal entretanto não é a causa. ·o 
grande número de casos surgidos, ao 
contrário, é um índice da resistência 
oposta pelos empregadores à legisla
ção do trabalho, assim como da pottca 
refi>ciência da fiscalização do Ministé
rio do Trabalho sôbre o cumprimento 
da mesma legislação. E' evidente que 
se os patrões cumprissem, como deve
riam, a legislação existente, o núme
rc de re·clamações seria insignificante 
e mesmo quasi nulo. 

E' inegável que a Justiça do Tra
balho· tem os seus defeitos e, eviden
temente, não é uma justiça proletá
ria. O que reconhecemos como defei
to e condenamos na Justiça do Tra- · 
balho é a morosidade dos processos e 
o . excesso de recursos, que fazem · pen
der por muitos anos processos muitas 
vézes insignificantes, em que o recla
mante é um pobre trabalhador desem
pregado, à mercê da sorte. Condena
mos essa injustificável burocra·cia e 
a composição dos Tribun~is Superiot·es 
do Trabalho que não obedecem ao 
mesmo critério paritário da 1.a Instân- · 
cia. Condenamos a indicação pelo go
vêrno dos vogais representantes · de 
classe, pois êles devem ser de livre es
colha dos próprios interessados, sem. 
qualquer intromissão do Govêrno que. 
geralmente, nomeia, não 'os mais pres
ti.giados e responsáveis, mas aqueles 
que melhor servem a<~s seus interêsses 
políticos. 
. Tais defeitos, entretanto, não devem 

e não podem ser levados à conta da 
Justiça paritária e sim a lei orgânica 
que a mantem em funcionamento. e 
que pode e deve ser reformada, Vi
sando a aplicação mais rápida da Jus
tiça para o trabalhador. 

O que é certo, contudo, Srs. Repre
sentantes, é. que a justiça paritária 
significa um passo para a melhoria 
das relações entre empregados e em
pregadores. Ela representa uma ga
rantia de nossas instituições democrã
ttcas e deve ser mantida e aperfei
çoada pela Constituição de 1946, como 
um dos fatores de desenvolvimento e 
progresso de nosso povo. 

Terminando, não desejo deixar de 
apreciar um dos pontos do projeto a 

-. 
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que me referi como inovação, no prin
cipio dessas minhas considerações: a 
chamada participação dos trabalhadc•-

. res nos lucros das emprêsas. 
Parece, à primeira vista, tratar-se 

de uma medida· progressista. Entre
tanto, o seu qonteúdo é reacionário. 

E' uma solução ;lá muito velha, sem
pre combatida pelos trabalhadores de . 
todo o mundo, porque inócua. O que 
ela tem em vista é obrigar o proleta
riado a trabalhar dobrado o· ano in
teiro, alimentando ilusões que. no fim 
pode obter um pouco mais de dinheiro 
com ,que satisfazer as suas ne·cessida.
des. O trabalhador sujeita-se a tôdas 
às dificu1dades, inclusive a de se man
ter um parco ·salário, a-fim de perce-. · 
ber no fim db ano uma parte dos 
lucros. 

Tudo, entretanto, é ilusão. 
No fim do ano, sem nenhum contrõ

le por parte dos trabalhadores sôbre 
a escrita da emprêsa, o lucro apurado 
aparece pequeno. Sôbre êsse pequeno 
lucro; uma menor percentagem é dada 
ao ... trabalhadores, que ná. prática nada 
rE·cebem. 
...,.jl.qui na Capital da República há 
'ffih exemplo típico. Uma usina · de 
aç.úcar garantiu aos seus trabalha
dores 20% dos lucros. Percebiam em 
média, salários de 600 cruzeiros men
sais. No fim do, ano, a cada um to
cou receber 1.200 cruzeiros como par
ticipação nos lucros, isto é, na prá
tica 100 cruzeiros por mês. Qual a 
vantagem, sejamos coerentes, das vi
cissitudes passadas o ano inteiro com . 
o parco salário que recebiam? Ade
mais os trabalhadores não partici
pam da direção da emprêsa nem tem 
meios parE~- controlar o seu movimen- · 
to e a sua escrita. lt pottanto, uma 
utopia dourada, a participação nos 
lucros. Serve para enganar o traba
lhador para · fazê-lo conformar-se 
com o" miserável salário que ganha, 
exigindo-se-lhe o máximo de esfôr
ço e sacrifício em troca de uma es
perança longínqua. E mais: n-ô regi-· 
me capitalista o proletariado adqui
re o direito de 'vender a sua fôrça de 
trabalho a quem melhor lhe convier 
ao ·contrário da época feudal em que 
os trabalhadores estavam submeti-

dos ao senhor. Ora, a participação 
·nos . lucros obrigaria, indiretamente, 
o trabalhador a escravizar-se a um 
determinado patrão, pelo menos du
rante tôdo um . ano, na expectativa 
de receber a sua parte nos lucros. 
Afinal. essa parte se transformaria 
ràpidamente em um. simples adicio
nal dos salários porque os patrões 
para burlar a lei. - e como fazem 
hoje a respeito das horas extraordi
nárias - pagariam um salário men
sal mínimo e a participação nos lu
cros, beín calculada, seria apenas a 
diferenÇa entre êsse salário mínimo 
e o que o operário realmente recebe
ria como salário si não houvesse· a 
participação nos lucros. Certamente 

· que os lucros é mais uma valia ar-. 
rancada aos trabalhadores e que será 
maior ou menor segundo o menor ou 

· maior salário pago durante o ano. Por 
isso mesmo o que interessa ao P.roletá
riado, são melhores salários, que lhes 
permitam uma situação melhor e mais 
digna. Dai a necessidad(;l da Cons
tituição proporcionar ao trabalhadot• 
o meio de lutar e obter êsse salário 
melhor, garantindo-lhe a mais am
pla liberdade e autonomia sindical, o 
1rrestrito direito de greve e a jorna-

. da máxima de 8 horas. :ttstes 3 prin
cípios fundamentais de um·· regime 
verdadeiramente democrático garan
tirão ao trabalhador brasileiro melho
res dias p::~ra si .e sua prole,. garan
tindo assim a felicidade do povo bra
sileiro. Entretanto Srs. Constituin
tes eschirecendo os trabalhadores· do 
conteúdo reacionário dessa medida, 
usada pela burguesia como um nar·· 
cótico à luta do proletàriado por me
lhores condições de vida, narcótico 
que dura pouco, é evidente, princi
palmente nos dias de hoje, não so
mos em tese contra o principio pro-

. posto de bba. fé ·pelos dignos subscri
tores do Projeto, mas insistimos para 
que fiquem assegurados · também os 
meios de contrôle dos lucros pelos 
trabalhadores e garantidos os direi
tos à sua luta por melhores salários. 

Srs. Constituintes: Como vêm, pe
la exposição suscinta que acabo. 'de 
!azer não são ·"avançadas" as rei
vindicações do prol~::tD.riado no ~ra-

. ·:··. 

,·' ~· 
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sil. São primárias. E a paz interna, 
a ordem social, tanto reclamada des
~a tribW1a, exigem que na nossa Car
ta Magna consignemos essas conquis
tas, pelas quais têm lutado e mor
rido tantos brasileiros atravez de 
muitos e muitos lustros. A Consti
tuição de 1946 deverá efetivar e ga
rantir a democracia em nossa terra, 
dando ao proletàriado brasileiro os 
direitos que lhe cabem como a gran
de fôrça impulsionadora da eman
cipação e progresso de nossa Pátria. 
Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Acliando
se presente o Sr. Senador Alexandre 
Marcond:es Filho, pelo Estado de São . 
Paulo, .convido os Senhores 3.0 e 4.0 

Secretários e intorduzirem S. E.x. 11 

iilO recinto . 
(Comparece S. Ex. a e presta o 

compromisso regimental) • 

O SR. PRESIDENTE - Estl!. fin- · 
da a hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais 184 Senhores Re
presentantes: 

Partido Social Democrátioo 

Acre: 

Castelo Branco. 
Hugo. Carneiro. 

Amazonas: 

Alvaro Maia. 
Valdemar Pedrosa. 

Pará: 

Magalhães Barata. 
Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bit~encotirt. 
Carlos Nogueira. 
Nelson Parijós. 
Moura Carvalho. 

Maranhão: 

Clodomir Cardoso. 
Pereira Júnior. 

Orepori Franco. 
Odilon Soares. 
Luis Carvalho. 

Piauí: 

Renault Leite. 
Areia Leão. 
Sigefredo Pacheco. 

R. G. Norte: 

Dioclécio Duarte. 
José Varela. 

Paraíba : 

José Jofili. 

Pernambuco: 

N ovais Filho. 
Etelvina Lins. 
Agamemnon Magalhães. 
Gercino Pontes. 
Osvaldo Lima. 
Costa Pôrto. 
Ferreira Lima. 
Barbosa Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 

Teixeira de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Silvestre Péricles. 

Bahia: 

Lai.u·o de Freitas. 
Vieira de Melo. 
Luis Barreto. · 

E. Santo: 

Atílio Vivaqua. 
Ari Viana. 
Carlos Lindemberg. 
Vieira de Rezende. 
Asdrubal SÓares. 

Dist. ·Federal: 

Jonas Correia. 

R. Janeiro: 

Alfredo N ovais. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivier. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Acúrcio Tôrres. 
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Brfgido Tinoco. 
Miguel Couto. 

M. Gerais: 

Benedito Valadares. 
Bias Fortes. 
Wellington Brandão. 
Joaquim Libânio. 
Gustavo Capanema. 
Lair Tostes. 

São Paulo: 

· Cirilo Júnior. 
Gofredo Teles. 
Antônio Feliciano. 
Costa Neto. 
José Armando. 
Lopes Ferraz. 
Ataliba Nogueira. 
Sampaio Vidal. 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso. 
Diogenes Magalhães 
João d'Abreu. 
Galeno Paranhos. 
Guilherme Xavier. 

M. Grosso: 

Pence de Arruda. 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 

Flávio Guimarães. 
Fernando Flores. 
Munhoz de Melo. 
João Aguiar. 
Aramis A thafde. 

·S. Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Otacílio Costa. 
Roberto Grossembacher. 
Rogério Vieira. 

R. G. Sul: 
Adroaldo Costa. / 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Damaso Rocha. 
Manuel Duarte. 
Sousa Costa. 
Pedro Vergara. 
Herofilo AzambUja. 
Baiard . Lima. 
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União Democrática Nacional 

Pará: 

Agostinho ·Monteiro. 

Piauí: 

Esmarag,cl.o de Freitas. 
Matias Olfmpio. 
JOsé Cândido. 
Adelmar Rocha. 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 

Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Gentil Barreira. 
Beni Carvalho. 
Egberto Rodrigues. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 

R. G. Norte: 
Ferreira de Sousa. 
Aluisio Alves. 

Paraíba: 

Vérgniaud: Vanderlei. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Agripino. 
João- úrsulo. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 

Lima Cavalcantl. 
Alde Sampaio. 
João Cleofas. 

·· Gilberto Freire. 

Alagoas: 

Freitas Cavalcanti. 
Mário Gomes. 
Rui· Palmeira. 

Sergipe: 

Valter Franco. 

Bahià: 

Aloisio de Oarvalho. 
Juraci Magalhães. 
Otáv:io Mangabeira. 
Luiz Viana. 
Dan tas Júnior. 
Rafael Cincurá. 
Aliomar Baleeiro. 
Distr. Federal: 
Hamilton Nogueira. 
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Tem a palavra o Senhor Barreto 
Pinto, primeiro orador inscrito. 

. O SR. BARRETO ·PINTO ('~) -
Sr. Presidente, Srs. Representantes: a 
primeira parte da sessão de hoje foi 
dedicada pela Assembléia, em virtude 
de requerimento de minha autoria, à 
memória do Duque . de CaXias. ·e da 
Prin.cesa Isabel. 

O grande Visconde de Taunay, em 
9 de maio de 1880, à beira do túmulo 
de Caxias; bem disse que: - "só a 
mais rigorosa concisão unida à maior 
singeleza é que poderá contar os seus 
feitos. Não há pompas de linguagem, 
não há arroubos de eloqüência capa
zes de fazer maior essa individuali
dade, cujo· principal atributo foi a 
simplicidade na grandeza." 

Não venho, Senhores Constituil1tes, 
tratar do cidadão que se tornou· o 
maior chefe militar do continente, 
símbolo da Pátria, p·ela bravura, pela 
ordem, pela firmeza e pela lealdade. 

Não venho falar das vitórias · de 
Caxias, como guerreiro, como · pacifi
cador defendendo a integridade ter
ritorial, evitando ·o desmembramento 
das províncias. 

Requeri a homenagem para ser pres
tada ao Estadista, ao Politico. Luís 
Alves de Lima e Silva, "que vence
dor, com um prestígio incomparável, 
entretanto, nunca lançou a sua es
pada na balança política, nem nunca 
procuroú pleitear ou tomar os pos
tos de govêrno para si." 

Completou-se sábado, dia 11, o cen
tenário em que Caxias, tomou posse 
de sua cadeira de Senador, pela pro
víncia do Rio Grande do Sul. 
. Já se havia tornado o invencível, 

o pacificador da Pátriá, com as vi
tórias do Maranhão, (janeiro de 1841), 
de São Paulo (20 de junho de 1842) e 
de Minas Gerais (agôsto de 1842) • E, 
ainda mais, com a pacificação do Rio 
Grande do Sul, à terminação da luta 
farroupilha, em março de 1,845. 

E' af que se manifesta o desejo de 
Caxias de ser Senador do Império. 

Quero frü~ar bem, desejo de ingres
sar na Politica . 

Governava. a Província do Rio 
Grande do Sul, e, em junho · dêsse . 

(*) Não foi revisto pelo orador. 

mesmo ano, escr.eyia a Osório, mos
trando interêsse em vir para o Se
nado: 

"Meu caro Osório - Para que 
se · não deixe enganar - o que é 
muito para esperar de sua na
tural fineza - devo dizer-lhe que 
não fui chapa para as próximas 
eleições. Desejo ser senador, pela 

. sua província e creio que para o 
persuadir disto não é preciso mui-:· 
ta lógica. " 

São realizadas as eleições e essa 
·valorosa "encarnação' íntegra do ci- · 
dadão e do soldado cuja vida se 
resumia em completa dedicação à sua 
Pátria" é eleito, "faltando-lhe, ape
nas, treze votos, em tôda à provín:
cia. para reunir a unanimidade dos 
sufrágios, fato êsse ·que nunca antes 
nem depois se verificou, no país". 

(Pinto de Campos - Vida do grande 
cidadão Luís Alvés de Lima e Silva -
Biblioteca Militar - vols. XX e XXI 
- edição de· 1939). 

São enviadas a Pedro II as atas da.s 
eleições dos três mais votados. E, no 
mesmo dia, do recebim.ento, isto é, em 
1 de setembro de 1845 era escolhido 
Luís Alves d·e Lima e Silva, Conde de 
Caxias. 

"0 Senado do Império, corpo
ração da mais alta respeitabili
dade moral e política, era a 
casa·dos chefes. A investidura se
natorial eram os bordados de ge
neral dos oficiais superlOTes de to
dos os partLdos". 

"Chegar . ao Senado era passar 
à categoria dos orientadores. O 
pôsto, também, era de comando" 
(no tempo da monarquia. Heitor 
Moniz, págs. 155 e 1·57. O Sena-
do do ImpérÍo) • · 

"Subir ao Senado era ficar ao 
abrigo das competições e . das 
conveniências, sem precisar de 
cortejar a Corôa". · 

.Era o Senado centro de gravi
dade da Política do País; segundo 
a expressão feliz de Zacarias. • 

Nada mais justo portanto, do 
que o desejo de Caxias. Ingres
sando no Parlamento Brasi
leiro, tornou-se um verdadei-



-22-

ro estadista, porque sendo impar 
pela honra, glorioso pelo pa
triotismo. 

"Com a sua espada invencível, 
podia ter sido caudilho, mas ful
minou o caudilhismo no País", e 
apesar dos seus inigualáveis di
reitos, do seu enorme prestígio de 
consoUda,dor da Indepenc1ência e 

· unificador da Pátria, Caxias, como 
político, foi disciplinado, porque 
como repetia sempre a sua espada 
não tinha partidos ... " <Muito 
bem - Palmas) 

Quando, então, comemoramos o 
centenário da posse de Caxias no 
Sena,do, é interessante reavivar 
como o fato se passou. Vamos, en
tão, recorrer a Afonso de Carva
lho, figura de relêvo do Exército 
Brasileiro, nosso digno colega, 
ilustre representante de Alagoas, e 
um dos maiores biógrafos de' 
Caxias: 

"No dia 11 de maio de 1846 chega 
ao velho Senado uma cal€lça que 
vem empoeir~da lá dos lados . cia 
Tijuca. Dela se apeia um homem 
corpulento, de sobrecasaca, figura 
austera diante da qual todos se 

~descobrem com grande respeito. 
·· Logo pelo embaraço que denota 
ao ter de decidir-se por dois cor
redores que se cruzam, revela não 
conhecer os meandros da casa. 

Caxias vem tomar posse. Os li
berais não gostam de ver uma es
pada· de tamanho prestigio no 
meio dos conservadores, mas há 
uma compensação: Osório. 

O Senado está nos seus dias de 
maior concorrência. 

Vê-se na presidência o Marquês 
de Lages, o mesmo que anos atras 
profetisara o radioso futuro da 
carreira de Caxias. 

Tem assento no recinto o Vis
conde de Sepetiba, por Alagoas, 
Nabucó, pelo E. S., o Barão de · 
Pindaré, pelo Maranhão; · B. âe 
Vesc., por Minas, Paes de. · An
drade pela Paraíba, José Cle
mente, pelo Pará, etc. 

Faltam poucos dos 50 sena
dores. 

Caxias, preenchidas as forma
lidades legais, dirije-se à bancada 
Fluminense. E ao sentar-se cum- · 
primenta respeitoso o colega; ao 
lado. 

Bom dia, meu pae. Sereno, já 
curvooo pelos anos, o ex-Regente, 
abraça comovido o novo Senador. 

Pae e .filho, sena,dores! 
· Ambos ciosos dos seus deveres, 

·quase nunca faltam. 

E quando porventura o sr. Re~ente 
deixa-se ficar eín casa, os seus ·int1mos 
a~dvinham a resposta. ' 
~ Eu hoje teria que votar contra o 

Luís ... 
Da mesma forma, quando o Conde 

de Caxias não mandava preparar a 
caleça, a bondosa Anita, ~ilha ~o 
inesquecível Intendente F. V1ana, Já 
conhece a explicação. 

- Eu hoje teria que vo,tar c.ontra 
meu pai ... 

Até 1853 permanecer~tm ambos no Se: 
nado. Morre nêsse ano (2-12-1853) o 
general Francisco de Lima e Silva. 

Senhores Representantes. 
. Caxias no Senado foi o grande es
.tadista. 

Se "não tenha a cultura de Para
ná" o gênio político de Vísconde do 
Rio' Branco, a astúcia de Coteglpe 
entretanto, manteve-se sempre a al
tura de seu grande nome! 

O ilustre historiador Nelson Werneck 
Sodré, · no seu livro "Panorama do 
Segundo Império" disse muito bem; 
"Caxias" tinha um fato fora do co
mum; era dono de uma personalida
de, invulgar e assim que pela clare
za de seu raciocínio, e pelo discerni
mento fácil, tornou-se sempre vence
dor, dominando tôdas as situações e 
em todos os· setores. 

No Senado Ca~as é chamado a de
fender o Brasil no Comando em Che
fe do Exército Brasileiro, eni 1851; a 
14 de junho de 1855 é nomeado· Mi
nistro da Guerra, pela primeira vez; 
em 1861 ocupa novamente a pasta da 
guerra e a Presidência do Conselho. 
E' a Caxias como marechal que o 
Imperador recorre para defender o 
Brasil mais uma vez, na ·guerra com 
o Paraguai. 
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Em 1~70 é nomeado Conselheiro de 
Estado. 

O país tem a enfrentar a. Questão 
Religiosa. Novamente vai o Império pe
dir a Caxias que lhe auxilie em 1875. 
E' ai, então, o Senador Luis Alves de 
Li.ina e Silva, já Duque de Caxias, 
desde 18'70, é nomeado Presidente do 
Conselho, pela segunda vez, consegue 
a anistia e resolve a questão religiosa, 
com apiausos do Pacis inteiro. 

Pedro II parte para a Europa e Ca
xias serve, então, a Regência da Prin
ceza Isabel, até 18'77. 

Senhores Constituintes. 
Não deveria citar o Visconde de 

Taunay, no inicio dêste discurso de 
que só a mais vigorosa concisão 
unida à maior singeleza é que poderá 
contar os feitos de Caxias, diante do 
tempo que 'estou roubando a Assem.:. 
bléia. (Não· apoiados.) 

Peço, porém, desculpas. Mas quan
se fala dêsse grande brasileiro, de "co-

. ragem, energia, abnegação, magnami
midade e devotamento ao bem pú
blic9", perde-se a noção do tempo. 
(Muito bem. Palmas.) 

Passarei, agora, Egrégia Assembléia 
a tratar da outra homenagem que 
também constitui o objeto de meu re
querimento. 

Refiro-me à passagem ·do 58.n ani
versário da abolição dos escravos que 
hoje se comemora reverenciando à ho
menagem especial de que é merecedora 
a Princesa Izabel, a Redentora. 

A grande Regente na sua Pala do 
Trono, de 3 de maio de 1888, assim se 
dirigiu ao Senado, debaixo de acla
mações e de ruidosos aq:>lausos: 

"A extinção do elemento servil, pelo 
influxo do sentimento nacional e das 
liberdades particulares em . honra do 
Brasil, adiantou-se paclfican:íente de 
tal·modo que é hoje aspiração aclama
da por todas as classes, com admirá
veis exemplos de abnegação." 

' No dia 7 apresentando o seu mi-
nistério, ao Parlamento Brasileiro, o 
grande estadista João Alfredo, comu
nica que, no dia· imediato, será apre
sentada a proposta do Poder Executi
vo para que se converta ·em lei a ex
tinção imediata e incondici()nal da es-
cravidão no. Brasil. · 

De fato. No dia 8, é o próprio mi
nistro Rodrigo Silva, -que se faz por
tador da mensagem . 

O grande apóstolo do abolicionismo, 
o inesquecível Joaquim Nabuco, logo 
após a leitura da mensagem, sugere a 
nomeação de uma comissão . especial, 
para emitir parecer . 

No mesmo dia, ou seja uma hora 
depois, o relator Duarte de Azevedo, 
apresenta o parecer, da Comissão: -
no qual acentua que "não é possível 
retardar um só momento a longa aspi- . 
ração do povo brasileiro, no sentido 
de satisfazer uma necessidade social e 
politica que é ao mesmo tempo um 
preito de homenagem prestado à ci
vilização do século e á generosidade 
do coração de todos aqueles que amam 
o bem da humanidade." 

No dia 9, Manso Celso Júnior, o 
nosso muito querido e sempre lembrado 
Conde de Afonso Celso, repr·esentante 
1e Minas, requer o encerramento da 
discussão. _ 

E 48 horas depois, isto é, na tarde 
do dia 10, o projeto de lei era lido 
no expediente do Senado; iniciada a 
sua discussão, para ficar ·concluída a 
su'a votàção no dia 13, pbservados. to
dos os preceitos ·regimentais. 

A Redentora desce de Petropólis, 
para promulgar a L~i áurea, chegan
do ao Paço, às 14 horas, acompanhada. 
de grande massa popular. 
'Acont·ece, porém, que o Senador 

Paulino de Souza ainda estava na 
tr!buna combatendo o projeto, tal 
como fizera na véspera ·cotegipe, o 
grande chefe do Partido Conservador. 

Alguns Senadores comunicam o 
fato a -Paulino. 

O líder oposicionista que podia em
baraçar o proJeto resolv·e terminar o 
seu discurso como nos conta Oliveira 
Viana, I).O seu brilhante livro "0 Oca
so do. Império." Mas o faz "com fina. 
elegância, em expressões qÚe são um 
modêlo dé polidez, aticismo e ironia, 
finalizando com estas palavras: 

"E' sabido que S. A; a Ser·enis
sima Imperial Regente desceu de 
Petrópolis e está no Paço da Ci- · 

. dade à espera para . sancionar e 
promulgar já a medida ainda hã 
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pouco por V. Ex. a sujeita à deli
beração do Senado. Cumpri como 
as c!rcunstâncias permitiram o 
meu dever de Senador. Passo, 
agora, a cumprir o de cavalheiro, 
não fazendo esperar uma dama de 
tão alta gerarquià." · 

E, em seguida, chegou ao Paço a 
Comissão do Senado, fazendo o Se
nador Dantas a entrega dos autógra
fos à Princesa Isabel. 

O Sr. Rui Almeida - V. Ex.a está 
prestando homenagem a todos aquê
Ies que contribuíram para o 13 de 
maio de 1888. A meu ver, Vossa Ex
celência não deve focalizar somente. a 
pessoa da Regente, cuja função foi 
quase exclusivamente mecân!ca. Vos
sa Excelência não · deve esquecer os 
jangadeiros do nordeste, chefiados 
pelo jangadeiro Nascimento, cognomi
nado "Dr~.gão dÔ Mar", e que· decla
rou que das terras do Ceará: não sai
riam mais escravos; dev·e também não 
esquecer a figura inconfundivel de 

·José MarlAno, pai do poeta Olegário 
Mariano, que· muitos escravos deixou 
segu!r rio abaixo, à procura da liber
dade. 

O SR. BARRETO PINTO - Não 
apoiado. V. Ex. a está sendo injusto. 

O Sr. Rui Almeida - E também o 
patriotismo do Exército Nacional, que 
S·9 r:ecusou a prender os negros, dizen

. do que sua missão era muito maior, 
muito mais digna. 

O SR. BARRETO PINTO - Era 
um movimento nacional, que empol
gava tôdas as classes do Brasil, mas 
que não ter!a sido vitorioso, se não 
encontrasse o decidido apóio da Re
gente. 

E retomando o fio de minhas des
pretenciosas considerações (não apoi
ados), Srs. Representantes, devo, ago
ra recordar o ato da promulgação da 
Lei áurea. 

Ouçamos o Conde de Affonso Celso, 
em sua brilhante descrição: 

"Foi soleníssima a cerimônia da 
sanção. · 

religioso silêncio. Depois. uma 
explosão de bravos, aplausos, acla
mações delirantes nunca vistas. 
Muita gente· chorava de alegria. 
Inimigos P,a véspera abraçavam
se reconciliados. José do Patrocínio 
fora de si, atirou-se aos pés da 
Princêsa, quis beijá-los, pronun
ciou de joelhos comoventissimas 
pal-avras." 

"Nabuco abriu caminho até uma 
janela e daí, com sua voz ponero
sa, anunciou a boa-nova ao Povo. 

"Indescritíveis as manifestações 
de regosijo que se sucederam. 
Nunca houve· nem tão cedo ha
verá demonstrações de entusia:;
mo assim. (Oito . anos de Parla
ntento - V. p. 142-1943). 

E, dêste modo, foi .dada ao Pais uma 
nova era de felictdade, com o fim 
do cativeiro. 

Ainda ontem, a jomalista D. Maria 
Algeny, publicai1do no "Correio da 
Manhã" um brilhante estudo sôbre a 
significação da Lei áurea, teve opor
tunidade de dizer com grande acêrto; 

"A éxtinção da Escravatura teve 
em nosso meio um duplo sent,i-: 
do, porquanto compreendendo as 
razões da Solid'ariedade humana, 
vencemos uma crise econõmic::J., 
inevitável· e lançamos os funda
mentos de uma perfeita justiça 
social. 

Nesses 57 anos vimos confir
mando que não. existe pràticam~n
te inferiorização de raças no 
Brasil." 

Q fim do Cativeiro é a repa
ração da Justiça, que prega fJ 

igualdade entre os homens e I)~ 
integra na coletividade para c:ue . 
vivam conscientes e livres a exi3-
têncla a q~e têm direito." 

Entretanto, ilust~es Representante:; 
nada teria sido feito naquela épvi)IL, 
se não fôsse a gloriosa Regente, a 
Redentora. 

O Sr. Rui Almeida - Teria ;;ido 
feito. 

"No moi:nento em que empunhou 
a pena para a assinatura fêz-se 

O Sr. Barreto Pinto - Prefiro :n
car com a verdade histól'l.ca. 

• I 
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· "D. Isabel, deu, à grande cam
panha· à irrestivel que podia ter 
uma alta e delicada sensibilidade 
feminina revestida dos explenno
res magistáticos. Foi inestimàvi:l 
à sua contribuição para a Vitória." 
(Olivetra Viana - o caso do Im
pério - pág. 85). , 

E' um. dos · mais brilhantes hls· 
toriadores patrícios, o Sr. Heitor 
Moniz, quem responde a V. Ex11 • 

"A Princeza regente encarou a 
situação com uma no.tável firmeza 
de ânimo. A idéia de acabar com 
a. escravidão em nosso Pais f!re 
tão firme e tão arraigada no seu 
espírito que não hesitou de a colo
car acima da própria conserva
ção do .trono, o trono que lhe vi .. 
ria caber" (Na Côrte de Pedro 11 
- pág. n.) 

o Sr. Rui Almeida - v. Ex". des
conhece a história do Conde d'Eu. 
Se conhecesse não diria que era um 
desejo do trono. 

O SR. BARRETO PINTO- Voss~< 
E."l:celência trouxe depoimento, po-:-
que o Conde d'Eu, foJ sempre pela 
abolição da Escravatura .quando Co
mandante em chefe das tropas brasi· 
leiras na Guerra do Paraguai, em 
1869, o . que fêz? Baixou desde logc 
um ato em que aava a abolição àa 
escravatura naquela p~i&, e comun:- . 
cando o fato a Pedro II. declarando: 
espero que o Brasil faça o mes:n': 
quanto antes . 

Senhores Represetantes: No dia 
29 ·de julho dêste ano, comemora-se 
o centenário do nascimento dessa 
graru:ie figura, que regenCio o trono, 
por três vezes, só dignificou o Brasil. 
Julgo assim interpretar o pensamento 
da Assembléia fazendo, no dia de 
hoj·e, um apêlo ao Go'Vêrno, para 

· ·que sejam traslad!lidos os despojos 
da· grande Princeza e do seu digno 
es·pôso, Conde d'Eu, Marechal ·do 
E:x:érci·to Brasileiro, que . devem re
pousar o sono eterno ·ao !Sido de 
Pedro II e de Teresa Cristina, na 
Catedral de Petrópolis. <Muito bem.> 

Egrégia Assem·blé!a. 

Já fatiguei, por demais, a V'V. 
Excias., rep:Lsando fatos históricoo, 
que todos conhecem. Sinto-me, po
rém, · emoi::ionaJdo em reproduzi-[os . 
Conheço o meu apagado dom o].'a· 
tório, (não apoiados) tanto mais 
que essas homenagens poderiam s·er 
mmifestrudas com maior br~lho e 
realce por outros ilustres constituin
tes . 

Caxias, na voz do historiador. foi 
o "homem garantia do Império e do 
própri:a . Brasil". Foi a encarnação 
íntegra do cidadão · e · do soldado". 

. Foi o Pacificador, que evitou o des
membramento da Nação Brasileira. 

Isabel, para dar a liberdade, den
tro da ordem. e da Lei, não se pre
ocupou em srucrüicar um trono. 

Que exemplos tão di·gnos sirvam 
de estímulo para todos quantos te
nham · o Poder. Só dêste modo, 
nesta hora difícil em que o mundo 
atravessa, com a pacificação e a li
berdade, · dentro da ordem, é que o 
nosso querido Pais virá a ser forte 
e mais respeitado pelas nações civili· 
zadas. (Muito bem; muito. bem. PaZ
mas O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Hamilton Nogueira. 

O SR.~ HAMILTON NOGUEIRA -
Sr. Presidente, Srs. Representantes. 
A Assembléia Constituinte rende hoje 
homenagem a duas personalidades bra
sileiras, que encarnam os anseios eter
nos do nosso povo: paz e liberdade. 

o Duque de Caxias foi, em tôda sua 
brilhante trajetoria de militar nunca 
vencido e de cdadão exemplar, o rea
lizador da paz, da verdadeira paz, que 
não consiste nessa ari:dez, nessa cal
maria dos desertos prenunciadores de 
tempestades paz que não é meramen
te policial, mantida pela fôrça e pela 
coação. A paz que ·Caxias pregava e 
que realizou nêsse Império, que na 
frase de. Euclides da Cunha "Susten~ 
tou-se, durante 50 anos na espada de 
Caxfas", esta paz é aquela definida 
pelo grande s.anto e filosofo da Igre
ja, Santo Agostinho: "Paz e a tranqüi-· 
!idade na o11dem". E ordem é a perfei
ta adaptação das causas a seu fim; 
ordem, é hierarquia; e hierarquia é, 
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justamente, o estabelecimento dos va
lores espirituais, desses valores que se 
fundamentam na dignidade da pes
soa humana, que, por sua vez, se fun
damenta na eternidade do Cristo, na 
eternidade de Deus. E ~oi porque ti
nha êste conceito cristão de paz que 
conseguiu sustentar a unidade do Bra
sil, na época que se formou verdadei
ramente a nossa independência, quan
do os grandes ideais de liberdade, iam
se pregando nos. nossos meios cultu
rais. 

A segunda figura é a personaHda
de de Sua Alteza Regente, a Prinsesa 
Izabel. Hoje, procura-se colocar em 
segundo plano o Decreto da Abolicão. 
O papel da Princeza passa a ser rele
gado para segundo plano, como se ela 
tivesse sofrido uma coacão. Ela nâo 
sofreu coação;· assinou d"ecreto que re
presentava os grandes anseios do povc 
brasileiro e que já estava, há muito 
tempo, lavrado no seu coração genero
so de princeza cristã. Eis poi·que, meus 
senhores, a abolição foi·. um fenomeno 
social, vivido por todo o povo brasi
leiro.· Não foi, apenas, fato de ordem 
sentimental. 1l:sse ideal viveu em todos 
os grandes escritores do -século pas
sado. Vimos a abolição pregada pe
los estadistas, pelos escritores, pelos 
militares, porque a escravatura era, 
realmente, um mancha na nossa civi
lização cristã, pois não podíamos com
·preender que . durante tanto tempo 
ho}lvesse essa exploração do homem 
pelo homem. 

Não se justificava está opressão. 
Tomando-se em conta a dignidade da 
pessoa humana a escravidão· não se 
justifica, porque a pessoa hum·ana pre
cede a família, precede o Estado, e 
o Estado não tem poderes para opri
mir a pessoa humana nos seus direi
tos mais legítimos, como sejam o di
reito de existência, o de liberdade de 
palavra, de ação e de associação, mas, 
evidentemente: dentro da ordem. E' 
preciso saber que •liberdade tem um 
certo limite, pois do momento em que 
ela se exerça contra o bem comum, 
que é o fim da sociedrude e do Estado, 
ela perde a sua legitimidade. 

Não somos feitos para ser escravos 
do Estado, nem tampouco os homens 

de cor foram feitos para ser escravos 
de outro homem, nem do Estado. o 
Estado, êste sim, é que. é instituído pa~ 
ra o aperfeiçoamento, para a felicl
dade temporal da pessoa humana. Por 
isso, meus senhores, é que na data de 
hoje, relembrando aqui a figura ma~ 
jestosa dessa. grande Princeza, faze
mos novamente um apêlo para que se 
realize, no Brasil, o complemento da 
abolição, não somente em· relação ao 
homem de cor, que continua a encon~ 
trar resistência às suas justas preten
sões, como também a abolição dos ho
mens brasileiros, que, nesta hora cre
puscular, talvez se vejam ainda amea
çados de serem privados daque!.a li· 
bel'dade que foi a conquista gloriosa do 
povo brasileiro, a 2 de dezembro de 
1945. Desejamos que, definitivamen
te, se instale esta abolição,· para que 
cravo de qualquer ditadura, nunca 
mais seja maculado pelas garras de 
homens que não receberam qualquer 
delegação ·do poder, e que doravante 
o povo brasileiro, em tôda a sua ple
nitude, seja aquêle que delegue a nós 
outros os poderes para criar a nossa 
futura nacionalidade. ( Muito bem; 
muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE -.Tem a pa~ 

lavra o Sr. Aureliano Leite. 

O SR. AURELIANO LEITE-' Se· 
nhor Presidente, Srs. Representantes: 
Em nome da União Democrática Na~ 
cional falarei, !~!penas, sôbre o movi
mento abolicionista no Brasil. A parte 
relativa ao Duque de Caxias será ex
planada pelo General Euclides de Fi· 
gueiredo. Na última família reinan-. 
te do Império, claro que sem aludir à 
pessoa do seu augusto chefe, aquele a 
quem Victor-Hugo chamou "neto de 
Marco-Aurélio", foi a Princisa Isabel 
quem logrou chegar mais ao fundo do 
coração dos brasileiros. 

Apesar de espõsa do Conde d'Eu, 
. que, se morreu velhinho e respeitado 
do nosso povo, por mais que .fizesse. 
para lhe conquistar anteriormente · a 
simpatia não o conseguira jamais, ela, 
a Princesa, possuía tantas qualidades 
de sedução que sobre.palrava a todos, 
penetrando de fato na amizade dos 
seus patrícios. 
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Nem a Lei Aurea, que, se com efeito 
beneficiou a Nação, desagradou inega
velmente a corrente escravagista, que 
ainda existia e era poderosa e, tão po
derosa, que iria, reunida aos republi
canos, apressar a República, valendo 
lembrar a frase daquela figura monár
quica,. talvez. Cotegipe: "V.eio a aboli
ção e vai-se o trono ... -"; nem a li
berdade dada aos escravos, em 13 de 
Maio de 1888, coi:no já dera aos nas
cituros, em . 28 de Setembró de 1871, 
talou ou sequer diminuiu a ternura, 
o carinho dos brasileil:os para com a 
excelsa Princesa. 

O tempo avassalador vai passando ~ 
ao· contrário do que normalmente al
ca.nça, reduzindo a pó vultos e vaida- · 
des, colore e aviva cada· vez mais a 
doce e espiritual silhueta da nossa 
Isabel. 

Como Isabel, a "Católica", da Espa- • 
nha, e Isabel, a "Santa"; de Portugal, 
possui o Brasil a sua Isabel, a "Re
dentora", inapagáv.el dentro das pá
ginas mais expressivas e edificantes 
das nossas crônicas. 

o Senhor D. Pedro II fôra bem ins
prrado, nos seus melancólicos versos, 
confiando no tribunal da história. 

E', na realidade, dentro da eterna 
imperfeição humana, cheia de êrros 
crassos e injustiças clamorosas, ten
dente a inocentar os grandes crimino
sos e a punrr os pequenos delinqüen
tes, deixando passar tubarões e pegan
do lambaris, como se diz pitoresca
mente em gíria; é na realidade, o tri
bunal da história, dentro da eterna 
imperfeição humana, a única entidade 
superior e inapelável a que se pode 
confiar as grandes causas. 

E êsse Tribunal aqui está ren
dendo reiteradamente justiça à Prin
cesa Isabel. 

Esta sessão de hoje, dedicada, em 
parte, pelo Parlamento, o Brasil em 
sintese, ou o resumo do Brasil porque 
o Brasil é apenas isto e, se fosse dife:.. 
.rente, seria qualquer outra nacionali
dade, nunca o Brasil, de vícios .e vir
tudes, de acertos e erros; esta sessão 
dedicada, em parte, a sua Alteza Im
perial, constitue a voz do presente na 
voz dá história. 

Mas, Sr. Presidente, deputado que 
sou por São P·aulo, embora fa~e pela 
União Democrática Nacional, não me 

c 

parece impróprio e descabível, como 
especial homenagem à Lei Aurea e à 
sua nobilíssima executora, mostrar, 
mais particularmente, já que é o que 
menos.mal conheço, o papel relevante 
da terra paulista na abolição da es
cravatura no Brasil. 
Resenhando~o. mesmo em traços u.:. 

geiros, temos que coméçar pelo gesto 
do depois desembargador Antônio Ro
drigues Veloso de Oliveira, que, pela; 
era de 1810, impetrara ao Príncipe 
Dom João, recem-chegado à colônia, 
a liberdade para os filhos de mães 
escravas. 

Não nos demasiaremos nunca enca
recendo a audácia dêsse magistrado 
colonial,- nesses tempos ominosos, em 
que a escravidão do negro se tornava 
mais aguda, pois que se abarrotavam 
dêle os na vi os . nas costas africanas 
com fretes para o Brasil - e a tal 
ponto que surgiu, aos 1813, uma pro
vidência enérgica do Príp.cipe, no sen
tido de que não se sobrecarr·egassem 
em excesso os veleiros, visto como se 
arriscaria assim a sacrificar a merca
doria humana, ·capaz de perecer a 
bordo, como já haviam muitos pere
cido ... 

Tocou a José Bonifácio, o patriarca, 
só 23 anos depois, perante a nossa 
primeira Assembléia Constituinte, apre
sentar uma memória para a abolição 
da escravatura . 

Depois dêle, foi outro paulista, o 
Marquês de São Vicente, quem pro
pôs, aos 1866, no conselho de Estado, 
um projeto no mesmo sentido tentan
do em seguida, aos 1870, como Minis-
tro de Estado, realizá-lo. · 

Mas já antes disso, surgira na Ca
pital a figura atrevida .d'um mulato 
baiano, Luís Gama, vendido indêbi
,tamente como escravo para Campi
nas, e que conseguira impôr o. seu 
direito de se.r livre e que, livre, apa
rece na arena da campanha pela re
denção ,disposto e capaz como, nin
guém a lutar por ela. E lutou deses
peradamente, com o cérebro, que nele 
se mostrava privilegiaçlo, e até com 
as mãos, afeitas aos serviços rudes. 
Mas morreria antes que raiasse o 
sol da liberdade. 

O trabalho de Luís Gama entre
tanto frutificara. · Aos 1870, damas 



-;::~ ,, 

I 
r 

·• 
I 

I' ' ,, 

- • 
-28-

paulistas fundavam A Redentora, para 
alforriar crianças escrava.._s. E senho
res paulistas secundam essa iniciativa, 
criando a Sociedade Libertadora e Or
ganizadora do Trabalho, bem ·como a 
Associação da Colonização e Imigra
ção. 

E a Assembléia provincial baixou 
uma lei mandando lançar impôsto 
proibitivo à entrada de escra'VOS na
quele território. 

Com a Convenção de Itú, conse
qüência imediata e concreta do Ma
nifesto Nacional Republicano de 18'70. 
lançado na Côrte por uma pleiade 
chefiado pelo insigne pernambucano 
Sàldanha Marinho, o movimento abo
licionista tomou maior incremento en
tre os intelectuais de São Paulo, den
tro e fora do Curso Jurídico, neste, 
mais da parte do seu corpo discente, 
em que havia estudantes de todos os 
ângulos do Brasil, onde se destacara, 
deixando sob ·as arca·das barulhentas 
os ecos sonorosos das declamações 
dos ·seus versos imortais o baiano ..ll..n
tônio de Castro Alves. 

Não se acuse de demasia acentuar 
o papel preponderante dessa oficina 
de direito ·na difusão das idéias adi
antadas .Inferior, na densidade de 
população e nas coisas materiais, a 
dez ·ou doze das. maiores cidades do 
Brasil (conforme observou aos 1874 o 
preclaro visitante antilhense Eugênio 
Maria de Hostosl, São Paulo ganhara, 
pela ação desse notável .estabelecimen..; 
to de ensino, frequentado pela moci
dade escolhida ·de todo o Brasil, a 
influência emancipadora de ideologias 
obsoletas. Olinda, em situação geográ
fica inferior, não alcançara tão gran
de raio de influência. 

O movimento abolicionista - e há 
quem discorde disto, lembrando que os 

. escra vagistas se tornaram republica
nos e que alguns dos republicanos 
transacionaram com os escra vagistas 
- andou sempre de braços dados com 
o movimento republicano, mais do que 
isto, formavam· um corpo só, uma só 
avalanche. 

Baldadamente, vozes como ·a do 
deputado paulista Antônio Moreira de 
Barros bradavam escandalosamente 
no Parlamento Nacional, que "a escra-

vidão sendo úm fato que se instituíra. 
como um direito, reclama medidas es
peciais, não se devendo adotar prin
cípios filantrópicos, nem discutir a ins
tituição .Pelos jornais ... " 

Isto não arrefece os XaJvier da Sil
v.eira, os Luis Gama., os Antôl)..io Ben
to, os José Bonifãcio, o moço, os 'Gas
par da Silva, os Raul Pompéia, en
fim, os j-ornalistas, os estudantes oro
vindos de todo o Brasil e os vm-d~à.ei
ros republicanos, que se projetam cada 
vez mais a fundo na campanha. 

E ~ abolição total marcha, depois 
da le1 dos sexagenários. Já está ape
nas por dez anos. 

Paralelamente, MartiniiCo Prado, o 
Conde de Parnaiba, Antônio Prado e 
outros, preparam a província para a 
redenção, organizando a Sociedade. 
Proterora àe Imigração. 

Dai a pouco, dirigem-se a São 
Paulo, pela !1err81deira vez, os Impe
r~d?res. No ·. mesmo dia da chegada 
fest~va de Suas Majestades, surge ali 
<> tnbuno negro José do Patrocínio e 
re~mindo no Teatro São José um pú~ 
bllco seleto e numeroso, prega a abo
lição imediata, arrebatando e encan
decendo o auditório. 

Alguns municípios, de 1887 em dian
te, começaram a alforri·ar os seus cati
vos, apoiando a ~ese de Campos Sales, 
que é pela libertação total. 

Já não .é mais possível segurar na 
diSiciplina férr.ea das senzalas siniskas 
os escravos alvorotados. Os que que
r~, arrebenta~ p_or si mesmos gri
lhoes e algemas mfames e se recolhem 
aos quUombo·s, como o de Santos, Ja
baquara; novo Palmares em miniatu-
ra. . 

:í!:stes episódios ·· inspirait'iam a Vi
cent_e de Carvalho o seu belo poema 
Fugznào ao Cativeiro. • • 

No derradeiro dos Congressos Renu
ibli~a!los, ainda aos 1887, Olfmpio ·rui. 
~a1xao e outros propõem a redenção 
1mediata. · 

Segue-se a Sociedade Emancipadora 
dos Escravos, criada por Antônio Pra
do, Leôncio de Carvalho, Rafael. de 
Barros e outros. · 

Entretanto, aos 19 de novembro de 
1887, o Presidente Conde de Pllil'naí
ba, passando o govêrno provincial a. 
Rodrigues Alves, lembra a êste que 
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ainda existem, 
representando 
73.557;811$000. 

aij, 107.329 escravos, 
a grossa quantia de 

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO
Sr. Presidente, a homenagem que a 
Assembléia Constituinte presta, no dia 
de hoje, aniversário da ·libertação dos 
escravos no Brasil, à memória do gran
de soldado,· Marechal Duque de Ca-

Dolorosa verdade que levou os ami
gos do então Ministro dos Estrangei
ros, Antônio. P:rado, a comemorar-lhe 
o antve1·sário natalício, libertando to
dos os escravos da Capital e ofere
cendo-lhe, em lembrança, um obelis
co de ouro, ú.ltimamimte doado à Cam
panha do Ouro da Revolução Consti-
tucionalista. . 

Afinal, t'Ocou ·a dois ministros 
p_aulistas, o agora l:"eferido, e' bem as
Slm Rodrigo Silva, depois d·a assina
tura de João Alfredo e outros insig·nes 
brasileiros, referendarem ·também a 
Lei Aurea, que comemoramos no dia 
de hoje. 

Senhor Presidente. 
'Ilomei a mim, para ser inteiraniente 

fiel aos fatos, deter~me mais no mo
vimento abolicionista em São 'Paulo. 
Todavia, não se pode negar que ern 
outras regiões deste vasto Brasil, no 
Sul, no Norte, em especial, no .:tnna
zonas, Ceará, no centro, mais nas Mi
nas Gerais, também se f-ez imenso 
jpela extinção da escravatura. 

Por isso, não basta rend€1" gl6ria 
exceisa à executora augusta dessa lei 
memorável, à Princesa Isapel - a 
Redentora. Devemos estendê-la a to
dos quantos, nas nrovíncias, e na sede 
da Côrte, pelej·aram na campanha no
bilitante que redimiu o Brasil, tornan
do-o apto ao convívio .com as '11a
ções civiliz111das, que, muito antes de 
nós, se lavaram dessa· mam.cha contra 
o direito fundamental .de dignidade 
humana. 

. :das, enquadra-s•e perfeitamente no 
programa da União Democrática Na
cional. 

Soldado do mais acentuado devota
mento ao serviço da pátria, compreen
dendo a disciplina como um conjunto 
de .regras ·que prescrevem a obediên
cla.até ao sacrifício, êle deixou em sua · 
longa vida das armas os mais belos 
exemplos de desprendimento pessoal. 

. Cidadão que . ascendeu aos mais altos 
postos da . hierarquia política; viveu, 
não obstante uma vida simples, modes-
ta, patriarcal. De cada vitória· obtida 
nas guerras, de. cada êxito na paz, sua 
maior condecoração. era aquela que 
êle sempre trazia no fundo da alma: 
a alegria íntima por ter bem cumprido 

· o seu devei:. Guerreiro como outro 
não houve em nosso mundo; estrate-. 
gista de combinações ousad!).S, em ·que 
nenhum mais o superou eni sua época, 
não eram, porém; os sentimentos de . 
luta que o animavam, senão, mais for
temente, os de apaziguamento. Se, oor 
vêzes teve que desembainhar sua es
pada invicta dentro do país, nunca o , 
fez pelo desejo de vencer, de dominar, 
ou de redu,zir o adversário, senãó para 
conduzí-lo à razão, ao entendimento, 
a uma melhor compreensão da neces
sidade da pacificação. 

Nas guerras externas, a que levou· 
os nossos soldados em glórias, que ful
guram nas mais brilhantes páginas da 
nossa história militar, foram os tra
tadosde paz e a suspensão das hosti
lidades que constituiram os seus maio
res trofeus, a aureolar-lhe o grande 
nome. 

E não esqueçamos, antes .-lastimemos 
e conclamemos, que há ainda no mun
do, em Africa e na Asia, cêrca de 
quatro milhões de criaturas escravas 
que até agora nao alcançaram a liber
d181de. 

Para· estes desgraçados volvamos 
também os nossos olhos, . pois o con
doer dos que sofrem e o protesto con
tra isto não podem e não devem ficar 
confinados às fronteiras de um País. 
(Muito bem .. Palmas.) 

Terminada a peleja, em que sempre 
foi dos mais ,denodados, nunca o ine

. briava a vitória, mas, pura e simples
mente, a satisfação de ter cessado o 
morticínio. · 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Euclides Figueiredo. 

Quando uma vez no Paraguai, pre
paravam uma pomposa festa religiosa 
em ação de graças por um de seus es
plêndidos triunfos, cêdo ordenou: "Te
Deum, não! Missa por alma dos que 
morreram". 

-. 
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Deu por finda aquela campanha, 
· apenas reconheceu que sua fase ope
rativa havia cessado; e relegou, para 
quem o quisesse, a honra ·de prender, 
ou de fazer matar o general em chefe 
do exército inimigo. 

Se perseguiu o Major Miguel de 
Frias, depois de haver desbaratado as 
suas fõrças no campo de Santana, não 
o quiz prender, deixando-o mesmo fu
gir para o estrangeiro. A êle não In
teressava humilhar o companheiro 
vencido. Tinha dominado a revolta; 
tinha restabelecido a paz. Era tudo o 
quanto lhe bastava, porque nunca se
ria algoz de um camarada de armas. 

No dia 7 de abril conservara-se .fiel 
ao soberano depõsto, até quando com
preendeu que o seu apõio já lhe não 
poderia servir e que sua dedicação 
não · o levaria mais à sua posição an
terior. E só o abandonou, quando re
cebeu a ordem peremtória: "Não quero 
q:ue uma só gõta de sangue seja der
ramada por minha causa. Diga ao 
major Lima e Silva que siga a sorte 
de seus camaradas. " 

A sorte, guiando o seu devotamento 
ao dever, a sua inteligência e a sua 
br!1-vura, alçou-o as mais elevadas po
sições, sempre compreendendo que a 
missão do oficial, se reparte em du:?,s 
funções: a de comandar e a de obe
decer. Bem obedecer, para melhor po
der comandar. Mas, quando se via al
çado a uma posição de comandante 
supremo, a condição única que estabe
leceu era aquela, que impôs ao impera
dor Pedro II, antes de partir para a 
campanha do Paraguai: a da confian
ça. Confiança e plena autoridade. 

Assim vemos seu vulto engrande
cer-se tanto no segundo império, pro
jetando-se na história como o de um 
dos seus maiores servidores. 

Honra, pois, ao soldado, ao grande 
cabo de guerra, ao marechal nunt:a 
vencido. Honra ao estadista, três vê
zes minist~·o, duas vêzes chefe de ga
binete, porque nêle, nas duas persona
lidades, no militar e no civil, há un1 
traço comum, digno de ser destacado 
neste dia de hoje, para cujo brilho 
também cooperou, na qualidade de mi
nistro, assim como em outras grandes 
glórias para· o Brasil: é o traço de 
acendrado patriotismo, que devemos 

tomar como exemplo a. imitar. (MuitOJ. 
bem,· muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Finda a. 
hora designada pela Assembléia para 
reverenciar a memória do Duque lie
Caxias e da Princesa Izabel, devemos 

. passar. à segunda parte da ordem do: 
ilia. · · · 

O. SR. OARLOS :MARIGHELA -
Sr. ·Presidente, peçp a palavra, ·pela.. 
ordem. \ 

O SR. PRESIDENTE - T-em a pa
lavra o nobre Representante. 

· O SR. CARLOS .MARIGB.ELA -
(Pela oràem) - Sr. Presidente, é
uma questão de ordem que desejo .le
vantar. Foi apresentado à .Mesa re
querimento, que solicitava para datSI 
de hoje uma homenagem à Princesa. 
Isabel e ao Duque de Caxias. Para 
isso inscreveram-se oradores de al
guns Partidos, inclusive do nosso. Dis
se v. Ex.n que estava finda a hora 
destinada a essas homenagens. 

Desejava eu levantar a ·seguinte. 
questão: que os- oradores de nossO: 

· Partido tivessem oportunidade de fa
lar, assim como os demais, para que 
não ficassemos privados de dar a nos
sa contribuição de partido democrá
tico, que vê o ensejo de demonstrar
seu espírito patriótico nessa comemo
ração. 

E assim apelo para V. Ex.a no senti
do de poderem ocupar nossos oradores. 
a tribuna como todos os demais. (Mui~ 
to' bem; muito bem). · 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Re
presentante Carlos Marighela acaba 
de levantar questão de ordem, que re
quer imediata solução. 

A Mesa foi apresentado, na sessã~ 
de sexta-feira, o seguinte ~equerimen
to: 

"Requeremos··que, em 13 do cor
rente, a primeira hora da sessão, 
ao iniciar-se a ordem do dia, se
ja reservada à memória de Caxias. 
e de Izabel, nossa princesa Impe
rial que promulgou a Lei Aurea". 

Submetido a votos êste requerimen
to, a Assembléia o deferiu. Diante 
dessa deliberação, a Mesa organizou· 
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o avulso da ordem do dia que se acha 
distribuído pelos Srs. Representantes 
e em que ~igura, inicialmente, .o se
guint~ : 

- "Primeira Parte (até às 16 
horas) - Homenagem à Memó
ria do Duque de Caxias e da Prin
cesa Isabel". 

A Mesa tem sua competência limi
tada pela decisão da Assembléia. Por 
maior que seja o meu desejo de ·ou.:. 
vir os Srs. Representantes, não me é 
lícito por autoridade própria, modi
ficar essa deliberação. Meu civismo 
não pode ir a êsse ponto .. 

No entanto, endendo que não devo 
resolver por mim mesmo a questão 
de ordem levantada pelo nobre Repre· 
sentante, vou ·consultar a Casa. 

O SR. CARLOS PRESTES. - Peço 
a palavra pela· ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa~ 
lavra o nobre Representante. 

O SR. CARLOS PRESTES (Pela or
dem) - Sr. Presidente, a bancada 
comunista tem apreciado a maneira li
beral com que V. Ex. a vem presidindo 
esta Casa. Mas, se a Assembléia re-· 
servou úma hora para homenagear 
as figuras da Princesa Isabel e do 
Duque de Caxias e se estavam inscri
tos para falar 'seis Representantes, ·ca
bia à Mesa distribuir equitativamente 
o tempo, concedendo somente 10 mi
nutos a cada orador. 

O primeiro teve direito de falar 
mais. de 20 minutos; . o segundo, 15. 
Entretanto, desde o iníció da sessão, 
estavam inscritos seis Representantes. 
Nesse sentido é que ainda nos julga
mos com o direito de trazer a palavra 
do Partido Comunista às homenagens 
hoje aqui prestadas. 

O SR. PRESIDENTE - Pode pare
cer que o Sr. Senador Carlos Prestes 
tenha razão. Não é ~orém, o que 
acontece. 

A inscrição dos oradores permaneceu 
aberta até agora, e ainda há 10 minu
tos um Sr. Representante lançou o 
nome no livro competente. A menos 
que me fôsse dada a faculdade da 
preciência, não poderia, às 15 horas, 
limitar o tempo de cada orador. Com-

petiria aos próprios Srs. Represen
tantes inscritos evitar que seus com
panheiros se vissem privados do desejo 
muito louvável de falar. 

Não posso desrespeitar as delibera
ções da Assembléia~ Sou, ao contrário, 
o instrumento de suas decisões. Vou, 
entretanto, consultá-la sôbre a ques- -
tão de ordem. 

O Sr. Bar1·eto Pinto - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. BARRETO PINTO (Pela' 
ordem) ('-') -Sr. Presidente, não pre
tendia voltar, hoje, à tribuna. Sou po-

. rém, o autor do requerimento. Para que 
os assuntos constantes da ordem do 
dia não ficassem prejudicados, propús 
que a primeira parte da .sessão de hoje 
fôsse consagrada à memória do valo
roso Caxias e da grande Isabel. 

Dois oradores estavàm inscritos: eu 
e o Senador Hamilton Nogueira.· Ou
tros ilustres Representantes .inscreve
ram-se depois, - os· Srs. Aureliano 
Leite, Dioclécio Duarte, Euclides Fi
gueiredo e' o· representante do Par
tido Comunista do Brasil. 

Quando solicitei que a primeira hora 
.fosse d·estinada a tão justas homena
gens, julgava que nesse espaço pudes
sem elas ser prestadas. 

Pela primeira vez, Sr. Presidente, 
estamos observando que, de fato, ho
menagens são tributadas àquêles a 
quem dedicamos nossos trabalhos. Há 
poucos dias, tivemos uma sessão co-· 
memorativa .do primeiro aniversário 
da vitória das Nações Unidas. Falou
se sôbre tudo, menos quase sôbre a 
data que s·e festejava. 

Mas, Sl'. Presidente, a Assembléia 
é soberana. Pedi uma hora e ela foi 
concedida. O tempo, porém, não se 
mostrou suficiente, porque vários ·ora
dores deixaram de falar. E eu, vindo 
ao encontro do espírito liberal de Vos
sa Excelência, me permito propôr, a . 
menos que V. Ex. a, em sua alta auto
ridade, assim desde logo delibere, seja 
essa parte da sessão prorrogada por 
meia hora, a fim de que os oradores 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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inscritos possam prestar também sua 
homenagem aos dois grandes vultos da 
pátria brasileira. (Muito bem; muito 

bem.) 
O PRESIDENTE - Srs. Represen

tantes, o Sr. Deputado Barreto Pinto 
acaba de solicitar prorrogação da hora 
destinada pela Ass·~mblé:a para essas 
justas homenagens. A questão de or
dem ofe.rece novo aspect~. 

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO 
- Sr. Presidente, peço a .palavra, pela 
or&em. ' 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa

. (Pela ordem) - sr. Presidente, pedi 
lavra o nobre Representante. 

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO 
a palavra para uma pequena explica
ção. 

Falei 11essa sessão comemerativa, 
porque fui designado pelo líder do meu 
Partido. Fí-lo, pois,· no cumprimento 
de um d'ever partidário, que se aliava 
perfeitamente ao meu sentimento, 
dada a sign:ficação da homenagem re
solvida pela Assembléia para a sessão 
&e hoje. ·Não me alonguei; procurei, 
mesmo, ser breve .. Desejava, agora, 
que ·a Casa me desculpasse o tempo 
curto em que ocupei a sua preciosa 
atenção, caso se manifeste contrária 
à prorrogação pedida. 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. . 

O· SR. CARLOS MARIGHELA (pe
la ordem) - Sr. Presidente, nossa 
bancada quer declarar que seu in
tuito era de fato render homenagem 
a essas grandes figuras da história 
pátria. Não pretendendo, porém. de 
forma alguma perturbar a ordém dos 
trabalhos e a fim de que os me>:1mos 
caminhem normalmente, comunico a 
V; Ex.11 que desistimos da palavra. 
<Muito bem) • 

O SR. PRESIDENTE - Tenho de 
consultar a Asembléia. sõbre a pro
posta feita pelo Sr. Deputado Barreto . . . 

cedidos 30 minutos de prorrogação da 
hora destinada às homenagens, uma 
vez que não recebi pedido de desis- . 
tência de inscritos. · 

Os Senhores que concedem a pror
rog·açãoí queiram levantar-se. (Pau .. 
sa.) 

Foi concedida. 

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
·ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O. SR. CARLOS MARIGHELA (pe •. 
la ordem). - Sr. Presidente, a Ban
cada Comunista havia inscrito dois 
oradores parà se associarem a essas 

-homenagens. Tendo sido agora conce
dida a prorrogação do tempo, não 

· mais ~verá'. motivo pa.ra que desis-
tamos da palavra. · 

O SR. PRESIDENTE - Perfeita
mente. 

Há quatro oradores inscritos e te
rei muita satisfação em dividir por 
êles os 30 minutos .que a Assembléia 
acaba de conceder. 

Assim, para que não haja dúvida, 
cada um dos Srs. _Representantes dis
porá-de sete minutos e meio. 

Tem a palavra o Senhor Claudino· 
Silva. 

O SR. CLAUDINO SILVA - Sr. 
Presidente, Srs. Representantes, rea
lizando-se, hoje, a homenagem que 
esta Assembléia presta a ca,.ias e à 
Princêsa Isabel, em nome da Ban- . 
cada Comunista aproveito o instante 
para aqui deixar expresso o nossó pon
to de vista. · 

Sôbre a libertação dos escravos, 
ocorrida em 1888, muitos autores têm 

·falado e sob as mais variadas formas. 
O mesmo ocorre com relação ao ne
gro em nosso país. 

No meu entender, Srs. Constituin
tes, a Lei Aurea foi· a resultante de 
uma luta na qual teve papel decisivo 
o próprio negro. 

Já naquela época havia a compre
ensão de que o mund9 passava por 
uma transformação, e o próprio de
senvolvimento da Inglaterra, com a 
conseqüente ampl1ação de s-eus mer-
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cados, não podia admitir a mãn de 
obra escrava, que consti:tuia verdade1ro 
entrave à colocação de suas próprias 
mercadorias. (Muito bem.) 

Por uma ironia da sorte, hoje. se 
comemora a r·edenção dos eseravos na 
Assembléia Constituinte. A 13· de maio 
de 1888, os escravos tiverem abertas as 
senzalas, mas a êsses mesmos escra
vos não derám terras, com as quais 
pudess-em obter a libertação econô-
mica. · 

Hoje, temos aqui_ reunida uma As
sembléia Constituinte, após a luta ti
tânica que se travou pela libertação· 
do mundo. Bem poderia ela c0ncor
rer, e d·e maneira deoisiva, para com
pletar, no Brasil, a libertação dos es
cravos. (-MÚito bem) . Agora, ná') são 
apenas os negros· cativos, mas tõda uma 
população de trabalhadores agrários 
que .. vive em situação muito pior que 
a dos escravos. (Palmas). E' qua os 
escravos, Srs. Representantes, ao me
nos, tinham garantida a senzala para 
morar e, como l'emédio, o purgante de 
azeite de mamona ou carrapàteir9., co
mo é conhecido no norte, além de uma 
indumentária tosca e a -criação d,e seus 
filhos. Em nossos· dias, tõda essa imen
sa massá de trabalhadores, mais de 
dois têrços da população do Brasil, vi~-. 
V•e abandonada nos campoz; .. ml)urejan• 
do de sol a sol e a:braços com tõc1a soi·te 
de enf.ermidades. 

Senhores Constituintes, no texto da 
Carta que estamos elaborando, onde 
sê trata dos direitos dos cidadãos, bem 
:poderíamos incluir os homens de cõr .. 
E isso porque, conforme já se acen- . 
tuou desta tribuna, o negro, no Brasil, 
vive completamente abandona.do, não 
tendo àcesso, na carreira militar, ~os 
postos mais elevados. Não obstant·:, a 
Constituição é a primeira a assegurar 
a todos o regime da igualdade ·demo
crática. · 

O preconceito de cõr ainda predo
mina no Brasil, e, por desgraça nossa, 
já vem atingindo o próprio negro, o 
que poderá redundar num complexo de 
inferioridade. 

A Assembléia Nacional Constituinte, 
numa homenagem verdadeiramente 

significativa à data que hoje se come· 
mora, poderia fazer inserir em nossa 
Carta Magna }lm preceito democrático, 
fruto da vontade d!e .todos os partidos 
aqui repres-entados, sem distinção de 
idelogia politica, segúndo o qual, a to
dos, brancos ou negros; s·eria assegura.. 
da a mais ampla participção na vida 
nacional. (Muito bem; muito bem. Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Carlos Marighela. 

O SR. OARLOS M!ARIGHELA :._ 
Sr • Presidente, há. no pórtico de uma 

. das mais conhecidas casas· de ensino 
.da Bahia um dístico latino que não 
me quero furtar ao prazer de oitar 
aqui: "Servitio extinta qua Natlo 
Magna vocamur Hanc studiosa domum 
est nacta juventa die". 

No dia em que, extinta a escravidão, 
nos constituímos em grande nação, 
surgiu esta casa para a juventude es· 
tudiosa. Parodiando o dístico latino 
direi:· no dia em que, estinta a escra
vidão, nos constituímos em grande na
ção, surge aqui .esta homenagem aos 
grandes vultos da nôssa história. 
.E' .evidente que a homenag-em teve 

d.'igem integralista.· No entanto, o 
. campo é hoje cada vez mais restrito 

às atividades nazi-fascistas. Esta ho
menagem, de origem integralista, ·ré
pito, transformou-se numa expressiva 
homenagem democrática. Pretendo re
iferir-me, em particular, ao vulto de 
Luís Alv·es de Lima e Silva, o Duque 
de Caxias. 

A nossa bancada asseda-se às ho· 
menagens ·prestadas a êsse grande 
personagem da nossa' história. Não 
nos esquecemos, contudo, de que Ca
xias era um homem da classe domi· 
nante; era um servidor do Império 
dos senhores de escravos. Teve erros, 
naturalmente, era homem, era huma
no, e, por isso, não po'dia ser lnfa.~ 
lível, teria de cometer erros. Mas, não 
concordamos é com a campanha que 
em tôrno de sua fig.ura procuraram 
fazer elemento? fascistas, que dêle se 
.utilizavam para servir a interêsses 
anti-democráticos. Assim vimos du-
rante todo o Estado Novo a personali- · 
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dade de Caxias ser levantada a todo 
momento para defesa de teses reacio
nárias. Mesmo quando se invocava a 
necessidade da decr,etação da anistia 
dentro do Brasil, quando a figura :le 
Caxias poderia ser lembrada precisa
mente para mostrar aos homens de 
Govêrno que o caminho mais acerta
do era o da decl'etação dessa medida, 
vimos os fascistas, integralistas, rea
cionários e quinta-colunas, instalados 
no Govêrno, pronunciarem palavras 
muito bonitas em tôrno da memória de 
Luís Alves de Lima e Silva, mas s~m 
darem sequer um passo no sentido da 
decvetação da anistia ampla. 
. Caxias, mesmo como homem das 
classe dominantes, caracteriza-se como 
pacificador, porque, a.pesar de esmagar 
movimentos populares, tinha a com
preensão de· que o venc,edor não de
veria tripudiar sôbre o vencido. Eli
minando ódios e ressentimentos, pro
curava fazer política de pacificação, 
tal como hoje fazemos nós os comu
nistas, que tivemos a coragem de ~i
tear ordem e tranquilidade, no mõ'
mento em que se procurava levar o 
país ao cáos e à desordem. 

Ressalta, assim, em tôda a viela ,§e 
Caxias, um grande esfôrço para liqW.
dar dissensões e ressentimentos. 

Observando sua atuação, em 1835 11a 
:f!,'evoluc;ão dos Farrapos; em 1842, na 
contra o movimento dos Baláios; n:as 
Revoluções liberais de :Minas e São 
Paulo, em Sorocaba, verificamos que, 
em todos êsses movimentos, nunca 
!Procurou êle· erguer o ódio como arma 
para aniquilar os vencidos. Pelo con
trário, persistiu no caminho de uma 
solução pacífica. 

o ano passado, quando se ·comemo
il'ava o centenário de Gàxias, nós, ~o
munistas, levantamos mais uma vez 

· a palavra de ordem e tranquilidade, 
numa demonstração de que compreen
demos que, para o nosso pais, para a 
nossa Pátria, não haveria outro ca
minho senão o da ordem e da tran
quilidade. 

A palavra de ordem e tranqUilidade 
levantada por Caxias se aplicava no 
momento em que o Império, unifica- . 
do, havia conseguido sair vencedor nas 

lutas contra os seus. adversários. 
Pelo menos Caxias dava demonstra
ção de capacidade patriótica e sabe,. 
doria política, quando se esforçava 
pela solução pacífica. 

Em condições diferentes, quando ci 
facismo estava em seu apogeu, nós, 
seguindo o exemplo de CaJtias, luta
mos ;por ordem e tranqüilidade e afir
mamos que para o pais não há outro 
.caminho a não ser o da ordem e 'da 
tranqUilidade. ·Quão diferente é hoje 
o exei:nplo dos homens do Govêrno 
que, não compreendendo a absoluta 
necessidade de seguir-se o caminho da 
ordem e da tranqüilidade, Sr. Presi
dente e Srs. Constituintes, procuram 
fomentar a desordem e fazer com que 
o nosso pais entre no caos e na con
fusão. 

Chamo a atenção dos Srs. Consti
tuintes e da ilustre Assembléia para 
o que se está passando no pôr;to de 
Santos, oncie autoridades quEI não sa
bem desempenhar os seus cargos, nem 
imitar os grandes exemplos dos vul
tos da nossa: história, como o de Ca
yJas, man'dam tropas PR!:a ocupar mi
litarmente uma cidade, só porque o 
seu proletariado, agindo politicamen
te, manifesta o seu pensamento, que 
é livre e deve ser garantido na nova 
f$1se democrática · insta ura;da no país. 
·Na sessí.'ir:- da Assembléia, realizada 

a 11 Cie fevereiro de 1946, o ilustre li
der da maioria, a quem muito respei
to, teve ocasião de pronunciar estas 
palavras: 

"0 Govêrno que aí está, é um 
Govêrno que assumiu a responsa
bilidade de dirigir a Nação após 
uma. eleição, talvez a mais livre 
que já se efetuou no Brasil, elei
ção que f.oi para o Govêrno e para 
nós da maioria, verdadeira consa.
gração. :tl:sse govêrno, portanto, 
que respresentou a maioria da Na
ção, ao subir ao ppder, declarou 
que havia de ser o Presidente. de 
todos os brasileir·os. Asseverou que 
todos lhe mereciam igual consi
deração, pertencessem êles a qual
quer classe que fôsse, porque dese-. 
ja va estabelecer um regime em 
que a lei mandasse mais que os 
homens, e que a justiça se esta-
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l:lelecesse em tôda parte, para que 
os brasileiros pudessem viver em 
plena· liberdade". 

· Parece Caxias ao pronunciar eSitas 
-palavras. No entanto, se formos aos 
fatos, verificaremos que é tudo intei- · 
ramente ao contrário: são metralha
doras, como tive oportunidade de ver 
em Santos, colocadas nos naVios an· 
corados e.m Santos, uma no pol'ltaló, 
outra no bico de proa e mais duas no 
-caís, apontadas contra os trabalhado
:res que desejam manifestar, livremen-
te, o seu. pe,p.samento. · 

Ainda mais: autoridades que com
prometem o Govêtno do Exmo. Sr. 
General Eurico Gaspar Dutra (Muito 
bem) invocaram; neste .ano da graça 
de 1946, a lei de segurança nacional 
contra pacíficos trabalhadores que 
apenas externavam suas idéias. Não 
ficaram aí; instauraram inquérito po
licial em Santos essas autoridades que 
não compreendem os seus deveres, 
para apurar apenas que os estivado
res se haviam recusado a carregar 
navios franquistas, apoiados em de
'Cisão da Assembléia Constituinte que 
-exigira do Govêrno a rertirada do 

· agréement ao Embaixador Aunós. E 
foi com· fundamento em discursos dos 
constituintes e em uma decisão da As
sembléia que os trabalhadores de 
Santos, numa atitude patriótica, toma
ram a medida, que policiais e homens 
como o Sr. Negrão de Lima, comple
tamente divorciados da fase que . se 
processa atualmente no Brasil, detur
param, tentando acusá-los de comu
nistas subversivos e contra êles assacar 
outras calúnias. 

Termino, Sr. Presidente, fazendo um 
apêlo, na data de 13 de maio, quando 
são festejados os grandes , vultos da 
nossa história que se bateram pela 
~mancipação dés escravos, quando são 
homenageados os· próprios escravos 
·que lutaram pela sua liberdade e tudo · 
:fizeram para fugir ... dos .seus senhores 
.e libertar seus próprios. irmãos, nesta 
data - repito - fáço um apêlo às 

· autoridades para que expurguem do 
govêrno elementos :fascistas e quintaco
lunistas, principalmente meia dúzia de 
generais fascistas que ainda abusam . 
das suas !.unções,. a fim de que pos-

samos, seguindo o lado bom dos 
· exemplos de figuras como Ca
xias, assegurar a paz, a tranqüilidade 
e as Uberda.des democráticas em nossa 
terra. (Muito bem; muito bem. Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE - T.:m a pa
lavra o Senhor Dioclecio Duarte. 

0 SR.- DIOCDECIO DUARTE -
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: O 
Partido Social Democrático também 
quer e deve prestar a sua homena~em 
ao mai-or brasileiro, ao maior soldado 
sul-americano, ao cidadão eminente 
que é, por asssim dizer, a síntese da 
própria unidade nacional. 

' E o faz com aquela profunda mesma 
emoção a que se refere o eterno Ruy, 
e.m uma de suas mais brilhantes pá.gl.
nas literárias, iluminada pelo. gênio po
lítico quando assistia, de pé, ao povo 
inglês, saudar à personalidade de Ben
jamim Disraeli, como se fosse a Pá
tria simbolizada no seu filho preclaro 
e condutor nos momentos trepidantes 
da história britânica. 

Não podendo dominar os impulsos 
naturais do seu espírito o admirável 
construtor de nossa primeira carta re
publicana e, sem dúvida, o máximo 
exegeta da vida política dos nossos 
tempos, assim exclamara: "Felizes os 
fieis! Felizes! Só êles são robustos, só 
êles são dignos, só êles são poderosos, 

, só êles são longévos. t a virtude em 
cujo meio se renova e se depura in
cessant~mente o amor." 

Aqui vimos jurar a nossa fidelidade, 
no primeiro centenário da entrada de · 
Caxias no parlamento do Brasil, 
ocupando a cadeira austera de Sena
do~ do Império, ao ·glorioso leal e 
desinteressado arquiteto da unidade 
nacional, soldado e estadista do antigo 
regime, o seu indiscutível Condestável. 

Ninguém melhor do que o Duque de 
Caxias - tanto na paz quanto nos 
campos de batallia, onde evidenciava, 
na mais harmônica unificação das <'Ci
sas, generosidade, amor ·pelos subal
ternos, carinho pelos soldados, recor
dando o caráter militar de Turenne, o 
gênio estratégico de Frederico, o Gran
de, as resoluções imprevistas de Na
poleão Bonaparte, a intuição psicoló-
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gica de um Júlio César - merecE', 
de seus contemporâneos, a segurança 
de uma gratidão que se ·não apagá 
nunca. 

pos de Lemas Valentinas, o mesml) 
homem, o mesmo militar, 6 mesm() 
ctdadão, esclarecido e nobre, (Apoia
dos.) 

E eu poderia perguntar agora, com 
aquela firmeza de Michelet, num dos 
mais luminosos capítulos da história 
da França: - "Quem é hoje digno de 
falar de Caxias?". 

Ninguém, Srs. Constituintes, numa 
hora de tamanhas apreensões, em que 
se discutem os problemas mais graves, 
não só do Brasil, deve mais sincera
mente merecer a reverência dos seus 
compatriotas, pelo que fêz na paz e 
pelo que realizou na guerra, como o 
intrépido e invencível soldado brasi
leiro. (Muito be1n.) 

Ainda na adolescência, já revelava 
aquela virtude fundamental do mili
tar - a da disciplina, não da disci
plina interpretada como subserviência, 
mas, dos que sabem realmente dir!gir 
e comandar, a disciplina que ensinava 
e p!iegava o General Von ·der Goltz, 
tantas vêzes citado, em seus eruditos . 
estudos sô·bre o verdadeiro sentido das 

1 classes armadas, o excepcional espírito 
de Rui Barbosa. O então Major Lima 
e Silva, futuro Duque de Caxias, co
locando-se ao lado do Imperador, con
tra os ideais republicanos de seu ilus
tre genitor, assegurava aos superiores 
hierárquicos de que um soldado não 
se integra nas fileiras do exército pB.ra 
criar diss.enções, para promover a de
sordem, para ensinar a desobediência. 

Sr. Presidente, curvemo-nos como se 
estivéssemos em uma missg, divica, ao 
pronunciarmos o nome do mais com
pleto soldado que o Brasil já possuiu 
e do cidadão impoluto que melhor 
soube integrar as virtudes da naciona
lidade. 
. Tôda a Assembléia e V. Ex.a., podem 
afirmar aos contemporâneos que a. 
existência de Caxias reflete a própria 
história do Brasil, a história imparcilll 
do Exército, êste Exército que fêz a 
Pátria nascer e há de defendê-la con
tra tôdas as dissenções; todos os pla
nos subversivos que pretendem depri
mir o caráter de um nobre povo. 
(Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O SiR. PRESIDENTE: - Tem a pa
lavra o Sr. Campos Vergai. 

O SR. CAMPOS VERGAL (~') -
Sr. Presidente, Srs. Representantes: 

O Partido Republicano Progressista. 
subscreve iil. totum tôdas as· atitudes 
vel1dadeiramente patrióticas e cívicas 
que as nobres oradores asSumiram, 
rendendo homenagem ao Duque de 
Caxias e à Princêsa Isabel. · 

Não está fora dos quadros do ci
vismo essa manifestação educativa> 
que deve ser realizada em tõdas as ci
dades, em todos os quadrantes de 
nossa pátria. 

A vida do herói nacional foi uma 
linha r:eta entre o direito, o. patrio
tismo e a compreensão dos deveres 
cívicos. · 

Convidado para· exercer a função de 
Presidente da Provmcia do Maranhão 
e, ao mesmo tempo, de Comandante 
das fôrças de linha, preferiu o Duque 
de Caxias menos agir como soldado 
do que como político. 

:e mister que os bons brasileiros re;. 
cordem as grandes figuras do passa
do, para que o civismo não morra na. 
alma naciónal. :e indispensável le~ 
guemos à infância e à mocidade êsse 
padrão. de glórias, essas flâmulas. in
vencív~is da nossa nacionalidade, tor
nando o Brasil cada vez mais forte. 
coeso e promissor. (Muito bem). · 

E foi, sr·. Presidente, na campanh~t 
contra os Balaios, compreendendo vs 
êrros dos dirigentes, determinantes ela 
revolta· na massa dos camponeses, em 
face de injustiças praticadas pela ma
gistratura, na campanha Fárroupilha.; 
na Axroio do Ivaf; na Passagem do 
Itol;'oró; nas lutas do Piratininga c de 
Minas Gerais e, finalmente, nos cam-

Povo que esquece as grandes fi
guras do seu passado é povo suicida, 
condenado à morte. 

Eis porque esta tribunà não pode 
ser apenas política, mas também, emi-. 
nentemente cívica. Devemos incutir 
na alma de todos as brasileiros e es
trangeiros que vivem em nossa Pá-

<•) Não foi revisto pelo orador. 



' . ' l. 

,..,., 
~ '.-; 

;~~ 
:~~~ 
:;~~ 
•'ífi 

''li! .\~~ 
;~li 
-~~~; 
:;~j' 
.~1~' 

~· 
I ., ... ~ 
~ 

. 

,, 
I' 

.·~ 
li'j ,,,,. 
i~~ 
~~ 

);'!\i· 
.~ ·t: 
'I; 
-~·· 

., 
,_t 

' 

-
-37·-

tria, como divida de gratidão, amor 
mais acendrado não só ao nosso pas
sado, e ao nosso presente, como . às 
figuras que indicaram com pontos lu
minosos as conquistas do povo brasileiro 
marcando para nossa !futurá na
cionaUda!de rota inais segura, mais 
certa .. 

E' dever nosso, senhores constitu
intes, procurarmos imitar as grandes 
figuras que se foram, ...:.. mas que não 
morreram, - porque elas vivem no 
presente e viverão eternamente no 
porvir. Cumpre-nos, pois, ressaltar 
tôdas as ações gloriosas dos brasi
leiros no passado; e agora, mais do 
que nunca, é nosso dever, relembran
do-nos de Caxias, da Princêsa Isabel e 
daqueles eminentes vultos do passado, 
voltarmos nossos . olhos, nossa consci
ência, nossa ativ1dade, para 6 povo 
brasileiro, iniciando renhida luta pela 
sua felicidade, pela sua libertação, 
pela construção ciclópica de uma 
grande pátria; porquanto temos, no 1.n
timo, a certeza de que o Brasil é a 
nova Canaan, a Terra prometida. 
Devemos de hoje ein diante, iniciar 

. grande guerra, formidável campanha 
contra os insidiosos inimigos que se 
acham dentro de· nosso território, des
tacãndo-se dentre ·êles o pauperismo,· 
o analfabetismJ, a V;erminose, males 
êsses tão terríveis· como a tuberculose, 
a lepra, e que constituem verdadeira 
degradação e tristeza para nosso povo. 

· meiro de Janeiro, - dia da solidarie
dade humana. 

E, Senhores, entre os ·homens mais 
Sll!dios, mais fortes, mais promissores, 
mais felizes, e mais dadivosos, deve
mos colocar o povo brasileiro. Muito · 
bem. Muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESJ:DENTE - Antes de 
passar a 2.0 parte da ordem do dia, 
desejo comunicar à Assembléia ter re
cebido do Sr. Diretor· da Imprensa 
Nacional telegram~. que ora transmi- · 
to aos senhores representantes, con
vidando a Assembléia para as soleni
dades da celebração do 138.0 aniversá
rio da Imprensa Nacional. 

Tenho, ainda sobre a Mesa os se
guintes requerimentos: 

·Requeremos a V. Excia. que mande 
inserir,. na ata dos nossos trabalhos, · 
a fim de que passe a constar dos anais 
desta Casa, ·un .voto cie' homenagem 
pelo transcurso do 138.0 aniversário da 
fundação da Imprensa Nacional, fato 
êste ocorrido aos 13 de maio de 1808, 
sob a inspiração do govêrno de Dom 
João VI, então Príncipe Regente do 
reino de Portugal, tutelado .por Dona 
Maria I, sua· progenitora. · 

Sala das Sessões, 13 de maio de 
1946. - Luiz Medeiros Neto. Wal- · 
tredo Gurgel. ' · 

Requeremos que· a Assembléia Na
cional Constituinte, na data em que 
se celebra, no Brasil, o "Dia da Im
prensa", se congratule, por telegrama, 
com a · Associação Brasileira de Im
prensa, órgão coordenador das ativi
dades jornalísticas dei pais. 

Sala das Séssões, 13 de maio de 
1946. - Luiz Medeiros Neto. Wal
fredo Gurgel. · 

O SR. MEDEIROS NETO - Sr. 
. Presidente, peço· a palavra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE - .Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. MEDEIROS NETO 
(pela ordem) - Senhor Presidente: 

Enfileirá-me entre aqueles que têm 
certeza absoluta de que o Brasil há 
de ser uma das maiores nações do 
futuro. Acredito firmemente, convic
tamente, no soerguiniento da nossa 
pátria, do nosso povo. Estou certo 
que ela será uma· das principais po
tências ão futuro, como ácredito re
almente na reestruturação e recons
trução dêste mundo, tornando.:o num 
universo novo e feliz .. A mentalidade 
retrógrada, antiga, terá que desapa
recer, a fim de que todos os povos 
sejam felizes, vivam livres da guerra, 
da. ·penúria, da miséria e que se . ir
manem verdadeiramente como man
dam os princípios cristãos, para que 
seja realidade aquilo que está assina
lado em nosso Calendário - o Pri· 

Senhores Constituintes. Mau gra
do o labcu, com que o "Diãrio de No
ticias" desta capital marcou e taxou 
o meu derradeiro discurso, proferido 
da tribuna ,desta .Casa, eu, sobrepon
do-nle à me~quinharia de tal jaez, fru· 
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to da paixão politica, formulei dois re
querimentos, encarecendo, ante· a As
sembléia Constituinte, a necessidade 
de render justas homenagens ao "Dia 
da Imprensa", que hoje transcorre, em 
feliz coincidência com o 13 de maio, 
data comemoràtiva da emancipação 
dos escravos. Senhores Constituintes, 
a imprensa nasceu no mundo animada 
pela vocação da liberdade. A liber
dade é missão da imprensa, e, êste 
IVem sendo o traslado inelutável e 
incorruptível da imprensa, no Brasil. 
Ela tem sabido marchar reta, em de
manda dos altos desígnios da Pátria, 
vinculada, sobremodo, aos quadros de
mocráticos do seu passado e do seu 
presente. As liberdades públicas fo
ram, ontem como hoje, o sentido ver
tical e horizontal da imprensa do Bra
sil. A independência encontrou, na 
imprensa brasileira, uma contribuição 
valiosa, não· só por parte daqueles jor
nalistas, que estavam diretamente li
gados à vida pública nacional, como 
por parte daqueles meros artífices da 
vida de jornal. 

A libertação .dos escravos encontrou 
apóstolos na imprensa do Brasil, os 
quais denodada e afoitamente, reagin
do contra óbices de toda espécie, não 
mediram e não vacilaram ante as di
ficulades contanto que pudessem al
cançar êsse ápice dos seus ideais, que 
era a libertação da escravatura. 

A. República foi ensejada, não só 
na vida pública nacional, como tam
bém dentro dos quarteis, através des
sa imprensa livre, desse "O Pais", on· 
de Quintino Bocaiuva se apresentava 
c·omo paladino . das idéias republica
nas. Senhores Constituintes, a im
prensa é a própria história de um 
povo. Nela se refletem, como num 
cristal, as sensibilidades morais e po
líticas de uma coletividade. Nesta ho
ra, principalmente, a missão da im
prensa é contribuir para que se com;
truam, no espírito dos homens, as 
defesas .da paz, conforme diz o Presi
dente Truman, porquanto é, no espí
rito dos homens, que começa a guerra. 
Nós, que estamos diante de uma ci· 
vilização, a qual para sobreviver, co
mo afirmou o· saudoso Roosevelt, pre· 
cisa cultivar a ciência das l'elações~ 

entre os homens, compete à' imprensa 
ser o veiculo desse pensamento de sal-
vação mundial. · · 

A nós, pÕis, que vivemos e moureja
mos, nesta Casa, a qual condensa o 
pensamento e es~tura democrática 
da nacionalidade, compete que, num 
gesto de gratidão a êstes apóstolos 
anónimos da imprensa, que se acaste
lam ao redor de nós, nos congratule
mos com êles, ao ensejo desta data, 
que significa não só um alevantamen
to do sentido da imprensa livre do 
Brasil, como também a revivecência 
das conquistas, que ela imprimiu à 
vida nacional. 

Sermos gratos a esta constr~tora da 
opinião pública, é um dever, que com
pete a nós, homens. públicos· do Bra
sil, porquanto sabemos que, mui bem, 
têm os jornalistas empunhado a sua 
pena em defesa da causa nacional co
mo· reais colaboradores da vida demo
crática do país. 

A imprensa aparece, no Brasil, na
quela data de 13 de maio de _1808, 
criada pelo decreto do Príncipe D. 
João, ·então regente. E de lá para 
·hoje, através· de uma marcha sem in
terrupção, tem sabido levantar as 
mãos para Deus, atraindo a concór
dia universal, e estend.er as mãos para 
a Pátria, atraindo a concórdia dos seus 
filhos. (Muito bem; Muito bem. Pal
mas). 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que .aprovam os requerimentos. 
queiram levantar-se. ·<Pausa.) 

Estão aprovados. 
O SR. PRESIDENTE - Há sõbre 

a Mesa matéria que é regimentai
mente urgente. O Sr representa·•ltc 
Stênio Gomes solicita 60 dias de li· 
cença à Assembléia. ~sse requerimen
to, que teve parecer favorável da Co-

. missão, n·. 0 7, de 1946, foi públicado. 
Os Srs. que concedem a licença reque
rida, queiram levantar-se. . (Pausa.) 

Foi concedida. 
O SR. JOAO HENRIQUE - S~

nhor Presidente, peço a palavra p~la 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pl;loo 
lavra o nobre Representante. 

ol' 
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O SR. JOÃO HENRIQUE (Pela or
dem) - Sr. Presidente, a cidade de 
Uberaba, a terceira de Minas e a 
mais populosa do Brasil cent1·ar, es~.~ 
inclinada a declarar-se coletlvame!lte 
em greve, numa original mas signtfi
cativa greve de fome em relação ;.c 
consumo de açúcar. 

Há muito que a população daquele 
município vem sofrendo as torturas 
da falta de açúcar e vem conhecendo 
os vexames do câmbio negro. 

O orador, que fala neste instante, 
jâ liderou ali uma campanha, servin
do-se até da tribuna popular, cont:a. 
o câmbio negro. 

Tudo temos feito naquele munic!plc 
para extirpá-lo, e, quando parecia Çtu~ 
atingiríamos .com felicidade, no:' ;a 
meta, fato de gravidade que vou expor 
acaba de.suceder. 

Abastece aquela zona a Cooperat.iVrt 
dos Usineiros de .Pernambuco, pe:o 
sua representação na cidade de São 
Paulo, e sucede que essa Cooperativa · 
de maneira injusta, desarrazoada, esta 
exigindo do consumidor uberabense 
que pague preço fora e acima da ta
bela oficial. 

As providências pedidas pelas auto
rldadeg locais - e isto é b,astante '.'X· 
qu!sito - ao Instituto do Alcool e do 
Açúcar, em São Paulo, 'segundo te
legrama que tenho em mão, não pu
deram ser tomadas, porque o Instituto 
se confessa Impotente para conter. r 
jôgo altista, eternizando-se o inqué
rito aberto a respeito, conforme pa· 
lavras textuais do telegrama rece
bido. 

O povo Uberabense, sempre pugnaz 
n§.o está, evidentemente, disposto ~ 
se deixar explorar, com visível des
cxédito para as leis do :r;:»afs, e, assim 
se reuniu em sessão pública no Edm .. 
cio da Câmara Municipal, onde to-· 
meu, de maneira unânime e .sob 
aplausos gerais,· a .. segumte delibera
ção: o Uberabense prefere sofrer CJ 

falta do açúcar, fazendo a greve· .::e 
fome do açúcar, à humilhação de ~Vi· 
quirí-lo por preço acima do estipulado 
na tabela oficial, concorrendo par .:t o 
nefando câmbio negro, que tanto lhe 
repugna. 

Nesse séntido foi dirigido ao Pre
sidente da República o seguinte te
legrama: 

"Virtude imposição preço·· açú~ 
car fóra tabela oficial pela Coope
rativa Usineiros Pernambuco in-

. termédio seu repres·entante em 
São Paulo, Prefeito Uberaba, Dou
tor Laura Fontoura, reuniu Pre-; 
feitura representantes Associações 
classes a fim deliberação tomar 
ou sujeição pr·eço não oficial ou 
reagir apelando altas autoridades 
República. Deliberação unânime 
recorre Vossência apelando pa
triotismo, levando conhecimento 
vossência inqualificável . atitude 
Coqperativa Usineiros verdadeiro 
desafio. Deliberação unânime so
frer privação açúcar população in
teira do que concordar clara· vio
lação preço oficial. Rogamos Vos
sênc:a medida salvadora urgente, 
grande alcance. Sds. - Lauro 
Fontoura, Pref·eito; Francisco 

. Mori, Presidente da Associação 
Chauffeurs; Hercílio Martins da 
Silveira, pelo Sindicato dos Ban
cários; Eliseu Batista, Presidente 
da Associação dos Odontologistas 
de Uberaba; Alvaro Guarita, Pre
sidente Sociedad·e de Medicina e 
Cirurgia de Uberaba; Quintiliano 
Jardim, Diretor de Lavoura e Co
mércio; Nicanor Souza Júnior, 
Diretor de "O Triângulo"; Cla· 
rimundo Moreira Lemos, Presi
dente do s:ndicato Construções 
Civis; Orlandino de Almeida, Pre·
sid·ente Círculo Operário de Ube
raba; Moacir Medina Coeli, Pre
sidente 14 A Sub - Seção Ordem 
Advogados; Luís Guarita, pela As
sociação Comercial e Industrial." 

O .Sr. José Bonifácio - Pode Vossa 
Excelência informar se o. govêrno de . 
Minas tomou conhceimento dêste fato 
e providenciou à respeito ? 

O SR. JOÃO. HENRIQUE- Estou 
trazendo aqui a apêlo da população de 
Uberaba a mais alta autoridade da · 
República. E' um assunto tão impor
tante que não comporta o. facciosismo 
partidário. 

.. 
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Os próprios signatários do telegra
ma não são homens de partidos, mas 
representantes da região. 

Estou fazendo um apêlo, em nome 
da população de Uberaba, sempre co
rajosa na defesa da justiça e do di
reito, e, também, neste instante, en
viando daqui minha palavra de soli
dariedade aos intrépidos e altivos 
uberabenses. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o ·sr. Representante Café Filho 
(Pausa.). 

Não está presente. 

Tem a palavra o Sr. Representante 
Miguel Couto. 

O SR. MIGUEL COUTO- Sr. 'Pre
sidente, srs. Representantes, - foca
lizei, no p1imeiro discurso que fiz nesta 
Casa em 14 de .março último, a questão 
do voluntariado ao serviço militar ... 

O Sr. Barreto· Pinto - Num ~liscur
so, aliás, brilhantíssimo. 

O SR. MIGUEL COUTO -Agrade
cido a V. Ex.a. 

... honraram-me com· oportunos 
apartes os ilustres constituintes Senho
res Dioclécio Duarte, Guaraci' Silveira, 
Bastos Tavares, OScar Carneiro e 
muitos outros, apoiando inteiramente 
essa medida que evitaria, em grande 
parte, o alarmante êxodo dos nossos 
campos. 

'Recebi do interior !;le quase todos os 
Estados do Brasil copiosa correspon
dência, solicitando-me que continuasse 
a pugnar pela necessidade do restabe- · 
lecimento dêsse voluntariado ao servi
ço militar, tão benéfico sobretudo para 
as populações rurais. O nobre Deput~,do 
por São Paulo, o eminente colega Se
nhor Noveli Júnior, em belíssimo dis
curso, também tratou longamente· do 
assunto, que defendeu com grande 
brilhantismo. 

Parece-me, Srs. Representantes, que 
atenderemos aos ansêios de nossas po
pulações rurais propondo à Carta que 
estamos elaborando a emenda que 
apresento neste ~emento a V. Ex. o., 
Sr. Presidente, pedindo que a enca
minhe à digna Comissão da Consti
tuição. 

Peço vema à augusta Assembléia 
Constituinte para proceder à sua lei-
tura. . 

"SUGESTÃO AO . ANTEPROJ'ETO DE 

CONSTITUIÇÃO 

. Argumento .:...:.. ·Sempre com . os 
olhos fixos na defesa da Pátria, 
dever primordial do cidadão, po
rém, considerando que o volunta
riado militar já praticado no 
Brasil obteve completo êxito, e que 
têcnicamente brilharam nos cam- · 
pos de batalha da Europa os 
nossos "pracinhas", reservistas vo
luntârlos, 

Cons~c1erando que a mocida.de 
brasileira pode conciliar o sagra
do dever de adqulrir preparação 
militar eficiente, sem muito se 
Sifastar . de ·suas habitações e m1s~ 
teres. e ainda com vantag.ens de 
or~em económica para o Govêrno, 

, Considerando que o serviço mill-
tar obrigatório rouba anualmente 
aos. campos a moddade que mais 
5e adaptaria ao cultivo da terra, 
e que êsse êxodo representa fator 
perturbador ao desenvolvimento 
agrícoLa do pais, 

Propomos, como ·emenda ao an
teprojeto da futura Constituição 
Federal sej-a acrescido no arti
go 163 dà Constituição de 1946, o 
seguinte parágrafo: . 

Emenda - Em tempo de paz, a· 
juízo do Govêrno, será permitido 
o voluntariado à "preparação mi
litar"; aquêles que a solicitarem 
dos 17 aos 20 anos, servirão no 
centro de preparação militar mais 
próximo, sem vencer sôrdo. 

O Govêrno regulará a formação 
dêsse voluntariado. . 

Sala das Sessões, 13 de Maio de 
1946". 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem; muito bem.) 

'O SR. Jos:m LEOMIL- Sr. Pres1~ 
dente, peço a palawa, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a .Pa
lavra o nobre Represen·tante. 
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O SR. JOSl!: LEOMIL {"') (Pela 
ordem) -Sr. Presidente, Srs. Repre
senta;ntes, enfermid9ide em pessoa de. 
minha família, há vários dias, impe
diu-me de tratar do assunto. que me 
traz à tribuna, neste momento. · 

Ontem, quando regressava à casa, 
depois de prestar a derradeira home
nag.em e de levar meu )1lt1mo adeus a 
êsse ente querido, tive· ciência da car
ta aberta a mim dirigida pelo bri
lhante jomalista Jorge Sader, em as 
colunas do valoroso jornal · "Resistên
cia", da qual peço licença à Asem
bléia para 1~ alguns trechos, de vez 
que essa missiva justifica plenamente 
o requerimento que enca;minharei a 
V. Ex. o., Sr. Pi'esidep:te. 

Dentre os trechos dessa caTta, há 
um em que o jornalista acusa o Go
vêrno de querer deportar clandestina
mente o cidadão Adolfo Langsner, 
prêso em Niterói há cinco anos, por
que o jornaJ tomou a atitude de fazer 
uma campanha em prol de sua liber
dade. 

E diz o articulista, num apêlo v.ee
mente: 

"Daí por que lhe escrevo nestas 
colunas, suplicando que você re
queira sejam· informados pelo Se-

. nhor Ministro da Justiça quais os 
motivos que determinaram. a pri
são de Langsner, há quantos anos 
e à disposição de quem êle se en
contra prêso na Penitenciãrta de · 
Niterói." 

De- fatO, Sr. Presidente; tenho co
nhecimento e todo ·o Brasil o tem, da 
atitudé desconcertante das nossas au
toridai!es, que, até hoje, 7 meses de
pois da quéda da nefasta Ditadura 
que infelicitou o Brasil, ainda metem 
ilegalmente prêso na Penitenciária de 
minha terra, um homem que ·se diz 
inocente e que ali se encontra há 5 
anos, sem que, contra êle, exista qual
quer sentença condenatória, impondo-
lhe pena d.e reclusão. , 

Sr. Pr.es1dente, não conheço Adolfo 
Langsner, mas, louvando-me em vá
rias entrevistas conced1das por profes
sores de direito, advogados ilustres, e 
até mesmo. por autoridades policiais, 

<•) Não foi revisto pelo orador) • 

o tenho na conta de homem de bem, 
· de homem de passado ilibado, contra 
quem, até hoje, as autoridades não· 
apontaram qualquer crime por êle pra
ticado ou quaisquer fatos desabonado.: 
res da sua conduta. -

Srs. Consti·tuintes: sob o aspecto ju
rídico, admitindo-se, para argumentar, 
que êsse homem seja culpado, mesrr.o 
assim sua detenção, por mais de 5 · 
anos, sem processo regular, é ilegal, 
intempes-tiva,. injusta e violenta. 

O 'nosso Código de Processo Penal 
pre·ceitua normas fixando os ..,razos 
para terminaÇão de inquéritos e para 
a formação da culpa, ou seja, a ins
trução criminal prõpriamente dita, • 
quer se trate de acusado prêso, quer 
solto, e êsses prazos não foram obser.,. 
vades. . 

A própria Constituição fascista de 
37, no Capítulo "Direito e Garantias 
individuais'! no número 11 do artigo 
122, determina que ·a prisão, a excep
ção do flagrante delito "não pode,.á 
efetuar senão depois de pronuncia 
do indiciado, salvo os casos determi
nados ~m lei e mediante ordem escri
ta da autoridade competente". 

Portanto, Sr. Pres~dente, face aos 
dispositivos das nossas leis em vigor, 
jurldi,camente, ninguém, de boa fé po
derá justificar o encarceramento dêsse 
homem. 

Com as devidas reservas, Sr. Presi
dente, transmito à Câmara o que di
zem as más linguas sôbre os moti·;os 
que determinarem a prisão de Langs
ner: "ter se assenhoreado de determi
nados segredos dos poderosos da dita
dura". 

Seja como for, Sr. Presidente, o fato 
concreto é que Adolfo Langsner está 
prêso e que sua prisão não se baseia 
na lei, nem em ~dem emanada de · 
autoridade competente, bem como 
contra êle não foi lavrada qualquer 
sentença condenàt611a. 

Lembro aqui, Srs. Constituintes, ao 
Sr. Ministro da Justiça. o art. 350 do 
Código Penàl, que diz, textualmente: 

"Ol'denar ou executar medida 
privativa de libel.'dade indiviclual, 
sem as formalid9ides legais, ou cem 
abuso de poder: pena de 1 mês a 
um ano de detenção". 
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Lembro êsse <;iispositivo penal, por
que não creio que o ilustre Ministro 
da Justiça pretenda acobertar crimes 
da Dita,dura; e, muito menos, orde
nar ou conservar no cárcere um cida
dão sem as formalida,des legais. 

Não creio, Sr. Presidente, que o 
Exmo. Sr. Ministro da Justiça mande 
embarcar Adolfo Langsner clandesti
namente, antes de fazer uma revisão 
no seu processo de expulsão, porque, se 
assim S. Ex.11 proceder, cometerá, sem 
dúvida, um áto . deshumano e violento, 
e sua atitude, além do mais, consti
tuiria um desrespeito à opinião pú
blica, que v.em a·companhando, de per
to, a nobre campanha de "Resistên
cia", em prol da liberTdBide dêsse po
lonês que escolheu o Brasil para ser 
também a sua Pátria . 

Creio, sin; Sr. Prestdente, que o 
Sr. Ministro da Justiça, por amor à 
libe11dade e à democra·cia, mandará 
cessar imediatamente o constrangi
mento ilegal que sofre o paciente, para 
que, mais uma vez, a fôrça de autori
d!lides arbitrárias não sacrifique o di
reito, a lei, a moral e a justiça. 

Encaminho à Mesa meu seguinte re
querimento sôbre o caso. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; 
muito bem.) 

O orador envia à Mesa o se
guinte: 

REQUERIMENTO N.0 132, DE 1946 

' Solicita informações ao Poder 
Executivo, por intermédio do Mi
nistério .ãa Justiça sôbre a situação 
do presidiário Adolfo Maximilia
no Langsner. 

Requeremos que, por intermédio da 
Mesa, sejam solicitadas ao ilustre Mi
nistro da Justiça, independentemente 
da audiência da Assembéia Constitu
inte, as segintes informações: 

1.0 - Por que está prêso na Peni
tenciária do Estado do Rio de Janeiro, 
há mais de cinco anos, o cida.dão Adol
fo Maximiliano Langsner? 

2.o - Qual o motivo determinante de 
sua prisão? 

3.0 - Se o pa,ciente foi regularmen
te processado, na forma da legislação 
em vigor? · 

4.0 - De quem emanou a ordem de 
prisão? 

5.0 - Se estão cuidando de sua ex
pulsão, e, em caso a.firma,tivo, por 
que? 

Sala das Sessões, 13 de maio de 
19'16. .;... José Leomil, Agrícola Paes 
de Barros. 

A imprimir. 

O SR. MAURíCIO GRABOIS -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Représentante. 

O SR. MAURíCIO GRABOIS (*) 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, na 
sessão de sexta-feira última o meu. 
camarada de partido e colega de ban
cada, o Deputado Osvaldo Pacheco, 
teve oportunidade de referir-se à si
tuação do pôrto de Santos, desfazen
do as acusações inverídicas de S. 
Ex.u., o Ministro do Trabalho. 

Os jornais de hoje dão conheci
mento de que foi processada a in
tervenção militar no pôrto santista, 
ao mesmo tempo que traz a notícia 
de medidas violentas, de arbitràrie
dades tomadas . contra o heróico pro
letariado daquela cid:J,de e suas or
ganizações de classe. 

O Partido Comunista, através de sua 
bancada, em defesa das liberdades de.; 
mocráticas, iará um pedido de infor
mações. nesta Casa, a fim de que o 
Govêrno esclareça tais acontecimen
tos. 

Sr. Presidente, aprovéito o ensejo 
para transmitir à Assembléia um tele
grama que a bancada comunista acaba. 
de receber do Comité Municipal de 
Santos, ·a respeito das arbitràriedades 
que vêm sendo praticadas contra o 
proletariado, pela polícia de São Pau
lo. 

O telegrama é do seguinte teor: 
"Comité Municipal Santos co

munica camaradas Senador Depu-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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tados polícia Santos está prenden~ 
do trabalhadores em massa, vio
lando lares alta madrugada, amea
çando armas fogo e punhais in~ 
defesas mulheres, implanta,ndo 
terror seio família santista. Co
mícios partido proibidos. Cidade 
militarmente ocupada com amea
ça sufocar sangue protestos nos
so povo. Saudações comúnistas. 
Antônio Bernardino Santos, Se~ 
cretário Politico". 

:IJ:ste telegrama em que são comu
nicadas violências contra o proleta
riado santista, déve merecer a aten
Ção de tôda a Assembléia. 

Em tempq oportuno, possivelmente 
amanhã, procuraremos debater com 
mais dados o problema. Não estamos 
num período anormal de -nossa vida 
política, não atravessamos nenhum es-

- tado de guerra ou de sítio, em que se 
possa atingir as liberdades democrá
ticas asseguradas em todos os regi-
mes livres. · 

Trazendo ao con11ecimento desta As
sembléia o telegrama enviado à nos
sa bancada queremos alertar tôda a 
Casa sôbre as medidas arbitràrias que 
se estão tomando contra o povo e o 
proletariado santista. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem; muito bem. PaZ-

·. mas). ._ 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res Prado Kelly e outros e Gercino 
de Pontes enviaram à Mesa os se
guintes requerimentos, que vou de
feri-lo na forma do Regimento: 

REQUERIMENl'O N.0 130, DE 1946 

Solicita informações do Poder 
Executivo sôbre o contrato ceze:. 
brado entre o Interventor Federal 
no Estado do Rio de Janeiro e a 
Sociedade. Anônima Quitandinha. 

Requeremos que a Mesa solicite ao 
Poder Executivo, por intermédio do 
Ministério da Justiça, as seguintes in
formações: 

I) qual o teor do contrato celebrado 
pelo Interventor· Federal no 'Estado do 
Rio de Jan~iro com a S.A. Quitandi
nha, e bem assim o teor dos têrmos 

aditivos ou modüicativos do .mesmo 
ajuste; 

II) se o Chefe do Executivo Federal 
teve conhecimento dos mesmos atas e 
quais os despachos que proferhl a res~ 
peito; . 

nn se, em conseqüência do recen~ 
te· decreto que restabeleceu, quanto aos 
jogos de azar, o disposto na Lei d" 
Contravenções Penais e declarou a nu
lidade das concessões até então tolera
das, o atual Interventor n,o referido 
Estadu nomeou uma comissão para re
ceber da S.A.Quitandinha o hotel d~ 
sua propriedade no município de Pe
trópolis; 

IV) quais os motivos do procedimen
co da mesma autoridade e se o seu ato 
comeu com a aprovação do Executivo 
Federal. - Prado Kelly. - Soares 
Filho. -Romão Júnior. -José Leo~ 
mil. - OÚívio Mangabeira. - Paulo 
Nogueira Filho. -Toledo Pisa. 

A imprimir • • 

- REQUERIMENl'O N.0 131, DE 1946 

Solicita ao Poder Executivo in
formações sôbre as rodovias proje
tadas na área do polígono chama
do "das secas"; sôbre os açudes 
públicos e particulares construídos 
no Nordeste,· sôbre os poços pú
blicos e particulares perful'ados 
den~ro e tora da zona das secas, 
etc. 

Tenho a honra de r.equerer a Vossa . 
Excelência se digne solicitar por in
termédio do Sr. Ministro de Viação 
e Obras Públicas as seguintes informa
ções do Departamento Nacional de 
Obras Contra· as Secas: 

a) Número de quilÓmetros e relação 
das rodovias projetadas na área. do 
polígono chamado "das secas" discri
minando separadamente as quantida
des pe1os Estados Bahia, Sergipe, Ala
gôas, Pernambuco, Paraíbá, Rio Gran-

. de do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí; 
b) número de quilômetros e relação 

das estradas construidas, nas mesmas 
condições; 

c) número e relação cl!os ar;iúdes pú
blicos e particulares, com o máximo e 
mínimo de vo1ume dágua armazenado, 

• 
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.. 
e construidos em cooperação na forma 
do Regulamento da antiga EFOCS, em 
cada um dos referidos Estados; 

d) número de açudes construidos fora. 
do polígono das secas, nos mesmos 
Estados; 

e) número de açudes em cada Esta
do da âr.ea assolada pelas secas ao lon
go das rodovias ,sob a forma de ater
ros- barragens; 

/) número de poços profundos per
furados, discriminando os perdidos e 
os aprov.eitados .e também distribuin
do-os pelos Estàdos, dentro da âtrea das 
secas; e 

g) número de poços públicos e par
ticular.es perfurados fora da zona das 
secas, discriminando os aproveitados 
e os perdidos pel'Os Estados. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1946. 
- Gercino Malagueta de Pontes. 

A imprimir. 
O SR. PRESIDENTE - Continua a 

discussão do requerimento n.0 60, de 
1946. 

Tem a palavra o ·sr. Eurico Sales. 

O SR. EURIGO SALES - (*) -
Sr. Prestdente, · Srs. Constituintes,. 
tôda vez que, como representante do 
povo, se me oferecer oportunidade de 
ajuntar à ação administrativa do 
Exmo. Sr. General Eur~co Gaspar ou
tra uma palavra de colaboração, a 
isto não me furtarei, pois entendo que 
na fase democrática em que vive o 
Brasil é reclamado de todos nps o in
gente esfôrço no sentido de conduzir 
a política brasileira a um ponto ideal 
e desejado pela· felicidade de nossa 
pátria. 

Desta tribuna e na imprensa do país, 
tem stdo agitada, repetidas · vezes, a 
questão dos limites entre o Espírito 
Santo e Minas Gerais.· · 

Sem pretender descer a discussões 
de carâter político, sem emprestar a 
essa minha atitude um divórcio do~ 
meus postulados partidários, entendo 
que é absolutamente necessário criar
se o clima verdadeiro para que a solu
ção do assunto, que está nas mãos do 
eminente patricia que dirige a nação, 

(*) Não foi revisto pelo orador. 

venha epcontrar de todo o povo bra
sileiro o apoio sincero que a justiça da 
causa do Espirita Santo está a recla
mar .. 

Trasendo a debate esta matéria na 
Assembléia Na.cionai Constituinte, en
tendo cumprir um imperioso dey,er, 
qual o de colocar a nação brasileira a 
par de todos os pormenores desta ques
tão, no seu aspecto jurídico, político 
e social. 

Sem me deter no histórico do caso, 
posso fixar o marco inicial com o laudo 
proferido em 1914. 

tsse pronunciamento ârbitral resul-
. teu de constantes entendimentos entre 

os Governos do Espirita Santo e de 
Minas Gerais, os quais decidiram afi
nal, confiar a solução da pendência a 
uma comissão, cujo laudo, emitido em 
1914, definiu os limites entre as duas 
untdades federativas, nos dois pontos 
controvertidos, istO é, na parte ao nor
te e ao sul do Rio Doce que atraves
sa, longitudinalmente, Minas e Espí
rito Santo. 

Convem acentuar que, naquela épo
ca, a zona sul do Rio Doce era a que 
mais preocupava os litigantes, precisa
mente porque era a mais povoada e 
nela se chocavam os maiores interês
ses. Isto não impediu que, desde logo, 
se determinasse como ficariam divi
àidos os dois Estados ao norte do Rio 
Doce. Neste ponto, foi o assunto as
sim resolvido pela Comissão Arbitral: 

"Ao norte do Rio Doce, pela. 
linha de cumiadas. da Serra do 
Souza ou dos Aymoré~, preenchi
das ;por linhas retas as soluções de 
·continuidade". 

O Espírito Santo, não se· confor
mando com o laudo, porque julgou 
ultra petita quanto à parte sul, des
prezando as reclamações dos interes
sados, para fixar uma linha arbitrá
ria, propôs, por intermédio do Con
selheiro Ruy Barbosa, perante o su
premo Tribunal Federal, ação. recisó
ria da referida decisão. 

:ru preciso lembrar, nêste instante, 
que o Espírito Santo, em face da de
cisão relativamente à zona ao sul do 
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Rio Doce, perdeu grande parte de uma 
. área do seu território que fõra por 
êle inteiramente povoada e desenvol
vida. Apesar disso, fêz · entrega da 
gleba ao Estado de Minas Gerais; 
cu.'!lpriu a decisão do laudo arbitr:JJ 
e, não se co11tormando com a mes
ma, através do recurso juridico com
patível, promoveu sua.. anulação pe
rante o Supremo Tribunal Federal. 

Esta demanda não chegou a ser jul
gada, E",pesar de ajtúzada naquela épo
ca. 

O Sr. Coelho Rodrigues - É bom 
lembrar, nêste momento, que o emi
nente jurisconsulto Mendes Pimentel, 
nessa ocasião, cfereceu reconvenção. 
Quem oferece reconvenção não tem 
confi::mça mi decisão judiciária. 

O SR. EURICO SALES - O Dou
tor Mendes Pimentel foi realmente 
o advogado de Minas naquela questão. 

Prosseguindo n nar:t:ativa, pura e 
simples, da questão, volto ao ponto 
em que n. interrompi, para receber o 
esclarecedor aparte do nobre Repre
sentante, a fim de recapitular o que 
se passou na zona norte do Rio Do
ce. 

Com o desenvolvimento da região, 
estabeleceram-se os primeiros confli
tos de interêsses, os quais os Gover
nos dos Estados foram procurando 
resolver por entendimentos c.onstan
tes, porém sempre inúteis. Firmaram
se alguns acordos, sendo um dêles no · 
Govêrno do Dr. !1'1orentino Avidos. 
Nenhum dêstes conseguiu dar o re
·sultado desejado, de modo que a zona 
permaneceu em estado de inquieta
ção que tanto reciamava do patrio
tismo nacional solução adequada e 
prática. Foi quando, em 1937, a Cons-

. tituição de 10 de novembro dispôs, 
patriôticamente. 

"Art. 184 - Os Estados conti
nuarão na posse dos territórios em 
que atualmente ex-ercem sua JU
risdição, vedaclas entre êles quais
quer reivindicações territoriaiG. 

§ 1.0 - Ficam extintas, ainda que 
em andamento ou pendentes de 
sentença no Supremo Tribunal 

Federal, ou em JUlZO arbitral, as 
questões de limites entre Esta
dos. 

§ 2.0 - O Serviço Geográfico 
do Exército procederá às diligên
cias de reconhecimento e descri
ção dos limites até aqui sujeitos 
a dúvidas ou litígios,· e fará as ne
cessárias demarcações. " 

-
Era preceito salutar, principio que 

atendia· à fraterruclade brasileira e 
que deslocava, da ação direta- e nem 
sempre razoável dos interessados, a 

. solução do problema para Úpl órgão 
nitidamente nacional, integrante do. 
Exército e, conseqüêntemente, com re
cursos capazes de dirimir definitiva
mente êsses litígios e trazer a paz e 
tranquilidade à familia brasileira. 

Dando cumprimento ao dispositivo 
citado, o Ministério da Guerra baixou 
a seguinte nota, que tomou o núme
ro 4S4 e foi transcrita no início do 
laudo do Serviço Geográfico, que pas
so a ler: 

"Em nota n.0 494, de 18 de se
tembro d'e 1910, do Sr. Ministro de 
Estado dos Negócios da Guerra, 
General de Divisão Eurico Gas
par Dutra, em cumprimento de or
dem do Exmo. Sr. Presidente da 
República, Dr . Getúlio Dornelles 
Vargas, foi determinado ao Estado 
Maior do Exército que o Serviço 
Geográfico e Histórico do Exér
cito designasse uma comissão de 
três oficiais eng!::nhe!J·cs d 1 mesmo 
servi<,:o para, em face fl o que dls
põe o art .. 184 da Constitui~ão de 
10 dE- novembro de 1937, dirt1lir a 
c;uestão de h~mt.es entr= os E~~a
d(::, de Minas Gerais e do E~piâto 
Ssnto, proferindo um laudo. arhi· 
trál que defina a divisória ent:e 
os mesmos Estados e realizando, 
pClsteriormente, os t~·abalh 1:, c':lr
respondentes 1e demarcação '· 

l::ste foi o ato do Miilisté,•io da Gue·
ra, c:flcorrente d!'> a.rt. 184 c.a Con.stt•.l.i
ção. Era o enc·tmizlh.'tmento parB n. 
solurão jurídica p::ttriót;.· a presr.:rita no 
Pactu Fundamental do pais. 

P·ehl General Diretcr do Serviço Ger.· 
g-rá•'J.c:> do Exért:!to. foi Ol'Blt~lizada a 

... 
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0-J~nis;;ãc, de acô!'d•) com a nota do 
S:·. M)nistro ,a Q'l:tl ficou 111tegrada 
dos f>Eguintes occi•üz: major LmcoJ11 
de Canalha Caldas, major Be11jan::.in 
Arcoverdfl de Albuquerque Ca valcânti 
e José Fortes Castelo Branco. 

P.elo Dacreto-lei n.0 ~. 202, que cor
l'espondia a um código das ·rr>.terven
torias, foram os Estados conclrunados 
a apresentar suas reclamações ao Ml
nistério da Justiça, definindo sua:, pre
tensões e oferecendo a documentação 
necessária. Tanto o Estado do Espí
rito Santo,· como o de Minas Ge1·ais 
entregaram seus memoriais e as pro
vas dos direitos que susten.tavam. Ins
talada a Comissão do Serviço Geográ
fico do Exército, os Estados foram con
vidados a credenciar seus represe11tan~ 
tes, a fim de acompanhar os traba
lhos da mesma. O Estaà.o de Minas 
Gerais. indicou o D1·. Benedito Quin
tino dos Santos, engenheiro geógrafo e 
o Dr. Mílton Campos, advogado e hojoe 
nosso eminente colega nes·ta Casa. 

O Estado do Espirita Santo se fez 
representar pelo Dr. Cícero de Mo
rais. · 

Não faltaram documentos e alega
ções prêviamente apresentados pelos 
dois EstaJdos à referida Comissão, 
tanto que o laudo se refere à ques
:tão dizendo qu~. de iniCli.o, :foraln 
entregues à Comissão inúmeros do
cumentos encaminhados pelo Mmls· 
té~io da Justiça. 

"Posteriormente, muitos e outros 
lhe foram apresentados pelos pró
prios Estados, em diferentes épo
cas, até 7 de abril do corrente ano, 
quando lhe chegou às mãos a prin
cipal documentação de Minas Ge- · 
rais. :ll:sses documentos compre
endem os memoriais em que os 
Estados defendem seus pontos de 
vista, além de mapas e plantas 
de diferentes· épocas e publicações 
diversas, estando todos devida
mente catalogados em anexos aos 
referidos memoriais." 

Era .a instalação de um tribunal ar
bitrai, a que compareciam as partes, 
acudindo ao chamamento da lei, ofe
recendo documentação e justificativas 
das suas reivindicações e, por outro 
lado, credenciando os defensores dos 

seus interêsses. Nada faltava, portan
to, àque1e órgão, para o cumprimento 
de um trabalho perfeito, sereno e 
justo. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Ainda a 
Comissã·o tinha as atribuições neces
sárias e a competência da demarcação. 
A causa ficou portanto, desde logo 
definiitvamente resolvida. 

O SR. EURICO SALES - · Perfei
tan1::nte. 

Assim sendo, a essa Comissão cum
pria e::~:ecutar o preceito constitucional 
e a vontade de ambos os Estados, que 
se submeteram integralmente à deter
minação legai. 

:ll:ste é um ponto impo!rlante, porque . 
o estado que entendesse indev~da a in
tervenção do Serviço Geográfico do 
Exército na solução do ·litígio, ou que 
o julgasse incompetente para se ma
nifestar sôbre a matéria, deveria, no 
momento em que foi chamSJdo a cons
tituir êsse tribunal, alegar a matérla, 
por ser de natureza prejudicial, e, con
seguintemente sujeitá-la a exame e 
decisão dos órgãos competentes. 

O Sr. Carlos Lindenberg - Temos, 
em nosso "dossier", vários oficias do 
Governador de Minas, na época o Se-_ 
nhor Benedito Valadares, sempre 
apela.ndo para essa Comissão do Ser.; 
viço Geográfico do Exército. 

O SR. EURICO SALES - Agradeço 
o testemunho de V. Ex.a. 

Para êste ponto, convoco a atenção 
da Assembléia e,· conseqüentemente, 
da Nação: nenhum dos dois estados 
se insurgiu contra a organização da
quele tribunal arbitral, na fo!l'Ina elo 
preceito da Constituição. A êle Minas 
Gerais e Espírito Santo levaram os 
documentos relativos aos seus direitos; 
perante êle, am·bos se represe·ntaram, 
assistiram a todos os seus estuaos. 
viram-no lavrar suas conclusões, rece
beram a noticia dessas conclusões e 
nenhum dêles opôs a menOQ.' contes
tação a qualquer parte do trabdlho 
realizado. 

Cabe, porém, aqui· um esclar·:lcimen
to: O Serviço Geográfico do Exército 
teve que dirimir a questão no ter
reno. Como tive oportunidade de men
cionar, o laudo de 1914 estabelecia G 
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limite pela Serra dos Aimorés. Susci
tou-se, porém, uma dúvida sôbre a lo
calização exata dessa Sen-a: enquanto 
Minas entendia que ela ficava mais 
para leste, mais para o mar, o Espí
rito Santo a situava mais para oeste. 
Cumpria, pois, definir precisamente, 
no terreno, onde estava êste add:nte. 

Esta, Senhores, a questão funda
mental, sujeita à decisão do órgão do 
Serviço Geográfico do- Exército. 

Ambos os estados descreviam a li
nha, segundo o laudo de 1914, de acôl'
do com seus. pontos de vista. Coube. 
então, ao Serviço Geográfico do· Exér
cito proceder ao confronto e ao exa
me das alegações, para emitir seu pa-
recer. · ~ 

O Sr. Olinto Fonseca - o art. 184 
da Constituição de 37 se refere ao 
laudo de 1914" e inclui a jurisdição. 
V': Ex." poderia fazer o obséquio de 
me informar a qual dos Estados per
tencia a jurisdição - a Minas ou ao 
Espírito Santo? 

O SR. EURICO SALES - Von che
gar ai, mas não me apresso em res
ponder a V. Ex. a para não alterar a 
ordem que estou seguindo. 

O Sr. Olinto Fonseca - Estou ou
vindo a oração de V. Ex. a com tôda a 
atenção e aprêço, mas quero acentuar 
que o ponto nevrálgico da questão está 
na jurisdição, que, a meu ve!l', cabia 
a Minas. 

O Sr. Carlos Lindenberg - Fui pes
soalmente correr a região pleiteacla 
pelo Espírito Santo e devo dizer que 
lá não encontrei uma única autori
dade mineira desde Bom Jesus até São 
Mateus. 

O Sr. Olinto Fonseca - o orador 
• J 

mesmo, no Início de seu discurso disse 
que justamente o impulso da riqueza 
na região foi que chamou paTa ela a 
a~enção de Minas Gerais e do Espí
nto Santo. Parecia que o Espírito 
Santo se desinteressava inteiramente 
pela região. Os documentos que MI
nas possui mostram que a jurisdição 
nessa região lhe pertencia. No · Útu
d~ d,: 1914 se determinava que à L:o
mlssao do Exército competia exclusi
vamente a delimitação e não a arbi
tragem, porquanto o sentido arbitral 
P~tencia à Côrte Suprema. 

.. O SR. EURICO SALES - Emoora 
em minha oração ainda não :;enha 
chegado a êsse ponto, quero respo·n
der o seguinte a V. Ex.11 : Para se de
finir precisamente a jurisdição, ;;er
se-ia de remontar ao laudo de ~914, 
para fixar a divisa, isto é, onde se 
situava a Serra dos Aimorés. A,ques
tão é que ca,da Esta,do a localizava 
em pontos diferentes. Se o laudo de
finia o.limite pela Serra dos Aimorés, 
competia preliminarmente localizá-la. 
Em seguida, verificar sôbre que re
gião, a leste da Serra, Minas Gerais 
teria exercido sua jurisdição. Se não 
se definisse o ponto em que se situava 
a Serra dos Aimorés, seria impraticá
vel estabelecer a jl.l!l'isdição. 

• O Sr. Olinto Fonseca - Posso asse~ 
gurar a V. Ex. que o ponto de . v:ista 
de Minas Gerais é conduzir o assunto 
num sentido bem elevado. 

O SR. EURICO SALES- Nàc es
tou procedendo,de outro modo. 

·O Sr. Olinto Fonseca - Não anima 
o Govêrno mineiro a menor animosi
dade para com o Espirito Santo. So
mos irmãos e reconhecemos que a ri
queza da região é ·o resultado do es-

. fôrço patriótico de Minas e do Es~ 
pírito Santo. Com elevação, chegare
mos ao fim desta questão com honm 
para ambos os Estados. 

o Sr. Coelho Rodrigues ....., Lastimo 
tenha de of·erecer minhas restrições, 
porque tenho teleg!l'amas da zona 
ocupada pela polícia mineira. 

O SR. EURWO SALES - Se os 
dois Estados, portanto por:fiavám em 
definir no terreno o que era a Serra 
dos Aimorés, cumpria preliminarmente 
ao Serviço Geográfico do Exército pro
nunciar-se a respeito~ Sem isso não 
se saberia qual a jurisdição exercida 
por. Minas além da Serra dos Aimorés, 
acatando assim o preceito constitu
cional. 

Pois, bem, o Serviço Geográfico des
creve a linha pretendida por Minas 
Gerais, como sendo a Sen-a dos Aimc
rés e faz o seguinte comentário para 
rechaçar essa pretensão: 

...... "Os lances dessa linha, entre o 
alto do Cedro e o morro na Ja-

·-
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cutinga e entre o morró Oratórlo 
e o alto da Vista Alegre, consti
tuiriam soluções de continuidade 
da serra erodiada, da ordem r.:s
pectivamente, de 40 e 60 quilôme
tros, compreendendo extensos cha
padões entremea<los por vale-s e 
divisores. 

Minas Gerais, conch.liram que aquê
les acidentes geográficos apontados 
absolutamente não constituíam a Ser
ra dos Aimorés, pórque cortava rios 
e tinha entre duas elevações o refe
rido planalto de cinqüenta quilôme
tros. · 

o nobre colega Sr. Olinto Fonseca, 
qu-e conhece geografia, sabe que essa 
noção repele fundamentalmente a de
finição de serra, e coroo o laudo de 
1914 tinha dito que o limite era pela 
serra dos Aimorés ... 

O alto da Vista Alegre, exliremc 
na última descontinuidade, ficf. à 
margem norte do Rio Mucuri, nas 
proximidades da vila de Santa 
Clara, situada logo abaixo da cor
redeira de igual nome por onde a 
tradição fazia passar a serra dos 
Aimorés". 

A questão é esta. Uma serra pela sua 
própri8, definição geogré.fica não po
deria ser definida como desejava o Es
tado de Minas Gerais, desde que en
tre duas e1evações existia um chapa
dão d,e mais de cinqüenta quilómetros 
o que, de modo geral, fêz repelir a lo
calização. pretendida; uma serra tem, 
até significação comum equivaient= a 
uma grande crista de galo, com ·~l~va
ções permanentes. Ora, se entre uma 
elevação e outra existia chapadão de 
cinqüenta quilómetros, parece evidente. 
como se afigurou ao Serviço 'Geogt·á~ 
fico, que ali não estava a Serra dos 
Aimorés. 

Gontinuando, diz o comentário: 

"A linha divisória balizada pe-
. los· acidentes naturais ora d:Mcri~ 

tos, cortando vales, rios e senas e 
apresentando soluções ·de continui
dade tão extensas, não define, cc
mo é evidente, uma serra real, 
com as características essenciais 
dêsse acidente geográfico. Dessa 
maneira, dentr.o d~ conceito já es
tabelecido para a linha divisória, 
só poderia ela prevalece.r como· 
limites entre os dois Estados, caso 
não existisse outra que inelhoJ· se 
ajilstasse à reaUdade g-eográf~ca. 

A linha divisória descrita está 
assinalada no esbõço geográfico 
anexo, com a d-esignação de "llnh~ 
mineira". 

Tiveram, pois, de examinar o que 
res,Ime:nte era a serra, e, em face das 
alegagões do memorial do Estado de 

O Sr. Carlos Lindenberg - Pela 
linha de cumiada. 

O SR. EU'BICO SALLES 7"" .. • era 
natural aue o Serviço Geográfico só 
procurasse definir onde · era a .serra 
dos Aimorés. 

Estuda, então, a linha apresentada 
pelo Espiríto Santo, à qual faz o se
guinte comentário: . 

"Como se vê, ela segue a que 
foi estabelecida, segundo o crité
rio de 1800, até a serra do Norte. 
Daí se desvia para NE, demons
trando o reconhecimento, por par
do Estado, da jurisdição de Minas 
Gerais, além de tal limite. 

Essa linha divisória está assi
nalada no es·bôço anexo, com a 

· designação de· "linha espiritosan
tense". 

:f!:sse, o trabalho elementar cc Ser
viço Geográfi.co do Exército, porque o· 
laudo definiu a ·divisão .. mas os esta-· 
dos discutiam qual seria, no terreno, 
&sse elemento e foi essa difinição que 
o Serviço Geográfico procurou esta
belecer. 

Conhecido isso, e julgada essa. párte, 
passou o Serviço à questão da jtu·is- '; 
di<;.:ão, procurando ver em que parte 
do território do Espírito Santo, o Es
tado ele Minas teria exercido jurisdi
ção que lhe garantis::e a posse das lo
calidades ._per fôrça do artigo 184 da 
Constituição, de vez q1.:e estava .de
finida a serra o. leste da Serra. Se
ria então Espírito Santo. Todavia, em 
face do princípio de respeito à juris
dição manda·da observar pela Const1-
tu1cão de 37, ~ra natural, lógico e ju
rídico que o Serviço Geográfl.co 
IFocurasse, nesse terreno já de!in1~ 
do como sendo território espirita-
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santense, quais as· zonas em que Mi· 
nas teria exercido influênc~a. 

Aí começa a segunda parte do lau
do. E para ·mostrar ao nobre colega 
Sr. Olinto Fonseca, que · ouve minha 
exposição ·atentamente - o que muito 
me desvanece - como foi cuidadoso o 
Serviço Geográfico do Exército, di
rzi a maneira por que determinou a 
jurisdição. Isso é ponto ·importante·, 
.Porque· não há dúvida que, no entre
choque dos interêsses, ambos os es
tados recorreram a qualquer elemen
to para preservar sua jurisdição res
pe·ctiva. Os estados .disputavam o 
mesmo terreno, alegando os mesmos 
motivos que favorecessem a jurisdição 
pretendida por ambos, motivos ·os 
mais variados, numa verdadeira de
mall'da poss·essória que, como V. Ex." 
sabe, se enche de documentos, ou
vem-se numerosas testemunhas .. : 

O Sr. Olinto Fonseca - Esclareço 
a V. Ex.a que não sou bacharel, mas 
médico. ' 

O SR. EURICO SALES - Queira 
desculpar-me o nobre col.ega. Toda-

. via, a matéria possessória interessa a 
todos, não há querr. não tenha tido 
algum caso de posse, mormente quem 
reside no int-erior, onde existe grande 
exploração agrfcola. 

O Serviço Geográfico definiu 
o que era jurisdição. Há um trecho 
assaz interessante, para compreender 
o :Patriotismo com que agiram os 
oficiais dêsse Serviço. 

"No caso particular, como o ora 
analisado, de haver litígio de fron
teiras, não sendó defirJda nem co
nhecida a extensão do território 
lindeiro que, de direito caberá a 
cada um dos cont~ndores, o con
ceito de jurisdição, com reférência 
a êsse território, será restringido, 
forçosamente, por tal circunstância. 

A jurisdição que nêle se exercer, 
se não foi 'permitida ou autorizada 
por Uln convênio, terá sido imposta 
pela sua ocupação e, neste caso, és
tará intimamente . ligada à idéia 
de . posse e sera manifestada pe~a 

ação aldministrativ.a dir-eta, exe!'
cida, no local, pelos agentes do 
gcvêrno ocupante. 

A comissão é, assim conduzida a 
só reconhecer, como caracterizan
do o exercício pleno de jurisdição, 
os ates administrativos realízados 
in loco". 

ll:sses ates serão todos aquêles 
que caracterizam a realização de 
um programa governamental, ex
tensivo a essa região lindeira, com 
realizações que beneficiam direta
mente a sua população, tais como: 
a assistênc-ia policial, judic1árla, 
sanitária, ou escolar; a constru
ção de estradas ou de escolas, 
hospitais e outros edifícios públi
cos; as medições de terras e res
pectivas concessões; a instiuição 
de normas que Ol'ientem c prote
jam a economia regional; o esta
belecimento dos serviços, para pe:. 
dir à poptilação a justa retriblli
ção pelos beneficies qll:e recebe." 

Dentro dêsse critério a Comissão 
p<!rquiriu a jurisdição de ca'da estado 
e posso assegurar a V .. Ex.'', ilustre co
lega, que foi trabalho meticuloso, pa
ciente, de quem tem, realmente, no
ção da responsabilidade do mandato 
que lhe fôra cometido. 

O Sr. Carlos Lindembe1·g- Essa Co
missão foi acompanhada por outras 
comissões de representantes, inclusi
ve do Espi::ito Santo, que estiveram 
no local. 

O SR. EURICO SALES - Ambos os 
estados sp fizeram representar . na 
Comissão e assistiram aos trabalhos, 
que não .foram feitos em sigilo. 

Para· dar idéia do que foi a tarefa 
do Serviço Géográfico, no perquirir a 
jurispição de· cada EstSido, basta que 
se leia o seguinte trecho da.s exten
sas razões do laudo, para decidir que 
Barreado ou Cajubi era de Minas 
Gerais. 

A definição da jurisdição não foi 
feita no Rio de Janeiro por pessoas 
que não estiveram rio local, como al
guns que têm escrito nos jornais. A 
Comissão esteve lâ, ouviu os moradores 
e chzgou. à conclusão de que Barreado 
devia pertencer a Minas Gerain, por;. 
que sua jurisdição, por . a tos efetivos 
do Govêrno era anterior à do Espi .. 
rito Santo. 
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Definindo outra parte dêsse terri
tório como de Minas Gerais, disse o 
Serviço Geográfico: 

"Os atos referentes aos primeiros 
documentos citados, caracterizam o 
e:l':ercício da jurisdição, embora um 
tanto preé:àriamente, porquanto, 
como. benefício, só assegurar~m 
assistência policial à população 
dêsses logarejos. . 

De qualquer maneira, é indtseu
tível a grande influência politica 
e social que os municípios minei
ros mais próximos exerciam e 

exercem sôbre essa região alta do 
curso do Braço Sul do São Mateus". 

D:z o relatório, em tópico final: 
"A partir de 1939, no pequeno 

logaa·ejo, que já se tornara campo 
de conflito jurisdicional, estabele
ceram-se a•lguns funcionários mi
neiros. Dessa forma, passou o 
Bàrreado a hosiPedar autoridades 
de um e outro Estado litigante 
(fls. 279 e· 283 do memorial es
píritossa.ntense) . 

Os fatos descritos, devidamente 
documentados, ministram que é 
mui re·cente a a•ção governamental 
do Espírito Santo sôbre essa re
gião e que ela foi sem!!)re exercida 
concomimntemente com a de Mi
nas Gerais, cujo govêrno, sempre 
atento, nunca deixou de protestar. 

Dessa forma, ficou amplamente 
evidencLa~da a prima.zia da juris
dição mineira sôbre a região do 
Barreatdo ou Cajubí, a qual de
verá, em virtude do art. 184 da 
donstitu!ção Federal, ficar in
corporada ao território de Minas 
Gerarl.s . " · 

E' para êste detalhe do laudo do 
Serviço Geográfico que desejo chamar 
a atenção da Câmara. A definição 
desta jurisdição é a mais completa, a 
mais minuciosa, a mais conscienciosa 
possível. Le1nbremo-nos também de 
que essa tarefa foi acompanhada pelos 
representantes· de Minas e Espírito 
Santo, que teriam, conseqüentemente, 
em cada caso~ oportunidades, razões, 
motivos para protestar contra qual
quer definição que afetasse direitos 
dos estados que representavam. Nadn. 
disso se passou. O Serviço Geográfico 

n ·· ') recebeu, durante o transcurso dos 
trabalhos, nenhum protesto, quer. de 
Minas Gerais; quer do Espírito Santo. 

Assim, depois de definir, no terreno, 
a serra dos Aimorés, e a zona a leste 
dêsse acidente geográfico, verificando 
aquelas em que Minas exercia influên-

. cia, e por isso, constitucionalmente, lhe 
pertenciam, o Serviço Geográfico fixou 
as seguintes conclusões, com que en
cerra seu trabalho: 

"Em vista dos es~udos ora pro
cedidos, sôbre a questão de limites 
entre os Estados de Minas Gerais 
e do Espírito Santo, chega-se as 
seguintes conclusões: 

1.0 A linha divisória entre os dois 
Estados, ao norte do rio Dõce, 
segue pela serm do Sousa e depois 
pela dos Ai+norés, de que a pri-

. meira é um contraforte; 
2.0 A serra· dos· Aimorés é o di

visor de ~guas entre as bacias dos 
rios Dôce e São Mateus; 

3.0 O Estado de Minas Gerais 
exerceu até 10 de novembro de 
1938, jurisdição sôbre determinadas 
partes da bacia do rio São Mateus, 
sôbre a bacia .do rio Mucuri, na 
região lindeira com o Espírito San
to, e nas cabeceiras de alguns for
madores do bra_ç_o norte do rio 
Itaúnas, cabendo-lhe, de acôrdo 
com o art. 184 da Constituição 
Federal, em vigor, o direito à posse 
dos respectivos territórios. 

Conforme essas conclusões, são 
pertencentes ao Estado do Espírito 
Santo, os territórios situados a 
leste das serras do Sousa e dos Ai
marés, abrangendo as bacias dos 
rios Mutum, · Pancas, São José, São. 
Mateus e Itaúnas, ressalvados 
aquêles que foram reconhecidos 
como de jurisdição de Minas Ge
rais, a que deverão ser definitiva
mente incorporados. " 

· Com estas conclusões, fêz o Serviço 
G·eogrâfico do Exército verdadeiras 
plantas da região, que considero um 
trabalho de demarcação, cabendo nes
te ponto um esclarecimento. 

Depois dos traballlos realizados pelo 
Serviço Geog'l'áfico, que o foram no 
terreno, a cl.·emarcação hoje se restrin
ge 'apenas a fi':ar os marcos nas E-
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nhas já determinadas. O trabalho de 
demarcação, assim, não tem o signi
ficado que lhe querem dar, quando a 
Comissão diz que o Serviço fará as 
necessárias demarcações, porqu·e, es
tabelecida a linha, verificada no ter
l"eno, hoje é só plantar os marcos para 
o que não é indispensável a presença 
de um engenheiro g·:ogrãfo, e muito 
menos de ofic~ais do Exército. Qual
quer auxilia1· de turma é capaz de cra
·var os marcos de acôrdo com as linhas 
.traçadas. 

Foi desta forma dirimida a longa 
·questão de limites. 

Posteriormente ao laudo, depois de 
·conh-2cida a linha divisória, houve os 
incidentes que têm provocado, por na
tural entend:mento diverso, algum mo
tejo da Casa e motivo, até, de pilhé
.rias. 

Realmente, não há intervenção sis.
temática de fôrça · armada. Não é 
·êste precisamente um caso a que se 
·chame invasão. A ocupação resulta 
.elo seguinte: -e posso afirmá-lo, por
'que, na ocasião, exercia o cargo inte
xino de Secretário do Interior - na 
região não há grandes povoados, po- · 
pulação muito d·:nsa, c:dades. Lá não 
há um Rio de Janeiro. O que se cha,; 
ma pov·cado é um conjunto de três 
casas e um pequeno sítio. Nesse local 
tem o Estado do Espírito Santo um 
agente fiscal para cobrar impostos. 
Há então alguns surtos, partidos de 
autoridades subalternas de Minas Ge
rais, que tiram êsses elementos do lu
gar,· expulsall,l-no, ameaçam-no,. e o 
fur1cicnário assim amedrontado sai do 
lugar, ali se instalando .o funcionár:o 
mineiro. 

Quando eu era Secretário da Educa
ção, insta~ei n~ssa região seis escolas. 

Tempos depois, recebi noticias d·e 
que as professôras tinham sido expul
sas .das escolas. Aparecera no local um 
tenente da Policia Mineira, que int:
midara .aquelab funcionárias, fazen
do-as sa1r do lugar, e instalando-se na 
s·ede do Mtmiciplo. Assim se fecharam 
essas escolas. 

O Estado do Espírito Santo não rea
giu_ contra essas iniciativas, por duas 
razoes muito !mportantes: o direito 

era seu, de vez que tais regiões esta
vam precisamente dentro da ár-ea de
limitada pelo Serviço Geográfico, e, 
também, porque não queria, como não 
quer, derramamento de sangue. 

Assim, foi recuando, sempre na es
pectativa e hoje na certeza de que o 
Govêrno da República lhe fará justi
ca, convencendo os responsáveis pela 
~rientação de Minas Gei·ais a respei
tar essa d:visória, a fim de que se es
tabeleça a paz, a tranquilidad·e entre 
dois Estados que sempre se uniram e 
mantêm suas famílias indissoluvelmen
te ligadas pelo parentesco e amizade. 

(Muito bem; muito .bem. Palmas.) 
(O Sr. Carlos Lindemberg cede 

(!0 orador o tempo de sua inscri
ção.) 

O SR. · PRESIDENTE - Está fin
da a hora da sessão vou levantá-la, 
designando para ·a de amanhã, a se
guinte: 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão única do 
requerimento. n.0 60, de 1946, reque
rendo que o Poder Executivo infor
me se foram tomadas pela Comissão 
de Marinha Mercante medidas proi
bitivas da majoração de fretes, de 
gêneros alimentícios. 

Discussão única do requerimento 
n.0 48, de 1946, solicitando informa
ões ao Poder Executivo sôbre a apli
cação do art. 19 do Decreto-lei que 
instituiu o Fundo Nacional de Prote
ção à Infância e bem assim sôbre os 
dispositivos da Constituição de 1934, 
referentes ao assunto. 

Discussão única do requerimento 
n.0 22, de 1946, solicitando informa
ões ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Justiça e Negó-

. cios Interiores, sôbre pagamento de 
gratificações a juizes eleitorais nos 
Estados e aos preparadores das elei
ções de 2 de Dezembro último. 

Discussão do requerimento n.0 40, 
de 1946, pedindo se consigne em ata 
voto de regozijo pela chegada do pri
meiro trem conduzindo minérios, a 
Volta Redonda. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 30, de 1946, solicitando ao PQder 
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Executivo iniormações sôbre o an
damento das realizaões empreendidas 
em Alagoas pela Companhia Hidroe
létrica do São. Francisco, ·autorizada 
a organizar-se pelo Decreto-lei núme
l'O 8. 031, de 1945. 

Discussão · única do requerimento 
n.0 44, de 1946, solicitando sejam en
caminhadas ao Poder Executivo su
gestões sôbre medidas a serem toma
das para debelação da crise económi-
ca. . 

Discussão única do requerimento 
n.0 62, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo sõbre as me
didas tomadas ou a serem tomadas 
com relação ao problema dos nossos 
transportes marítimos. · 

Discussão única do requerimento 
n.0 21, de 194.6, solicitando que a 
Mesa da Assembléia oiicie ao Pre
feito do Distrito Federal, solicitando 
suas providências junto à adminis
tração da Companhia Light and 
Power, a fim de que sejam tomadas 
várias medidas que beneficiem o ser
viço de transporte de passageiros de 
bondes. 

Discussão única do requerimento 
n.0 63, de 1946, requerendo seja su
gerido, pela Mesa da Assembléia ao 
Poder Executivo, o estudo e constru.:. 
ção de duas pontes sôbre o· rio Slto 
Francisco; uma ligando Juazeiro, no 
Estado da Bahia, a Petrolina, em 
Pernambuco; e outra, neste último 
Estado, em Jatinã. 

Discussão única do requerimento 
n.0 46, 'de 1946, solicitando medidas 
do Poder Executivo tendentes a mo
bilizar todos os recursos e meios ele 
transporte disponíveis nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná~ para dar vasS.o ao escoa
mento da safra do milho; e conces
são de prioridade para o · transpor
te de. _ cereais das zonas produtoras 
aos centros consumidores. 

Discussão única do requerimento 
n.0 42, de 1946, pedindo a interfe
l'ência da Assembléia Constituinte 
junto ao Poder Executivo . para que 
seja considerado válidc1 para os pró
::cimos pleitos estaduais e municipais 
o alistamento voluntário sob o qual 
se realizaram as eleições de 2 de De
l!:embro. 

Discussão umca do 1·equer1ment0l 
u.0 69, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a revogação do decreto que 
prorroga, por mais um ano, o man
dato das atuais diretorlas das enti
dades sinàica1s. 

Discussão única do requerimento 
11.0 73, de 1946, solicitando ao Pode~ 
Executivo iniormações por intermé
dio do Instituto Nacional do Alcool 
e elo Açúcar, qual o "stock" de açú
car existente nas usinas produtoras. 
e no comércio encarregado da distri· · 
buição. , 
· Discussão única do requerimento· 
11.0 65, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a remessa, à Assembléia, 
do extrato da conta corrente do Go
vêrnÓ Federal no Banco do Brasil, 

· relativa ao financiamento especial do· 
algodão, no período de 7 de Outu
bro de 1944 até a. presente data, bem 
como do processo n.0 183-45, da. Co
missão de Financiamento da Produ- . 
ção. 

Discussão única do requerimento 
n.~ 74, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informacões sôbre a des- · 
pesa realizada com" a . encampação da.· 
Estrada de Ferro Vitória a Minas; 
sõbre a constituição do capital da 
Companhia Vale do Rio Doce, qual' 
a parte subscrita pelo Govêrno,' qual 
a subscrita pelas autarquias e pelo, 
público; sôbre a formação da Com- · 
panhia, seu funcionamento, estado 
atual dos aerviços, etc., etc. 
· Discussão única do requerimento 

n.o 79, de 194ô, solicitando seja no
meada, pela Mesa da Assembléia. . 
Constituinte, uma Comissão Espe
cial, destinada a proceder a · um exa
n:e em vários casos, cujo esclareci
mento é de interêsse da Nação. 

Dis.cussão única da indicação núme-
ro · 0-A, de 1946, sugerindo que se 
represente ao Poder Executivo, no· 
sentido de serem propostas medid~s 
urgentes de ordem econômica. 

Discussão única da indicação núme
ro 32-A, de 1946, sugerindo ao Poder 
Executivo medidas a serem tomadas,. 
com urgência, -para desobstrução dos 
canais que ligam as lagoas "Norte" e 
"Manguaba", no Estado de Alagoas, 
inclusive a assinatura de um acôrdo 
entre os Governos da União e . do 
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Estado, para. execução e conservação 
das obras. 

Discussão única da Indicação núme
l'O 29-A, de 1946, que pl'opõe seja desa
prova-do pela Assembléia Constituinte 
o ato do Poder Executivo baixando 
um Decreto-lei contra o direito de 
greve; e sejam pedidss informações 
sôbre os motivos da presença ·dos 
agentes da Ordem Politica · e Social 
nas assembléias dos· Sindicatos. · 
· Discussão única da Indicação núme
ro 37-A, de 1946, que indica seja su
gerida ao Poder El•ecutivo a transfe
rência do acêrvo de "A Noite" para. o 
Instituto Nacional do Livro, e aboli
ção imediata dos impostos que gravàm 
a importação do livro estrangeiro. 

Discussão única da' Indicação· núme
ro ·44-A, de 1946, sugerindo ao Poder 
Executivo providên<lias para pagamen
to imediato de indenizações devidas às 
famílias das vitimas do desastré fe!'ro
viário, ocorrido em Sergipe no dia 18 
de março p. p. 

DiscussãÓ úni·ca- do Requerimento 
n.0 71, de 1946, solicitando informa .. 
ções ao Poder Exe·cutivo, com a má
xima urgência, sôbre as despesas re:1- . 
liza:das até agora pelo Instituto Na
cional do Sal com o pessoal e a ins
talação do seu escritório, inclusive da 
Dlretoria da fábrf.ca da Companhia 
Nacional de Alcalis, no Estado do Rio. 

Discussão única do Requerimento 
n.0 20, de 1946, solicitando a interfe
rência da Mesa da Assembléia junto 
a.f' Ministério da Viação e Obras Pú
blicas, por meio de oficio, sugerindo 
seja notifi-cada a Leopoldina Railway, . 
encarecendo-se a necess~dade de ele-

. trificação de sua ferrovia; com a po.3sí
ve1 urgência. 

Discussão úni·ca do Requerimento 
n.o 66: de 1946, que solicita ao Poder 
Executivo informações sôbre o mon
tante das isenções de direitos rl<iua
neiros concedidos entre março de 1938 
e outubro de 1945, inclusive as que 
o foram baseadas no art. 107, do De• 
creto-lei n,o 300, de 24 de fevert.iro 
de 1938. 

Discussão única do Requerimento 
n.o 91, de 1946, solicitando sejo ln
formado pelo Poder .Executivo o and1~-

menta da construção da Estrada de
Ferro Mosw!."ó; o material de que esta 
dispõe; d·esp:;sas com seus funcionários 
e operários; se o Govêrno tem rece
bido reclamações cont-ra a sua admi
nistração. 

Discuss§.o única da Indicação núme
ro 36-A, de 1946, pedindo seja sugeri
da pela Assembléia Constituinte·ao Po
der E:recutivo a necessidade urgente da 
criação da cadeir·a de Tisiologia, nas 

· Faculdades de Medicina do país. 
Levanta-se a sessão, às 18 horas. 

Deixaram de comparecex 53 Se
nhores Representantes: · 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Cosme Ferreira. 

Maranhão: 

Vitcvino Freire. 
Afonso Matos. 

Ceará: 

Frota Gentil. 
Almeida Monte. 
Osvaldo Studart. 

Parafba: 

· Janduí Carneiro. 
Samuel Duarte. 

Pernambuco: 

Jarbas Maranhão. 

Alagoas: 

Laura Montenegro. 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 

Eunápio de Queirós. 

E. Santo: 

Henrique de Navais.· 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 

Minas' Gerais: 

Levindo Coelho. 
Juscelino Kubitschelt. 
Rodrigues Seabra. 
Pedro Dutra. 
José Alkmim. ' ' 

-



Augusto Viegas. 
Rodrigues Pereira. 
Celso Machado. 

. Milton Prates. 

São Paulo: 

César Costa. 
Martins Filho. 
Horácio Lafer. 
João Abdala. 
Alves Palma. 
Honório Monteiro. 

Paraná: 

Roberto Glasser. 

Santa Catarina: 

Aderbal Silva. 
Altamiro Guimarães. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 

Ernesto Dorneles. 
Glicério Alves. 

União Democrática Nacional 

Ceará: 

Alencar Araripe. 

Paraiba: 

Adalberto Ribeiro. 

Sergipe: 

Heribaldo Vieira. 

I 
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Baliia: 

Clemente Mariani. 
Alberico Fraga . 
Nestor Duarte. 

São Paulo: 

Romeu Lourenção. 
Plínio Barreto. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 

Gurgel do Amaral. 

Minas Gerais: 

Leri Santos. 

São Paulo: 

Hugo Borghi. 

Partido Republicano 

São Paulo: 

AI tino Arantes. 

Partido Popular Si'lidicalista 

Ceará: 

O lavo Oliveira. 
João Adeodato. 

Baria: 

T~ódulo Albuquerque. 

Partido Democrático Cristão 

São Paulo: 

Manuel Vítor. 

I-----



62.a Sess8.o, em 14 de Maio de 1946 

Presidência dos Senhores Melo Viana, Presidente, Otávio lktangabeira, 1. 0 

V ice-Presidente e Hugo Carneiro, 1. 0 Suplente de Secretário. 

Al> 14 horas comparecem os Se
.nhores: 

Partido Social Democrático 

Acre: 

Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Pará: 

Alvaro Adolfo. 
Nélson Parijós. 
João Botelho. 

Maranhão-: 

Crepori Franco. 

Pia,uí: 

, Sigefredo Pacheco. 

Rio Grande do Norte: 

Dioclécio Duarte. 
José Varela. 
Valfredo Gurgel. 
Mota Neto. 

Paraíba: 

Samuel· Duarte. 

Pernambuco: 

Oscar Carneiro. 

Alagoas: 

Góis Monteiro. 
Medeiros Neto. 

Sergipe: 

Leite Neto. 
Graco Cardoso. 

Espírito Santo: 

Ari Viana. 
Carlos Lindemberg. 
Eurico Sales. 
Vieira de Rezende. 
Asdrubal So.ares. 

Distrito Federal: 

Jonas Correia .. 
José Romero. 

Rio de· Janeiro: 
Carlos Pinto. 
Heitor Collet. 
Bastos Tavares. 
Ácúrcio Tôrres. 

Minas Gerais: 

Melo Viana. 
Bias Fortes. 
Duque de Mesquita. 
Israel Pinheiro. 
Cristiano Machado. 
Wellingtcm Brandão. 
Alfredo Sá. 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso. 
Diogenes Magalhães 
João d'Abreu. 
Guilherme Xavier. 

Mato Grosso: 

Argemiro Fialho. 
Martinia·no Araújo. 

Paraná: 

La uro Lopes. 
Gomi Júnior. 
Santa Catarina: 

' 



O;lando Brasil. 
Roberto Grossembachcr. 

Rio G1·ande do Sul: 

Eme;.;to Dorneles. 
Dt1nicl Fa.ra.~co. 
Bittencourt Azambuja. 
GEcério Alves. 
Nicolau Vergueiro. 
Mércio Teixeira. 
Herofilo AzambuJa. 

União Democrática Nacional 

Amazonas: 

Severiano Nunes. 

Paraná: 

Epílogo Campos. 

Piauí: 

Matias Olímpia. 
José Cândido. 
Antônio Correia. 

Ceará: 

.Fernandes Távora. 
Egberto Rodrigues. 

Paraíba: 

Vergniaud Wanderley. 
João Agripino. 
Plínio Lemos. 

Sergipe: 

Lea..'1dro Maciel. 

Bahia: 

João Mendes. 

Espírito Santo_: 

Luís Cláudio. 

Distrito Federal: 

Jurandir Pires. 

Minas Gerais: 

Lopes Cançado. 

Goiás: 

Domingos Velasco. 
J'ales. Machado. 

Mato Grosso: 

Dolor de Andrade. 

• 
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Paraná: 

Eras to Gaertner. 

Rio Grande do Sul: 

Flôres da Cunha. 

Partido Trabalhista, Brasileiro 

Distrito Federal: 
Benjamin Farah. 

São Paulo: 

Eusébio Rocha. 

Partido Comunista do Brasa 

Pernambuco: 
Greg·ório Bezerra. 

Bahia: 

Carlos Marighéla. 

Distrito Federal: 

Carlos Prestes. 
João Amazonas. 
Batista Neto . 

Rio de Janeiro: 

Alciães Sabença. 

São Paulo: 

Osvaldo Pachec.o. 
Jorge Amado. 

Partido Republicano 

Sergipe: 

Amando Fontes. 

Minas Gerais: 

Jaci Figueiredo. 
Felipe Balbi. 

Paraná: 

Munhoz da Rocha. 

Partido Popular Sindicalista.. 

Ceará: 

Stênio Gomes. 

Pa1'tido Democrata Cristão· 

Pernambuco: 

.-\rruda Câmara. 

• . .., 
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Partido Republicano· Progressista 

São Paulo:. 

Campos Vergal. 

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presentes 90 Senhores Representan
tes, declaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da. ses
são anterior. 

O SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Su
plente servindo como 2.0 Secretá
rio) procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE- Em discus
. são a ata. 

Não havendo quem peça a palavra 
sõbre a ata, encerro a sua discus
são e vou submetê-la a votos. (Pau
sa.) 

Está. aprovada. 

Passa-se à leitura dio expedien~ 
te. 

O SR. LAURO LOPES (2.~ Se-
cretário servindo como 1.0) procede 
à l~itura do seguinte 

EXPEDIE.i.~TE 

· Telegramas: 

Da família. do Ministro Edmundo 
. da Veiga, agradecendo as homena
gens prestadas à sua memoria. - In
teirado. 

Ofícios: 

. Do Sr. Ministro da Fazenda, 
transmitindo as informações pedidas 
nos Requerimentos ns. S.S, 76 e 89, de 
19·46, de autoria dos Srs. Café Filho e 

. Aluisio Alves. - Aos requerentes. 

Do Sr. Ministro da Agricul-tura, in
terino, transmitindo informações so
licitadas no Requerimento n.0 18, de 
1$46, .de autoria dos Srs. Oampos 
Vergai e .café Filho. - Aos reque
rentes. 

REQUERIMENTO N.0 1S3, DE 1946· 

Requer co Podá Executivo in
formações sôbre a Companhia 

, Ford S. A. elo Tapajós, no Estado 
do Pará; seus balanços,· os moti
vos de stta liqilidação; motivos da 
preferência do Govêrno para sua 
encampação simbólica; entrega ou 

não dos seus livros e documentos 
ao Govérno. 

Requeiro que s·ajam sclic:tadas do 
Poder Executivo, ouvida a Assembléia, 
as informações seguintes: 

1 - A Companhia Ford S. A. do 
· Tapajós, Estado elo Pará, publicou 
alguma vez seus balanços em obediên
cia ao disposto na lei reguladora das 
Sociedades por Ações ? 

2 - Que motivos aloegou a Compa-. 
nhia para proceder à sua própria li
qüidação? 

3 - Por que o Govêrno prefer!u a 
encampação simbólica da Companhia, 
ocultando a situ:tção financeira , da 
mesma ? Os livros e documentos re
lativos ao funcionamento da Compa
nhia foram entregues ao Govêrno ? 

Sala das Sessões, em 14 d·e maio de 
1946. - Café Filho. 

- A imprimir. 

REQUERIMENTO N.0 134, DE 1946 

Solicita, ao Poder Executivo in
formações detalhadas das despêsas 
realizadas pelo Govêrno do. Estado 
de Mina.s Gerais com o Pálace · 
Hotel de Poços de Caldas e o seu 
Cassino; com as Termas Antônio 
Carlos; com a hosr}edagem dos Se
nhores Getúlio Vargas )e Benedito 
Valadar,es te !Suas respectivas co
mitivas naquêle Hotel; com o 
Cassino de Pampullut; obras de 
Araxá, etc., etc. 

Requeiro, por intermédio da Mesa 
da Ass•embléia Constituinte, que o Se
nhor Interventor Federal no Estado 
de ~.!Iinas Gerais informe velo M!nis
tério da Justiça, em caráter urgente. 
o seguinte: 

1 - Os têrmos do contrs.tó de ar
rendamento do Cassirlo Pálace Hotel 
d•e Poços de Caldas feito entre ·o ·Es
tado de Minas e o Sr. Manuel Vis
conti. 

2 .:__ Em que data foram recolhidas· 
as verbas provenientes do arrenda
mento referido, ao Tesouro de Minas, 
bem como o seu montant•2. 

3 - Os têrmos elo contrato de ar
rendamento do Cassino· Pálace Hotel 

-==-.,. ··." 
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de Poços de Caldas feito entre o Es
tado de Minas e o Sr. Alberto Qua
tr:ni Bianchi. 

4 - Em que data foram recolhidas 
ao Tesouro de Minas as verbas pl'O
venientes dêsse arrendamento, bem 
como o seu montante. 

5 - Relação dos. contratos de ar
rendamento ou locação das lojas e 
outras dependências do Pálace Hot-el 
a diversos e as importâncias pagas ao 
Estado de Minas por êsses arrenda
mentos. 

6 - Quanto o Estado gastou para 
mobiliar o Pálace Hotel de Poços de 
Caldas e o Cassino.· Relação detalha
da dos preços, unidad•e por unidade, 
e qual a firma fornecedora de tais 

·mobiliários. 
7 - Relação detalhada da receita e 

despêsa do Pálace Hotel de Poços de 
Caldas, desde o dia -em que passou a 
ser explorado pelo Estado até a pre
sente data. 

8 - Relação detalllada da receita e 
despêsa ·das Termas Antônio Carlos 
de Poços de Caldas, acompanhada da. 
r-elação do pessoal empregado nesse 
serviço e dos· respectivos ordenados. 

9 - Em que data foram recolhidos · 
ao Tesouro de Estado os saldos apre
sentados pelas Termas Antônio Carlos, 
bem como o montante dêsse saldo. 

10 - Quanto dispendeu o Estado d•e 
Minas nas hospedagens dei Sr. Getú
lio Vargas e comitiva, bem como nas 
do Sr. Benedicto Valladares e comi
tiva, quando das suas estadias em 
Poços de Caldas. 

11 - Por que verba foram pagas 
tais despêsas. 

12 - Relação d•etalhada de tôdas 
as contas pagas pelo Estado, pelas 
Termas Antônio Cario.:; e pela Pre
feitura de Poços de Caldas ao Pálace 
Hotel durante todo o tempo em, que o 
Estado esteve sob a adm:nistração do 
Sr. Benedito Valadares. 

13 - Qual o custo total das obras 
de Araxá, especificando-se o custo do 
Cassino, do Hotel e das Termas. 

14 - Qual foi a firma fornecedora 
do mobiliário do Cassino e demais 
obras da Pampulha e quanto custou. 

15 - Qual foi a firma fornecedora 

do mobiliário das Termas, Hotel e 
Cassino de Araxá e qual o preço to-
tal dêsse mÓbiliár!o. . 

16 - Se houve concorrência para o 
fornecimento dêsses mobiliários; que 
espécie de concorrência e quais as fir
mas que concorreram. 

Sala das Sessões, em 14 de maio da 
1946. - Licurgo Leite. 

- A imprimir. 

O SR. PRESIDENTE: - Está fin
da a leitura do expediente. 

Tem a'palavra o Senhor Dário Car
doso, primeiro orador inscrito. 

O SR. DÃRIO CARDOSO - (Lê 
o seguinte discurso) : · - Sr. Presi
denre e Srs. Representantes: 

Venho .à tribuna para debater uma 
questão já aqui ventilada por insig
nes representantes . e que, sôbre cons
tituir matéria estritamente constitu
cional, é de relevantissimo interêsse 
para o País. Tão importante é, que o 
ilustre brasileiro, Sr. Xavier de Oli
veira, abordando-a, na Constituinte 
de 1934, taxou-a de questão das ques
tões. Refiro-me, Sr. Presidente, à imi
gração. 

Quando em seu primeiro discurso sô
bre o assunto, nesta Casa, o eminente . 
Sr. Aureliano Leite, digno represen
tante de São Paulo, a cuja inteligên
cia rendo o preito sincero de minha. 
a.dmiração, advogou a imigração am
pla e irrestrita, coloquei-me, nesse par
ticular, em posição antagónica à de 
s. Ex. a, tendo tido a honra de diri
gir-lhe alguns apartes tendentes a de
monstrar a 'necessidade da seleção 
das correntes !migratórias que hajam 
de ser encaminhadas para o Brasil e 
da restrição que deve ser oposta à en
trada de estrangeiros, principalmen
te os de determinadas origens, como 
medida de defeza nacional. 

Tive o prazer de observar que mui
tos, senão a maioria dos representan
tes present-es, erani do mesmo sentir e, 
ainda mais, de ver o meu nome re
ferido pelo nobre e ilustre constitu
inte, Sr. Miguel Couto Filho, deposi
tário do imenso património moral e 
intelectual que lhe herdou o seu ve
nerando genitor, o professor Miguel 
Couto, de inolvidável memória, cuja 
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vida foi uma sucessão ·de preciosos 
serviços prestados ao Brasil e de cuja 
passagem por dsta Casa restam traços 
de tão intensa luminosidade que ja
mais se apagarão. 

Nos discursos que aqui proferiu sô
bre o assunto que me traz à tribuna, 
não se sabe o que mais admirar: se 
o acendrado amor à Pátria que res
sumbra de cada uma de suas belíssi
mas oraçoos, ou o saber profundo re
velado a cada passo. 

O Sr. Aureziano Leite - V. Ex.a é 
muito amável, e .:lU aqui estou todo 
ouvidos, no senti<io . de prestar-lhe a 
maior atenção. 

O SR. DARIO CARDOSO- Nada 
mais fiz do que justiça a V. Ex. a. 

"Meditando, Sr. Presidente, sôbre 
a importância desse assunto e. sôbre 
as conseqüências verdadeiramente ca
tastróficas que nos poderão advir da 
aceitação irrefletida e mal orientada 
de es·trangeiros de qualquer erige~, 
julguei de meu ·dever versa-lo neste 
plenário, quando mais não seja ao 
menos para deixar definido nos anais 
de nossos tra•balhos o meu ponto de 
vista a respeito do mesmo, dado que 
represento aqui - com a máxima 
honra para mim - numerosos brasi
leiros do rincão mais central da Pá
tria e que serão, ao certo, dos maio
res prejudicados com a introdução 
franca e ilimitada de alienígenas fron
teiras a .dentro. 

A questão !migratória, de marcada 
influência nos destinos do Brasil, 
como pais novo, que apresenta gran-:
des claros demográficos, e, portanto, 
país fatalmente de imigração, possui
dor, além disso, de uma raça ainda 
em período de formação, e encontran
do-se, por tudo isso, .em estado de 
grande vUlnerabilidade aos apetites 
expansionistas dos outros povos, é 
muito complexa e delicada, não de
vendo ser encarada unilateralmente 
com a preocupação exclusiva do preen
chimento dos nossos grandes vasios 
populacionais. 

A fim de que, por amor desta preo
cupação, não se prejudique a nossa 
formaçã~ racial, . nem se ponha em 
perigo a nossa soberania, torna-se doe 
m!ster examinar o problema medita-

damente e por todos os seus aspectos •. 
O Sr. Aureliano Leite - Tôdas es

tas considerações podem s•er tratadas 
em lei orgânica ou lei comum, que 
ponha o assunto no Brasil. 

O SR. DARIO CARDOSO - Mas 
acho pref·erível que a Carta Magna 
trace as linhas mestras da questão. 

O Sr. Aureliano Leite - Seria in
teNssante, mas, se não o fizer, rele
gue-se isto para uma lei comum ou 
ordinária, ou mesmo lei orgânica. 

O SR. DARIO CARDOSO - A in
trodução de massas de imigrantes, sem 
o preparo prévio para recebê~los, po
derá ser altamente prejudicial aos. 
interêss•es nacionais. 

.Antes de recebermos os estrang·eiros, 
devemos proceder ao planejamento da 
imigração, dividindo-se, para tanto, O· 

país em regiões, com o levantam·ento 
de suas condições mesológicas, princi
palmente no que concern!r ao climar 
fertilidade do sólo, salubridade, pos
sibilidades econôinicas - d'o ponto de 

. vista das indústrias ou atividades que 
d·eyam ser desenvolvidas nas mesmas. 
- e· ao número de imigrantes que. 
cada uma possa comportar. 

o ingresso de element.os estranhos,. 
sem a. precedência das cautelas reco
mendáveis, poderá toer grande reper
cussão no seio do país, ma~mé nos. 
períodos de inquietação social, oriun
dos das dificuldades de vida, como o' 
que atualmente atravessamos, pois tais-. 
elementos, batidos por sofrimentos de 
tôda a casta, não encontrando· no. 
novo 1~abitat ·meio favorável, nem tra
balho afeiçoado aos seus pendores e: 
aptidões, entrarão a integrar a coorte 
dos desajustados, concorrendo, dess'ar
te, para agravar a nossa situação eco-· 
nômico-social, já de si nada lison-· 
jeira .. 

Incid•em em êrro, e êrro papável os. 
que, impressionados com a nossa vas-· 
ta extensão territorial e grande defi-· 
ciência populacional, desconhecendo· ' 
as condições das diferentes regiões, e· 
não se pl'socupando com o seu estudÔ, 
vivem a precon:zar o imediato enca
minhamento para o nosso· interior de: 

· milhões de estràngeiros, como medi•· 
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cação heróica de s8.lvaçfro nacional, 
esquecidos de que, bastas vêz·:s, mor
re o doente da cura. Os que assim 
pensam e propugnam a teoria imigra
cionista. ampla e ilimitada, olv:dam 
que o povoamento, por si só, nada re

:solve, agravsndo até, não raro, as cri· 
.ses que s:comet·em as nações. 

O Sr. Leopoldo Peres - Precisamos, 
.sem dúvida, preencher os nossos vazios 
demogrúficcs, mas, como observa o 
orador, sem comprometer a noss::t so
berania, c.s destinos do povo e da ·na
ção. 

O Sr. Am·eliano Leite - Esta é 
questão prim:?.ria. Nlnguém pensa em 
resolv::r o problema da im:gração de 
maneira diferente. 

O Sr. JJcopoZdo Peres - E' o ponto 
de m~iar relevância, r..o c:::so. 

O SR.. DARIO CAH.DOSO - Não 
.há dúvidEt. 

Lon:;·e estou de negar a conve11iàn· 
cia e m-~smo a necessidade da entra-
'a d ,. · a ~ U!lG!llgenas no Brasil. o que 
p~ofllgo e conde11o é o exagero e a 
d1spensa da seleção dos imigrant-:s. 

Precisamos, não há dúvida, cuidar 
. do pcvo.::tment-o de nosso sólo, !sto, 
P_orem, c:cv: ser feito sem expôr a pe
r_Igo a nossa ~~:istência como nação 
hvre e soberana. 

O Sr .• 4.ureliano Leite _ se não 
·povoarmos o Brasil, não poderemos 
conservá-lo pelos séculos ·afora. 

O SR. DARIO CARDOSO 
V. Ex.a tem razão, em parte. . 

O St: Leo]JolcZo Perez _ Eu acres
centa·rel: povoarmos 0 Brasil, con
servando-o para os brasileiros. 

O S~. DARIO CAFDOSO 

ca.paz. Cem o bem escreveu Castro 
Barreto, em um d·e s.eus livros, "só 
afirma tal coisa quem · é tão igno
rante, que tendo sob os olhos um 
desgra!):J.do compatriota, analfabeto, 
verminadó, sub-alimentado, Blbando
nado dentro de uma miserável pa
lhoça sôbre a ter·ra encharcada, con
funde essa miséria e êsse abandono 
cem preguiç:1~'. sem embargo disso, · 
admirável é a capacidade do serta
nejo brasileiro, que, desnutrido, mi
nad·o pelo impaludismo e pelos pa
rasitas, picado pelo barqeiro, aban
c.onado, desprovido e desconhecedor 
ãcs meios de defesa de sua saúde, 
ainda realiza tarefas que muitos es
trangeirós higido.s e bem alimentados 
nãc ser§.o c:1pazes de levar a cabo. 

Vem a pêlo reproduzir aqui um 
excerto de trabalho do autor há 
pouco citado, o qual reza clêste teor: 
- "Alguém que tenha visto . o Bra
sil, que tenha realmente observado 
o brasileiro derrubando a floresta, 
com tôda a sua agressividade, como 
no preparo da civiliza\;ão paulista ou 
110 vale do Rio Doce, vingando a pé 
as focrmidáveis distâncias do sertão, 
remando centenas de léguas no Ama
zonas ou no Araguaia, atolado nos . 
brejos dos canaviais de Pernambuco, 
ou, encourado, vencendo a natureza 
terrível das caatingas, plantando 
oceanos de café, de cana, de algo
dão; desafiando o Atlântico nas suas 
fragflimas jangadas, ou repetindo as 
sementeiras ante a inclemência das 
sêcas, hú. de admirá-lo com a mais 
profunda admir.~ção". 

O Sr. JaZes Machado . Essa 
justificação da grande capa.cidade do 
nosso homem de campo não é ver- · 
dadeira e só. pode servir de deséulpa 
para os govêrnos que não têm tra
tado do problema. Precisamos re-

Há mult-o que fazer a11tes de tirar 
completamente os fechos às nossas 
portas. Em primeiro lugar, t-emos 
que pensar na valorização do nosso 
h_om~m e. p~incipalmente na do nosso 
tao c_alumaao e desprezado sertanejo, 
qu~ e, _ante~ de tudo, um forte, na 
expre.ssao leliz d·e Euclides da 
Cunha. 

Assoalha··Se aos quatro ·v,ntoo 
nêss~ incorrigível mau nzo d; d;~ 
P!e~1ar .o . que é nosso, que o bra
.s1le1ro e mdolente, preguiçoso e in-

, .. cuperar o nosso homem rural, reco
nhecendo stta incapacidade de tra
bs.ll1o e procurando elevá-la. Não 
devemos enaltecer qv.alida.des que 
não. possui. Nossa produção per ca
pita é vergonhosa, comparada c"om 
a de outros povos. 

O SR. DARIO CARDOSO · 
Justamente deviclo a falta de assis-



--- -- -

-61-

tência ao nosso homem do cam~ 
po. 

O S1·. Aureliano Úite - Permita 
V. Ex.a. um aparte. 

O SR. DARIO CARDOSO 
Com muito prazer. 

O Sr. Aureliano Leite - Li, há 
puocos dias, um livro de Araújo ca~ 
valcanti, funcionário do Ministério 
da Fazenda, que esteve destacado no 
Território do Rio BranoCo. A descri
ção que faz daquele Território é, em 
síntese, talvez com algum exaaero 

d 
. b ' a o Bras1l. O Território do 

Rio Branco, com área aproxi
mada à de São Paulo, . possui 
cêr~a de 15 mil ha.bitantes, dos 
qua1s apenas talvez dois mil tenham 
alguma eficiência pa,ra o trabalho. 
li:sse senhor conclui o seu livro, que 
é muito interessante, cheio de dados 
notáveis, clamando: Imigração, imi
gração, só imigração pode salvar aque
le território. E, como aquele territó
rio, digo eu, o Brasil ... 

O SR. DARIO C}..RDOSO - En
quanto êsse fenômeno se observa no 
interior, nobre colega, verificamos 
grande excesso de população nas cida-

. des. · 

E por que nossa gente não se di~ 

rige para o campo, por que não pro·· 
cura o interior do país? Porque não 
há ambiente para o povoamento do 
sólo. Se houvesse no interior condi
ções favoráveis de v1da, muitos bra
sileiros se deslocariam das cidades, 
em busca da vida campestre. 

O Sr. JaZes Machado - Isso. não 
seria possível com a política agrária 
seguida pelos governos. O trabalhador 
do campo, sem assistência, morre de 
fome. Essa a triste realida;de. · 

O SR. DARIO CARDOSO - En
quanto isso, as cidades estão super
voa-das, amontoadas de gente. 

"A eficiência do nosso trabalhador 
rural tem que se mostrar forçosamen
te diminuida, pois que êle selllQ)re 
viveu e continua vivendo à margem 
de qualquer assistência educacional, 
sanitária, -econômica e técnica, como 
rep'etidamente se tem acentuado ne.s
ta Assembléia. 

Todavia ninguém há, conhecedor das 
cousas brasileiras, que em sã consciên:.. 
cia possa obscurecer que as mais ar
duas tareias de desbravamento, a 
abertura de roças e cultivados no 
seio da nossa floresta virgem e povoa
da de perigos e insidias de tôda ordem, 
bem como a construção das estradas 
sertanejas, s-ejam obra sua. 

Consoante ben:i acentuou Castro Bar
reto- "desampar&do e ignorante; sem 
embaixador e sem consul; sem educa
ção econômi:ca e sem ampá'ro finan~ 
ceiro; sentindo-se inferior dentro de 
seu próprio país, prossegue em mi
grações em busca do trr.balho jorna
leiro, medieval, Iepresentando a mas~ 
sa de choque, logo cedendo o terreno 
ao á.dvena que penetra. o país apare
lh:vdo e assistido, quando não receben
do terras gratuitamente de quem as 
concede com mostras ·de gratidão". 

Sr. Presidente, o problema da imi
gração foi fartamente estudado e pro
fundamente meditado em 1934 e des
ta tribuna alteáram-se as vozes au
torizadas de. parlamentares ilustres e 
de cientistas notáveis, como Miguel 
Couto, Pacheco e Silva, ArtUr N-ei
va Xavier de Oliveira e tantos ou-

. tr~s focalizando com inexcedível bri
lho 'e sabedoria o assunto e realçando, 
todos, as qualidades apreciáveis do 
nosso caboclo, assim. como encarecendo 
a necess1da;de de lhe ser dada assis
tência e de se tomarem medidas ten
dentes a amparar e melhorar a raça 
em formação. 

Apreciando o valor de nosso ?er
tanejo, o Sr. Lacerda Werneck disse, 
entre outras cousas na Constituinte 
de 1934, o seguinte: "0 nosso cabo
clo, fazendo caber sob essa denomi
nação tôdas as espécies ~e tra.ban:a
dores rurais, indígenas, fo1 o p~onelro 
heróico das avança.dr.s no sertao em 
que hoje florescem as mais ~)rósperas 
fazendas. Al'coU com o serVlÇO bruto . 
das derrubadas, a extração dos troncos 
e fê-lo com extraordinária corage~, 
preparando a terra futuramente destl
ne,da ao colono de além-mar~ 

E' ~reciso ver o n~sso hom~m d~ 
torso nú, so·b a soalhe1ra, m::meJar 0 
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machaào horas a fio, para veúficar a 
sua abnegação e a solidez de seus 
músculos. 

Ninguém emparelha com êle nessa 
prova de resistência admirável". Ou
tro ilustre constituinte, o Sr. Vasco de 
Toledo, assim se externou a respeito 
do homem brasileiro. "Posso dar o 
testemunho do valor e da bravura de 
nossa raça. Conheço quase .. todo o 
hinterland do Brasil, tendo atraves
sado zonas onde se encontram ho
mens em absoluto desamparo, ataca
dos de malária e t::mtas outras ende-

. mias, sem dispor sequer, do suficiente 
para uma refeição diária. :il:sses ho
mens, entregues a um labor profícuo e 
exaustivo, trabalham de sol a sol, 
sem protestar e sem repousar, numa 
eficiência de produção que somente a 
um homem são e bem alimentado é 
permitido fazê-lo". 

O Sr. Aureliano Leite - É exato. 
O Sr. JaZes Machado - Sua ine

ficiência é devida, justamente, a essa 
falta de amparo. 

O SR. DARIO CARDOSO - Quero 
frisar que já em 1934 se focalizavam 
essas condições verdadeiramente mi
seráveis do nosso homem do sertão 
e que até agora nada se fêz Pm 
seu beneficio. 

O Sr. Leopoldo Peres -V. Ex.a está 
colocando o problema em seus devidos 
têrmos, sabido, hoje, que o homem é 
função do ambiente, seja físico, eco
nómico ou social. 

O SR. DARIO CARDOSO- Muito 
obrigado a V. Ex. a. 

hostil, contra um inimigo feroz, técni~ 
camente bem preparado e afeito às 
lides guerreiras. 

A verdade, porém, Sr. Presidente, é 
que, ao revés de assistência, de. edu~ 
cação e de instrução, o que se tem 
dado ao nosso homem são. baldões e 
epitetos depreciativos como os de pre
guiçoso, indolente e incapaz. 

Uma raça assim tão vilipendiada só 
poderá regredir e abastardar-se. 

Se, em lugar de defender e euge
nizar o nosso natural, lançarmos sõ
bre êle levas e levas de elementos 
estranhos, sem limite de número e 
sem a necessária triagem, será fora 
de dúvida que, longe de serem .~s
tes assimilados ou absorvidos, acaba
rão por ::~.bsorver e dominar o autóc
tone, e teremos então aberto o pais, 
primeiro ao estabelecimento de man
c!:as ou quistos raciais no seu seio 
e, alfim, para a sua própria conquista 
pelo> povos de índole imperialista e 
ávidos de expansão. 

· Antes de cogitar da imigração, pre
paremo-nos, pois, para recebê-la. l!:sse 
preparo consistirá, em primeiro lugar, 
na valorização do nosso homem, am
parando-o por todos os meios, dando
lhe justiça, assistência e justa re
tribuição ao seu trabalho, a fim de 
que possa resistir ao confronto e ao 
embate com os povos de outras raças. 

Mesmo após preparado o pais para 
receber imigrantes, a sua importação 

. não deverá ser feita a granel e sem 
a indispensável seleção, porquanto, 
acima da necessidade do povoamento 
do solo, tem que ser posta a da de
fesa da raça, ainda incompletamente 
formada, meta que só será atingida 
por meio da rigorosa escolha dos ·gru
pos !migratórios e pela respiga ainda 
mais rigorosa dos indivíduos de cada 
grupo. 

Evoquemos a palavra oracular de 
Miguel Couto, quando afirmava que 
antes do problema da imigração está 
o da defesa nacional. Expor a riscos 
a nossa integridade territorial e, por
tanto, a nossa soberania, a pretexto 
d: aumentar a população do pais, 
nao se~á · apenas êrro imperdoável, 
mas crime de lesa-pátria. 

"Se um homem assim criminc~a
mente abandonado, num estado de 
ignorância que desconhece até a sua 
condição de indivíduo,. e inteiramente 
quais os seus direitos, fõsse dada a 
necessária e devida assistência, quanto 
seria êsse homem capaz de produzir 
e como poderia enfrentar a propa}ada 
e decantada eficiência do braço es
trangeiro! Aliás o brasileiro sempre 
deu provas de sua fortaleza em todos 
os setores. E não há melhor do que 
a oferecida pelos nossos admiráveis 
soldados nos gelados campos de ba
tallia da Itália, onde a par de extraor
dinária resistência física, revelaram 
indómita coragem, lutando, em clima 

Procura-se no Brasil melhorar e 
aperfeiçoar a raça bovina, a cavalar. 
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a suína e até a dos cães e, entretan
to, nada se faz em proveito do ho
mem; não se pensa em fortalecer a 
raça, nem se cura de melhorá-la 
através da educação e da eugenização 
do homem, elemento primordial da 
civilização, de cujo aperfeiçoamento 
resulta todo o progresso da espécie. 

Emendemos a mão, corrijamos o 
êrro, tratando, sem mais tardança, do 
desenvolvimento da raça, protegen
do-a por todos os modos e incenti
vando, assim, do mesmo passo, o au
mento da população brasileira. 

Em suma, povoemos o Brasil de bra
sileiros. A fecundidade do nosso 
povo é grande, sendo o coeficiente de 
natalidade bastante animador em 
certas regiões, notadamente no Nor
deste. 

O óbice maior à nossa evolução de
mográfica é constituído pelo ainda 
grandemente elevado índice de mor
talidade infantil, conforme desta tri
buna têm acentuado ilustres especia
listas do assunto/ e pela não . menor 
mortalidade prematura de adultos, 
decorrente da falta de educação sa
nitária, de assistência médica e mes
mo em razão de deficiência alimen
tar. Outorgar assistência adequada à 
maternidade e à infância, a fim de 
determinar a queda do coeficiente da 
mortalidade infantil e desenvolver a 
assistência médica, a educação sani
tária e a · alimen:tar, eis o primeiro e 
mais decisivo passo a ser dado na 
realização da tarefa do povoamento 
de nosso solo. 

O mais agudo dos nossos proble
mas não é, como a muitos parece, a . 
falta de braços na la v oura, e, sim o da 
falta de assistência e amparo ao la
vrador. Em tanta maneira isto é ver
dade, que os lavradores paulistas, se
gundo noticia erudito trabalho do en
genheiro Duque Estrada sóbre a si
tuação· ecOnómica brasileira e seu 
problema agrário, respondendo ao cla
mor resultante da crise alimentar que 
nos assoberba, propuseram, para 
debela-Ia, um plano de emergência 
no qual esclarecem que a execução 
satisfatória de um plano de produ
ção depende de quatro fatores bási
oos essenciais: 

1.0 - Transportes suficientes e mó
dicos; 

2.o - Financiamento amplo, fácil 
e eficiente; 

a.o - Armazenagens e expurgo ade-
quados; . 

4.o - Assistência técnica apropria
da. 

Nada alegaram com relação à fal
ta de braços, o que demonstra não 
ser ela assim tão grave. Aliás, é cot
sa sabida e ressabida . que, bem apa
relhados e assistidos, os nossos tra
balhadores rurais são em número, su
ficiente para prover sobejamente o 
Brasil de produtos agrícolas. 

Como já declarei · nesta Cas·a a 
nossa maior crise é de distribuição e 
não de produção. 

Resolvido o problema de defesa do 
nosso trabalhador e de proteção à 
raça, pela assistência integral àquele 
e pela outorga dos cuidados indis· 
pensáveis à maternidade e á infân
cia, ou pelo menos encaminhada a 
sua solução, é que se tornará opor· 
tuno cogitar-se do preechimento dos 
claros demográficos pela importação 
de estrangeiros, sem entretanto, dei
xar em olvido as conveniências de 
nossa defesa· política e social. 

Como afirmei de começo, antes da 
introdução dos ilÍli.grantes, impõe-se 
o preparo prévio do pais, por meio do 
planejamento das nossas possib~lida
des e das nossas necessidades no con
cernente ao assunto. Ninguém re
cebe hospedes sem preparar antes a 
hospedagem. 

Os preceitos cardiais a que deve 
obedecer a imigração são os seguin
tes: 

1.o - Que ela não se faça em de
trimento do trabalhador nacional; 

2.o - que não ofereça perigo ao 
desenvolvimento de nossa raça e à 
segurança nacional; 

a.o - que seja regulamentada e se
veramente fiscalizada. 

Para se chegar a êsse .resultado,. 
impõe-se a triagem doo elementos a. 
serem introduzidos no Brasil do pon
to de vista etnográfico, geográfico, 
político, social e económico. · 

Sob o aspecto etnográfico, devem 
· ser examinadas as vantagens oú pre

juízos que dela possam em.anar no 
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tocante à .eugenização ou abastarda
mento da raça. Sem sermos racistas, 
corre-nos o dever de velar pelo me
lhoramento da nossa gente, sob pena 
de nos inferiorizarmos, perdep.do a 

· capacidade de nos düigirmos como 
povo livre e arriscando-nos a cair sob 
o jugo estrageíro. 

A se!eçiio dos advenas deve, portan
to, ter por e.s<:ôpo precípuo evitar a 
entrada no Brasil de elementos inas
similávei.s que aqui venham formar 
os enquistamentos ou minorias tão 
temidos e vitandos. Sôbre os 
inconvenientes da introdu·~ão de raç~·.s 
que ofereçam um painel anatômico é 
sobretudo psico-fisiológico muito dis
tanciado do nosso e, portanto, inan~ 
servíveis, já se externaram autori.da~ 
des do tomo de Miguel Couto, Artur 
Neiva, Pacheco e Silva, Xavier cte 
Oliveira e tantos outros que paten
tearam os perigos da formação de 
manchas raciais e de culturas exoti
cas e inassímiláveis no seio do pais 
pela falta de afinidades de ordem ét
nica, psisológíca, politica e mesmo re
ligiosa. 

A se1eção do ponto de vista étnico 
que melhor se poderia d~nominar bio~ 
lógica, deverá abranger não só a ve~ 
rificação da procedência étnica d•,s 
imigrantes, mas ainda a das suas Cl)n~ 
<lições de eugenia .e higiene, assim do 
ponto de vista físico como do psieó~ 
lógico. Não basta que o imigrani'c 
seja fisicamente hfgido é preciso qm 
seja também psicologicamente sa.dic 
e não portador de taras hereditárla~. 
pois os. marcados de tais defeitos, sô· 
bre pengosos para o meio em que in
gressam, são, em regra 1ncapazes rlc 
ponto de vista econômico. 

Sob o. prisma geográfico, há que 
~tender a adaptabilidadE' dos imigra'.l· 
tes às nossas condições mesológhts, 
que são múltiplas e variadas, ass•m 
no concernente às di'fJculdades cJi. 
máticas, como de gratts de clesenvol;ri
mento social e econômico. Nã.:> (• 
curial, nem consulta os interêsses .'la
cionais, que se atirem levas de estran
geiros peles nossos sertões em f J!'<t 
sem prévio conhecime!1to das condi
ções das diversas regiões em fun~á~ 
da qualidade dêsses estrangeirr,:;. 

Igualmente não se devem localiz :tr 
imigra!ltes nas zonas ou regiões já su
ficientemente povoadas, a fim de evi
tar o seu superpovoamento, mal pw<· . 
do que o despovoamento, ocorrendo 
ainda que a fixação de estrangeiros em 
tais lugares prejudicará os naciona1.s, 
como sempre acontece. 

Da necessidade da seleção do po.11t::: 
de vista político ninguém poderia dizc1 
mais e melhor do que o nunca as,;t;,z 
p~:anteado Miguel Couto, como nm~ 
guém mais do que êle alertou pe,tril)
ticainente o povo brasileiro contra os 
perigos da imigração descontroln.d'
principalmente no que se refere à Ja
ponesa e à alemã. 

Repetir o mestre insigne da medici
na brasileira é reverencmr a sua me~ 
mória tão grata aos brasileiros. Disse, 
de certa feita, aludindo à imigra·;C.o 
japonêsa: "Se não se acautelar o:m 
tempo, e por todos os modos, o Brasil 
dentro em pouco será uma poss-Js
são japonêsa. E tanto penso iss~l, 
que já aconselhei meus filhos a en
sinarem · aos seus - meus netos -'
a líng·ua da sua futura pátria. Aqui 
será o Império do Sol P b e n te, 
como está decidido lá entre a gent€ 
do Sól Nascente". Na mesma oportu
nidade, citou o caso que lhe referia 
Al'tur Neiva, aconteciclo com ::> ilus
tre brasileiro, Sr. Brigadeiro Eduardo 
Gemes, então Cel. do nosso glorioso 
Exército. Bste bravo militar, ao tem~ 
po pertencente à chamada coluna Ra
bêlo, tivera necessidade de aterrisar 
em ur.a campo japonês, situado entre 
o Paran:l <! Araçatupa. 

Ali, cientificou as pessoas com que 
se pôs em contacto de que deveriam 
pousar no local as esquadrilhas da 
Coluna. O dono do campo declarou-· 
lhe que não permitiria tal cousa. 
"Mas, redarguiu o Cel. Eduardo Go
mes, e-u estou fala11do como oficial do 
Exército Brasileiro e voltarei de qual
quer ~arma". - "N~o posso deixar, 
retrucou o japonês dono daquele pe
daço do Brasil, salvo se obtiver or
dem do meu Govêrno. Amanhã · 
eu lhe darei a resposta". Hadà mais 
é de mister acrescer, Srs. Constitu
intes, para demonstrar as intenções 
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dos imigrantes japoneses e a desfaça
tez com que as proclamavam. 

E' do conhecimento da Nação o 
plano da conquista de parte de nos
S" território pelos nazistas. pois que o 
mesmo teve larga repercussão. Tíve
mc:l, assim, graças à nossa boa fé e 
à nossa incúria elaborados e em co
meço de execução, os projetas de dois. 
impérios dentro do Brasil - o do Sól 
Poente e o da Alemanha Antártica. 

Os perigos de ordem social represen
tados pela imigração a gross·o modo, nós 
os conhecemos também sobejamente, 
~través dos mesmos japoneses e ale
mães, que· foram aqui os propaga
dores incansáveis da ideologia fa
cista. 

E à traição dêsses ínúgrantes ao pais 
que os acolhêu e agasalhou tão cordi
almente devemos a morte de muitos 
brasileiros indefesos, inclusive mulhe· 
res e crianças. 

Examinarei, agora, em: rápidas pala· 
vras, se mo permitir o tempo, o im
porta.ntíssimo prob1ema sob o ponto de 
vista económico. Fa-lo-ei por· dois 
prism2,s. 

:fl:m primeiro lugar, tratarei da si
tuação pecuniária do imigrante. 

O recebimento de estrangeiros in
teiramente desprovidos de recursos 
não é aconselhável, porquant-o virá . 
contribuir para o aumento do r.·aupe
rismo de nos.:;as populações, que já 
é alarmante. Sou contrário à imi
gração custeada pelo Govêrno, pelo 
motivo de que as despesas· de trans· 
porte, alimentação e remuneração dos 
alienigenas virão agravar a nossa si
tuação, pois serão feitas em detrimen
to do trabalhador nacional, principal
mente o rural, tão carente de assis-
tência. · 

l!. outra face do problema; do ponto 
de vista econômico, é a atinente à se
Ieçã•o dos imigrantes em conformi
da,de com a vocaçã-o e apt1dões dos 
mesmos. Trazê-los em massa parFt o 
pois, a não ser para Ioc::~is e para o 
desempenho de trabalhos predetermi~ 
na dos, será verdadeiro despa utério 
por quanto, ;:to certo irão amonfuar~se 
nos centros urbanos, já superlotados, 
aumentando o número dos desajus~ 

· ta.dos e tornando, dess'arte, mais 

grave a já ·aflitiva situação das po. 
pulações citadinas. 

Não n·ecessitam.os de elementos que 
venh~m para as ci:dades engrossar as 
fileiras dos desocupados e reforçar as 
hostes dos inimigos da Ol'dem, ou in
gressar no comércio para des01·gani~ 
zs-lo em prejuízo do povo. o de que 
carecemos, sobretudo, é de ·gente que 
se venha de.diear às lides dos campos, 
que se encaminhe para as nossas ex~ 
tensas e férteis zonas rurais e se en
tregt!·e ao amanhe da terra, ou às ati
v1dades pastoris. São de Ca.stro Bar
reto estas palavras: "Do ponto de vis
ta econômico, carecemos do imigrante 
principalmente para os trabalhos agrf
cola.s, mas, é c1aro, dos indivíduos ori
entados para· a vida do campo, já no 
preparo profissional, já na sua origem 
agrária, porque o imigrante que l?Or 
miséria dos grandes centros urbanos, 
por perseguição polftica.s e religlos::>.s 
penetra no pais .com o fim dé Inter
mediar a riqueza, mas não de pro!fuzí
la, êste não interessa de forma :.>.Igu
ma, vindo apenas agravar a luta pela 
t•ida nas nossas cidades e parasitar a 
nossa produção". · " 

Intermediários já os temos de sobra, 
infelizmente para o povo. 

Só ,assim, Srs. Representantes, isto 
é. mediante o prévio preparo do país 
para o recebimento de populações es
tranhas, a seleção rigorosa destas e a 
sna localizacão conforme os penderes 
e capac1dadé dos. imigrantes e as ne-· 
cessidades das regiões que os tivarem 
de> receber, poderemos incentivar o 
nosso progresso econômicc pelo au
mento da prO'dução. 

E' preciso, porém, para qU.e êsse de~ 
siderato seja ating1do, não descuidar 
da assistência técnica e econõmica aos 
tl'abalhatdor.es, tanto nácionais como 
estrangeiros, e, principalmente, lhe.s 
facilitar mercados certos e preços com
pensa-deres para os produtos de se~ 
l!:.bor, o que somente se alcançará com 
o des·envolvimento de nossa rêde de 
t':ansportes. E aqui voltamos ao pro
blema n.0 1 do Brasil - já. ·por mim 
focniizado desta tribuna. Sem tra.ns
pm'te suficiente, eficiente e a pre
ços razoáveis, nada se poderá fazer 
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em prol da produção brasileira e, p-or" 
tanto, pela economia nacional. 

Sr. Presid-ente - Após composto o 
meu desnretencioso trabalho, depal'OU" 
me no ,.-0 Globo" de ontem, um tele" 
grama de São Paul·o, que peço per
missão para ler à Assembléia. E' o se
guinte: 

"São Paulo, 12 (Especial pa!'a 
"0 Globo") - O Sr. AlberiN 
Whately, ex"presidente da Socie
,dade Rural Brasileira, classificou, 
hoje, de pura demagogia o plano 
de imigração elaborado pelo Go" 
vêmo. Disse que não estamos pre
parados em :1ipótese alguma para 
receber imigrantes, acrescentanr.lo: 
"Reputo a indigência nas grandes 
cidad,es brasileiras igual ou senão 
pior que, aquela das capitais es
trangeiras. A miséria e a lndl
gência em que vivem as popula
çõ-es rurais são muito grandes". 

Por êsse despacho telegráfico ~e vê, 
Srs. Constituintes, que J Sr. Alberto 
Whately, grande autoridade no· assun
to, pois que presidiu à Sociedade Ru
ral Brasileira, o encara da mesma ma~ 
neira per que o venho fo·caHzando. 
Julga, também êle, inop-ortum, a ln
troduç~.o de imigrantes, sem que o 
país esteja preparado para recebê-la, 
põe em evidência o estado de desam
paro em que vivem as nossas pcpu .. 
Inções rurais. 

O Sr. Aureliano Leite - A aútori
dade citada por V. Ex. a,· é, realmente, 
a de um agricultor famoso em São 
Paulo, mas o êrro que êle comete é 
ver o fenômeno apenas no presente, 
imediatamente. O fenômeno, como já 
disse, não é para o dia de hoje, é para 
o dia de amanhã, dependendo de um 
plano de 2:5 anos, no mínimo. 

O SR. DAR.IO CARDOSO - Quanto 
a um plano para futuro remoto, estou 
de inteiro acôl.'do com V. Ex.a, desde 
que, porém, no presente, tratemos de 
formar o ambiente necessário à. en
tra.da de imigrantes, cuidando do ho
mem e do meio. 

O Sr. Aureliano Leite - Existe até, 
sôbre o assunto, opinião de um técnico 
mais abalizado em matéria de im1-
gração, que é o Sr. Alberto Wathley, 
há pouco citado por V. Ex.~. 

Refíro-mê ao Sr. Vasconcelos Dória. 
:tl:ste, que é vel'daideiro especialista sõ
bre imigra.ção e não apenas um agri
cultor, afirma que só daqui a quatro 
anos poderemos receber imigrantes no 
país. E' também, a minha opinião. 
Não quero abrir as portas ampla e 
livremente, hoje, aos imigrantes, como 
muita gente supõe. Além disso, êles 
deverão ficar sujeitos à regulamen" 
tação, às exigências que fôrem estabe" 
Iecidas, defen•dendo-se, está claro, si" 
multâneamente, o trabalhador bra" 
sileiro. 

O SR. DA .. 'T.IO CARDOSO - Sem 
dúvida. Mesmo, porém, feita a defesa 
do trabalhador brasileiro, não pode- · 
mos abrir, de par em par, as portas 
aos imigrantes de tôdas as origens. E' 
a lição que estamos colhendo no mo
mento.. E quando elementos estran
geiros procuram perturbar o ritmo de 
nossa vida e mesmo pôr em perigo a 
segurança nacional. 

O Sr. Dolor de Andrade - Peço li
cença para um aparte. Em ·abono à 
tese que V .. Ex. a vem brilhantemente 
sustentando, nessa tribuna, entendo 
que devemos voltar a nossa a~enção 
para a necessida,de da limitação tem
porária, no exercício do comércio, para 
as novas imigraçõe&. Pois precisamos. 

de imigrantes ou colonos que venham 
trazer o seu concurso à agricultura e 
à indústria do Brasil. Não precisamos 
de estrangeiros que somente procuram 
o nosso país cem a finalidade de co
merciantes. Portanto, penso que um 
estágio de 5 a 10 anos, na profissão· 
de cada imigrante, se torna uma me
dida de alto a1c:mce, visando o -des
congestionamento dos centros urbanos. 

O SR. DARIO CARDOSO ..:... Jl: ·a 
meu ponto de vista. Torna-se neces
sário divLdir o país em regiões e trazer 
inüg11antes para as mesmas, de acõrdo 
com sua capacidade e vocação. O 
imigrante deverá ser tanto quanto pos" 
sível um técnico na atividade que irá 
desenvolver no local que lhe fôr de
signado. 

O Sr. Dolor de AndracZe - Foi o 
que eu disse, em abono do plano de 
Vossa Excelência. 
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o Sr. Toledo Piza - Não há dúVida 
que a imigra-ção que se preconiza para 
o levantamento económico do país 
deve obedecer a um.plano previamente 
estabelec1do. Se V. Ex.11 tivesse lido 
o o,dmirável trabalho sôbre o tema, 
publicado no jornal "O Esta;do de São 
Paulo", pe1o nosso mais notável téc~ 
nico no assunto, o Dr. Henrique Dória 
de Vasconcelos, vería que ali se en~ 
contra um completo plano de ilni~ 
gração, estudado sob todos os aspectos. 
As ressalvas à imigração feítas por 
V. Ex.11 estão também focaliza.das 
nessa ma.gnífica série de artigos. 

o Sr. Aureliano Leite - As medidas 
que V. Ex.a está pregando são primá~ 
rias, indispensáveis à resolução do as~ 
sunto, mas devem vir.· no plano da 
discussão, ao depois da grande tese 
da imigração em si. 

O SR. DARIO CARDOSO - As me. 
didas a que me refiro devem preceder 
a imigração. Se é que estou- em desa~ 
côrdo com V. Ex.o. Depois que tivermos 
um Brasil super-povoado de estrangei
ros e engrossada por êles a correu
de dos descontentes e desajustados, 
então é que não conseguiremos organi· 
zar o país. 

I, 

O Sr. JaZes Machado - Nossa pá~ 
tria, mesmo sem êsse programa a que 
V. Ex.a se refere, tem recebido, com 
grande pr0'\1:1ito, enorme massa de 
imigrantes, concorrendo eficazmente 
para c nosso progresso industrial e 
agrícola. 

A situação atual do país de não po~ 
der receber imigrantes para ·a ·ãgrt
cultura, se deve a que esta foi des
truída pela Ditadura. Mas, presente
mente, seria a imigração de grande 
utilidade para a indústria que pede 
braços e homens especailizados ~ 

O SR. DARIO CA.~DOSO - V. EJC.'l 
tem razão em parte, porque uma boa 
quota dos imigrantes te msido, real· 
mente útil, mas muitos dêles têm sido 
inegavelmente prejudiciais ao país. 

O S1·. Aureliano Leite - Não diga 
V. Ex.o. isso .. Está. proferindo um ab
surdo! 

O SR. DARIO CARDOSO - Temos 
o exemplo de imigrantes .que vêm para 
as cidades parasitar a nossa riqueza e 

conspirar contra a segurança nacio· 
nal. 

O Sr. Aureliano Leite - A mão de 
obra estrangeira tem sido utilissima 
ao Brasil. 

O SR. DARIO CARDOSO - Não 
nego o concurso útil do estrangeiro 

· para o nosso progresso. Mas, pergunto: 
Acha V. Ex.a útil a imigração de cer
tos alemães para Santa Catarina e 
Paraná, e a imigração japonêsa, cujos 
elementos estão implantado o terror 
em todo o país ? Ainda ontem li nos 
jornais telegramas de Goiânia narran
do que no rincão mais central do 
Brasil estão agindo as sociedades ter
roristas e implantando o desassoce
go entre nós. 

O Sr. Aureliano Leite - O Brasil 
nada tem sofrido com isso, mas apenas 
os japoneses. Os fatos passaram-se 
tão somente entre êles próprios ... 

O Sr. Leopoldo Peres - Ninguém 
nega o valor da · cooperação do braço 
estrangeiro. V. Ex.a acentuou ser ne~ 
cessário, sob o ponto de. vista da ques· 
tãci, evitar que se infiltrem no Brasil 
elementos raciais, que criem a teoria 
das minorias racistas. 

O SR. Dli.RIO CARDOSO - Em 
·Goiás tivemos o exemplo da inutili
dade da imigração sem a necessária es
colha dos imigrantes. 

No govêrno do Sr. Eugênio Jardim, 
em 1929, foram introduzidós no Estado 
numerosas familias alemãs, sendo ·lo
calizadas em terras ótimas e férteis, 
à margem de grande curso dágua. Pois 
bem, essas familias ali permaneceram 
enquanto foram estipendiadas pelo ~o
vêrno; desde, porém, que cessou o 
auxílio, a colônia se esfacelou e os 
alemães que permaneceram no local, 
se dedicaram apenas à extração do pal~ 
mito. E era pitoresco ouvir-se pel.as 
ruas da velha capital goiaha o pregão 
dos alemães anunciando a venda dos 
palmitos. Os que não se dedicaram a 
tal "indústria", abandonaram a colô· 
nia, denominada "Uvá", e foram en
grossar a corrente dos desocupados 
nos centros urbanos. 

O Sr. Aureliano Leite- V. Ex.a está 
discutindo casos esporâdicos, inteira-
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mente individuais. E o pior é que os 
generaliza ... 

O SR. DARIO CARDOSO- Estou 
em desacó~·do com V. Ex.11 , repito, no 
tocante ao preparo do país. É indis
pensável prepará-lo primeiro para re
ceber os imigrantes. 

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex.11 

condena a imigração passada, no en
tanto, São Paulo, Minas, Rio Grande 
do Sul, Paraná e Santa Catarina, que 
tiveram a cooperação de imigrantes 
estrangeiros, floresceram por êsse mo
tivo, mais que outros estados. V. Ex.a 
condena, então, a civilização brasilei
ra? 

(Trocam-se numerosos apartes). 

O SR. DARIO CARDOSO - Na 
derrubada a machado, de sol a sol 
ninguém leva a melhor ao nosso ca~ 
boclo. Os estrangeiros não suportam 
os trabalhos da nossa lavoura roti
neira. Nosso homem, que é tão bom 
c~mo os ~elhores de outros países, 
neste particular, é mais resistente ao 
que qualquer outro. 

O Sr. Jale~ Machado - Conheço 
bem o caso go1ano, porque fui. secretá
rio de obras públicas. 

O problema poderá ser l">.Osolvido 
com a seleGão de cada grupo de imi-
grantes. . . 

O SR. DARIO CARDOSO 
y. Excia. está de acôrdo comigo. É 
JUstamente o aue preconiso: a sele
ção dos gru110s e a dos indivíduos de 
cada grup0 .. Sem essa escolha nada . . ' 
se . consegmra de proveitoso para o 
pa1s. O estrangeiro não afeicoado à 
vida rural não suporta a vida ·no nos
so interior, onde tem que ficar ex
posto a uma vida desconfortável e 
às endemias reinantes nas diversas 
regiões do nosso hinterland. 

E necessário é, não só a seleção 
dos imigrantes como o preparo do 
meio para recebê-los, pois, . do con
trário, não se adaptarão às nossas 
condições e terão que regredir. 

O Sr. JaZes Machado - Os imi
grantes de Goiás foram erradamen
te localizados. Se tivessem sido co
locado nas inclústrias, teriam presta
do ótimos serviços. 

O SR. DARIO CARDOSO - Ai 
estâ porque pleiteio a divisão do país 
em regiões, oara que se localizem os 
imigrantes . de acôrdo com a vocação 
de cada um. Não é possível encami
nhar técnicos da indústria para os 
cEJ,mpos. , 

O Sr. Galeno Paranhos - Visitan-
do uma colônia, de alemãés, encon
trei pintores \e' nenhum agricultor r 
V. Excia.. deve t:l.mbém acentuar que 
essa 1m1gração âmpla vem fazer 
concorrência ao nacional. Isso· é que 
vai trazer dificuldades ao nosso pais. 

O SR .. DARIO CARDOSO- Vossa 
Exc. a tem tõda a razão e a· sua 
observação é verdadeira. 

O SR. PRESIDENTE (jazendo soar 
os timpanos) Está terminado o tem
po de que dispunha o orador. 

O SR. DARIO CARDOSO- Vou 
concluir, Sr. Presidente. 

O SR. DARIO CARDOSO (lendo): 
- Concluindo, Sr. Presidente e Se
nhores Constituintes. quero deixar 
expresso que considero sábios e con
sonantes com o interêsse nacional os 
dispo!:itivcs dos § § 6. o e 7. o do ar
tigo 121 da Constituição de 1934, que 
são dignos de figurar na Constitui
ção de 1946, a ser promulgada por 
esta Assembl6ia. Sugiro, porém, que 
no Cap!tulo da Ordem Social e Eco
nômica do Estatuto básico em elabo
ração· se inclua texto tornando efeti
V&. e obrigatória a assistência' ao tra
balhador rural, com a determinação 
de cotas das receitas da União e dos. 
Estados para tal fim, estendendo-se . 
a ob1·igação aos Municípios, caso para 
êles transitem os impostos sôbre . a 
propriedade rural. 

Faço a sugest~o, porque a prescri
ção do § 4. o do art. 121 da Cons
tituição citad~, por demasiado vago 
e teórico, nenhum resultado objeti
''O produziu. <Muito bem; muito bem . 
Palnws.) 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a hora do Expediente. 

Passa-se à , 
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ORDEM DO DIA 

Comparecem mais 174 Senhores 
Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Alvaro Maia. 
Valdemar Pedrosa. 
Leopoldo Peres. 
Pereira da Silva . 

Pará: 

Magalhães Bar a ta. 
Duarte de Oliv,eira. 
Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 
Moura Carvalho. 

lV.aranhão: 

Clodomir Cardoso. 
Pereira Júnior. 
Vitorino Freire. 
Odilon · Soares. 
Luís Carvalho. 

Piauí: . 

Renault Leite. 
Areia Leão. 

Ceará: 

Moreira da Rocha. 
Ra ui Barbosa. · · 

Rio Grande do Norte: 

Georgina Avelino. 

Parafba: 

Janduí Carneiro. 
José Jofili. 

Pernambuco: 

Novais Filho. . 
Etelvina Lins. 
Agamemnon Magalhães. 
Gercino Pontes. 
Osvaldo Lima. 
Costa Pôrto. , 
Ulisses Lins. 
Ferreira Lima. 
Barbosa Lima. 
P·essoa Guerra. 

Alagoas: 

Teixeira de Vasconcelos. 
Silvestre Péricles. 
José Maria. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Laura de Freitas. 
Aloisio de Castro. 
Regis Pa·checo. 
Negreiros Falcão. 
Vieira de Melo. 
Altamirando Requião. 
Fróis da Mota. 
Luís Barreto. 

Espírito Santo: 

Atílio Viváqua. 
Alvaro Castelo. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivier. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Br·igido Tinoco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 

Benedito Valadares. 
João Henrique. 
Joaquim Libânio. 
Augusto Viegas. 
Gustavo Capanema. 
Olinto Fonseca. 
Lair Tostes. 

São Paulo: 

Cirilo Júnior. 
Nove li Júnior. 
Antônio Feliciano. 
Costa Neto. 
J·osé Armando. 
Horácio Lafer. 
Ataliba .Nogueira. 
Sampaio Vida!. 
Alves Palma. 

Goiás: 

Caiado Godói. 
Galeno Paranhos .. 

Mato Grosso: 
Ponce de Arruda. 

-
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Paraná: 

Flávio Guimarães. 
Fernando Flores. 
João Aguiar. · 
Aramis Ataíde. 

Santa Catarina: 

Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 

Rio Grande do Sul; 

Gaston Englert. 
Adroaldo Mesquita. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fon~eca, 
Damaso Rocha. 
Manuel Duarte. 
Sousa Costa. 
Pedro Vergara. 
Bayarde Lima. 

União Dernoerática Nacional 

Pará: 

Agostinho Monteiro. 

Maranhão: 

Alarico Pacheco. 
Antenor Bogéa. 

Piauí: 

Esmaragdo de 'Freitas. 
Adelmar Rocha. 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 

Plínio Pompeu. 
.Paulo Sarasate. 
Gentil Barreira. 
J3eni Carvalho. 
Fernandes Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 

. José Augusto. 
Aluísio Alves. 

Paraíba: 

Argemiro de Figueiredo. 
J cão úrsulo. 
Fernando Nóbrega. 
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Pernambuco: 

Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
João Cleoias. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 

Freitas Cavalcanti. 

Sergipe: 

Válter Franco. 

Bahia: 

Aloísio de Carvalho. 
Juraci Magalhães. 
Otávio Manga.beira. 
Manuel Navais. 
Luís Viana. 
Clemente Mariani. 

t4Dantas Júnior. 
Rafael Cincurá. 
N estar Duarte. 
Alio mar Baleeiro. 
Alberico Fraga. 
Rui Santos. 

Distrito Federal: 

Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 
Euclides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: 

Prado Kelly. 
Romão Júnior. 
José Leomil. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 

Monteiro de Castro. 
José Bonifá.do. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 

Romeu Lourenção . 
Toledo Piza. 
Aureliano ·Leite. 

Mato Grosso: 

Vespasiano Martins. 
João Vilasboas. 
Agrícola de Barros. 

• 
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Santa Catarina: 

Tavares d'Amaral. 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 

Osório Tuiut.i. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 

Luís Lago. 

Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
Vargas Neto. 
Baeta Neves. 
Barreto Pinto. 

São Paulo: 

Hugo Borghi. 
Guaraci Silveira. 
Romeu Fiori. 

· Berto Condé. 

Paraná: 

Melo Braga. 

Rici Grande do Sul: 

Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 

Agostinho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: 

Maurício Grabois. 
Rio de Janeiro: 

·Claudino Silva. 

São Paulo: 

Caires de Bri-to. 

Rio Grande do Sul: 

Trifino Correia. 

Partido Republicano 

Maranhão: 

. .Lino Machado. 

Pernambuco: 

.Sousa Leão. 
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Minas Gerais: 

Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Artur Bernardes. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 

Deodoro Mendon.ça. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 

Manuel Vítor. 

Partido Republicano Progressista 

Rio Grand·e do Norte: 

Café Filho. 

.Partido Libertador 

Rio Grande ·do Sul: 

Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE - Acha-se 
sôbre a mesa o seguinte requerimento: 

Requeiro que, na ata da sessão de 
hoje. ouvido o plenário, seja inscrito 
üm voto de congratulações, pelo trans
curso do "dia do enfermeiro", ocorrido, 
ontem, domingo, 12 de maio de 1946. 

Justifico o presente com o mérito 
a que fêz jús essa grande classe, em 
todos os tempos, sendo de destacar-se 
o seu heróico desempenho nos cam
pos de batalha da Europa, onde· en
fermeiros e enfermeiras, ao lado das 
gloriosas Fôrças Armadas do Brasil, 
souberam tão alto elevar as tradições 
brasileiras de heroismo e bravura, lu
tando contra as armas de opressão do 
nazi-fascismo. 

A fim de que conste dos Anais da 
Assembléia Constituinte, junto uma 
no.tíéia, alusiva à data, publicada pelo 
·vibrante órgão da grande imprensa 
carioca, o "Diário Trabalhista", em 
seu número de ontem. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1946. 
- Manoel Benício Fontenelle . 

O SR. PRESIDENTE - Os Seriho
res que o aprovam, queiram 'levan
tar-se. (Pausa.) 

Está aprovado. 
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Artigo a que se retere o reque
rimento aprovado : 

O DIA DO ENI'ERMEI:\0 

A sessão solene comemorativa, hoje, 
no Sindicato de Classe 

A doze de maio; é comemorado ofi
cialmente, em nosso país, o "Dia do 
Enfermeiro". em virtude de Decrc·~u 
n.0 2.956, de 10 de agôsto de 1933. 

O "Dia do Enfermeiro" tem uma 
alta significação, não por se tratar de 
uma coletividade C!e profissionais, mas 
sim pelo fato de ser prestada uma 
justa homenagem a um dos maioros 
vultos da história da nossa Pátria, 
Ana Neri, expressão de elevada abne
gação e valer patriótico. Quanto à 
data de 12 de maio não foi obra do 
acaso, mas es;:olhida por ser o ani
versário da criadora da Enfermagem 
Moderna, Florence Nightingale, muito 
embora anteriormente se viesse come
morando a 20 de maio a data da mn
fermagem Nacional, pois, êste dia e1·a 
tl,ssinalado pelo passamento de .Ana 
Neri, a precursora da Enfermagem 
Brasileira. Portanto, 12 de maio é 
uma data universal em que os enfer
meiros de todos os países, unidos pelo 
grande ideal de abnegação pela Hu
manidade, comemoram o seu dia, 
pl'estando honrosas homenagens aos 
•,;ultos que desenvolveram e elevaram 
o nível moral da profissão. 

A idéia do "Dia do Enfermeiro ~ do 
Hospital" repercutiu no mundo intei-
1 o, qual o eco de um tiro, encontran-, 
do em todos· os países o devido l'tpôio 
para instituição de tal data. Esta 
idéia partiu do Mr. Mathews O. Fo
ley, Editor do Hospital Management, 
nos hopitais em 1921. Foi logo aceita 
c0m grande entusiasmo e interêsse 
pela Associação Hospitalar, sendo 
imediatamente criado o dia e decre
tado feriado para os Estados Unido.>. 
Foi escolhida a data, 12 de maio, em 
comemoração s.o aniversário natalfcio 
de Florence Nightingale a grande sa
nitarista e criadora da Enfermagem 
Moderna. :tl:sse fato foi apoiado oelo 
Conselho Internacional de Enfemagem 
e pela Liga da Cruz Vermelha. 

Em pouco tempo, a idéia se espa
ihou pelo mundo inteiro, encontrando 
i?.cleptos nos países europeus, america
l'lOS e asiáticos, sendo mesmo êste dia 
escolhido para solenidade de forma
tura, em algumas Escolas de Enfer
meiros. O dia 12 de maio representa, 
pois, uma data universal da enferma
gem, motivo por que. o Sindicato dos. 
Enfermeiros e Empregados em Hos
pitais e Cas!ls de Saúde do Rio de .ra
neiro promove ·hoje, em sua sede so
cial, à rua Imperatriz Leopoldina nú
mero 46-1.0 andar, uma sessão solene, 
em que será reverenciada a memória 
de Ana Neri, um dos nossos vultos 
h; stóricos. 

O SR. PRESIDENTE - Há ain<la 
sôbre a mesa o seguinte requerimento: 

Requeremos que, em homenagem à. 
memória de Renato Medeiros, antigo 
diretor-proprietário do "Jornal Pe
queno" de Recife e Chefe da Polícia 
Marítima de Pernambuco, s.e insira 
na ata de ·nossos trabalhos um vato 
d'3 pro.fundo pesar. 
· Palácio Tiradentes, 14 de Maio de 
1946. - E1wico de Souza Leão. -
Etelvino Lins. - Flores da Cunha.. 
- Octavio :Mangabeira. - Juracy 
Magalhães. -Manuel Novais. - Os
valdo 1Lima. ,__ .Pedroso Júnior. -
Acurcio !Torres. - Oscar Carneiro.
.Antonio Feliciano. - Bias Fortes. -
Duque Mesq.uita. - Alfredo Sá. -
:Novaes Filho. - Costa Porto- Café 
Filho. 

O SR. SOUSA LEAO - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa· 
lavra o nobre Representante. 

O . SR. SOUSA LEAO - (pela or
dem) ( *) - Sr. Presidente, venho 
trazer ao conhecimento da Casa o fa· 
lecimento, ocorrido em Recife, do jor
nalista Renato Medeiros,. antigodire. 
tor do "Jornal Pequeno" daquela ci
d::xde e chefe da Polícia Marítima. 

Renato Medeiros honrou, nas ativl
dades que exerceu no meu Estado, o 
conceito que deixa à família e aos. 
amigos, como homem de bem, de co
ração, de ação, de trabalho e, sobre
tudo, de P.atriotismo . 
---

*) Não foi revisto pelo orador . 
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E' para êste concida,dão, Sr. Presi
dente, é em sua homenage..'ll que eu 
e os demais Representantes que suos
.creveram o requerimento anunc!ndo 
por V. Ex.11 solicitamos a inserção em 
Ata de um voto de profundo p~sar 

· por tão infausto passamento. (Jll',.tzto 
bem.) -

O SR. ALDE SAMPAIO - Sr. l?re
sLdente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. ALDE SAMPAIO (pela or
dem) (*) - Sr. Presidente, quero as
sociar a representação da U. :O. N. , 
sobr-etudo da Seção de Pernambuco, 
às homenagens que acabam de ser 
solicitadas pelo ilustre representante 
do Parti-do Republicano, relativamente 
à pessoa de Renato Medeiros. 

De fato, foi um pernambucano que, 
na imprensa, sempre honrou. as tra
diçÕes do Estado e da imprensa brasi
leira. Por muito tempo, proprietário e 
diretcr do "Jornal Pequeno", êle sru.b.e 
impor-se à elite pernambucana pela 
direção que deu ao vespertino mais 
conhecido do Estado. 

Assim, Sr. Presidente, em nome da 
representação da U. D. N., trun:':lém 
venho consignar o voto de pezar da 
Seção do meu partido, solidarizando
nos com as homenagens pedidas no 
requerimento que V .. Ex.11 há pouco 
teve ocasião de ler. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE- Os Senno
res que aprovam o requerimento para 
inserção na Ata de um voto .de pro
fundo pezar pelo falecimento do Se
nhor Renato Medeiros, queiram levan
tar-se. (Pausa.) Está aprovado. 

Há sôbre a Mes01 um requ~rimento 
de autoria do Sr. Campos Vergal. as
sim redigido: 

Como Lntérprete dos sentim•mtcs 
fr:aternais do povo brasileiro, :1 As
sembléia Constituinte congratula-se 
c?m o povo irmão do Paraguai, asso
Ciando-se às comemorações do dia de 
hoJe, aniversál'io de sua Independê,1-
cia e .formula votes. para que, em bre
ves dms, possa o pais amigo, Uel aos 
compromissos assumidos na Ata de 

(lll) Não foi revisto pelo orador, 

Chapultepec, seguindo a ms,r.::ha as
cendente da democracia no mundo in
teiro, conceder ampla anistia política. 
e assegw·ar as suas liberdades públi
cas fundamentais para a unidade m.
cional e o seu progresso e para o maior 

· fortalecimento de seus laços ::l.e ami- · 
zade e de mútua colaboração com 
t_odos os povos amantes da paz e da 
llberdade, especialmente para llma ex
pans~o· ~oncreta e prâtit,:a 1e pan
amencarusmo. 

Sala das Sessões; 14 de Maio .· c:1e 
1946. -Campos Vergal. - Dom!.ngos 
VeZasco. - Euzebio Rocha. - L2tiZ 
Carlos Prestes. - Gregorio Bezerra. 
- Alcides Sabença. - Osvaldo Pu
checo. - João Amazonas. - Jorge 
Amado . . - E1Lrico de Aguiar Salles. 
- Asdrubal Soares. - Ary Vian·-2a. 
- Carlos Lindenberg. - Luiz Cla;t-
dio. - Plinio Pompeu. - Café l!'i
lho. - Benjamin Farah. -.Coelho 
Rodrigues. - Nestor Duarte. - Flo
res da Cunha: - Mathias Olympio. 
- Emsto Gaertner. - Mauricio Gra
bois. - Tri/ino Corrêa. - José Cris
pim. - Agostinho Dias. - Alcedo · 
Coutinho. - Batista Neto. - Clan
dino José da Silva. - Catlos J1!i
righella. - Caires de Brito. - José 
Leomil. - Hermes Lima: - Ves:oa
siano Martins. - Plinio Lemos: .. -
Uax Tavares! d'Amaral. - Aliomar 
Baleei1·o; - Munhoz da Rocha. 
Soares Filho. 

O SR. CAMPOS VERJGAL 
Sr; Presidente, peço a palavra, pela 
orcem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. C.A.l\filOS ViERGAL (Pela 
ord'e?n) ('~) - Sr. Presidente, Srs. 
Repre.!;enta-ntes: entre 14 e 15 de 

· maio de 1811; o Paraguai rompeu as 
cadeias da escravidão que o manti
nham prê.so à monarquia decadente 
da Espanha. Comemora-se,· portan
to. naquêle pal.s e na Amér~ca tôda, 
a independência política do povo pa
raguaio. Não podemos ficar alheios 
a es~a data importantíssima, princi- · 

( *) Não foi revisto pelo orador. 
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palmente agora, que os homens 
cônscios de sua alta responsabilidade 
pela construção de um fe·liz pan
.americanismo desejam à República 
vizinha e irmã um presente cheio de 
paz, de calma e de prosperida.de e 
um futuro glorioso. 

Infelizmente, sabemos que a Repú
blica paraguaia não está enqua;draida 
nos mo1des da paz, de ordem e de 
respeito à opinião popular. Sabemos 
que, infelizmente, no Paraguai ainda 
existem inúmeros presos politicas. 
Por isso, desta alta Câmara, dirigi
mos um apêlo aos dirigentes dêss·e 
pais, para que concedam ampla, ix
restrita e plena liberdade a todos os 
políticos paraguaios, a· fim de que 
aquela Naçãô possa enquadrar-se nos 
dispositivos da Ata de Chapultepec. 

Nosso desejo é que tôdas as nações 
americanas· se vejam, o quanto an·· 
tes, livres de qua;lquer tirania ou vio
lência que possa ameaçar as l~ber
dades públicas, quer individuais, quer 
coletivas. Devemos lutar, todos, para 
que a Democracia seja efet:!vamente 
um fato consumado, sobretudo na 
América, como prognosticou o gran
de Roosevelt. Fazemos votos, arden
temente, para qile na América não 
fique niais resíduo a;lgum dos gover
nos fortes ou totalitários e, desta 
data em diante, todos os povos do 
continente passem a ser, pelà repre
sentaçãq dos seus individuas, povos 
livres, amantes da paz, do trabalho 
e do progresso. 

É necessário que compreendamos a 
fundo que nos achamos nos pródro
moE da reorganização do mundo, da 
reestruturação do Universo que está 
saindo do . caos de uma guerra de 
conseqüências ilimitadas. Precisa
mos de paz, de ordem, mas, notada
mente, de liberdade para todos os 
povos americanos. Sem ela, teremos 
brevemente novos choques armados, 
novas lutas de conseqüências desa
!radáveis, como a que estamos as-· 
sistindo: fome, miséria, pauperismo 
por todos os lados e em todos os · pa!
s~. 

Eis porque, Sr. Presidente e Srs. 
Representantes, levando nosso abraço 

ao grande povo paraguaio, desejamos, 
como sinceros democratas, que êsse 
povo retome o fio da sua jornada 
gloriosa, para que possa desfrutar do 
gôzo imperecível da liberd8ide, en
trando no convívio demo·crâtico de 
todo o continente americano. 

Formulamos êsses votos, certos de 
que, afastado para sempre o espan· 

·talho traiçoeiro,. medonho e terrívei 
de qualquer guerra, possa·mos todos 
nós, povos lmericanos, marchar para 
um futuro promissor, cheio de ale
gria, de liberdade, de lilbundância, em 
que nunca falte pão para tôdas as 
'bo•cas, escolas para tôdas as crianças, 
garantias e abrigo para tôda a ve· 
lhice, trabalho para · todos os cida
dãos e, principaLmente, in.strução 
para todos os individuas. (Muito 
bem. Palmas. o orador é cumpri
mentado.) 

O SR. JORGE AMADO- Sr. Pre
sidenre, peço a palavra, pela ordem. 

O PRESIDENTE- Tem a palavra 
o nobre Representante. 

O SR. JORGE AMADO - ( Pela 
ordem) (*) -Sr. Presidente, a banca
da comunista, subscritora também do 
requerimento em apreço, adere a to
das as homenagens prestadas hoje 
pela Assembléia Nacional Constituin
te ao glorioso povo paraguaio que vê 
passar mais um aniversário de sua in-
d~pendência política. 

Infelizmente, não possui o Paraguai 
no momento, um Parlamento, verda~ 
deira expressão da democracia, ao 
qual pudesse esta Casa - dirigir-se, 
enviando-:-lhe felicitações que as trans-

mitisse ao povo daquele país. ' 
Infelizmente, no Paraguai, não há 

liberdade; não é a democracia que do
mina o ambiente politico. Restrições 
de tôda ordem. restrições que já não 
se podem compreender hoje, após a 

vitória militar dos povos livres contra 
o nazi-fascismo, dificultam a vida do 
povo paraguaio. Nem liberdade de 
reunião, nem liberdade de pensamen
to~ nem liberdade para os partidos po
líticos, nem liberdade de associação, 

( ·~) Não foi revisto pelo orador. 
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'nenhuma dessas liberdades essenc1a1s 
à vida democrática dos povos está as
segurada ao povo paraguaio. Para 
conquistá-Ias, lutam os trabalhado-

res, os estudantes, os homens hones
tos de todos os partidos e de tôdas as 
tendências no glorioso país irmão. 

Quando comemoramos aqui, nesta 
homenagem, a independência do Pa
raguai, .a nossa bancada associa-se às 
palavras tão brilhantes e tão verda
deiras do Sr. Campos Vergai, para 
levar até o Presidente da República 

do Paraguai um apêlo no sentido de 
ser conceàida anistia a todos os pre
sos políticos que ainda estão nas pri
sões e nos campos de concentração do 
Paraguai, os quais humilham a paisa
gem politica da América Latina. A 
democracia no Paraguai, representa
rá, Sr. Presidente mais um passo pa
ra o estabelecimento da verdadeira 
compreensão entre os povos latino
americanos, a fim de que o pau-ame
ricanismo seja uma realidade, mas 

. pau-americanismo fundamentado nas 
democracias nacionais, nos povos em 
pleno exercício de seus direitos políti

cos. Não falo no pan-americanismo a 
serviço do$ grupos imperialistas, que 
estão enviando seus caixeiros viajan
tes, jornalistas que deturpam declara
ções, inventam palavras e as colooam 
no bôca dos homens responsáveis pe
los governos dos nossos países, como 

acaba de suceder com o Ministro João 
Neves da Fontoura, vítima da chan
tage de um jornalista a serviço do im
perialismo ianque. 

Aproveito a ocasião· para ler desta 
tribuna a nota oficial com qué o Sr. 
Chanceler João Neves desmente as 
afirmações do jornalista Newmann, pu
blicadas na imprensa dos Estados 
Unidos, e que, se fõssem verdade!-· 
ras, colocariam o Itamara,tí na situa
ção de simples c:l!Peendência de wau 
Street. 

Da mesma maneira por que já temos 
criticado o Mini~tro João Neves, que
remos agora fazer o elogio da nota 
ctOm que se apressou em desmentir tais 
declarações. 

nhor Newmann e das quais só
agora tomei conhecimento pela 
leitura dos matutinos. Recebi a 
visita do Sr. Newmann, como a 
de inúmeros outrDs jDrnalistas. 
norte-americanos que passam pe
lo Rio de Janeiro. Com todos 
tenho conversado, mas ·é a pri
meira vez que um deles se ·vale 
dessa circunstância para empres
tar-me opiniões que não ~m1t1. 
nem nunca emitiria por não es
tE:rem no meu pensamento. 

A minha conversa com o Se
nhor Newmann, que estacionotr 
longos mêsses na Argentina, ver
sou [lrincipalmente sôbre os úl
timos acontecimentos políticos da
quele país vizinho. Refuto, pois, 
de ma,neira formal os conceitos· 
que o Sr. Newmann pôs na mi
nha bôca, tanto mais quanto. 
sempre fui partidârio acér
rimo do restabelecimento de nos-

. sas relações diplomáticas com a 
Rússia. Em. recente entr~vista 
coletiva - únicas que concedo de 
vez .em vez, afora declarações es
critas, por mim dadas aos jornats .. 
como esta de ag·ora - ainda en
careci o nossó dever de praticar
mos aquelas relações com boa; von
tade e lealdade. O g1·ande mal. 
que inquieta o mundo é a falta; 
de confiança entre as nações. ur,.. 
ge restau; ar essa confia!lÇ'-1 re-· 
cíp•·oca, p!incipalmente no qua
dro das N:.tçõcs U':"lid~.~. 

O Sr. Glicério Alves - Permita-me· 
um aparte. Devo dizer a V. Ex.~. como 

( . 
particular amigo que sou do Ministra.. 
João Neves, serem falsas as declara
ções que lhe atribuiu o jornalista. 

O SR. ."OR.OE AMADO - Esta
mos, ·desta tribuna, fazendo exata-· 
mellte o r::l~gio c.a no'!l. do Ministro 
.Jriio Neve:> 

Te mini). Sr. Prt>siden ·c, formulan-· 
do votos par a que >:o mais breve 

Diz a nota: 

"Contesto categoricamente as 
(}eclarações que me atribui o se-

!rm~o· prazo, pc!iS<'. o g!orioso PO'!f:) a · 
do Paragua1 rzcuperar o gôzo inteiro 
de suas liberdades politicas. <Muito.· 
?>em; muito bem) • 

..... 
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O SR. BARRETO PINTO - Se
.nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SH.. PRESIDENTE Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. B.'l.RRETO PIN'!'O (Pela 
ordern) ( '') - Sr. Presidente, Senho-

. res Constituintes, o requerimento fir
mado, em primeiro luga!', pelo ilustre 
representante cte'si:1o Pil.ulo Sr. Cmn
pos Vergal e, em seguida, pela ban
cada do Partido Comunista, reza o se-

.. guinte: 

"C011:o intérpretes do::; sentiln:m
tos fraternais do povo brasileiro, 
a As:Jembléia Congratula-se com o 
povo irmão do Paraguai associan
dc-ne às comemoraçôes do dia de 
hoje, aniversário de sua indepen:.. 
dência, e formula votos para que, 
em breves dias, possa o pais ami
go, flcl aos compromissos assumi
dos 11:1 Ata de Chapultepec, se
guindo a marcha ascendente da 

·democracia no mundo inteiro, con
ceder ampla anistia politica e a::;se
gurar n.::; liberdades públicas fun
damentais, para a unidade nacio
nal c o seu progresso e o maior 
fortaiecimento de seus laços de 
amiz~táe e de mútua colaboração 
com todos os povos amantes da 
paz e da liberdade, especialmente 
para a expansão concj:ets., na prt'l.
tica, do pau-americanismo". 

Desde logo devo declarar que meu 
··.voto é t:::.::ntém para que o Paragúai, 
:.o mais depressa possível, volte ao re
gime legal. Est::.mos reunidos em 

. Assembléia Constituinte, mas, por isso, 
não podemos ditar regras a um pais, 
formulando votos para que ê'le res
y.,eite o compromisso assumido com a 

. assip!:! '·"ra da Ata de Chapultepec. 

O Sr. Campos Vergal - Lembro a 
V. Ex. que, nesta fase de. reconstru-. 
ção do mundo, devemos apelar· para 
tôdas as .nações, a fim de que coln.-

.. borem umas com as outras, porque 
.a paz e a clelilocracia süo indivisíveis. 
Devemos olhar o Paraguai como nosso 

( *) NfLo foi revisto pelo omdor. 

vizinho, desejando-lhe paz, ordem e 
p;:ogres:::o. 

O SR, BARRETO PINTO - Agra
deço o aparte de V. Ex. a, embora dis
corde de suas idéias. 

Como ·de.clarei, Sr. Presidente, meus 
votos são no sentido de que o Para
guai retorne à vida legal; mas a As· 
sembléia, Nacional Constituinte não 
deve, conforme está redigido o re
querimento, "dizer ao Paraguai que, 
reunida hoje ... 

O Sr. Lino lifGchetdo - V. Ex. a. em 
outras palavras, quer dizer a mesma. 
coisa. 

O SR. BARRETO PINTO - Penso 
- e é opinião pessoal - que a .Assem
bléia não pode dizer àquela nação 
amiga que deve cumprir os compro
missos assumidos numa reunião in
ternacional. No meu entender, isso 
foge à nossa alçada .. 

Reafirmo a necessidade de .formu
lar êsses vo"tos, mas entendo que a 
.Assembléia poderá significar sua ma
nifestação de aprêço à República do 
Paraguai, votando o requerimento 
apenas na sua primeira parte: 

"Como intérprete dos sentimen
tos fraternais do povo brasilelro, 
a Assembléia Constituinte congra
tula-se com o pov9 irmão do . Pa
raguai, associando-se às ~orr.:;r;t~
racões do dia de hoje, amversarro 
de· sua independência." 

Nessas condições, Sr. Presidente, a 
Assembléia Copstituinte não intervir~ 
para que a República .do Paragua. 

· · cumpra obrigações assum1das em co'l
[erência internacional, da mesma for
ma que saberia repelir qualquer ma_
nisfestação da República do Paragua!, 
no sentido de que cumpríssemos ou 
observassen":!os regras firmadas em 
prol d~ democracia. 

Env:lo a V. Ex, I.\, Sr. Presidente, 
emenda que manda suprimir a ~~· 
gunda parte da. proposta em apr~;;ço 
(M-uito bem; muzto bem.> 

Emenda à quetl se retere o o1'a
dor: 
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SUBSTITUTIVO 

Suprima-se: - "e formula votos, em 
diante." 

S. S., 14-5-46. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

O SR. CARLOS'' MARIGHELA -
Sr: Presidente, peço a palavra, p~la 
ordem. · 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
(Pela ordem) (*) - Sr. Presi:dent_e, 
para restabelecer a ve1•da>de, deseJo 
a.centuar que o re·querimento apresen
tado à As.Sembléia Constituinte me
receu as assinaturas, não só do senhor 
Deputado Campos Vergai, como tam
bêm, dos Srs. Representantes Do
mingcs Velasco, Flores. da ·Cunha e 
outros membros de Partidos, que não 
o Comunista. 

11:, portanto, requerimento que não 
visa o facciosismo parttdário, mas 
procura, apenas, dar uma demonstra
ção de solidariedade de tôda a As-. 
sembléia Constituinte, ou sejà de todo 
o povo brasileiro, a· um povo irmão, 
sufoca.do pela ditadurà do General 
Morinigo. 

Não se trata, pois, senão de formular 
votos para que o país vizinho rein
gresse no caminho da democracia, da 
paz e da tranquilidade. <Muito bem; 
muito bem.) . 

O SR. ACURCIO TORRES -
Sr. Presidente. peço a palavra pela 
o~dem. · 

O SR. PRESID 1!NTE - Tem a 
lavra o nobre Representante. 

O SR. ACURCIO TORRES - (Pela 
ordem) (•)) - Sr. Presidente, o re
querimento em debate, bem o sei, não 
está firmado apenas pelos nobres Re
presentantes da bancada comunista, 
. mas, também, por ilustres Repre~ 
sentantes de correntes ps,rtidárias 
diversas. 
· Devo dlizer a V. Ex.tt, Sr. Pre
sidente, e à Assembléia que não ha
veria ne·cess!:dade de que o Represen
tante do Partido Comunista viesse 

(*) Não foi revisto pelo 'orador. 

dizer à Casa que o reqUerimento em 
aprêço contava, também, com as as
sinaturas de outros Representantes 
estranhos ao seu Partido, pôsto que 
prevenção nenhuma existiria de .nossa 
parte, pelo só fato de ser o requeri
mento apoiado pela bancada comu
nista. 

O SR. JORGE AMADO - É que 
foi declara,do, há pouco, da tri·buna, 
que o requerimento contava, apenas, 
com as assinaturas dos ·Srs. Deputa-do 
Campos Vergai e da bancada comu
nista, com o intuito evidente de criar 
em tôrno do requerimento certa má 
vontade. 

O SR. ACURCIO TORRES -·como 
bem frisàti o Sr. Deputado Carlos 
Marighela, o requerimento tem as 
asisnaturas de Deputados e Sena.dores 
pertencentes a outras organizações 
part~dárias·. 

Devo repetir ao ilustre Deputado: 
fôra êle assinado somente pelos Re;. 
presentarites do Partido Comunista, 
o fato, por si, não bastaria para que 
contra tal requerimento,· nós, do Par
tido Social Democrático, nos manifes
tássemos, neste instante, (Apoiados). 

Entre um requerimento, porém, que 
manifeste as congratulações do povo 

. brasileiro ao povo irmão do Paraguài 
e lhe leve felicitações pela passagem 
. do aniversário de sua independência, 
e outro, que vai além na formulação 
dêsses votos, insinuando que o Go
vêrno daquela República precisa to
mar novos rumos, lfO sentido democrá- . 
tl:co, pareceu-me haver uma inter: 
venção descabi•da de nossa parte 

. (rntlito bem) , pôsto que devemos res
. peita r tUJdo quanto ocorra fora do 
terr:tório nacional. 

Não tenho- dúvida, Sr. Presidente, ' . embora anseiando, como por certo an-
seiam todos nossos colegas, pela li
ber:dade, e mais· ainrda pelos direi
tos · que devem tutelar essa liber
da;de, em d e c 1 a r a r que não po
demos mesmo, nessa formulação ele 
votos - o que seria, então, para ser 
feito de mexia ind!reto, - entrar na 
ap!'ecia.ção do que se passa na vida 
política da Nação irmã. · 

Assim, venho dizer que o Partido 
Social Democrático vota pela emenda, 

-.,, j 
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que manda ~ão só aiPresentemos nossas 
congratulações ao nobre povo para~ 
guaio, pela passagem do aniversário 
de sua independência. (Muito bem; 
muito bem. Palmas.) 

O SR. ALDE SAMPAIO - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or~ 

dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. ALDE SAMPAIO (Pela or~ 
dem) - Sr. Presidente, .pretendia dar 
um aparte ao nobre Representante, 
Sr. Acurcio Torres, mas S. Ex.a não 
perc·ebeu meu intento. pesejo neste 
instante, apenas externar aquilo que 
pretendia dizer a S. Ex.a. E' que nós, 
na Constituinte, ao formular os votos 
constantes do requerimento, não que~ 
remos levar ao povo .paraguaio senão 

· a experiência do que já se passou em 
nossa casa. E' um conselho de quem 
passou pelos mesmos males e deseja 
que aquele povo amigo deles se livre. 
<Muito bem.) 

O SR. ACURCIO TORRES - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. ACURCIO TORRES (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, peço a V. 
Ex.a, na forma do Regimento, sub
meter, com a preferência, a emenda 
supressiva ao voto da Assembléia. 

O SR. PRESIDENTE - Até aqui, 
tõdas as correntes politicas apoiam · o 

-requerimento. A emenda refere~se à 
segunda parte, que começa com as 
palavras "formula votos, etc." e vai 
até " ... prática do pan~americanismo", 
a qual manda suprimir. - . 

O SR. CAFE' FILHO - Sr. Pre~ 
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. · 

O SR. CÀFE' FILHO (Pela ordem) 
("') -Sr. Presidente, não compreendi 
bem a impugnação feita ao requeri-

<"') - Não foi revisto pelo orador. 

menta, cuja redação foi anunciada 
por V. Ex. a - apoiado que está por 
membros de várias tendênci'as políti• 
cas. 

Lembro-me de que, quando firmei o 
requerimento, em que se apela para 
o povo paragua:o, fi-lo abaixo da as
sinatura de ilustre Deputado, demo
crata sincero, que alia à sua quali
dade de representante do povo a. de 
sacerdote da Igreja Católica - o Se
nhor Luis Oláudio. 

Procurou-se, Sr. Presidente, criar, 
em tôrno dêsse requerimento, a sus
peição de ser uma iniciativa corou-

. nista, porque se está cr:ando o hábito 
de em tudo vêr o "fantasma comu~ 
nista", para prejudicar as inidativas · 
de sentido democrático. 

Sr. Presidente, na hora em que o 
mundo se reorganiza, o apêlo da As
sembléia Constituinte do Brasil não 
deve ser somente para que o Paraguai, 
mas todos ·os países da América do 
Sul e -:-- por que não dizer ? - do 
mundo se reorganizem dentro dos 
pr!ncípios básicos da democracia. 

Não sei por que o voto da Assem
bléia Constituinte do Brasil não pos
sa ser expresso no sentido de que o 
povo irmão do Paraguai se reorganize 
nas bases democráticas, pelas quais se 
fêz a grande fogueira que foi a guer
ra intern?J,cional. 

Daí, Sr. Presidente, votar eu pelo 
requerimento, por entender que não 
implica o mesmo qualquer interven
ção na soberania do país amigo. ~sse 
apêlo é, antes d·e tudo, uma demons- -
tração de que nós, brasileiros, :reuni
dos em Assembléia Constituinte, esta
mos atentos aos nossos problemas e 

· às' grandes questões do mundo, refe
rentes à l'eorganização democrática. 
<Muito bem; muito bem~ Palmas.) 

O SR. OTAVIO MANGABEIRA. 
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
(Pela ordem) - Sr. Presid·ente, a pri
meira parte do requerimento já está 
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aprovada por unan!midade; nem po-: 
dia ser de outro modo. 

Quánto à segunda parte, noto que 
se declaram divérgêhcias em todos os 
setores da Assembléia. Realmente, 
uma · manifestação da Assembléia 
Constituinte sôbre a. vida ou a polÍti
ca interna de um país estrangeiro é 
assunto que mer·ece a devida ponde
ração, sobretudo sendo o Brasil um 
país que, em relação ao Paraguai, é 
considerado grande, por ser o Para
guai de menor população e de me
nores recursos. 

O qué obse:n.<o na parte final do re
querimento é que ela entra demasta.
damente em minúcias que poderiaii.l 
ser evitadas. 

O Sr. Barreto Pinto - Daí, o m"l1l 
substitutivo. 

O SR. OTAVIO MlANGABEIRA 
- O substitutivo de V. Exa. suprima
a inteiramente. Creio que nada Jm · 
_pede à Assembléia Constituinte B1·a .. 
sileira - e é êsse o ponto de vista da 
União Democrática Nacional - ex
primir o seu desejo no sentido da e~ 
tensão, a todo o munac. do reg;me 
democrático. Não há msso interven
ção na vida interna dos demais pal· 
ses. Realmente, formulamos vo:o: 
para que a Democracia se implanre 
na superfície da terra, em tôdas !•S 

nações, assegurando a liberdade 2 

todos os povos. 
O Sr. Sousa Leão O Paragaai 

· como aconteceu no Brasll. prática um 
regime que pode considerar democra
tico.· Assim, se àcivertirmos o P:t
zaguai, dizendo que ali não existe u.na 
democracia, estamos realmente ofen
dendo as suscetibiirdades de um gn-

;vêrno estranffeirb. 

• O SR. OTA VIP MJANGABEIRA 
- Não é uma advertência. E' f<tze.r 
votos. · 

O Sr. Barreto Pinto - Para que 
cun1pra o que consta do tratado. 

O SR. OTAVIO MjANGABEIRA 
- Eis ai. Eu suprimiria as palavra:; 
- "fiel ao que assinou' etc.;' e i1.9.::> 
faria referência à concessão de ani;; • 
tia, e outros assuntos, porque isso efe
tivamente poderia parecer uma un-

pertinência ou desprimor. Mas pO• 
demos fazer votos por que se implan
tem, e vigorem, as instituições demo
cráticas, no Paraguai, como no mlUlJ.: 
inteiro. 

O Sr. Barreto Pinto - Todos uós 
fazemos. 

O SR. OCTAVIO MANGABE:til.A 
- Entendo que é dever desta Assem
bléia. 

O Sr. Carlos Prestes - V. Exa. não 
é democrata, porque não condena :JS 
campos de concentração no Paraguai. 
nem as perseguições ali feitas a .Pti~" . 
sos políticos? 

O SR. OTAVIO MJANGABEIRA 
- Responderei a V. Exa. 

O Sr. Carlos Prestes - v. ll:xa, 
ata,cou o sr Getúlio vàrgas e o Es
tado Novo, de.vido às oerseguições a 
presos políticos no Brasil; e, no en-

. tanto, no Paraguai exlStem camp'JÉ 
de concentração cheios de presos po
líticos, e· V. Exa. não protesta. 

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
- Ataquei, e ataco sempre, sem ne
nhuma restrição, todos êsses abusos. 

O Sr. Carlos Prestes - Mas nã:. 
s.taca, no presente, os c!t~pos de cor•
centração no Paraguai. E' muito ra• 
cil fazer democracia com o passadu; 
mas eu quero ver é com o presente. 

O SR. OTAVIO MlANGABEIRA 
- Contenha-se V. Ex~. . Permita
me que ponha em dúvida a sua . sin
ceridade democrática. . (Palmas.) 

O Sr. Acurcio Torres - V. Ex" 
não faz democracia de palavras. O 
que incomoda aos · comunistas é a 
união democrática que se vai forman
do na consciência de todos Represen
tantes da nação. Somos um todo na 
detesa do regime ,!jemocrático. (Pal-
mas.) • 

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
- Qualquer que seja o calor, qual
quer que seja a veemência, qualquer 
que seja a energia, com que o Sr. 
Senador Carlos Prestes proteste con
tra os campos de concentração no 
Paraguai, ou onde quer que os ha
jam, não excederá ao ca;lor, à vee..: 
mência, e à energia, com que tam-
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bém eu protesto. Uma coisa, po
rém. sou eu, ou o meu par
tido e outra é o poder público, a 
Ass~mbléia Constituinte do Brasil. 
(Pa!m.as. l 

Sr. Presidente, mani!festo-me .a 
favor da primeira parte do requen
mento, e apresentarei uma emenda, 
fazendo votos para que se implantem, 
na nobre nação paraguaia as insti
.tuições d;;mocráticas. Não estou de 
acôrdo com o aparte com que me 
honrou o meu nobre colega e meu 
presado amigo, Sr. _Sousa Le~o. Não 
aceito a · interpretaçao das dltaduras 
que se proclamam democracias; consi
dero-me no direito de julgá-Ias. No 
Paraguai evidentemente não existe 
uma democracia, senão uma ditadu
ra. 1:! uma questão de fato. 

Prego, mesmo, Sr. Presidente, a 
democracia -internacional. Sustento 
que, uma vez que o comunismo se 
tornou interna.cional, e é uma dou
trina, ou é um Part' io, que funciona 
em tôrno de Moscou, a democracia, 
se quiser subsistir, precisa tambéill1 
de internacionalizar-se. Sou solidá
rio com os democratas do Paraguai. 
Dou-lhes tôda a simpatia e apoio 

· de meu Partido. 
O Sr Carlos Prestes - Mas de

seja qu·e continuem nos campos de 
concentração. 

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
Dou-lhes a minha solidariedade, mas 
não exnloro o sofrimento das vítimas 
da ditádura no P2.raguai. (Palmas.) 
Coloco-me no terreno dos principias, 
e ·eis porque aceito a primeira parte 
do requerimento, e não mi? julgo in:t· 
pedido de formular votos porque rei
nem. no Paraguai, as liberdades de
mocráticas, para garantia do seu 
povo, e· por que sejam fecha.dos, 
quanto antes, os campos de concen
tração a que se refere o nobre Se
nador. 

Vou redig-ir, Sr. Presidente, e en
viar à Mesa, minha emenda.: ClJfuito 
bem; muito bem. .Palmas.) 

O SR, PRIDSIDENTE - Suspendo 
a sessão por cinco minutos, para 
aguardar a emenda que o ilustre 

De·putado Sr. Octavio Mangabeira 
vai redigir e enviar à Mesa. 

(Suspende-se a sessão às 1·5 
horas e 50 minutos, que ê r:e
aberta às 15 horas e 55 minutos.) 

. . 
O SR. PRESIDENTE - Está· aber'

ta a sessão .. 
O· Sr. Otávio Mangabeira envla 

à Mesa a seg·Jinte emenda su.bstitu
tiva à segunda part~ do requeri
mento: 
"e formula votos por que, na nobre 
nação amiga; como em geral no 
mundo, reinem e vigorem em tôda 
a linha as liberdades inerentes às 
instituições democráticas." . 

Sala das Sessões, 14 de maio' de 
1946. ·- Octavio Mangabeira. 

O SR. BARRETO PINTO - Sr. 
Presi~ente, peço a palavra, pe!.=t. or-
dem. · 

'o SR. PRESIDEN'.rE - T.em a pa
lavra o nobl;·e Representante. 

O SR. BARRETO PINTO - CPe.la 
ordem) - Sr. Presidente, peço pre
ferência para minha emenda. 

O SR. PRESIDENTE - A presi-. 
dência encaminhará a vot.ação de acôr
do com o Regimento. 

O SR. ACURCIO TORRES Br. 
Presidente, peço a palavra, pela (Jl'· 
dem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. ACURCIO TORRES (pela 
ordem) - Sr. Presidente, ainda es
tou sob a emoção do belíssimo ·espe
tãculo que assistimos há pouc.> err. 
face da reação · democrática d~ tôda 
a Assembléia Constituinte aos Depu
tados da bancada Comunista e à:> ati
tudes que po caso pres.ente tomam êles 
nesta Assembléia. 

O Sr. Oa1·los Marir~'hela· - Não 
a:poiado. o Requerimento é assinado 
por Deputados de vár~os partidos. 

O SR. ACURCIO TORRES - O 
discurso do eminente Uder da tJmã':> 
Democrática Na·cional, além do m6l.'ito 
ele suas próprias palavras, teve o de 
trazer a demonstração irretorquível da 
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União de todos os partidos democráti
cos do Brasil em defesa do regime que 
instituímos e que estamos plasmando 
na Carta Constitucional a ser promui
gada dentro em pouco.· 

.O Sr. Carlos Prestes - O requeri
mento não fála em regime. 

O SR. ACURCIO TORRES - Dlssa 
bem o eminente orador da União De
mocrática Nacional que esta As,;em
bléia nada tem - embora lamenL·3 e 
S·e solidarise, por inteiro com as víti
mas de . violilncías - com o qu·~ se 
passe nos .Países estrang•eiros, pôsto 
que temos até .de agir em de·corrência 
da Carta do Atlântico, na qual se es
tabeleceu que cada país teria o govêrno 
que entendesse, mantido o respeito 
mútuo entre as nações. · 

O Partido Social Democrático, p·elas 
razões que, palidamente, há pouco dei 
destà tribuna, vem declarar a V. Ex. a 
que, firme no seu ponto de vista an
terior, nega seu voto à emenda apre
sentada pelo digno; eminente e sem
pre brilhante lider da União Demo· 
crática Nacional. (Muito bem,· muito 
bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - A emenda 
apres.entada. pelo Sr. Barreto Pinto é 
supressiva, porque elimina da propusi-

. ção as palavras que indica. A emenda 
do Sr. Otávio Mangabeira é substitu
tiva. porque muda, transforma'. Essa 
é a definição regimental. A emenda 
substitutiva, de acôrdo com o r'(.egi
mento, tem pref.erência e, portanto, 
devo submetê~ la em primeiro !ngar. 

O SR. OSVALDO LIMA- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela. ordem. 

0'SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. OSVALDO LIMA (pela or
dem) - Sr. Presidente, há poucos 
dias a Assembléia votou unâ.nime
dias, moção de repulsa ao govêrno 
do General Franco. Não consta que o 
Brasil tenha rompido suas relações 
diplomáticas com o nação espanho:a,. 
M:aioria e minoria, comunistas e re
publicanos, tôdos nós votamos a mo
ção contra aquêle regime. 

Não vejo distinção entre a moção que 
se apresenta' agora em relação ao go-

vêrno paraguaio e aquela .anteriormen
te votada. Acho, porém, esquisita a 
intervenção dos "1eaders" da União 
Demo:crática Nacional e do Partido 
Social Democrático, pois ambos, ao se 
votar a moção anti-franquista, perma
nccemm silenciosos. Tive ocasião de 

' ler outl'O dia, a propósito, a palavra 
de grande escritor católico, mostrando 
os crimes que se cometeram em tôda a 
EspanhP pelos republicanos. ll::sses 
"leaders", silenciosos nas suas banca
das, consentiram que a Assembléia 
desse ao mundo êsse espetáculo de. 
tristeza, de uma nação intervmdo na 
vida interna de outro povo com quem 
mantém relações diplomáticas. 

Nessas condições, achando q•Ie os 
casos são idênticos, o do Paraguai e 
o da Espanha, e tendo eu votado com 
meu Partido pela moção de repulsa ao 
govêrno J:i'ranco, não poderia deixar 
de votar 110 mesmo sentido ::l.&'ora, - a 
nii.o ser que praticasse uma im:.!nsa in
coerGncia a favor da proposta rio l'ar
iido Comunista .. <Muito bem., 

O SR. PRESIDENTE- Não naven
do mais quem peça a palavra, vou sub
meter à votação a emenda substituü
va do-Sr. Otávio r.1angabeira. Os Srs. 
que aprovam a emenda, quei:;:am le
vantar-se. (Pausa.) 

Votaram a favor da emenda 93 se
nhores li.epresentantes. 

O SR .• JOSÉ BON!FACIO - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. JOSl!: BONIFACIO (Pela or- · 
a: em) Sr. Presidente, pediria a 
v. Ex.fl tomar o voto do Sr. Deputado 
Aliomar Baleeil'o, de vez que o Rsgl
·mento dispõe que, antes de procla
mado ·o resultado da votação, poderá 
ser recebido qualquer voto. 

O SR. PRESIDENTE- ~xatamen
te. Vou prosseguir na contagem e .. 
atendere'!' à ponderação ·de v. Ex.11 • 

antes de ser proclamado o .resultado. 

Votaram contra a emenda 98 Se
nhores Representantes. 
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O SR. SOUSA LEÃO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela orde:cn 
para dar as razões de meu voto. 

0 SR. PRESIDENTE .:.._ A declartt
ção de voto é subseqüente ao resul
tado da votação. Assim, V. Ex." tera 
a palavra oportunamente. 

O SR. JOSlt CANDIDO- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a lla
lavra. o nobre Representante. 

O SR. JOSf: CANDIDO - Sr. Pre
pidente, peço a V. Ex. a mande contar 
~ voto do Sr. Senador Matias Olimpio. 

O SR. PRESIDENTE - Consulto 
aos Srs. Secretários se o voto do nus. 
t.re Sena·dor Matias Olimpio foi comnil
tado. (Pausa.) 

<Os Srs. Secretários informam rJ,jir-
mativamente.) ' 

O SR. PRESIDENTE -Assim, vo
taram a favor da emenda 93 Srs. Re
presentantes; contra, 98. A emenda 
está rejeitada. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE -:- Vou sub
meter à votação a emenda supréssiva 
do Sr. Barreto Pinto. 

Os Senhores que a aprovam, quei
ram levantar-se. 

Está aprovada. 

O SR. CAFlt FILHO - Sr. Presi
dente, peço verificação de votação. 

o· SR. PRESIDENTE - Os Srs. que 
votam contra a emenda do Sr. Barr3to 
Pinto, queiram levantar-se. (Pausa. l 

O SR. ACúRCIO TORRES - Se
nhor Presidente, peço a palavra, peía 
ordem 

O SR. PRESIDE.'NTF, Tem h 

palavra o nobre Representante. 

TORRES 

aceitou a segunda parte da indicação 
originária, por achá-la inconveniente. 
E nêsse sentido apresentou· emenda 
supre:ssiva. 

Ora, Sr. Presidente, a Assembléia 
dividiu-se, a maioria rej-eitou a pró
prir. emenda do Sr. De.putado Otávio 
Mangabeira e a minoria (minoria 
pela verificação do voto) foi favo
rável à emenda. Ambas as· facções 

· ·;ataram por assim dizer contra a 
segunda parte da' indicação originá
ria. 

Parece, Sr. Presidente, que a 
emenda otávio Mangabeira foi por 
V. Ex.a submetida à Assembléia, 
como substitutiva da segunda parte 
da indicação que tem como primeiro 
signatário o meu digno e ilustre 
colega, Sr. Campos Vergai; 

Ora, a não estar prejudicada -
perdoe V. Ex.1", e Deus me livre 
que V. Ex.a julgue em minhas pa
lavras outra coisa, senão o respeito 
e a consideração que lhe devo -
seria de se atribuir à Assembléia 
um contrasenso. A Casa s·e' dividiu: 
uma parte ficou com a emenda 
Otávio Mangabeira, e a outra con
tra ela, ambas, porém, indubitável
mente, discordaram da segunda parte 
da preposição originária. · 

O· Sr. Osvaldo Lima - A Assem.,. 
bléia podia recusar ambas. · 

. O SR. A>CURIC!JlO TORRES 
O que desejo, Sr. Presid·ente, com 
estas palavras, não é mudar a orien
tação da Mesa, mas orientar meus 
pares, para mostrar que a Assembléia 
acSJba de rejeitar uma coisa, digamos 
asliim, que ela Bichou menor, ou seja 
a emenda Otávio Mangaobeira, emen
da que não entrava na a.preciação 
da anistia, não falava e1n campos · · 
de concentraçã-o e nada tinha com 
ates .fntemacionais e tratados. 

O Sr. Otávio Mangabeira - 'Mi
nha emenda dava· forma parlamentar 
à solução do assunto. 

O SR. ACUIWIO 
(Pela ordem) - (*) 

sidente, pedi a palavra 
- Sr. Pre
para solicitar 

a V. Ex.a que, ao anunciar a vo
tação, orientasse a .Assembléia, por
que o Sr. Otávio Mangabeira não 

(*) - Não foi revisto pelo orador. 

O SR. ACURCIO TORRES -
V. Ex.a, Sr. Deputado Otávio Man
gabeira, não acha, como eu, que 
r~uem votou favoràvelmente à emen
da de V. Ex.a mostrou-se contrário 
à segunda parte da indicação, cuja 

.rejeição V. Ex.a mesmo aconselhou, 
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e que quem votou contra a emenda 
Otávio Mangabeira votaria dez vêzes 
contra a segunda parte da indica
Ção?! (Não apoiados.) 
·· Era êste, Sr. Pr,esid:ente, o esclareci- . 

mento que desejava prestar, sem entre
ver, entretanto, que um simples esclare
cimento aos meus pares, no-tada
mente aqueles que são membros do 
meu Partido, produzisse tanta ce
leuma. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. CARLOS MARIGHELA 
(Pela ordem> (*) - Sr. Presidente, 
desejaria dizer a V. Ex.a que nu~so 
partido votou a favor da emenda assi
nada pelo ilustre lider da minoria, 
Sr. Octávio Manga beira, apenas pelo 
desejo de contribuir para qut>. mais 
apressadamente chegassemos à deci
são do assunto sôbre o qual a Assc:m
bléia deveria pronunciar-se. · 

Entretanto, os ilustres membros do 
Partido da maioria, que se haviam 
declarado favorável ao voto de con
gratulações com o povo paraguaio, 
não votaram fav·oravelmente à emen
da apresentada pela U. D. N., numa 
demonstração clara de que náo pre
tendem assumir atitude realmente de
mocrática (não apoiados), asseveran-
do que os destinos do povo daquele 

· país amigo possam ser reafirmados 
dentro da democracia. 

Desejo fazer um apelo sincero, fran-

O SR. JOAO MENDES- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra· o nobre Representante. 

O SR. JOAO MENDES (pela ordem) 
--' Sr. Presidente, a emenda do nobre 
D~putatlo, sx. Otávio Mangabell'a, 
deu sentido parlamentar ao requeri
mento assinado pela bancada comu· 
nista, que defendeu um requerimento 
vasado em linguagem comunista, fa. 
lando em campos de concentração. 

O Sr. Campos V ergal - Não 
apoiado. 

O SR. JOAO MENDES - Quero 
acentuar que os Srs. Representantes 
que votaram pela emenda Otávio 
Mangabeira não podem sufragar o re
querimento, sob ·pena de incorreram 
numa incoerência, porque a emenda 
do ilustre lider da minoria visava, 
evidentemente, impedir que a Assem
bléia se referisse a campos de cun
centração, · expressão que importava, 
sem dúvida, numa descortesia para 
com um país estrangeiro. (Apoiados 
e não apoiados. Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Estamos 
procedendo à verificação da votação, 
solicitada pelo nobre Representante, 
Sr. Café Filho. 

Os Senhores que votarem contra a 
emenda. do Sr. Representante Barre
to Pinto, vão se levantar, por banca
da, para efeito da contagem. · 

O .SR. C.A.l!RES DE BRITO - Se
nhor Presidente, peco a palavra, pela 
orde.m. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. CAIRES DE BRITO (Pela 
'ordem) - Sr. Presidente, V. Exce
lência já havia contado os votos de 
minha ~ancada, quando cheguei da 
Comissão ·da Constituição. Declaro 

co e amplo aos ilustres . membros da 
U. D. N., no sentido de que, uma 
vez que o P. S. D. não votou a sua 
emenda, rejeitem o substitutivo do 
Sr. ,Deputado Barreto Pinto, provando, 
assim, que compreendem os altos pro
pósi:tos da Assembléia, de dar ap'ôio 
àqueles que, neste momento, se acham 
subjulgados pela ditadura de Mori..ni
go, e estão dispostos a ajudar o povo 
paraguaio a libertar-se. 

É o .apelo que dirijo· aos ilustres 
membros da bancada udenista. <muito 
bem.) 

. que voto contra a emenda do .Sr. Bar
reto Pinto. 

(*) (Não foi revisto pelo orador) 

O SR. ;pRESIDENTE - O voto de 
V. Excia. não pode· ser computado, 
porque já tinha dado a emenda 
por aprovadà, quando v. Excja. che-
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gou. Estou fazendo agora verificação 
de votação. 

Todos os Srs. Representantes que 
entraram depois de aprovada a emen
da n.fio podem ter seus votos com
put::tdos na verificação de votação .• 

Assim, 110 Srs. Representantes vo
taram a favor da emend&. do Sr Bar
reto Pinto e 89 contra. Está, pois, 
aprovada· u indicação, nos seguintes 
têrmos: 

"Como intérprete dos sentimentos 
fraternais do povo brasileiro, a As
sembléia Constituinte congratula-se 
com o povo irmão do Paraguai, asso
ciando-t>e às comemorações do dia de 
hoje, aniversário de sua independên-
cia". · 

O SH. EURICO SALES - Senhor 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 
. O SR. EURICO SALLES (Pela or

dem) (*) - Pedi a palavra pela or
dem, Sr. Presidente::, p~r~ me con
gratular com o Govérno da Repúbli
ca pelo Decreto assinado na pasta da 
Educação e Saúde e que dá destino 
a parte do Fundo Nacional de Edu-
cação. . . 

S. Exéia. o Sr. Ministro da Edu
cação confirmou, objetivamente, sua 
entrevista há pouco concedida à im
prensa carioca, e na qual assinalou 
os elevados propósitos de destinar o 
patrimônio. do Fundo Nacional de 
Educação ao emprêgo e::quitativo nos 
Estados da· .Federação. 

O Estado do Espirita Santo, que, 
segundo o noticiário dos jornais, será 
contemplado com a construção de 54 
unidades escolares, sente haver S. Ex
celência dedicado ao problema da as
sistência econômica da União aos Es
tados, no que tange a.o custêio da 
educação pública, o melhor do seu 
interêsse. E ajunta às suas congra
tulações ao Govêrno 'da República 
tuna sugestão. no intuito de que a 
construção das referidas escolas se 
1aça em entendimento direto do Mi
nistério da Educação com os técnicos 

(*) Não foi visto pelo orador. 

estaduais, a fim de que o planeja
mento, aqui, dos edifícios entre em 
perfeita consonância com as necessi- · 
dades e possibilidades da zona ru
ral, e ainda de que êsses edifícios es
colares sejam construidos exclusiva
mente na zona rural, a que carece 
muito do apôio dos poderes públicos, 
quanto ao problema educacional. 
(Muito bem, muito bem.) 

O SR. MAURICIO GRABOIS -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
orderri. · 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. MAURICIO GRABOIS (~') 
· (Pela ·ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra para chamar a atenção da 
casa sôbre o ambiente, que se quer . 
hoje criar em nossa terra, contra 
quantos lutam pela democracia e pelo 
nosso progresso. Querem reeditar o · 
antigo ambiente, que vivemos em 35, 
3G e 37, da indústria do comunismo, 
em que se apresentava homens dig
nos como criminosos, como indivíduos 
que pretendiam assenhorear-se do di
reito di;) propriedade;. enfim, apresen
tavam-nos como inimigos de nossa 
Pátria, como inimigos da democracia. 

Procura-se, também, reimplantar o 
mesmo ambiente, no intuito de atin
gir aqueles elementos ver~adeiramen
te democráticos, que hoje defendem · 
a democracia. E; apoiados nessa at
mosfera ele terror, nessa atmosfera 
de perseguições, procuram justificar as 
perseguições contra trabalhadores ho
nestos e livres. 

Quero me referir, Sr. Presidente, 
ao instante que ora atravessamos, em 
que emprêsas estrangeiras, a serviço· 
do imperialismo e organizações para
estatais, perseguem humildes trabalha
dores, que estão unicamente lutando 
por seus direitos e, também, pela de
mocracia. 

Tenho em mãos, Srs. Representan
tes, uma relação de operários e fun
cionários demitidos por motivos po
líticos, o que significa verdadeiro aten
tado às liberdades democráticas. E' 

( *) Não foi -revisto pelo orador. 
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um atentado, inclusive, ao direito de 
trabalho. 

vemos, na realidade, são preseguiçõe& . 
por motivos políticos, contra as quais 
a bancada comunista protesta veemen
temente. C Muito bem,· muito bem. 
Palmas.) 

Hoje, não mais é possível que tra- -
balhadores sejam demitidos, por per
tencer a êste ou àquêle partido po-

-lítico. Infelizmente, estamos presen
ciando no ano de 1946, após a derrota 
militar do fascismo, a reprodução dos 
vergonhosos acontecimentos que sur
giram após 1935. 

Tenho em mãos, como disse, rela
ção que vou lêr e para a qual cha
mo a· atenção de todos os Srs. Re
presentantes. Os motivos das demis
sões variam; não estão declarados ex
pressamente; .alega-se que foram fei
tas, ora a bem do serviço, ora por 
falta de verba e causas outras. 

E' a seguinte a relação de fun
cionários que participaram do último 
movimento vitorioso para aumento de 
salários, e foram ·dispensados: Hélio 
Pedro de Almeida-Banco Continen
tal de São Paulo; Ideal Machado
idem; D.!J:ário Rotberge - · Banco De
lamare; Carlos Martins de Castro -
idem; Luís Otávio, (C. Sindical) -

·Banco de Minas Gerais; Zilmar Fer
nandes -,-- Banco Continental de São 
Paulo; Jair Ferreira Gama - idem; 
no Departamento Nacional do Café 
- Consuelo Vieira de Vasconcelos; no 
SAPS, Arcelina Mochel. 

. Na Light, onde. os trabalhadores lu
tam por suas reinvindicações, foram 
sem qualquer motivo demitidos inú
meros líderes, tais como Carvalho 
Braga, Damaso Barreira,· Arlete Lu
rahy, Agostinho Escussete, Pedro Pau
lo Valverde, Alvaro Mendes e Ve
nicius Krul. 

Todos os fatos que denuncio à As
sembléia prei:mnciam novas violências 
contra os trabalhadores. Ainda se 
propala que serão tomadas medidas 

·contra os funcionários .Públicos. Não 
há razão Justificativa desses atos. 
Seria - repito - reeditar persegui
ções indignas das tra-dições democrá
ticas do povo brasiieiro; seria a. ne
gação da democracia em nossa terra. 

Chamo a atenção dos Srs. Consti
tuintes para essas ocorrências, a fim 
ele que, amanhã, quando consumadas, 
não venham dizer que se trata de agi
tação de elementos comunistas. O que 

(Dumnte o discur::o do SenhOr 
Mauricio Grabois, assu,me a pre
sidência o ·Sr. Otávio Mangabeira,. 
1.0 Vice-Presidente.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem. a 
palavra .o Sr. Batista Neto. 

O SR. BATISTA NE'TO - Lê o· 
eguinte discurso, Sr. Presidente, o re
querimento li.0 60, que estamos discu
tind'O;' trata da majoração de fr~tes de 
g·êneros alimentícios, na Marinha Mer
cante. Quero apreci~- aqui um as
pecto do problema, que diz respeito às 
&tradas .. de Ferro. 

Antes de entrar no mérito da ques
táo, desejo f~zer alguma~ considera
çõc:. sôbre a última declarsçflo do 
S8nhor Diretor da Estr::-.da d~ Ferro 
Centrzl do Brasil, a propósito da exis
tência ele excesso de pessoal naquela 
fermvia. Os fatos, Senhm· Prer.idente, 
negam essa afirmação. Os pátios das 
oficinar; de Engenho de Dentro. cheios 
de desv!os, são ocupados pernl:tnente
mcntc com empreiteiros particulares 
e•r.. serviço de reparação de material 
rodante da Estrada. No ramal de São 
P:1ulo é conhecida a í'alt:1 de pessoal 
nas estações, onde todo . mundo do
bra em serviço, tendo no entanto c;,ue 
cs:~crar, depois, o pagamento dos ex
l;rnordin{~rios feitos, cuja derr.ora chega 
a meses e anos, muit::-.s vêzes c::.indo 
em e::ercicio findo. 

Em tôda a Estrada a falta ao ser
\'i;o, s~bado ou segunda-feira, implica, 
punitivamer.te, na pe1·da do domingo, 
que, para os mensalista:::, é nattu'al
mentc um dia ganho. Isso ocor::e para· 
forçar o pessoal ao. trabalho ~. semana 

· inteira, o que indica excesso de tra· 
!Jalho e falt~ de pessoal, precis:;o,mente 
o contrário do que afirma o Sr. Di
reter da· Central do BrasiL 

Se há necessidade de fazer econômia, 
ele f,plicar cortes nas despesas da Es
trada, êsses cortes não podem e não 
devem recair no pessoal, nem em seus 
salár~o.~. D'evem recair em outrns des
pesas, nas empreitadas, nas sangria":> 

-
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permanentes à economta de nossa 
r :incipal ferrovia. 

Precisamente, Sr. Presidente, para 
. se ·fazer economia, as primeiras pro
vidências que ao Sr. Diretor da Cen
tral cabia tomar seriam aumentar o 
pessoal, melhorar seus salários, orga
nizar melhores serviços, dotar de maior 
eficiência técnica as oficinas da Es
trada e melhorar as condições de tra
balho dos ferroviários. E cortar -
aqui, sim, Senhores Constituintes -
cortar progressivamente os contratos 
com firmas de empreitadas e emprêsas 
industriais que são, hoje, grandes be
neficiárias da Central do Brasil. :E:sse, 
Sr. Presidente, o caminho que levaria 
o Diretor de nossa maior ferrovia ao 
encontro de suas necessidades de eco
nomia e a maiores saldos. 

A fala do Sr. Diretor da Estrada de 
Ferro Central do Brasil é, Sr. Presi
dente, uma ameaça de demissão do 
pessoal, como argumento contra a sen
tida e justa reivindicação dos ferro
viários, de aumento dos seus salários 
de acôrdo com o decreto-lei que já 
estabeleceu um aumento geral de Cr$ 
500,00 sôbre os salários inferiores a 
mil cruzeiros. 

Diz o Sr. Renato Féio que há 
gente de mais e que a Estrada está 
sofrendo um prejuízo de setecentos 
mil cruzeiros mensais. Já vimos, se
nhores constituintes, que não há gente 
de mais, pois é gra11de o volume de 
serviço de reparação de lLlaterial ro
dante feito ·sob empreitada e contratos 
por particu!ares, sobretudo por em,. 
prêsas industriais que enriquecem à 
custa de nossas Estradas de Ferro. 

Se a Central está sofrendo um pre
juízo mensal de setecentos mil cru
zeiros, quem estará se beneficiando 
com êr;ee pro, uizo: acaso serão os fer
roviários, que têm um salário médio 
de Cr$ 700,00 mensais -o que se pode 
chamar de salário de fome? Ou al
guns felizes capitães de indústria, para 
quem a Central se assemelha à galinha 
dos ovos de ouro? 

Vejamos agora, Sr. Presidente, a 
politica tarifária da Central nos úl7 

times anos: 

Toneladas 
1938 . 

Cr$ 77,55 

Algodão 

(300 quilômetros) 

1945 Aumento 

Cr$ 270,00 -: 250% 

Tecido de algodão 

Tonelada . . . . . . . . (300 quilômetros) 

1938 1945 Aumento 

Cr$ 87,30 Cr$ 351,00 - 300% 

Laminados <material de Construção> 

.Tonelada . . . . . . . . (500 quilômetros> 

1938 1945 Aumento 

Cr$ 148,50 Cr$ 440,00 - 194% 

Cimento 

Tonelada (São Paulo-Rio) 

1937 1945 Aumento 

Cr$ 32,00 Cr$ 297,00 - 8~0% 

r;>ados tirados das pautas de merca
dorias da Contadoria Geral dos Trans-
portes. · 

Tarifas sôbre artigos de r.a. necessidade 
Do relatório do ano de 1944, pág. 98: 
Aumento em percentagem do ano 

de 1944 sôbre o de 1938: 
% 

Açúcar refinado .. .. .. .. .. .. .. . 130 
Arroz.......................... 120 
Banha ................ ... ...... 105 
Batata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
Café em pó . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. 100 
Carne verde .. . . .. .. . .. . .. . .. . 125 
Charque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Cebola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 
Farinha de mandioca . . . . . . . . . . 77 
F;tri!lha de trigo .. .. .. .. . . .. .. 1~ 
Feijão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 
Leite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Manteiga ............ · ..... r. • • • 86 
Milho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 
Ovos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 
Toucinho . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 128 
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Dados comparativos de tarifas entre a Central do--Brasil e algumas Estradas 
de Ferro nos. EE. UU. em 1944 

Carvão Mineral 
Distâncias Central do Brasil Alabama Alberdeen 

Cr$ 
2$0 quilômetros. . . . . . . . . . . 110,00 

Cr$ 
47,50 
52,00 
59,00 

· Cr$ 
53,30 
57,90 
64,80 

.354 quilômetros. . . . . . . . . . . 119,00 
450 quilómetros. . . . . . . . . . . . 128,00 

Págs, S9, 100 e 101 rlo Relatório de 1044. 

Em 1928 Cano aureo da Central do 
Brasil). 

Percentagem da despesa do pessoal 
sôbre a despesa total 67 %. 

A partir dêsse ano essa percenta
gei:Il foi baixando, especialmente no pe
xiodo do Estado Novo, até 48% em 1944. 
ponde se conclue que os gastos exces
sivos da Central não são com us fer
roviários, nem com melhoramento ge
ral da Estrada, que não se nota. mas 
.com má administração e gastos com 
empreitadas fabulosas. ' 

Sr. Presidente, podemos fazer uma 
comparação muito rápida com Estra
das de F'erro da Arger.tina: 

Em 1942 o salário médio mensal dos 
trabalhadores das Estradas de Ferro 
na Argentina (emprêsas particulares) 
em. em nossa moeda, Cr$ 800,00 Ccón
~Jderado salário de fome) . E a per ... 
-centagem de despesa do pessoal sôbre 
a despesa geral: 64 %. Em 42 (mesmo 
an(l) P.ra de 43 % na Central do . 
Brasil. :ll:stes dados nos mostram, Se
nhor Presidente, como os ferroviários 
do Brasil são sacrificados. 

(Os dados argentinos são de publi
cação do Instituto de Estudos Ecouõ .. 
micos dos Tranpsortes, Buenos Ai
res, 1943.) 

Situemos, Srs. Constituintes, a Cen
tral do Brasil num grupo de 6 ~stra
cja!; de ferro do nosso país, e vejamos 
qual a receita de 1 tonelada quiló
metro de mercadoria nessas Estradas: 

Cr$ 
Paraná-Santa Catarina . . . . . . . 0,14 
Vitória-Minas . . . .. . . . . . . . . . . . . 0,19 
Leste Brasili~lra . . . . . . . . . . . . . . . . 0,22 
Estrada de Ferro Goiás . . . . . . 0,22 
Rêde Mineira de Viação . . . . . 0,23 
Central do Brasil . . . . . . . . . . . . 0,24 

Donde se conclui Sr. Presidente, que 
a Central do Brasil tem a melhor re-

ceita em tonelada quilómetro de mer
cadoria. 

(Página 101 do relatórió cita.do) . 
Verificamos agora a situação finan

ceira da Central do Brasil, baseada 
em seu último relatório: 

De 1929 a 1940, inclusive, foi defici
tária. 

Saldo 

Cr$ 

Em 1941 . .. . .. . .. . .. 2. 700. 000,00 
Em 1942 . . . . . . . . • . . . 46.000.000,00 
Em 1943 .. .. .. . .. .. . 103.000.000,00 
Em 1944 . .. .. .. .. .. . 236.000.000,00 

(página 168 do relatório) . 

Central 

Orçamento Geral Económico-Finan
ceiro para o Exercício de 1945, prevê 
uma receita de Cr$ 1. 565.911.933,00 e 
uma despesa de: Cr$ 1.462.804.639,00 
com um saldo de: Cr$ 103.107.294,00 
o que dá, portanto, para cobrir as 
despesas do aumento estabelecido no 
Decreto-lei n.0 8. 512, de 31-12-45, de 
aummto de Cr$ 500,00, para todos 
ferroviários que percebessem menos de 
Cr$ 1. 000,00 de ordenado. 

Salário de ferroviários da Central 
em 31,.3-45: 

Total de extranumerários: 34.607 
Despesa mensal . Cr$ 16.865.295,00 

Salário médio dos ferroviários, nessa 
época, Cr$ 487,00. 

· · Posteriormente a isso, .tiveram os 
ferovriários da Central dois aumen
tos: 1 em agõsto de 1945 e outro em 
janeiro de 1946, perfazendo ambos o 
total de Cr$ 500,00, em quase todos os 
casos dos que recebiam menos de 
Cr$ 1. 000,00. 

o govêrJ.?,o forneceu a ·importânrfa 
para êsse aumento no Decreto-lei nú
mero 8.957 de 26-1-46, para atender 
ao mês de janeiro, no total de Cr$ 



-~ :1 - -- -
-88-

7 .833.400,00. Nestas condições a des-
pesa de pessoal passou a: .......... . 
Cr$ 24.-698.695,00. E o salário médio 
mensal subiu para Cr$ 700,00. O que 
é, Sr. Presidente, positivamente um 
::mlirio de fome para um chefe de fa
mília cnfre!itar a atual carestia da 
vida. 

(Dados fornecidos ao Departamento 
de Estradas de Ferro, em 15-6-45, pelo 
enzenheiro-chefe do Departamento do 
Pe3soal da Central do Brasil.) 

Tenho cm mãos, Sr. Presidente, do
Ct;mt:ntos relativos às reivindicações 
atuais e mais sentidas dos ferro•riá
rios da Central e inúmeras outras Es·· 
trsüas de Ferro. 

Central do Brasil: Aumento geral do 
sal:\rio, de acôrdo com o Decret0-lei 
n." 3.512 de 31-12-45, tomando P.or 
ba.se os salftrios vigentes em 31-12-45, 
e não os salários de julho de 45, como 
o fêz a direção da estrada. 

Seg-:1e-se a leitura dos documentos: 

· Tclegranul dirigido ao Presidente da 
Constituinte e mais aos seguintes 
Senadores e DeputacZos: Prestes, 
ll!angabeira~ Segadas, Café Filho, 
Velasco e Nereu. 

"E}:mo. Sr. Deputado - Palácio 
Tira-dentes -Rio. "- Os representan
tes dos ferroviários das estradas de 
feno Leopoldina Railway, Central do 
Br2sil, Noroeste do Brasil, Cia. Pau
lida, S. Paulo Railway, Sorocabana e 
Araraquara, reunidos em conferência 
nesta capital, resolveram dirigir em 
nome de 118.000 ferroviários um ape
lo a V. Ex. a !lO sentido átendimento 
suas aspirações pt. 

Trata-se de obter o direito de sin
dicalização para 25 ·por cento dos' fer
roviários do Brasil que em tanto 
monta o número de ferroviárois da 
União, Estados e AutarqÚias, pt. 

Até poucos anos atrás tal direito 
era uss·~gurado e depois por lamen
tável retrocesso, hoje não mais pos
sível subsistir, foi cassado. 

Além disso apelamos sentido satis
fação seguintes aspirações mínimas: 

- Eleição dos menbros do Conse
lho Fiscal e Presidente das Caixas de 
Aposentadorias e Pensões pelo voto 
direto e secréto dos ferroviá'rios. 

Restab3le.cimento da aposenta
clm·ia ordinária, com vencimentos in
tcgmis aos 30 anos de serviço e com 
qualquer Idade do ferroviário. 

E mais pela rapid::J. solução dos au
m,;ntos de salários, ora pleiteados pe
los ferroviários ·das seguintes estra
da·s: 

São Paulo Railway, aumento de 
acôrdo com o memorial apresentado 
à. administração da estrada e ora con

- vertido em dissídio. 
Noroeste do Brasil: aumento de sa

lário em cumprimento ao decreto do 
govêrno de 31-12-45, não cumprido 
pela administração. 

Araraquarense: aumento de salário 
d-e acêrdo com o memorial entregue 
à administração em que se pede au
mento geral de trez·entos cruzeiros. 

Sere-cabana: aumento geral de qui
-nhentos cruzeiros, conforme memorial 
entregue à· administração. 

Central cio Brasil: aumento integral 
d·3 acordo COJ":!1 C decreto do govêrno 
de 31-12-,15 e- promoção de todos os 
ferroviários já há dez anos sem pro-
moção. · 

Leopoldil!a Railwll,y: a'Umento geral 
de a.côrdo com as tabelas apresenta
das à administração da- estrada e ora 
em dissídío coletívo. 

Saudações democráticas. - Lean
d7'o Muniz da Nlotta Júnior, presiden
te do Sindicato da Leopoldina Rail
vray. - João Curado ·Júnior, repre
sel1tante do sindicato da Cía. Paulis
ta. - Celso de Sousa Machado e Odí
lio Salgado, representantes do sindi:
c::>.to da São Paulo Railway. - Be
ned-ito Machado, presidente da Asso
dação dos Ferroviários da Araraqua
ra. - Mrzrtiniano Pereira da Silva, 
!'epresentante da Associação Profis
sional dos ferroviários da Noroeste do 
Brasil. - Celestino dos Santos, repre
sentante da Associação dos Ferroviá
rios da E. F. Sorocabana. -A. Pitta 
Pinheiro, presidente da Associação 
Profissional dos Ferroviários da Estra
da de Ferro Central do Brasil. 

Senhor Ministro, creia na since:!'ida
de com que vos dirigimos êsse a pêlo. 
Para nós, a co11:cretização dessa aspi
rl!cão significa o mesmo que o ar para· 
respirar. 
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E tanto isso é verdadeiro, que nas 
estradas, em que o ferroviários está~; 
peiados de se sindicalisarem, a .r.as.li
dnde ultra-passou a legislação já ·velha, 
e hoje existem organismos com· tõdas 
as características de sindicato, é ver
dade que lutando com sérias dificul
da.des, mas que amanhã, peb. 1Jrópl'ia 
realida-de dos fatos, estarão pujantes. 

E ao apêlo qu~ ora, angustiosameri
re, vos dirigimos em nome dos ferro-. 
viários das estr!lldas que êsse subscre-. 
vem, em numero de 118.000, juntam
SA os de muitos mais, que no momem<l. 
não puderam comparecer à presente 
conferência. 

Por tudo isso, crêmos com seguran
ça que sabereis vir ao encontro dessa 
grand.e massa· ferroviária e com a sa
tisfação dessa sua premente ne~essi
dade de marchar junto com ela para 
o futuro radioso que se desvenda para 
o nosso querido Brasil. ' 

Sau.dações. - (aa.) Leandro Muni::! 
da Mota Júnior, Presidente do Sindi
cato dos Trabalhadores em Emp1·êsas 
Fcrroviári;J,s do Rio de Janeiro .. -
Le<JpoJ.dina. - João Curado Júnior, 
.Representante do Sindicato dos Ferl'o
.viárics da Zona Paulista.- C. PauJJsta 
~ Celso Sousa Machado, Representan
tante do Sindicato dos Trabalha-dores 
em Emprêsas Ferroviárias de S. Paulo. 
S. P. R. - Odílo Salg;tdo, Represem
tauro do Sindicato dos Trabalhado
res em Emprêsas Ferroviárias de São 
Paulo. S. P. R. -Celestino dos San
tos, Representante da Associação dos 
Ferroviários da E. F. Soro cabana. -
Adalberto Sctboia Pitta Pinheiro, Pre
stdente da Assoc~acão Prof. dos Ferro .. 
viários d!!. E. !!'. ·Central, do Brasil. 
- Benedito 'Machado, Presi-dente da 
Associação dos F·erroviárics da E. F. 
Araraquara. - Ma.r'liniano Pereira da · 
Silva, Asso·ciação Prof. dos Ferro\·iá
rios da E. F. Central do Brasil". 

"23 de abril de 1946. - S.G. 7 -
Sr. Ministro - P:::l?.cio do Trabalho 
- Nesta: 

Os ferroviários das Estradas de Fer
ro Leopoldina Railway, Paulista, São 
Paulo Railwny, Scro·cabana, Central 
cio Bl':lsil, Noroeste e Araraguara, reu
nidos em conferência nos dias 22 e 23. 
do corrente, através seus representan-

tfs abai~o assinados, traduzem rm o 
presente memorial, a aspiraÇão unâni
me de todos os ferroviários do Brasil 
compulsada através ele assembléias ge
rnis de seus Sindicato.s e Associações, 
no sentido de ser concedido pelo Go
verno o direito de sindicalização ?.OS 
f-erroviários das emprêsas da União, 
dos Estados e autárquicas. 

Senhor Ministro, orça por várias de
zenas o número de m.emoriais e repre
sent:::.ções apres<!ntadas ao vosso Mi. 
nistério, desde a data em que foi cas
sado o direit-o de sindicalisação a 85% 
dos ferroviários do Brasil. 

Tcxlos êles tiveram em pàlavras, res
postas favoráveis, que, infelizmente, 
não se traduziram "de fato" na con
cretização da ,, usta aspiração da g::r.n
cle massa ferroviária do Brasil. 

Creia, Senhor Ministro. que a aspi
ração do direito de sindicalização para 
os ferroviários das emprêsas da União, 
Estados e autarquias, traduz, plena
mente, um desejo muito vivo dos fer
roviários e é a aspiração. máxima no 
pTesente mcm:mto. 

E de fato, nf.o S·e compreende, que 
em uma legislação social, tal a de 
nessa Pátria, exista uma falha da ex
tensão e pr·:Jfundeza dessa 

J;i'icam os fenoviários peiados e in
capacitados de apresentarem suas jus .. 
ts.s reivindicações de forma organiza-· 
da, suj-eito a tôda sorte de injunçoões 
que isto acarreta, como bem compre-
endereis. ' 

Há mais, Senhor Ministro: e~:iste 
mesmo a anomalia· de não haver um 
critério único de tratamento, po1:;; ao 
pessoal do Loi.de Brasileiro recente
mente foi concedido êsse direito pelo 
Gúvêrno, em medida por todos aplau
dida. 

E vale esclarecer que não S·e trata 
ele cri:lr ccisa nova. Não. Trn~r. .. se 
~e restabelecer coisa velha, dentro de 
moldes consentâneas com as novas 
cm1dições d·o presente que vive nossa 
Pátria, pois tonas as estradas de ferro 
cujos empregados ho.ie não têm o s.<Ju 
dj rei to de sindicaliz9.ção, já poss~1fram 
seus sindicatcs, .que com a ascençã·J 
nnmdial do fascismo foram f.2chados. 

Cremos que a participaçã-o ativa do 
Brasil no. derrota do fascismo e o en-

-' ··.··· . 
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caminhamento ::l~mocráti<!o do Govêr 
no, que se sagrou nas urnas, são fa· 
tores que demonstram claramente: o 
desejo do Govêrno de encaminhar os 
problemas sociais em uma ampla bas·e 
democrática, na qual não se justifica· 
ria uma exeção tão odiosa como a ora 
existente. 

Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, 
Indústria e Comércio - Palácio do 
Trabalho - Nesta. - 24 de abril de 
ltf46. 

Os ferroviários das Estradas de Fl~r· 
ro Leopold:na, Central do Brasil, 
Paulista, Noroeste, São Paulo Railway, 
Araraquara e Sorocabana, reunidos 
em conferência, por seus representan" 
tes abaixo assinados, vêm à presença 
de V. Ex.." para sugerir e pleitear 
medidas que consubstanciam as aspi· 
rações da classe no que se refere à 
Previdência Social, hoje subordinada 
à supervisão esclarec:da de Vossa Ex.
c·elência. 

A razão que os anima a solicitar a 
int·erferência de V. Ex. a no sentido 
de exprimir as modificações que abaixo 
vão enumeradas, têm . por objetivo 
cercar os trabalhado1·es de um trata· 
mento que há muito carecem, e cuja 
carência, independente de influir d·eci· 
cisivamente na saúde dos homens do 
trabalho, repercute ainda mais dolo· 
rasamente em sua prole, que o tem 
como único arrimo. 

Apreciando sob todos asp-sctos a 
questão social, como um problema que 
necessita solução, para a geração de 
amanhã tornar-se de fato um esteio 
em que se possa firmar um Brasil 
forte, sadio e progressista, resolvem 
por unanimidade submeter à aprecia
ção de V. E~:.a para os necessários 
estudos e aplicação em definit:vo, os 
seguintes itens: 

ítem 1. 0 - Restabelecimento da· 
aposentadoria ordinária com os ven
cimentos integrais, aos 30 anos de 
serviço e qualquer idade. 

í1i~m 2. 0 
- Concessão de aposen

tadoria ordinária aos ferroviár!os que 
trabalhem em serviços penosos e em 
locais insalubres, aos 25 anos de ser
viço e qualquer i~ade, com vencimen· 
tos integrais. 

ítem 3°- Concessão d·e aposentado
ria por invalidez ao trabalhador com 
redução de capacidade fisica ou aco
metido de molé'stia incurável, com 
qualquer tempo de serviço e venci
mentos integrais. 

ítem 4.0 - Obrigator!edade de apo
sentadoria compulsória aos 35 anos de 
serviço, durante o p~rfodo compreen'" 
dido entre os limites de tempo de s·er
viço, estabelecidos para as aposenta• 
darias ordinár:a e compulsória, fica
rá o empregador na obrigação de pa.;. 
gar além da remuneração devida, um 
adicional de 20% para cada ano de 
trabalho além do t-empo de aposenta
doria ordinária, sem que êste paga
mento reverta em ônus para a C. A. 
P ~, pois a esta competirá apenas a 
concessão da aposentadoria na base 
õ.os 30 anos, ·correndo por conta do 
empregador o excedent·e. :ll:ste exce
dente será mantido também aos her
deiros em caso de morte do associado, 

ítem 5.0 - Concessão d·e aposenta
doria por velhice aos 60 anos de ida
de a quem não tenha atnda atingido 
os 30 anos de serviço. 

ítem 6. 0 - As pensões concedidas 
aos herdeiros do associado serão idên
ticas aos vencimentos ou apos·enta
doria ao que o mesmo tenha dire!to 
por ocasião de sua morte. 

ítem 7. 0 - As pensões de que tra
ta o item anterior serão indivizíveis 
e perdurarão enquanto permanecer 
vivo algum . herdeiro com direito à 
mesma. 

ítem 8. 0 - Abolição da burocracia 
nas Caixas de Aposentadoria. . 

ítem 9. 0 - Ele:ção dos membros do 
Conselho Fiscal e presidente das Cai
xas pelo voto secl'::to e direto dos as
sociados. 

ítem 10 - Nas aposentadorias por 
doença ou invalidez temporária, uma 
vez provada a cura do beneficiado, 
deverá o mesmo reverter e,o serviço 
sem prejuízo do cargo ou v·encimen
tos, obrigando-se o empregador a 
readmiti-lo no prazo de 30 dias. o 
que exceder dêsse prazo será pago em 
dôbro pelo empregador. O pagamen
to da aposentador!a só s·erá suspenso 
após o aproveitamento do funcionário 
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pelo empregador que deverá reembol
sar a Caixa dos pagamentos efetua
dos pela mesma durante êsse lapso de 
t-empo. 

ítem 11 - Autorização às Caixas 
para a construção de hospital próprio 
nas respectivas sedes. 

ítem 12 - Criação das Estradas em 
coÚtboração coni as Caixas, de postos 
médicos ao longo da linha e organi
zação de vagões sanitários com ins
talações para operações de emergên
cia. 

Senhor ·Ministro. As l'aivindicações 
alinhadas acima exprimem as neces
sidades mais prementes da classe fer
roviária, no que se refere à previdên
c:a social, reivindicações -essas que re
clamam medidas das autoridades go
vernamentais a fim de atendê-las. 

As le!s por que se organizam o es
tado, a relação entre os indivíduos e 
a assistência social, devem possuir o 
fundo moral repousado na satisfação 
das nõcessidades coletivas. Daí a jus- . 
teza das medidas reclamadas pela 
classe ferrov!ária, obreira do progres
so de' nossa pátria, carregando nos 
seus ombros e bens inúmeros que fa
zem a imensa riqueza de muitos, en
quanto os ferroviários após 30 anos de 
árduo labor, quase uma existência, 
ainda continuam na sua via crucis, à 
mercê dos salários de fome e sem a 
recompensa justa e humana que lhes 
dev·em o patrão e a coletividade, con
cedendo-lhes uma aposentador:a, que 
lhes permita viver os últimos anos de 
\'ida, ao abrigo das necessidades, num 
Jescanso que seja prêmio a tanto tra
nalho e a tanta d·edicação. 

E para terminar, apelam à Vossa 
ii:xcelência em nome dos 118.000 fer

. roviários que .representam, a fim de 
~ue lhes sejam assegurados uma efe
liva Assistênc!a Social, pela aplica
rão r·;al das leis existentes e pela cria
ião de óutras que venham completar 
~ efetivar a previdência. social em 
nossa pátria. ~ Pela Associação Pro
fissional dos Ferroviários da E. F. 
Central do Brasil - Presidente - (a) 
Adalberto Sabóia Pita Pinheiro,· Pelo 
Sindicato dos Trabalhadore::- em Em
prêsás Ferroviárias da Zona Paulista. 

(a) João Curado Júnior; Pela Asso-· 
ciação Prof. dos Ferroviários da E. F . 
Noroeste do Erasil. Represent. - (a) 
Martiniano Pereira da Silva; Pelo
Sind. dos Trabalhadores em Emprêsas 
Ferroviárias de São Paulo. Represent .. 
- (a) Celso Souza Machado,· Pela. 
Associação dos Ferroviários da E. F. 
Araraquara·. Presidente - (a) Be
nedito Machado; Pela Associação dos
Ferroviários· E. F. Sorocabana. Re-· 
pr·zsentante: ...:.. (a) ·celestino dos San~ 
tos; Pelo Sind. dos Empregados em 
Emprêsas Ferroviárias do Rio de Ja• 
neiro. Presidente - Leandro Muniz
da Mota Júnior . 

Como vemos,· Sr. Presidente, ~ téc-· 
nica dos que administram os servi
ços públicos, naturalmente, foi ensi
nada a todos êles na meS:ma esco
la. 

No .~rsenal de Marinha da Ilha das. 
Cobras também se adota a mesma téc
nica, de vez que, sob a alegação de. 
falta de v'erba, dispensam-se r.raba
lhadores com 10, 15, 19 anos de ser-_ 
viço prestado á coletividade, ao Bra- · 
sil. As demissões se fazem . sumària
mente, sem o respeito aos mais come
sinhos princípios do direito e da jus
tiça. O motivo é sempre o mesmo: 
falta de verba. 

Fatos semelhantes ocorrem, Sr. Pre-
. sidente, na Estrada de Ferro Central 
dv Brasil, sob o pretexto de econo~· 
mia, enquanto ás emprêsas partlcula
res são dadas empreitadas nas quais; 
se consomem verbas vultosas, colos
sais. 

Entretanto, Sr. Presidente, elemen-· 
tos que fazem parte dessas adminis
trações, mancomunados com màus 
brasileiros, falsos patriotas, democratas 
de última hora querem a!nna defender· 
essa ordem de cousas que aí está .. 
Conservar o que? 

Conservar a miséria, a fome, o pau
perismo - assunto tão bem focaliza
do, nesta tribuna, pelo nosso ilustre· 
colega, Sr. Deputado Campos Ver-
gal. . 

Não é possível, nos dias de hoje, de
fender-se a democracia, quando tra
balhadores são sumàriamente despe
didos, seni nenhuma consideração âs 
suas famílias e aos entes queridos que· 

.. 

.. , . ./ 
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têm a sustentar; trabalhadores que 
lutaram contra . o nazi-fascismo pelas 
liberdades democràticas, porque na 
retaguarda estavam produzindo para 
a vitória das Nações Unidas. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção. 
.Está esgotada a hora de que dispu
nha o nobre Representante. 

O SR. BATISTA NETO- Sr. Pre
sidente, peço a V. Ex." mais cinco 
minutos, para ler um document.:: que 
nos. foi enviado pelos trabalh!\ctores 
do Arsenal de Marinha do Rio de Ja
neiro: 

"Exmo. Sr. Senador Luís C ar~ 
los Prestes - Cordiais saudações. 
Venho trazer ao vosso conheci
mento, a fim de que nos defenda 
nessa casa, de que 14t3 operá
rios foram demitidos do Arsenal de ' 
Marinha da Ilha das Cobras e 
muitos· mais estão ameaçados 
cetca de 3. 000 - a título de eco
nomia, enquanto neste mesmo Ar
senal, continuam firmas particula
res a executar obras C:e emprei
tadas; além de terem encomen
dado a determinadas casas par
tictJlares a confecção de peças, 
que podem ser confeccionadas no 
Arsenal, .mas são pedidas a · 
est:õs casas, a fim de propor~ionar 
a determinadas pessoas. da admi
nistração, polpudas "comissões", 
que atingem ás rtíias do crime. 

Senhor Senador, tem senhores 
ri.a administração, que ganham sa
lários pouco superiores ao nosso, vi
vem como nababos, possuem au
tomóveis luxuosíssimos, isto à. cus
to destas "comissões", e agora que
rem fazer economia, lançando na 
miséria centenas de famílias bra
,sileiras, e deixam ainda no Arse· 
nal op~r~.rios norte-americanos, 

que ganham por dia, o que nóll 
brasileiros não ·ganhamos por 
mês. 

Os operários ora demitldos, 
vêm descontando para o Instituto 
de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Esta.do (IPASE) du
rante o tempo que trabalham no 
Arsenal e agora são despedidos 
:sem nenhuma garantia, nem mes-

mo respeitam estas leis traba
lhistas que estão em vigor. 

·Pedimos Sr~ Senador que nos 
defenda, pedimos que mostre aos 
vossos colegas de outras banca
das com a sinceridade que lhé é 
peculiar, com sua voz convincen
te, que estamos ameaçados de mais 
uma injustiça como tantas que 
já sofremos dos Diretores anti--de
mocráticos e anti-patrióticos do 
Arsenal de Marinha da Ilha das 

1 Cobras. 
Pedimos Sr. Senador, que lute 

pela revogação da Circular n. 0 1.3, 
a fim de que não .sejam lançadas na . 
miséria, as famílias dos nossos 
companheiros, e que não venham 
ainda a ser lançadas outras, co
mo é a ameaça que paira sôbre 
nós. 

Certos da vossa boa acolhida, 
aproveitei a oportunidade para hi
potecar apoio às vossas palavras 
de grande sentido patriótico com 
relação ás bases brasileiras, e cha
mo a atenção de Vossa Excia., pa
ra a permanência de americanos 
dentro do Arsenal." 

Sr. Presidente, deixo de mencionar 
o nome do signatário do documento, 
porque se o fizer, naturalmente; serâ 
êle despedido. . 

Era o que tinhs. a dizer. (Pausa. ) 

O SH .. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Noveli Junior . 

O SR. NOVELI .JUNJ:OR Clê o se. 
guinte discurso) - .Quando, desta tri
buna, tive oportunidade de debater de 

. modo rápido e sumário o êxodo da.s 
populações rurais, salientei entre .os 
fatores predominantes a prestação do 
serviço militar, dentro do critério em 
que se processa atualmente. 

Embora convenci-do· de sua extrema 
importância, estava eu longe de su;.>or 
a repercussão do tema. Por meio de 
cartas e telegramas, vindos alguns 'i"s 
pontos extremos do pais, recebi a.pê
los veementes em prol do restabele
cimento das linhas de tiro, l:lavenrlo 
mesmo um ilustre colega ConstituhlLe 
dirigi·do requerimento nêsse sentldo. 

Envolvido num assunte de vastas 
prôporçé·es, como seja o relativo ao 
pauperismo dos municípios e o éxodo 
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das populações rurais, não me foi pos~ 
sível descer a detalhes, deixando, as~ 
sim, para melhor oportunidade o de~ 
sen'Volvimento de cada um dos ca.pi~ 
tulos do tema principal. 

E' o que pretendo fazer, hoje, cm 
relação ao serviço militar, .:tssunto 
puramente constitucional, de vez que 
vem expressamente .cita<l.o nas Const'~
tuições de 91, 34 e 37, respectivamente 
nos artigos 83, 163 e 164. 

Desejo, de inicio, repetir que c.on~ 
sidero o serviço militar prestado nos 
quartéis, além de necessário para a 
defesa nacional, fonte de grandes e'l· 
sinamentos para ·os convocados, meic· 
seguro de alfabetização e civilização, e 
indiscutível escola de propaganda de 
princípios cívicos sociais e eugêníc'l~ 
&lu teztemunha dos verdadeiros mt
lagres de transformação operados na 
gente rude do nosso sertão. 

Ao lado de tudo isso que é bom, que 
é magníiico, que é de grande auxilio 
para· o progresso do país, há que -:e 
olhar as conseqüências desastrosas 
para a economia nacional, repres::n
tadas pela perda de muitos e va!io-;os 
b1·aços de üma lavoura já desfalca-:ia. 

O problema não é apenas nosso. os 
publicistas franceses e americanos, En
tre outros, queixam-se do despovo!:l.
mento dos campos, dando-lhe c0mo 
wr.a das causas "a influên·cia da ca
serna". 

O argumento · citado como exnlica
tivo da fuga do homem do campo~ após 
a prestação do serviço militar, é o de 
n~?. encontrar êle "no interi..Jr pau
pernmo e descivilizado, meios qur sa
tisfaçam suas novas necessidades". 

O S?·. Campos Vergal - v. Ex.n 
Pf!!'mite um aparte? 

O SR. NOVELI· JUNIOR 
muito prazer. 

Com 

O Sr. CampOs Vergal - Além dis
so, há o perigo . de desempregá-lo e 
afastá-lo muitas vezes das suas cida
des. 

O SR. NOVELI JUNIOR - Não 
há dúvida, e· terei oportunidade de fe
rir êsse ponto. 

Devemos voltar às linhas de tiro, 
que magníficos resu~tados teem dado 
c, recentemente, nos campos de luta 
da Europa, provaram ser capazes de 
fornecer ótlmos e bem treinados sol-
dados. 

Tão grave tem sido a repercussão 
econõmico-social da convocação acen
tua;da do elemento rural para a pres
taçf,o do serviço militar que, recen
temente, uma portaria ministerial, 
<l.ispensava os conscritos mesmos antes· 
de serem declarados mobilizáveis. 

Mais que isso. Após acura,dos es
tudos dos estados maiores das nos
sas Fôrças Armadas vem de ser pre
parado um ánte-projéto para a nova 
lei do serviço militar, na qual se da 
orientação raãica!mente diversa ao 
assunto, uma orient~:tção inédita para 
o nosso m-.;io, direi quase revolucio
nária. 

o Exmo. Sr. v.Iinistro da Guerra, 
nÍ.1ma deferência especial, natural
mente por ter sido o primeiro orador 
a tratar da matéria, vem de enViar
me o referi<l.o ante~projéto, do qual, 
por demasit1.do longo,. apenas farei re.; 
ferência aos pontos que, mais de per
to, atingem ao tema em debate. Uma razão a mais para do~s.~ c:.s 

municípios do interior de mais con-
. fôrto, aumentando, necessàriamente 

suas rendas. · ' 

Mais· fácil entretanto me pare·ce. -
não desprezando a solução da :ne-

A idéia que. prevaleceu na confecÇ5..o 
da referida lei foi o da repercussão 
econômica e social, proveniente da 
convocação das variadas classes, nos 
mais diversos .neios . 

. lhoria das rendas municipais, pela 
qu~l m~ ~ato com tôdas as fôrças -, 
ma1s fa..c!l será não arrancar o .í.'lO

mem do seu meio sócio-físico, minis
trando-lhe instrução militar no seu 
P~óprio habitat, ao invés de de-,am
blentá-lo, desloc~.-10, criando-lhe o 
problema de novas necessidades a ser 
satisfeitas. 

A conclusão a ~ue se chegou foi a 
mesma por nós aqui debatida na Cons
tituinte: havia, na realidade, desfal
que nos meios rurais, pela pêrda de 
braços, re;Rercutindo. na queda da pro
cluçãa, na superpopulação das cidades, · 
na fuga do interior e no aumento 
assombro::.o do parasitismo nas capi
tais. 

• == 
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O Sr. Cam.pos Vergal - v. Ex. 11 criados Centros ele Formação ele Re
servistas nas Regiões Militares, Dis

Com tritos Navais e Zonas Aéreas, desti· 
nadas à formação de sua reserva de 
2." categoria. 

permite um aparte ? 

O SR. NOv:ELI JúNIOR 
muito prazer. 

O Sr. Campos Vergal - Congra
tu1o-me com os meios militares por 
essa atitude altamente patriótica e 
inteligente, e, ainda mais, .porque 
responde também, a inúmeras cartas 
e telegramas que recebi, nos quais 
manifestam o. desejo de que não se 
a.fastem os rapazes das zonas rurais 
e das pequenas cid~. :i.es do interior. 

O SR. NOVEL! JúNIOR - A 
vista dessas conclusões sensatas a 
nova l'ei dará orientação diversa ao 
serviço militar. Serão chamados a.o 
serviço ativo os habitantes das cida
des onde haja corpo de tropa e, 
também, os das cidades vizinhas, 
d·enrtro do mesmo habitat. Os exce
dentes serão encaminhados para os 
Centros de Formação de Reservistas 
ou para as Linhas de Tiro, dispen
sa..'tldo, en~retanto, os homens do 
campo. 

Passarei a citar alguns artigos do 
referido projeto e que, mais de perto 
dizem respeito ao tema em debate: 

Art. 43. O Mfnistro da Guer1·a 
ouvidos, em tempo, os Esta,dos-Maio~ 
res das Fôrças Armadas e mediante 
a~torização do Presidente da Repú
bhca, poderá coan antecedência con
veniente sôbre a data prevista, clisw 
pensar, em cada ano, parcial ou glo
balmente, da convocação, os alista
dos em Distritos de Recruta-mento 
que possuírem uma das segUintes 
condições: 

a) recenseamento militar de fraco 
coeficiente; 

b) meios de comunicação defici· 
entes; 

c) pronunciadas atividades agrico-
las. ' 

§ 1. o :tgual dispensa de convoca· 
ção poderá ser concedida aos Muni· 
cipios que tiverem· indústrias conside
radas de interêssé na,cional, desde 
que haja emesso de convocados na 
classe. 

Art. 7,0. Se houver excedentes em 
sede de Guarnição Militar ou Corpo 
de . Tropa do Exército, poderão ser 

Art. 84. A inclusão nos Ti.roo de 
Guerra será. determinada pelos Co
mandantes · de Regiões Militares, ob
serva,das as disposições rêgulamen
tares. 

§ 1. o. Nas -localidades distanciadas 
das sedes de Corpw"- de Tropa do 
ElPército e de acentuaci:a densidade 
de população, o Ministro da Guerra 
manterá os atuais ou criará outras 
tiros de guerra para instrução miLi
tar dos convoca·dos da,quelas locali
dades. 

Art. 85. Os excedentes do contin
gente da classe convocada, residen
tes em localidades em que hoilv·er 
corpos de tropa do Exército, serão 
instruídos em Centros d. Formação 
de Reservistas, anexos aos corpos de 
tropa de qualquer arma ou aos Oen
tros de Prepàração de Oficiais da Re
serva, a serem organiza:dos para êsrte 
fim pelos comandantes de Regiões 
Militares. 

Tantó os incluídos nos Tiros de 
Guerra como nos Centros de .Forma
ção de · R~servistas receberão gratui
tamente o fardamento de instrução. 

O Sr. Fernando Nóbrega - E' J')ena 
que êste . projeto de Dec:retó-lei dê 
apenas faculdade ao Presidente da 
~epública de dispensá-los, quando 
poderia logo fazê-lo sob êsses funda
mentos, tão. altamente patriÓticos e 
que viriam em auxílio do homem do 
campo, que é outro exército, o da 
produção, tão essencial à defesa da 
soberania de um povo como o próprio 
exército que luta nas linhas de fren~ 
te. · · 

O SR. NOVELI JúNIOR - Con
signarei com muito· prazer· o aparte 
de V. Ex.a, o qual, estou certo, che
gará ao conhecimento do Sr. Ministro 
dá. Guerra, que, neste momento, ainda 
recebe sugestões para a feitura da 
nova lei. 

o Sr. Fernando N6bref1a- O apal'· 
te que proferi ao discurso de V. EX. a 
teve êsse objetivo. 
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O SR. NOVELI JúNIOR - Estou 
de acõrdo com V. Ex.11 • O "poderá." 
deveria ser retirado. da lei. 

O Sr. Eurico Sales - Como o pro
jeto ainda está na fase de recebe1·. 
sugestões, queria, neste momento, tra
zer ao conhecimento da Casa uma 
idéia que me parece razoável. E' que, 
nos corpos de tro~s, se instalem ac
ções de preparação técnico-profissio
nal, de modo que o convocado adqui
ra profissão, ou aperfeiçoe a sua. se
ria urr. proveito a mais, nessa fase 
de formação da juventude. 

O SR. NOVELI JúNIOR - Agra
deço o aparte de V. Ex.11, o qual fará 
parte do ineu discurso, que irá às 
mãos do Sr. Ministro ·da Guerra como 
subsidio à Ie1, que ainda não foi de
cretada e ainda recebe sugestões, ra
zão por que não foi distribuída e não 
ch~gou às mãos dos Srs. Constituin
tes. O Sr. Ministro da Guerra, em 
atenção ao interêsse manifestado sô
bre o assunto na Constituinte, teve 
a gentileza de chamar-me e pôr-me 
ao . corrente dêsses pontos, nos quais 
toéarei mais de. perto. 

o Sr. campos Vergal - Pediria a 
v. Ex. a que me esclarecesse neste -
particular: as linhas de tiro, orga
nizadas nas cidades do interior, serão 
mantidas pelas prefeituras, municipais 
ou pelo Ministério da Guerra? 

O SR. NOVELI JUNIOR - Há 
uma passagem no anteprojeto que 
se refere justamente a· êste ponto. 
As linhas de tiro serão organizadas 
pelas prefeituras municipãis no refe
rente, se Qle não falha a memória. 
a "stands" e a sedes. Quanto à parte 
restante- armamento, fardamento
que até o momento era fornecida pelo 
reservista, fi.cará a c:argo do Minis
tério da Guexra. São êstes os disposi
tivos a que me refirÕ: (lê) • 

"Art. 84. 

§ 2.0 Os Tiros de Guerra terão 
- sede .material, móveis, utensílios 

e polígono de tiro providos pelas 
Prefeituras Municipais, sem fica
rem subordinados ao Execútivo 
local. 

§ 3.0 Os instrutores, o armamen
to, a munição, o fardamento de 

instrução, os alunos e conserva
ção do material ~lico, ficarão a 
cargo do Exército, por intermédio 
das Inspetorias Regíona~ dos Ti-
ros de Guerra. · 

§ 4.0 Nos Municípios em que as 
Prefeituras · não puderem fazer 
face aos encargos previstos no § 2.0 

dêste artigo, os convocados não 
serão dispensados da incorporação, 
destinando-se aos Corpos de Tropa 
mais próximos. " 

Aliás, estando ainda com o Sr. Mi
nistro da Guerra,. chamei a atenção 
de S. Ex.a para esta passagem, ale-. 
gando que, no caso de um munidpio 
não poder, por falta· de verba, custear 
o serviço, tal dispêndio fôsse da:cto ao 
Estado. S. Ex.a achou a idéia muito 
razoável, pÕnderando, apenas, que não 
a consignaria em lei., por depender, 
e~clusivamente. de um trabalho do 
·prefeito municipal junto ao presidente 
-ou Govexnador do Estado. 

O Sr. Campos Vergal -Vossa Ex
celência tocou ·em assunto muito im

. portante e que diz respeito a muitos 
mtmicípios. 

O SR. NOVELI JUNIOR - MunM
pios que não terão capacidade parP.. 
manter os tiros de guerra. O pro
jeto, entretanto, deixa margem a q•1e 
o prefeito batalhe junto ao govêrno 
cic Estado, a fim de obter o subsidi.:l 
indispensável. 

Deixo margem, portanto, para que 
!'ão fujam· dos municfplos as .linhas -
di:' tiro, pela ausência de material pro~ 
'!;Cniente da própria Prefeitura. 

o Sr. Campos Vergat - Obrigad~ 
a V. Exa. pela explicação. 

O SR. NOVELI JUNIOR- Apres
sei-me em trazer ao connecimento dos 
nobres companheiros da Assembléia 
Constituinte êsses pontos do antel;)to
jeto e, que mais de perto, dizem res
peito à conservação das linhas de tt:·c 
e a não convocação dos elementos ru-
rais, porque êles .vêm de encontro ao 
nosso modo de pensar. 

Além disso vêm reafirmar a confian
çn que depositamos em nossas Fôrças '·li 

.j 
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Armadas, sempre presentes às nécr.s
sid.ades do Brasil, encarando os n ·J, 
sos pro~Iemas com se1·íedade e ~t\J· 

.curando soluções que não perturb::n 
í'. vida econômica e social do Pais, 
<Muito bem; muito bem. Palmas. O 
orador é cumprimentado ) 

n· .. ento das realizações empreendi.:l(J:• 
em Alagoas pela Companhia Hidroe
létríca do Sãú Francisco. autorizo.d:t 
a organizar-se pelo Decreto-lei .-. ú
mero 8.031, de 1945. 

Discussão única do requerím ~~1to 
r• 0 44, de 1046, solicitando sejam '':n
cs.minhudas ao Poder Executivo LU

gestões sôbre medidas a serem toma
das para debelação às crise e~CJ-

(Durante o discurso do Senhcr 
Noveli Júnior, assume a presidên
cia, o Senhor Hugo Carneiro, 1. ':l 

Suplente, que é, posteríorme:1t.e 
reassumida pelo Senhor M":lo 
Viena, Presidente. ) 

O SR. PHESIDEN'l'E- A hvra da 
sessão está a findar, por isso deixa!'ei 
dE: dar a palavra ao orador imediato, 
para não ter de interromper o seu 
discurso. 

Vou levantá-la, designando panA· 
a de amanhã, a seguintt 

ORDEM DO DIA 

· Continuí'.ção da discussão do req11c
rimento n. o 60, de 1946, requere·ado 
que o Poder Executivo informe se fo· 
ram tomadas pela Comissão de Ma~ 
rinha Mercante medidas proibitivas 
da majoração de fretes de gênetos 
alimen ti cios. 

Discussão única do requerimf'ntc. 
r... 0 48, de 1946, solícit~ndo informa
ções ao Poder Executivo sôbre a apll· 
cação do art. 19, do dE-creto-lei 'JUl~ 
instituiu o Fundo Nacional de P:~,_ 
teção à Infância e berr. assirn sõ'J'"e 
Oh dispositivos da Constituição de 193~. 
referentes ao assunto 

Discussão única do requerimento 
n. 0 22, de 1946, solicitando inform!•
ções ao Poder Executivo, por interme~ 
dio do Ministro da Justiça e NegóCl(JS 
Interiores, sôbre pagamento de gratifi
cações s juizes eleitoral~ nos Estados 

·e aos preparadores das eleições de 2 
de dezembro último. 

·Discussão única do requerim<?'lto 
n. 0 40, de 1946, pedinclc 'se consi~·ne 
em ata voto de regozijo pela cl1egaua 
do primeiro trem conduzindo miné
rio, a Volta Redonda. -

Discussão única do requerimento 
n. 0 30, de 1946, solicitando f:o Po.jcr 
Executh•o informações sôbre o anao;.-

nômica. 
Discussão única do requerimen' o 

n. c· 62, de 194.6, solicitando inforrm.
ções ao Podér E:cecutivu sôbre as :r~e
didas tomadas ou a sE>rem toma'i::t~ 
com relação ào prqblema · dos nos<;o:; 
transportes marítimos. 

Discussão única do requeriment:J 
n. 0 21; de 1946, solicitando que a Mcs<t 
da Assembléia of:icie ao Prefeito cc: 
Distl'lto Federal, solicitando suas pro 
vidências junto à admmistraçfio ':ia 
Companhia Lig·ht and Power, a i!m 
de: CJ.llC sejam toms,das v~das madl~iss. 
que beneficiem o serviço de transpr,t·
te de passageiros de bondes. 

Discussão única do requerime•.1to 
n. o 63, de 194.6, requerendo seja su
gerido, pela Mesa da Assembléia, ao 
Poder Executivo, o estudo e cons~1·u
ção de duas pontes sôbre o rio Sá~ 
Francis·i::O; uma ligando Juazeiro, nc 
Estado da Bal1ia, a Petrolina, em P~r
nambuco; e outra, neste. último E.S~ 
tado, em Jatinã. 

. Discussão úmca do requerilnento 
no 46, de 194:3, solicitando medidas cto 
Poder Executivo tendentes a mobll~~ 
zar todos os recursos e meios de tra.n.s
p'orte disponíveis nos Estados do liio 
Grande do Sul, Sant.a Catarina e Pa
raná, para dar vasão ao escoamento 
da safra do milho; e concessão de 
priol·ictade para o transporte de ce
reais das zonas produtoras aos centros 
consumidores. 

Discussão única do requerime11to 
n.o 42, de 1946, pedindo a interferên· 
cia da Assembléia Constituinte junto 
ao Poder E~:ecutivo para que seja· con~ 
siderado válido para os próximos pw!.
tos estaduais e municipais o ali.sta
mento voluntário sob o qual se r:-ati
~~'lram as eleições de 2 de. dezembl'O. .. ,, 
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Discussão úrlica cto requemueütO 
n.0 69, de 1946, ·solicitando ao .t?ode1· 
Executivo a revogação do Decreto que 
p1·orro13'a, por mais um ano, o man
dato das atuais diretorias das enti.::la · 
d es sindicais. 

Discussão única de requerimen.to 
n.~ 73, de 1946, solicitando ao ::>o.:ter 
Executivo informações, por intermédio 
ao Instituto Nacional do Alcool -ã-- CiO 

Açúcar, qual o "stock" de açúcar 
e~tistente nas usinas produtoras e no 
comércio encarregado da distribi.ucão. 

Discussão úmca do requerimento 
n.c 65, de 1946, solicitando ao Pouer 
Executivo a remessa, à Assembléia, 1.10 

tXtrato da conta corrente do Govêr.no 
Federal no Banco do Brasil, relatrva 
ao financiamento especial do algodão, 
no período de 7 de outubro de 194.4 
ete a presente data, bem como do Pl'O-

. cesso n. 0 183-45, da Comissão de i''l
nanciamento da Produção. 

DiEcussão única de requerim<'llto 
n '-' 7lr, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações sôbre a despesa 
realizada com a encampação da Es
trada de Ferro Vitória a Minas; sõ
bre a constituição cto capital da 'Cm:n- · 
panhia Vale do Rio Doce, qual a p::tl''te 
,!;Ubscrita pelo Govêrno, qual a suos- · 
crita pelas autarquias e pelo púbrk'l; 
sôbre a formação da Companhia, se~1 
funcionamento, estado atual dos ser
viços, etc., , etc. 

Discussão única do requerimento 
n." 79, de 1946, solicitando seja nomea
da, pela Mesa da Assembléia Constl
tuinte, uma Comissão Especial, j~scl

nada a preceder a um exame em va
rJos casos, cujo esclarecimento é de 
interêsse üa Nação. 

/ 

Discussão única da indicação núme
rr 9-A, de de 1946, sugerindo ar. Po
der Executivo, no sentido de serem 
prepostas medidas urgentes de ordem 
económica. 

Discussão única· d~:: indicação núme. 
rc 32-A, de 194:6, sugerindo ao , Po
der Executivo, medidas a serem toma. 
das, com urgência, para desobstrução 
dos canais que ligam as lagoas "Nor
te" e "Maguaba", no Estado de Ala
goas, inclusive a assinatura de um 
ncôrdo entre os Governos da União t: 

1/) 

do Estado, para execução e conserva
ção das obras. 

Discussão única da indicação núme
l c 29-A, de 1946, que propõe seja de
s,1provado peJa Assembléia Constitu· 
inte o ato do Poder Executivo bai'm
c:u um Decreto-lei contra o direito ae 
greve; e sejam pedidas tnformações 
.sóbre os motivos da. presença dos 
agentes da Ordem Política e social 
nas assembléias. dos Sindicatos. 

Discussã_o única da indicação núme
ro 37-A, de 1946, que indica seja su
gerida ao Poder Executivo a tranfe
rência do acêrvo de "A Noite" para 
o' Instituto Nacional do Livro, e abo~
ção imediata dos impostos que gravam 
e importação do livro estrangeiro. 

Discussão 'linica da Indicação núme-
1'0 44-A, de 1940, sugerindo ao Poder. 
E1-:ecutivo providências para pagamen
to imediato de indenizaçôes devidas às 
famílias das vitimas do desastre ferro .. 
viário, ocorrido em Sergipe no dia 18 
de março p, p. 

Discussão única do Requerimento 
11.0 71,. de· 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo, com a má
xima urgência, sôbre as despesas rea
lizadaG até agora pelo Instituto Na
cional do Sal com o pessoal e a ins
talação do seu escritório, inclusive da 
Diretoria da fábrica da Comp::mhia 
Nacional.de Alcalis, no Estado do Rio. 

Dl~cussão única cto· Requerimento 
n.0 20, de 1946, solicitando a interfe
rência da Mesa da Assembléia junto 
ao Ministério da Viação e Obras Pú
blicas, por meio de oficio, sugerindo 
seja notificada a Leopoldina Railway, 
encarecendó-se a necessidade de ele
trificação de sua ferrovia, com a possí
vel urgência. 

Discussão única do Requerimento 
n.o 66, de 1046, que solicita ao Poder 
Executivo ilüorinações sõbre o mon
tat"lte elas isenções de direitos actua- · 
nciros concedidos entre março de 1938 
e outubro de 1945, inclusive as que 
o foram baseadas no art. 107, do De
creto-lei n.0 300, de 24 de feveréiro 
de 1938. 

Discussãio única do Requerimento 
n.0 Sl, de 1946, solicitando seja ln· 
formado p~lo Poder Executivo· o anda-

. ' ,· 
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menta da construção da Estrada de 
Ferro Mossoró; o material de que esta 
dispõe: despesas com seus funcionáí:ios 
e operé.rios; se o Govêrno tem rece
bido reclamações contra a sua admi
nistraçíto. 

Discussão única da Indicação núme
ro 36-A, de 1946, pedindo seja sugeri
da pela Assembléia Constituinte ao Po· 
der Executivo a necessi'dade urgente da 
criação da cadeira de Tisiologia, nas 
Faculdades de Medicina do país. 

Deixaram · de comparecer 60 
Senhores Repre&entantes: 

' 
Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Cosme Ferreira. 

Maranhão: 

José Neiva. 
Afonso Mat.os. 

Ceará: 

Frota Gentil. 
Almeida Monte. 
Osva.ldo Studart. 

Pernambuco: 

Jarbas Maranhão: 

Alagoas: 

·Laura Montenegro. 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 

Eunápio de Quetrós. 

Espírito Santo: 

Henrique de Nov.ais. 

Minas Gerais: 

Levindo Coelho. 
Juscelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra. 
Pedro Dutra. 
José Alkmim. 
Rodrigues Pereira. 
Celso Machado. 
Milton Prates. 

São Paulo: 

Gofredo Teles. 
Cés~r Costa. 

Martins Filho. 
Lopes Ferraz. 
João A!:ldala. 
Honório Monteiro. 

Paraná: 

Roberto Glasser. 
Munhoz de Melo. 

Santa Catarina: 

Aderbal Silva. • 
Alta miro Guimarães. 
Otacílio Costa. 
Rogério Vieira. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 

Antero Leivas. 

União Democrática Nacional 

Rio Grande do Norte: 

Ferreira de Sousa. 

Paraíba: 

Adalberto Ribeiro. 
Ern~ni Sátira. 
Osmar Aquino. 

Alagoas: 

Mário Gomes·. 
R ui Palmeira . 

Sergipe: 

Heribaldo Vieira. 

São Paulo: 

Mário Masagão. 
Paulo Nogueira .. 
· Plinio Barreto. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Amazonas: 

Leopoldo Neves .. 

Distrito Federal: 

Gurgel do Amaral. 
Segadas Viana. 
Benicio Fontenele. 
Antônio Silva. 

Rio de Janeiro: 

Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 

.. 
I ... 

I .. ... 
' 
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Leri Santos. 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 

Marcondes Filho. 
Pedroso Júnior. 

Partido Comunista do Brasil 

São Paulo: 

José Crispim. 

Partido .Republicano 

Sergipe: 

Durval Cruz. 
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Minas Gerais: 

Mário Brant. 

São Paulo: 

Altino Arantes. 

Partido Popular Sindicalista 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 

Bahia: 

Teódulo Albuquerque. 

Levante-se a sessão às 17 ho
ras c 45 minutos. 

' '. 



63.n Sessão- em 15 de l\1aio de 1946 

Presidência elo Senhor Melo Virtna, <>residente. 

As 14 horas, comparecem os Se
llhores: 

Partido Social Democrático 

Acre: 

Hugo Carneiro. 

Amazonas: 

LeopoLdo Peres. 

Pará: 

Nelson Parijós. 
João Botelho. 
Moura Carvalho. 

Maranhão: 

Pereira Júnior. 
Crepori Franco. 

Piauí: 

Areia Leão. 

P·ernambuco: 

Etelvina Lins. 
Gercino Pontes. 
Oscar ·carneiro. 
Osvaldo Lima. 
Ferreira Lima. -

Alagoas: 

Teixeira de Vasconcelos. 
Silvestre Péricles. 

Sergipe: 

Leite Neto. 

Bahia: 

Lauro de Freitas. 
Aloísio de Castro. 

Espírito S.anto: 

Vieira de Rezende. 
Alvaro Castelo. 

Distrito Federal: 
José Romero. 

Rio de Janeiro: 

Bastos Tavares. 
Erigido Tinoco . 

Minas Gerais: 

Melo Viana. 
Bias Fortes. 
Israel Pinheiro. 
Joaqu.m i.tibânio. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 

Horácio Lafer. 
Sampaio Vidal. 

· Alves Palma. 

Goiás: 

.l?edro L u ... o \'.- .. 
Dário Cal'doso. 
Diógenes Magalhães. 
Ga1eno Paranhos. 

Ma to Grosso: 

Argemiro Fialho. · 
· Martiniano Araújo. 

Paraná: 

Lauro Lopes: 

Santa -=:atarina: 

Nereu Ramos. 
Ivo d' Aquino. 

Rio .3rande no Sul: 

Ernesto Domeles. 
Teodomiro Fons-eca. 
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Daniel Faraco. 
Manuel Duarte. 
:Bitencourt ,Azambuja. 

União Democrática Nacion-al 

Amaz<>nas: 

Severiano Nunes. 

Pia ui: 

José Cândido. 

Ceará: 

Plínio Pompeu. 
Fernandes Teles. 

Rio Grande do Norte: 

José Augustc. 

· Paraiba: 

João Agripin::~: 

Bahia: 

Manuel Navais. 
D~ tas · ._, ·· 
Nestor Duarte . 
Alberico Fraga. 

Espirita Santo: 

Luís Cláudio. 

. ·Distrito Federal: 

Jurandir Pires . 
RiO de :~.;.1. 

Prado Kelly. 

Minas Gerais: 
Gabri,el Passos. 
Lopes C~mçadc. 

Mato Grosso: 

Agrícola de Barros. 

Santa Catarina: 

Ta vares ti v A:<:~. . ... 
Tomá:: Fontes .. 

Rio Grande .i o Sul: 

Osório Tuiuti. 

Partido TrabalhiSta Brasileiro 

Amazonas: 

Leopoldo !~eves. 

., . 
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Distrito F-e,de:ral: 

Segadas Via: .... 
Baeta Neves. 

Minas Gerais: 

Leri $antos. 
Ezequi-el Mendes. 

São Paulo: 

Hugo BorghL 
Pedroso Júnior. 

Partido· Comunista ào Brasit 

Bahia: 

Oar!os Marighela. 
Distrito Federal: 

João Amazonas. 
Ma,urício Grabois. 

Rio de ·Janeiro: 

Claudino Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: . 

Jorge Amado . 

Partido Republicç:no 

Sergipe: 

Amando Fontes .. 

Minas Gerais: 

Jací Figueiredo. 
Daniel Carvalho. 
Felipe Balbi. 

Paraná: 

Munhoz da Rocha. 

Partiào Democrata Cristão 

Pernambuco: 

Arruda Câmara. 

Partiào Republicano Progressister 

·Rio Grande do Norte: 

Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE: - Achan-· 
do-se presentes 85 Senhores Represen-· 
tantes, declaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da .ata da ses
são anterior. 

i. 

. ' 

I 
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O SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Su
plente, servindo como 2.0 Secretário) 
procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a a ta . 

O SR. JURANDIR PIRES - Sr . 
. Presidente, peço a palávra sôbre a 
ata. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a na-
.lavra o nobre Representante. -

O SR. JURANDIR-PIRES (Sôbre 
a q,ta) - Sr. Presidente, por oca
sião do último discurso que pronun• 
dei nesta Casa, dei uma satisfação 
.sôbre o fato de não retificar sua pu
blica·cação no "Diáric da Assembléia". 

Chegando em casa, encontrei o 
"Diário da Assembléia", e agradeço a 
V. Ex.n as providências tomadas. 

Entretanto, faltava na publicação 
tôda a carta que li da tribuna. Não pe
di a .retificação na sessão seguinte por 
consrderar, de certo modo, uma im
pertinência voltar ao assunto. Tendo, 
porém, recebido uma carta da Liga 
Eleitoral Católica, apresso-me em fa
zê-lo, e aproveito a oportunidade 
para frisar, a fim de evitar qualquer 
juízo sibilino, que será superfluo, se
não desnecessário, reafirmar que acei
to, como sempre, os compromissos do 
meu Partido, principalmente· quando 
forem assumidos pela sua direção na
dona!. 

~~ss~ a V. Ex. a, Sr. Presidente, os 
ongmars em causa. <Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - O nobre 
Representante será atendido. 

O SR. QALENO PARANHOS -
Sr. Presidente, peço a palavra sôbre 
a ata. · · 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra sôbre a ata o. nobre Deputado. 

O SR. GALENO PARANHOS (Sô
bre ata) ....:.. Sr. Presidente, quando 
fa

6
la_va ontem o Sr. Representante 

Dwrlo Cardoso, dei-lh~; alguns apartes 
tendo sido registrado um, pela noss~ 
:raquigrafia, da seguinte maneira: 

"0 SR. GALENO PARANHOS 
- Visitando uma colônia, de ale-

mães, encontrei pintores e ne
nhum agricultor, etc." 

O que disse, porém foi o seguinte: 

"Visitando, certa vez, a colônia· 
de alemães localizada no então 
município 'de Santa Cruz, em 
Goiás, quando era Presidente do . 
Estado o Coronel Eugênio Jardim, 
somente encontrei ali pintores, 
vidraceiros, mecânicos, e nenhum 
agricultor. " · · · 

Peço a V. Ex.n, Sr. Presidente, se 
digne de mandar retificar a a ta. 
(Muito bern) . 

O SR. PRESIDENTE - Constará 
da a ta a retificação · pedida pelo no
bre Representante. 

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo mais quem peça a ·palavra sõ
bre a ata, encerro a sua discussão e 
vou submetê-la a votos. (Pausa). 

Está aprovada. 
Passa-se à leitúra do expediente. 
O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre

tário, servindo como 1.0 ) procede a. 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

•••• .J1! emorit:tl: 
De Prefeitos Paulistas com suges

tõEs à futura Carta Magna. -A co
missão da Constituição. 

Abaixo-assinados: 
De moradores de Santos, Estado de 

São Paulo, com sugestões à futura 
lei básica. - A Comissão da Cons
tituição. 

De Tra:balhadores de São Francisca 
sôbre as comemorações do dia 1.• de 
Maio. - Inteirada. 

REQUERIMENTO N. 0 135, DE 1936 , 

Solicita informações ao Poder 
Executivo sôbre a administJração 
do Estado de Mato Grossô, no 
perío&o interventorial do· Sr. Júlio 
Strubing ;Müller. -· ..: 

Requeiro que a Mesa, com aprovaç!ia 
da casa, solicite ao Poder Executiv~ 
as seguintes informações sõbre a adm1-
nistração do Estado de Mato Gross0 

I 
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no período interventorial do Sr. Júlio 
Strubing Muller: 

1,0 Quais as obras executacl:ls po.r:t 
o Estado pela firma Coimbra Bueno 
& ,C ia. e o custo de cada uma dela? 

2.0 Qual o custo da estrada de roda
gem, e respectivas pontes e pontilnões, 
construidas entre Cuiabá e a Fazenda 
~·Abolição", de propriedade do ex-in
terventor Júlio Strubing Muller e qual 
.o custo da remodelação da estrada 
Cuiabá - Poxoreu, passando por ou
tra fazenda do mesmo ex-interventor, 
.em São Lourenço? 

3. o Qual o custo dos trabalhos de 
.canaliza.ção de um riacho obstruido na 
fazenda do mesmo ex-intervento~, no 
lugar denominado "Mimoso", rnunicí
pio de Leverger? 

4.0 A quem foi vendidõ o arame pJ.ra 
cêrca, fornecido pelo Ministério lia 
Agricultura para ser vendido a cria
dores de gado vácum? · 

5.0 Quanto dispendeu até agora o 
Estado, com a demolição de tôda a 
Rua Poconé, em Cuiabá, indenização 
.aos proprietários e construção da Ave
nida Getúlio Vargas? 

6.0 Qual o motivo da r.riaçã;J do 
"Tesouro Presidencial", que funcionava 
paralelamente com o Tesouro do · Es
tado, e por onde · geralmente eram 
feitos pagamentos à firma Coimbra 
Bueno & Cia. e cuja fusão com o Te
souro Estadual foi realizada ultima
.mente pelo Secretário Geral interino 
e Diretor do Tesouro do Estado, e 
.quais as vantagens resultante daquela 
criação? 
' /'' ' 

: 7.0• Qual a aplicação dada à quot:t 
·do Estado· na taxa criada sôbre · petró
ieo ê sêtui derivados? 
' 8.° Como foi .empregada a importân

cia entregue ao Estado pela Comissão 
d:e Acôrdos de Washington por mter
médio do Banco da Borracha? 

g,o A quanto montaram as despesas 
pagas pelo Estado com transporte, es
tadia e alimentação dos .convencionais 
~ue . tomaram parte nas convenções 
partidárias realizadas em Cuiabá? · 

10. A quanto montam os pagamentos 
feitos pelo· Estado a título de ajuda 
de custo e de passagens fornecidas ao 

ex-interventor Júlio Strubing Muller e 
pessoas de sua família durante o seu 
período interventorial? 

' 11. A quanto montam os pagam:7n
tos feitos pelo Estado, a título de aju
das de custo e passagens, aos três 
cunhados do ex-interventor Júlio 
Muller, JOão Ponce de Arruda, Má· 
ximo Levy e Hélio Ponce de Arruda, 
durante o tempo em que exerceram, 
alternativamente, o cargo de Secretá· 
rio Geral e outros cargos na adminis
tração do mesmo ex-interventor? 

Sala das Sessões, 15 de maio de '1!146. 
Agrícola Paes de Barros. - Nestor 
Duarte. 

A imprimir. 

REQUERIMENTO N. 0 136, DE 1946 

Solicita a n,omeação ele 1tma Co
missão de ,parlamentares !Para 
examin;ar, 'com .urgência, no lOCfJ:_l• 
a situCDCão ,do pôrto de Santos, Sao 
Paulo, ;em face dos últimos acon
tecimentos. 

Os representantes do povo brasi
leiro subfirmados, considerando a 
gravidade da situação que atravessa 
o pôrto de Santos no Estado de São 
Paulo e atendendo à necessidade que 
tem esta assembléia, de conhecer di
retan:iente as graves ocorrências, que 
se desenrolam no referido pôrto, re
querem a V. ]i:x.n, seja :r:,on:eada uma 
comissão, que com urgenc1a, yá ao 
teatro dos acontecimentos, a flm de 
examiná-los convenientemente, apre-: 
sentando, posteriormente, dentro ~o 
prazo máximo de dez· dias, relatórlo 
e sugestões, que visem esclarecer a 
atitude desta assembléia. 

Sala das sessões da Assembléia 
Nacional Constituinte em 13 de maio 
de 1946. - Leite Neto. - -Segadas 
Viana. ,- Euzébio Rocha. - ~eàro
so Júnior. - Hamilton Noguezra. 
Lino ll!lachado. - Luis Carlos Pres-

t. ·· . _ Jorge Amado. _ Osvaldo Pa-
es. . F 't ca 

checo. - Plínio Lemos. - . ret as -
valcanti. - A:ureliano Lette. ~. Flo-

da Cunha. _ Romeu Ftore. -
res C ··". Benicio Fontenele. Berto 01"'.e. -
_ Leopoldo Peres. 
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REQUERIMEI.;To N. 0 137, DE 1946 

Solicita informações ao Poder 
Executivo .sôbre se o Instituto de 
AposentadoriaJ \e Pensõe.~ dos In
àttstriaiios pretende aumentar os 
aluguéis ãas casas da Vila Ope
rária no Realengo. 

Temos a honra de requerer a Vossa 
E':.celência sejam solicitadas informa
ções ao Poder Executivo sõbre o item 
absixo, a fim ele permitir aos signa
tários, oportunamente, o exame da 
m::üéria perante à Assembléia Cons- . 
tituinte: 

- Se o Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Industriários pretende 
au:nentar os aluguéis das casas da 
Vila Operária do .Realengo e, no caso 
afirmativo, quais as razões que jus
tificam essa deliberação que vem 
agra vnr o custo da vida de 2. 500 
fr! rr:ílias operárias. 

Sala das Sessões, 15 de mnio de 
Hi46. - Segadas Vianna. - Manoel 
Ecn·icio Fontenelle .. 

A imprimir. 

REQU:S:RIME!TO N.0 138, DE 1946 

Solicita injlormações sõbre as 
providências ,tomadas pelo Govér. 
no ~ara a desobsflrução da barra 
do Pôrto (le :Aracaju .'e sôbre auan. 
tas .dragas àe .alto mar 2iosszti 
atualmente o Departamento Na
cí'on'C.l de Por~s, {.Rios e Canai.s. 

A bancada sergipana requer sejam 
solicitadas, por intermédio ·da Mesa 
da Assembléia, ao Poder Executivo, as 
seguintes informações: 

a) estando a barra do Pôrto de 
Aracaju, escoadouro da produçS.o d~ 
Estado de Sergipe, assonada e pràtica
mente fechada à navegação, quaes as 
providências tomadas pelo Govêrno 
para a sua desobstrução. 

b) quantas dragas de alto mar, pa
ra o serviço de barras, possue atual- · 
mente o Departamento Nacional de · 
Portos, Rios e Canais. 

Sala das Sessões, 15 d~ maio de 
lS46. - Leandro MacieZ. - Leite Ne
to. - Walter Franco. - Heribaldo 

Vieira. - Graccho Cardoso. - Aman
do Fontes. 

A imprimir. 

O SR. ?RESIDENTE Está !m-
da. ~ leitura do expediente. 

Vou deferir, nos têrmos. do art. 61, 
parágrafo 5.0

, do Regimento Interno 
o requerimento do S. aPulo Fernan
des, referente às informações pedldas. 
no de 11.0 57, de 1946. 

Te ma palavra o Sr. Armando Fon
tes, primeiro orador inscrito. 

O SR. AMANDO FONTES - (Lê . 
o seguinte disc'!!rsol - Se11hor Pre- · 
sidente. Conferiu-me o povo sergipa
no o privilégio de representi-lo nes
ta Assembléia Constituinte. Ássim. 
dentre as obrigaç.ões por. mim assu
m~da.s·, de rels!}áo ao desempenho do 
mand::lto recebido, figura principal
m.e:ote a ele dedicar têda a mi.nha ex
pniêncin, o fn~to de meus estudos, o 
fervo1· do men p::ttl·ictísmo para que a 
r:.c:;::a Lei Suprema possa, na realiaa
d.e. concorrer para que ês te Pais des
frute de Ul11 periodo de paz política e 
wcfal, e diõ! continua ascenção. 

Certo. não m·etendo influir direta
mente na fcitlira de cada um dos dis·· 
positivos da nova Carta. Nem isso se 
iaz neCB!!~:í.rio, pois nesta C:1.sa têm · 
~'.sr::ent.o alguns homens de proí, espe
cializados no tr?.to ci:?.s virias maté
rias de que se compõe uma Constitui:.. 
ção. 

Quero concorrer, entretanto, for
mando sempre l'!a primeira linha, para 
que realizemos, com sabedoria e com 
sinceridade, a nossa maior promessa. 
ao povo: a de estabelecermos, no Bra .. 
sil, tuna. democracia verdadeira. 

E subi a esta tribuna, sr·s. Repre
sentantes, porque; .iá se aproxima a 
hora em que todos nós -" os que acre
ditn.mos na democracia, os que não 
pronunciamos essa palavra com li
geiresa, sem ao mesmo tempo sentir, 
no fundo de nossos corações e de nos
sas consciências, o que ela represen
ta para o bem estar e a dignidade dos 
brasileiros, aproxima-se a hora de to
elos nós nos unirmos para. dar o gran-
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de combate. e salvá-la. Para isso, mis
ter se torna que, nêste plenário, sem 
qualquer distinç§.o partidária. con
greguemo-nos. com ânimo decidido, 
para por abaixo uma série ele medida.s 
já adotRdas pela maioria c1a Comis
são eltrboradora do Projeto, as q;1:.üs, 
se vierem a prevalecer, reim~lanta" 
rão em no.sso meio, n5o um regime de
mocl·~tico: mas r..quela ditadu?'a c:m:;
titucionaZ que os tratadistas estrangei
ros sempre dívisHD.m nesta parte do · 
hemisfério. 

Na realidade Srs. Constituintes, de 
que vale editar' dispositivos, declaran
do que a soberania vem do povo, que 
os po(~eres elo Estado são harmónicos 
e independentes,· qt;e to elos são iguais 
perante a lei, que o Presidente cl.a Re-' 
pública é respcnstí.vel por seus atos, se, 
por outro lado, formulamos regras ou 
nos abstemos de aàotar providências 
que deixam para sempre inoperantes 
-aqueles disposições? Porque erguermos 
o edifício deixando em seus alicer-. 
ces, visíveis a qualquer um, as fissu
ras qt:e seguramente determinarão o 
desmc1·onamento do arcabouço? 

Todos sabemos as causas próximas 
e remotas do desvirtuamento da de
moc'racia nestas plagas. Reeditá-las, 
-seria teimar no êrro; mais do que isso, 
seria f:::,zer conscientemente contra a 
pátria um mal de imprevisíveis con
seqüências. 

Alguns instantes de reflexão. Se
nhor Presidente, um volver de olhos 
para o passado. logo fazem exsurgir 
1:tnte nós as razões por que sempre o 

. chefe do Executivo em nossa terra se 
transformou no senhor único dos nos
sos destinos no árbitro irrecorrível de 
todas as nossas questões, vale ·dizer, 
num ditador legal. 

Isso ocorreu porque, a p:1r da enor
me soma .de poderes que lhe conferia 
a Constituição de' 1.891, outros ma.is 
êle foi absorvendo, p~lo ni!o funcio
namer.to dos dlibcis fi.eios antepostos à 
sua aç.ão. 

Dll!l.S fl?.lhns, sobretudo, pedem ser 
1ndicru1as como resuonsé.veis maiores 
por ::.quêle esca!;.cârado fv.lscamento 

do regime democrático: Primeira. a 
.inexistência de wm sistema eleitoral 
ho11esto e puro, que ns passadas ge
rações não tinham tido a CCl'agem e 
a decência de instituir entre nós; se
r:·:und~ •. a absoluca passividade do le
gislativo. dümte das e:dgênclas :lo 
Executivo, como deconêncif. clá pos
r:ibilidade, oue nas mã.os rleste ficara, 

·ele influir. por mil modos. na com
p::1•~flo do Congresso, justamente o 
órgão destinado a fiscalizar os seu;; 
ates e refreiar os sz't1s e~rccssos. 

Não p:·cc:so 'invocar exer:1plo::;. nem 
a1o~12=ar-me na den:..onstração de:;sns 
vcrc:e.rles. Os fatos s5.o recentes,· esti5.:J 
na J.nern6ria r)r; todos . .i\1i:is não so
mente nós os percebemos. Talvez até 
com mais a,gu~leza tenham-nos sen
tido os estrangf:i::os que se dedic!:ram 
:10 estudo elos. 11ossos costumes polí
ticcs: E rcle,•e a Casa que me esten
da em citações, que emprestarão às 
minhas palavras. a significação qu1~ 
lh:::s falet>.c. 

Bryce; como sabemos. esquivou-se de 
incluir as rept"lblicas sul-americanas 
entre r.s demo(lrr.cias. No seu parP.cer 
ns · Co:Jst! tuições desta parte do Con
tinent9 "néo assegnravam aos cida
d3.os liberdades individuais verdadei
ri'ls'·, eram o:; "repúblicas no nome, po

.rém ditaduras de fato, regimes aue 
oscilava.m entre a anarquia ·e a .tira
nia''. 

Num estudo claro e objettvo sõbre 
;tS c:nlSí?.s determinnntes da hipertrofia 
do pod·::r pessoal nos países sul-ame
ricanos Mirkine Guetzevitch acentua 
que o próprio sistema cor,:;titucion~i 
contribui grandemente para a perpt>
tuação de nossa inst:l.bilidade politica. 
E die.. em certo trecho: "Os Consti
tuintes da América latina desconfia
vam do Poder Legislativo: deseJavam 
um Presidente fort-e. A epidemia di
tatorirJ passou a apoiar-se assim ncis 
te:rt.os constitl;cionals. Se o regime 
preside-:Icial n§,o se transforma em di
tad;;m nos n:st:tdos TJn!dos, por cau
sa dn oDinião ~1ública e dos partidos 
r;olft.icos. c1esciplin:::dos ·a me~mo re
[im.e. na Américfl. La1-li:a, sem opinião 
r,:úb1icR, sem tradições, tr:1nsforma-se 
em ditaclu!'a". 

.. 
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E adiante, mais conclusivo: "Assim, 
o problema das ditaduras na Amál·icí.l 
latina, constituindo um problema so
ciológico e histórico, é, ao mesmotem
po, um problema da técnica constitu
cional. . . As Constituições, ao invés 
de lutarem contra a eventualidade da 
ditadura introduziram-na, ao contrá
rio, em seu direito público. MesmQ 
aquele que não aspira ser um dita
dor, em tal se transforma contra a sua 
vontade, desde que é elevado à pre
sidência. . . A extensão dos poderes 
conferidos ao Presidente, e a predo
minância do Executivo predispõem à 
ditadura. Em cada Const.ituição da 
Amér:ca latina existem germes Ia· 
tentes de uma ditadura legal. Qua
iidades humanas excepcionais são re
queridas para evitar que o Presidente 

. transmude essa ditadura legal numa 
outra, extra legal". 

E para dar matar vigor à sua con
.clusão, o professor de Altos Estudos 
Internacionais na Universidade de Pa
ris invoca o testemunho do ex-pre
sidente Plaza, do Equador, que em 
mensagem declarou : 

"E' necessário cada chefe do Exe
cutivo possuir a alma de um Catão 
para resistir à tentação de estabele
cer uma ditadura". · 

De Garcia Calderon, que certo es
critor apelidou "o Tocqueville da Amé
l'ica latina", temos, na mesma ordem 
de considerações, êste depoimento : 
"A vida das democracias ibero-ameri· 
canas difere· consideràvelmente do acl· 
mirãvel espirita que informa suas car
tas políticas. Estas contêm todos os 
pt•incipios de govêrno aplicados pel~s 
grandes nações européias : harmonia 
de poderes, direitos naturais, sufrágio 
liberal, assembléias representativas; 
rnas a realidade contradiz o idea,lismn 
dêsses estatutos, importados da Euro
pa~'. 

Entre todos, porém, um publicistn 
houve, penetrante e lúcido, que só de· 
pois de ter convivido conosco julgou
se habilitado a opiniar. Lêmo-lo, co
rando, às. vêzes, de vergo11ha, no iso
lamento do nosso gabinete, tão hu
milhantes são as verdades que profere. 

Mas é compreensivo ·e .sincero. Dai, a 
autoridade que d.iviso no seu JUlga·· 
menta. 

Trata-se - já o tereis, por certo. 
advinhado, - de André Siegfried. 
Eis, colhidas aqui e ali, algum!'.s de 
suas observações : >. 

"Nos países lath1os da América, 
essas limitações - (refere-se o aü· 
tor às restrições ao poder do Pre:... 
sidcnte nos Estados Unidos) .::.. a 
despeito das aparências em con
trário, quasi não. contam. A at<
tonomia dos Estados ou das pro
víncias está realmente expressa. 
na lei, pode, mesmo, sob certos as
pectos de sua· gestão financeira 
ou de sua organização militar, 
atingir, como no Brasil, aos maio
res exageros." 

O Sr. Luis Viana - Sôbre a figura 
do President~. ainda hoje tivemos o 
prazer de ler - magnífico artigo tio 
Dr. Raul iPila. Embora diVirja àe 
S. Ex.l'·, tenho de reconhecer que é 
um grande parlamentarista. 

O Sr. José Augusto - Sobretudo 
porque diz a verdade em matéria cons
titucional. 

O SR. AMANDO FONTES- Estou 
de acôrdo com V.V. Exas., quanto ao 
excesso de poderes do Presidente da 
República. Relativamente, porém, 'l.O· 
remédio drástico proposto .....,. a insti • 
tuição no regime parlamentar entre 
nós - creio que seria mecanismo ain
da muito delicado para a nossa cultu-· 
ra politica. 

.. o Sr. Lino Machlldo- V. Ex.a quer 
um presidencialismo mesclado. 

O SR. AMANDO FONTES-:- "Mas 
de fâto, o poder central viola, con1o 
l,ne apraz, essa autonomia, pelo envio 
·tie interventores, comissários que dis
põem de todo o arbítrio e se investem 
em tôda a autoridade dos poderes lo
cais. O contrôle parlamentar nenhu
ma eficácia tem; desde que surge um 
presidente forte, é êle quem faz, le
galmente ou não,as assembléias, elei-· 
tas, ou que ape!l.as tal se dizem; e 
essas nem de longe pensam em re&is
tir-lhe O Executivo domina vi
goroso, em tôdo o continente ameri-
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cano, mas vê-se bem que no sul êle 
não conhece verdadeiros contrapesos". 

O Sr. José Augusto - Não se limi
ta a fazer a Assembléia, mas nela in
tervém diretamente através da figu
ra do líder, que nunca é da maioria, 
e, sim, do Govêrno. ' 

O SR. AMANDO FONTES- Se o 
Poder Legislativo fôsse composto, re·· 
almente, de representantes da vontade 
do povo brasileiro, não precisaria su
jeitar-se à orientação do líder gover
namental. 

O Sr. José Augusto - A realidada 
é que o próprio regime conduz a isso . , 
pela soma 1mensa de poderes confe
rida ao Presidente. 
Qil-

0 SR. AMANDO FONTES- Nêsse 
pônto estou de. acõrdo com V. Ex. a. 
E se não adotarmos certas restrições 
seguidas, aliás, pelos Estados Unidos: 
voltaremos ao regime da ditadura 
constitucional. 

O Sr. Raul Pila __:_ Continuare
mos. 

O Sr. José Augusto - O nobre ora~ 
dor faz muito bem em distinguir o 
presidencialismo americano do ·norte 
do sul-americano, porque um é par
lamentarismo Iarvado, enquanto o ou
tro é um cesarismo democrático. 

O SR. AMANDO FONTES- Não 
é bem assim. O regimem norte-ame
ricano é · presidencialista., mas Iii. 
os contrapesos funcionam. 

O·· Sr. Luis Viana - O exemplo de 
37 é doloroso, pois vimos a Assembléia 
entregar-se de mão amarrada ao Pre
sidente da República. 

O SR. AM}..NDO FONTES - Isso, 
aliás, ocorreu mesmo antes de 37. Te
n):lamqs a sinceridade de confessor. 

O Sr. Raul Pila·- 27 !foi conseqüên
cia, uma exacerbação da ditadura pre
sidencialista. 

O SR. AMANDO FONTES - "0 
m~smo não acontece na América la
tina, onde se chega qmisi que natural
mente ao abuso do poder. o meio 
os precedentes incitam a isso tão nor
malmente, que o arbitrário se integra 
sem esfôrço no âmbito da legalidade. 
São as próprias Constituições que dão 
ao Presidente o direito de proclamar 

o estado de sítio, de suspender as ga-
rarüias constitucionais ... " 

E a certa altura, com uma ponta de. 
ironia : 

"Em nenhuma parte, entretanto, .. 
se fala mais abundantemente, com 
mais eloquência, com mais saber, .. 
mesmo, do. direito, da lei, da Con.c;
tituição ... " 

Essas unânimes conclusões dos au-
tores estrangeiros afinam perfeita
mente com o nosso próprio sentir, pois .. 
duas vêzes já derrubamos governos. 
consolidados, justamente para põr têr
mo à ação ditatorial dos Presidentes. 

o Sr. Oscar Carneiro - Permita. 
V. Ex. a um aparte. 

O SR. AMANDO FONTES - Per
feitamente. 

o Sr. Óscar Carneiro - O projeto . 
a que V. Ex. a se refere ainda está. 
sen:do elabora-do na Comissão respec
tiva. Compete, portanto, a V. Ex.11 e· 
aos demais Constituintes apresentarem: 
emendas que o corrijam. 

O SR. AMANDO FONTES- Vossa 
E~celência entende que não tenho o
direito de expox:. a minha opinião sôbre 
o assunto? 

EStou conclamando o plenário a 
que derribe certas disposições que vão-· 
constar do projeto, pois leio diària
mente, com todo o cuidado, o que se
passa na Comissão de Constituição. 
Já sei o que figura nos Capítulos do·. 
Executivo e Legislativo .. Faço minhas 
.crítlcas a respeito e peço o apoio de
v·. Ex.a para as medidas que pro
ponho. 

O Sr. Oscar Carneiro - E terá. 
'todo o meu apoio, desde. que o mereça. 

O SR. AMANDO FONTES - As
sim o espero, pelo seu amor à De-· 
mocracia. 

o Sr. Oscar Carneiro - Estarei de
acôrdo com V. Ex. a desde que às 
emendas sejam condizentes · com o.• 
ponto de vista geral do interêsse da 
nação. 

O SR. AMANDO FONTES - O·· . 
ponto de vista geral do illterêsse da 
Nação, creio, é o que está sendo di
visado pelos estranhos aos interesses·. 

' ..... 
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·partid:1rios - por exemplo, os autores 
estrangeiros que nos observam, -
porque, em virtude do partidarismo, 

- podemos muitas vêzes dizer que êsse 
. interêsse está justamente no esposa
·mento de idéia pior e condenada. 

O Sr. Oscar _Carneiro - Não sô
.mente os autores estrangeiros ... 

O SR. Al\L\NDO FONTES- Vossa 
.-Excelênc:a foi revolucionário· em 1930? 

O Sr. Oscar Carneiro - Fui. 

O SR. Al\1ANDO FONTES - Para 
que? P~ra combater o po-der _pessoal, 
o exceso de poder do Presidente da 

·República? 
O Sr. Oscar Carneií'o - Par!', esta

belecer o equilíbrio entre os poderes 
.da 1:1epública. 

O SR .. AMANDO FONTES ·-. 11:: 

just.amente o que propugno no· meu 
discurso - o equilíbrio, para que o 
Poder L e g i s 1 a ti v ó tenha fôrças 
·com que coartar o::; des)llandos do 
·Executivo. . 1 

O S1. José Augusto - O aparte do 
:Sr. Oscar C?-.rneiro abona a tese do 
.orador. 

O Sr. Oscar Carneiro - Creio que 
o trabalho do orador, no particular, 
não é pertinente ao poder pessoal. 

O Sr. Luiz Viana - Não se esqueça 
o nobre orador de que, no Império, 

·que era parlamentarista,. nada foi 
mais debatido que o poder pessoal. 

O SR .. AMANDO FONTES ....:. Sem 
, dúv~da. Nunca houve poder pessoal 
·tão desmedido quanto no falseado re
gime parlamentarista que· tivemos no 

· primeiro e segundo império, máxime 
no segundo, com o pc.der pessoal con

·Cedido uo Imperador, sob o nome de 
Poder Moderador. Aliás, é a o-pinião 

. dos contemporâneos do regime, os dois 
· Nabucos, Melo Morais, como é a opi
nião de todos os que depois estudaram 

·com isenção de ânimo '0 que foi o 
nosso parlamentarismo. · 

O Sr. Raul Pila - Será compa
rável o poder pessoal do Imperador, 
na monarquia, com o do Presidente 
da República? 

O Sr. Souza Leão - . Era muito 
maior. 

O SR.. AMANDO FONTES O 
depoimento dos contemporâneos da 
monarquia, V. Ex. a sabe, não vem em 
apoio do que deseja o nobre Deputado 
Sr." Raul Pila . 

O Sr. Raul Pila - E' porque êles 
não tinhain o escalão que temos. O 
têrmo de ccmparaçil.o era outro. Bles 
achavam . um escândalo o poder pes
soal, porque não conheciam - ne1~1 
podiam prever - o pode·r pessoal do 
Presidente da R8pública. 

0 SR. A:i',1:ANDO FONTES - E no 
entretanto, Srs. Constituintes, o que 
vem a-contecendo · nesta Casa? Es
tamos elaborando . uma Constituição 
eivada daquelas falhas tão nossas co
nhecidas, aquelas mesmas que geraram 
a hipertrofia de poder, causadora da.s 
convulsões profundas em que ncs te
mos agitado. 

o S1·. Raul Pila - Nada aprende
mos.· 

O SR. AMANDO FONTES ·- No 
projeto prestes a descer a êste plenó.
rlo, os capítulos concernentes ao U· 
gislativo e ao Executivo seguiram as · 
linhas gerais das Constituiçó~r:: de 91 
e 34, e sob certos aspectos agravaram 
aquêles erros. Nêles, tal é a soma de 
poderes conferidos, sem contraste <!fe
tlvo, ao Presidente, que a sua trans
l.:'tt.tação em ditador será fatal, e ea
tãr.- estaremos conde-nados a coni;ín~1:1r 
lutando e sofrendo .por um regime de
mocrático, padecendo estados ·i~ sitio 
intermitentes, golpes de Estado suces
sivos, guerras civis, tudo isso -111e nos 
tem impedido de progredir nos vários 
ramos da atividade humana. 

o Sr. Luiz Viana - O pior é que 
quando o Presidente não quer .ser um 
ditador; fica ameaçado de pe"·de~· o 
ap.oio de seu Partido ... 

o Sr. Oscar Carneiro - Não hã 
nesta :Constituição o que V. Ex.» 
Fe refere: uma hipertrofla do Poder 
Executivo. Há, antes uma renuncia 
dos demais poderes, em face do Execu
tivo. Se os demais poderes se exer
cessem com a autoridade e "1 ;,Jbera
nia que lhes são dadas por essa Cons
tituiçã:o e pelo próprio projeto que 
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está sendo elaborado, é claro não ha
''eria essa hipertrofia do E:xe.;utivo. 
Isso resulta de um vício naciona!, de 
uma falta de educação política pm 
que se confere tudo ao Execut1vo sem 
se reconhecer as perrogativas dos de
mals poderes. ~sse o êrro ,1a.:nonal 
que os poderes políticos devem corri
gir. 

· O Sr.· José Augusto- E' justamen· 
te o que queremos corrigir. 

O SR. AMANDO FONTES - Sabe 
o Sr. Oscar Carneiro que as causas 
não são só étnicas e sociológicas, mas, 
também, políticas. Demos ao Presi
dente da República um mandato de 
4 anos, no regime da Consticmção de 
91, quando as Câmaras tinham ape
nas três anos. O Presidente da Repú
blica, por intermédio de seus correli
gionários, que eram os governadores 
dos Estados, quando não tínhamos um 
sistema eleitoral honesto,· inter!eriazn 
para .que só viessem para o C o '1gresso 
os seus partidários, os seus amigos 
políticos, e êsses estavam na mesma 
posição de S. Ex.a hoje, que tem ais-

. ciplina partidária e. costuma acompa
nhar o que o líder da maioria julgar 
ser digno de apoio .. 

O Sr. Oscar Carneiro Não 
apoiado. 

C Trocam-se inúmeros apartes. i 

O Sr. Oscar Carneiro - O nobre 
orador sabe qu'e a tradição no 
Brasil, infelizmente, tem sido uni.ca
mente um excesso de Poder Execu~iv.1 
Foi assim na monarquia, na regência 
e ainda na República; em contraposi
ção, tivemos sempre revoluções que 
procuravam corrigir êsse excesso .. 

A Constituição que está sendo ela
borada, deverá corrigir os excessos 
e aos Partidos e aos brasileiros cum
pre adotar uma atitude em virtude da 
qual os poderes possam se exercer 
harmónica e serenamente. 

O SR. AMANDO ·FON'I'ES- Vos:>a 
Ex a deve trazer para a Casa a relvr
ma de mentalidade politica que todos 
desejamos. 

(Trocam-se inúmeros apartes. l 

'O SR. PRESIDENTE - Atençãol 
VV. Exas. estão tomando o tempo do 
orador. 

O SR. AMANDO FONTES- Peço 
perdão aos nobres colegas, mas preciso 
continuar a .apreciação do assunto, 
porque meu tempo é fatal, e terminará 
às 3 horas. 

Em nossas próprias mãos, porém, 
Srs. Representantes, estão os meios 
de dar solução definitiva a todos êsses 
graves problemas. Basta-nos seguir, 
ainda neste passo, os exemplos da 
grande e nobre nação yankee. 

Costumam sustentar os estudiosos 
· do Direito Público, e também os lei

gos, que o nosso regime politico foi 
decalcado ·do modêlo norte-america~o. 
Entretanto, medidas essenciais, insubs
tltuiveis para conter o Presidente den
tro do seu próprio âmbito de açáo, 

' não foram transplantadas dali para a 
nossa Carta. As prescrições contidas 
no artigo 2.0, seção 2.a, daquêle Esta
tuto, por exemplo, segundo as quais 
as nomeações dos Ministros. de Estado 
e de todos os altos funcionários da ad
ministração só se tornarão efet1vas 
após a aquiescência do Senado, não 
figuraram nas nossas Constituições re. 
publicanas. E pro:; vidências sumamen
te perigosas, anuladoras, na prática, de 
todos os freios que se poderiam ante
por ao excesso de poder do Executivo, 
- tais como a faculdade a êste atri
buída de prômover a intervenção nos 
Estados e decretar o estado de sítio, -
ao passo que figuram em nossas leis 
fundamentais, não fazem parte daquêle 
sábio côrpo de regras de govêrno. 

Aliás, a intuição política dos norte· 
americanos, seu entranhado amor à 
liberdade, seu horror a qualquer forma 
de opressão, cedo demonstraram que se 
limitações não fôssem apostas ao poder 
da entidade que tinham inventado -
o Presidente - não passaria de burla 
todo o aparelho arquitetado para fazer 
funcionar um regime liberal. E por 
tal modo se distanciaram, na prática 
dos rumos imaginados pelos velhos ra
thers, que Barthélemy e Duez pucleram 
asseverar "ter o govêrno presidencial 
nos Estados Unidos tomado a forma 

• 

'· 
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de um embrião não confessado do 
regime parlamentar." 

O Sr. Raul Pila - Tôda vez que 
se dá evolução de um regime politico 
pa1·a a democracia, ela se faz, fatal
mente, mais rápida ou lentamente para 
o regime parlamentar, que é a forma 
perfeita. 

O Sr. Souza Leão - E que ütlhou 
em tôda parte. 

O SR. AMANDO FQNTES (Lendo) 
- Vemos, assim, que os criadores do 
sistema presidencial nunca tiveram 
preconceitos de ortodoxia, nunca se ar
receiaram de enveredar por outros ca
minhos, sempre que se tornou neces
sário defender as boas normas demo
cráticas. 

Enquanto isto, entre ·nôs procedemos 
de maneira oposta, isto é, anquilozados 
num presidencialismo à nossa moda, 
só o alteramos para torná-lo mais rí
gido, mais ineficaz como forma de 
govêrno, mais antiliberal, sobretudo. 

Quem vem acompanhando com aten
ção as discussões e as deliberacões 
da Comissão Constitucional pode des
tacar, desde já, três medidas que, se 
adotadas, serão go1pes frontais ao es
tabelecimento de uma legítima demo
cracia em nosso meio: 

A primeira, consiste em se pretender 
que o Presidente da República exerça 
o seu cargo pelo espaço de seis anos; 
a segunda, reside em se ter fixado em 
quatro anos os· prazos de mandatos dos 
deputados Flederais, deixando de ha
ver, assim, a coincidência tão sà!Jia· 
mente esta.belecida na Constituição de 
34; e a terceira está expressa no fato 
de não. ter consentido a maioria da 
Comissão ficasse estatuído na· grande 
Lei que a escolha dos membros dos 
Tribunais Eleitorais deveria ser efe
tuada P()r eleição ou por sorteio. 

Com raro poder de argumentação, 
esteiado numa cultura vasta e varia
da, já o Sr. Deputado Prado Kelly 
apontou os graves males que poderiam 
decorrer para a Nação de um manda
to presidencial tão dilatado. E o Sr. 
~eputado Artur Bernardes, a quem 
nao pesam os anos quando se cuida de 
trabalhar pelo Brasil, ófereceu o tes
temunho de sua experiência para con
denar til~ infeliz idéia. 

O Sr. Café Filho - V. Ex.n. conhece 
emenda de minha autoria, fixando c 
mandato dos Deputados em três anos, 
a fim de coincidir com o presiden-
cial ? · 

O SR. AMANDO FONTES 
Emenda com a qual votaria, , porque 
a coincidência de mandato, no atual 
estado de cutura politica do Bra
sil, é medida indispensável. 

A mim Sr. Presidente, me parece 
que, se se pretendesse, intencionalmen
te, introduzir na nossa Carta, uma 
disposição que vedasse a implantação 
de uma lídima democracia em nos::;e 
terra, nenhuma providência mais ade
quada do que essa. 

Realmente, se, exercendo o poder 
por quatro anos, num regime presi
dencial tal como há sempre sido o nos
so, o chefe do Executivo, lenta c in
sensivelmente foi estendendo seu caDl
po de ação, até conseguir impõr sua 
vontade a todos os setores do País . , 
tendo aquele prazo dilatado, sentir-
se-ia sem· contraste, onipotente, desde 
o seu primeiro dia de govêrno. Que 
teria êle a recear ? O contrôle de tm1a 

'Câmara, cujo mandato sr: finaria qua-
se no meio do seu, dando-lhe, assim, 
a oportunidade de influir para que 
outra se · organizasse com um ma10r 
nüme1·o de adeptos de sua corrente par
tidária ? Os Governadores dos Esta
dos, nos quais, contando com um Con-
gresso apassivado, poderia intervir 

a seu talant~, destruindo o poder lo
cal ? A voz da Justiça, isolada, desam
parada·· de outro qualquer apoio forte? 
Talvez devesse temer a ~opinião públi
ca, manifestada através da imprensa. 
Mas contra esta haveria o estado de 
sítio, com a censura prévia, para fazer 
calar qualquer rumor. . . ' 

Foi para . alertar os povos dos perigos. 
tren~endos que podem decorrer da 
atividade de qualquer órgão político, 
ao qual não se oponha um freio eficien-· 
te, que Emilio Olivier, em 1864, já es
crevia: "Nenhum poder deve ser sem. 
limites, esteja êle concentrado numa 
assembléia, nas mãos de um rei, de 
um Presidente da República. Quem. 
tudo pode é inelutàvelmente arrasta
do a proceder mal, a enganar-se; po.is: 
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o êrro constitui a punição inexorável 
da onipotência." 

Já imaginou, por outro lado, a Casa 
que, concedido o mandato de seis anos 
ao Presidente da República, pra21o igual 
será seguramente conferido aos Go
vernadores dos.' Estados ? :tl:stes, por 
certo, também não se conformarão ·~m 
que haja coincidência de seus manda
tos com os dos Deputados às As
sembléias. locais. Precisam, também, 
de ser todo-poderosos dentro de seus 
dominios. É como pertencerão, natu
ralmente, ao partido político. do Pre
sidente da República, teremos, den
. tro de pouco, reinstaurada neste País, 
a ditadura, tão má como a outra, h::í. 
pouco derribada, e como aquela tam
bém exercida sob a capa da lei. Não 
será uma ditadurE!- do tipo cesariano, 
que depende .muito das qualidades 
pessoais do Chefe, e um pouco da 
simpatia e do apoio popular. Será uma 
ditadura comum, ·desprezível, como tô
das, e que se estribará no interêsse 
partidário do grupo dominante, na 
baixa oligarquia, desmoralizante e 
opressora. 

O Sr. Fernandes Távora - Uma di
tadura getuliana. 

O SR. AMANDO FONTES- Clenuv 1 
- Mas, para tornar ex~quivel o funcio
namento da engrenagem que possa 
propiciar tais frutos, quando já exis
te o voto secreto e o povo começa a 
adquirir consciência de sua fôrça, mis
tér se fazia um grande golpe nas con
quistas liberais por nós tã.o dura e 
tardiamente alcança,das, Então, pondo
se de lado o que já se tornara tradi
ção de nossos costumes políticos, pois 

· fôra consagrado no Código Eleitoral 
de 32, na Constituição de 34 e na pró
pria lei 7. 585, da Ditadura ·deposta, 
pretendeu-se que a nova Carta atri~ 
buisse ao Chefe do Poder Executi
vo a nomeação dos componentes dos 
tribunais eleitorais. 

O Sr. Ltno Machado: - Com isso 
querem, apenas, destruir a única con
quista da revolução - que foi a Jus
tiça Eleitoral. 

O SR. AMANDO FONTES: 
<lendo) : Ante a reação desencadefa
cla, houve um recuo. 

Não nos iludamos, porém. Foi um 
recuo apenas. Tanto assim que no seio 
da Comissão se recusou ficasse logo 
determinado no ProJeto que a esco
lha daqueles juizes seria feita por elei
ção ou por sorteio. Certo planejam. os 
que pretendere restabelecer a opres
são em nossa terra, um novo assalto 
à cidadt.la. Precisai.. de tomá-la a 
todo custo, pois se não puderem or
ganizar a ·Justiça Eieitoral á sua fei
çê.o, bem pode o povo lhes arrebr..tar 
das mãos os instrumentos do po.der. 

O Sr. Lino Machado: - E' precisa
mente o que estão sentindo os da 
maioria. 

O SR. AMANDO FONTE::l - (len
do): Não consintamos nós, porém, que. 
marchemos para trás. Sempre para 
diante. Instituamos aqui, sem falsi
dades, sem armadilll::ts sutilmente pre" 
paradas, o regime democrático. 

Nós, os que não pronunciamos a pa
lavra Democracia cor ligeireza, os que 
sempre nos comovemos ao relembrar 
que, ;Jara preservá-la, vidas brasilei
ras generosamente se sacrificaram em 
solo europeu e sôbre os mares - de· 
vemos ter a coragem, e o desinte!·êsse, 
e a hombridade de não trai-la, 
Ul!uito bem. Muitr.. bem. Palmas.) 

O SR. OSVALDO LIMA- Se~ 
nhor Pl'esid·ente, peç.o,. a palavra, pela. 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Toem a pa
lavra o no,br·e Representante. 

O SR. OSVALDO LI:MA - (Pela 
ordem) - Sr. Pr·esidoent·e, V. Ex.o. tem 
decidido que, proclamado o resulta
do das vo·ts.ções simbólicas, não mais 
se admit·e qualquer Repr-esentante a 
votar, e isso com fundamento no § 3.0 

do art. 67 d,o Re·gim·ento Interno·. 
E' evid•ent•e, entretanto, que o alu

dido parágrafo se· ref-ere, apenas, à 
vota.ção nominal. 

Nessas condições, ·ente·nd·endo, data 
venia que a M-esa não deu a verda
·d·eira interpr·etação ao Regimento, 
n•esta parte, .pediria a V. Ex.11 recon
stderasse tal orientação, admitindo, na 
1'€Tificação de votação, o pronuncia
n1e·nto também dos Sr.s. Representan
tes que fôss·em comparoecendo, antes 
de se iniciar a referida verificação, 
desde que se não tratasse do proc·esso 
nominal. 
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O SR. PRESIDEN':DE - Oportuna
mente, r~sponder·ei ao np:bre Repre
sentantes, Sr. OSvaldo L1ma. 

O SR. B·ENJtAMIN FARAH -
Sr. Pre·sid<mte, pego a palavra pela 
·ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o no:bre Repre·se:11tante. 

O SR. BENJAMIN FARAH 
(Pela orclem) - (*) - Sr. Pre
síde·nte ao ·lêr, ontem P·e1a manhã, 
o Diário Carioca, jornal insus;peito, 
dep.aN~i com o seguinte título de um 
·artigo de ilustre jornalista, Sr .. Ma
C·edo sc.ares: "Re·solvido o caso de· 
Santos". 

Prosseguindo na leitur.a do artigo, 
en·contr·ei €·5 ta expr·essão: "A visita 
do sr. Ministro do Trabalho ao iPôr
·to de Santos produziu e~celent·es !'e
sulta d·os". 

Diante dessa informação,· fui ao 
Ministério do Tra.balho, para sahe·r 
o que· havLa de v·erdade, ·a respeito·; 
e lá me for:ne·c·eram o tele.grama que 
passo a lêr: 

"Exmo. Sr. Dr. Astolt'o Serra, 
D. D. Diretor do De·partamento 
N:acicnal do Trabalho - Rio. 

Sindicato Operários Serviços 
Portuários, Santos, ass·embléia 
ontem realizada foi levada pro
posta Senhor Ministro, que, sub· 
metida estrutinio secreto, foi 
aprovada por -esmagadora maio
ria. Votaram 1.518 favoráveis, 
124 contra, 20 nulos. Assem
tbléia transcorreu completa ordem 
e disciplina. Trabalho no Pôrto 
corre normal e magnifi·camente. 
Esperamos Vossência interc·ed:e.r 
junto Ministro restantes nossas 
reivindicações sejam reestudadas 
mais 'breve possível. Respeitosas 
saudações. - Benedito Neves 
Góis, Pre?idente. 

·Sr. Presidente, a notícia é, sem 
dúvida, ausp1c1osa. Cong:ratulo-m:e 
por saber que os operários de San
tos estão novamente integrados no 
seu · tra·balho, <muito bem) e que a 
calma voltou àquele pôrto importan
tíssimo. 

o Sr. Café Filho - Quer dizer 
que o caso do . pôrto de Santos não 
s.e prendia ao embarque e desembar
que de mercadorias dos navios es
panhóis, mas, sim, a reivindkaçõr;s 
de salários? V. Ex.n trás êsse escls.-

a·ecimento à Assembléia, de vez que 
o mesmo até hoje não constou de 
qualquer nota fornecida a respeit .... 

O SR. BENJAMIN F'ARAH -
.o problema das reivindicações nf~o 
é sô de Santos, mas de tôda parte. 
Aliás, essa questão das reivincl~ca
ções das massas trabalhistas e:.tá 
sendo resolvida com a devida Rtcn
ção. 

O Sr. Hermes Lima - A verdad-e 
é que o Mhlistério, na nota oficiai, 
SÓ se referiu ao problema da Ct>.rga 
e descarga dos navios espanhóis, 
ocultando esta parte das reivindica
ções. 

O Sr. Café Filho 
agora r,evelada pelo 
já existia. 

Que está 
orador, e que 

O SR. BENJAMIN FARAH 
No que diz res.peito às desca.rgas, 
agora mesmo ouvi notícia, pelo rá
dio, de que desfilaram 700 estivado
res diante das autoridades portuá
rias, e todos êles se declararam 
pmntos a descarregar qualquer na
vio, mesmo os de nacionalidade es
panhóla. 

O Sr. Campos Vergal Vossa. 
Excelência permite um aparte? Gos
taria de saber se os o:Perários reco
lhidos às prisões já retornaram à 
liberdade. Faço a pergunta, porque 
a liberdade dêsses operálrios é im
pr.escindív·el à no·rmalização dos tra
balhos. 

O Sr. José Armando - Posso in
formar que os operários detidos em 
Santos, todos . êles estrangeiros, 
agua.rdam, apenas, a so·lução do in
quérito policial. 

O SR. BENJ!\MIN FARAH 
No ,tocante à restrição às liberdades 
dos operários de Santos, saiba o meu 
nobre e distinto· colega, Sr. Depu
tado Campos v.ergal, que nada posso 
inf.ormar, de vez que não ex~rço 
qualquer atividade policial no Rio e 
muito menos em São Paulo. 

O Sr. Campos Vergal - Mas Vossa 
Excelência, naturalmente, e~tá bem 
a par do grave problema, e formulo 
meus votos para que a polícia rein
tegre à liberdad·e os operã,rios pre-

(*) Não foi revisto pelo or.a.clor. sos. 
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O SR. BENJAMIN FAR..~F 
Também sou p·ela liberdade dos ope
rancs, e V. Ex. a não de.s.conhece 
que, de longa data, venho traba
lhando pelá causa dos trab:3.lhadores. 
Sou pela liberdade, não só dos 'ope
rários, como de todos os indivíduos, 
no Brasil ou em qualquer outro 
país. Dev·e recordar-s-e que ainda 
ontem sub:;,crevi o requerimento que· 
V. Ex.a ap1·esentou à Mesa. 

O Sr. Café Filho - V. Ex.a tem 
tido várias atitudes, nêsse sentido. 

O SR."! BENJAMIN FARAH -
Sempre propugnei pela liberdade. 

O SR. PRES]DENTE - Atenção! 
Está terminado o tempo do nobre
Representante. 

O SR. BENJ~ FARAH -
Era o que tinha a dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem; muito bem.) 

o .sa. CAFÉ FILHO - sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O S'R. PRESIDEN:liE - Tem a 
palavrà o nobre Representante. 

o SR. CAFÉ FlLHO (pela ordem) 
-'- Sr. Pres-idente, dirigi há alguns 
dias requerimento de informaÇões à 
Mesa, pedindo fôsse encammhaclo ao 
.Sr.· Ministro da Justiça, indagando 
~e S. Ex.a tinha conhecimento das 
violências· praticadas por autoridades 
policiais, a mando de Interventores 
Federais, em várias unidades da Fe
deração. O honrado Sr. Ministro da 
Justiça, informou à Assembléia Cons
tituinte, nos seguintes têrmos: 

"Em res.posta, cumpre-me in
formar que, sempre que chega ao 
meu conhecimento qualquer tex
to, denúncia ou re·clamação con
tra autorid!lides estaduais, ime
diatamente as encaminho aos 
Interventores respectivos, para as 
sincUcâncias e proiVidências ne
cessárias no selltido do esclare
cimento dos fatos e apuração das 
responsabilidades." 

Ora, Sr. Presidente, manifestando 
meu contentamento em ver o hon-

r ado Sr. Ministro da Justiça diri
gir-se à Assembléia para dar' essa 

·satisfação, devo estranhar, no entan
to, que as medidas reparadoras das 
violências ' policiais em várias unida
des federativas consistam em reme
ter a de.núncia aos agentes ' respon
êáveis por tais violências, que são 
os próprios Interventores. 

Penso, Sr. Presidente, que o Mi
nistério da Justiça possue outros 
meios pa;,ra apuração das violências 
apontadas, que seriam, no caso, a in-

. dagação, a abertura de inquérito ou 
inves.tigação ·pelas dive'rsas autorida
des federais sediadas nos Estados. 

A promessa de S. Ex.a de que as 
violências serão reparadas com a 
simples sindi,cânciz feita peleiS In
terventores, que são justamente as 
autorida;des apontadas como respon
sáveis pelas referidas violências, pa
rece-me que o Govêrno Fedeí!'al se 
torna reGponsável por tais fatos, des
de que são inoperantes ª's medidas 
mencion!lldas na resposta à Assem
bléia Constituinte. 

Por isso, Sr. Presidente, meu voto 
congratulatório com a resposta · é 
também uma manifestaçã.o de dece'P
ção pela inoperânda da1s medidas que 
o Sr. Ministro da Justiça entendeu 
de tomar por intermédio de seu Mi
nistério. (Muito bem.). 

O SR. PRESJ]J;ENTE - Está fin
da a hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORIDEM DO DIA 

Compar€cem mais 185 Senhores 
. Representantes: 

Partido Social Democrático 

Acre: 

Castelo Branco. 

Amazonas: 

Ãlvaro Maia. 
Valdemar Pedrosa. 
Pereira da Silva. 

( 
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Pará: Espírito Santo: 

Magalhães Bar a ta. Atílio Viváqua. 
Alvaro Adolfo. Ari Viana. 
Duarte de Oliveira. Cario$ Lindemberg. 
Lameira Bitencourt. Eurico Sales. 
Carlos Nogueira. Mdrubal Soares. 

Maranhão: Distrito Federal: 

Clodomir Cardoso. Jonas Correia. 
Vitorino· Freire. Rio de Janeiro: Ocj,ilon Soares. 

Pia ui; Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 

Renault Leite. Amaral Peixoto. 
Sigefredo Pacheco. Eduardo Duvlvier. 

Ceará: Carlos Pinto. 
Paulo Fernandes. 

Raul Barbosa. Getúlio Moura. 
"· Rio Grande do Norte: Heitor Collet. 

Acúrcio Tôrres. 
Georgina Avelino . Miguel Couto. · 

. Dioclécio Duarte. · Minas Gerais: José Varela. 
Valfredo Gurgel. Benedito Valada1;es. 
Mota Neto. Juscelino Kubits,chek. 

Paraíba: Duque de Mesquita. 
João Henrique. 

Janàui Carneiro. Wellington Brandão. 
Samuel Duarte. Augusto Viegas. 
José Jofili. Gustavo Capanemn. 

Olinto Fonseca. 
Pernambuco: La ir Tostes. 

Novais Filho. Milton Prates. 
Agamenon Magalhães. São Paulo: Costa Pôrto. 
Ulisses Lins. Ciri1o Júnior. 
Barbosa Lima. Gofredo Teles. 
Pessoa· Guerra. Noveli Jún1or. 

Alagoas: 
Antônio Feliciano. 
Costa Neto. 

Góis Monteiro. José Armando. 
Medeiros Neto. Ataliba Nogueira. 
José Maria. Sampaio Vidal. 

Sergipe: Goiás: 

Craco Cardo.so. João d'Abreu. 
Caiado Godói. 

Bahia: Guilherme Xavier. 
Pinto Aleixo. Ma to Grosso: 
Regis Pacheco. 

P-ence de Arruda. Negreiros Falcão. 
Vieira de Melo . I 

Paraná: ; 

Altamirando Requião. ' t 
Eunápio de Queiroz. Flávio Guimarães. 

~-Luís Barreto. Fernando Flores. 



Munhoz de Melo. 
Aramis Ataide. 
Gomi Júnior. 

santa Catarina: 
Aderbal Silva . 
Otacílió Costa. 
. >!aberto Grossemba<:her. 

Rio Grande do Sul: 

Gaston Englert. 
.A:droaldo Costa. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Damas o Rocha. 
Antero Leivas. 
Sousa Costa. 
Glicério Alves. 
Mércio Teixeira. 
Pedro Vergara. 
Herofilo .A:zamtuJa. 
Bayard Lima. 

Uniã.o Democrática Nacional 

Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Epílogo Call'ij)os. 

Maranhão: 

Alarico Pacheco. 
Antenor Bogéa. 

Piauí:· 

Esmaragdo de Freitas. 
Matias Olimpió. 
Antônio Correia. 
Adelmar Rocha. 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 

Fernandes Tâ v ora. 
Gentil Barreira. 
Beni Carvalho. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Ararlpc. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 

Aluísio Alves·. 

Paraíba: 

Vergniaud Wanderley. · 
Argemiro de Figueiredo. 
João úrsulo. 
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Plínio Lemos. 
·Ernani. Sátira. 
Fernando Nóbrega. 

Pernambuco: 

Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio . 
João Cleofas. 

· Gilberto Freire. 

Alagoas: 

Frei-tas Cavalcanti. 
Mário Gomes. 
Rüi Palmeira. 

Sergipe: 

Vâlter Franco. 
Leandro Maciel. 

Bahia: 

Juraci Magalhães. 
Otávio Mangabeira. 
Luis Viana. 
Clemente Mariani. 
Rafael Cincurá. ·· 
Allomar Baleeiro. 
João Mendes. 
Rui Santos. 

Distrito Federal: 

Hamilton Nogueira. 
:S:ermes~Lima. 
Euclides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: 

Rõmão Júnior. 
José Leomil. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 

Monteiro de Castro. 
José Bonifácio. 
Ma~alhães ·Pinto. 
Milton Campos. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 

Romeu Louren~:ão·. 
Toledo Piza . 
.Aureliano Leite. 

Goiás: 

Domingos Velasco. 
Jales Machado. 
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Ma to Grosso: 

.Dolor de Andrade. 

Paraná: 

E:rasto Gaertner. 

Rio Grande do Sul: 

Flores da Cunha. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 

Luís Lago. 

Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
Benjamim Farah. 
Vargas Neto. 
Benício Fontenele. 
Barreto Pinto. 

São Paulo: 

Guaraci Silveira. 
Romeu Fiori. 
Berto Condé. 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 

Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 

Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brãsil 

Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 

Dis·trito Federal: 

Carlos Prestes. 
Batista Neto. 

São Paulo: 

Osvaldo Pacheco. 
Caires de Brito. 

Rio Grande do Sul: 

'l'rifino Correia. 

Partido .Repubricano 

Maranhão: 

L1no Machado. 
~ 
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Pernambuco: 

Sousa Leão. 

Minas Gerais: 

Bernardes Filho. 
Mário Brant. 
Artur Bernardes. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 

Deodoro Mendo~ça. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo.: 

Manuel Vitor. 

Partido .Republicano Progressista 

São Paulo: 

Campos Vergai. 

· Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 

Raul Pila. 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
(pela ordem) - Sr. Presidente, por 
mais estranho que pareQa, venho à 
tribuna p!lra tratar de coisas mara
vilhosas. 

A primeira delas é a que se refere 
ao jornalista Sr. Maurício Roitman, 
correspondente de um jornal cario
ca, que sendo enviado à cidade de 
Santos, para ali observar os aconte
cimentos e fazer noticiário, sem mals 
preâmbulos, foi prêso pela polícia 
santista, justamente no dia em que 
se homenageava ·a Imprensa, pela 
passagem do seu 128.0 aniversário. 

A segunda maravilha prende-se ao 
momento atual: apesar de se dizer 
que estamos em uma democracia, 
com as liberdades públicas assegura
das, vemos que a Polícia do Distri
to Federal proíbe comícios em pra-

-
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ça pública, como aconteceu com o 
que se ia realizar na Praça Saenz 
Pefia, onde deveria desfilar a Esco
la de Samba, e para o qual fora con
vidado o Partido Comunista do Bra
sil a fim de dizer algumas palavras. 

· lira, de .prestidigitador, ·que faz apa
recer coelhos em chapéus, ovos nos 
bolsos, etc. 

Finalmente, a questão de ordem 
que desejava levantar é a seguinte: 
- Se a P.E.L. Já é um partido po
lítico organizado dentro do Brasil e 
se seus membros podem se entregar 
à livre manifestação da prática da 
democracia? 

Tudo isto é muito estranho, Senhor 
Presidente, não há dúvida, tanto 
mais· quando se cometem arbitrarie
dades dessa ordem. Enquanto a po
lícia impede a realização de comícios 
democratas; ela própria, por outro 
lado, se arroga o direito de realizá-
los! · 

-.. 

Verificamos, assim,· no Brasil, essa 
colsa curiosíssima, que não deixa de 

· ser maravilhosa: o Sr. Pereira Lira, 
um professo~ de Direito, parece estar 
seguindo um caminho torto, pois ·"faz 
comícios em praça pública e ensaia 
passos de mágica muito interessan
tes, que fazem lembrar outros, iguais, 
a que se referiu o Sr. Negrão de Li
ma, quando declarou que às 3 ho
ras da madrugada teve notícia ~ 
certamente seu portador usava galo
chas no momento, e, por' isso, era si
lencioso -- de que dentro da cida
de de Santos reinava verdadeiro ter-

-- ror, o sangue inundava tõda a cida
de, cujos habitantes, pacatos, de lá 
já fugiam quase a nado. E termi
nava a notícia: tudo isso em virtu
de da guerra civil ali que o Pal'ti
ào Comunista desencadeara! 

. 
O ilustre Chefe de Polícia, Sr. Pe

reira Lira, poucos dias antes da data. 
marcada para o comício da Praça 
Sanz Pena, realizou, êle próprio, ou
tro, .em Brãz de Pina, .Por ocasião 
do qual a Polícia Especial fêz de
monstrações de jiu-jitsu, box, luta li
vre, etc. s.s. fêz passes de mágica, 
como o seu colega Negrão de Lima, 
tirando nesse momento a bandeira 
nacional do bõlso, para impressionar 
o povo e dividir brasileiros. 

Tais atitudes, Sr. Presidente, são 
muito curiosas, mas, não podem con
tribuir para inspirar ao Govêrno a 
confiança de que necessita, a fim de 
resolver os graves problemas gerados 
pela crise conômica. . São verdadeiras 
atitudes de Zé Pereira, de tocador de 

certamente haverá dificuldade na 
interpretação das iniciais, e, por isso, 
desde já direi que elas significam: 
Polícia Especial . da Light! 

Era o que tinha a dizer. <Muito 
bem, rnuito bem) . 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. ALTAMIRANIDO REQUIAO 
(Pela ordem, lê o seguinte disc?t~so) 
- Sr. Presidente, Srs. Represenoan
tes. - Inicialmente, quero ~declara:, 
que não poderei aceitar apartes ··as 
minhas palavras, dada a escassez de 
tempo de que disponho. 

Depois, em nom·e da minha ban
cada e falando pela sua unanimidade, 

I ' 

com a devida autorização, devo d1zer 
que venho à tribuna para protestar, 
como em verdade protesto, de modo 
decisivo e desenganado, contra os têr
mos da entrevista, que o Sr. Interven
tor Federal, na Bahia, acaba de con
ceder à imprensa da Cidade do f:íal
vador, apreciando a atitude da repre
sentação pessedista daquele Estado, 
nesta Casa, atitude referente ~ seu 
mau comportamento político e à sua 
indefensável incorreção partidária. 

Nunca se viu tal coragem, no des
virtuar os fatos e no afrontar a ver
dade com o seu mais abusivo falsea
mento. 

Declarou o 'sr. Guilherme Marback, 
naquela entrevista, Sr. ·Presidente, que 
está sendo vitima de "clamorosas in
justiças", de parte dos deputados seus 
antigos correligionários, pois o EY.mo. 
Sr. Presi:dente da República foi 'lUem 
resolveu entregar as Prefeituras aos 
partidos vitoriosos nas eleiçõf's de 2 
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de Dezembro, fórmula impost::t pelo 
espirlto esclaréddo de S. Ex.11, ~ a<:ei· 
ta, inteiramente, pela nossa ban·:itda. 

E continuou o Interventor: 

"Não faÇD outra coisa, ;;enão 
executar êsse acôrdo, ao pé da 
letra. Quanto ao Secretaria1::J, é 
êle composto de pessoas de minha 
confiança, e não poderia deixar 
de ser assim. o que não serra pos
sível era o Interventor compor o 
Secretaria.do sob imposição de t<?r
ceiros'. 

Concluindo, afirmou o Sr. Guilher
me J:.~IarbacK: 

"Sucede que os deputados, te
mendo atacar a pessoa do digno 
Presidente, atacaram a mim, sa
bendo êles que sou um delegado 
da confiança do General Dutra, e 
que execu:;o um plano seu' . 

E' contra tudo isto que a bancada 
baiana do "Partido Sociaf Democrá
tico" ergue, daqui, o formal protesto, 
a que acabei de aludir, porque,· Se
nhores Representantes, a entrev1sta do 
sr: Interventor na Bahia é um montão 
de mistificações e de clamorosas im:in
ceridades. 

O Sr. Guilherme Marback não :::um
priu nada do aue o ilustre Chefe do 
Govêrno lhe p;escreveu, verba!mente, 
e por escrito, na noite de 11 de abril, 
às vésperas de seu embarque para a 
Bahia, com o testemunho de tôda 
nossa bancada. 

Senão· vejamos. 

Chamando-o ao telefone, o Exmo. 
Sr. Presidente declarou-lhe, à nossa 
vista, que havia deliberado, de si pró
prio, tomar as providências que pas
sava a seriar-lhe, de referênd<J. à ad~ 
mini~tração e à politica daque1e. Es
tado. Em seguida especificou·lhe .1s 
cUt.as pr<lvidências, que consta.vr.m de 
cinco itens. E, como poderia suceder 
que não fôssem as suas palavras bem 
compreendidas, por aquêle veículo, ia 
passá"las para o papel, em documento 
que nos f<li entregue, para ser dado a 
ler ao Interventor, tendo ficado, por 
mero a;caso, o original em podel' de 
11ossa bancada. 

As determinações do Presidenta, de 
que foi. fornecida, aliás, mais tarde, 
uma côpia ao Sr. Marback, pelo Depu" 
tado Laura Freitas, eram assinadas por 
S. Ex. a e assim distribuídas: 

1.0 Recomposição do Secretariado, 
com entrada de elementos do P. S. D. 

2.0 Substituição do Presidente do 
Instituto de Cacau. 

3.0 Nomeação, em 1.0 lugar de Pre~ 
feitos pessedistas para os municípios 
onde o P. S. D. houvesse obtido maio
ria de votos. 

4.0 Em segunda urgência (segunda 
urg~ncía, diz o texto) nomeação de 
Prefeitos para os municípios onde à. 
U. D. N. tivesse logrado vencer a 
eleição presidencial, respeitadas as in
dicações que fizes&e a mesma .. 

5.° Finalmente, nomeação de prefei
tos udenistas, para os municípios onde 
a U. D. N. houvesse triunfado na 
legenda, excluído o de Gaiteté, para o 
qual o Presidente resolveu, soluçã,o ex- · 
cepcional, com a nomeação do Sr. Cle
mente Tanajura, do Parti·do Social· 
D<!mocrático. 

Eis ai. Esta fórmula integral, fo1 
obra, autorizada e ~sclarecida, do 
E.."<mo. Sr. General Eurico Dutra. N'ela. 
entrou, de parte da bancada ))esse~ 
dista, a;penas a nossa conformida.de, a 
nossa aquiescência, o nosso apoio às 
deliberações de S. Ex.a. 

Se, portanto, o Sr. Guilherme Mar
back se insurge contra "terceircs", 
que lhe fazem a imposição de mo
dificar o seu secretariado, não é a 
nós outros que S. Ex.a. irroga e atri
bui essa "imposição", mas ao nobre 
Sr. Presidente da República, que lhe 
mandou entregar a'fórmula atrãs ci
tada, devidamente subscrita, >Ponte 
sua. 

cumpriu, ou melhor, está cumprin
do, porém, o Interventor, ao P~ da 

·zetra, como diz, a fórmula pres1den·· 
cial? Pelo que se refere aos Secretá
rios, a Assembléia. e a. .Nação, que 
ajuízem ... 

Mas, no tocante aos outros pontos, 
vem sendo tudo a. mesma coisa. 

Até hoje, o Sr. Marback não subs
tituiu sequer· o Presidente do Insti
tuto do Cacau, sob alegações sem fun-
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damento, já suficientemente rabatidas 
e afastadas pelo próprio Presidente. 

Até hoje, não resolveu o Sr. Mar
bac~ o caso do município de caiteté, 
mantendo lá um Prefeito contrário 
às ordens do Presidente rda República .. 

E, no que se relaciona com o pro
vimento das Prefeituras, começou des
respeitando as urgências estabelecida::; 
:pelo General Dutra, e nomeando, ao 

. mesmo tempo, pessedistas e udenistas, 
quando a êstes não deu, em vários 
casos, irritante preferência. 

Em face d~ tudo isto, que aí fica, 
'Sr. Presi.dente, Srs. Repi·.esentantes, a. 
Assembléia que ajuíze se estamos fa
zendo injustiça ao Sr. Interventor Gui
llierme Marback, ou se S. Ex.a foi, se
guramente ou não, quem· se transfor
mou - de el~mento sereno e mode
rado, em cuja boa linha de procedi
mento tanto confiaram o Presidente, 
o Ministro da Justiça e nós, no algoz 
·ele seu Partido, no verdugo de .!'eus 
correligionários, no mandatário infiel, 
que está querendo comprometer a dig
nidade, a compostura e a palavra es
.crita do honrado Chefe da Nação, com 
o lhe atribuir, veladamente, propósi
tos que S. Ex.11 nunca teve, nunca 
poderí!l- ter, não terá jamais, nem
na sua vida particular, nem na sua 
vida pública! u~:ruito bem,· muito bem.) 

O SR. GaEGóRIO 'BEZERRA -
Sr .. Presidente, peço a pab vra, :pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA 
(Pela ordem) Sr. Presidente, 
S1·s. Representantes. Pedi a palavra 

·para, em nem~ da Bancada Comunista 
do E:r~.~ll. mais uma ver., trazer ao 
conhe"i"n"~ .• c· o de~h· c' o o c de .., ... ,, ~ ...... ,. , (... .. :h-"' ;.:,; s •. ~,S.l1-
dos polic'z:is no Mm!:cipio ele Pau 
D' Alho. 

· E' a ter:~~i~a v-: z qu~ ::t Policia dês
se municfpJo vem iJ1'atic:9.ndo as mS~io
res c!csor.dens possíveis contra o· Co
n~ité do Partido Comunista naquela 
crdt~de. 

D~ p:imei.ra vez a bancada comu
nista limitou-se apenas, a falar com 

0 Exmo. Interventor do ·Estado de · 
Pernambuco, a fim de qüoe Sua Exce
lênc:a, como autoridade máxima do 
Estado, chamasse a atenção dos seus 
auxiliares, através do chefe. de polícia, 
p:ua que cumprissem a carta-circular 
do Exmo. Sr. Ministro da Justiça en
viada aos interventores estaduais .. 

No entanto, Srs. Constituintes, as 
autoridad·es ·- inclusive o delegado de 
r;orfcia do municip:o de Pau D'Alho, 
.:_ parecem não a entenderam bem, 
nois, continuaram a praticar verdadei
ras tropelias contra <.quê1e c;omité, 
invadindo sua sede e pendo para fora, 
sob ameaça de espancamento, popu
lares, fammas -e cidadãos pacíficos 
que procuravam discutir seus proble
mas polfticcs e económicos naquêle 
local. 

o Sr. Oscar Cameiro - Quero es
chuecé:r a V. Ex.a que o. P:::.rt:do Co
munista no município de Pau D'Alho 
não tem sido hostilizado pelo poder 
público. Aquêle redt!to, aquêl·e núcleo 
do Partido comunista, não faz política 
do Partido que V. Ex. a representa, 
mas '-política dirigida exclusivamente 
contra os administradores do mun;
cíplo, esquecido mesmo dos postula
dos do Partido Comuni'sta, para deri
var numa oposrçao sistemática aos 
poderes públicos elo município. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA 
Nt\o é verdade o q~::·e. V. Ex.a está 
afirmrmdo. Os comunist,•s àe Pau 
D'Alho sempre pugnaram pala ordem. 

O Sr. Oscar Carneiro - Não são 
comunistas de convicção, mas de opo
s:Ção local. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
São comunist:-,s que obedecem as li
nhas políticas .do seu Partido, e todos 
os comunistas s-:mpre se colocam coe
re:r..tes com a linha de seu partido. 

O Si'. Oscar Carneiro - Nunca se 
cclccaram coerentes com essa linha. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA
Cert::>.mente V. Ex.n é daqueles que 
acham que o deleÚ.do de polícia deve 
proceder a êsses espanca)nentos, mas 
não nos encontr~.rnos mais na época 
do te!·ror pclicbi. Estamos em mar-

i 
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eh~ para, s. democracia. e, se Vossa 
Exéelê:1cia quer continuar a colaborar 
com o govtrno, deve ajudá-lo, con
cit::tndo seus prot·;;gidos naquêle mti· 
nicip'o a cumprir de fato as or:Jens 
das autoridades superiores, conforme 
a cil·cular do Chefe de Polícia. que, 
sem duvida, transcreveu a do Miuis
tério cb Justiça. 

Se a polícia invade uma casa, põe 
os visitantes na rua, joga para fora 
as famílias, entende V .. Ex.a que está 
tudo muito bem? 

O Sr. Oscar Carneiro - Não san
ciono injustiças, mas contesto a afir
mação de V. Ex. a de que os com unis- · 
tas de Pau d'Alho sejam antes co
munistas do que simples opositO!I'es 
das autoridades locais. 

O SR. GREGORIO BEZEB.RA -
Eis aqui o telegrama que o Senador 
Carlos Prestes recebeu do Secretário 
político do Comité da Pau d'Alho: 

"Pedimos providências junto ao 
Parlamento contra as arbitrarie
dades praticadas na sede do Co
mité Municipal do P. C. B. em 
Pau d'Alho pelo sargento da po
lícia e delegado local, Sr. João 
Ferreira Lima,· que impediu ontem 
a realização de uma reunião pa
cífica ordinária, interna, expulsan-

O SR. PRFSIDENTE: - Lembro 
ao orador qu~ o tempo está findo: 

O SR. GREGORIO BEZERRA 
Trata-se agora do Centro Paulista. 
dos Lundgren em Pernambuco. A 
Companhia de Tecidos dessa cidade 
está demitindo diàriamente dezenas 
de operários, negando-se a pagar-lhes 
tempo de serviço, segundo prescrevem 
as leis trabalhistas, que facultam ao 
patrão, quando não está satisfeita 

. com o operário, dá-lhe oito dias de 
a viso prévid, pagando dep~is a inde
nização legal. 

Assim, Srs. Constituintes, estão bur- . 
!ando a lei muitos patrões reacioná
rios de Pernambuco, de acôrdo com a 
polícia, em certos municípios, .a q~al 
dessa forma foge às determmaçoes 
dos seus superiores hierárquicos,. 
criando dificuldades à própria admi
nistração do Estado e da República. 

Eis o telegrama que recebemos da
quela cidade pernambucana: 

"Situattão verdadeiro terror pt 
Companhia Tecidos Paulista está 
demitindo dezenas operários . ne
gando se fazer indenização acôrdo 
leis trabalhistas solicitamos enér
"'icas providências contra atividade 
fascista Antônio Jorge Costa". · 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
õem. Palmas.> 

O SR. SOUZA LEÃO·- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

do da nossa própria sede vários 
homens e mulheres que discutiam 
problemas de seu interêsse, ao 
mesmo tempo em que era l'eali
zada ampla reunião dos traba
lhistr;;.s locais. O sargento em 
questão, que age através do desta
camento local, tem insuflado o 
povo contra nós, junto ao Prefeito, 
sendo porém repelidos seus inten
tos. Certos das providências do 
nosso legítimo representante no 
Parlamento, subscrevo-me aten
ciosament;e - Eujrasio . Ferreira, 
secretário político". 

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra 0 nobre Representante. 

Isto é verdade, e não é a primeira 
vez que acontece. O nobre deputado 
talvez esteja defendendo uma causa 
.injusta, porque talvez rião se ache a 
par da politicagem que se faz · nos 
muniéípios, quando os cidadãos não 
estão de acôrdo com as autoridades 
locais e com o Prefeito. 

o SR. SOUZA LEAO CP~Za ordem,_) 
- Sr. Presidente, tive a oportum
dade ontem de votar contr.~ uma 
emenda da bancadà da l!nlao De
mocrática Nacional, à moçao ?u.bme
tida à apreciação da Assembléla. 

Aproveitando-me, agora, do ensejo, 
vou dar os motivos em que funde~~ o 
meu voto, em div~rgência com a Um~~ 
Democrática Naclona;l, que tem eu 
mesmos pontos de VlSta que . o m 
P t 'do· ou melhor vou e~plicar a ar 1 , ' · 0 nobre divergência entre mun .e . 
Deputado Sr. Otávio Mangabelra. 
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As razões dessa divergência são de 
duas ordens. 

Em primeiro lugar, eu não disse, 
em aparte que não foi Gomado lite
ralmente pela taquigrafia, que o Pa
r~>guai era uma democracia. Afir
mei que o Paragmii, pelo seu govêr
no, queria iazer-se acreditar como 
uma d.emocracia e, por isso natural
mente, iria receber a nossa advertên
cia, os nosso;, votos, como um ato de 
grosseria. Em segundo lugar, devo 
a·centuar à Casa que ainda esta
mos plasmando a nossa democracia; 
ainda nos achamos no regime dos de
cretos-lei e ·das interventorias. Não 
temos, portanto, democracia. ·Onde, 
pc.Jis, vamos buscar autoridade para 
recomendar aos outros países que ado
tem essa democracia que não possui
mos? 

Asseverou há pouco o nobre Depu
tado comunista que me precedeu na 
tribuna que a nossa democracia . está 
em marcha. Quando ela se efetivar, 
podemos, c:ntão, fazer a nossa adver
tência ou dar o nosso conselho. Por 
ora, parece-me que não temos muito 
autoridade para proceder dessa for
ma. (J.1fuito bem; muito bem.) 

O SR. CARLOS PINTO- Sr Pre-
sidente, peço a palavra, pelo or-
dE-m. 

O SR. PRESIDENTE- Tem.a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. CARLOS PINTO (Pela or
dem) - Sr. Presidente, o que me 
traz hoje à tribuna é o discurso do 
ilustre deputado Sr. José Leomil, pro-

., nunciado na sessão de segunda-fei
ra. 

· O SR. CARLOS PINTO - V. Ex.3 

fez uma denúncia improcedente. 
C Sr. José Leomil - Confirmo-a e 

provarei tôdas as minhas argüições. 

O SR. CARLOS PINTO "-- Confor
mt vou ter oportunidade de demos
trai à Casa, S. Ex.n não tem razão. 

O Sr. José Leomil afirma que está 
ilegalmente prêso na Penitenciária de 
minha terra um homem que se diz 
inocente, que ali se encontra há cin
co anos, sem que contra êle exista 
qualquer sentença condenatória. 

O Sr. José Leomil - Perfeitamen
te. ' . 

O SR. CARLOS PINTO - Disse 
mais S. Ex.a que o tinha na conta de 

c homeni de bem ... 
O Sr. José Leomil - Fí-lo em fa

ce das entrevistas de várias pessoas 
idôner;s concedidas a "Resistência". 

O SR. CARLOS PINTO ---: . . . de 
homem de passado limpo, contra o 
qual até hoje as autoridades n,ão 
apontaram qualquer crime por êle 

·praticado, ou· quaisquer fatos desabo-
nadares de sua conduta. 

Srs-. Representantes, .contra fatos 
palpáveis não há argumentos. Será 
impossível, no caso, obscurecer a ·ver
dade, como vou demostrar. 

O Sr. José Leomil - Qual 6 a 
verdade? 

O SR. CARLOS PINTO - Vou 
apontá-la. 

O citado polonês em "2-12~1937 foi 
processadc como incurso no art. 
303 da Consolidação das Leis Pe
nais no 2.0 Distrito Policial.·· 

O Sr. José Leomil - Isso não 
justifica cinco anos de prisão. 

O art. 303 refere-se a ferimentos 

O caso abordado por S. Ex.a pren
de-se ao criminoso internacional Adol
fo Langsner. O nobre colega, com 
quem mant~nho relações amistosas e 
a quem guardo respeito, pelos seus 
predicados morais e intelectuais, de
n~nciou de certo modo o govêrno do 
Estado do Rio de Janeil"'. 

· leves e, aliás, foi revogado pelo Códi
go Penal atual. A pena m1nima 
é de três meses e a máxima de um 

O Sr. José Leomi'l - Denunciei, não 
só o govêrno do Estado do Rio, como 
também o da República. V. Ex.~ con
testa ·que êss'~ cidadão esteja prêso, 
há cinco Pnos, irregularmente, na Pe
nitenciária do Estado do Rio de Janei
rt? 

ano. 

O SR. CARLOS PINTO - Ouça
. me, V. Ex.a, por favor. Vou desenro
lar um rosário de crimes praticados 
por êsse indivíduo no Bras~l e :em paí
ses estrang·eiros. 

Ouça o nobre colega com calma, pois 
foi infeliz na sua acusação. Não pro-

I 
·i 
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curou a verdade dos fatos · par:1 vir 
à tribuna denunci.ar o govêrno do Es
tado do Rio: 

O Sr. José Lcomil - A verdade é 
que o homem está preso. 

O SR. Ci'..RLOS PINTO - "Em 
18-4-1933 foi processado como in
curso no art. 137 ·da Consolidação 
dus Leis Penais na 1.a Delegacia 
Auxiliar; em 3-11-1938, foi reco
lhido à Casa de ·Detenção, a fim 
de cun.-:prir a pena de 9 meses e 
22 dias de prisão;" 

O Sr. José Leomil - Já a cum
priu. 

O SR. CA.~LOS PINTO - "Em 
30-12-19,38, por sentença do Juí
zo de Direito da 1.11 vara Crimi
nal, foi condenado a três meses e 
15 dias de prisão; 

Em 26-10-40, foi preso, passado 
à disposição do Exmo. Sr. Chefe 
de Polícia; 

Em 20-3-41, requereu cancela.: 
mente de notas sendo indeferida. 
a petição." 

O Sr. José LeomiZ - Prisão ilegal 
essa o que V. Ex. a alude. 

O SR. CARLOS PINTO - O cita
elo indivíduo "foi processado em São 
Paulo por crime .de falsificação; 
foi naturalizado cidadão brasilei
ro, falsificando o registro de sua 
filha, Elen Mary. Por todos ês
ses motivos e mais o que consta do 
processo regular a que foi sub
metido, em virtude de ter ficado 
provado tratàr-se de elemento in
desejável ao pais e já expulso an
teriormente da Tchecoslováquia; 
foi solicitada a sua expulsã.o, de 
acôrdo com o Decreto n.0 479 de 
de junho de 1938, tendo sido, 
em conseqüência, cassada a sua 
naturalização, bem como decre
tada, em 16 de dezembro de' 1941, 

a sua expulsão do· território na
cional." 

ximilano Langsner, natural da Po
lonia, em virtude ·de ser elemen
tb pernicioso it Ordem Pública, co
mo bem diz a Delegacia Especial 
de Segurança Politicà, e Social do· 
Distrito Fe:deral . (telegrama de 
fls.) pelos fata·s deli tuosos que 

·vem cometendo no País, desde sua 
chegada em caráter definitivo, em 
1935, cu sejam, há 6 anos e ser 
vagabundo sem profissão defini
da e sem meios de subsistência. 
ps,ra se nnnter." 

O St·. Adelmar Rocha - E foi na
turalizado brasileiro. Que tristeza! 

O Sr. José LeomiZ - Mas prestou 
relevantes .serviços .à polícia de São 
Paulo. 

O SR. CARLOS PINTO - "A indi~ 
vidualidade do expulsando está 
perfeitamente descrita pelo titu
lar da Delegacia Espe{~ial de Se
gurança .E'olítica e Social do Rio
de Janeiro, que no telegrama de 
fls. informa tratar.se de chanta
e!emento pernicioso à sociedade, 
elemento pernicioso à socida;de, 
exploracior de mulheres ligado à 
organização judáica -de Moscou." 

Srs. Representantes, o referido in
divíduo está expulso do território na
cional à disposição do Sr. Ministro 

. da Justiça. Tenho aqui a cópia do 
decreto de expulsão. Ainda agora, há 
uns oito dias, o Sr. !vfinistro da Jus
tiça oficiou ào govêrno do Estallo do 
Rio de Janeiro o seguinte: 

"Em referência ao ofício n.o. 
S-7·, de 7 de março do . corrente 
ano, dessa Secretaria, tenho a hon
ra de informar a V. Ex. a que; por 
despacho de 24 de abril último, o 
.Sr. Mi:ristro determinou sejam 
tomadas as necessárias providên
cias para efetuar a expulsão do 
território nacions1 do estrangei
ro Adolfo Maximiliano Langsner, 
decretada em 16 de. dezembro de 
1941." 

O Sr. José Leomil - Mas êle con
tinua preso. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
Lembro ao nobre orador que seu tem
po está esgotado. 

O SR. CARLOS PINTO - "Foi 
instaurado o presente inquérito 
de expúisão contra Adolfo Ma. 

O SR. CARLOS PINTO - Sr. Pre
sidente, permita-me mais algumas pa
lavras. 
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Srs. Representantes, a prisão do in
desejável indivíduo deu-se durante o 
Govêrno do Sr. Amaral Peixoto no 
Estado do Rio de Janeiro, Govêrno 
que sempre agiu com ponderação, ins
pirado por um alto espírito de justiça, 
retonhecido não só pelos flumine-nses, 
mas por todos os brasileiros, pois o 
Sr. Amaral Peixoto é um democráta 
n::>, extensão mais ampla da palavra. 

O Sr. José Leomil - Prendeu vá
- rios fluminenses ilustres. 

O SR. CARLOS PINTO- No Bra
sil, devemos receber de braços aber
tos todos os· estrangeiros que quise
rem .trabalhar e cooperar conosco, po
rém não chantagistas e escroques co-
rno Adolfo Langsner. (Muito bem; 
muito bem.) · · 

O SR. ANTONIO FELICIANO -
Sr. Presidente, ·peço a palavra, p·~1.3. 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE . - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. ANTONIO FELICIANO 
(pela ordem) ~ Sr. Presidente, em 
várias ·sessões desta respeitável 1\s
sembléia, focalizando. assunto de fel
tio constitucional, eminentes repre
sentantes cuidaram do regime tritm · 
tário fiscal com o propósito de con· 
ceder às comunas meios que às me..;
rnas proporcionem melhor e maior 
desenvolvimento. 

Assim, falaram ilustres e honra·:los 
parlamentares, como Horácio Larcr, 
Mário Masagão, Gofredo Teles, No
. veli Júnior, sadias expressões da Chl
tura e do patriotismo de São Pa•!lú. 
c o prof. Luís Viana, uma das per;, J . 

nalidades que honram e engrandec~m · 
esta Casa. 

As orações dos preclaros memuros 
da Constituinte ecoaram no Estado 
que represento. Um movimento de co
orde':l~ção de esforços Sf projeta nos 
·rnumc1pios paulistas, sot as benção~ 
do Govêrno estadual, propugnamt ::1 

por que na Carta polítiCa a ser ro
tada sejam contemplados com melhi
res rendas e se fortaleça a saúde fi
slca e moral dessas entidades da Fe
deração. 

· A êsse respeito, Sr. Presidente, ren
niu-se em São Paulo, em forma tle 
congresso regional, um grupo de co- . 
n,unas bandeirantes, or1entados p<llo 
órgão administrativo da cidade de 
Limeira e elaboraram substancio~:>· 
memorial, subscrito pelos Srs. Otávio 
Lopes de Castelo Branco, Luis Dias 
Aivarenga e Joaquim Tibiriçá,· gov<'l:
nadores, respectivamente, das cidr.
des .de Limeira, Descalvado e Catr.· 
pinas. 

Sou portador dêsse memorial, onde 
c problema é tratado minuciosamf'il . 
te e através do qual se pretende uma 
contemplação percentual das rendas: 
auferidas pela Fedreação para que os. 
municipios possam realizar os vários 
encargos que lhe são· cometidos, ;<:lm 
que permaneçam na situação deficit~-· 
ria em que se encontram e com 'it:U:> 
movimentos tolhidos pela imposc;i- · 
bilidade de recursos ec9nõmicos. 

Tenho a honra, Sr. Presidente, no 
instante, em que falo pela ordem, de 
encaminhar êsse memorial a Vossa 
Excelência, a fim de que o cond11Za 
à Comissão Constitucional, deternu
nando, ainda, sua publicação no J ·,r-· 
.nal da Casa, par.a conhecimento de 
todos os Constituintes. 

Movimentos dêsse feitio revelam o 
interêsse do Brasil inteiro pelo tr:L .. 
balho que nos reune neste cenárl.) 
de tantas tradições e onde brasileu.:Js 
àe diferentes convicções . partidárias 
e crenças religiosas diversas, mas ::um 
c mesmo objetivo, trabalham e se es
forç:.>.m por que ao Brasil seja cuto:·
gada uma Carta ptllítica pela. qual, 
com a evolução dos princípios í.1UF.!. 
arejam o mundo, possa realizar nJ.;. 
sa pátria tranquilamente, seus grar•-· 
des e opulentos destinos. (ll!ui'lo bem. 
Palmas.). 

' (0 documento, a que se rereur 
o orador, será publicado clepo~s.: . 

O SR. OSVALDO PACHECO -· 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela .. 
ordem. 

O SR. PRESI:[)ENTE- Tem a pa-· 
lavra o nobre Representante. 
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O SR. OSVALDO P AICHECO 
(pela ordem) Sr. Presidente, 
Srs. Constituintes: vim a tribuna em 
cumprimento de meu dever e coeren
te com as palavras que proferi sexta
feira última, quando declarei que aqui 
voltaria a qualquer momento, se ne
cessário, para defender os trabalha
dores de Santos e do- Brasil. 

o Sr. José Armando - Peço li
cença para :fazer, mais uma vez, jus
tiça a<:JS jornalistas brasileiros.. que 
merecem nosso maior respe1to e 
a-catamento. 

o Sr. Antônio Feliciano - Seria 
de grande efeito que o nobre orador, 
no instante em que fala com tanta 

· eloqüência relativamente ao proble
ma da publicidade dessas. notí~ias, 
concretizasse o que acaba de d1zer 
declarando à Assembléia quais os 
jornais comprados. 

O nobre Deputado da bancada do 
Partido Trabalhista, Sr. Benjamin 
Farah, teve oportunidade de ler ·um 
telegrama do Ministério do Trabalho, 
dando à Casa a impressão de que a · 
votação secreta procedida entre aque
les trabalhadores significava apoio a 
atitude de descarregar os navios espa
nhois. 

O SR. OSVALDO PA~HECO 
São os que, dia a dia, vêm fazendo 
declarações que provaremos serem 
tendenciosas e que desmascaremos. 
São os que ultimamente vêm fazendo 
intrigas entre o nosso pais e a União 
Soviética. 

No entanto, Sr. Presidente, essa 
votação se fêz entre os trabalhadores 
do serviço portuário vulgarmente de
nominados doqueíros, e não constituiu 
demonstração de solidariedade · para 
trabalhar nos navios de Franco, mas, 
sim, àe concordância com o aumento 
de 54% determinado pelo Ministério 
do Trabalho. Portanto, nada tem a ver 
com a questão dos navios espanhois. 

O Sr. José Armando - E' ·lamen
tável que as informações vindas de 
Santos para o Partido e a. imprensa 
de V. Ex.a sejam inteir:a:::nente dife
rentes e em completa discordância 
com as recebidos pelos demais jor
nais do Brasil. 

O SR. OSVALDO PACHECO 
De: f~to, as ?~ticias veiculadas pela 
ma1ona dos Jornais têm sido contra 
o proletariado de Santos e a favor elo 
govêrno :falangista. 

·. ::l ~r .. José Armando - Faço jus
tiça a Imprensa livre do Brasil que 
jamais foi contra o proletariad~. 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Infelizmente, tem sido contra 0 pro-
letariado. · 

O Sr. José Armando - Discordo 
de V. Ex.n. 

·_o S..~. O.SVALDO PACH:IDCO _ 
~ao quero dlz·er que sejam os jor:na
h~tas, . po~que bem sei que a maio
l'la d:eles escreye o. que não quer, 

:uma vez q~e os Jornals são <:omprados. 

Admira-me muito, como represen
tante do proletariado e do povo de . 
Santos, que V. Ex. a e o nobre colega 
José Armando não tenham levanta
do suas vozes contra as medidas ar
bitrárias tomadas não. só contra os 
estivadores daquela cidade, como tam
bém contra a família santista, pois 
que o lar do portuário Leon~::do Reu
tman foi viola-do pela pohc1a, que 
ameaçou a senhora com armas pon
do-a na rua aos prantos. No entanto, 
as vozes dos nobres colegas ainda não 
se levantaram para protestar! . 

o Sr. José Armando - As infor
mações que possuímos, são que as me
didas tomadas pela polícia paulista, 
visaram a impedir que alguns operá
rios estrangeiros prosseg·uissem na 
campanha triste de evitar que os ope. 
rários bi;asileiros trabalhassem na car
"'a e descarga dos na vi os espanhois. 
Não tivemos, ainda, conheci?lent?, 
talvez . porque não le?los os _J01:n~1s 
comunistas, das medidas arb1tranas 
que v. Ex.n diz praticadas pela po
licia de Santos. 

O SR. OSVALDO PACHECO -
is medidas arbitrárias são as que 

· apontei e muitas ,outras que, com o 
tempo viremos provar. Labento que V. 
Ex.a ésteja batendo na mesma tecla 
dos trabalhadores estra:ngeiros extr~-. 
mistas, porque, na realld~de, como Já 
afirmei desta tri-buna, os verdadeiros 
culpados são 'os magnatas que estão 
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entravando o progresso de nossa pá- · 
trüi e contra os quais o Ministério do 
'Trabalho até hoje não tomou qualquer 
_providência. 

Não posso responder a todos os 
apartes dos nobres colegas, porque, 
falando p-ala ordem, preciso terminar 
.minhas considerações. 

Vou lêr, Sr. Presidente, um tópLco 
da "Folha Carioca", pa1·a provar o 
.que está acont-ecendo 'com o proleta
riado de Santos. Diz o seguinte: 

"Prossegue nesttt cidad-e, o inter
rogatório dos estivadores sõbre se 
descarregam ou não os navios es~ 
panhóis já programados para o 
pôrto de' Santos. Ontem, .um óni
bus ·conduzindo cerca de 20 esti
vadores presos para S. Paulo, ao 
chegar na subida da serra, perde·u 

. a direção indo chocar~se de encon. 
tro a barreira. Do choque, que 
foi bastante violento resultou 
sairem feridos vários estivadores" 

.Ai temos a prova, Srs. Constituin
tes, de q1re as autoridades policiais 
de Santos estão tomando medidas ar
bitrárias, prendendo estivadores e le
vando-os, sem destino, deixando as 

1 próprias famílias na níais absoluta 
· ignorância do seu paradeiro. 

.Além disso, há o propósito de incom. 
. 'patibilizar o proletariado de Santos 
com a opinião· pública. (Não apoia
a:osQL 

conheÇo intimamentet o caso da na
vegação de Santos, porque sou estiva
dor há nove anos. Posso assegurar 
que os navios espanhóis jamais trou
xeram -trigo para aquele pôrto. se 
tal ocorress-e, nos dias de hoje, tenho 
pkna convicção, ·dado o patrioitsmo 
daquele proletariado, de que êsse tri
go seria descarregado, para suprir as 
necessidades dO !).osso pais. 

O SR. PRESIDENTE- At·3nção! 
Está findo o tempo de que di~punha o 
-nobre Representante. 

O SR. OSVALDO PACHECO - Os 
trabalhadores do pôrto de Santos não · 
concordam, isto sim, Srs. Represen
tantes, em concorrer para o fortaleci
mento do Govêrno de Franco, depois 
·de havermos lutado, como lutamos, 
pela vitória cta democracia, dentro do 
nosos país: (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE- Reportan
do-me à questão de ordem levanta
da pelo nobre Rcpres-enatnte, Sr .. os~ 
valdo Lima, venho prestar a S. Ex.u 

os necessários esclarecimentos. A Mesa 
jamais deixa de computar o voto nos 
Srs. Representantes,. antes. de. procla
mado o resultado da votação; mas, 
anunciado êsse e requerida verifica
ção, é sõbre êle que se procede à n·:l
va contagem. Nada imped-e, então, a 
entrada dos srs. Representantes no 
recinto. Seus votos, porém, não são 
computados. De outra forma, "jamais 
terminru:iamos a votação. Foi o on
tem aconteceu à erlação a quatro se
nhores R·epresentantes, aliás de diver
s·os Partidos, o que patenteia, ma"is uma 
vez, a absoluta imparcialidade da. Me
sa. (Muito bem) . . . . • • . • . 

O Regimento Interno, no· art. 67, 
§ 3.•, é explícito: 

"Depois do Presidente pr~cla~ar 
o resultado final da votaçao nm
guém pod-erá ser admitdo a votar". 

O art. 70 determina: 
"Se a algum Senador ou Depu

tado parecer que o resulatdo de 
uma votação ,simbólica! proclama
do pelo Presidente ,nao é exato, 
poderá pedir a sua v·erificação. · 

§ 1." Requerida a verificação, o 
Presidente convidatá os Senado
res e Deputados que votaram a 
favor a se levantarem, perman.e
cendo de pé, para serem . conta
dos, e, assim, fará, a segu1r, com 
os que votaram contra,. · 

~ 2.o Os secretários contarão os 
votantes e comunicarão ao Presi
dente o seu número. · 

§ 3." o Presidente, verificando, 
assim, se a maioria de Represen
tantes presentes votou a favor ~u 
contra a matéria em deliberação, 
proclamará o r-esultado definitivo 
da votação." 

Não pode, portanto, a Mesa admi.:. 
tir que o voto do Sr. Representante 
ausente ao se anunciar o primeiro re
sultado seja considerado depois. ·A 
verificação tem por objetivo constatar
se a proclamação da Mesa foi certa 
ou não. . 

Esta a inteligência que a Mesa tem 
dado aos dispositivos regimentais e 
que antiga prática aconselha. 

Recebo sempre com boa vontade e 
simpatia as sugestões dos Srs. Repre
sentantse. Tenho mesmo o desejo de 
corrigir erro ou desvios · porven~ura 
cometidos. Sou humano, e, por 1sso, 
também posso errar. 

Levo, ainda, ao conhecimento da 
Assembléia que o Sr. Deputado João 
Amazonas, membro . da Comissão de 
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Estudos da Sit_uação dos Trabalhado
res da Companhia· de canis, Luz e 
Fô1·ça do Rio d·e Janeiro, Limitada, 
em virtude de ter de se ausentar, sera 
substituído pelo Sr. Representante Ba. 

. tista Neto. ·. · -· 
Está sôbre a Mesa o seguinte re

querimento de voto de pezar. pelo fa-
. lecimento de nosso compatriota ilus
tre, o ex-senador Ribeiro Junqueira, 
·um dos grandes valores da poli~1Ca 
mineira, e do Brasil, notável cidadão, 
cujos serviços à Pátria todos reco
nhecemos. 

Requeremos que . se lance na ata 
um voto de pesar pelo falecimento do 
Dr. José Monteiro Ribeiro Junqueira 
ex-Deputa'do e ex-Senador federal 
pelo Estado de Minas Gerais. 

Sala das sessões, 15 de maio de 
1946. - Israel Pinheiro. - Beneclicto 
Vallct;rlares. - Bias Fo1i:es. -Alfredo 
Sá . ..:...._ Olynth:o Fonseca. - José Bo
nifácio. -Daniel de Carvalho. - Ga
briel Passos, -Philippe Balbi. -Jo
sé Maria Lopes Cançado. - Jacy Fi
gueiredo. - Lahyr Tostes. - Arthur 
Bernardes. - Joéio Henrique.-Maga
lhães Pinto. - Lyct~rgo L'ê.ite. -Mon
teiro de Castro. - Fernando :Mello 
Vianna.. 

O SR. WELLINGTON BRANDAO
Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. WELLINGTON BRANDAO 
- (Pela ordem) . (Lê o seguinte dis
CU1'SO) - Sr.· Presidente, Srs. Re
presentantes. 

Cabe-me a dolorosa incumbência e 
anuncir à casa o falecimento, ontem 
ocorrido, do Dr. José Monteiro Ribei
ro Junqueira - uma dos mais .altos 
padrões humanos, sociais .e políticos 
da terra mineira. · 

Faço-o em · nome do Partido Social 
Democrático ·e, (por honrosa extensão 
do mandato, da União Democrática 
Nacional, do Partido Republicano, do 
Partido Trabalhista - portanto, na 
certeza de que, no momento, :inter
preto os sentimentos gerais de Minas 
e do país. 

O Sr. Jaci Figueiredo - v. Ex.a in
terpreta o sentimento generalizado do 
povo mineiro. 

O S1·. Fernandes Távora - A ban• 
cada cearense acompanha a mineira 
nessa justa homenagem que se presta 
a Ribeiro Junqueira . 

o Sr. José Armando - A bancada 
do Partido Social Democrático de São 
Paulo também se solidariza com · a 
homenagem. 

O Sr. Dolo r de Andrade - A União 
Democrática Nacional, de Mato Gros
so, subscreve a declaração do nobre co. 
lega. 

O Sr. Aureliano Leite - Peço ao 
nobre orador incluir, também, a União 
Democrática Nacional, seção de São 
Paulo. 

O Sr. Leri Santos - Idêntica de
claração faz a •bancada trabalhista de 
Minas Gerais. 

O SR. WELLINGTON BRANDAO. 
- Sr. Presidente, ao finado se devem 
homenagens excepcionais - porque 
excepcionais, em verdade, foram os 
seus serviços à causa do Brasil, par
ticularmente de seu Estado natal -
numa longa, aureolada carreira que, 
na produção dêles, não conheceu des
continuidade. 

Sr. Presidente: 
José Monteiro Ribeiro Junqueira, 

com efeito,· ten+ o seu nome merecida
mente incorporado à história da vida 
política do país, e em Minas, sobretu
do, enquanto houver q:uem ame a ver
dadeira democracia e éstime o espírito 
público, a .capacidade de tr~balhar, a 
identificação do homem a·os imperati
vos de honr-a e nobreza que o devem 
conduzir na carreira politica, Ribeiro 
Junqueira será lembrado, porque per
tence, ali, ã galeria dos .João Pinheiro, 
dos Raul Soares e de .outros altos es
píritos que souberam encárnar as vir
tudes do povo alteroso na dinâmica 
dos mais expressivos acontecimentos 
nacionais . 

Não preciso rememorar à Casa .o.que 
foi essa tão longa vida de dedicação 
à causa pública aos superiores inte
rêsses · do Brasil, de Minas e dessa 
encantadora terra leopoldinnese · que 
teve a felicidade de vê-lo nascer e a;. 
que êle serviu no mais alto sentido 
humano e brasileiro, transformanão-a 
numa comuna modelar. · 

Sob as próprias arcadas desta Casa, 
em que por várias vêzes, como Senador 
e Deputado serviu ao Estado e ao 
pais, como um dos mais marcantes 
valores politicas nacionais, - lider de 
bancada, líder de maioria, relator e 
presidente de várias e important1Ss1-
mas, sua conduta impecavel, sua--inte
ligência nobilíssima, sua competência 
e sua identificação com o interesse pú-
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blico deixaram traços ou ressonãncias 
imperecíveis . 

Agric_uitor, homem de finanças, edu
cador, mdustrial, banqueiro, advogado 
militante, estadista na verdade do ter
mo - R~beiro Junqueira foi daque
la~ vidas que Carlyle teria incorpora
do à sua galeria de heróis produtivos 
cl:1 .paz. Em nenhuma dessas ativida- . 
d-2s, que exerceu paralela ou sucessi
vamente com intensiadde, falhou aos 
superiores desígnios de sua formação 
privilegiada. 

O seu l~beralismo, notório, sobre
tudo, onde mais concentradament€ se 
exerceu, -' a sua terra úatal e o seu 
Estado, - não era uma virtude de 
factlada ou arranjo artificioso de sua 
cultura politica, porem, imposição de 
seu alto caráter e de sua reqUintada 
educação social. Neste último parti
cular, tinha, em verdade, a vocação e 
direi mesmo, a volúpia da educação, 
sendo-lhe a obra mais marcante nesse 
sentido, o Ginásio Leopoldineme, es
tabelecimento de ensino que, já nos 
pr~mórdios ·deste séc'\llO, antecipava 
r.aetodos educativos ·que só mais tar
de se vieram a generalizar no pais e 
que êle fôra buscar à nação mestra, a 
Norte América, em cujas instituições 
universitárias profundamente se ins
pirou. Para glória de Ribeiro Jun
queira, aquele educandálio, desde 'i906, 
se fizera um ·paradigma a outros es
tabelecimentos de ensino do Estado e 
do Brasil e, acima de tudo, um dos 
mais poderosos focós de cultura peda
gógica nacional, matriz onde se forma
ram valeres professorais como José 
Botelho Reis, Carlos Luz, Jaques Dias 
Maciel, Auugsto dos Anjos e tantos 
outros e onde superiormente se impre
gnaram gerações discentes hoje ricas 
eJ?l ~xpoentes de vida pública, social e 
profissional. A Uma dessas gerações
já amadurecendo ou ·envelhecendo -
tive a honra insigne de pertencer; e 
foi quando, de perto, tomei contactõ 
com a inconfundível personalídaae de 
Ribeiro Junqueira e lhe conheci a obra 

. talvez mais burilada e mais . enterne
cidamente conduzida à perfeição -
uma obra local, sim, mas que, na 
majestade e direi mesmo, na univer
salidade de seus fins, principalmente • 
na coêrência seus processos educati
vos, se converteu numa das cúpolas 
do ensino secundár::o do Brasil. 

ltsse homem, que era de uma fi
nura social completa, de uma acuida
de e sobretudo de uma receptividade 

encantadoras, que se mostrou sempre 
accessivel e permeável aos grandes 
movimentos da cultura e da economia 
nacionais e humanas, foi um demo
Cl·ata como o pedem as verdadeiras 
democracias: sincero, ponderado, rea
liz!l.dor, trabalhador incansável e, mais 
que tudo, escravo da razão moral e do 
dever superiormente politico. 

A terra leopoldinense reclamou.o seu · 
corpo venciçio. Podendo êle ter sido, 
segundo a concepção luminosa de um 
Goethe e de um Wilkie, um cidadão 
do mundo, teve a felicidade de cer
rar os olhos, possuído daquela consci
ência dos eleitos: de qué a sua vida 
pertenceu, in totum, à humanidade, 
porque foi um insigne brasileiro .e um 
grand·e mineiro. <Muito bem. Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho· 
res que aprovam o requerimento 
queiram levantar-se. <Pausa) . 

Está aprovado. 
Há ainda sôbre a mesa o seguinet 

requerimento: . 
Requeremos que, na ata de hoje, se

ja consignada um voto de congratu
lações ao glorioso 1.0 Regimento de 
Carvalaria Divisionário (Dragões da 
Independência) que vem de completar 
o 138° aniversário de sua criação, es-

. tando atualmente sob o comando õo. 
ilustre Coronel Ary Salgado Freire. 

Sala das Sessões, 14 de maio õe 
1946. - Edmundo Barreto Pinto. -
Flores da Cunha. -José Romero. -
Vespasiano Martins. - Otávio Man
gabeira. -João Vilasõaas. - Benja
min Farah. - Hugo Carneiro. 
Acurcio Torres. 

A imprimir. 
O SR. PRESIDENTE.- Os Senha· 

t·es que o aprovam, queiram levantar
se. (Pa1tSa) . Está wprovado. 

O SR. PRESIDENTE - Vem à 
Mesa o seguinte requerimento: . 

Pedimos urgência. e preferência pa
ra discussão do requerimento n.o 30, 
"solicitando ao. Poder Executivo intor • 
mações sôbre o andamento das reali
zações empreendidas em Alagoas pela 
Companhia Hidroelétrica do S. Fran
cisco, autorizada a organizar-se pelo 
Decreto-lei n.• 8.031, de 1945". 

Sala das Sessões, em 15 de maio de 
1946. - Gercino Pontes. - Etelvino 
Lins .. - Osvaldo Lima. - Oscar car
neiro. - Daniel Faraco. - Altreào 
Sá. - Cícero T.:.ixeira vasconcelos.
Arruda Câmara. - GaZeno Paranhos 
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- WaZtredo GurgeZ. - Antôni.o Feli
ciano. - lVilota Neto. - José Jo[ili. 
- Pedro Ludovico. - Dario carrtoso. 
- Diógenes Magalhães. - Regis Pa-

Somos forçados a fazê-lo, em pri
meiro lugar, como um brado de pro
testo contra o tratamento que lhe fol 
il1flil1g:cto duranbe anos sucessivos; 
depois, como exemplo e alerta. contra 
os r·zrrlmes de perda da liberdade. · 

O Sr. Olinto Fonseca - V. Ex.r. me 
prmlte um aparte ? 

O SR. GABRIEL PASSOS - Deixe 
:me concluir meu pe2isamento. 

A grande noite de que Minas tenta 
em e r:; ir tem sido longa e dolorosa; 
durante éla, apertada rêde de inte
ré::ses politicas, económicos e finan
odros foi cu:dadosar.aente entretecida 
para qt;e, em plena vigília, continuas
se a sujeição da vida politica do Es
ta.do à vontade despótica que o amor-

. daçou nas caladas da noite. 

checo. - J.líeediros Neto. - Sigetredo 
Pacht<Jco. - Jacy Figueired.o. _ Ve1'
gniaud V/anderley. - Ernani Sátira. 
-José Crispim. -José Cândido Fer. 
raz. - Dioclécio Duaret. - José Va
rela. - Olinto Alves. -Pereira Pin- . 
to. - Eurico Sales. - Barl'eto PÚt
to. - Hugo Carneiro. Matias 
Olimpio. - Lino Machado. - Bar
bosa Lima. - . Valdemar Pedrosa. -
Esmuragdo Freztas. - Jandui Carnez .. 
ro. - Pere-ira da Silva. - A zvaro 
Adolfo. - Lamtaira Bittencourt -
!Jt.l'oura Carvalho. - João Botelhd: -
Nelson Parijós . ..;_ Crepori Franco. -
Leopoldo Peres. - Pessoa Guerra.-·· 
Agostinho Montei1·o. - Góes Montei
so.-José ./!'!cDria.-Vieira de Melo. -
Lauro Frenas. - Negreiros Falcão. 
Eunápio de Queiroz. -Nestor Duarte 
- João Jl([ endes. - Domingos Velas
co. - J'd'ário Gomes. - Dantas Jú
mor. - ll!lan'}Lel Navais. - Alberico 
Fraga. - Ruz Santos. - Rafael Cin
curá. - Leite Neto. - José Fontes. 
- Segadas Viana. .....: Ulisses Lins. 

Doze ~,nos de domínio no Estado, 
dos quais c!ois têrços transcorreram 
sem Parlamento, sem Tribunal de 
Contas, sem irnprenss livre e, ao re
vés, com imprensa dirig!da, custeada 
pelos cofres públicos est::>,dus.is ou por 
ele subvencionada, com rádio . condi
cionado, com o tesouro público. utili· 
zado pelo govêmo discricionàr:amente, 
sem fôrça de cont1·aste, s·5m órgão de 
fiscalização, com poder legiferante dó~ 
~Jil ao:; caprichos do Governador, com 
jt1izes sem garantias funcionais, o an
tigo Governador implantou em .Minas 
uma ditadura minuciosa, que preten
de se prorrogue no tempo, através d·e 
prepostos ou de comparticipa.ntes da 
mesma. corrente de .:nterêsses. 

.~:":. imprimir. · 

O Sfa. PRESIDENTE - Em dis. 
cussão o Requerimento 11.0 60 de 1926. 
Tem a palavra o Sr. Ga.oriel Passos 
prime~o orador inscrito.· ' 

O SR. GABRIEL PASSOS - Se
nhores Constituintes: 

Em dias seguidos, os Deputados 
udenistas por Minas Gerais têm 
ocupo.tlo a atenção da ilustrfssims.· 
Assembléia, debatendo coisas e fa
tos da administração do Sr. Be
nedito Valadares, em nosso Estado. 

Não é com pl's.zer que o temos fei
to, nem mov:ctos pela 'preocupação de 
retalhar reputações, exioindo e11ros . ' falhas e pondo a nu aots que atenta-
ram gravemente contra os interêsses 
do Estado. 

Nem é sem grande pesar que, ao in
vés de mostr:::r à Nação a Minas tran
qüila e labcrios:t c:e outros tempos, os 
seus go;-er~os r&tos, probos, dignos e 
ot:}:e!npl::lres de outras cr~n. apresenta
mos a r.cssa Cilra t:::rra enverg·onha
da e triste nos seus sofrimentos e na 
sua firme rcsJs;;ência ~ longa dtu·?,çúo 
de um ·Jcvt:mo clesastr::.do. 

O Sr. Aureliano Leite - Aliás, isso 
foi geral, no Brasil - asslnale Vossa 
Excelência. · 

O SR. GABRIEL PASSOS - Não 
é o bem público, a felicidade da terra 
o que procura, e que legitimaria, 
de certo modo, a ambição poli
tico.; é o gôzo pessoal da coisa pú
blica, a usuirulção do poder, a defesa 
dos despojos, a mantença ·das posi
ções,' das beness·~s e dos favores ct:s
tribuidos a amigos numerosos, a le-

. giô::s de pn.rentes e de apaniguados, 
coloc::tdos em posições chaves, sempre 
b5m remunero. dos. 
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A cousa pública -em Minas se tor
nou prêsa de um grupo, de jeito que 
os representantes 'do povo que a rei
vindicam para o povo, que pretendem 
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a participação real do povo nos ne~ 
gércios públicos estão sem armas t'ei
vindicatórhls, -po:s as posiçó·<s, em to- ., 
dos os setores, estão tomadas por pes
so:ts identifica das p c l o in tcr0sse 
comum e os veicules de opinião não 
existem no .Estado, ainda sem Parla
mento e c.om os órgãos de publicidade, 
ou possuídos pelo Govêmo, ou impos
sib:litados de uesvendar as manooras 
exte11sas e ia tensas para trazer iludi
ela a opini§.o pública. 

mandos administrativos é que de
terminaram o êxodo de centenas de 
milhares de mineiros para São Pa.uJ.o, 
p::.ra Goiás, para o n'orte do Pàraná, 
para o Estado do , Ric c para esta 
Caoital. E não só os trabalhaldoces 
rurais - ótimo elemento humano, 
rií.!O de vigor e de saúde moral -
ici co-operar na pros.peridade de ou
tl·as terras, onde numerosas familias 
mineiras foram bus·car sossêgo e con
dições favoráveis à sua vida; tam
bém nrofissionais de classes libell'ais, . . 
profcssôres, cl:g·enh,;iros, advogados, 
médicos, industriais e comerciant·es 
largaram com tristeza a terra natal 
para eleger novos centros de ativi
dade. 

Dentro do E-stado ccntinu:un .:LS 
consciê~1cin.s com vocaç:lo Iiba;:al em
b~.raç:::.d~s pelos reslduos de Lu:.·la e!':t 
que pretende perpetuar-se. 

Eis outm r;J.zão por que é desta ~ri
bt!n::t c;,u~ se f~~z àuv:r l'! i'OZ de ~:linas, 
emtora humilhE>.da. por não poder ?.1-
t~.:!!'~se ao timbre das antigas vozes 
que proclamavam a sua grandezs, e 
a sua felic:dade, na épcca em q1J-e a 
nossa terra era engrandecida por ad .. 
mlni.stl·ações excmpbres e os mlnei" 
ros se~ se.nt!rfnl felizes no g·õzo d3 11-
bcrdade d·mtro da orclem. 

No> ei~ame a Clt;e procedemos do go
vêrno do Sr. Benedito Vala,dares, 
não fomos facilit~.clos com elr:m:::rttos 
oficiais ofe;·f:.cidc:; hcnesGamente ao 
jtüg:;unento público, mo.s tã-o só com 
~,quêles cuja P'-lblicidade era impres
ci.:1clívcl e co::n os q uals fizem::.s pro~·a 
-· às vêze.s direta. vêzes outras indi~ 
reta - das omissões enormes da ad
ministração no que· se relaciona ao 
Ensino, à Saúde Pública, aos Trans
portes, à Produção, à::; Obl'a.s Públicas, 
e os erros de gr~.ves ccnseoüências 
na administração financeira, , com a 
t:ribut!l.çáo anti-econômica e a e;,:to.l'
são fiscal, nas realizações enLpl'ee!ldi
d:1.s, sem plv.:nos, sem critério, uu com 
pur:.>, pr·E ocup~.ç::to de embasbar:ur os 
papal\•cs c de iludir a 'opinião 

O Sr. Olinto Fonseca - Tomo a li
berdade de sol!c:tr,r novqn~el~te (1. 

V. E;~. 11 qua me permita um aparte. 

O SR. GABIUEL PAS.SOS - Es
sas omis·sões, ês:ses erros, êsses des-

·· Ao sangue, à capacidade individual, 
seguiu-se a emigração de atividades 
organizadas, fábri<las que se trans
pla..ntaram para Estados vizinhos, às 
vêzes atraídos por favores facilitados 
per seus sclertes ·governos, ao mes
mo tempo que eram tangidas de Mi· 
nas, pela indiferença governamental 
ou pela sua inépcia f:i:;cal. 

Foi na plenitude do poder do Se
nhor Valadares que Minas ficou pri
vada da realização do seu velho so
nho ele ver resolvido dentro de suas 
montanhas o problema da f51:cande 
s5derurgia a carvão mineral. 

A terra que, desde a era das for
jas catalãs, vinha se marj::ando como 
pio11eir:.1. da indústria ' siderúrgica 
a-guardava esperançosa o dia em que 
não mais fôsse nec·essário devastar 
i11remedià.velmente suas matas, de 
difícil e quase impossível recupera
. ção, para fundir o mim!!~·io de ferro 
que estrutura o seu solo. 
. Chegada essa hera, foi-lhe arreba.
.tado o direito de primazia por outro 
Estado que não possui nem ferro, nem 
ca;rvão, nem manganês, . nem qual· 
quer dos minérios necessários à in· 
dústria pesada; bem dist:mte dás fon
tes de matéria prima ou das de com
bustível, ameaçando-se, contemporâ· 
ne:amente, de estrangulamento o trá- . 
fego d:~. principal ferrovia que do 
litoral procura os altiplanos minei-

. ros, com o transporte do minério, 
ouando Volta Redonda estiver em . 
pleno funcionamento. 
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O Sr. Amaral Peixoto - Quanto 
à localização, em Volta Redonda, da 
Usina Siderúrgica Na·cional, espa
lhou-se no Rio de Janeiro, e, acre
dito, também, no seu Estado, a notí
cia de que, de algum modo, havia 
eu influído para essa localização. 
Poderia silenciar, neste instante, por
que nenhum serviço · que poderia 
prestar ao Estado que tive a honra 
de dirigiT · seria maior que êsse. 
Devo, entretanto, dizer a V. Ex.~' 
que não tive participação alguma 
no caso, pois a solução foi dada pelo 
técnico encarregado de resolvê-lo, o 
Sr. Coronel Edmundo de Macedos 
Soaros e Silva. 

O Sr. Bernardes Filho -Seria in
teressante conhecermos as razões de 
ordem técnica. 

O Sr. Amaral Peixoto - O coco
nel Edmundo Macedo Soaa:-es que, 
atualmente, com grande brilho, ocupa 
o cargo de Ministro da Viação, po
derá responder a V. Ex.s.. 

O SR. GABRllElL PASSOS 
Agradeço o aparte do nobre colega, 
Sr. Amaral Peixoto, e devo dizer que, 
caso S. El~.a. tivesse. como todos do 
Rio de Janeiro, procurado resolver 
ou influir na solução do problema 
siderúrgico de. maneira a se localizar 
ali a grande usina, . evidentemente 
estaria servindo ao seu Estado, es
taria cumprindo um dever de gover
nante zeloso pelos interêsses de s·ua 
terra. Não acuso o Rio de Janeiro 
por tea:- feito essa grande aquisição, 
porque, como Estado i.Tmão de Mi
nas, merece, naturalmente, tôdas a.s 
atenções, todos os favores e estímu
los condizentes com a inteligência e 
a ca.pacidade de seus fiÍhos. 

O que desejo verberar - e a isso 
circunscrevo a discussão - é o des
leixo do Govêrno de Minas em não 
pugnar por que a localização da in
dústria siderúrgica se fisesse dentro 
do território mirieia-o. 

O Sr. Amaral Peixoto - Se· v. 
Ex. a. quiser sollcitar ao Govêrno Fe
deral informações sõbre os motivos 
determinantes dessa. localização, da
rei a minha assinatura a qualquer 
requerimento que faça nesse sentido. 

O Sr. Vitorino Freire - Pertencia 
ao gabinete do ex-Ministro Mendon
ça Lima e posso afirmar que o Se
nhor Amaral Peixoto jamais inter
feriu em favDT da localização da Usi
na Siderúrgica Nacional no Estado 
do Rio. 

O Sr. Amaral Peixoto O Se-: 
nhor Ministro da Viação; conhecedor 
profundo do problema, pode.rá pres
tar quaisquer esclarecimei).tos nesse 
sentido. 

O SR. GABRIEL PIASSOS (lendo> 
- Tudo se rfêz diante do silêncio pü
blico do Sr. Benedito Validares, cal
culadamente discreto, para não perder 
o cargo de .Interventor, a que deveria 
ter renunciado . como protesto, se ti
vesse amor real à terra mineira, e não 
apenas quisesse viver da felicidade de 
nela haver nascido. 

Esboçou, ao que em surdina. pro
pala, por enquanto sem comprovaçã.o, 
pálida "defesa" da localização em Mi
nas da grande siderúrgia; mas o que 
fez foi uma ressalva, para servir de 
futura excusa à sua, da,ta venla, cn
minosa incúria. Preocupou-se consi
go, e não com o destino, com o futuro 
de su.a terra. Nunca se opôs, com vi· 
gor conveniente, à escolha da região 
litorânea, longe do carvão e do miné
rio de ferro, receioso de .que a sua 
tenacidade na defesa do ponto de v!sta 
mineiro, aliás mais conv.eniente aos 
fnterêsses nacionais,· o fizess·:l incor
rer na malevolência dos que lhe pro
tegiam, na ocasião, a permanê!lc!a no 
poder .. 

o Sr. .llfonteiro de Castro - Se 
s .· Ex . 11 qnis,?sse opor-se com vigor 
à fuga 'da siderurgia do seu Estado, . 
teria a· ampará-lo brilhante parecer 
da Sociedade Mineira de Engenharia, 
que se ma,nifestou contràrl.amente· à 
lda da siderurgia para o Estado do 
Rio. 

O SR. GABRIEL PASSOS- F.xa.
tamente. Citarei isto no meu discurso. 

Não pediu. a técnicos . um parece: 
para nêle se apoiar e defender o in
terêsse nacional, perfeitamente coinci
dente com as razões de Minas; pediu 
um documento que, guardado, mais· 
tarde pudesse fazer p.'lssar como jus· 
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tificativa de impotência Tanto assim 
que colaborou no silêncio impOsto ao 
caso, jamais publicando o parecer dos 
técnicos mineiros, quando a resposta 
a êsse parecer foi publicada. 

A atitude acomodatfcia e interessei· 
ra do Sr. Benedito Valadares na ques
tão da localização da indústria side· 
rúrgica no Brasil é crime contra fun
damentais direitos de Minas, do qual 
S. Ex.11 jamais se redimirá.. 

Acusado solenemente desta Tribuna 
por ilustres colegas, que positivaram 
suas . assertivas com dados oficiais, 
como administra:dor infeliz que acar
retou para Minas copiosos malefícios, 
em setores importantes da vida .do 
Estado, o Sr. Valadares proferiu lon
go discurso, que as seções pagas dos 
jornais (pagas por quem?) trombe
tearam como proeza muito de ver-se, 
como pirotecnia de alto prêço, uma 

. revivescência daquelas custosas "pu
blicações de mensagens",' que a nossa 
gente, cheia de finurs, recebia com 
sorrisos. entre irônica e cética. 

O Sr. Bernardes Filho - Vos· 
sa Ex.a. consigne ainda que o Sr. Depu
tado Benedito Valadares abusou do 
direito de rever o seu dioourso, subs
tituindo palavras, que aqui não pro
feriu, para dar-lhes outro sentido na. 
revisão e cortando apartes de seus co- · 
legas. 

O SR. GABRIEL PASSOS- Eco
locando respostas f-elizes a outros. 

Eu mesmo·tive ~ortunidade de ve
rificar êsse espfrito retardatário. 

o Sr~ Bernardes Filho - A 
Casa é testemunha de como se pro· 
cessaram os debates e como !oi Sua 
Ex.a apartead·o. Entretanto, nas publl.; 
cações feitas, figuram rupenas os apar~ 
tes que conviera:m. · 

O SR: GABRIEL PASSOS -
Mns, detenha-se alguém diante dêsse 
resumo da ópera · - da ópera em 
solilóquio, que teve por palco o 
Govêrno ·de Minas durante tantos 
anos, e se verá que os dós de peito 
são falsos, que os córos é que pro
curam concertar ruidosamente as des
caídas do solista. 

Começou S. Ex.", ao verificar que 
sua gestão administrativa já era bem 
conhecida da Assembléia, e que os re
pr.esentantes do povo não estavam dis
postos a deixar passar sem reti.ftcação 
os equivocas, intencionais ou não, ·as 

. afirmações menos exatas·, os passes 
de mágica, por vedar-lhes os. apa.ttes, 
numa atitude inusitada e que, a não 

- ser repelida com energia, se consti
tuiria em mau prec·edente. Se é, que 
o vedar apartes a representantes .ell.
tranhos a Minas não· foi uma. triste 
esperteza para livrar-se ·das res-pos
tas "ad hominem" de que S. Ex.11 tan
to abusou em seu discurso, pois em 
relação a Constituintes cuja vida ieno
ra, não poderia S. Ex.a trazer à baila 
argumenJtos pessoais, que não . expli
cam o assunto e desbordam do teiX13. 
em debate. 

Com a ·reação, já histórica, del."tCU 
a U. D. N. firmado, por fôrça. da 
provocaçã.o do Sr. Valadares, que to
dos os assuntos debatidos numa As
sembléia Nacional, devem ser versa
dos por qualquer representante da 
Nação. · · 

Do contrário, a Assembléia não se- . 
ria Nacional e sim um arquipélago de 
Uhazinhas regionais, com mar grosso 
a interceptar a comunicação de U:mas 
com as outras. Quando um orador 
assoma a esta tribuna, está falando à 
Nação, não tendo, portanto, direito a 

. emudecer qualquer representante, com 
a alegação de que a Nação nada tem 
a ver com o que está falando. 
.. A atitude . de S. Ex .11 foi, pôs to de 

lado o seu desprimor, "carrément" 
contraditória. 

A repulsa que ela mereceu foi opor
tuna, justa e necessária. Não se i.imi
tou o Sr. Benedito Valadares, no. seu 
discurso, a pretender o isolamento de . 
Minas na Federação, com o intuito 
de monologar entre amigos compla-

. centes sôbre os despojos de !leu d.o· 
minio no Estado, pundonoroso de 
"\'1stas estranhas", como quem pra
tica uma .ação feia, ·como quem age 
na sombra e teme as ampla:s i:avestl
gações e os nftidos esclarecimentos .. 

O Sr. Coelho Roclrigues - Esque
cendo~se de que era Presidente. 
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do Partido Social Democrá.tico, que é 
partido major~târio. 

o ~.,.. L·lno ifZ::;.cha.do - Al~ás, o vi
. cio ele monologar foi um vício que 
nos veio da Ditadura, que levou 15 
anos monologando ... 

O SR. GABR.IEL PASSOS - Vos
sa Excelência tem rf.l,zão. 

Terá suas razões para isso, embora, 
sem convicção e ferindo a seus corre
ligionários, desconfie de segundas in
tenções na manifesta atitude dos que 
<~ comJia.tem sob a inspiração de ser
~1ir a i.\·Xim~s e ao Br~tsi!. 

JIJ~" sua . de'fess>, de ~l:mns Prefeitos 
mineiros, quis lograr dcsf3Z~J· as im· 
presflio:car:.tes declarnções trazidas ao 
conhecimento· do País, pelo joven e 
vn.lorcE:o Deputado Mont~;iro de Castro, 
se esque·::eu S. Ex.a, de acentuar que 
a frente das prefeituras mais impor
tantes, c.;,u.içt:. a.s mais rendo~as, teve 
o cuidado de co1ocal' numerosos pa
rentes, como se se tratasse de dádivas 
ou de feudos àistriJ)Uídos por um grão
senhor. Acontecia mesmo, que isso se 
verificava tambám :nas estâncias de 
repouso e de v::r:meio da predileção 
de S. Ex.3 , o que, permita-se~nos acen
tur.!, é condené.vel, pois 11elas o Estado 
dspendeu somas vultosas com hos
pedagens de numerosas comitivas e 
com convidados avulsos, em geral re
cruta.dos entre pessoas que na impren
sa ou em outros setores pudesem tecer 
lôas !l.o Gcv:::mador mineiro e servir 
à sua bem organizada~ máquina de · 
propa.ganda, a,inda hoje em pleno fun
cionn.:tnen to. 

Essas cousas merecem e;..:plicaç~o; as 
contas p!>.gas pelo Estado devem ser 
meudamente publicac1as; as rendas do 
jôgo das estâncias devem ser an:un
ciado.s, :::.ssi...'!l como a sua aplicação. 

.1!: o mf11!mo que se pode desejar 
de um governo que pretenda passar 
por correto. 

Quanto às acusações que chegaram 
à U.D.N. de perseguições, vexames 
e mortes de nossos correligionários 
no Estado, o Sr. Deputado Valadares 
ofereceu umt~. espécie de contesta~/) 
por negSLção geral, baseado em infor
mações dos opressores e perseguidores. 

Nesse ponto, chegou S. E:-:.11 à sin-

geleza de pretender que certo prefeito 
era virtuoso por :::er irm5.o çle um 
dígno saccl'dote, fazendo~se de esque
cido de que êsse mesmo Pl'efeito já . 
fl1:l tara a outro irm§.o. 

Contesta as violências e a opressão, . 
fa;o;.mdo o eiogio dos prefeitos ainda 
dócels ao seu domínio. 

Cita a ·violüncia a um cidadão em· 
Ratl.l Sos.rcs.J !:;.1;:ga~do que i:O tr9.tava 
de a ~.ltuaç?.o por porte de r,rma · proi
bida, uma das rnancir~s mais vulgares 
de se humilh~rem os adversários do 
govêrno, cem se dar conta o Senhor 
Deput:;.cc Valr,dr,rcs cio volmno.::o tra
b~co que lhe quebrava a linha elo pa
litõ, em plana Assembléia Con.>tituinte, 
onde as r.rmas a se cruzarem devem 
sel' as da L'1teligência. 
. Lo;o no h1id::~ do seu discu;:so, o 
Deputado Valadares, como quem dls
farçs.damente cobra um serviço, afir
ma que percorrou pa::."te do Estado em 
p1·opag~mda . da d~mocr~cia e do Ge
neral Dutl'a, Q!.:queo!do de que a. ca.zn
p.::.ni1<> democrática Ha a negação de 
tudo quanto S. Ex.!l. fizera durante oito 
ano::; (), ig·:.:almc11te, esquecido ands;va 
de que u::.1 GoVei.·nador o.m: sa.l pelo 
Estado a f!.l.::;er campanha por um cn.n
clldato, nflo Gstá fr~zcndo, conten.1pora ... 
neamente, campanha democrática, pois 
o govêrno que pre:;a o próp~·io decõro 
deve ::.bster-se de facciosismos, de par
tidaris~:r:o por um dos c!',ndidatos que 
c" -·:n~tan;, o poder. 

O Sr. Osvaldo Lima - Mas Roose
velt fazia propaganda de suo.· candi
d::rtura estando no poder. 

O SR.. GABRl:EL PASSOS- Mas 
isto numa República demoorMica COlno 
a dos Estados Unidos,· com ilnprensa 
livre, Parlamento iunclon:'l.ndo, à custa 
do . dinheiro de seus Partidos, e com .a 
o;:inião pública focalizando êsse cida
dão. Silo circunstâllcias bem dife~ 
tellt-Js. 

Ao demais, esc;ueceu~sc S. Ex."' de 
acre~centar oue fez a C:{CUrsão · com 
numerosa conlitiva, à custa dos cofres 
público ·e distribuindo como favores 
cleitor:l-is benefícios hC: anos reclama·· 
dos pelas PO\PUlações, em· .súplicas vas 
e clesespsrançadas. Aliás, essa distri
buici!.o de favores não visava ao inte
:rc::sc y;tbllco, mas c. fins politicas par· 

-
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tidários e eram o:.;,tcrgados cerno con
dição de adesão política. A sua relação· 
é numerosa e todos serão ainda, opor
tunamente, examinados, para que' sa 
evidencie a maneira perdulária com 
que eram concedidos e quais foram 
o..: seus beneficiários. 

O Sr. Coelho Rodrigues - :ll:!e es-
tava azeitando a máquina. · 

O SR. GABRIEL PASSOS - O 
capítulo financeiro do discurso do 
chefe do P. S. D. é encimado pela de
solada' meditação: "Não nos devemos 
esquecer que a política é madrasta dos 
homens que nela ingressam, princi
palmente daqueles que para ela têm 
menos pendores." :1:: de fazer dó: A 
politica: madrasta, para o Sr. Bene
dito Valadares!. Qualquer comentário 
a essa Insincera e mcditabttndt~o con-
clusão seria desairoso. · 

Não é necessário nos determos na 
análise do que foi a desastrosa admi
nistração finMceira do Sr. Valada
res à frente do Estado de Minas; o 

· nobl'e e brilhante colega José Boni
fácio o fez · de maneira irrebativel, 

· documentando as irregularidades frcn
te~r:.;o,s do ilícito penal, os êrros, os 
abusos, as mistificações de que foi 
vitin1a indefesa a economia mineira. 

O Sr. Coelho Rodrigues - E ainda 
teve coragem de citar cifras, em 10 
anos de govêrno, apesar da inflação. 

O SR. GABRIEL PASSOS - :r..ias 
o Deputado José ·Bonifácio reduziu à 
pó tôdas as suas afirmações. 

Depois de vagar em generalidades 
financeiras que o Sr. José Bonüácio 
pulverizou, em discurso · proferido no 
dia· imediato, passou o Sr. Valadares 
para a Educação no seu govêrno. 

Ainda aí não logrou desfazer uma 
só elas acusações assentes em dados 
oficiais com que o jovem Deputado 
Licurgo Leite provou o . desmantelo 
que. os anos de férias, passados pelo 
Sr. Valo.dares no govêrno, trou."':e à 
Instrução pública de Minas. 

O Sr. Bernardes Filho - Na esta
tística lida pelo Sr. Benedito Vala
dares, S. Ex.8 mglobou uma série de 
escolas e centros de saúde que foram 
criados para fins eleitorais e que me
lhoraram, portanto, a média de todo 

~cu eovC:rno, mas que, rcaimcntc, nun
ca foram instalados. 

O SR .. GABRIEL PASSOS - Isso 
-é un1 fato. 

Neste capitulo ainda seria necessa.
rio referri às caixa.S escolares que 
existem des'de o govêrno Bueno Bran
dão. Depois, que essas caixas eram 
institu~das com contribuições parti
culares espontâneas, estas se transfor~ . 
maram ·em contribuições compu!só-

' rias recolhidas, não às cabças, mas 
ao Tesouro do Estado. E dá S. Ex.a 
como sendo obra de seu govêrno. Fol 
um verdadeiro confisco de rendas. 

O Sr. Aureliano Leite - V. E:x.a vai 
cuidar da instrução primária em · 
Minsr;? 

O SR. GABRIEL PASSOS- Não, 
porque o Sr. Deputado Licurgo Leite 
já disse o essencial. E' escusado re· 
petir, porque se disséssemos, por ~iúdo, 
tudo o que ocorreu de maléfico no go
vêrno do Sr. Valad::>.res cm J:.11ns.s, o 
prazo de um discurso :não bastn.r1a 
e ainda mesmo O de uma Ee:mana. 

O Sr. Aureliano·Leite- V. Ex.6 val 
me dar licença para trazer mn subsi
dio ligeü·o ao seu discurso. Citei, o.qui, 
há poucos. dias, um mapa relativo s ·' 
proporção de alfabetização no BrasH~ 
mapa devido à paciência e erudição do 
Sr. Ruf:..el Xavier. Nesse mapa havia 
a percentagem de Minas, nqs último::~ 
anos, em relaçiiQ à', alfabetizaçã.o e 
é triste que nele figure Minas em 11.0 

lugar. 

·O SR. GAB!'t!EL P.ll..SSOS -Isto 
é irrecusável. En.tretanto, para consO
lo de nós, mineiros, êsscs fatos \'erifi
cam-se com pesar, não só para todos 
os homens responsáveis por ·Minas 
como também. para o professorado mi
neiro que é dos mais capazes e dedi
cados do Brasil. :€sses fatos decorrem, 
êxclusi-vamente de ttnla orientação go-

. vernamental en'l que nem mesmo' os 
secrctárics de Estado podiam z~lar 
pelos postos por que . ers.m respon· 
sã veis. 

O Sr. Aureliano Leite - A percen
tagem de alfabetizr.ção em Minas, por 
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ês:;e quadro do Sr. Rafael Xavier é 
de 36,4; significando que a analfabe· 
tização seria de 63,6. . 

O Sr. Coelho Rodrigues - Deve teJ 
concorrido também a emigração do!! 
homens válidos. 

O SR. GABRIEL PASSOS -
A desculpa que oferece para o fe
chamento das Escolas Normais e gln:'.l.· 
sios seria de "cabo de esquadra", se 
certos "cabos", como Hitler, não se. 
vissem em tempos recentes promovidos 
a marechais, .e o Sr. Denutaáo não 
fôssc, e;n verdade, obedecido respeita· 
do e temido pelos seus correÚgionários, 
como o g.eneral do P. S. D. nacional, 
o que assinalo como cont:::ibuição à 
sua justa vaidade. 

Explica que os ginásios e as escola:; 
normais foram fechados porque havia 
outros estabelecimentos no gênero, nas 
respectivas cidades ... Se o Sr. Vala
da1·es lograsse ser Presidente da Repú
blica, como já chegou a pretender, 
cerk .. mente fecharia a Universidade do 
Br;;..sil, o Pedro II, o Instituto de Edu- · 
cação e todos os estabelecimentos ofi
ciais de ensil!o da Capital da Repú
blica e do Pafs que contassem, como 
ês:;es contam, com concorrentes. 

!Vl:;,s, e:n verdade, não faria tal: 
trat~t-se de mera desculpa, sem a 
menor importf:.ncia. Alegando que os 
estabelecimentos de ensino oficiais de 
Minas se encontravam mui auarelha
dcs, o Sr. Vala dares, ao invés· de apa
reL~á-lcs, como lhe cumpria, os supri
miu, "tout court ... " para aparelhar 
o Estado de cassinos. Não obstante 
asséverar que era seu propósito man
ter ginásio oficial na capital como 
modêlo, r;uprimindo os de lugares que 
contassem com estabzlecimcntos aná
logos - o que data vênia, é descrite
rio:;a politica - fundou em sua terra 
um ginásio c;.t:ar..do e:r.tingt:ia o de ou
tras cid:.>.des, forçando o que lá existia 
a emigrar ... 

D:.:te \l~nla, também, nesse capítulo 
o;;; fat~ ~ndam de um lado e as afir
n~:::uvas c!o Sr. Dcput::.do nn.vc;sam r:x:>r 
outro... restando a triste evidência 
de que o Sr. Vabdares fechou vários 
ginásios e tscoia::; normais - estabele-
c;n.,c ··'·o·· OU" o 1 ·' c· d · • ; .... ;!.J~.. .. o.) J. ~ .G~ :::. o sempre ex1ge 
m:.:J~:,~áat~os. No seu jôgo de pala
vras chega a essa afirmativa: "E 

tant :; esta orientação está certa que, 
em 1934, havia 55 ginásios no Estado 
e que atualmente hó. em funciona
mento 155 ginásios". Essa tirada em
beveceu dois ilustres Deputados apar
teantes, que, na sua l.loa fé, não aten
taram em que os 155 ginásios referidos 
eram todos devidos à iniciativa parti
cuiar, exclusivamente, e se dêles teve 
noticia S. Ex." foi agora, pois o Se
nhor Valadares o que fez, nessa ma
téria, foi suprimir ginásios e Escolas 
Normais. 

.E,ntretanto, o povo mineiro continua. 
amante _da instrução, batendo-se por 
ela, inst1·uinclo-se, apesar da desor
g.<lr:d:l::J.~:âo <io govt!rno do Estado. 

Enurne:·a o Sr. Vala.dares esco!a;) 
profíssionais existentes no Estaclo há 
muitos anos,· algt;.mas hâ. mais de 30, 
para apresentar como obras suas, para 
fa.zer volume, !alando em extensas re-

, forr:ms ... 
Nessas condições se encontram o fa

mo.>o Instituto J·oão Pinheiro, batizado 
como "Granja-Escola João Pinheiro" 
e .; vellla "Escola Alfredo Pinto", cris
mada, para disfr~.rçar, como "Oficina
Escola Alfredo Pinto". O Instituto 
Barão de Camargo não teve o nome 
modificado, mas foi enunciado para 
que o leitor desprevenido, ou o ouvinte 
desatento, pense que se trata de rea
lização do sovf:rno Valadares. 

O Sr. Bernardes Filho - Não .:,ei 
como S. EX.11 ni'i.o incluiu aí a Escora 
Superior de Veterinária e Agricultura 
de Viçosa. 

O Sr. GABRIEL PASSOS (Zenào)
Até o Instituto Pestalozzi, o Senhor 
Valadares quer passar como criação 
sua, qunndo apenas aconteceu no s~:.~ 
tempo. Que o diga a notável Dona He
lena Antipoff, na sua luta tremenda 
psra criar tal joia de técnica peda
gógica ;:ntra os retardados. 

Essa ilustre professora, colaboradora 
de Cluparêde, foi forçada a recorrer 
a festas de benefi.cêncla nesta Capital, 
para mantel' e ampliar a Sociedade 
Pestalozzi, cujo alcance científico e 
humanitário j:imais foi apreciado pelo 
Sr. Valadares,. agora empenhado em 
apresentá-la como obra. sua. Perdo'!m
nos, mas o abuso é sem llmites. o Se
nhor Benedito ValaJdares cita até 
alguns escassos auxilies à con:rrar1a 
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de ·são V:i.cente como obra gover-. 
nnmeutal - o que c jijsto, deooe que 
em doze. anos de governo, quando S. 
Ex.11 saiu da rotina, foi para razei 
obras dispendiosissimas e algumas no
civas, conforme o provou o recente 
Decreto-lei com que o Sr. Presi
dente da República extinguiu o jogo, 
de-saprovando espetacularmente a poli
tica administrativa do governo Vala
dares. 

Apresenta como en1preendimento do 
govêrno a fundação "Benjamin Gu1-' 
marães" notável obra de assistência 
às crianças depauperadas, revada :.'1· 

efeito tão só com os generosos recur
sos do filantropo mineiro, Cel. Ben
Jamin Guimarães, que por essa e ou
~ras benemerências teve o seu n•Jme 
Inscrito no "Livro do Mérito", tudo 
scl:l a orientaçao 1fum1nacla elo .Profes
Bc.·r Baeta Viana, longe das vistas gc
v~rnamen tais. 

A Universidade mineira, criação de 
An tõnio Carlos e- inspiração de Mendes 
Pimentel; é a cada passo citada a ti· 
tulo de "Cidade Universitária". O 
Sr. Valadares se limitou, exclusiva
mente, a trocar-lhe, contra a vonta
de, o terreno por um outro, e a inu
tlllzar o Parque Munf.cipa·l para apa
rentar que a estava fundando; quan
do fci forçado :. deixar o govêrno, a 
sua ob!·a nesse capítulo, não p.tssou 
da clássica pedra fundamental c~m 
discursos e muita publicidade. 

Pois êsse "empreendimento" tlntra 
também como mais uma fantasia de 
seu discurso, aliás, maldisfarçs.damen
t~. pois diz a certo trecho: "O In&er
ventor João Bera1do acaba de iniciar 
a sua ·construção". Os mineiros, porém, 
verificaram que o que não a·caba é de 
ter início ta.! :.:onstrução ... 

Ninguém ignora que o C--ovêrno F€
rleral leva ~' têrmo um umplc e desen
'i'olvido serviço contra a lepra e que 
tem, com o auxílio dos Estados, cons
truido inúmeros leprosários. Em 
Minas, o govêrnc C!a União tomou a. 
si ês~c empreenciimemo, construindo 
t:·õs hospitais, sendo menos da metade 
a contribuição do Estado. O Sr. B~ne
dito Valaldar·es não esclarece conve
nientemente a matéria e apresenta. os 
fatos como se o Serviço Nacion'll ·de 
LL•pra apenas .:J.aborasse com o Go-

vêrno do Estado, quando o contré.rio 
e o que! se dá. O que se sabe é que o 
l<:lH'o:::ario de Três Cora!;ões esteve fe
Cilado muito tempo por culpa exclusiva 
do govêrno Valadares. 

.Almha o Sr. Valadares, entre as 
reali~ções de seu govêrno, o Banco 
Mineiro da Produção, esquecendo-se 
- sempre esquecido de algum detalhe 
- de dizer que colocou à sua frente 
um clig11o irmão, e mais tarde, um 
seu genro. Ora, essa circunstncia é 
relevante, pois se trata de banco em 
que o Govêrno tem depósitos e que é 
uma espécie de sucursal da Se..:re
taria das Finanças, não sendo de !'e
c Jmendar-se• que na sua dirE'ç'i.o :oe 
er!<.ontre sempn. pessoa tão próXima 
em parentesco, do governador. 

' Arrolou também o Sr. Valadares 
como obra de ver-se o pavilhão qut,; 
se denomina "Feira de Amostras", ao 
qual - esqueceu-se S. Ex.~> de dizê-lo 
- estava a.feto o·. Jôgo de visporas pú
blico que o Estado bancou e depol& 
arrendou ou cedeu - não há notícia& 
certas sôbre êsse negócio - até que 
se inaugurasse o cassino da cidade. 

Quem ler atent.:mente o discurso do 
Sr. Deputado Valadwes . ficará sur
P':'êso como é passive!, em tão lo ,lg'l 
tfmpo, fazer-se tão pouco. 

S. Ex.'\ no relatório que proporcio
nou à Assembléia, se esqueceu também 
do que extinguiu e do muito qui! dei· 
xou de fazer. 

Em primeiro lugar, se esqueceu de 
cumprir as sentenças judicinl~, dei· 
xrmdo ele pagar as importâncias a que 
o Estado era condenado durante anos, 
a ponto de ser requerida a intervenção 
d.: Supremo Tribunal Federal para 
vencer a relaps!a do govêrno de S. 
Excelência. 

Esqueceu-se de dizer que matou un:a 
instituição científica de conceito con
tJnental, ccmo o "Instituto Ezequie: 
Dias", dirigido por um sábio e cidadão 
emérito , o professor Otávio Maga
l:r.ães, estabelecimento famoso por sew 
estudos sôbre o veneno escorpiônico E 
o tifo exantems.tico, entre outras no
táveis pesquizas cientificas e culturais, 
criando em seu lugar, uma fábrica. de 
soros da finalidade mercantil, dirigi-
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r..-. por um clistint{) módico pare~J.te d.e 
S. E):.a. 

Esqueceu-se de dizer qm: a f:::r.r..0ss 
Escolr. de Viçosa, bri1h~.nte ~l'ia
ção do Presidente Artur Bernardes, 
101 r.nutils.ua pnrn qne u!na. sua pr.~.rtt 

F..e 1oc::tEzR~se ::111 Belo !~orizont~. r.0m 
t!ITt:l r:~p6cie ·1.e .::ucurs~l e111 FI;:resta1, 
dj~trito de Pn.l'é. de r-:fina.s, nas ,i!?.t .. 
~h..B.n~n.s dn ·:unt110s9. Fal?.rndn. ·1U·~~ r. 
S1·. Vala dares, depois de ingressar no 
grrvêrno. eo.nstituiu pn.rn. si, n8.Qt!(=lr~ 
ciC~de. 

~ôbrz as 1'amosas centrais elétricns, 
o Jornal "Liberdade" publicou, sem 
contestaç~.o conhecida até hoje, a se
guinte crítica, de inteira procedência. 

"O jomal oficioso "Fõlha ã.e Mi
nas" publicou, há dias, um artigo 
snb o título "O século da Eletrl
cidade", pretendendo mostrar as 

· realizações do Sr. Valadares no 
tocante à const.rução de centmis 
elótrlcas. 

"EJlumera êsse al~tigo a usina de 
Pxi ~roaquim, em Uberâbn. com 
10.000 cavalos, a. de Santa Maria, 
em Montes Claros, com s.ooo ca-· 
Y::tlos, a de Gafanhoto; em Divi
népolis, com 18.000 cavalos e a ;fu
tura usina de Itutinga a ser cons
truída no rio Grande, próximo de 
L9. 7ras, com mais 25. 000 cavalos 
de fôrça. Eis a t, se nii.o nos en
\i<::.namos, 56.000 cavalos· oostos à 
d.isposição da indústria nÓ Estado 
esgundo anuncia o sr. Valada~ 
rt~s. pomposa-mente, no refáido ar
ti~·o. · 
. _ s~ izso tivesse sido realizado nos 
1" anos de dLtadurà, em vez de 
QuiLandinhas, Araxás e Pampu
lhas, ni!lda bem . Seria nor"m 

lt , . " ' rnu; ·o pot:co para um Estado como 
0 .,;:te Min!ls que, segundo as opi
mocs mnls pessimistas, disnõe de 
nm potencjn.l hidráulico, fnc"ilmen
t:e _aproveitável, de mnis de 2 mi
lnocs d.e cavalos .. 

Em relr.ção S.s usinas f-eitas e 
~c·r !s.zer pelo Estado - as cél<>
Ol'es centrais clétricas - que não 
passam de modestfsimos aproveita
mentos da nossa hulha branca 
deve-s-e e~clnr-eccr o seguinte: ' 

. Primeirarnentr, só estão instala
dos na usil1a de Pai Joaquim 5.000 
cavalos e nã.o 1MOO, aliás pessi
mamente aproveitados por causa 
ds vergonhosa distribuição do 
serviço em Uberaba e outras ct
dades adjacentes, inclu.siv:e Araxá, 

Acresce, aind9., que :>. linha de 
transmissão de Pai Joaquim a. essa 
c!dade, que custott mrds de 3 ml
D1.Ses de cruz.::iros, eleve se1· recons
truída. tais os êrros que foram co
metldos 110 sGu planejam:mto ·e 
execução. Qualquer anormalidade 
atmosférica perturba o serviço. de 
formn que Ara:rá e outras cida.des 
e:>tv.o, a C&da momento, sem lUZ 
e fcrça. · 

A ush1a de Santa M:aria nã.o tem 
á~ua nem para acionar uma das· 
turbinas de 1. 500 cavalos. Onde 
e~ tão, pm·tanto, os 3. 000 cs:va.los 
anunciados pelo governador? Sebe· 
se, perfeitamente, que a flrms. 
americana que forneceu as turbi
nas para essa usina fêz referên
cias em sua prO'JlOSta à falta dá
gua, mas o Sr. Valadares ao' ter 
conhecimento do assunto,' dissera 
na ocas~ão que com água ou sem 
é:gua haviam de ser instaladas 
3. 000 cavalos e nada menos. Essa 
usina, igualmente, foi mal proje
ta·da, paxecendo mesmo, como 
acontece agora, que a água só dá 
para pro.duzir cêrca de 1.000 ca
valos. pois houve um grave erro 
no cálculo da bacia de acumu
laçã.o, a qual tem uma capacidade 
muito inferior ao estima:do. 

E a tal usina de Gafanhoto? Arl 
então é que a decepção do gb·· 
vêrno foi enorme. Essa us!f't:t 
estt. crivada de erros. A queda 

aproveitável no rio Pará tem 30 me
tros. O rio tem uma v a são de 14 
metros cúbicos durante o periodo 
da seca que vai de abrir a outu
bro. Não há acumulação dágua. 
Resultado: se as turbinas traba· 
lharem com ótimo rendimento, a 
usina não poderá produzir mais 
de 5. 000 cavalos durante todo o 
período da estiagem, O que, aliãS, 
é a opinião de uma grande maio· 
ria de técnicos do pró)7l'io Esta
elo. Onde estão então os 18. ooo 
cavalos imaginados pelo Sr. va
Iadares? 
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Como. se sabe, Gafanhoto está 
sendo feito para fornecer energia 
o Parque Industrial. Devido à 
escassez de água, torna-se neces~ 
sário, então, dar uma solução ao 
caso. Dai nasceu a idéia de cons~ 
truir-se a usina de. Itutinga, para 
ser interligada com a de Gafa~ 
nhoto. Essa é a razão pela qual se 
está .pensando na construção da 
de Itutinga, no rio Grande, perto 
de Lavras. · 

O projeto de Gafanhoto está tão 
cheio de erros que houve. uma 
perda de cêrca de nove metros de 
queda com a construção do ca~ 
nal de usina. Nenhum primeira~ 
nista de engenharia comete1·i:t um 
êrro dessa natureza. 

Com a usina do Gafanhoto 
gastou o Estado cêrca de 60 mi~ 
lhões. Imagina v. s., $r. recta~ 
tor, que um cavalo instalado nes~ 
~sa usina irá custar mais de 10.000 
·cruzeiros! · 

Ainda uma observação sôbre a 
usina de Itutin,ga. O Sr. Vala
·darse abriu um cr&dito de 12 
milhões de cruzeiros para a cons
trução dessa usina. Ou não se
rão apr.oveita;dos 25.000 cavalos, 
como se informa, ou entao a 
conta.bilidade do sr. Valadares 
está errada, . porque não se pode 
instalar um cavalo de fôrça, . em 
usina. hidro-elétrica, por menos 
de 3. 000 cruzeiros." 

S. Ex.11 fala também em aparelha~ 
menta da Rêde Mineira de Viação, 
mas, (lata venia, ninguém conhece tal 
aparelhamento, senão a situação de 
penúria da ferrovia, que se' serve de 
trilhos velhos e gastos, de Iocomoti~ 
vas velhas e exaustas, de carros re-
condlcionados. · 
· O Sr. Monteiro.de Castro - O atual 
diretor da Rêde Mineira de Viação, 
desiilentindo o Sr. Deputado Bene~ 
dito Valadares, disse, em entrevista 
pública, que aquela fer1·ov:ia é um 
amontoado de ferros velhos. 

O SR. GABRIEL PASSOS -E' a 
pura ve1·dade. Conheço grallde tre
cho dà Rêcle Mineira. 

O S1·. Coelho Rodrigues - E do
brou os fretes. 

,--

0 S:G.. GABR!E!'. PASSOS 
O que faz a r:.êde Mlneil'a de 
Viação movimentar-se siio a campe
tência e dedicação de seus engenhei~ 

. ros e mestres, e a ilimitada boa venta~ 
de de seu pessoal, mal pago e mal tra. 
tl:l:do, que há pouco se viu forçado a 
r:::.zer greve contra a fome. · 

O adiantamento de cêrca de cento 
e cinco mil contos de despesas da P..êde 
não foi empregado na ferrovia. tl:sse 
adiantamento se verifi<!ou em 1S33, 
quando não havia .guerra, que não 
pode assim ser culpada do descuido 
do govêrno em aparelhar conveniente~ 
mente a estrada, faíta que ::r.carretou 
e ainda acarreta inúmeros prejuízos 
à economia mineira. 

' ' 

Quanto à cl.daJde Industrial, essa 
merece exame à parte, que será opor,
tunamente. feito. Consigne-se, apenas, 
que uma cidade industrial significa, 
além de en_ergia abundante' e barata, 
transportes fáceis e acessíveis à pe
quena bolsa, exgotos, calçamento, ser
viço de águas e lixo, escolas e hos
pitais, etc. etc. e que a. criação des
sas imprescindíveis condições de vida 
custa muito dinheiro. Ora, êsse di
nheiro ou sai da indústria - o que a 
onera e desfavorece a ·colocação dos 
seus produtos nos mercados consumi
dores, ou sai do povo, através de tri~ 
butos - o que é injusto, · sobretudo 
numa hora de aperturas, pOt"que ra
zoável não é que o povo seja escor
clla.do co111 impostos- para criar no~ 
"os ·"tubarões de lucros extraordiná
rios", desde que o povo não entra 
na partilha das ações dadas a am1-

. gos, em recompensa de serviços ou 
·de simpatias. Ao demais, a criação 
expressa de uma cidade industrial é 
um artifício econômico, pois as cida
àes industriais se formam naturalmen
te nos meios favorecidos por fatores 
vários e complexos. A sua criação ar
tificial é ruinosa por tornar cara e 
precária a indústria. E a prova é que 
a "cidade industrial" do Sr. Valada
res, onda já foram gastos milhões de 
cruzeiros - de cujo montante não 
houve prestaç§,o de contas-:-não exis~ 
te e é de crer-se que nenhum suces~ 
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sor sensato de S. Ex.~~. se abalance a 
levar a cabo ess!:'. onerosa- fantasia. 

Seria maiS lógico e razoável que o 
Estado tivesse feito o aproveitamento 
da queda dágua do Gafanhoto, com 
estudos seguros e planos bem elabo
nulos, de jeito a evitar a enorme que
da entre os KW. previstos e os obti
dos, corno se verificou, · tornando-os 
de preço anti-econômico, e se empre
gasse a energia na própria cidade de 
Divinópolis, que conta com prosperas 
e p~ogressistas iniciativas capazes de 
serV1r de base a poderoso organismo 
industrial. 

Não podem passar em julgado os 
pontos do discurso do Sr. Deputado 
Bex:-edito Valadares sôbre os quais 
ma1s se deteve S. Ex.a, na suposição 
de que o terreno lhe. oferecia mais fir
mesa. 

Mostraremos que a exposição de s. 
Ex.a, em relação a êles, também não 
oferece qualquer consistência. 

Quanto ao caso da eleição para pre
enchimento de dois têrços das vagas 
na Seção Mineira da Ordem dos Ad
vogados, o Sr. Deputado Benedito Va
Iadares transcreve um telegrama-per
gunta, circular para os Juízes de Di
reito do Estado, redigido de maneira 
a não permitir resposta que puzesse 
a nú sua indébita intervenção, por 
natureza_ velada e cautelosa. Trans
creve em seguida o telegrama de um 
dos juízes, aquele que lhe era mais 
favorável, e relaciona o nome de to~ 
dos os juízes do Estado, como se êles 
tivessem assinado o referido telegra~ 
ma, alegando que se trata de respos~ 
tas mais ou menos iguais. 

:Esse ardil revela, data venia, pro~ 

posital confusão . 
Mas, a melhor resposta à argumen

tação tendenciosa de S. Ex.11 é a que 
lhe foi dalda pela S·eção da. 01'dem, 
anulando as referidas eleições, e pelo 
Conselho Federal da Ordem, · confir
mando. a anulação. O relator da deci
são do Conselho Federal foi o digno 
e ilustre Conselheiro Ubaldo Rama
lhete (hoje Secretário de Estado no 
Espírito Santo), que, em voto notá
vel pela serenidade e pelo minúcioso 
e:xame do caso, confirmou a anulação 

das eleições, pelo fundamento de ter 
havido intervenção. indébita das auto
ridades governamentais de Minas no 
pleito. Tal intervenção, aliás, ~-e es~ 
tendeu até esta Capital, onde se pre~ 
senciou o triste espetáculo de em
p~:nhar o Governador do Estado de 
Minas o alto prestígio de seu cargo 
batendo às portas de graves e hon
rados Conselheiros, "demonstrando", 
agradando, explicando sua atuação, 
paro. tentar tornar válidas as eleições 
que maculara. 

o S1'. Bernardes Filho. - V: Ex. a. 
permite um aparte? Ainda há uma 
circunstância: S. Ex. a. expediu a ad
vogados que nunca exerceram a pro
fissão ou -que deixaram de exercê-Ia, 
para pertencer ao quadro do funciona
lismo público do Estado, ordem espe
cial no sentido de votarem na cha
pa oficial. Cpnheço vários que pensa
vam diferentemente de S. Exa. mas 
que foram levados a êsse passo com 
receio das conseqüências . 

O SR. GABRIEL PASSOS- :Esses 
fatos, e muitos outros que constam dos 
autos, foram devidamente examina
dos no Conselho da Ordem, E S. 
Ex.a se refere ao insigne jurisconsulto 
Sr. Raul Fernandes, Presidente da Or
dem, como se êste lhe tivesse dado 
voto favorável. A verdade é que o 
Sr. Conselheiro Raul Fernandes ado
tau o voto do Conselheiro Ubaldo Ra
ll18.lhete, pela sua sabeqoria e segu
rança. 

Tôdas as manobras do Interven
tor mineiro foram em vão. A Or
dem soube defender suas prerro
gativas, obstando destarte, a re
petição de intrometimentos do govêr
no estadual em negócios de sua eco
non}ia interna,. I? ara fins politico· par
tidários . 

A politicagem não logrou guarlda 
no seio da respeitável instituiç:ão de 
classe. 

O ilustre JUlZ, Sr. Alfredo Araújo 
Lopes da Costa, jurista notável, um 
dos maiores . processualistas do Bra
sil, magistrado que, durante todo o 
govêrno do ·Sr. Benedito Va:adares, 
não logrou passar da st:g·c~ud·a en
trância, não obstante ser, a una 

-



~ 
I' 
[, 
' t 

-
-139-

voce, considerado um dos mais bri
lhantes juízes de Minas Gerais, pela 
sua estatura intelectuai e moral, 
bem merecendo um lugar no su
premo Tribunal Federal, - êsse juiz 
está também arrolado como tendo 
dado aquela resposta favorável, que 
enche uma coluna do Diário Ofi
cial. 

As 'quatro colunas do discm·so do 
Deputado Valadart:s, que compreen
dem o caso da Ordem dos Advogados, 
ficaram assim reduzidas a vagos .. 
queixumes destinados a fazer volume ·· 
em um discurso. sem conteúdo sé-
rio. 

O que ficou evidenciado foi que 
S. Ex. a foi menos exato quando. fa
lou em suposta intervenção,· a inter
venção foi efetiva e tisnou mortal
mente o pleito. 

6 famoso Manifesto dos Mineiros 
despertou no Sr. Valadares incontida 
cólerà, · que se derramou em um pro
cesso de esmagamento da . opinião, 
intencionalmente exemplar. Sem dú
vidft, as melhores vagas deixadas pe
los cii!;'{nos coestaduanos que assina
ram .'\quê~e rlocumento, como resulta'do 
das !h'l'seguições, eram reservadas 
aos amigos diletos ·e aos paren
tes. Assim, por exemplo, a vaga dei
xada pelo honrado e ilustre professor 
Cândido Naves na Companhia Belga
Mineira foi aproveitada para o jo
vem genro do ex-Governador, o qual 
já se achava colocado como diretor 
do Banco Mineiro da P.rodução. E 
aqui tem cabimento a evocação de 
um episódio edificante : "essa mes
ma Companhia Belga-Mineira, tal~ 
vez no pressuposto · de que pode
ria agr::tdar ao honrado Preddente 
Eurico Dutra, pelo mesmo processo 
com que contentou ao então go
vernador Benedito Valadares, ofe
receu a um parente de Sua· Ex
celência um dos rendosos lugares do 
Conselho Fiscal, qut essa Compmhia 
destina a pessoas gradas, e o Se
nhor Presidente da República, ao ter 
conhecnnento do fato, recomendou 
al seu digno parente que recusasse 
o suspeito oferecimento - com re
gosijo para os que se comprazem em 
saber honrado e l"espeitado o nome 
do Sr. Presidente da República. 

En~re tôdas as perseguições que O· 
Sr. Va~adares moveu aos signatálrios. 
do re.ferido. Manifesto, exonerando 
uns, intervindo em· bancos e em
prêsa.s particulares para forçar a 
saída de outros, criando em tôrno 
aos seus signatários um clima de 
perseguições e de vinganças, elege_u 
S. Ex.a para explicar, um só caso.; o 
do Banco Hilpotecário e Agrícola de 
Minas Gerais. 

Não conseguindo atingir os grandes 
mineiros, cidadãos impolutos, homens 
de qualidades cívicas e morais que 
constituem património da terra mi
neira - Estevão Pinto, velho pro
fessor de direito, jurisconsulto insig
ne, cidadão exemplo, mestre que 
morreu ao ini·ciar-se o atual ciclo 
da vida brasileira, Pedro Aleixo e 
Afonso Pena Júnior, graças a Deus 
vivos e duros no combate pelo . reor
denam.e·nto cívico ~ moral de nossa 
cara província, não pod·endo a tingir 
a êsses conspícuos cidadãos, o Senhor 
Valadares ,'lançou mão . do mais au
dacioso golpe que jamais se viu na 
vida econômica do País, e que es
tarreceu e tornou intranquiles e in
timidados ·os estabelecimentos de cré
dito, máxime os que tinham na. sua 
direção simpatisantes da causa: ·"Go
vêrno digno para Minas Gerais". 

Consi~tiu tal golpe, nem m:ads nem 
menos, em intervir no Banco, to
mar-lhe o ace·rvo, e avançar nas· 
ações, a título de desapr01priação! 
E já agora, sem sombra &e concor
rência, tais ações estão sendo cedidas· . 
a amigos e correligionários - o que 
bem caracteriza o assalto. 

o Sr. Berna1·des Filho - Não 
se e.~queça de que as razões por 
s. Exa. alegadas só foram apresen
tadas depois do Manifesto dos MinP.l
ros, pois, enquanto governou o Esta-· 
do, durante dez anos, nunca se lem
brou de que o Rance Hipotecário d:ii
servia à economia mineira ... 

O SR. GABRIEL PASSOS - E•· 
fato o que V. Exa. assevera. 

(LendO) 
o Sr.· Valadares no seu dis-· 

curso, assume a respons~bilidade total 
dêsse belo feito e cita trechos golP·~.':i.
dos de pexeceres dos Srs Afonso Pena 
e Milton C:::.mpos, entre outras razGes. 
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absolutamente secundárias, para jus
-tificar o seu procedimento, esquecl·lo 
·- note-se bem - que o Estado sem·· 
pre teve fiscal junto ao Banco e que 
jamais o Sr. Vala dares chamou c 
Banco à ordem pelas irregularidadt>s 
que aponta. 

Nenhuma delas porém justificaria 
o atentado brutal à pro1;1riedade, •115 · 
pirad'o tão só. por perseguição polí
tica. 

A êsse propósito, o Sr. Mílton Cam
pois mostrraá o desvirtuamento do· 
seu parecer, feito com pouca pro'1l
cJ..ade por quem o citou e o Prof. 
Afonso Pena Júnior põt a nú uma 
:perversão da verdade usacta pelo se
nhor Valadares. 

o Sr. .Afonso Pena Júnlor é po::
-tador de um nome caro aos buc.~
leiros, a que d~ lustres próprios co.n 
-sua atividade intelectual ele profess ... r 
de direito, humanista de raros me· 
ritos, jurisconsulto dos maiores c~o 

·.País, cidadão culto e res,peitável por 
todos os titulas. 

}j;sse glorioso coestadoano, ex-depu.: 
tado, el,-Sécretário de Estado, t!X~ 
Ministro, antigo Reitor da Universl
.dade do Distrito Federal, que nestc.s 
dias enriquece as nossas letras eo.nn 
a sua obra sôbre a autoria da "Al:te 
.de F'urtar•·. monumenta.L trabalho cte 
erudição, pesquisa e culturà, es .. ~üt
rece, em carta com que nos honroa, 
·um indesculpável ".equívoco" do Sr. 
Benedito Valaaares. pondo em re:·J
vo a .maneira pela qual o ex-go-
vernador cont.~ ó caso - o que, data 
venia, ·desacredita seus processos de 
explicar-st,. · 

E' a segumte a cartf:. do antigo Mi
nistro d::>. Justiça; 

"Rio, 8 de mala de 1945 · 
Meu caro Gabriel Passos, - Em 

seu d1sctJrso de 6 do c01·rente, c 
Sr. Deputado Benedito ValaC.u
res, referindo-se à "ida, por t.res 
vGzes, de emissárins à Europ•t, 
para defesa do nome e tio crédtto 
de Minas Gerais" teria feito í> 
.§eguinte afirmação que tram,
crevo do Correio da JJ.fanhã, de 7: 

"Dentre êsses emissários, esta~ 
''a o Dr. Afonso Pena Júnior, que 
assim se expressa a respeito de · 

Bauer, Marschal & Cie., suc·~s
so.res de Périer & Cia., em re.l.:t
tório dirigido, a 4 de julho de 
929, ao Secretário das Finanças 
de Minas: 

. . . ''bastou-me para tal êxito 
o não ser acessível à peita ou .iiü
borno. Ainda pelo mero 1nte:es
se histórico e para que se veja de 
que estofo era a quadrilha com 
que o Estado andava às volras, 
incluo uma espécie de auto de fla
grante lavrado pela casa Bauf':;;, 
no qual se vê o chefe da mal~a 
apanhado em franco estelionato." 

Não precisaria acrescentar mnis 
ao~ motivos que nos levaram à 
desapropriação do Banco Hipotr-
cario e Agrícola de Minas Gerais." 

Teria o Sr. Benedito Valada
l'es, fazendo violênc1a 4 sua ln
dele, e contrariando hábitos ar
r<ligados, lido, na integra, o m':lu 
relatório, e destacado dêle, pe:· 
versa e canhestramente, os trei::hcs 
que citou? Ou tê-los-ia êle recebl
do já destacados e arrumados a 

· fim de infamar, ao mesmo tempo, 
a Casa Bauer, e a mim, que es- · 
tava na vice-presid&ucia do Ban~ 
co Hipotecário quando o Sr. .B~
nedito o confiscou, depois do ma- · 
nifesto aos mineiros? , 

Prefiro· acreditar que o sr. Va
ladares procedeu com ignorânct'l., 
e não com malícia; porque, embo~ 
ra seja certo que aquela faz, mui
tas vêzes, · maiores danos do que 
esta <verdade que a sabedoria po
pular condensott no adágio; "Mals 
estrago faz numa horta um bur::o, 
que um ladrão) a hipótese é a. 
mais favorável, do ponto de visca. 
moral. 

Dou, portanto, como certo que 1> 
Deputado Benedito Valadares. rece·· 
beu de outrem os trechos arrancados, 
maldosamente de meu relatório; e que 
de todo, não os tinha liclo antes da 
leitura na Constituinte. 

Pois não me parece possível que, de 
outra forma, deixasse S. Ex.11 de 
perceber que, se "o auto de flagran
te de estelionato contra o chefe dn. 
malta" era "lavrado pela casa Bauer" 
não podi::l. eu estar me referindo a es-
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ta casa, isto é, a Bauer, Marshal & 
Cie., quando falei na "quadrilha com 
que o Estado andava às voltas". A 
suposição a que S. Ex.n deu curso é, 
pois, insensata e absurda, à luz dos 

· mesmos dizeres tr.uncados de meu re
latório que forneceram a S._ Ex.a e 
que s: Ex.a ~ acredito, para honra 
sua - não examinou antes de seu 
discurso. 

E a verdade verdadeira é que. a qua
drilha de que eu falava e contra a 

qual Bauer, Marschal & Cie. ajudavan~ 
o Estado de Minas, não tinha ligação 
de espécie alguma com fl. causa Bauer, 
como se pode ver claríssimamente, in
sofismàvelmente do original do "au
to de flagrante" cuja cópia acompa
nhou meu relatÓrio. se· o fornecedor 
dos pedacinhos de minha informação 
ao govêrno mineiro, tivesse fornecido 
também ao Sr. Valadares esta· peça, 
que nela foi inclusa <e se S. Ex. os 
lesse) é mais que certo que S. EX.a 
teria de excogitar .outra razão para 
justificar o monstruoso confisco do 
Banco Hipotecário, ao qual, dura11te 
dez anos de seu govêrno S. Ex.a. não 
fêz a mais leve advertência, até que 
o clarão do manifesto aos mineiros 
iluminou-lhe os "abusos e vícios". 

Vai com esta carta o original a que 
me referi, e que, por favor de Deus, 
pude encontrar no meu desordenado 
arquivo. Pode o ilustre am!go conser
vá-lo em seu poder, para que o vejam 
e examinem, à ovntade, todos os que 
prezam e buscam a verdade. E quan
do não lhe fôr mais preciso, tenh~t a 
bondade de m'o devolver. 

Fiz-lhe esta exposição documentada 
para que a use, como melhor lhe pa
reça em beneficio da verdade e da 
justiça, às quais tem servido sempre. 

Mande no seu colega, admirador e 
amigo grato. -Afonso Pei~a Junior". 

Descoberta a maneira por que· o Se
nhor Valadares entende de justificar 
sua conduta torna-se ocioso insistir 
no assunto. · 

) X( 

O Sr. Benedito Valadares esteve no 
govêrno cêrca de doze anos; é quasi 
jmpossfvel que não tenl1a feito algu-

ma cousa. Ainda que de braços intei
ramente cruzados, só a rotina admi~ 
nistrativa, a marcha dos papéis, os pe
didos, as pro'V'idências reclamadas, a 
vida. afinal do Estado, que conta com 
uma população altamente laboriosa 
haviam de fazer o Govêrno mexer~se: 
haviam de forçar obras e serviços~ 

Imagine-se, · porém, doze anos de 
govârno, dos quais .oito transcorreram 
sem Parlamento, sem Tribunal .de 
Contas, ou de qualquer aparelho que 
as contas públicas tomasse,· sem im
prensa livre, com os adversários dis
persos, afugentados e incapacitádos de 
influir, de criticar de examinar os 
atos do govêrno, sobretudo suas con

·tas, com poderosa m:í.quina de publi
cidade a endeusar o govêrno e a pes
soa do governádor, descobrindo-lhe 
qualidades insuspeitadas, endeusan~ 
do-o, tornan!do-o figura carismática 
com retrato obrigatório, nome força
do em ruas, praças e cidade; imagi
ne-se tôda essa fôrça e tão incontras
tável autoridade inteiramente .. dedica
d~s ao· serviço do Estado, aos interês
ses do Estado, e, tendo-se em conta 
que os mineiros são operosos, tenazes, 
ordeiros e pacíficos - então, hoje 
estaríamos maravilhâdos diante de um 
surto de progresso, de realizações, de 
conquistas económicas e sociais ca
pazes de destacar Minas como "estre
la de primeira grandeza", segundo a. 
velha e eloquente invocação! 

Estamos analisando por alto a 
conduta pública de um homem públi
co, e, não, apreciando ao homem par
ticular; se, por vêzes, as nossas aprecia
ções. não podem deixar de ser pesso
ais é que. o assunto se prende à 
pessoa tanto como o predicado ao su
jeito e, mesmo que não queiramos 
pôr defeitos na pessoa, forçoso é que a 
critica aos atas atinja quem os pra
ticou. 

li: uma contradição que machuca o 
pretender-se a: existênCia de uma 

ação impessoal praticada por uma pes
sôa. Só os espíritos pre-lógicos, aquê
les felizes seres que se confundem 
com todos os reinos. da natureza po
dem exigil' que não .. sejam incontami
nados pelos atos execráveis os que os 
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praticam, ou 'tJ.Ue se possa analisar o 
. homem público sem falar na sua ati
vidade ou inatividade púolica. 

Ora, a inat!vidade pública do Se
nhor Valadares, a saber, o desvio ela 
atividade pública para a atividade 
particular é um dos aspectos mais as
sinaláveis da conduta de S. Ex.'!., à 
frente do govêrno de Minas. 

Alguns acham que o Estado lucrou 
· com os longos e repetidos períodos de 

descanso de S. Ex.a, porque, durante 
êles, nada se teria feito de máu. Não 
pensamos assim, porque o tempo 
morto para a atividade administrativa 
é um tempo nocivo, é um tempo em 
que o bem público não foi curado, e>m 
que os interêsses permanentes do 
povo não. foram atendidos. 

O fato é que S. Ex.a revelava in
vencivel tédio pelas co\tsas sérias, 
mórmente quando lhe cumpria resol
ver questões menos singelas. 

Durante o seu govêrno, fêz cente
nas de viagens a esta capital, onde 
se demorava temporadas, acompanha
do por um séquito de assistentes e 
comensais, hospedando-se todos nos 
melhores e mais caros hote!s à custa 
do Estado, num luxo de gasto e os
tentação inteiramente inúteis e im
produtivos. 

Quando aqui não se encontrava, era 
fatal sabê-lo em Poços de Caldas ou 
São Lourenço, a princípio e, mais 
tarde, na. Quitandinha ou, então, na 
sua rica fazenda do Pará de Minas, 
constituída após a sua investidura no 
govêrno, sempre porém, alternando di
versões e repouso. 

Quando nos detemos na recordação 
de tempo~ passados, temos just!fica
das amarguras, pois Minas sempre 

. teve orgulho da linha severa dQS seus 
governos, e na galeria das suas· som
bras tutelares desfilam grandes figu
ras que permanecem no respeito e 
na admiração dos mineiros: os Cé
sario Alvim, os Afonso Pena, os Sil
viano, os Bueno Brandão, os Bias 
Fortes, os João Pinheiro, os Delfim 
Moreira, os Franc!sco Sales, os Raul 
Soares, os Antônio Carlos, os Ol•egário 
Maciel engrandeceram a história ad
ministrativa' de Minas com a soberba· 

afirmação das altas qualidades morais 
do povo mineiro, de que foram ex
poentes: Essa, Senhores Represen
tantes Nacionais, é que é a Minas 
autêntica! 

Entre os sobrev:ventes, Senh01·es 
Constituintes, Vencesláu Braz, Arthur 
Bernardes e Melo Viana, quaisquer 
que sejam as restrições à resp·ectiva 
atividade pública que se lhes façam, 
são cidadãos cercados do respeilio unâ
nime do povo mineiro e acatados como 
governantes que jamais d·eixaram, no 
poder, de ser exemplos para a conduM 
ta popular. Sobretudo, jamais se ou
v!u rumor de que· o tempo destinado 
ao serviço da administração pública, 
da· Fazenda Pública·, fôsse por êles 
consuinido nos interêss-es da própria 
fazenda, ou de seus cabedais e bens. 

Aliás, sempre sairam todos como 
entraram para o g_ovêrno, se não sai
ram mais pobres, pois alguns dos an
tigos gov·ernantes de Minas deixavam 
o Palácio da L:berdade para abrigar 
a família em casas que lhes eram · 
oferecidas pela generosidad.e popular. 

Mas, Senhor Presidente, ·a recorda· 
ção dessas figuras se faz para reasse
gurarmos a nossa confiança nas ine
xauríveis res·ervas morais do povo mi
neiro e, pois, para afirmar a nossa . 
certeza de que breve chegará o tem
po da restauração dos valores esqua
cidos na nossa terra. 

Minas foi golpeada fundament-~, 
mas não foi nem será ferida de mor
te, porque as raizes de sua alma se 
embebem no sangue dos sacrifícios a 
que se sujeitaram seus mârtir.es e o 
seu povo tem o sentido da duraÇão, 
buscando no trabal-ho pertinaz as re
sistências para as dificuldades contin
gentes. (Muito bem; muito bem. Pal
mas. O orador é vivamente cumpri
mentado.) 

(O orador se demora na tribuna 
em. virtude do Sr. Aluízio Alves
lhe ter cedido o· tempo de sua ins
crição.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa-· 
lavra o Sr. Leopoldo Peres. 

O SR. LEOPOLDO. PERES (U o 
seguinte discurso) - Sr. Presidente. 
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-subscrita pelos ilustres colegas que in
tegram as bancadas do Amazonas e 
do Acre, do Pará, de Mato Grosso e 
Goiaz, e honrada, ainda, pelas assina
turas de numerosos outros eminentes 
Srs. Representantes, coube-me há 
poucos dias encaminhar desta tribuna, 
e por intermédio da Mesa, à douta Co
missão Constitucional, uma sugestão a 
fim de ser incluídos no projeto, ora 
em ela,boração, da nova carta-magna 
da Rlepública, os dispositivos que as
sim se inscrevem: 

"Art. - A valorizaÇão ·econômi·
ca da Amazônia, de modo a possi
bilitar-lhe efe·tivo enquadramento 
na órbita da economia brasileira, 
constituirá encargo nacional e ser
viço permanente da União. 

§ 1.0 Para a execução dêsse ser
viÇo, obedecendo a um plano pre
viamente estabelecido, ficam reser- . 
vados 4% da receita tributária, 
sem aplicação especial, nos orça
mentos federais. 

§ 2.0 Os Estados e Territórios 
compreendidos naquela região, e 
seus municípios, reservarão igual
mente, para tal fim, 4% das res
pectivas receitas, cuja aplicação se 
fará segundo o critério que fôr 
adotado no referido plano. 

. § 3.0 No primeiro semestre de 
cada ano financeiro, submeterá o 
Poder Executivo, ao Congresso Na
cional, o esquema dos trabalhos· 
realizados e das despesas efetua
das, bem como das que tiver de 
realizar no subsequente exercício, 
com o Serviço de que se trata. 

Ar,t. .,.... Tendo em vista o cará
ter continental da bacia amazó
nica,· poderá o Brasil, mediante os 
convênios ou tratados que se fize
rem necess~·ios, interessar na exe
cução do plano de recuperação 
económica da Amazônia as nações 
vinculadas à economia ou ao :;is-

. tema. hidrográficõ do vale." 

Trata-se, Sr. Presidente, de asse
gurar num texto constitucional ex
presso e iniludível, tal como se verifi
cou em relação às secas do Nordeste 
na Constituição de 1934, o provimento· 
dos poderes centrais aos problemas da 
Amazônia, vale dizer, àqueles largos, 

relevantes problemas que totalizam, no 
Extremo.;Norte, o grande problema na
cional da Amazônia. 

E não vai nisso, por certo, criar:..se 
à opulenta mas remota e quase sem
pre esquecida região setentrional do 
pais uma situação privilegiada ou pre
ferencial do concerto das unidades fe
derativas. Todos os Estados têm - é 
claro - os seus· problemas, sejam po
líticos ou administrativos, económicos 
ou sociais, e todos sem dúvida se. ajus
tam no amplo panorama da vida bra
sileira. Muitos dêles, comuns a várias 
senão a tôdas as regiões do Brasil, 
como os da pecuária e da lavoura, 
do trabalho rural, da imigração, da 
saúde e do ensino, vêm sendo neste 
recinto ventilados com raro brilhan
tismo. 

Bastariam, aliás, os debates que .iâ 
aqui se 'feriram em tômo dessas mo
mentosas questões, para demonstrar 

· o senso de objetividade por que se 
norteiam os · trabalhos da Assembléia. 
Constituinte, o sincero emp~r!ho· em 
que nos achamos de correspond~r à 
confiança dos sufrágios populares e à 
tremenda responsabilidade que dêles 
nos decorrem, nesta hora decisiva para 
o destino das instituições democrá
ticas . 

Quer-me parecer, entretanto, Se
nhor Presidente, que o problema da. 
Amazônia é neste momento, e a todos 
os aspectos, o problema nacional por 
excelência, - o mais árduo, o malS 
complexo, o mais urgente dos proble
mas que desafiam a coragem e ··O des
cortino, a visão e a sabedoria dos ho
mens · de govêrno. 

E' que êsse problema ultrapassa, 
transcende as próprias coordenadas 
brasileiras que. o demarcam, revestinao 
uma significação contimmtal e um sen
tido de recuperação humana, de que se 
não podem distanciar as antenas vigl-

. lantes do nosso instinto. patriótico . 
Ocioso fôra acentuar, - pois que. o 

·fato é, já hoje, de trivialf.ssima evi
dência, - o que vale a Amazônia como 
reserva, potencial inesgotável de ener
gias para o Brasil de amanhã, para o 
futuro mesmo das Américas e, até, da 
civilização a que pertencemos. Mas o 
que a meu ver importa, por igual e 
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em primada! atendido, é a importân
cia geográfica, geo-econômica e geo
poHtica da região em face do condo
mínio internacional da · bacia amazô
nica, de cuja maior parte somos deten
tores, inclusive o curso ·inferior, os 
mais volumosos tributários e o desa
guadouro oceânico do fabuloso rio. 

Abrangendo, nos seus quase 6.500.000 
quilômctros quadrados, aproximada
mente um têrço da superfície total 
da .América do Sul, ocupa a imensa 
rêde hidrográfica . - como sabemos 

. - nada menos de 3/8, isto é, quase 
metade do nosso território. E só na 
Ama~ônia Brasileira, abrindo para 
cinco faixas fronteiriças, compreen
dem-se os dois grandes Estados do 
Pará e elo Amazonas, os Territórios 
Federais do Acre, Rio Branco, Gua
poré e .Amapá, e a zona nordeste de 

· Goiás e Mato Grosso, numa super
fície de 3. 800. 000 quilômetros qua
drados. 
· Tenha-se em vista, por outro lado, 

o que representa a Amazônia, do ân
gulo social e histórico, como a mais 
estupenda, porventura, das afirma
ções da fôrça construtora, do ímpe
to civilizador de nossa raça. O des
bravamento. da hevelãndia, - aquela 
"formidável odisséia do heroismo 
nordestino" a que se referiu Rama
yana de Chevelier, é obra exclusiva 
do homem brasileiro, o homem 
do nordeste, com a sua inamolgável 
fibra sertaneja, associado à inflexível 
resistência silenciosa do caboclo pla
niciário. Foi na verdade ·a "arranca- . 
da daquêles titãs bronzeados do mar 
atlântico" Ca frase é ainda do ful
gurante belet.rista amazônida), lutan
do e vincando com o seu sangue ge
neroso as divisai) novas da Pátria, que 
fêz a .Amazônia, que ~ integrou no 
coração do Brasil. E essa é uma pá
gina que está por escrever nos lan
ces épicos de nossa formação, "uma 
obra d(; patriotismo que não teve ain
da um cantor a imortalizá-la", como 
frisou o historiador Artur César Fer
reira Reis. 

Não pretendo, muito de ânimo de
liberado não p1·etendo, Sr. Presiden
te, deixar-me empolgar pelo arreba-

tamento a que, via de regra, nos 
conduz a contemplação ou a simples 
evocação da Amazônia. Conheço de 
longa data, e por experiência própria, 
os riscos, as ciladas emotivas e inte
lectuais, a que se expõe quem quer 
que se abalance- a exprimir, mesmo· 
com o sentido ·das cruas realidades, o 
!ascínlo daquêle mundo diluvional. 
Porque a Amazônia, ainda desvesti
da dos seus mistérios; ainda quando 

- obr.ervada diretamente nos múltiplos 
prismas da sua natureza prodigiosa e 
no· dl'ama, ainda mais espantoso, da 
sua história econômico-social, é mo
tivo perene e, por assim di~er, ir
resistível de eloqüência e a de poesal. 
(Apoiados.)· 

Todo o nosso esfôrço tem de se 
voltar, agora, para a consideração 
objetiva dos problemas da Amazônia, 
ou antes, para os tangíveis, concre
tos desdobramentos daquilo a que um 
sociólogo da moderna geração, o per
nambucano Gilberto Osório de An
drade, chamou, com tanta proprie
dade e agudeza, o· complexo antro
pogeográfico da Amazônia. 

óbvio é que ninguém ousará sus
tentar comportem os temas da Ama
zônia solução imediata, sequer um ra
zoável equacionamento no curso de 
alguns poucos anos. Essa será tare
fa para o esfôrço ininterrupto de 
várias gerações. Mas é indispensável 
que êles passem a constituir desde
já, no seu conjunto, na escala dos 
seus valores assim econômicos como 
espirituais e políticos, no seu cons
pecto ·geral, um assunto brasileiro, de 
primeira plana, a fim de que possa
mos começar a resolvê-los, ainda que 
parcelada e gradativamente, como se 
impõe. 

Dizia uma vez Euclides, creio que 
no prefácio ao Injerno Verde, de Al
berto Rangel, cfue quem quiser co
nhecer a Amazônia tem de renun
ciar ao propósito de descortiná-la. 
Terá de conhecê-la aos poucos, frag
mentàriamente, analiticamente, para 
afinal ·tentar-lhe a síntese radiosa. 
"Escapa-se-nos, de todo, a enormi· 
dade que só se pode medir, reparti
da; a amplitude que se tem de dimi-
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nuir, para avaliar-se", anotou o in
signe painelador de Os Sertões. E 
concluiu: "A inteligência humana 
não suportaria, de improviso, o pêso 
daquela realidade portentosa" .. Dá-se 
o mesmo em relação ao problema 
da Amazônia: êle terá de ser resol
vido por etapas, à proporção que o 
permitirem as fôrças da nossa civi
lização, com o adrninfculo do braço 
e do capital alienfgenas, a seu tempo 
e prudentemente utilizados. Mas re
clama um programa a executar-se 
com firmeza. E sobretudo não pode 
ficar, como vem ficando, indefinida
mente.. para o dia de amanhã, pois 
que envolve um compromisso da nos
sa geração, da geração dos homens 
que orientam e presidem, nêste ins
tante, os 'destinos do Brasil. 

Não é . possível, com efeito, Senhor 
Presidente, que a Amazônia continue 
a ser o que sempre foi nestes quase 
sessenta anos de vida republicana, os 
quais, de· resto, coincidem com o seu 
rápklo e vertiginoso advento nos altos 
níveis da economia nacional. Não · é 
possível que a Amazônia continue a 
ser, em atestado desabonador para . o 
critério dos nossos estadistas, uma re
gião quase mitológica, acêrvo apenas 
do lendário brasflico, terra ignorada, 
não raro vilependiada e malsinada, e 
tanto mais brasileira quanto mais re
pulsada pelo Brasil, no insuspeito de-

. poimento de Assis Chateaubriand. 
Os estudiosos e· pesquisado·res mais 

sagazes de nossa evolução sccial e po
litica não poucas vêzes têm procura
do alertar o país no concernente à im
periosa . necessidade de encetarmos, 
sem maior demora, na base da expe
riência sociológica atual, o aproveita
mento, a valorização econõmica de tão 
vasta e inexplorada zona do solo ame
ricano, - a necessidade de reduzir
se, em têrmos· de domínio efe
tivo e efetiva penetração humana, o 
anecúmeno amazônico. 

Na introdução ao substancioso vo
lume que há vinte anos. publicou o 
!lustre compatrício, hoje ·digno inter
ventor federal em São Paulo, o em
baixador José Carlos de Macedo Soa
res, sôbre a questão da borracha, es-

crevia o pranteado brasileiro Sr. An
tô:lio Carlos: 

"Nenhum pais tem o direito de 
reter suas riquezas naturais e ava
ramente as conservar improduti
vas, desde que outros povos delas · 
precisem para assegurar, com a 
atividade das próprias indústrias, a 
manutenção dos indivíduos que 
nelas aure;;n· os recursos indispen
sáveis à vida. Não temos dúvidá 
em que o país, cujos líderes não se 
orientarem nessa dire·triz, está fa-

. dado a sofrer, questão de tentaJO, 
os vigorosos efeitos da ação ex
pansionista, que outros países, em 
defesa da própria conservação, co-~ 
letiva ou individual, terão, inevi
tàvelmente, de praticar. Tal ex
pansionismo é fatal, sej:.. -na forma 
de invasão do capital e da mão 
rle ol:íra estrangeira, seja no da 
conquista ·política, franca ou dis":' 
simulada". 

E transcrevendo êsse trecho no pri
moroso discw·so proferido, em 30 de 
janeiro de 1934, perante a Assembléia 
Nacional Constituinte, salientava o no
bre deputado, agora senador e líder 
da bancada amazonense, sr. Alvaro 
Maia: 

"Lembremo-nos, Srs. Constitu
intes, que dormem ali (na Ama
zônia) 179.000.000 de hectares de 
reservas florestais, recortadas por 
160.000 quilômertros d- rios na
vegáveis, entroncados a um medi
terrâneo barrento que não se en
gata ao oceano por um estreito 
de Gibraltar, mas por m.Jitas bo
cas, em mais de 4'00 quilômetros 
de largura. Lembremo-nos tam
bém que os povos imperialistas 
estão transformando, a pêso de 
ouro charcos miasmáticos e de-' . sertos de . areia, em cantelros 
ubertosos para trigais e poma
res ... " 

E' de ontem, e releva também não 
olvidada, a severa advértência que nos 
fazia Euclides da Cunha, quando, tra
tando hâ mais de três décadas da as
similação das circunscnções do Alto 
Amazonas à ordem nacional, asseve
rou que, sem umr. disposição' firme e 

. . 
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atenta do nosso amor ao Brasil, mais 
cedo ou mais tarde destacaria· se.ia a 
Amazonia da comunhão federativ::t, 
"naturalmente, irresistivelmente, co
mo se despega um mundo de uma 
nebulosa - pela expansão centrífuga 
de seu próprio movimento". 

Palavras, aquelas e estas, que não 
perderam a ressonância alcai1çada na 
época, antes receberam inteira justi
ficação nos acontecimentos de que fo
mos, depois, espectadores e protago
nistas, pagando urn enorme tributo de · 
sangue e de· sacrifício para nos liber
tarmos, a nós mesmos e ao mundo, 
da somb:·a monstruosl do imperialismo 
nazi-fascista. Palavras, estas e aque
las, que merecem, ainda hoje, e cada 
vez mais, meditadas ... 

Temos, pois, Sr. Presidente, que a 
reabilitação, ou melhor, a redenção da 
Amazônia, restituída à pleniposse das 
suas poderosas energias criadoras, 
para transformar-se num valor ma,r
cante, numa expressão real da econo
mia brasileira, é um imperativo, uma 
determinação indeclinável do nosso pa
triotismo, uma exigência imediata do 
interêsse nacional. AAmazônia - re
pito - não pode nem deve permane
cer absndonada à sua própria sorte, 
à mercê dos ciclos climáticos de uma 
eco1_1omia arrasadora e dispersiva, em 
altibaixos de grandeza e -miséria, co
mo vem acontecendo desde os áureos 
dias do seu monopólio exclusivo na 
produção da borracha. E' imprescindí
vel, para logo, libertá-la dos métodos 
rotine'iros da economia destrutiva que 
a devastou, que ainda hoje a devasta, 
imprimindo-lhe os traços daquelas de
soladoras "paisagens de erosão huma
na", a que alude um dos mestres da 
antropogeo:;rafia -hodierna, - méto
dos que urge substituídos nos princí
pios e na prática de uma economia. 
·nova, com alicerces na mobilização ra
cional de suas riquezas. 

O brado que a voz egrégia de Arn.::J
jo Lima soltou aos quatro ventos cto 
pafs, num livro de reivindicação me
morável em pról da terra e do homem 
am:~zônicos, é de miste,. s·eja- ouvi io 
afinal, em tôda a eloqb.éncia reparti~ 
dera de seu conteúdo social e politl·· · 
co; e de mister é que o seja pri.:1c1-

palmente numa hora, - e é a que·· 
vivemos, - em que não mais se ;ld

mite a nenhum povo, como ficou ante;; 
esplanada, a mera detenção contem
plativa e egoística de riquezas inr4M 
proveitadas e, assim, defesas ao bem.
comum da espécie humana. 

""Essa terra não é inferno n=m 
paraíso; não é terra misterio!>:1. 
nem parado:.:al asseverou 0 

saudoso .cientista e pensador, é 
simplesmente uma r.erra lastim""M 
velmente fraudada e saqueaola. 
Uma terra que atingiu a decrc1}1-
tude em plena adolescência o 
engenho construtivr lesou-a ·ml 
pleno periodo de juventude, mJ-· 
logrando-lhe. o surto. incipiet1"e 
da potência geradora·. Entrou em 
crise antes de _perf,.Ita formaç!io 
Decaiu antes . de alcançar a ma
turidade. Envelheceu na plen:tude 
da mocidade. Uma terra preCOt;C
mente valetudinária ... 

Justificando, com o fulgor, a erudi
ção e o civismo que lhe eram peculiaM 
res, uma emP.nda ao proJeto da Cons
tituição de 1934, emenda que foi, não 
sem o veemente protesto da repres··nJ.
tação do Extremo-Norte desavisais
mente rejeitada, no obje1;ivo de orw•
nizar a União um serviço especial de 
colonizaÇão da Amazônia, de pre:'l!
rência com elementos nacionais, ~s
creveu o sábio e extinto profess:J~· 
Artur Neiva êstes períodos lapida...·es, 
que faço questão de transladar in e.t:
i'enso para o meu discurso: 

"A Amazônia, que por defim
ção compreende todos os term.o.. 
rios da bacia amaoz-ônica, isto é, 
o Acre, o Amazonas, o Pará e a 
região norte de GoiáR e Mato 
Grosso, é um dos pontos do globo 
de maior riqueza, verdaderru 'mun
do na extensão e na opulênct1., 
tendo sido abandonado pelos poM 
deres públicos nacionais numa in
col!i.preensível demonstração de 
inpapacidade. 

Acossados pela .sêca, os nordes
tinos, sobretudo, realizaram na
auelas regiões trabalho cicló1:ico 
que bem' merecia maior amp<aro 

. · .. 
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por parte dos goverr.os que ~e~·
mitiram a decadênria da Ama
zônia, aberta e revelada eco
nômicamente ao mundo pela ener
gia e espírito de inicl.ativa de todcs 
os brasileiros. 
A Amazônia, olvidada pelos po
deres públicos federais, viu ?-balar 
tôda a sua grandeza e prospt!~l
dade até que ruiu, ficando numa 
situação de verdadeira insolvaoi
lid'ade e ini'ciando com o Amazo
nas para o Brasil a série de J:::s
tados mortos. 

Náo é Justo que tão vasto cam
po de possibilidades seja aban
danado pela União. quando ·out::os 
povos para ali conduzexu capi;ai;; 
e súditos. como ocorre com os ':lc. 
neméritos serviços organizado&. 
pela Emprêsa Ford e com os tn
balhos iniciados pelos Japoneses. 

E' tão grande a importância da 
Amazônia que uma missão cien -
Wica norte americana, sàbiamen
te dirigida por Hamilton Rwe, 
trabalhou vários anos estudando
a sob todos os aspectos econô'1\~. 
cos e científicos e pesquizan1o 
exaustivamente tôdab as possibi
lidades de tão rica zona, fazendo 
o levantamento de vastas reg1õns 
por intermédio de hidroaviões. 

Há menos de trinta anos, os Es
tados que formam a Amazôma 
conseguiram desenvoJver-se de· t.al 
forma· que o valor de sua exoo:·
tação quase igualou ao resto de 
todo o país. Por falta de orga
nização e de previdência, come
çaram ·a decair até chegarem l.\0 

estado de abandono em que j'ls 
u_m dos seus Estados como se .nã':l 
pertencesse à própr1a União, iUP. 
tem o dever elementar de acudi. 
los de modo' mais eficiente. 

James Bryce, o eminente aut.o1 
do. "The American Comm~::J.
wealth" e "South América,. Ob .. 
servations and Impressions" ao 
visitar a região amazonense, es
creveu, neste último, em 1914, es
pantado com as imensas riquaza& 
que ali se concentravam e retn
'rindo-se aos brasileiros, ao mes
mo t.empo que evor:ava os yan-

kees: "que pródigios poderia rea
lizar a energia da gente norte 
americana nestas paragens tão 
opulentas", af1rmar,:!10 esta vin
da, mais de um século depois, para 
confirmar o preceito de Humbot.it, · 
ao profet1zar que, cedo ou tarde. 
a civillzação do globo deveria zon
centrar-se aU. 

Alguem aflrmou que a potP.n
cia de primeiro. ordem que se ap.l
derasse da Mandchur1a, com :.-e
lativa facilidade se manteria n~c; · 
sa situação durante duzentos anos. 
Não é exagero afll'D:'!ar que ll!na 
potência de.· segunda ou terc~i:a 
ordem, com esplrito. de organt..:ri
ção, talvez se elevasse à prime!
ra categoria, caso dispusesse de 
uma das regiões mais ricas de 
todo o Universo. 

Torna-se necessário que o GJ. 
vêrno cogite da elaboração de um 
projeto ãe . grandes porporções, 
para ser executado em mut&,•s · 
anos com persistência e com " 
mesmo espírito norteador, pt·.,. 
curando de certa forma dirigir a 
economia. daquelas· paragens. · 

O que, de feito, reclama a Ama~õ
nia; Sr. Presidente, na hora · em que 
uma nova era parece se abrir aos des
tinos da nacionalidade, .não é um fa .. 
vor, um privilégio, um gesto munifi
cente ou magnânimo dos poderes fe
derais. 

O Sr. Agostinho Monteiro - Vossa 
Ex.11 pode afirmar que é uma resti
tuição, n.a expressão completa ·da. pa
lavra. 

O SR. LEOPOLDO PERES · - E' 
indiscutível. Uma verdadeira restitui
ção. 

O Sr. Agostinho Monteiro - Em 
1912 contribuímos com 50% no o!"ca-
mE"nto da República. · 

O SR. LEOPOLDO PERES- Exa
tamente. Há êsses dados em meu dis
curso, e o depoimento de V. Ex. a é 

. dos mais autorizados no asunto. 
O Sr. Severiano Nunes - V. Ex.a 

dê lioença. A região não só foi vill
pendiada, · como retalhada criminosa
mente. 
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O SR. LEOPOLDO Pl!:RES - O 
que reclama a Amazônia-dizia eu- é 
um direito, o líquido e insequestr:.>.vel 
direito de uma região espoliacta, a 
cujos apelos se têm mostrado, d·e co
mum, indiferentes os responsáveis pBlo 
gcvêrno da Nação. 

O Sr. Alvaro Adolfo - E' o direito 
da Amazônia de .;ubsistir e concorrer 
para o engrandecimento do Brasil. 

O SR. LEOPOLDO P~RES - De 
pleno acôrdo. 

E' o direito, - insisto - lídimo e 
inquestionável, das populações brasilei
ras que tudo consagraram, nos ásperos 
confins noroestinos, à inviolabilidade 
territorial, à soberania e à prosperi
dade da Pátria, e nunca recolheram 
o justo prêmio a êsse esfôrço fecundo. 
O direito de uma· região que jamais 
pE'sou nos orçamentos da República 
ar.tes para os cofres da União contri
buiu com avultadas somas, co'mo a: 
seguir provarei, ..:ooperando eficazmen
te no engrandecimento coletivo. 

Ainda há pouco, relatando desta tri
buna a ação jos poderes centrais, ~ 
pondo implicitamente em destaque a 
obra do Sr. Getúlio Vargas na salva
ção do nordeste, mostrava o nobre 
deputado cearense, Sr. Paulo Sarasate, 
que, de 1909 a 1944, gastou a União 
na.da menos de 1 bilião e 395 miihões 
de cruzeiros no combate ao fla.gelo 
das secas e assistência às populações 
fustigadas pela estiagem. 

O Sr. Agostinho Monteiro - No 
plano ferroviário toram gastos 300 mi
lhões de cruzeiros. Isso, aliás, nào im
porta. em censura; pelo contrário, é 
de se louvar. · 

O SR. LEOPOLDO Pl!:RES - E' 
o que vou dizer. 

E nada mais justo, nada mais bene
mérito, do que essa inversão dos di
nheiros federais no solucionamento de 
um problema que é, também, Cu•lilo 
êsse do Nordeste, bradantemente, me
dularmente nacional'. 

O Sr. Fernandes Távora - O que 
se fêz até hoje em benefício do Ex
tremo Norte, foi deixar, criminosa
mente, na maio·r m!iséria, os · con
quistadores do deserto verde, · os 
acreanos que lá morreram e ainda 

estão morrendo, porque ninguém se 
condoeu da sorte dêles. 

Em 1934, preveni ao govêrno quan
tr a êsse abandon-o, que havia de 
despovoar as nossas fronteiras se
tentrionais. O govêrno não se in-
comodou. Agora, com a guerra, 
procurou-se fazer a fa.ntasia do sa
nea-mento da Amazônia, coisa mais 
ridícula que um govêrno poderia pre
tender. 

O S1 . Hugo Carneiro Neste 
ponto, não apoiado. 

O SR. LEOPOLDO PERES -
Anoto o aparte do nobre- Deputado, 
Sr. Fernandes Távora, cuja opinião 
é muito respeitável, embora não pos
sa concordar· inteiramente com o 
conceito emitido, notadamente na 
sua última parte. 

O Sr. Hugo Carneiro - O Senhor 
F·ei:nandes Tavora, quando se refere 
ao Acre, f·ala de coração, porque o 
Acre o tem entre os seus melhores 
amigos, ·desde quando S. Ex.a per
corr.eu o Território, e, como médico 
dos mais abalisados, prestou àquela 
população assinalados. serviços. Dai 
a maior gratidão e admiração que 
todos lhe devemos. Isto não faz en
tretanto com que eu, um dos seus 
ma i o r e s admiradores,· esteja de 
acôrdo com S. Ex.a ao considerar 
ridículo o pla.no cte saneamento da 
Amazônia esboçado ao tempo da di
t.adura. Era um grande programa 
que não teve executores, mas justiça 
se faça aos seus idealizadores, que 
nutriram, pelo menos, as melhores 
intençõ.es para com a Amazônia. 
... O Sr. Fernandes Távora - Quem 

. fala em sanear r. Amazônia não a 
conhece. 

O SR. LEOPOLDO PERES -
De um modo absoluto, é claro. Por 
isso mesmo, acabei de dizer que o 
problema da Amazônia deve ser re
solv1do gradativa e racionalmente, e 
por . etapas, como se· impõe. 

O Sr. Pereira da Silva - A ver
dade é que alguma coisa de provei
toso, de útil e de perfeito mesmo, 
já se tem feito na Amazônia, com 
os melhores resultados. 

· O SR. LEOPOLDO Pl!:RES 
V. Ex. a certamente se refere ao que 

-, 
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se tem f.eito, ou tentado fazer, pela 
Amazônia, de alguns anos a esrta 
parte. Chegarei · 1:1. Mas, no con
junto da obra republicana, pergunto: 
Que se fêz, Sr. Presidente, - que 
se fê.z, de permanent:: e real, para 
socorrer as populações do Extremo
Norte, dizimadas pelas endemias, 
acossad·as .pelas inundações, subnu
tridas, desamparadas do poder pú
blico, na luta contra os el-ementos 
primitivos, a inóspita agressividade 
da selva amazônica? 

O Sr. Agostinho Monteiro - Mi
nha• impressão é que se tomou o 
aparte do Sr. Fernandes Távora 
como de oposição, .e não é. Tráta
se de um depoimento sincero, leal 
e incontestável. · 

O SR. LEOPOLDO PÉRES 
Devo esclarecer que apreendi perfei
tamente o sentido do aparte de Sua 
Excelência; apenas, sob . certos as
pectos, não estou de acôrdo com a opi
nião emitida. 

O Sr. Alvaro Adolfo - A margem 
do aparte do ilustre representante do 
Ceará, sôbre a possibilidade do sa
neamento da Amazônia, quero apon
tar o exemplo da Madeira-Mamoré 
e da Companhia Ford do Bra
sil. 

O Sr. Fernandes Tavora - A Ma
deira-Mamoré é, realmente, uma 
grande obra, mas do braço nordestino, 
que nenhum outro foi capaz de con
seguir; Lá, entretanto, jazem mais de 
8 a 10 mil filhos do Nordeste e a Ma
deira-Mamoré não está saneada. Só 
Pôrto Velho conseguiu isso. 

O SR. LEOPOLDO PERES- Que 
se fêz, na verdade, para assistir a 
essas populações extreino-nortinas, 
vivendo, tôdas elas, · com a;bnegação 
e estoicismo, ao sabor dos caprichos 
de uma fortuna incerta, compassada 
entre surtos de fartura e bonança, e 
longos, negros,· calamitosos anos de 
crise, adversidade e provação? 

O Sr. Dario Cardoso - O que se tem 
feito em favor dessa gente é taxá-la 
de preguiçosa e indolente. 

fêz, de positivo e duradouro, para 
civilizar a Amazônia ou trazê-la, so·
cial e. econômicamente, ao âmbito da 
civilização brasileira? Em sã consci-
ência, nada ou quase nada.· E, bem 
ao invés, tudo se há exigido às 
fôrças econômicas, ao trabalho e à 
energia da terra e do homem da hin
terlândia. 

Haja vista o caso do Acre. A rei
vindicação do Acre ao invasor boli
viano, sancionada pelo Tratado de Pe
trópolis, graças ao gênio de Rio 
Branco, custou à União 20 milhões de 
esterlinos, ou sejam 32 mil contos de 
nossa moeda, ao câmbio da época. Mas 
êsse compromisso foi atendido com 
os recursos oriundos da produção do 
Território, o qual, só de 1904 a· 1909, 
rendeu aos cofres federais 58 mil con
tos, dando saldo bastante para a· cons
trução da estrada de ferro Madeira
Mamoré, obrigação que também nos 
fôra imposta naquele instrumento di
plomático. 

É certo que, em 1911, quando se es
boçava, já, em sinais ameaçadores, o 
colápso da borracha silvestre, meti-

. vada pela transplantação das nossas 
héveas às possessões britânicas e ho
landesas ·do Oriente, deliberou o go
vêrno ·da União levantar e executar 

· um plano de defesa das gomas bra
sileiras e, simultâneamente, de apa
relhamento econômico da Amazônia. 

Foi para êsse fim convocado um 
congresso de técnicos, que se reuniu 
no Rio de Janeiro. E em 14 de se
tembro daquele ano, encaminhava o 
Chefe da Nação ao Congresso Na
cional o anteprojeto que, à vista das 
conclusões adotadas, se elaborara. 
Lembrou S. Ex.ll, na respectiva exposi-. 
ção de motivos, a necessidade de pro
teger-se a indústria da borracha, a 
qual por si só concorria em cêrca de 
39% no valor total das exportações 
do país, - "dela vivendo, diretamente 
ou indiretamente - acentuava o pri
meiro magistrado, - uma parte con
siderável, talvez nunca inferior a 
4. 000 OQ,O, da população dos 'Estados do 
Norte". O SR. LEOPOLDO PÉRES -

Com flagrante, clamorosa injustiça 
Prosseguindo, Sr. Presidente, que se 

Na realidade, desde 1905 até à data 
da referida mensagem presidencial, a 
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borracha ocupou o segundo lugar na 
pauta de nossa exportação, logo após 
o café. E aqui temos, como subsidio 
esclarecedor, o informe que nesse par
ticular nos oferece o Sr. Firmo Dutra, 
um dos no:?sos homens de maior au- · 
toridade no assunto, falando, eln março 
de 1940, no Instituto de Estudos Bra
sileiros: 

sem maior tardança, na Câmara e no 
Senado, para afinal erigir-se em lei, 
a lei n. 0 2. 543A, de 5 de janeiro de 
1912. 

Não vem ao caso indagar, nesta 
oportunidade, quais os resultados obti
dos na precária, porque efêmera, exe
cução do Serviço, nem quais os mo-

.. tivos, de ordem pública, segundo uns, 
ou de caráter político-partidário, se
gundo outros, que lhe teriam impedido 
o prosseguimento, ctaterminando-lhe 
afinal o inêxito. Não ocorre também 
discutir se procedentes as criticas que 

. 
"Para· que todos tenham a im- · 

pressão patriótica do que já re
presentou a borracha na vida do 
Brasil, - declarou o ilustre eco
nomista, há pouco e em boa hora 
chamado à presidência do Banco 
de Crédito da Borracha - vale 
assinalar que, no qüinquênio de 
1906-1910, era o segundo produto 
de exportação do país. Nesse es
paço de tempo o café produziu 
2.159. 802:000$000 e a. borracha, 
1. 295.058. 000$000. Entre os anos 
de 1853 e ·1912, a União tirou da 
Amazôniá um saldo de 
749.000:000$000, se compararmos 
as despesas e a receita da 
região em tal lápso de tem
po. Nos anos de 1911 a !912, os 
os últimos da riqueza e do apo
geu da região hoje esquecida e em 
franco sofrimento, concorreu para 
o saldo da balança comercial do 
Brasil com as somas respectiva- · 
mente de 141 mil contos e 164 
mil contos, que correspondiam, en
tão a 82 mil contos e 97 mil con
tos ouro. Num caso, cinco milhões 
de libras e noutro, mais de seis 

· milhões: o total de tôda a nossa 
balança o ano passado ... " (O a u
tor reportava-se ao exercício fi
nanceiro de 1939). 

Empreendendo a defesa da borracha, 
não era, pois, apenas a economia da 
Amazônia, isto ê, a economia de uma 
determinada' região do país, que ten
tava o govêrno da União, embora de
masiado tarde, amparar. Era, como 
decorre do argumento irrefragável dos 
números citados, a própria· economia 
nacional num dos seus elementos bási
cos, num dos seus fundamentos, que 
importava defender. E dai o interês
se que a matéria despertou no seio do 
Congresso, sendo o projeto aprovado, 

se lhe dirigiram. · 
Mas, o que se não pode contestar 

é que, implicando medidas que iam, 
desde o incremento à produção da se
ringa e ao plantio sistemático das hé
veas, até ao beneficiamento das go
mas e à fundação de refinarias. e fá
bricas de artefatos, à animação e ao 
aparelihamento dos transportes, à as
sistência sanitâria inclusive; áos imt
grantes nacionais ou estrangeiros, bem 
como aos trabalhadores já esta:belec1-
dos no Vale, à redução dos ônus tri· 
butários e à propaganda cultural da · 
produção brasileira - encerrava . a 
mencionada lei um conjunto de previ
dências que, se de fato executadas, com 
espírito de cqntinuidade e patriotis
mo,· teriam de certo rasgado no.vos ho
rizontes à economia ·e à grandeza do 
Brasil setentrional. 

O St. Firmo Dutra afiança que "o 
. plaho era gigantesco e mesmo de li
nhas fortes e seguras", e sua execução, 
cujo fracasso foi um desastre para a 
Amazônia, "teria salvo a borracha e 
mantido a vida · daquela imensa cir-· 

· cunscrição do Brasil". E um outro 
abs.lisado conhecedor do assunto, o Sr. , 
Raimundo Pereira Brasil, proclamou, 
em conferência no Clube de Engenha
ria~ que o mencionado plano represen
tava "o arcabouço de cimento ll.rma
do do ,grande· edifício do aparelhamen
to econômico, que é indispensável à. 
vida e ao progresso dos Estados Bra
sileiros situados no vale do Amazo-
nas". 

o Sr. Álvaro Adolfo - Sõbre a con
tribuição do produto, na balança . de 
contas do país, como regulador do 
câmbio até 1912, mais ou menos, o que 

-
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se observa, pelas estatísticas da pro
dução brasileira exportável e da mar
cha do nosso câmbio, é que esta obede
ce à curva descendente do prêço da 
borracha. 

O SR. LEOPOLDO PERES- Obri
gado ao aparte de V. Ex.a. Mas a ver
dade é que, talvez por fõrça de umas 
tantas e misteriosas circunstâncias li
gadas ao destino adverso da Amazô
nia, tudo se malogrou. As verbas ne
cessárias ao Serviço de Defesa da Bor
racha foram negadas e êste, subse
qüentemente, extinto, perdendo-se 
.quanto se lograra realizar e quanto 
despendera o govêrno em apenas 17 
meses e 18 dias de ~tividade daquêle 
organismo de contrõle e fomento 3. 
produção gor.aífera brasileira ! 

Volvem, porém, os anos, Sr. Pre
sidente. Os milagres da natureza 
amazõnica continuam a operar-se. O 
.diagrama das cotações da borracha 
,acusa, a espaços, altas animadoras. 
Uma tenta.tiva de valorização .artificial, 
pela retenção dos estoques, em 1921, 
redunda ineficás. Mas Os . prêçcs da 
castanha, do óleo de pau-rosa ou !i
nalo!, e de outras espécies florestais 

· .de valor .econômico, reajustam os des
níveis ocasionados pela depreciação da 
goma-elástica. Rumam os braço.:, 
para uma lavoura, uma criação, urna 
indústria incipientes mas promisso
ras. Inicia-se o plantio da juta índia., 
na, com· resultados acima de tõdas as 

· espectativas. A partir de 1934, a se
Tinga, desmoralizada por completo 
como fator ponderável de exportação, 
entra não obstante a experimentar 
lenta mas sensível melhoria de co
tações. li: uma reação de saúde, que 
se prolonga até hoje, em busca do al
mejado equilíbrio. 

O Sr. Dario Cardoso - Um dos 
grandes males do Brasil é exatamente 
afalta de continuidade administra
tiva. 

O SR. LEOPOLDO PERES - A 
falta· do espírito de continuidade, pre
cisamente. 

Em 1940, visitando o Extremo-Norte, 
tem o Sr. Getúlio Gargas ensejo de 
traçar em vários discursos, principal
mente no "Discurso do Rio Amazo-

nas-'', que proferiu em Manaus a l!l 
de outubro daquele ano, as linhas g-e.: 
rais de um novo plano de reerguimen
to da' Amazônia, na qual com 'acêrto 
vislumbrava "o vale da promissão da 
vida · do Brasil de amanhã". Nessa 
famosa ora~ão, em que se nos depara 
uma sinópse das condições geo-econô~ 

, micas e sociais do vale amazônico, re~ 
.conhecia o preclaro compatrício um 
dever de brasilídade em promover -se 
o ingresso da Amazônia no corpo eco
nômico da Nação, "como fator de pros~ 
peridade e energia criadora". E afir
·mava: "0 Amazonas, sob o impulso fe~ 
cundo da nossa vontade e do nosso tra
balho, deixará de ser; afinal, um sim
ples capitulo da história da terra e, 

. equiparado aos outros grandes rios, tor. 
nar-se-á um capítulo da história da 
civilização". 

o Sr. João .Botelho - Justa
mente pori.sso, na época em que a 
Amazônia começava a acenar par:1 o 
mundo com um progresso nunca visto, 
é que foi procurada por cientistas do 
tomo de Saint-Hilaire, do casal Cou
dreau, de Von Martius, de Goeldi e 
outros que, trabalhando na Amazônia, 
sentindo de perto ~uas possibilidades, 
y;ublicaram obras notáveis que ainda 
estão nos arquivos, enchendo traçados 
que não foram obedecidos e cumprl
dos, e dando idéias que não foram 
executadas. 

O SR.' LEOPOLDO Pjj:RES 
De fato, Srs. Constituintes, com espí
rito de justiça, sereno e desapaixom.
do, não se pod_erá negar que, nessas 
idéias e nas iniciativas que se lhes se
guiram, inaugurava o . Sr. Getti!io 
Vargas uma verdadeira política de 
reestruturação e soerguimento econô
mico da hinterlândia. 

O Sr. Agostinho Montei1'o - Peço 
desculpas a V. Ex. a., mas não con-
cordo. · 

O SR. 
Respeito o 
V. Ex.11 • 

LEOPOLDO PERES 
ponto de vista pessoal de 

O Sr. Severiano Nunes - Em nome 
do meu Estado, discordo, neste ponto, 

. do brilhante discurso de V. Ex.11 • 
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O SR. LEOPOLDO Pl!:RES 
E' o meu ponto de vista e o de nossa 
representação nesta Casa. 

O Sr. Agostinho Monteiro -E que 
eu também respeito, em homenagem 
~ V. Ex..a. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES -
Mas eu dizia, Sr. Presidente, que 
êsse programa, que se planejara em 
têrmos de paz, houve de apresentar-se, 
para execução imediata e, de tôja 
evidência, improvisada e lacunosa., 
nos determinismos impostergáveis da 
economia de guerra. 

o Sr. Alvaro Maia - Muito bem. 
'I'ivemos que travar a batalha da pro
dução, tão importante, para a vitória, 
.como as que se feriam nos campos de 
guerra. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES -
Já a êsse tempo, de feito, a gue:-rn. 
deflagrada na Europa ameaçava irra
diar-se ao nosso hemisfério. E :1ão 
tardaria que a traição ignominiosa de 
Pearl Harbor, atingindo em che1o o 
sentimento de solidariedade america
na, impusesse a tôdas as Américas 
uma atitude comum de defesa às li
berdades estranguladas pelo nazi-fas
cismo. Mais do que nunca, exibe, en
tão, a borracha, a sua importância 
como matéria prima estratégica, como 
fs tor substancial e insuprível na equa
ção da vitória. Empolgadas pelos ja
poneses as culturas da Malásia e Cei
lão, voltam-se as atenções pressuro
sas para os seringais desertos da 
Amazonia. E repete-se, desta vez, em 
contingências bem diversas e élramá
ticas, o periplo das nossas héveas. Era 
a batalha da borracha, a batalha in
cruenta da produção, como disse o no~ 
bre Senador Alvaro Maia, p~la sorte 
da liberda:de no mundo. 

Os acôrdos de Washington, firmados 
em 1942, pela missão Souza Costa, ha
viam previsto a aquisição pelo govêr
no norte-americano d·e todo o exce
dente de nossa produção, face ao 
consumo nacional, numa base a prin
cípio de US. $0,39 a libra pêso, base 
poster:orment·~ elevada para US. $0,45 
sôbre a borracha de melhor qualidade, 
com as Nspectivas diferenças em re-

laçá o aos tipos inferiores. l!1sse tabe
lamento foi ainda modificado, para 
maior, no segundo ajuste suplementar 
de 1G44, media.nte representação, fun
damentada das Associações Comerciais 
do Amazonas ·e do Pará e da Associa
çfto dos Seringalistas do Amazon~s, 
em memorial d~rigido à Comissão de 
Contrôle dos aludidos Acôrdos. 

o Sr. Valdemar Pedrosa - Traba- . 
lho de valor, baseado na experiência 
e na observação dos fatos. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES - Em 
definitiva, o preço básico estipulado 
em us;.o45- meada americana (apro
ximadamente Cr$ 14,00 por quilo em 
moeda brasileira) - por libra pêso de 
bonacha "Acre-:-fina-lavada", foi 
acrescido do prêmio de 33 l/3% des
t:nado a compensar os produtores do 
aumento do custo da produção em 
virtude do encar.zcimento do custo da 
vida, -·e passou, portanto, - aquêle 
preço básico - a ser o equivalente 
de US $0,60 por libra pêso, ou sejam, 
Cr$ 13,00, em dinheiro nosso. 

Fixadas, dessarte. em cifras alen
tadoras, o.s preçc>s da "hevea brasilien~ 
sis", repovoam-se os êrmos amazôni
cos na colheita do latex, abandonan
do-se mais uma vez, atropeladamente, 
tôdas as outras formas de trabalho, 
de rendimento econômico. Organiza
ções amer:canas e brasileiras, ou 
iánque-brasíleiras, abastecem os serin
gais, condúzem os trabalhadores P. 

lhes dispensam assistência médico-sa
nitária, constróem · acampameatos, 
abrem estradas. intensificam a nav·e
gação fluvial é aérea. Para o finan • 
ciamento da produção, cria-se um ór
gão especial. o Banco de .Créd:to da 
Borracha, cujo benéfico influxo, em
bora as restrições· que lhe têm si1o 
feitas, não há em absoluto contestar. 
"A criação do Banco de Crédito da 
Borracha - pôcle escrever o Sr. Va
lentim Bouças - se exprime, do ponto 
de vista econômico e histórico da 
Amazonia, como um passo tão impor
tante quanto o da sua navegação a 
motor, inaugurada por Mauá, em 
1852, e do seu franqueio ao tráfego 
internac:onal, em 1867." 

-
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Era, enf1l11. o ressurto e, na agonia
da esperança das populações ·extremo
nortinas, o ressurgimento, a resurrei
ção da Amazonia. Mas, como sempre 
acontz::e no destino vário da planicie, 
foi um instante apenas de eufor:a,. de 
fortuna " de esplendor. 

Vencida a guerra, vitoriosas as Na
ções Unidas, não tardarão, britânicos 
e holandeses. em restaurar e ·remobi
lizar os seus seringais do Oriente. As 
borrachas de plantação, produzidas a 
baixo custo, retomarão a primazia no 
mercado americano, no mercado mun
dial. P.or outro lado, desfeita como 
enganadora miragem "a mística ctà. 
superioridaJde qualitativa da borraclta 
silvestre", o mito da sua indispensabi
lidade ao menos numa cota parte . elos 
artefatos de goma-elástica, não pode 
haver a menor dúvida quanto ao êxi
to industrial da borracha sintét:ca, já 
utilizada pelas fábricas brasileiras no 
período da gu-:rra. Os técnicos norte
americanos consideram-na; com razão, 
uma conquista definitiva, qué as ne
cessidades da luta aperfeiçoaram e 
consolidaram. Já· em 1943 l'e nao dis
ponho de dados ma:s recentes), a fa
bricação de pn:umáticos com essa 
matéria prima (o elastômero) atingiu 
a casa de 5 milhões de unidades. 
· . Ora, os Acôrdos de Washington ex
piram em julho de 1947, do ano vin
douro. O que importa dizer que a 
borracha brasileira vai, de novo, cair 
a preços ínfimos de cotação. Por via 
de cons-:qüênc:a, a produção entrará 
em colapso, descerá a números insig
nificativos, v'isto como, segundo a 
observação dos fatos, comprovada nas 
estatísticas, a relação preço-produção 
é uma constante invariável na econo
mia das nossas héveas. 

O Sr. Agostinho Monteiro - Foi o 
maior desserviço prestado à Amazonia 
pelo Sr. G:túlio Vargas. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES- Ain
da na opin:ão de V. Ex.n, com a qual 

·infelizmente. não podemos concordar.' 
Prossigo, Sr. Presidente. 
Uma nova crise económico-finan

ceira d.êsse modo se prenuncia, ge
rando JUstas e profundas apreensões 
à Amazônia e ao seu povo. 

Mas, será que, ainda uma vez ln-, 
correremos no êrro, senão no crime, 
de deixar fique a maravilhosa reg1ão, 
reserva imensa da economia brasileira, 
centro porventura da civilização con
tinental do futuro, relegada à sua 
própria sorte? Merecerá a Amazônia, 
uma vez ainda, êsse gesto de clamo
rosa indiferença, quando, agora .mesmo, 
acabam as suas populações, sofredoras 
e heróicas, de contribuir, decisivamen-· 
te, numa das frentes de batalha da 
luta contra a miseranda tirania hi
tlerista, para a grande vitória co
mum? 

Eis o que, d!l ânimo isento, t:tão 
acreditamos. Estamos, pelo contrario, 
em que não perderá o govêrno da ?e
pública a ocasião que se lhe apresenta 
de prosseguir· na ingentíssima tarefa 
da _recuperação' económica, da valori
zaçao nacional da Amazônia. Candi
dato à suprema magistratura, c ge
neral Eurico Gaspar Dutra extemou, 
e:;_n e'rpressivas mensagens '\s popula
çoes do Extremo~Norte, o elevado 
propósito de atacar, com desassombro 
e energia, o solucionamento dos seus 
p:oblemas. E não há por que du
Vldar • da austera ·palavra do ínclito 
s~Idado', cuja presença à frente do go
verno é uma garantia de trabalho de 
ordem, de sinceridade patriótica Con
fiemos, pois, no Chefe da Nação! 

O Sr. Dolo r de Andrade - Não se
ria oportuno que a Assembléia, por 
to~os os seus me!!lbros, fizesse um 
apelo ao Govêrno, nesse sentido? 

I 

O SR. LEOPOLDO PERES - O 
apêlo já· foi "feito e as providências 
estão em andamento, como verá, den
tro e m1pouco, V. Ex. a, ao longo 
meu discurso. 

O Sr. Agosti1áto o li v eira -- VV. 
E~x.a deviam advogar a industriaÜza
çao da Amazonia, para não haver a 
limitação .que ,existe na produção; 

O Sr. 'Lameira Bitencourt - Essa 
q?e~tão • da ind'.lstrialização da Ama
.zoma, com respeito à borracha foi tra
t~da. por · tôdas as bancadas, 'em reu
d:~o da ·Borracha. Portanto, o aparte 
mao promovida pelo Banco de Cré
do nobre Deputado comunista vem ao 
en:ontro de idéias· que já foram 
0 bJ e to de nossas cog-itações. 
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O SR. LEOPOLDO PERES - PeÇO 
aos nobres colegas que aguardem o 
desenrolar do meu discurso, porque 
dêle constam informações concretas 
sôbre o assunto. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
Lembro ao nobre orador estar findo 
seu tempo. 

O SR. LEOPOLDO P:É!RES- Vou 
concluir, Sr. Presidente. 

É sabido, de resto, que o parque in
dustrial do Brasil, absorve, .. já, quasi 
metade da nossa produç~o gomifera. 
Demonstra-o, em algarismos insofís
máveis, o Dr. Ladário de Carvalho, do 
Instituto Brasileiro de Tecnologia. As · 
ests.tistlcas organizadas pelo consuma
do técnico acusam, de ano para ano, 
os índices crescentes do . consumo in
terno das gomas brasileiras, tanto no 
que se refere Ms artefatos de borracha 
em gera.! como, em particular, no que 
teca. ao fabrico e à exportação de pneu
máticos. · 

As fábricas de artefatos de borracha, 
que não passavam de 48 antes da 
guena (1938), eram já 137, em 1944. 
Paralelamente, elevava-se o consumo 
interno da borracha, de 3.092 tonela
das em 1933, acima de 10.000 tonela
das em 19-:14, no ritmo ascencional que 
assim se demonstra: 

1939 - 3. 092 toneladas. 
· 1940 - 4. 906 toneladas: 

1941 - 7. 992 toneladas. 
· 1942 - · 8. 724 toneladas. 

1943 - 10.525 toneladas. 
1944 - 10. 423 toneladas. 

Ainda náquele ano de 1939, fabri-
. cá vamos 100.000 pneumáticos e .... 
82.000 câmaras de ar, no valor apro
ximado de Cr$ 30.000.000,00, subin~o 
ês.se núme!l'o, em 1944, para 490.594 
e 347.813 unida.des, respectivamente, 
no valor total de Cr$ 357.562. 5'70,00. 

No que tange a exportação de ar
tefatos de borracha em geral, não 
ia. além de Cr$ 1. 629.4.12,00 o seu 
. valor aproximado em 1940, para, em 
1944, allcançar a soma de. Cr$ ..... 
55. 857.17 4,00. Nesse mesmo ano de 
1940, exportamos pneumáticos no va
lor r sempre aproximado> de Cr$ ' .•• 

148.995,00, cifra que montou a Cr$ 
150.436.379,00, em 194.4. 

Em 1945, consoante dados também 
coligidos pelo chefe dá · Seção Téc
nica da Comissão de Contrôle dos 
Acôl'ldos de Washington, o consume 
interno de todos os nossos tipos de 
borracha atingiu nada menos de 
12. 529 toneladas brutas. E agora, 
ell' 1946. ~hega.ndo a produção a 
32. 000 toneladas, absorverá a indús
tria brasileira 12. 000 toneladas pêso
sêco, ou sejam, 15 mil toneladas bru
ta.s. 

O Sr. Waldemar Pedrosa - Os al
garismos não podem ser mais expres
sivos. 

O SR. LEOPOLDO PERES- Sem 
dúvida. E quanto aos mercados dos 
países vizinhos, só a Arg.entína tem ca
pactdade para adquirir. "uma vez e 
meia" a nossa produção, consoante 
inform,ou, na sua pré-lfalada confe
rencia. do Instituto de Estudos Brasi
leiros, em 1940, o .Sr. Firmo Dutra, in
formando ainda, em declarações re
centes, na "~sa redónda" convocada. 
o mês passado, pela' presidêncta do 
Banco da BOJ:'l"acha, sõbre questões .do 
interêsS'e amazônico, que o consumo de 
goma-elástica naquele pais é, sô· 
mente para pneumáticos, maior de 
8 mil toneladas e talvez se eleve a. 
10 mil, para todos os artefato.s, pois 
que ali existem nada menos de 56 
fábricas. E, no entanto, por displi· 
cência nossa, mandam os argentinos 
comprar borracha no Oriente ... 

Donde se conclui Sr. Presidente, que 
não serão necessários maiores saci:ifi
cios à Nação para, com os seus recUI·sos 
internos· e a cooperação nórte e sul
americana, dar estabilidade e desenvol
vimento intensivos à industrialização 
das nossas gomas. ltbertando-se a 
Amazônia da podoerosa, . insuperável 
concorrência do produtor alienigena 
e, conseqüentemente, do pesadelo cí
clico de suas calamidallies econômicas 

Amparo oficial, direto à produção; 
defesa do produto nacional frer.te ao 
similar estrangeiro, mediante adequa
da legislação tarifária; libetrações fis· 
cais; assistência efetiva, e sob tôdas 
as modalidades, ao seringueiro; organi-
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zação racional e equipamento do tra
balho nos seringais; reorganização 
doo transportes fluviais na bacia-

. amazóni·ca,- regularização dos trans
portes marítimos para o Extremo
Norte e intensificação do tráfego aé
reo por todos os quadrantes do vale.· 
- eis, em suma, algumas das pro
vidências substanciais que estão a 
exigir a ação do Govêrno. 

o Sr. Pereira da Silva - Pro.ví
dências que se impõem, não há con
testar .. 

O SR. LEOPOLDO PERES - No 
ensaio a que nos referimos, sugare . o 
Sr. La.dário de Carvalho, com exce
lente argumentação, seja o Banco 
de Crédito da Borracha transforma
do em ·sanco da Produção Amazó
nica, ampliando-se as suas-fina.lida
des e atividades no amparo. tam
bém, aos demais · produtos basilà.res 
da vida regional, - o que significa
ria transformar-se êsse estabeleci
mento de crédito no verdadeiro e 
eficiente instrumento; de que care
cemos, para a -propulsão e reestrutu
raçãQ económicas da Amazônia. 

Para cogitar· dêsses temas, e discutir 
as medidas correlatas, e impreteríveis 
diante da _ ameaça pairante sõbre a 
economia amazónica. e cujo por.to 
crucial é a crise que se esboça pela 
cessação, em dias próximos, da vlgên
aic dos Acô:rdos de Washington, en
tendeu o presidente do Banco da Bor
racha, de convocar .a urna troca de 

. idéias . os representantes fe::ferais do 
Extremo-Norte e mais indJvidunlida
des vinculadas aos interesses da re
gião. Duas assentadas se efetuaram, 
com resultados auspicicsos nas suas 
conclusões, ficando estaQelecido, por 
iniciativa da bancada amazonense, em 
brilhante e documentr.do memorial, de 

. que foi relator o nobre deputado Se
nhor Pereira da Silva, adotar-se uma 
série de medidas atinentes à reforma 
e amplificação dos transportes na 

' Amazônia, amparo à produção e esti
mulo à industrialização da borracha, 
incluindo-se a incorporação, co:tr os 
lucros realizados pelo Banco da Bor
racha !l mediante o investimento de 
wn capital misto bras11e1ro-amer1cano, 

wb direção nacional, de uma compa
nhia de navegação fluvhl e aerea, pro
vida de uma frota moderna e confor
'me às peculiaridades hidrográficas da 
regi&.o. 

As bases de::;sa organização !oram 
.elaboradas, e de logo encáminhadas ao 
Sr. Presidente da República para o 
devido exame e consequentes determi
naçõc;s. E tudo leva a crer que o 
andamento das providências respecti
vas não se fará t:sperar, de modo a 
evitar-se a nova e iminente débacle 
da Amazônia. 

O Sr. Alvaro lt!aia- Apoiado. Esta
mos seguros dis~o. 

O SR. LEOPOLDO PERES - Tais 
medidas e iniciativas, - as que de 
pronto se aconselham à situação de . 
aflitiva emergência em que se encon
tram as populações setentrionais · do 
pais, - não obstam, entretanto, se 
cogite, descle já, e de um modo geral, 
de imprimir diretrizes racionais e per
manentes ao problema inteiro da. 
Amazônia. ·A recuperação brasileira 
do grande vale, no qual Agassiz vis
lumbrou o "mediterrâneo do Equar
dor", está de fato, a reclamar o levan
tamento de um plano nacional de lar
ga envergadura, abrangendo numa vi
gorosa síntese político-administrativa 
todos os seus problemas deslumbran
tes. Mas é insofismável que o fulcro, 
a base, o ponto de partida dêsse plano 
de soerguimento e revitalizaçâl> da 
Amazônia terá de ser ainda, e neces
sàriamente, a borracha, célula incon· 
teste da ·sua vida económica, finan· 
ceira e social, como registou, com a 
sua erguida competência na matéria, 
o Sr.- Agostinho Monteiro, nosso ilus
tre colega da bancada paraense nesta 
Casa. 

O Sr. Agostinho Monteiro -Muito 
obrigado a ·V. -Ex. a. 

O SR. LEOPOLDO P:eRES - Jus
tlça, apen.as, ao seu merecimento. 

Dessa opinião não discrepam, aliás, 
quantos hajam, por observação direta, 
realmente apreendido o condiciona
nlento da economia amazõnlca, nos 
diferentes e complexos fatôres que a 
dominam. 
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"Qi.!e a bonacha integra a Ama
.zõnia, não padece a menor dúvida ·
adverte o Sr. Cosme Ferreira Filho. 
festejaclo economista e nosso digno 
companheiro da representação fede
ral amazonense. Sua hlstória e sua 

Jormz.ç,ão se processaram no:! seringais, 
por fôrça da contribuiçf.o financeira 
da l'iqneza serlngsJisõa, cujas sensíveis 
flutuac.Scs o organismo do Estado re
flete, ár:;ora como há oitenta anos. Do 
subconsciente das suas populações é 
inextirp&.vcl o sentido dessa maneira 
de vida e de subsistência, corno seria 
imopssível arrancar ao gaúcho suas 
·tradições .de campeador. As popu!a~ões 
advenas e instáveis das cidades, quer 
se trate de br:!sileiros, quer de estran
geiros,· r:.rof8ssando vida colonial, qu-e 
se nutre no anseio de regresso às zonas 

-de sua procedênc:ia, podem· escapa.r 
essas circunstâncias. Não fogem, po

·rém, r.o observador mais penetrante de 
.nossa vida social e econômica. O sim
ples confronto de estatísticas mais re
motas é suficiente para comprovar 

.quanto afirmamos. Foi"'Com a borra
cha que se fêz a Amazônia, tal a ve
mos e interpretamos no panorama na
cion:ll". 

O Sr Pereira da Silva ...:.. E' um 
trabalho minucioso e completo êsse a 
que V. Ex.a se referz. 

O SR. LEOPOLDO Pl!:RES- O fe
:nômeno não escapara, também, à cla
rividente percepção sociológica de Gil
.berto Osório, quando assinalou : "A 
.. experiência económica da borracha é 
quas:; um s!mbolo: abrange ela. só, 

.Por assim dizer, a próprla experiência 
.total da civilização amazónica". E no 
.que respeita aos interêsses gerais do 
Brasil, r.inda hoje, embora tôdas as 
cris·:s que a t&m debilitado, representa 
ela como indústria extrativa e como ma
téria prima industrializada, dois quln
.tos da riqueza nacional, correspondcn
·do, no primeiro caso, a 600 milhões e 
no segundo, a 1 bilião e 200 milhões 
de cruze:ros, ou somadas as .duas par
celas, 1 .biliê.o e 800 milhões de ·cru

·zeiros, cuja projeção na economia bra
sileira bem se poderá avaliar em con
fronto com os dados da produção glo
:bal do pais (cf. Firmo Dutra - In-

•tradução ao debate sõbre a questão da 
borracha, em 23-3.:46.) 

Mas, Sr. Presidente, se o problema 
da borracha é ainda hoj!'J, como aind~ 
o será por muito tempo, o problema 
por excelência da Amazônia; o proble
ma da Amazônia figura-se-nos, · por 
sua vêz, o problema maior da econo
mia brasileira. E mais do que isso, um 
problema de latitudes continentais. e!l
quadrando todo o esplêndido futuro 
do nosso povo no apogeu da civilização 
americana. (Muito bem!) 

Que não nos falte, pois, ·a coragem 
pr.triótica de o enfrentar, sem demo
ra, resolutamente. Ou teremos firma
do, para os julgamentos de amanhã, 
para os irrecorríveis arestas da poste
ridade, u..l'Ila confissão de incúrla, de 
incapacidade realizadora, q~e se não 
comp~dece com as afirmações glorio
sas de nossa tradição histórica, os 
testemunhes do pretérito, e de hojé, 
enquanto ao valor de nossa gente, à 
fibra éonstrutiva do nosso povo, à 
energia imortal de nossa raça. ·(Muito 
bem; muito bem. Palmas. - O orador 
é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE - Há 'sôbre 
a mesa .dois requerimentos, solici
tando o encerramento da discusão do 
requerimento n.0 60. 

Por falta de número serão votados 
na próxima sessão. 

Está finda a hora da sessão; vou 
levantá-la, designando par a a de 
amanhã, a seguinte . 

• 

. ORDEM DO DIA 

J.l!atéria constitucional 

Deixaram de comparecer 54 Se
nhores Representantes: . 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 
Cosme Ferreira. 

Maranhão: 

Luís Carvalho 
José Neiva. 
Afonso Matos. 

Cearâ: 
Moreira da· Rocha 
Frota Gentil 
Almeida Monte 
Osvaldo Studart. 



Rio Grande do Norte: 
Georgina Avelino. 

Pernambuco: 
Jarbas Maranhão. 

Alagoas: 
Laura Montenegro 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 
Fróes da Mota. 

Espírito Sanot: , 

Henrique de Nova!s. 
· Minas Gera!s: 
Levindo Coelho 
Rodrigues Seabra 
Pedro Dutra 
Cristiano Machado 
José Allcmim 
Rodrigues Pereira 
Celso Machado. 

São Paulo: 
César Costa 
Martins Filho 
Lopes Ferraz 
João Abdala 
Honório Monteiro. 

Paraná: 
Roberto Glasser 
João Aguiar. 

Santa Catarina: 
Altamiro Guimarães 
Rogério Vieira 
Hans Jordan. 

línião Democrática Nacional 

ceará: 

Paulo Sarasate 
Egberto Rodrigues 

Rio Grande do Norte: 
Ferreira de Sousa. 

Paraiba: 
Adalberto Ribeiro 
Osmar Aquino. 

Sergipe: 

Heribaldo Vieira. 

Bahia: 

Aloisio de Carvalho. 
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São Paulo: 
Mário Masaglto 
Paulo Nogueira 
P1in1o Barreto. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins 
João Vilas Boas. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Fedc1·al: 
Gurgel do An1.1ral 
A::J.tônio ·Silva. 

Rio de Janeiro: 
Abelardo Mat~. 

São Paulo: 
Marcondes Filho. 

Partido Comltnista do Brasil 

São Paulo: 
José Crispim. 

Partido Rept;'blicano 

Sergipe; 

Durval Cruz. 
São Paulo: 

Altino Arantes. 
Partido Popular Sindicalista 

Cearã: 

Olavo Olivetra 
Stênio Gomes 
João Adeodato. 

Bahia: 
Teódulo. Albuquerque. 

Levanta-se a sessão às 18 horas. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
EM SUA RETIFICAÇAO DE ATA 
O SR. JURANDIR PIRES - Ex· 

celentíssimo Sr. Hildebrando Leal, 
M. D. Presidente da Junta do Dis
trito Federal da Liga Eleitoral Ca-
tólica: · · 

Cheg·ou-me . às mãos, entregue . pelo 
meu companheiro de chapa Dr. Mau
r!cio de Lacerda, em papel da Ação 
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Católica Brasileira, por V. Ex.a. ass1· 
nado, um. oficio, sem enderêço, que 
aquêle amigo declarou referir-se a 
uma consulta sôbre os pontos de vista 
da atuação futura dos candidatos da 
União Democrática Nacional, na As
sembléia Constituinte, para a obten
ção dos votos da Liga Eleitoral Ca
tólica. 

Não há quem ignore a minha con
dição de . católico, mas não há quem 
1gJ.1ore tão pouco a coerência das mi
nhas atitudes e o respeito que devo 
ao meu . passado. · · 

Ninguém com mais responsabilidade 
do que a Liga Eleitoral Católica, para 
ter uma atitude clara e límpida, fora 
das flutuações políticas para a con
quista de posições parlamentares, 
numa variedade de colorido, e através 
de um processo desagregador dos par
tidos, que, tão abertamente, a rece-

Confesso a minha surpresa pela 
!orma, embora a não tivesse no con
teúdo pôsto que há seguramente dois 
meses aquêle Presidente da União 
Democrática Nacional já me havia 
pôsto ao corrente das intenções, neste 
sentido, da Liga Eleitoral Católica. 

Acontece, entretanto, que, do ponto 
de vista partidário, difícil, senão im
possível, seria uma manifestação qual
quer fora da já expressa programação 
da UDN e do pensamento explicito 
do Senhor Major Brigadeiro Eduardo 
Gomes em .tôrno dos problemas fun
c;iamentais que traçarão as normas di
retoras de nossa ação política. 

Quando a Liga Eleitoral ·católica 
artculou, por intermédio de V. Ex. a, a 
representação, na chapa do partido de 
um Senador e de um Deputado, contou 
com o evidente apôio de minha parte, 
marcado, inclusive, por uma mani
festa satisfaçã.o. 

Acho, entretanto, bizarro, senão de
selegante, que responda a Liga Ele1· 
torai Católica à recepção festiva dos 
seus candidatos com uma atuação 
bambaleante, como se apresenta ao 
grande público. · 

Evidentemente, todo o pêso do seu 
prestígio e todo o significado de sua 
fôrça eleitoral pareciam pender para 
os seus próprios indicados, o que seria 
lógico, sem perturbar a situação rela· 
tiva dos demais companheiros de 
chapa. Ver-se-iam, ê s ses, assim, 
diante do documento pedido, em face 
dêste dilema ingrato: repeli-lo, fu
gindo às aparências marcantes de um 
·desencorajamento cívico, ou aceitá-lo, 
aproveitando-se de uma diferenciação 
eleitoral, à custa de uma prévia es
cravização doutrinária. 

Por mais que o sentimento me im
pedisse para o campo de uma defini-
ção desta ordem, nunca poderia, sem 
negar o principio fundamental da 
lealdade partidária, assinar documento 
desta significação, em troca de qual
quer beneficio que pudesse melhorar 

·· ~ · · va da minha candida· 

beram. , I 

Estou certo de que o doci.unento 
apresentado tem o caráter imponde
rável de uma intenção diferente da 
que aparentemente se desenha, e por 
isso é que me apresso em dirigir-me 
a V. Ex. a - cuja altura de pensa· 
mento o coloca, sem favor, como um 
expoente, dos mais notáveis, da Ação · 
Católica - no sentido de retirar esta 
consulta e, principalmente, o do
cumento infeliz que a mesma acom
panhá, já redigido e no qual se exige 
dos futuros representantes do povo a 
devolução assinada com firma reco
nhecida. 

Com elevada estima e alta consi
deração . .:.... Jurandir Pires Ferreira. 

Documentos a que se refere o 
Sr. Antônio Feliciano em seu dis
curso. 

li'Iemorial de Prefeitos Paulistas à 
Assembléia Nacional Constituinte 

Discriminação das rendas públi
cas a favor dos Muni'Cipios: 

O prob1ema da discrinünaçã<> das 
rendas púbticas está, no momento, 
sendo ag·italdo por tod-os quantos sen
tem a flagrante injustiça, consag:rada. 
nas várias Constituições da Repú
blica É evidente que, a ·. continuar 
a desigualdade, em prejuízo ·dos Mu
nicipios, êstes irão definhando, acen
tuando-se cBJda vêz mais a despro
porção entre os seus encargos, que 
aumentam, e as fontes de renda, que 
não crescem. Cidades flarescentes, 
com um surto de progresso llidmirá-

nanecem em estado lamen-
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· tável, quanto aos seus serviços pú
blicos e às obras indispensáveis ao 
confôrto e .ao bem estar de suas po
pulações. 

Criminosa s·erá a atitude dos Cons
tituintes se não der, no momento, 
a solução ~dequada a êsté cruciante 
problema, que afeta fundamental
mente a vida do P·aís. Parece indu
bitável que, dotando-se os Municípios 
de fontes de rendas substanciais, de 
modo a permitia: que êles preern
cham as suas finali:dades, haverá um 
gr.ande desenvolvimento do Interior, 
refletindo-s·e isto nat:uralmente no 
progresso nacional. 

Os Mu:nic:Lpios têm, como é sabido, 
encargos pesadissimos; as leis orgâ
nicas, que dis·ciplínam a matéria, es
tendem-se · em m1núc1as a respeito, 
mas a verd!l!cie é que poucos são 
os Muni.IC~ios que podem, embocr:a 
precariamente, atender ao que lhes 
é . impôsto pel·a nossa organização fe
derativa. Os serviços de agua e es
gotos e a pavimentação aas ruas 
avultam como os grand!es serviços 
públicos de qualquer cidade, e ll.S que 
possuem, Jà Gs tem deficientes e an
tiquados; e isto seria o minimc. que 
qualquer núcleo de população precisa 
ter: água, esgôtc. e calçamento. 

De a·côrdo com a lei orgãnica dos 
Munícip1os paulistas, compete ao 
Município prover a tudo quanto res
peite ao seu peculiar interêsse: 

"Art. 1.4. Compete ao Município 
prover a tudo qua·nto respeite ao seu 
peculiar interesse, e especialmente: 
1 - à 8idmirnistr·ação de seus bens, 
.tanto de uso público como patrimo
niais; 2 - â aquisição e alienação 
de bens, a·ceitação de de>ações, lega
àos, heranças e ~espectiva aplicação; 
3 - ao orçamento .da receita e des
pesas municipais, decretação de im
postos, taxas e emolumen·tos, arreca
dação e aplicação de su:l.s rendas; 
4 - à execução d<e obras e serviços 
de interêsse municipal; 5 - à con
cessão de privilégio a particulares, 
por prazo não . excedente de trinta 
anos, para obras e serviços que de
mandem grandes capitais, observooas 

as limitações impostas pela Consti
tuição :Fiedaral e leis que regem o 
assunto; 6 - à desapropriação· por 
utilidades ou necessidades do Muni
ciplo, nos c.asos e pela forma esta
belecida em lei; 7 - ao fomento da 
lavoura, das artes, das ciências e das 
indústrlas do Município, pocr: meio de 
medidas e auxílios, -que não impli
quem privilégios, ou favor pessoal; 
8 - à organização e regulamentação 
dos serviços administrativos e dos. in
dustriais, explora.dos pelo Município; 
9 - à nomeação, demissão, promoção, 
disciplina, licença, féria.s e aposenta
dorias dos funcionários e demais ser
victe>res do Município, observadas as· 
regras dos artigos 85 a 91 da Consti
tuição Estadual e o Estatuto do Fun

, cionário Público, que fôr decretado 
pela Assembléia Legislativ-a; 10 - à 
s.bertura, alinhamen·to, nivelamento, 
calçamento, limpeza, alargamento, 
denominação, numeração, em.placa
mento das ruas, estradas e pra
ças, construção e reparação de tú
neis, cais, CMlais, Jardins e par
ques públicos.. murop, calçadas ou 
pass·eios, pontes, chafarizes, po
ços, lavandeTias,· s is tem as de 
trânsito rápido, viadutos em geral, 
sôbre logradouros públicos e constru
ções , em beneficio dos habitantes ou 
para embelezamento das povoações; 
11 - ao horário de funcionamento de 
estabelecimentos comerciais e indus
triais, observado o descanso semanal 
obrigatório por periodo ininterrupto 
não inferior a vinte e quatro horas, 
com preferência pelo domingo; 12 ~ 
à aferição de pesos e medidas, de ba
lanças e quaisquer instrumentos ou 
aparelhos de pesar ou medir artigos 
destinados à venda; à aferição perió
dica dos que forem utilizados nas rela
ções comerciais com o público; à ve
rificação dos pesos e medidas declara
dos em mercadorias expostas ou desti
nadas à venda: 13 - sôbre gêneros 
de fácil deterioração, leite e seus deri
vados, no que, pelo Estado, não estiver 
provido; 14 - sõbre matadouros, ta
lhos, . entrepostos e tendais, também, 
supletivamente, açougues, feiras e mer
cados; localização de fábricas, depósi
tos e casas de fogos de artificio, pól-

. ' 
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vora e prod1,1tos inflamáveis, bem como 
a fiscalização dos veículos, ou apo.ré
Ihos destinados à venda e transnorte 
·dêsses artigos; localização das indús
-trias perigosas, insalubres ou 1ncômo
·das; hospitais e necrotérios, e tudo o 
mais· que interesse à saúde, segurança 
'OU sossego dos munícipes; 15 - à ir
:rígação de ruas e a extinção de incsn
dios; 16 - ao abastecimento de âguas, 
esgotos e iluminação pública, drena
gem e canalização de água; fornecl
mento de luz, gãs e energia elétrica; 
17 - sôbre Jogos, espetáculos e diver
timentos públicos, sem prejuízo da ação 

tornarem danosos à saúde, ao sossêgo 
público ou aos bons costumes; fecha
mento dos que funcionarem, sem li
cença ou depois da cassação desta; 
29 - sõbre apreensão e depósito de se
moventes, mercadorias e coisas mo
veis em geral, no caso de transgres
são de leis e resoluções municipais, bem 
como sól:Jre a forma e condições de 
venda das coisas apreendidas; 30 -
s5bre o processo das concorrências 
públicas ou administrativas; 31 -··
sôbre concessão de moratória a divl-
ctas ativas do município e transação 
sôbre demandas; .. 32 - sóbre remoçãÓ 
e desth'lo do lixo domiciliar; 33 -
sôbre tudO o mais que respeite à po
licia, aos interêsses do município e ao 
bcm-estar de sua popttlação". 

policial do Estado; 18 - ao serv1"o 
teiefônico, dentro do Município; 19 .:_ 

à regulamentação do serviço de trans
porte de passageiros e carga, do trân
sito e estacionamento de veículos no 
Município, respeitados os preceitos es
tabelecidos na legislação estadual; fis
c~lização •. ~os instrumentos e maqul
msmos u~1hzados no abastecimento de 
veículos; 20 - ao serviço funerário e 
sôbre cemitérios, inclusive a fiscaliza
ção .dos que pertençam a associações 
particulares; 21 - à regulamenta~ãJ 
das construções, arruamentos . em t~r
re~os particulares, interdição dos edi
fícws· em ru1na. e demolição dos que 
constituem perigo para o público· 22. ·
aos _sel'viços de polícia municip~l, in
clusive . regula~entação e fiscaliZação 
do serv1ço domestico; 23 - à afixação 
de .. cartazes, anúnc1os, emblemas . c 
me1os de publicidade e propaganda; 
24 - ao levantamento de estatísticas 
do Município e recenseamento da 
população, G que se fará simultânea
mente, em tôdos os Municípios, :le 

dez em d_ez an'os, em época desig~ada 
Pe}o ~overno estadual; 25 _ à co
m~açao de multas até quinhentos c:m
Zelros _COr$ 500,00), por infração d.~ 

. suas le1s e resoluções, podendo eleva
las. a.,o~ dôbro, ~m casos de l'eincidên
cia, .. u - à_s flanças que devam Pl'es
tar os func10nários municipais encar
r~gad9s da, 2:·recactação e guarda de 
d1nhe1ros pubhcos; 27 - à organização 
do c~.dastro territorial do Municipio· 
28 - sôbre licença para abertura e con~ 
tin?ação de_ funcionamento de estabe
lecimentos mdustriais, comerciais e s1" 
milares; cassação de licença dos que se 

Art. 15. - Compete, ainda, ao Mu .. 
nicípio, concorrentemente com o Esta
do, promover: a - a introdução c 
colocação de imigrantes e colonos no 
Munic1pio respeitadas as restrições le
gais; b - o ensino primário, secundá-

. rio e profissional, . observadas as dire
trizes traçadas pela União e pelo Es
tado; c - ·abertura e conservação de 

·estradas, caminhos e servidões públl
cas; d - a fiscalização de g·êneros ali
mentícios; e - a extinção de formi
gas e animais daninhos; j - asl;listên
cia aos desvalidos, à maternidade, à 
infã.ncià, às famílias de prole nwnerosa, à educação eugénica; g - proteção 
à juventude, combate à .mortalidade 
infantil,· luta contra os venenos so
ciais e contra a propagação de mo
léstias t1·ansmissiveis; h) prestação 
de socorros e de cuidados relativos 
à saüde e assistência pública; am
uare ao trabalhador intelectual; pro
tecao das belezas naturais e monu
méntos de valor histórico e artísti
co; i) o estimulo às instituições par
ticulares de ensino, de caridade ou 
assistência, existentes po Município 
ou que à sua população prestem ser
viços; 1l medidas concernentes, em 
geral, à salubridade, higiene e afor
mose:::.:nento das povoações; lc) in
centivar as iniciativas de caráter pri
vado que se relacionem com a ma
téria constante dêste artigo". · 

Por ai se vê, além dos seus encar
gos privativos, há. ainda a competên-
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cia concorrente_ com o Estado, ab~il7-
do~se U.'l1 "asto programa de atlvl
dades que estende ·a aç~.o dos Mu
nicípids, ::.o campo educacional e so
cial. TU:do isot está )lluito certo; os 
1\/J:lli!icípio.:; não procuram fugir a es~ 
sa cooperação com ~ Estado, em se
tor tão angustioso quanto êste; ex~ 
premem (é o têrmo) , as suas par- · 
cas finanças e sacrificam outros ser
viços, para manter esc~las, para, con
seguir melhoramentos, para prestar 
auxílios às entidades beneficentes e 
educaCionais. O que é abs~rdo é exi
gir tanto dos Municípios, e dar-lhes 
fontes de receita irrisórias. . 

Na legislação atual, a receita dos 
municípios paulistas é assim consti
tuída: (art. 50 da Lei Orgânica): 
"As receitas . dos municípios . serão 
constituidas pelas seguintes verbas: 
1 - impõsto de licença sôbre esta
belecimentos comerciais, industriais e 
similares, negociantes ambulantes vef
. culos que fizerem o serviço de trans
porte no Município, obras ou edifi
c:?..çóes em ·geral; construçf:.o de. an
d:ümes, armações, coretos, depósito de 
matei'iais nas vias, extração de areia,. 
pedra e barro, afb,:ação, colocação ou 
distribuição de letreiros, emblemas, 
placas, anúncios, toldos, . cartazes e 
quaisquer outros meios de publicida
de; 2 - impôsto predial urbano, co
brado sob a forma de décima ou de 
cédula de renda; 3 - impôsto ter
ritorial urbano, sôbre terrenos não 
edificados, murados ou em aberto, 
situados na zona urbana das povoa
ções; 4 - impôsto cedular sôbre a 
renda de imóveis rurais; 5 - impôs-

. to sôbre jogos, espetáculos e diver~ 
sões públicas, inclusive sôbre cassi
nos, na forma do art. 99 da Consti
tuição Estadual; 6 -:- taxas de ser
viços municipais, como aferição de 
balanças, pesos, medidas e aparelhos 
ou instrumentos de pesar óu medir, 
fornecimento de água, luz, gás e 
energia, esgotos domiciliares, exe
cução e .conservação de calçamen
tos, colocação de guias e limpeza das 
vias públicas, remoção de lixo, escó
rias e resíduos domiciliares; 7 - ta
·xas sôbre localização de negociantes 
em mercado, feira, em ruas, praças 

e outros lugares de servidão públi
ca· 8 - taxas de inhumação, exuma
ç§.~, tmnsferência de sepulturas e 
ccncessões perpétuas ou temporárias 
nos cemitérios municipais, e bem as
sim taxas de fiscalização de _cemité
rios particulares; 9 - renda de ma
tadouros e de quaisquer outro~ est_a
bel"cimentos ou serviços muniCipaiS; 
10 '"__ emolumentos do expedien~e ~de 
petições e papéis, alvarás, cert1does, 
dÜigências, vistorias, ex::_mes, _conces
sões, contratos, nomeagoes, licenças, 
alinhamentos, nivelamentos e outros 
atos de economia do município; 11 
- multas por il1fração de contra~o, 
lei ou resoluções municipais, e quais
quer outras qÜe revertam em favor 
das municipalidades; 12 -:- renda dos 
próprios municipais; 13 - impostos 
de indústrias e profissões, nos termos 
do art. 8 II, § 2.0 , da Constituição 
Federal; Í4 __:_ contribuição de me
lhoria, na .forma do que fôr estabe
lecido, por lei do Estado;. 15 ::- Ol;l· 
tros impostos que, por le1 orcu~ána 
de Estado, lhe seje.m, transferidos 
na forma do art. 13, § 2.0 da Consti· 
tuicão Federal". 

Ás taxas, como é óbvio, se referem 
sempre· a pagamento de· determina
dos serviços: dos impostos, prõpria
rJtente ditos, devem sair os recursos 
para a administração em todos se
tol'es dé sua competência. 

Não há uma voz discordante: a de
cantada "cé!ula-mater da democra
cia" cuia autonomia serve de mote 
às tirad~s demagógicas, está em si
tuação deplm·ável. O seu estiolamen
to explica o atrazo de nosso ~te
rior, mais acentuado, ainda, em ou
tros Estados; explica o êxodo das po
pulações para as . capitais; criando 
problemas de tôda ordem~ justifica o 
desassossêr:ro e mal~estar do povo, que 

paga impostos e não vê em que são 
aplicados, em seu benefício imediato. 

o pr·esente problema das estrad~s 
municipais nunca poderá ser rasol Vl· 

do, porque, os orçamentos não permi
tem desvis.r·s•s, para elas, verbas ca
pazes de .uum.tê-Ias em estado regu\ar 
de trânsito. 

Tomemcs, por ehemplo; um muni
cíp:o médio, d~ finanças sadias, como 

( 
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Limeira. No ano de 1945, gastou na. 
conservação das estradas municipais 
a i..'nportância de Cr$ 244.552,20; a 
taxa que pesa sôbl'~ estradas rendeu 
Cr$ 7D.513,10. Note-s.e o "deficit." 

O Estado arrecadou de impõsto ter
ritorial no município a importância de 
Cr$ 469. 542,00. Com esta quantia, 
aplicada exclusivamente, na melhor;a 
das estradas, o Município poderia ter 
atendido às populações rurais, já tão 
sacrificadas -e desamparadas, em to
dos os sentidos, dando-lhes pelo me
nos estradas boas. 

O ensino rural poderia ficar, em 
grande parte, a cargo dos Municípios, 
desde que êstes tivessem os recurso.; 
adequados; espalhar escolas em codos 
os ·bairros, mesmo naqueles onde seja 
difícil obter o número min:mo r.ic · 
crianças exigido pela lei estadual, se
ria função do Município, sob a fist'a
lização e orientação das autondades 
estaduais. Au!n,entada a renda mu
nicipal, 10% dela serão destinadas ao 
ensino primário, e o plano de alfabe
tização muito ganhará com isto na 
sua expansão. 

E como o ensino primário, mUitas 
iniciativas úteis à saúde, à educação 
física, à assistência social, ao bem
estar, enfim, das populações, pode
riam ser tomadas pelo poder públlco 
municipal, se não lhe faltassem recur
sos. Vendo de perto as necessidades 
locais, o administrador municipal es
tará apto a enfrentar e a resolver os 
problemas. que diz•em respeito à viela 
de sua :::idade, sem esperar as demo
radas e quase nunca cumpridas pro
messas de outros poderes. 

Um comentário sôbre a emancipação 
econômica dos municípios, ref•arin:lo
se à injustiça clamorosa existente, no 
Brasil, chama a atenção para o que 
se passa nos Estados Unidos. Dá gõs" 
to visittt.r uma pequenina cidade nor
te-amerkana. O mais longínquo mu
nicípio ianque está dotado de tvdus os 
melhoramentos inerentes à civilização: 
tem o seu serviço modelar de água e 
esgotos, tem escolas de todos os graus, 
muito bem instaladas, bibl!otecas pú
blicas, ruas bem pavimentada.;, jar" 
dins de infância decent•as, etc. l?o-

dendo gastar a parcela maior da ar
r·ecadação Clá é o contrário daqup , os 
municíp:lós norte-americanos pro,t.)or
cionam aos seus l1abitan·tes o clima in
dispensáv.el para. o progresso. Sabem 
o que é bem-estar. 

Aumentar as rec-eitas dos municí- · 
pios e distribuir com justiça os tribu
tos - eis o roteiro seguro para levar 
sinais indeléveis de civilização à hin
terlândia <Diário de São Paulo -
24-3-46.) 

E' êste rote:ro que precisa ser aber
to, na nova Constituição Brasil"em; .. 
E' assunto dos mais Pl'epondeunt~s. 
na atualidade; se não fôr resolvido 
agora, não o será jamais e assistire
mos à revolta de nosso povo do Inte
rior, cioso de progresso, que exige que 
os impostos que paga lhes tragam be- · 
nefícios e lhe possibilitem uma vida 
melhor e mais digna de civilmação .. 

Façamos chegar aos constituintes o 
clamor de nossas vozes para que. êles 
dêem ao problema da discriminação 
das rendas públicas a importânc.a que 
m"rece, resolvendo-o, 'de tal mou.o que 
toque aos Municípios um quinhao 
maior, de acõrdo com a contr:buição 
de cada um, no cômputo geral dos 
impostos. 

Muitas já têm sido as sugestõ lS 

apresentadas, tôdas elas procuraHcto 
firmar. esta verdade, tão bem sinteti
zada em recente entrevista do Do:.1tor. 
Romeu Tortima, diretor do Departa
mento das Mtuücipalidades de são 
Paulo: "A única solução que diviso 
para os problemas do Interior é o for
tabelecimento da receita dos Mun1c1-
pios. Armaidos de meios para exercer as 
sua1. funções sem as peias oriundas da 
falta de recursos, os Município~ re:
nascerv.o; as cidades tomarão novo 
alento; a família municipal passará 
a dispor dos meios de que necessita 
para estender suas ativid::tdes t> pôr 
em ação as suas fôrças. latentes, E 
dêsse impulso nascerão as inic:ativo.s, 
e, com elas, as próprias riquezas que 
formarão os campos de incidência dns 
tributos que irá·o fcrtalec:?r o erãr!o 
público." 
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A dificuldade maior -está na circuns
tância de não poãerem os Estados 
e a União sofrer dim!nuição em suas 

;receitas, e assim hão os constituintes 
de procurar meios para compensá-los 
da perda de alguns impostos. 

A soluço mais aconselhável seria a 
s•eguinte: atribuir aos Municípios, além 
das fontes de receita de que já dis
põem, o impôsto territor!al rural e o 
impôsto de indústrias e profissões, pür 
inteiro. 

Além disto, é indispensável dar aos 
Municípios participação, na renda 
bruta de todos os impostos, recolhidos 
nelss pela União e pelos -Est;ados. A 
cota a ser atribuida poder:a ser,· como 
já foi aventado, de 25% para os Mu-

nicípios de receitS~. inferior a Cr$ 
· 250.000,00; de 20% para os de -.:e<:eita 
inferior a Cr$ 500.000,00; de 15% para 
os dt; receita inf..:rior a Cr$ ....... . 
1.000.000,00 e .10% na:ra os demais. 

Com esta resolt.ção, teríamos Mu
nicípios V·erdadeiramente autônomos. 
com sua competência delimitooa, 
contribuindo eficientemente para a 
grand>Bza da Pátria e para o forta!e-

. cimento da Federação, sem o centra
lismo .asfixiante, cujos maléficos efel: .. 
tos são por demais notórios. 

Como ponto pacífico, entehde-se que 
a autonomia dos municípios só será 
assegurada com a elet!vidade das câ· 
maras ·e dos prefeitos, por voto di· 
r·eto. 

I 
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64.a Sessão, em 16 de Maio de 1946 
Presidência ào Senhor Melo .. Viana, Presidente. 

.As 14 horas comparecem os Se
nhores: 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 

Leopo1do Peres. 

Pará: 

Nelson Parijós. 
·João Botelho. 

MM"anhão: 

Pereira Júnior. 
Orepori Franco. 

Piau!: 

Areia Leão. 
Sigefredo Pacheco. 

•' 

Rio Grande do Norte: 

GeÇ>rgino Avelino. 
José Varela. 
Val:fredo Gurgel. 

Paraíba: 

Samuel Duarte .. 

Pernambuco: 

Ger·cino Pontes. 
Oscar Carneiro. 
Osvaldo Lima. 
Costa Pôrto. 
Ulisses Lins. 

Alagoas: 

Med·eiros Neto. 
José Maria. 

Sergipé: 

Leite Neto. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 

Espírito Santo: 

Eurico Sales. 
Vieira· de Rezende. 

Distrito Federal: 

José Romero. 

Rio de Janeiro: 

Alfredo Neves. 
Carlos Pinto. 
Heitor Collet. 

Minas Gerais: 

Melo Viana. 
Bias Fortes. 

· Duque de Mesquita. 
Israel Pinheiro·. 
Wellington Brandão. 
Augusto Viegas. 
Olinto Fonseca. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 

Gofredo Teles. 
Horácio La.fer. 
Sampaio V!dal. 
Honorio Monteiro. 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso. 
Diogenes Magalhães. 
J.oão d'A'breu. 
Ga1eno Paranhos. 

• 
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Mato Grosso: 

Argemiro Fialho. 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 

Lauro· Lopes. 
Gomi Júnior. 

Rio Grande do Sul: 

Ernesto Dorneles. 
Daniel Faraco. 
Manuel Duarte. 
Bittencourt Azambuja. 
Nicolau Vergueiro. 

União Democrática Naeiona,Z 

Amazonas: 

Severiano Nunes. 

Pará: 

Epílogo CallliPOS. 

Piaui: 

José Cândido. 
.Antônio Correia. 
A:delmar Rocha. 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 

Plíriio Pompeu. 
FernS~ndes Teles. 
José de Borba. 
Alencar AraJ:ipe. 

Paraíba: 

Plínio Lemos. 
Fernand·O Nobrega. 

Pernambuco: 

Gilberto Freire. 

Bahia: · 

Juraci Magalhães. 
Manuel Novaes. 
Luiz Viana. 
Dan tas Júnior. 
Nestor Duarte. 
João Mendes. 
RUi Santos. 

Espírito Santo: 

Luis Cláudio. 

",·I .. :.-•· 
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Distrito· Federal: 

Jurandir Pires. 

Minas Gerais: 

Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Licurgo Leite. 

Sã.o Paulo: 

Toledo Piza. 

Mato Grosso: 

Agrícola de Barros. 

Sa...'l'lta Catarina:. 

Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 

Flores da Cunha. 
Osorio TUiuti. 

., 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Amazonas: , 

Leopoldo Neves. 

Distrito Federal: 

Segadas Viana. 
Barreto Pinto. 

Minas Gerais: 

Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 

Pedroso Júnior. 
Eusébio Rocha. 

Partillo Comunista do Brasil 

Distrito Federal: 

Mauricio, Grs:bois. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 

Claudino Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 

Jorge Amado. 

Partido Republicano 

Sergipe: 

Amando Fontes. 
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Minas Gerais: 

Felipe Balbi. 

Paraná: 

Munhoz da Rocha. 

Partido Democrata Cristão 

Pe11nambuco: 

Arruda Câmara. 

O SP... PRESIDENTE - Achando
se presentes 98 Senhores Represen
tantes, dP.claro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterior. · 

O SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Su
plente, servindo como 2.0 Secretário) 
procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a ata. 

O SR. LEOPOLDO PERES - Se
nhor Presidente, peço a palavra, sô
bre a ata. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. LEOPOLDO PERES (Sôbre 
a ata) - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra para fazer pequena retificação 
à ata impressa dos nossos trabalhos. 
com referência à sessão de ante-on
tem, a fim de corrigir-se meu últi
mo ap!trte ao discurso pronunciado 
pelo nobre Representante, Senador 
D.ário Cardoso, de Goiás. 

:íl:sse aparte, infelizmente, dada a 
vivacidade dos debates, não foi bem 

. apanhado pelo nosso operoso e infa
tigável serviço taquigráfico. 

:!!: . o seguinte: 

"Ninguém neg::~. o valor da co
operação do braco estrangeiro, 
como bem acentuou V. Ex.a. Mas, 
considerado o ponto de vista po
lítico do problema, entendo que 
se não deve permitir continuem 
a infiltrar-se em nosso país ele
mentos daquêles povos i mperia
listas que, ainda há pouco, inven
taram e puseram em prática a 
teoria celerada das minorias ra
ciais." 

Era apenas ·isto, Sr. Presidente. 
O . SR. PRESIDENTE - Constará 

da ata • a retificação do nobre Depu
tado. 

O SR. DARIO CARDOSO - Se
nhor Presidente, peço a palavra, sõ
bre a ata. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. DARIO CARDOSO (Sôbre 
a ata) - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra para solicitar sejam feitas, no 
discurso que proferi, na sessão de 14 
do corrente, algumas correções. 

ll:ste discurso, Sr. Presidente, foi 
publicado com alguns en·os que al
teram o sentido de certos peÍ.'Íodos. 
· Assim é que, logo de inicio, refe

rindo-me ao problema da imigração, 
declarei: 

"Meditando, Sr. Presidente, sõ
bre a importância dêsse assunto 
e sôbre as conseqüências verda
deiramente . catastróficas que nos 
porlerão advir da aceitação irre
fletida e mal orientada de estran
geiros de qualquer origem, jul
guei de meu dever versá-lo neste 
plenário, quando mais não seja, 
para deixar definido nos Anais 
de nossos trabalhos, etc. " 

No entanto, saiu publicado: " .. . 
quando mais não seja, ao menos .. . ". 
A expressão ao menos está demais. 

Há outras incorreções. 
No_ tocante aos princípios que de

vem orientar a imigração, declarei: 
"Os preceitos cardiais a que deve 

obedecer a imigração, etc ... 
Saiu: "os preceito cordiais" 

coisa muito diversa. 
Logo adiante, no período que se 

inicia do seguinte modo: 
"Sob o prisma geográfico, há 

que atender à adaptabilidade dos 
imigrantes às nossas condições 
mesológicas, que são múltiplas e 
·variadas, assim no concernente 
às peculiaridades • .. " · 

Em vêz ·de peculiaridades saiu o vo
cábulo dificuldades. 

Quando me referi a um telegrama 
publicaJdo pelo "0 Globo", usei das 
seguintes expressões: 



-

-167-

"Após composto meu despre
tencioso. trabalho, deparou-se-me 
no "O Globo". 

e não deparou-me, como consta da 
publicação. 

Em outro trecho do discurso: 

"E' a lição que estamos colhen
do no momento, quando elemen
tos estrangeiros ... " 

e não, como saiu: ''E' a lição que 

estamos colhendo no momento. E 
-quando ... " . · 

Há ainda outro êrro C:.e revisão que 
:altera o sentido do discurso. 

o periodo seguinte ao que se enun
<lia dêste n:odo: 

"As medidas a que me refiro 
devem preceder à imigração.", 

,começa desta maneira: "Ai é que es
tou em desacôrdo com V. Exa. " e não 
"Se é que estou em desacôrdo com 
V. Ex.a", como saiu publicado. 

Cutra retificação que solicito, Se
nhor Presidente, resulta de um en
-gano meu. 

E' que, referindo-me à imigração 
dos alemães para o meu Estado, de
·clarei: "no Govêrno do Sr. Eugênio 
Jardim, em 1929" quando há enga
no manifesto de minha parte, ao 
afirmar ser então Presidente do Es
tado o saudoso Coronel Eugênio Jar
dim,· porquanto era · seu Presidente, 
nêsse tempo, o Sr. Brasil Ramos 
·caiado. 

Ainda, Sr. Presidente, devido ao 
·calor com que se trocaram alguns 
·apar~s no plenário, durante minha 
·oração, a . taquigrafia deixou de con
signar uma resposta que dei ao ilus
tre Representante Sr. Atll'eliano. Lei
te, quando S. Ex.a interrogava se eu 

-era. contra a civilização brasileira 
'Responc.'l : Não sou nem posso ser 
contráno à civilização brasileira: 
-apenas me insurjo contra o d~sprê-

. 'ZO e o vilipêndio a que se tem .an
çado o trabalhador brasileiro. 

Eis, Sr. Presidente, as correções qut
desejo sejam feitas na ata de nossos 
,rabalhos de anteontem. 
. As retificações que faço vêm com 

atrazo, porque não me encontrava no 
plenário no momento oportuno. (Mui
to bem.) 

O SR. PRESIDENTE - O nobre 
_Representante será. atendido. 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Sr. Presidente, peço a palavra sõbre 
a ata .. 

O ~. PRESIDENTE - Tem a 
palavra ·o nobre Representante. 

O SR. OSVAT.oDO ,PACHECO 
(Sôbre a ata) - Sr. Presidente, quero 
fazer duas retificações sôbre as pala
vras aqui proferidas, na sessão de 

·ontem, quando falava pela ordem. 
Desejo . dizer, prelinúnarmente, que 

não atribuo a culpa dessas incorreções 
ao zeloso corpo taquigráfico, pois, di
ante dos inúmeros apartes que me 
foram dados, reconheço a impossibi
lidade de um apanhamento na integra. 

As retificações são as seguinres: 
Quando lia, 

· "As .medidas arbitrárias são. as 
que apontei e muitas outras que, 
com o tempo, viremos provar. 
Lamento V. Ex. a esteja batendo 
na mesma tecla dos trabalhadores 
estrangeiros extremistas, porque 
na rea!Ldade, como já afirmei 
desta tribuna, os veriCLadeiros 
cullpàdos são os magnatas que 
estão entravando o progresso de 
nossa pátria e contra os quais o 
Ministel·io do Trabalho até hoje 
não tom0u qualquer providência." 

As minhas ualavras foram as se
guintes: 

"A·s medid11s arbitrárias são n.s 
que apontei e muitas outras que, 
com o tempo po('leremos enumerar. 
Lamento que V.· Ex. a esteja ba
tendo na mesma tecla dos tra
balhadores extremi~tas, porque, na 
realid31de, os .estrangC'iros que pre
judicam a no-ssa pátria não são os 
trabalh!!idores: são os· magnatas 
que estão entravando o pro
gresso de nossa pát~a e contra 
os quais o Ministér:io do Tra
balho, até' hoje, não tomou qual
quer proViodência. " 

A outra é a seguinte: Quando dizia: 
"Os trabalhadores do põrto de 

Santos não concordam, isto sim, 
Srs. Representantes, em concorrer 
para o fortalecimento do Govêrno 
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de Franco, depois de havermos 
luta.cto, com~.r lutamos, pela vitória 
da democracia, dentro do nosso 
país. " · 

As minhas palavras foram estas: 

"Os trabal11a'Ciores do pôrto de 
Santos, recusam-se a fortalecer o 
Gcvê.rno . falangista de Franco, 
porque, amanhã, este poderá vir 
lutar c o n t r a a democracia de 
nossa pátria." 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre 
Representante será atendtdo. 

Não h..'t vendo ·mais quem peça a 
palavra sôbre a ata, encerro a sua 
discussão e vou submetê· la a votos, 
(Pausa.) 
Es~â aprov!l!da. 

Passs-se à leitura do expediente. 

O SR. L...<\URO LOPES (2.0 Secre
tário, servindo como 1.0) procede à 
leitura do seguinte 

EXI?EDliENTE 

TIEQUERIMEN'!O N.0 139, DE 194.6 

~:::quer a liiesa que sejam ]Je· 
c'lida3 ao Conselho Nacional do 
retróleo, informações sôbre a cc:n
e::::saão de distil2ria a particula
res. 

R,equeiro que, tendo ·~m vist:l. que o 
Consdho Nacional do Petróleo ac::~ba 
de fazer concessões a particulares 
para a :nstn.lação de refill~,rias àe pe-
tróleo em território nacional, assunto 
cio mais alto in!itrêsse público, Vos;:;a 
E:..a., na fo!'ma õ.o artigo 61, parágra
fo 15 do Regimento, se digne de ofi
ciar a êcse Conselho para que infor
me, com a máxima urgência, s~ ag 
concessões for:un precedidas de con
corrência pública, e em caso afirmt;~ 
tive rna:s o seguinte: 

1. 0 
- quais as datas, l'espectiva-· 

mente, em que foi publicado o edital 
de concorrência e o encerramento 
dest.a? 

2.o - qual a publicidade que foi fei
ta anteriormente à apresentação das 
propostas a :fim d·z ser dado o maior 
.conhecimento aos interessados e ao 

público, consoante o artigo 746 do 
Código ele Conts.b:lldade da Unii'io ? 

3. o - quantas propostas foram 
apr~sel1tadas e quantos candidatos fo· 
r:~m admitidos à concorrên\lia e qus.is 
as propostas. a.provadr.s? Houve pu
bJtcação das propostas na integra, an
tes de qualquer decisão, de acôrào com 
o que estatui o artigo 750 do Código 
de Contabilidade da União ? 

4. o - para quantas refinarias foi 
a,bzrtn. a concorrência e qual a capa,. 
cidade àe ref:!ls.ção diária para cada 
um::~? 

5. o - quais as co21dições de idonei-. 
dade fi:n::mceira oferecidas pelos. pro
ponantes e qu-e prova produziram nez
st sentido? 

6.0 - qual a percentagem de co:n
t!'ibuicão oferecida pelos proponentes 
p<~.ra ã ·pesquisa de petróleo em ller
rltório nacional e qual a atribuída. 
pelo 'consell1o ao aprovar a concor
rência. ? 

7.o - quantos e qua:s os concoFren
tes oue cumpriram as exigências fi
nais ·a fim ãe entrarem na posse de
finitiva das concessõ~s ? E daàa a · 
hipotese do nS.o cump!'imento dessas 
exigências finais dentro do prazo fi
xado pelo Conselho por parte de um 
ou mais contemplados. quais as p!·o
vldênc:as tomadas para atender o 
objetivo públko da concorrên<:ia ? 

8. o ~ qu!!l o critério aàotado pelo 
Gon.selho para fazer a classificação 
em chav·: dos concorrentes contempla
dos, atribuindo na mesma região mais 
de uma concessão como se as propos
tas nesse particular fôssem iguais ? 

9. 0 . - se foi solicitado ao ·Conselho . 
pelos concorrentes contemplados· mo
d:ficações das exigências finais, mtre 
elas a permissão para participarem das 
sociedades capitais estrangeiros ? 

1Q - fL."'lalmente queira o Conselho 
infOrmar o montante dos capitais com 
que se forma;:am as sociedades explo
radoras das Nfinarias, bem assim, 
destac,adamente para cada sociedade, 
a relação nominal dos acion;stas, e 
suas respectivas cotas; que figuraram 
nas propostas dos concorrentes, e 
quais OS nOVOS SUbscritores do C3.pital 
após a aprovação da concorrência e 
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que nf.o faziam parte daquela :ela~ 
ção. 

Sah das S•essões, 15 de maio cte 1946 
- Flores da Cunha. 

- 1'~ imprimir. 

REQUllRIMENTO N. 0 14{), DE 1946 

Requer por, intermédio da Mesa 
que sejam pedidas ao Poder Exe~ 
cmtivo informações sôbre o decreto 
que autorizou a organização da 
Fábrica Nacional de l'rt!otores. 

Requeiro que, por intermédio da 
Mesa, sejam pedidas ao Poder Executi~ 
·vo as eeguintes informações: 

. 1. o - Qual o d.e·creto que autonzou 
a organização da Fábrica Nacional de 
Motores? 

2. 0 - Em que carát.er foi prevista 
essa iniciativa: corno indústria da 
União, do Govêrno do Estado do Rio 
~ntidade autárquica ou particular'! ' 

3: o - Quais as verbas e dotações fel~ 
tas p.3la Fazenda Federal a essa insti
tUição e o respectivo montante? 

4. 0 - Quais as verbas, dotações ou 
empréstimos recebidos pela mesma do 
Estadq do Rio ou de Estados Estran~ 
ge!ros, através da Lel de Ernnréstimos 
e arrendamentos ou por outro-s títulos? 

5. 0 - Qual o mcntaute exato das in- · 
versõ·ss feitas nessa Fábrica em mó
veis, instalaçoos, etc.? 

6. 0 - As verbas ou empréstimos des
tinados a essa Fã.brica como foram es
criturados: por conta da União ou por 
conta da Fábrica? 

7. 0 - Quand? se fêz a prestaçíi.o de 
contas a respdto dessas verbas? 
. 8. 0 _:Quais foram os compromissos 

internos e externos que o· Govêrno to
mou em relação a essa Fábrica? 

9.u- ~ual a área de terras pe1·ten~ 
·centes atualmente à Fábrica, inclusi
ve as desapropriadas a particulares? 
Ainda tem a Fábrica o propósito de 
desapropriar outras terras partícula~ 
res? 

10 - Quais as áreas já desapropria~ 
das e respectivo custo? 

11 - Inclui-z.e no propósito da l!'á
brlca a exploração agro-pecuária e 
·âv!cula? Quais os empreendimentos 
levados a efeito nesse sentido, quais 
as despesas e resultados? 

. 12 - A autorização para a consti
tuição de uma sociedade anônirna, a 
quese ref<::re o D.L. n. 0 8.699, de 16 
de janeiro de 1945, foi precedida de 
avaliação dós bens existentes ·e de uma 

. prestação de contas? 
13 - Quais são os saldos d'e créd1-

tos e verbas a que alude o § 2. o do 
art. 2. 0 do cita·do Decreto-lei? 

14 - No valor e~ecificado dos bens 
que vão formar o capital social, qual 
u valor atribuído aos terrenos que en
feixam a propriedade da Fábrica? 

15 - Qual a razão de terem sido de
cretadas pelo Estado do Rio de Janei
ro as d<:sapropriaçfus dos imóveis des~ 
tinados à Fal.Jrica e t~,mbém serem 
processadas estas pelos órgãos da{J.uêle 
Estado a favor da Fábrica? 

1,6 - Em se tratando de organização 
que a ref.erida Lei considera de utili~ 
cZade pública, de interêsse · da Defesa 
Nacional, porque tem sido ligada ao 
Ministério da Viaç1ío e porque o refe~ 
rido Decreto-lei foi subscrito única
mente por alguns ministros das pastas 
civis, com exclusão dos ministros das 
pastas militares e da Aeronáutica? 

Sala das Sessões, em 16 de maio de 
1946. - Hermes Lima. 

A imprimir. 

:ND!CAÇÃO N.0 70, DE 1946 

Indica que· a Mesa da Assem
bléia sugira ao Poder Executivo 
q~e inicie a construção dos portos 
de Macau e Areia Branca. 

. Considerando que o govêrno fede~ 
ral arrecada, no Estado do Rio Gran~ 
de . do Norte, segundo o balanço de 
1945, efetuado pela Contadoria Cen~ 
trai dà República, seção daquêle Es~ 
tado, importância superior a Cr$ .. 
32.800. coo,oo; 

Considerando que só o impôsto do 
sal, cobr~do nos centros produtores 
norter!ograndenses, rende à União 
importância superior a Cr$ ....... . 
9.130.000,00; . 

Considerando que o mesmo impôs-
to sõbre o sal do Rio Grande do Nor
te, cobrado nos centros consumidores, 
eleva . a arrecadação do govêrno fe
deral a mais de Cr$ 40. 000. 000,00; 

.. 
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Considerando que a inversão de 
verbas da União no Rio Grande do 
Norte, de acôrdo com o balanço de 
1945, da Contadoria Central da Re
pública está em pouco mais de Cr$ 
?5 2- . ... oO.OOO,OO; 

Considerando que, pelo balanço re
petidamente citado, o govêrno federal 
tem no Rio Grande ·do Norte, um 
saldo positivo superior a Cr$ .... 
7.000. 000,00, só levando-se · em éonsl
clernção o balanço de 1945 da Con
tadoria Central da República.; 

Considerando que tal saldo é real-
mente muito maior que Cr$ ..... . 
7. 000.000,00, avisinhando-se do · dôbro 
dessa importância, se levado em con
sideração o impõsto federal sôbre sal 
do Rio Grande do Norte cobrado nos 

. centros consumidores; 
Indico que a Mesa de Assembléia 

sugira ao Poder Executivo que, em 
natural medida de proteção ao prin
cipal Produto do Estado, mande o go
vêrno federal proceder à construção 
dos portos de Macau e Areia Bran
ca, portos naturais de saída da pro
dução das salinas norteriograndenses, 
as mais rendosas do país. 

Sala das Sessões, em 16 de maio de 
1946. - Café Filho. 

INDICI'\ÇÃO N.0 71, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
conveniência da regulamentação 
do Decreto-lei n.0 8.611, de 9 de 
;aneiro de 1946, que dispõe sôbre 
o exercício da profissão farma
cêlttica. 

Os abaixo a'ssinados, Deputados pelo 
Estado de São Paulo, eleitos sob a le
genda do Partido Trabalhista Brasi
lefro, atendendo ao apêlo que lhes 
foi dirigido por considerável massa de 
práticos em farmá;c!a, vêm requerer a 
V. Ex.11, ouvida a Assembléia, se dígne 
encaminhar ao Poder Executivo uma 
indicação no sentido de ser regulamen
tado o Decreto-lei- n.0 8. 611, de 9 de 
janeiro de 1946. 
~sse Decreto-lei, dispondo sôbre a 

situação dos farmacêuticos diplomados 
por Faculdades que funcionaram com 
autorização dos governos estaduais, e 

dos práticos de farmácia, habilitados 
pelos Departamentos de Saúde, preVJ.u 
a prestação de exame, que os trans
formaria em farmacêuticos habilita
dos, concedendo-lhes o exercício pleno 
da profissão, no território do Estado 
onde. obtiveram o r.espectivo diploma 
de habilitação. 

Sem embargo de, a nosso ver, fazer
se mister que a habilitação valesse, 
pelo menos para os diplomados pelas 
Faculdades que funcionaram com r.u
torização dos governos estaduais. em 
qualquer ponto do território nacional, 
pois êsses diplomados se submeceram 
a regime escolar e provas lega1s em 
face dos poderes que autorizaram o 
funcionamento das Faculdades, já a 
regulamentação pura e simples do ci
tado Decreto-lei n.0 8.611, viria am
parar a situação de milhares de pes
soas. 

Sem exagêro pod:e-se calcular .:m 
cêrca de duas centenas de milhares 
de indivíduos nas condições de regu
larizarem a sua situação uma vez 
que se regulamente o r·eferido De
creto-lei instalando-se as comissóe& 
examinadoras ai previstas. 

Em. amparo desta classe de trabalha
dores esperam os signatários ver apro
vado o presente requerimento. 

Sala das Sessões, em 15 de maio de · 
'1946. - Berto Condé. - Segadas 
Viana. - Euzébio Rocha. - Pedro~o 
Júnior. - Benicio Fontenele. - Baeta 
Neves. - Hugo Borghi. Rome1' 
Fiori. 

A imprimir. 

O SR:· PRESIDENTE- Está finda 
a. leitura do expediente. 

O SR. BARRETO PINTO - Sr. 
Presidente, peço a palavrà, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. BARRETO PINTO - (Pela 
ordem) Sr. Presidente. No dia de S. 
Lúcio, que, por sinal, foi Papa, na · 
outra encarnação, sexta-·feira, 15 de 
março, instalou-se a Comissão Consti
tucional - instalação solene, na sala 
nobre desta Casa, estilo Francisco I, 
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e onde, num dos nichos, vemos as res
peitáveis Figuras da Paz e do Tra
balho, da Lei e da Autorida.de. 

Ocorre, porém, o seguinte. Se o § 
5.0 do art. 22 do nosso Regimento 
não houvesse sido assinado, como foi, 
desde sábado de Aleluia, o projeto de 
Constituição já estaria em plenário.· 
Nem se pode fazer ironia, tratando-se 
de tão grande data, cheia de cânti
cos de alegria, quando os dias em 
que vivemos são tormentósos, faltan-
do tudo: -:- pão, leite e água. -

Atribuiu-se interpretação ao cita
·do § 5.0

• Decorridos são 62 dias e o 
projeto ainda não chegou ao capítu
lo das Disposições Gerais e Transitó
rias. 

O Sr. Arruda Câmara - V. Ex.a 
pode estar tranqüilo que o projeto se
rá enviado ao plenário dentro do 
prazo. 

O SR. BARRETO PINTO - Mas 
quando termina? 

O Sr. Arruda Câmara - Creio que 
hoje. 

O SR. BARRETO PINTO - Obri
gado pela informação; mas quero vêr 
para crêr. Não nego que a Comissão 
esteja trabalhando, muito embora 
pouco se tenha distancia.do de texto 
da Constituição de 34 e haja apro
veitooo inúmeros dispositivos da tão 
malsinaidà carta de 37. 

O Sr .. Toledo Piza - Não apoiado. 

O SR. BARRETO PINTO - Com
prová-lo-e! no momento oportun<l. 

Infelizmen.te o relógio é implacável 
e o tempo que disponho aproxima-se 
do término. Va;lho-me, porém, dos 

. minutos que me restam para fazer 
Jm a pêlo à ·Comissão, à qual não me 
quiz candidatar. Ainda não foi aten
dido o último Oapituro das Dispo
sições Gerais. Corre no entanto, a 
boca pequena, que a maioria preten-

. d·e seja o Vice-Pres~dente da Repú
blica eleito pela As~mbléia Nacional, 
. bem como os novos senadores pelas 
Assembléias Estaduais. 

Ainda pelo voto direto devemos sub
meter a plebiscito a Constituição que 
tivermos promulgado. Assim é que 
se procede nas democracias: - "Sim 
ou não". Estamos legislando para o 
povo e precisamos saber se o povo 
aceita o que estamos fazendo, mas. 
em plebiscito, no qual' todos se ma
nifestem. De outro modo teremos ela-

- bora;do uma Constituição que estará 
morta, antes de -nascer. <Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE - O nobre 
Representante não levanta questão de· 
ordem, solicita informação. 

O Sr. Barreto Pinto - Perfeita
mente. 

O SR. NEREU RAMOS- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pelo or.dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem . a 
palavra o nobre Representante 

O SR. NEREU RAMOS - (Pela. 
ordem) Sr. Presidente, é estranhável 
que o Sr. Representante Barreto Pin
to ... 

O Sr. Barreto Pinto - V. Ex. a, co
meçando assim, está perdendo a sere
nidade. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo 
soar os tímpanos) Atenção! Está com 
a palavra o Sr. Nereu Ramos. 

O SR. NEREU RAMOS .:.._ E' es-· 
tranhável, Sr. PresLdente - repito 
as palavras que desagradaram ao no
bre Deputado - é estranhável que o 
Sr. Barreto Pinto, que aqui votou O· 

requerimento feito em nome d~ C~- . 
missão, venha à tribuna para mqlll
rir quando termina o prazo que lhe 
foi fixado para apresentação do seu 
trabalho. ' 

Não temos culpa se o ilustre Depu
tado não foi escolhido pa:a ~ repre-. 
sentar seu .Partido na Comlssao de 
constituição. 

O Sr. Barreto Pinto - Não fui can-
dtdato . 

. Nada mais absurdo, quando tais es
colhas devem ser feitas pelo voto di
reto. 

O SR. NEREU RAMOS. - Ignoro· 
se V. Ex.a foi ou não candLdat.f'. ·: 

o · sr. Barreto Pinto - Porque V· 
. Ex.a não pode imís·cuir-se na econo-· 
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:mia doméstica do meu Partido; falta
.lhe autoridade para tanto. 

O SR. NE..~EU RAMOS - • . . ou 
.se obteve votos do seu Partido' pam 
representá-lo na Comissão. Quero di
.zer à Assembléia que nós, os da Co
.missão da Constituição, apresentare
mos o trabalho dentro do prazo que 
ela nos concedeu. (Palmas). Não fi
caremos adstritos à interpretação re
gimental do Sr. Representante Bar

.reto Pinto ... 
O Sr. Flores da Cunha - Apoiado. 
O SR. NEREU RAMOS- ... por

.que, acima dessa interpretação está 
a da Assembléia, de que somos delega
dos, e havemos de mostrar, quando. 
·trouxermos ao plenário o trabalho, 
que procuramos ser dignos da missão 
.que nos foi confiada. 

O Sr. Barreto Pinto- Ninguém con
.testa o trabalho da Comissão. 

O SR. NEREU RAMOS- Oportu
. namente, a Assembléia apreciará o 
projeto, sem dar importância a essas 
.questões impertinentes, que em vez 
:de elevarem esta Casa, querem ~rans
formá-la numa reunião de estudan- . 
tes indisciplinados (Palmas) 

O Sr. Barreto Pinto -V. Ex.a está 
~evdendo a serenidade ... 
· O SR. NEREU RAMOS - Eram 
.estas, Sr. Presidente, as declarações 
que desejava fazer em nome da Co
.missão e em consideração à. Assem
.bléia Constituinte. (Muito bem, mui
,to bem. Palmas) 

O SR. FLORES DA CUNHA - Se
.nhor Presidente, peço a palavra.; pela. 
.ordem. 

ba.lho, cuja elaboração tem sido exaus
tiva - todos, sem distinção de côres 
partidárias, empenhados em corres
ponder à confiança da Assembléia, de 
que somos delegados. Estas outras 
questões de Zana caprina.... · 

O Sr. Barreto Pinto - Sr. Gene-
. ral e Senador. · 

O SR. · FLORES, DA CUNHA -
Diga ante~ Deputado. 

O Sr. Barreto Pinto - Mais do que 
Deputado: General brasileiro. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Não confunda 11etreta com serena·ta. 
(Riso). 

Sr. Pr.es1dente, não sei se o nosso 
traba,lho corresponderá :w que de nós 
esperava a Assembléia Constituinte; 
entretanto, declaro a V. Ex. a e à 
Cs.sa que não poupamos esforços, sa
criffuios ne~n dedicação. po~r correspon
der à confiança delegada. (Muito · 
bem, palmes) . 

O SR. PRElSIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Antônio Feliciano, pri-
meiro orador inscrito. 

O SR. ANTôNIO F'EL:DGIANO (l~ 
o seguinte discurso) : Sr. Presidente: 
A matéria para a qual ora invoco a 
atenção e o estudo da Assembléia já 
foi versada, com indiscutív·el profici
ência, pelos nobres constituint.es Dou
toll' Horá!Cio La.fer, Profess·or Mário 
Masagão, Profes~r Gofredo da Silva 
Teles Júnior e Dr. Noveli Júnior, emi
nentes Representantes ele. São Pau1o. 
Se a ela ora me :re'porto, não é por
que tenha em conta de poucas ou 
escassas aquelas luze·s, mas inspira
do por dua;s poderosas razões: injcial
mente, porque sua magnitude nacional O SR. PRESIDENTE - Tem a pa

.lawa o nobre Representante. 
O SR. :F'LORES DA CUNHA -

·(Pela orc~em) (*) - Sr. Presidente, 
quero dizer !!:penas uma palavra. A 
grande Comissã" aa Constituição tem 
procura.cl.o desempenhar-se de su~ in
cumlJ.iincia., com o maior esfôrço e de
dica.ção; e creio que, no prazo esta
beleciclo pela Assembléia Constituinte, 
como disze o ilustre líder da maioria, 
será oferecido ao plenálrio o seu tra-

(~) Não foi revisto pelo orador. 

-outoiga-lhe credencial de um dos es
teios de realismo politico e posi-tivi
da,de· social que gall:antirão ·vigência 
útil para a Constituição em feitura; 
dt:lpois, por imposição dos votos que 
me deram esta J:ionrossissima .tribuna 
_parlamentar como. intér·pr.ete de suas 
reivindicações, todos êles provindos de 
laboriosas ci-da-des do interior de meu 
Esta,do, tais como, Santbs, Lins, Li
·meira, Itatiba, ·socorro, São Vicente, 
Guarujá, Para.Jibuna, Registro, Pirad
caba, São SebSJStião, Jam1beiro, São 
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J•OSé dos Campos, Jacarei, Sa.nta Rit<l. 
do Pas•sa Quatro e outras. 

Reivindicação é precisamente a pa
lavra que corporifica O·S anseios ve- . 
ementes dos municípios na hora ás
pera que o Brasil está vivendo. E esta 
reivindicação se formula nestes três 
aspectos fund.amentais: autonomia, no 
terreno politico; descentralização, .na 
esfera administrativa; e aparelho tri
butário capaz e suficiente, nos domí
nios das finanças. Os três direitos 
enumerados, conquanto inde~penden
tes têm tal entrozagem de âmago ou 
de substância, que obedecem à verda
deira hierarquia, que nã·o pode ser 
subvertida sem mutilação. Autonomia 
sem descentralização é uma espécie 
de liberdade restrita e policia,da de 
Penitenciária. A conseqüência será 
êste dislate: o povo tem liberdade para 
auto-determinar seu govêrno; mas o 
govêrno, livremente eleito, r.ão terâ 
liberdade para ex;ereê-lo err. n·ome e 
como quer o povo, po~ os poderes para 
tanto são poucos, senão 1nínimos. 

Eis um formalismo jUJrfdico a cor
rigir: govêrno próprio sem própria 
a;daninistração. 

Autonomia e descentralização sem 
finanças aptas, aoui está outro ab
surdo: - corresponde, nada mais, 
nada menos. do que liberdade na mi
s&ria! 

A esta altura, ouso afrontar o pe
rigo inato às fórmulas, desrespeitan
do o prudente "omnis definitio pe
riculosa est", para estabelecer o que, 
a meu ver, estrutura a realidade po
lítico-económica de nossos municí
pios. ~stes só serão, em verdade, as 
decantadas células-mater da nacio
nalidade com govêrno próprio, exer
cendo poderes administrativos pró
prios custeados por finanças próprias 
e su.jicientes. Isto que af está é 1t 
raiz do sistema federativo, que en
tre nós tem tido mera .éxistência for
mal ou decorativa, porquanto a prá
tica reoublicana tem se esmerado em 
invertê-lo. O estrangulamento de 
qualquer das. três liberdades edilfcias 
fundamentais - a politica, a admi
nistrativa ou a financeira - signifi
ca certidão de óbito oara um regime 
federalista, que · exista não por obra 

de ficlonista criação legal ou de ora
tória eleitoral, rnas com sua ortodo
xia autenticada pela verdade politi
co-social que nêle se cristalize. 

Disse-o . esplendidamente Rafael 
Xavier, em sua nunca assaz louvada 
conferência sôbre o assunto: "Cada 
vez que me dedico à análise e inter
pretação dos fenômenos da vida na
cional, maior é minha. certeza de que 
uma das origens fundamentais de 
nosso enfraquecimento econõmico, de 
nossa desordem política, de nosso 
alarmante analfabetismo, da morbi~ 
dade de nossas populações, da falta 
de solução para. os nossos problemas 
vitais - é o esgotamento progre~si
vo e sistemático do Município brasi
léiro no decorrer do perÍodo republi
cano". E- màis adiante: "Todo pro
grama de . construção politica que se 
não afirmar · pot . uma acão consci~n
te de .revigoramento do interior do 
País · está fadado ao fracasso e à 
desmoralização.". 

Ancorados na experiência governa
tiva do País, tenhamos a coragem de 
proclamar - pois reconhecer o êrro 
é meio cáminho andado para ex
tirpá-lo - que o federalismo, em tôda 
sua pureza e latitude, ainda não des
c.eú de sua. estéril conceituação teóri· 
ca e. extrínsicamente jurídica para fe
cundar o conturbado e.hnenso pano
rama da civiliz<tção brasileira. Falar 
em federação sem municípios prós
peros e sadios será puerilmente pre
tender o feito suprimindo a causa,. 
tomar a nuvei:n por Juno, querer o 
vigor e o frondejamento da árvore 
mirrando-lhe ou cortando-lhe as rai-
z~. . 

Repisemos ainda uma vez o axiO-
ma de que o _paralelogramo federati
vo é ·integrado por fôrças centrípetas 
e não centrífugas, que vão para o 
centro e .não vem do' centro. Quer 
dizer: a matriz geradora da energia 
civilizadora, principalmente a econõ
mica, está sediada na comuna. Nos
sa lógica política, pelo. fatalismo geq
crráfico dr.. 'estensão continental . do 
território pátrio, necessàriamente há 
de adotar .como método aquisitivo de 
grandeza a indução e não a deduçãp, 
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isto é, ir ·do particular para o geral, 
da unidade para o todo, do simples 
para o complexo, portanto do muni
cípio para a ·União. O caminho in
verso leva à derrocada e à ruína. 
Pura e infalível questão de aritméti-

e "civitas", cidadão e cidade, as co
lunas de sua gigantesca e admirt!.vel 
arquitetura política. Muita razão .:ts~is-
te a Bielsa ·em a.rvorar o munic1p•.o 
"em baluarte das liberdades polítir.:as 
e direitos privados." 

. ca admin1stratira: a prosperidade co
munal como parcela determinará a 
prosperidade nacional como soma. O 
município é a miniatura visível, a fo
tografia perceptível da Pátria. N~le 
e sOmente nêle, único compatível com 
os naturais limites humanos de nos
sos sentidos, é que objetivamente po;. 
demos contemplá-la e servi-la na far
tura de suas lavouras, na feracidade 
de seu solo. na poupança de suas flo
restas, na luta desm·vorada de seus 
homens e na esperança de suas cri
anças. O progresso da União e dos 
Estados, é reflexo ou derivado, por
quanto tem como fonte alimentadora 
o progresso original dos municípios. 

A federáção é um sistema inspira
do na verdade cientifica que manda 
dividir as dificuldades para · melhor 
poder vencê-las. Urge . seja · abando
nada a rota inepta de heterogenea
tnente reunir no centralismo a quase 
totalidade dos problP.mas :pátrios, a 
'!lão ser que desastrosamente queira
mos persistir na derrota em solucio-
ná-los. ' 

Em nossos homens públicos, a vo
cação municipalista é a forma mais 
positiva. honesta e fecunda de ser pa
triota. 

A história documenta que a preemi
nência, principalmente sentimental, 
da aldeia sôbre a metrópole, da cida;. 
de sôbre a Capital, é fenômeno co
mum a todos os povos em tôdas as 
épocas. O n.ordestino· éxpul~Q pelo 
chicote tórrido da sêca deu-lhe re
!êvo escultórico ao exclamar: "Nos 
pagos natais até a própria dôr dói 
menos!" 

A própria nomencla.tura política de
nuncia sua origem citadina, ·eviden
ciando a etimologia que entre os gre
gos "polis'~, isto é, cidade, é a raiz 
das palavras designativas de governar.
ça. Já os romanos tinha em ."ch·is" 

No Brasil, a crónica de nossos d~

saccrtos é não termos pôsto em prá
tica a verdade liminar que até .~ di
reção .de nossos rios proclamam: o 
destino pátrio marcha da hinterlând.a, 
caminho do oeste para o litoral. 

Cumpre abandonarmos a verêda '
volutiva do centralismo, para obviai:'
mos, enqúanto há tempo, os perl~os 

prenunciados pelos sintomas .ass·•ISta
dores, diagnosticados também o.estt\ 
Casa pela cultura e pelo civismo vi.<:· 
lf.nte dos que se ocuparam da .na
téria. Os fatos alarmantes ai ~stão, 
exigindo remédio imediato, exclll.·~ l, 
evidentemente, por já desmoralizacto, • 
o receitado pela medicina paliativa da. 
euforia cívica, trombeteando gra1.~1cs 
palavras quando o que se precisa '>Ü.O 
soluções urgentes e óbjetivas. Aqui 
estão alguns dos nossos males: 

Macrocefalia das metrópoles, '''1de 
há . privações por excesso de gente e 
atrofia do interior, onde há mais ori
vações ainda por deficiência de gent=; _ 
sistema educacional mal distribuid0, 
com ser lacunoso notads.mente em :,.-·u 
grau primário, provocando a danosa 
emigração da mocidade para os nú
cleos urbanos maiores; . o . calanutuso 
êxodo rural atraído pelo falaz El-Do
rado da inflação industrial; o magne
tismo das cidades regorgitantes de pl'a
zeres e incendiadas de luzes, produ
zindo a fauna parasitária dos inad.s.p
tados e vadios, fenômeno a que . ~lO
tável espírito apelidou de "bovarismo", 
na reàlidade desagregadora força · :l:J 
"despaísajamento"; cidades, entre as 
quais meu conhecimento pessoal aprm
ta Jacareí e Presidente Prudente, no 
meu EstadÓ, destituídas de rêd<> de 
água e esgotos capaz de assegurar ao 
povo a garantia preliminar de saúcte; 
populações inteiras sem um médico 
sequer, como o revelam os algarismos 
estatísticos abaixo, referentes a cole
tlvidades ajustadas para 1915 : 



-

-175-

Distribuição das coletividades brasileiras, segundo as relações 
de habitantes por médico das populações municipais 

Percentagem Total 
Regiões e Unidades Federadas sem sem População 

médico médico 

NORTE ...... I I. I ••• I I. I •••••••••••• 

Território do Acre .................. . 
.AIT,azonas ....................... · · · 
Para ............................... . 

NORDESTE ....................... . 

:rvraranhão . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Pia Ui .................... • • • • • • • • • • • • •· 
Cea1·á .....••............•..•..••.••• 
Rio Grande do Norte .............. . 
Paraíba .......................... · · · 
Pernambuco ....................... . 
}..lagoas ............................ . 

ESTE .................. · ·· · ·· · · · · · · · · 

Sergipe ............................ . 
Bahia .............................. . 
Minas Gerais . . . . . . . .. . ............. . 
Espírito Santo ..............•..... ·. 
Rio de Janeiro ....................• 
Distrito Federal ................... . 

15,65 

10,25 
20,87 
13,65 

20,37 

51,81 
32,20 
21,35 
23,78 

7,94 
6,68 

21,53 

8,27 

36,13 
20,16 
3,45 
8,45 
0,42 

SUL ................ · ........... :.... 2,57 

-São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,60 
Paraná .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,32 
Santa Catarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &,93 
Rio Grande do Sul ............... . 

CENTRO-OESTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,38 

Goiaz . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,26 
111ato Grosso . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. • • 18,77 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 10,10 

256.817 

9.161 
104.035 
143.621 

2.247.022 

708.333 
292.641 
493.570 
202.529 
12.5.195 
197.952 
226.802 

1.427.382 

216.999 
873.385 
257.905 
70.478 

8.615 

368.495 

207.270 
31.874 

129.351 

311.947 

89.662 
222.287 

. 4.611.665 

1.640.572 

89.459 
498.556 

1.052.557 

11.032.661 

1.366.993 
908.952 

2.311.457 
851.910 

1.575.880 
2.964.078 
1.053.391 

17.255.171 

600.558 
4. 332.800 .. , 
7.478.511 

834.389 
2.049.190 
1.959.724 

14.325.526 

7.863.682 
1.373.390 
1.303.322 
3.685.132 

1.393.847 

477.691 
916.156 

45.647.778 

Pelo que se leu, verifica-se que er.n 
São Paulo, onde os recursos de as
sistência médica são maiores e me
lhores, há 207. 270 brasileiros ser.n 
médico, ·Estados havendo que pfere
ce~ deficits assistenciais alarmantes, 
como o Maranhão, . com 51,81% de 
seus habitantes sem médico, porquan

. to para uma população de 1. 366. 993, 

ve-se que no Amazonas há 20,87% 
sem médico, equivalendo a 104.035 
habitantes da população total de 
498.556; o Piaui, 32,20%, existindo. 
sem médico 292. 641 dos seus · 908. 952 

. cêrca de 708.333 não o tem. Obser-

· habitantes e, ainda, Sergipe com o 
elevadíssimo índice percentual · de 
36,13%, com 216.999 habitantes sem 
médico, num totàl de 600.558. 
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Submeto, agora, à meditação do 
Parlamento que o Brasil elegeu para 
cooperar na solução de · seus magnos 
problemas, outra estatística contris-

· tadora, referente ao ano de 1945, ati

nente a populações municipais sem 

leito:- · 

Distribuição das ~ol~r.ividades brasileiras, segundo as relações 
de habitantes por leito das populações municipais 

Regiões e Unidades Federadas 

NORTE ............................ . 

Território do Acre ................ .. 
Amazonas .......................... . 
Pará ............................... . 

NORDESTE ........................ . 

Maranhão ..........................• 
Pia ui· ................................ . 
Ceará .............................. . 
Rio Grande do Norte ............ .. 
Paraíba ............................• 
Pernambuco ........................ . 
Alagoas ............................ . 

ESTE ............................. .. 

Sergipe ............................. . 
Bahia .............................. . 
Minas Gerais ..................... .. 
Espírito ·santo ..................... . 
Rio de Janeiro .................... . 
Distrito Federal ................... . 

SUL ............................... . 

São Paulo ......................... . 
Paraná · ............................. . 
Santa Catarina .................... . 
Rio Grande dó Sul ............... .. 

CENTRO-OESTE .... , ...... , ...... . 

Goiaz .............................. . 
Mato Grosso ........................ .. 

TOTAL ........ , ............... . 

Percentagem Total 

sem 
leito 

60,34 

10,24 
57,68 
65,86 

74,79 

93,03 
83,39 
85,05 
85,48 
62,06 
63,53 
63,25 

38,29 

54,15 
64,84 
34,77 
70,80 
13,77 

20,92 

24,28 
25,82 
31,36 
8,14 

60,87 

68,87 
45,54. 

43,14 

sem 
leito 

989.890 

9.161 
287.551 
693.178 

8.251.337 

1.271. 793 
757.993 

1.966.013 
728.247 
978.082 

1.882.968 
666.241 

6.607.974 

325.181 
2.809.205 
2.600.652 

590.775 
282.161 

2.997.311 

1. 934.084 
354.586 
408.772 
299.869 

848.439 

630.896 
217.543 

19.694.9!51 

População 

1.640.572 

89.459 
498.556 

1.052.557 

11.032.661 

1.366.993 
908.952 

2.311.457 
851.910 

1.575,880 
2.964.078 
1.053.391 

17.255.172 

600.558 
4.332.800 
7.478.511 

834.389 
2.049.190 
1.959. 724 

14.325.526 

7.963.682 
1.373.390 

~ 1.303.322 
3.685.132 

1.3~3.847 

, 916.156 
477.691 

45.647.778 
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Observe-se que a grande ma1·11't<.t 
· dos Estados tem mais de 50% de .>uas 
populações sem leito, unidades ha\·e1• .. 
do,· principalmente no nordeste, em 
que a falta abrange a quase totatli-· 
dade, como o Maranhão, com 93,03% 
de seu povo sem um leito seque1", 
Piauí com 83,39% Ceará 85,05%; Rio 
Grande do Norte, 85,43%, Espll'ito 
Sal,fto, 70,80% e Goiás, 68,87%. São 
Paulo, para os seus 7. 963.682 habi~fm
tes, tem 1.934.084 sem leito, o que 

)l1stitui um índice percentual de 
24,28%, bastante elevado mesmo' ptra 
o Brasil; onde o Rio Grande do Sul 
apresenta 8,14 e o Rio de Janel!o, 
13,77%. 

Evidencie-se o vigor dos números 
alinhados frente ao fato de que o ideal 
seriam· 700 e 100 habitantes, respectJ
vamente, por médico e por leito, sendo 
o máximo tolerado 1.400 e 2 .. 000. Em 
São Paulo, por exemplo, há na Ca
pital 562 e no Interior 3. 093 habi
tantes por médico e respectivamente 
198 e 5?4 habitantes por leito. Veja
se a situação do Maranhão com 1.341 
habitantes por médico, na Capital, e 
63.590 no Interior e o Piauí com 220 
habitantes por leito, na Capital, e 
3.218, no Interior. Temos, por come
guinte, no caso do Maranhão; o lirn~
te máximo de habitante-médico, que. 
é de 1.400 excedido de 45 vêzes e 
no Piauí, o· de habitante-leito, que é 
de 200, superado 16 vêzes. 

Havendo, no Brasil, 125.090 leites·, 
foram adquiridos e custeados nesta 
proporção percentual: 

Leitos: 125. 090 

União....................... 8,21%. 
Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,19% 
Municipal . .. .. .. .. .. . .. .. . 4,39% 
Iniciativa Privada . . . . . . . . . . 7,75% 
Fundaç'ões ·Religiosas . . . . . . . . 26 .20% 
Beneficiência . . . . . . . . . . . . . . . 19,89% 
Patronal . . : .. . .. .. . .. .. .. .. 0,57~~ 
Previdência Social . . . . . . . . . . . . 0,3~% 
Outras 'Entidades . . . . . . . . . . . . 1,47% 

Anote-se, de relance: ·que a União, 
que .no cômputo ger!tl da receita, pe;r
cebe 59,7%, concorre com a minguada 
parcela de 8,21% de leitos no País. 

Escuso-me; perante meus pares, pelo 
vagar com que foquei a assistência mé
dica entre nós, arrastado, . que fui, 

pela indiscutível magnitude da maté
ria. o conceito de povo está biolõgica~ 
mente entrosado com o de raça, que 
lhe é o fundamento étnico, o alicerce 
fisiológico, a inamovível base animal. 
Sem saúde não há povo civilizado e, 
em sua impassibilidade matemática; os 
algarismos que ilustram as pala.vras 
que ora profiro, atiram vexatório ana
tema contra· as espantosas· e imórbidas 
áreas humanas ·de sub-populações, des
nutridas e enfermiças, numa avasflit
ladora proporção de 2/3 sôbre 1/3 vá-

. lida e sadia. Se estas deficiências 
são comprovadamente arguidas contra 
o · homem ·brasileiro,· como ser bioló
gico, calcule-se, despojado dêsse mt
nimo físico; o montante das restri • 
ções ao homem como expressão ci
vilizada, e, por último e como coroa;. 
mento, ao homem na plenitude cia 
capacidade politica, ou seja, o cidadtio. 
Eminente autoridade sacudiu violen
tamente a alma do País, candidamente 
embalada pelo róseo e inefável ufa
nismo, quando sentenciou: "0 Brasil·é 
un imenso hospital"! E houve alguém, 
num compreensível rebate de sereia 
que acorda a população para preveni• 
la e possibilitá-la salvar-se, que; ·com 
contundente exagêro, afirmou "inte• 
ressar nosso povo mais como material 
clínico do gue como fôrça econôm1Ca1'. 

Sôbre tão momentoso assunto ainda 
ecôam neste recinto as brilhantes con
siderações expendidas pelo ilustre ~~
putado Sr. Agostinho Monteiro, nome 
que declino com grande simpatia, per
sonalidade das mais cultas e que 
hcnra esta respeitável Assembléia 
Constituinte. ,(Jif1tito bem.) · 

o Sr. Agostinho Monteiro - Grato 
a V. Ex.11

• 

O SR. ANTONIO FELICIANO ..;.. 
Não des~jamos, apaixonados pela 3\ls
tiça da. defesa, transfor_ma,.r os mun_i.::~
pios em milagrosas maos de prest~dí
gita-dor, que em instantâneo pas;;e de 
mâgica, do fundo da rôta. e vazia_car
tola da ··realidade · nacional, l.'etire a 
jõrros ouro; cartilhas, locomotivàs 'e 
saúde, como símbolos poderosos d;a 
salvação pâtria pela ·economia, edu:. 
cação, · transporte e sanidade de 
seus filhos. Mas conve'nctdos por ele'
mentos dados ·pela ciência,· podemos 

•; 
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asseverar que a proclamada cruzada. 
de redenção brasileira tem se limi~ado 
à conceituação teórica de nossos dG
bitos frente às obrigações como povo 
civilizado. Uma espécie assim desses 
livrinhos escolar.es que só catalogam 
problemas sem dar-lhes solução. Isso 
porque tal cruzada, até hoje1 tem sido 
;um exército sem soldados, ·uma vez que 
circunscreveu-se a mobilizar a União 
como generalíssima e o brilhante ofi
cialato dos Estados, deslembrando-se, 
quase que por completo, da anõ~ima 
mas brava infantaria formada pelos 
municípios. Comete, assim, êrro mor
tal, uma vez que a infantaria ainda 
continua com as galas de rainha das 
armas, pois só ela ocupa e somente a 
ocupação traz a posse e consolida a vi
tória. Repizemos êstes truismos de 
clareza solar: sem células hígidas ::J.ãn 
há organismo são, sem parcelas volu
mosas não é possível total vultoso, sem 
tijolos sólidos a construção há de re
sultar ruinosa e ameaçadora. Da mes
ma feita, pretender prospt!ridade na
cional seccionada do progresso parbi
cular das comunas é querer tomar o 
trem sem primeiro cl1egar à cs~ação 
ou subir escada sem a etapa prel.imi
nar e indispensável. de transpor-lhe 
os respectivos degraus. Abandon~mos 
o péssimo vêzo da generalização; igno
rando a árvor.e para só ver a flot·cs.tP., 
somente tendo olhos e pensame11to 
para a cidade sem en~ergar a casa e 
a família. 

Em síntese: - O município deve 
deixar de ser palavra vazia e quimé
rica, &dquirln.do · 11ealidade político
e{lOnômica, para que grande parte das 
difi-culdades que nos asfixiam deixem 
de ser problemas angustiantes :por en
contrarem soluções ~elizes e honestas. 
O municipalismo não é panacéia ln
falível para todos males, mas será, cer
tamente, antídoto poderoso Mlltra 
muitas toxinàs envenenadoras de nos
sas en·ergías públicas. 

'" As considerações anteriores amadu-
recem suficientemente o "punctum 
pruriens" da 'tese ora em causa, ist0. 
é: autonomia e descentralização sem 
finanças próprias e basta.ntes, sã~ uto
pia, menos direitos anódinos, emigra
dos da possibilidade de frutificar em 

resultados objetivos e úteis. Recorde
mos, pois, que ao travejamen·to cons
titucional que garantir às edilida.des 
govêrno próprio e administração pró· 
pria, há de se seguir, necessàriamen
te, a respe·ctiva complementação eco
nómica, com um aparelhamento fis
cal capaz .. Bielsa ensina não haver 
autonomia comunal sem poder finan
ceiro correspondente, isto é, com re
gime impositivo específico e possuin
do personalidade juridica creden:::iada 
a lançar empréstimos internos e con
·traí-los externamente. 

No âmbito da competência muni
cipal, de acôrdo com a lei orgâni::n. 
dos municípios paulistas se inscrevem 
êstes serviços: 

"Art. 14. Compete ao M~micí
pio prover a tudo quanto respeite 
ao seu peculiar interêsse, e PSpe
cialmente: 1 - à administr~ção 
de seus bens, tanto de uso público 
como patrimoniais; 2 - à aqui
sição e alienação de bens, a,ceita
ção de doações, legados, heranças 
e respectiva aplicação; 3 - ao 
orçamento da receita e despesas 
municipaiS, decretação . de impos
tos, taxas e emolumentos, arreca- . 
dação e aplicação de sua:s rendas; 
4- à ex·ecucão de obras e serviços 
de interêssé municipal; 5 - à 
concessão de privilégio a !)9:rti· 
culares, por prazo não ex~erlente 
de trinta anos, para obras e ser· 
viços que demandem gr,':tndes C'a
pitais, observadas as limit8.ções 
impostas pela Constituição F'e
deral e leis que regem o assunto; 
6 - à desapropriação por lltilida
des ou necessida,des do município, 
nos casos e pela forma. estabele
cida em lei; 7 - ao fomento da. 
lavoura, das artes, das ciências e 
das indústrias do muni-cípio, por 
meio d·e medidas e auxílios, que 
não impliquem privilégios, o"J fa
vor pessoal; 8 - à organizaçãJ e 
regulamentação dos serviços admi
nistrativos e dos industriais, ex
plorados pelo Muni·cípio; 9 -:-- à 
nomeação, demissão, promoção, 
dis~iplina, licença, férias e aposen
tadorias dos funcionários e .:lemais 
servidores do município, obsllrva· 
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das as regras dos artigos 85 a 91 
da Constituição Estadual e o es-. 
tatuto do funcionárlo público, que 
fôr decretado pela Ass~mbléia. Le
gislativa; 10 - à abertura, ali
nhamento, niv.elam~nto, calça
mento, limpeza, alargamen~o. de
nominação, numeração, emplaca
mento das ruas, estradas e praças, 
construção e reparação de túneis, 
cais, canais, jardins e parques pú
blicos, muros, calçadas ou passeios, 
pontes, chafarizes, poços, lavande
rias, sistemas de trânsito .'\'ápido, 
viadutos em geral, sôbre logndou
ros públicos e construções em be-
nefício comum dos habitanws ou 
para em:Oelezamento das povoa
Ções; 11 - ao horário de funcio
namento de estabelecimentos co
mercia~s e industriais, observado o 
descanso semanal obrigatório por 
período ininterrupto não inferior 
a vinte e quatro horas, ·com pre
ferência pelo domingo; 12 - .a 
aferição de pesos e medidas, de ba
lanças e quaisquer instrumentos ou. 
aparelhos de pesar ou· medir ar
tigos destinados à venda; ;l afe-

. tição periódica dos que forem uti
lizados nas relações comerciais 
com o público; à verificação do.~ 

pesos e medidas declarados em 
mercadorias expostas. ou destina
das à venda; 13 - sôbre. gêneros 
de fácil deterioração, leite e seus 
derivados, no que, pelo Estado, 
não estiver provido; 14 - sôbre 
matadouros, talhos, entrepostos e 
tendais, também supletivamente, 
açougues, feiras e mercados; loca
lização de fábricas, depóosi.tos e 
casas de fogos de artificio, pô!, 
vora e produtos inflamáveis, bem 
como a fiscalização dos ·1ekulos, 
ou aparelhos destinados à venda e 
transporte dêsses artigos; Locali
zação das indústrias perigosas, in
salubres ou incómodas; hospitais e 
necrotérios, e tudo o mais que in
teresse à saúde, segurança ou sos, 
sego dos munícipes; 15 - à Irri
gação de ruas e a extinção de in
cêndios; 16 -.ao abastecimento 
de água, esgotos. e iluminação pú
blica, drenagem e canalização de 

água; fornecimento de luz, gás e 
energia elétrica; 17 - sôbre jo
gos, espetáculos e divertimentos 
públicos, sem prejuízo da ação po
licial do Estado; 18 - ao serviço 
telefónico, dentro do Municipio; 
19 - à regulamentação :lo ser
viço de transporte de passageiros 
e carga, do trânsito e estacio11a~ 
menta de veículos no Município, 
respeita-dos os pveceitos estabele
cidos na legislação esta;dual; fisca-
lização deis instrumentos e maqui
nismos utilizados no abastecimen
to de veículos; 20 - ao derviço 
funerário e sôbre cemitérios, in
clusive a fiscalização dos que pP..r
tençam a associações particula
res; 21 - à regulamentação da.s 
construções, arruamentos em ter
renos particular·es, interdição dos 
edifícios em ruina e demolição dos 
que constituem perigo para o pú
blico; 22 - aos serviços de po
lícia municipal, inclusiv.e regula
mentação e fiscalização do serviço 
doméstico; 23 - à afixação de car
tazes, anúncios, emblemas e meios 
de publicidade e propaganda; 24: 
- ao levantamento· de estatísticas 
do Município e recenseamento da 

· população, o que se fará simultâ-
neam.ente, em todo's os Munici
pios, de dez em dez anos, em épo
ca designada pelo govêrno esta
dual; 25 - à cominação de mul
tas até quinhentos cruzeiros (Cr$ 
500,00), por infração de suas leis 
e . resoluções, podendo elevá-las ao 
dôbro, em casos de reincidência; 
26 - às fianças que devam pres
tar os funcionário:;: municipais en
carregados da arrecadação e gua.r-

. da de dinheiros públi·cos; 27 - à 
organização do cadastro territorial 
do Muni·cípio; 28 - sôbre hcença 
para abertura e continuação de 
funcionamento de estabele~imen
tos industriais, comerciais e simf, 
lares; cassação de licença dos que 
se tornarem danosos à saúde, ao 
sossêgo público ou aos bons cos
tumes; f·echàmimto dos que fun
cionarem, sem licença ou depois 
da cassação desta; 29 - sóbre 
apreensão e depósito de semoven-

-
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tes, mercadorias e coisas· móveis 
e'in geral, no caso de transgressão 
de leis e resoluções munici
pais, bem: como sôbre a forma 
e condições de venda das c..oisas 
apreendidas; 30 - sôbre o pro
cesso ·das concorrências públicas 
ou administrativas; 31 - sôbre 
concessão de moratórias a dividas 
ativas ·cio município. e transação 
sôbre, demandas; . 32 - sôbre re
moção e destino do lixo domici
liar; 33 - sôbre tudo o mais qtie 
respeite à policia, aos interesses 
do município e ao bem-estar de 
sua população". 

"Al't. 15. Compete, ainda, ac 
Município, concorrentemente com 
o Estado, promover: a) ...:.. ~ in
trodução e colocação de imigl·an
tes e colonos no Município, res
peitS!das as 11estrições legais; b) 
- o ensino primário, secundário 
e profissional, observadas as dire· 
trizes traçadas pela União e pelo 
Estado; c) - abertura e conser
vação de estradas, caminhos e ser
vidões públicas; d) - a fiscali
zação de gêneros alimentícios; c) 

- a extinção de formigas e ani
mais daninhos; j) - assistência 
aos desvalidos, à maternid9ide, à 
infância, às famílias de prole nu
merosa, à educação eugênica; · g) 
- proteção à juventude, combate 
à' mortalidade infantil, luta con
tra os venenós sociais e contra a 
propagação de moléstias· transmi-s
síveis; h) - prestação de flo::or
ros e de cuidados relativos à .:aúde 
e assistência pública; amparo ao 
trabalhador intelectual· proteção 
das belezas naturais e inonumen
tos de valor história e artístico; 

Sabendo-se serem os tributos, e nes
tes os impostos. a maior fonte alimen
tadora da receita pública, verifique;. 
mos, atualmente, quais os reservados 
aos municípios, para custeio das obri· 
gações administrativas precitadas. São 

· os que seguem: o predial e territo
rial urbanos, o de licenças, o de di
versões ··e metade do de indústrias e 
profissões. Segundo estatística ofere
cida pelo nobre deputado Dr. Horá
cio Lafer, as rubricas impositivas dis
criminadas acima representaram tão 
somente, em 1944, 8,5% do 1total a:r
recadado nos ·municípios, cabendo à. 
União. e aos Estados as somas muito 
mais polpudas de 59,7% e 31,8%. Ai 
está uma partilha madrasta e iníqua, 
atentatória das franquias jurídicas 
com que a Constituição do País deverá 

·preservar a sobrevivência útil de suas 
cédulas federativas. E' a prática in
justificável de nãó fa~r com que se
melhante distribuição seja presidida 
por critério retribuitivo equânime. O 
local da colheita fiscal há de ser con
templado com parte compensatória da 
mesma, a menos que se perfilhe a ve
Bânia de dessorá-lo ·pela sangria de 
suas energias até a exaustão. No ano 
de 1944, a seguinte estatística eviden
cia· o vigor percentual dos impostos 
comunais: · 

Indústrias e profissões ..... . 
Predial . . ................ . 
Licença ................. . 
Territorial . . ............ . 
Jogos· e diversões ........ . 

40% 
30% 
19% 

7,5% 
3,5% 

. Ora, como ó demonstrou o nobre co
lega Dr. Horácio Lafer, o 1mpôsto de 
indústrias e profisSões, , o maior ma
nandal da receita edilicia, embora lhe 
computa unicamente metade, corres
ponde ·a 8,44% das rendas estaduais, 
o que o situa na espécie dos tributos 
chamados pobres. E ainda tido como 

i) .:... o estímulo às instit,líçóes 
particulares de· ensino, de cari
dade ou assistência, existentes no 
Município ou que à sua oonula
ção prestem serviços; i> ·_- me
didas concernentes, em geral, à 
salubr1d8ide, higiene e aformosea
mento das povoaçõ·es; k) :._ in
centivar as iniciativas de caráter 
privado que se relacionem com a 
matéria constante deste artigo". 

. pobre, é o maior esteio da finança 
municipal, não obstante já nela com
páreça depauperado em 50%! O im· 
pôsto predial . não teve plasticidade 
para acompanhar a marcha ascensio
nal dos preços, pois atou-se ao valor 
locativo dos imóveis, que a lei de in
quilina tu estabilizou. As restantes 
componentes orçamentãrias, como o 

• 
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indicam as respectivas cotas percen
tuais, não vão além de inócuos apên
dices de um aparelho .impositivo anê
mico e incapaz, maximé quando o con
trapomos aos vultosos serviços a que 
têm de ofertar cobertura monetária. 
A conseqüência é a dolorosa· romagem 
rogatória dos munícipes, Pre<feito à 
frente, batendo às portas da li.beralida
de estadual, nem sempre disposta em 
estender sua poderosa mão salvadora, 
e, quando o faz, muitas vêzes inspira
da em preferências emanadas de pres
tígio ou simpatia pessoais dos postu
lantes, sem socorrer mais e logo quem 
necessita mais e urgentemente. Mui
tas municipalidades paulistas para do
tarem suas populações do serviço fun
damental de água e esgotos tiveram de 
obter empréstimos estaduais, que, 
acrescidos dos juros, tornaram-se im
potentes para saldá-los, ·não fôra o 
cancelamento concedido como tábua 
de salvação pelo Decreto-lei n.0 15.037, 
de 10 de outubro de 1945. O enfraque
cimento pela sucção das rendas lo- . 
cais tem seu diagnóstico alarmante no 
fato de haver 46 municípios bandei
rantes com orçamentos inferiores a .. 
Cr$ 100. ooo,oo, o que equivale a irri
sórios Cr$ 8. 333,00 mensais, de signi
fic81do. inexpressivo numa receita do
méstica quanto mais pública! Os re
médios que aponto para conjurar êsses 
perigos que infelicitam o presente e 
rondam o futuro nacional, como abun
dantemente foi denunciado, são os 
que passarei a enumerar, alguns deles 
já focalizados nesta Casa: 

1. 0 ) Revigoramento do campo im
positivo edilicio coni. êstse impostos: 

a) totalidade das indústrias e pro
fissões; 

b) territorial ruràl; 
c) o cedular sõbre a renda dos imó-

veis. 
O que se,gue é separado, não fêz par

te, da letra c. 
Trata-se de tributos que por parti

. cularidades de incidência ·estão ads
tritos a circunstâncias locais, que me
lhor poderão situá-los, caracterizá-los 
e fiscalizá-los. 

Os dois primeiros tributos carrearão, 
com base no ano de 1944, para nossos 
municipios, as valiosas somas de Cr$ .. 

' 

147.213.597,00, em São Paulo, e Cr$ .•. 
453.007.082,00, no Brasil. 

Quanto ao impôsto cedular sôbre a:
renda de imóveis, a Constituição de· 
1934 o atribuíra expressamente ao mu
nicípio, ·conforme seu art. 13, inciso· 
IV, circunscrevendo-o aos rurais. 

Nada desaconselha que se siga tal 
pegada, dando-lhe maior amplitude e 
valendo-se do aparelhamento fiscal 
federal e:dsli~nte para arrecadação· 
total, com a subseqüente entrega ao 
município de seu qufnhão, a ·Exemplo· 
.do que faz o Estado com metade do. 
impô.sto de indústrias e profissões. 

2. o - ·Atualização dos códigos tri-
butários mu.11icipais, em · sua grande 
ma:oria anacrónicos, per 20 a 50 anos. 
cumpre sintonizá-làs com cs reconhe
cidos desequílibrios ocasionados pela 
inflação com a conseqüente desvalorl
zacão da moeda, bem como equaclo
ns.:los ao real aumento verificadu· 
ncs preços das utilidades e nos 'Jencí
mentos de funcionários e servidores. 
Prefeituras há que com os sucessivos 
e justos reajustamentos da remune
ração de seu pessoal, expendem com 
s·2melhante. rubrica cerca de 50% até· 
60% ·de seus recursos orçamentários. 
Neste tópico, aconselha a prudência 
que a projetada adeqüação dos códi
gos tributários às novas situações e.co
nômicas emergentes se filie a ri]'orosa 
ortodoxia técnico-fiscal, a fim de não: 
asfixiar a capacidad·e contr:.buitiva. dos 
tributados. E' sabido que as taxas, 
com sua característica medular d~ pa
gamen.to' retribuitivo por serviços pras
tados, são auxiliares de primeira 
grandeza para tonificação da fazenda 
municipal. Au passant, reputo oput·
tuno esclarecer que tenho como in.i!s
p;nsável que a lei básica ora em ela
bora·ção, além dos impostos e taxa:;-, 
abrigue a espécie já suficientemente
diferenciada· das contribuições d·~ me
lhoria. Isso para evitar nefastas pro- . 
m!scuidades impositivas, como as ve
rificadas com o calçamento, conforme 
testemunhei pe.ssoalmente no. Conse
lho Administrativo de São Paulo, em "' . que ora era custeado integralmr:>nte 
pela Prefeitura, ora somente pelos 
proprietários testeiros sob a errõnea 
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fon:..'1:J. de taxa, e, finalme11te, peloo:; 
b::mficiirios frontõiriços e a munici
pali!ls.de, com as cotas dispares de l/3 
para os prim<:iros e 2;3 para a última, 
ou unifonnemente 1/3 para a última. 

Com o progresso vanguardeiro ~ue 
o Cl:itegoriza como paradigma, os E3-
tados Unidos da América do Norte na 
an€:0"'-Qaçiio das receitas públ:cas ado
tam or~·mtaçiio centralista, pois a 
União :;urge em primeiro lugar, se
gm::m uo mtmiciplo e do Estado. Mas 
a a.piwação ou o escoamento se .az 
por 0anais per1féricos, sendo o mum
cípw ú ü1iüs comemplaào, sucedeuao
illc "' ü.:lii:..o e o Estado. Admiremos 
a liúlplde;~ ::: ZL. probld.:we do f•zderalis
mo .. ·:.::ulli.ee", poupando as comunas 
Os ,. ,.,.OS ;,,.,, ... ..,ro• a· "':lptac.iio ..:;,~ 5"""'"' ~!~ ...... C.o..o.;;~~ "" .1""" ~Lo:t·.i) 

re:J.Jr.:.s, ::. fira de possibilitá-lt~s a dls· 
pcu.:.~r ma1s üo que por si pr·ópri.as 
l·;.;colheram. 

Corliorme documenta o "Public Ma
nag.::ment", c.-3 Janeiro de .lf.i·iO, em 
19::So, a arrwtcdsção tributál'ia ncrte
ame!·ic~na foi de f1% federal, .33% 
mw.icipal e ~ii% estadu~l, e a aplica
çf!O üi:wdeceu a esta ordem· 1iercen
tual: 44 se. r.nunicipal, 35% fectr:ral e 
21 '/o estaduaL 

J;,;lgo de bo:.t oportun:dade advertir 
que meu cr;;do municipalista abju.ra, 
ve0m~ntemente a heresia fanática c;e 
fazer clan co1nilll8.S idolcs intang'lVels, 
inf:::.liv·"is e de uma irritabilidadt de 
cr~ança mimada. .Não retiremos a 
Naçi:.o c:o mar do centralismo para, 
des~;ssizaC.a1nente, atir~-la contru o 
:rocllscto dos iet:chismos locais exacer
bados. 
t~utc;wmia não é soberauia, nem lí

berd.:J.de se confunde com orü1j0tência. 
DescentraliZi:lÇ~o importa em élo útil 
-e solidaria cit~ ca:ieia nac!onal, e .c,u...'1-
ca crn ccsano sep:Ll·atistu isolando as 
cidaaes em ill!Zts poiitic::.s, desdenho
sas do s:mti>nc:nto co!:.1:.1m da ~.:nid!1de 
e dcs"va:rad::.s na çzapMia de sua in
dcp~ndência eg-oísta e inf.:cm1da. 

N assa liistéria, particularmente a 
repu;:;lican;.~, concretiza os p<:r1g·os dos 
taht:s rc:gi.onall3tas, cem os un·cgai1hos 
do mr,ndonismo capadócio'' a qualquer 
paiavr::t g:mercs:J. ctz orientação e con
trôJ.; t~cnico e com populações em-

briagadas pelo capitoso licor do pseu
do~autonom:smo, inteiramente deslem
bradas de que antes e acima do mu
nícipe com seus direitos está o cidc.
dão com seus devel'<:S. Princesa, a 
vendéa cabocla da Paraíba, foi em 
1930, mais do que um exemplo,. por
que foi uma advertência. 

Assim, sou favorável aos Departa
mentos de assistência exclusivamente 
técnica e normativa às municipalida
des. Em São Paulo, por vários anos 
v·alorizado pela comprovada vocação 
pública do eminente Dr. Gabriel 
Monteiro da Silva e atualmente en
tregue ao vigilante e zêlo cívico do 
Dr. Romeu Tórtima, o De\l)artamen
to das Mun~cipalioda.des frutificou em 
l'esultados indiscutíveis, situando a 
elaboração orçamentária em bases 

técnicas; regulançlo a existência con
tábil das P.refeituras, muitas delas 
comprometidas na irregularidade, às 
v&zes dolosa, dos vales e gastos sem 
empenho ou verba específica; estru
tur·ando o funcionalismo segundo os 
ensinamentos e as exigêucias da ciên
cia e do direito administrativo, com 
que acabou, por exemplo, com a ab
surda conjunção de cargos atê de 
f'tlllçóss antípodas, como contador
.secretál'io; zelando pelo cumprimen
to de . formalidades moralizaJdoras, 
como a realização de concorrência 
pública e administrativa para vali
da;de de alienação ou c<>mpra. 

Sr. Presidente e meus colegas 
Constituintes: - :il:ste discurso, por 
cuja extensão Cnão apoiados) me pe
nitencio em escusas sinceras, é um 
imperativo de consciêncla. 

Quis que o.; Anais desta. Casa, que 
definirão p::-.ra a posterida.de a res
ponsabilidad.e dos que o povo fêz 
mandatá1·io par·a a.rquiteturar-lhe a 
lei suprema, registrassem minha. po
sição nítida e categórica de combate 
à calamitosa . ubiqüidade centralista 
que transforma 6s Municípios em inó· 
cuas árvores de papelão pàra a<iôrno 
de desvirtua.dà paisagem federativa. 

Desejo que minhas palavras sejam 
o rebate nervoso de modesto mas in
corruptível sino de aldeia, a fim de 
prevenlr que a Constituição, como 
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Bíblia juríidica do P:aís, não poderá 
viol.a!.r êste catecismo da República: 
- Federação n~o pode ser, no Brasil, 

·· simples vocrubulo, riem mercadoria 
constitucional importada como reco
mendação de qualquer figurlno poli
tico de além mar. Não é camisa que 
se muda quando quer e com !aci!i
dade, nem planta cosmopolita que 
deita raízes em quatquer solo e me
drá · sob qualquer bandeira. 

Muito ao contrário, o federalismo 
brasileiro tem vida e respira, andan
do com nossos rios que correm do 
mar para o sertão, falando a língua 
diferenci-ada dos dialetos, podendo 
ser visto nas pe,culiarida;des locais que 
singularizam o homem, as ârvores 
e os· animais. 1!: a necessária tradu
ção politica ao fatalismo físico de 
contingências géo-econôtnica;s, sendo 
também, por isso mesmo, sábia e in
dispensável adequação (3overname~tal 
a climas distintos, extensão continen
tal do território, etnias dive,rsas e pa
drões dispares de civilização. A na
tureza tatuou-o para os séculos no 
corpo ca:bõclo e gigante da Pátria. 
Não é passive!, nem será patriótico, 
ignorá-lo ou pretender mascará-lo 
em formalismos de .expressão decora
tiva, pois protestad vitoriosame,nte 
através de desequilíbrios e diiicu1da-. . 
des, do gênero de mUltas das que ora 
desafiam a s0lércia legislativa dos 
nobres Constituintes. 

Creio que faço minha a voz pode
rosa e sagra:da da Nação ao pedir 
ao Parlamento que aparelhe consti
tucionalmente os Municípios com ins
tituiçõe's político-tfinanceiras condig
nas e os Municípios abundantemente 
retri'bulrão ao Brasil em glórias e 
grandeza. (Muito bem; muito bem. 
Palmas.· O orador é cumprimenta
do.) 

O SR. ALCEDO COUTINHO- Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o .nobre Representante. 

O SR. ALCEDO COUTINHO (pela 
ordem) - Sr. Presidente, Srs. Re
presentantes, pedi a palavra para ler, 

perante a Casa, mais alguns documen
tos chegados de Santos, contendo 
apêlos partidos de operários e famílias 
santistas. 

Lerei, primeiramente, uma carta: 

"Santos, 12 de maio de 1946. 
- Camarada Prestes - Trago ao 
vosso conhecimento o sofrimento 
e contínuos golpes lança.dos ao 
povo em geral. Já temos presos di
versos companheiros e outros que 
a familia ignora onde estejam. A 
policia invade a moradia das fa
mflias dos prêsos com o pretexto 
de procurá-los a qualquer hora do 
dia ou da noite, fazendo inven
tário de tudo que a vista alcança 
e dizendo que há muito com que 

. custear as despesas. E prometendo 
castigos uos que não se entregam 
quanto antes. A cidade de SP.ntos 
está completamente transformada 
em praça de guerra. Nós, espôs~s· 
e mães, sabemos que nossos filhos 
vão para o trabalho mas n:lo s:i
bemos ·se voltarão. É intolerável 
a atmosfera Santista. Já passou 
o bom tem no. Santos não pO"de 
continuar n0ste ambiente sufo
cante, nesta praça de guerra, onde 
não se rcsneita o cidadfto nem os 
modesto·s l~res de operários. 

Trago ao vosso conl1ecimento 
para protesto na Constituinte, 
protestos de uma mãe e espêsa de 
operário. - Octavlo Correia nú
mero 23 - Santos: E. S. Paulo. 
- Alice S. Vasques - Espero an
ciosa resposta por intermédio da 
Tribuna Popular. 

Seguiu uma descriçiio dssta 
opressão ao Presidente Melo 
Viana, para ser lida e discutida 
na Assembléia, nós as mulheres 
Santistas, incumbimos ao compa
nheiro verificar o assunto." 

Eis os têrmos de um telegram": 
"Senador Luís Carlos Prestes -

Assembléia Constituinte - MoraM 
dores bairro Boqueirão, suji'litos 
como todos santistas falta· pão, 
came, moradia, crescente carestia 
vida, sem que medidas govern::l
mentais eficientes julguem situa
ção aflitiva vem família santista 
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inquieta com cidade mercê arbi
trariedades policiais impedindo li
vre manifestação povo diante si
tuação criada pt Apelam ,respon
sáveis nação sentido restituir San
tos liberdade tranquilidade neces
sf..rias trabalho quotidiano dentro 
ordem paz pelo engrandecimento 
país saudações." 

Seguem-se várias assinaturas. 
Outro telegrama: 

"Bancada Comunista - Palácio 
Tiradentes - Rio - Moradores 
Campo Grande - Santos - le
vam conhecimento Assembléia, 
apesar desmentidos, Santos está 
militarmente ocupada. Protestam 
energicamente contra provocação 
povo pacífico sólicitam imediata 
retirada tropas, suspensão urgen
te medidas antidemocráticas como 
proibição comícios fechamento or
ganizações trabalhadores, pnsoes 
elementos prestigiados trabalha
dores.'·' 

Seguem as assinaturas. 

Como se vê, Sr. Presidente, a popu
lação de Santos está à mercê da vio
lência e cegueira de autoridades in
capazes de enfrentar· a situação que 
ora lá se apresenta. 

Desejaria, pois, saber, Sr. Presi
dente, se o requerimento encaminhado 
a V. Ex.n, solicitando a nomeação de 
uma comissão, já foi atendido. ·É que 
a presença dessa com1ssao em 
Santos, além de representar uma sa
tisfação ao povo daquela cidade, · po
derá contribuir para a rápida norma
lizáçã.o da vida santista. 

O SR. PRESIDENTE - Informo a 
V. Ex. a que o requerimento a que se 
refc~. foi encaminhado à Mesa ante
ontem, quando providenciei para sua 
publicação. Co·nsta do "Diário da As
sembléia" de hoje. Não posso, hoje, 
submetê-lo à apreciação da Casa, por
que o assunto da ordem do dia é es
trit?ymente constitucional, por delibe
ração da própria Assembléia, que a 
Mesa não pode modificar. Amanhã 
será incluído na Ordem do Dia. 

O SR. ALCEDO COUTINHO 
Obrigado a V. Ex.n. 

O SR. PRESIDENTE: - Está find$ 
a hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais 165 Senho
res Representantes: · 

Partido Social Democrático 

Acre: 

Castelo Branco. 

Amazonas: 

Alvaro Maia. 
Váldemar Pedrosa. 
Pereira da Silva. 

'Pará: 

Magalhães Bar a ta. 
Alvaro Adolfo. 

· Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 
Moura Carvalho. 

Maranhão: 

Clodomir Cardoso. 
Odilon Soares. 
Luis Carvalho. 

Piauí: 

Rena ult Leite. 

Ceará: 

Moreira da Rocha. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte! 

Dioclécio Duárte. 
Mota Neto. 

Paraíba: 
Janduí Carneiro. 
José Jofilí. 

Pernambuco: 
. Etelvina Lins. 
Agamemnon Magalhães. 
Jarbas Maranhão. 
Ferreira Lima. 
Barbosa Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagõas: 
Teixeira de Vasconcelos. 
Góis Monteiro. 

. .. 



Silvestre Péricles. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 

·Craco Cardoso. 

Bahia: 

.Laura de Freitas; 
Aloisio de Castro. 
Regis Pacheco. 
Neg·reiros Falcão. 
Vieira de Melo·. 
Àltamirando Requião. 
Eunápio de Queiroz. 
Luís Barreto. 

Espírito Santo: 

A tília Viváqua. 
.Alvaro Castelo. 
Asdrubal Soares. 

Distrito F·ederal: 

.Jonas Correia. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo -Duvivier. 
Paulo Fernandeo. 
Bastos Ta vares. 
Acúrcib Tôrren. 
Brfgido Tinoco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 

Benedito Valadac~s. 
Juscelino Kubitschek. 
Gustavo Capanema. 
C.elso Machaà o. 
La ir Tostes. 
Milton Pra tes. 

São Paulo: 

·Cirilo Júnior. 
Noveli Júnior. 
Antônio Feliciano. 
Costa Neto. 
José Armando. 
Atalíba Nogueira. 
Alves Palma. 

Goiás: 

Caiado Godói. 
Guilherme Xavier. 
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Mato Grosso: 

Pence de Arrudr. .. 

Paraná: 

Fiá vio Guimarães .. 
Fernando !<,!ores. 
Munh0z de Me~o. 
João Aguiar. ·· 
Aramis Ataide. 

Santa Catarina: 

Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Orlando Brasil. 
Roberto Grossembacher. 

Rio Grande do Sul: 

Gaston Englert. 
Adroaldo Costa . 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Antero Leivas . 
Sousa Costa. 
Glicério Alves. 
Mércio Teixeira. 
Pedro Vergara. 
Her<Jfilo Azambuja. 
Baiard Lima. 

União Democrática Nacional 

Pará: 

Agostinho Monteiro. 

Maranhão: 

Antenor Bogéa. 

Piauí: 

Esmaragdo de Freitas. 
Matias Olímpia. 

Ceará: 

Fernandes Távora. 
Gentil Barreira. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande· do Norte: 

Ferreira de Sousa. 
José Augusto. 
Aluisio Alves. 

Paraíba: 
Vergniaud Wanderley. 
Arg·emiro de Figueiredo. 
João Agripino. 
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João úrsulo. 
Ernani Sátiro. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 

Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
João Cleofas. 

Alagoas: 

Freitas Cavalcanti. 
Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Valter Franco. 
Leandro Maciel. 

Bahia: 

Aloísio de Carvalho. 
Otávio Mangabeira. 

· Clemente Mariani. 
Rafael Cincurá. 
Aliomar Bale·eiro. 
Alberico Fraga. 

Distrito Federal: 

Hermes Lima. 
Euclides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: 

Prado Kelly. 
Romão Júnior. 
José Leomil. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 

José· Bonifácio. 
Milton Campos. 

São Paulo: 

Aureliano Leite. 

· Goiás: 

Domingos Velasco. 
Jales Machado. 

Mato Grosso: 

Vespasiano Martins. 
João Vilasboas. 
Dolor de Andrade. 

Paraná: 
Erasto Gaertner. 

Santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 

-·-------
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Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia; 

Luís Lago. 

. Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
Benjamin Farah. 
Vargas Neto. 
Benício Fontenele. 
Baeta Neves. 

Rio de Janeiro: 

Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 

Leri Santos. 

São Paulo: 

Guaraci Stlnira. 
Romeu Fiori. 
Berto condé. 

Paraná: 

Melo Braga.· 

Rio Gmnde do Sul: 

Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: 

Carlos Prestes. 

São Paulo: 

Osvaldo Pacheco. 
Caíres de Brito. 

Rio Grande do Sul: 

Trifino Correia. 
Partido Republicano 

Maranhão: 

Lino Machado. 

Pernambuco: 

Sousa .Leão. 

Minas . Gerais: 

Jaci Figueiredo. 
Daniel Carvalho. 
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Mário Brant. 
.Artur Bernardes. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 

Deodoro ·Mendonça. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 

Manuel Vitor. 

Partido Republicano Progressfn& 

Rio Grande do Norte: 

Cru!é Filho. 

São Paulo: 

Campos Vergai. 

Partido Libertador 

Rio Grande do· Sul: 

Raul Pila. 

O SR. LUIZ VIANA Sr. Pre-
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pala
vra o nobre Representante. 

O SR. LUIZ VIANA (Pela oràern) 
(*)-Sr. Presidente, pedi a palavra para 
consultar a V. Ex.o. se, malgrado ·estar 
estipulado ser a sessão de hoje reser
vada à discussão de matéria constitu
cional, a Mesa permite seja votado 
requerimento que encaminharei a v 
Ex.o. Nesse requerimento vários De~ 
putados pedem seja a Mesa autoriza
da a telegrafar ao ilustre escritor e 
democrata 'português Sr. João de Bar
ros, velho e dedicado amigo do Bra
sil, que acaba de chegar a esta Capi-
taL · 

. OS~. PRESIDENTE- A Presidên
Cla nao~ tem atiibuições para resolver 
a questao levantada pelo nobre Repre
sentante, porque da ordem do dia 
apenas c?nsta matéria determinada pela 
Assembleia. En~retanto, como sempre 
faço, sub?leto o pedido à deliberação 
da P~óP!la Assembléia. os senhores 
Constitumtes que concedem seja sub-

(e) -Não foi revisto pelo orador. 

metido à· votação o. requerimento em 
aprêço, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Está concedida a permissão. 
Tem a palavra o nobre Constituin

te para justificar o. seguinte requeri
mento: 

Considerando que o escritor e demo
crata português João de Barros, ex-mi
nistro dos Negócios Estrangeiros, que· 
acaba de chegar ao Rio de Janeiro em· 
missão de amizade e cooperação inte
lectual, se tem caracterizado em Por
tugal por sua invariável dedicação 
ao Brasil e aos brasileiros, requeremos· 
que a Mesa fique autorizada a transmt-· 
tir-lhe, em nome da Assembléia, os 
seus votos de boas vindas e feliz, per-· 
manência no Brasil. 

Em sessão, 16 de maio de 1946. ~ 
Amando Fontes. - Otavio Mangabet
ra. - Juracy Magalhães. - Manoel' 

· Novais. - Rui Santos. - Aloysio de 
Carvalho. -Alberico Fraga. - Nestcir· 
Duarte. - Lttís Viana. 

A imprimir. 

O SR. LUIZ VIANA - Sr. Pre-· 
sidente, é de tal maneira notória a 
justiça do requerimento ora apresen
tado, que me dispenso de justificá-lo. 
Quero, entretanto, acentuar que na. 
saudação proposta, reconhecemos no. 
Sr .. João de Barros não somente o. 
belo titulo de amigo do Brasil e a.s 
qualidades de escritor eminente, senão 
também essa que tanto o honra de ser 
democrata em Portugal. Tendo o Sr. 
João de Barros méritos que sobrema
neira o recomendam ao aprêço ele tôdos 
. os brasileiros, estou certo de que seria· 
demasia, quase impertinência, a jus-· 
tificação de requerimento que se jus-· 
tifica por si mesmo. (Muito bem. 
Palmas.) 

O SR. PRESlDEN'IlE- Os Senho
res que aprovam o requerimento 
a:presentado pelo nobre Deputado Se• 
nhor Luiz · Viana Filho, queiram 1&-· 
vantar..se. (PaitsaL) 

Está aprovado. 

O SR. SEGADAS VIANA - Sr. 
Pr0sidente, peço a palavra, pela or
dem. 

O Sl\.. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante . 
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O SR. SEGADAS VIANA <Pela 
-.-ordern) -- Sr. Presidente, votei con~ 
tra a expedição do teleg·rama ao es~ 
critor João de Barros, em primeiro 
lugar, porque- entendo que esta 
.Assembléia, dada sua alta importância 
deveria evitar manifestações repetidas 
desta ordem. Em segundo, porque, -
democ:::1ta sincero, não obstante re~ 
.conheça os méritos intelectuais de S.SP·, 
também reconheço que vem prestando 
_serviços dedicados a um regime não 
democrático. • 

Era o que tinha -a dizer. (Muito 
bern.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a paht~ 
vra o Senhor Gomi Júnlor. 

O SR. GOMI JúNIOR <Zê o se~ 
_guinte discurso): Sr. Presidente, na 
sessão do dia 9 de maio, dedicada 
como as demais quintas-f-eiras ao es
tudo d:e assuntos - constitucionais, 

-ocupamos esta nobre tribuna para fa
zer um ligeiro escôrço abravés da 

_nossa história política republicana, 
.sustentando pela exposição_ de fatc; e 
de a;contecimentos irretorquíveis, c;·.:e 
não mais é possível, sensatamente ;·,_,,
;triôticamente, reimplantar na neva 
estruturação do nosso Estatuto Cons
tituciona.l o Regime P1'esidencial clás-

.sico que infelicitou a primeira Repú
blica e desbaratou as últimas es:pe
ra.:nças depositadas na segunda Repú-

'blica. · 

nas almejamos uma -República sob 
um regime ca,paz de obstaculizar se
não impedir, a repetição dos erros, 

·dos vícios, das deturpações, que des-
moralizavam a primeira e à segunda. 

Senhor Presidente: Na mesma o-r
dem de considerações que vinhamos 
fazendo - naquele dia, p1rosseguiremos 
a nossa oração: 

Senhores Constituintes: Foi um 
largo período de fermentação de pai
xões por vêzes irre•primiveis e de re- · 
velações morais que enobrecendo a 
classe (referíamo-nos, então, à classe 
arma;da) conf.ortavam os que com ela 
comungavam nos mesmos ideais de 
dignidade nacional. Era bem ali, na
queles quartéis, naqueles quadriláteros 
de linhas simples e de estilo austero, 
erigidos pela Pátria à sua mocidade 
imbui.da das mais radiosas espe1·anças 
a que de todos os quadrantes do seu 
território acordaria para as lides dos 
igní'vcmos instrumentos de sua de
fesa; - era alí que o eco dos protes
tos - de revolta contra o falseamento c. 
do regime e dos .gemidos de angús-
tia dos que por tal sofriam, - reto-
!•: ~ ·; 3 uma ressonância ma.is nítida, e 
t:::::.1 coloração mais viva acentua.va-
~ ~ :-.os fatos que se esbatiam na tela 
doo a.contecimentos políticos nacionais. 

o Sr.- Dolor de Andrade - Vossa 
Excelência não acha· que seria con
seqüência da guerra de 14-18, que 
veio re:percutir no govêrno do Sr. Epi-
tÓICio Pessoa? • 

O SR. GOMI JúNIOR - Não. 
-COJlSeqüêncià. dos erros e vícios que 
se vinham repetindo des-de o início 
da República. 

O Sr. Dolo1' de Andrade - Como 
evolução do po.vo. 

E assim pensamos, porque fatos se
melhantes e acontecimentos ap1roxíma
damente idênticos, serão reproduzidos 
em nosso pais, mudado, apenas, o ce
nário no tempo e no espaço e subs
.ti:tuídos os homens políticos que se 
'foram, pelos homem. políticos dos nos

. sos dias ou pelos que hão de vir. 
E' êste regime de irresponsabili-

dades que facilita essa degr8!dação dos 
nossos costumes políticos; é êste re
-~~m~ de_ irre~ponsabilidades qu·e se 

O Sr. Raul Pila - Ant·es dessa 
época já tivemos revoluções e gol
pes no Brasil. 

-constitue em cultura patogênica ·pro-
pícia à degr:adação do carâter dos 
'homens públicos, já de si atingido 
pela deliquescência moral em que vive 
.a sociedade hodiema . 

Não imaginamos uma reopú1blica de 
. .Platão; nem sonhamos com um corp-o 
.d·e vestais para dirigir a nação; ape-

o Sr. Dolor de Andrade - Não 
~guais à de 1922. • 

o Sr. Raul Pila - Não há, no 
. mundo, duas coisas iguais. 

O SR. GOMI JúNIOR- (Lendo> 
- Epitácio Pessoa g-overna com os 
horizontes da sua politica administra
tiva sombreados de uma inquietante 
agitação que se vai acentuando com a 
participação, então, já ostensiva, dos 
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' militares na vida politica nacional, 
com o escôpo dé coibir os abusos in
cessantes na prática do regime. As 
conspirações acentuam-s·e, multipli
cam-s.e e se alastram como os movi
mentos subtemâneos que precede:n os 
abalos císmicos; e aquêle homérico 
episódio do nosso Forte de Copaca
bana, repassado d-e ta.nto heroismo e 
de tão grande soma de dignidade, va
leu b3m para a nação, pelo mais so
lene protesto contra os simulacros de 
uma democracia irremediàvelmente 
condena.da pela opinião pública. 

Artur Bernardes nos últimos tem• 
pos da primeira República foi o go-

. vêmo mais agitado pelas manifesta
ções públicas contrárias ao regime, 
apoiadas pelas revoltas militares que 
se vinham avolumando num ritmo 
acele•rado, com evicl·entes sinais de s·ua 
generalização em caminho para um 
movimento úmado incoercível. Dei
xando o govêrno, foi êsse ilustre e 
nobre estadista, mais tarde um dos . - ' seus ma1ores a.dept.os, como único 
meio de pôr têrmo à bacanal da poli
ticagem que gangrenava a nação. 
Não s.ó se tornou um adetpto da .revo
·lução., mas um dos seus grandes ca.pi
tãe·s, senão um dos seus maiores che
fes! 

Washington Luiz foi o último Pre
sidente da primeira República a quem 
coube, pelo destino - como espólio 
dêsse largo período de· desacertos no 
cumprimento dos preceitos constitu
cionais e dos postulados do regime por 
part~ '!.os nossos homens públicos -
a m1ssao de suportar e de sofrer a 
acusação de reStponsável por todos os 
males que infelicitaram o regime. 

A exaltação das paixões políticas 
alim~nt~das durante tanto temrpo, na 
contmmda.cde de atas abusivas por 
parte dos nossos homens públicos -

,· sões contra os chefes da Nação e as 
reações dêstes, no sentido da manu
tenção da ordem e do respeito à auto
ridade constituída, e.mbo•ra constituída 
a seu modo - atingia ao seu paro
xismo na propaganda incandescente 
'da "Alianga Uberal" que pregava 
franca e abertamente a "revoiucão" 
como necessida,de inadiável à restau
ração, dos poscula.dos, ou à criação de 
princípios democráticos. 

O Sr. Dolor de Andrade - E pre
conizava, nesse programa de· aliança 
humana, o regime parlamentar esta
belecido. 

O SR; GOM! JúNIOR- Não! 
Também não preconizo o regime p,tr
lamentarista clássico; mas outro re
gime, seja qual fôr, menos êste. 

O Sr. Raul Pila - O objetivo era 
corrigir a hipertrofia do Poder Exe
cutivo. 

O Sr. Dolor de Andrade - Há ou
tros meios. 

O Sr. Raul Pila - Nã.o apoiado, 
porque a aplicação do regime im
porta, sempre, na preponderância do 
Presidente da República. · 

O Sr. Dolor de Andrade - Discordo 
do ilustre parlamentar. 

O Sr. Raul Plia - Nem nos Es
tados Unidos êsse regime teve reali
dade, pois não se conhece um só· 
caso de ter sido o Presidente da Re
pública responsabilizado, a.pesar ·de to
dos os abusos cometidos. 

O Sr. Souza Leão ..- É o caso de 
Jefferson, que foi obrigado a deixar 
o poder, porque não teve a aprovação 
do Senado. ' 

O Sr. Raul Pila - Não chegou a 
ser responsabilizado. 

O Sr. Dolor de Andrade - O caso 
de Jefferson é histórico. 

O SR. GOMI JúNIOR - A elei
ção para Presidente da República é 
uma farça. Daí tôdas as consequên
cias dos abusos. 

O Sr. Dolor de Andrade - V. Ex.n. 
assim, faz uma acusação a. todos os 
homens do passado, só para defen
der o re~·ime parlamentarista. 

O SR. GOMI JúNIOR - Eu disse: 
via de regra. Assim, exc·epciono casos 

(Lendo) Veio a tão almejada Revo
lução· de 1930 e, vitoriosa, deita por 
terra um govêrno que naquêle mo
mento histórico, devia encarnar, para 
ela, tôdas as violências - tôdas as 
iniqüidades - tôdas as deturpações de 
quase ·quarenta anos de um regime 
que, em verdade, era um vilipêndio 
e um escárneo atirado à pureza'· e 
ao espírito da democracia. 

Findava, assim, tristemente mergu
lhada num ocaso, de fumo e cinzas 
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aouela nossa tão sonhada e femen
tiêla primeira 1-?.epública. 

O Sr. Doior ele Andracle- V. Ex.'t, 
não tem também ouvido e lido acusa
ções tremendas contra o nosso . Im
pério? 

O SR. GOMI JúNIOR - Tremen
das, não. 

o Sr. Dolor de Andrade - Já tive 
oportunidade ele ler e ouvir. 

o sr. Raul Pila - Mas não se 
com-oaram às acusações feitas aos es
tadistr,s da República. Em relação a 
estas, são "café iJequeno". 

o Sr. Souza Leão - Vou demons
trar o contrário. 

O SR. GOMI JUNIOR- (Lendo) 
Raiou uma nova aurora refulgente 
de entusiasn1o em que, aos prenúncios 
de uma regeneração dos nossos cos-

. tumes políticos, se misturava a prega
ção dos propósitos na prática daquê
les principias democráticos que tantas 
vêzes crepitaram nas orações inflama
das dos pregadores de 1889. 

Em 1930 Getúlio Vargas é a 
;Jersonlficação de tôdas as esperanças 
patrióticas, é o homem-símbolo en
carnandó os anelos revolucionários do 
povo brasileiro que outros não . eram 
que os de regenerar os nossos cos
tumes morais e políticos abastardados 
até a última degradação. 

O fascínio do poder é, por vêzes, 
mais forte que a vontf,de humana. 
Os postulados da "Aliança Liberal" 
fot·am esquecidos. O "golpe de Ero
tado" de 29 de outubro de 1945, pôs 
têrmo à. segunda República. 

O .Sr. Dolor de Andrade - Vo3S:t 
Excelência, agora, está mudando pan
ca a pouco. 

O SR. GOMI JUNIOR - Por que 
, mudando ? , · 

O Sr. Dolor de :'!.ndrade -·Porque 
V. Ex.11 vinha acusamlo ·o regime pre
side:1cial como único ,responsável pe
los maus destinos do Brasil. .. 

O SR. GOMI Jú'NIOR- Continuo 
acusando. 

O Sr. Dolor de .1.ndrade - .. , e, 
a gora' falando 110 golpe de 29 rl~ ou
tubro, já se desv:a um pouco. 

O SR. GOlVJ.! JúNIOfl.- M~ Vos
sa Excelência rião t:m a impressã9 ele 
que o golpe de 29 ele outubro· foi ;trti 
desafogo ? . 

O Sr. Dolor de Andrade - Mais que 
um desafogo, porém, é sob outro pon
to de vista que me coloco. 

O S. GOM:! JúNIOR Ignoro 
CIU", s~la v E~xa há d" vir dize1• NU<•l ~ :\.• ""'J • • • ... ... . - ... '-:i .... 

o seu l)Onto d8 vista. 
O Sr. Dolor de A.1:drade -Pela bali.

cada qur:: represente. 
O SR. GOMI JúNIOR- Não se

presento a minha bancada, conforme 
já tive opo:-tunidade de dizer. E na
quela ocasião dec!Etrei que me despia 
das insignias d·~ líder da bancada. em
bera. no discurso t:vesse sai do "des
vestla. '' Disso eu: despia. Disp0-1.1'( 
aind::J. agora. E' um ponto de vista. 
p?.rtic~llarissimo. Certo ou errado, eu 
o ·s;.Jstento. 

(Lendo! - Senhores Repres·~ntan~ 
te.s: · 

Qu::ds fc1·am, entret:1,~:.to, a.s causa.s 
determinantes dêsse verdadeiro desc:l.
labro político-moral, - de quase d.az 
lustros, s·,não as fs.lhas em pontds vis
cerais do nosso regime Presidencial; 
os víc:os e abusos justamente atribui
dos ·aos nossos homens; e a deforma
ção da nossa n1enta.IidD.dc cívico-pü.li ... 
tica? 

Nas linhas dêsse trilátero devem es
tar, principalm;nte, as causas que 
determinaram a convocação dos atuais 
constítu.intes para que êles as debe).as
sem; a nossa volta a esta Assembleia, 
pela terceira. vez em meio século e por 
duas vêzes 11-2stes últimos doze :mos, 
para que reorganizf.ssemos a Nação 
dando~ lhe novo esta tu to fundame!ltal: 
para qu•e lhe déssemos. enfim, ·outra 
feição, mas 11~0, apenas, afivelzmdo-"' 
lhe 11ova máscara à sua verdade:ra fi
sionomia d·emocrática. 

O Sr. A.m.ando Fontes ,;_ Vossa Ex
celência diz muito bem, porque o pro
j~to que vai chegar ao plenário na 
semana. vindoura reproduz os mesmos 
en·os das Constituição de 91 e 34, que 
deram em resultado as revoluçõ·;s que 
infelicitaram o Brasil. 

-
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O SR. GOMI JúNIOR - E hão de 
prccluzir novas revoluções, não bran
cas; tah·ez tem rubras. 

o Sr. José Augusto - Hi até um 
livro do Sr. r·.:íaurício de Medeiros in
titulado "E Outras Revoluções VJrao." 

O Sr. Dolor de Andrade - O di<·elto 
cl·2 revolução é inato no povo. En
quanto existir o l1omem sôbre a terra, 
existirá a revolução e a guerra. As.smi 
aprendi com ilustre professor da Fa
culdade de Direito de São Paulo. 

O SR. GOMI JUNIOR- Podemos, 
entNtanto, prate!ar êsses aconteci
mentos. 

o S1·. Do.ior de Andrad~~·- E' um 
dire:to do povo. 

O SR. GOMI JúNIOR - O direi
to do povo não é fazer revoluções 
constantes. Isto significaria que os 
governantes não representam o povo. 

O Sr. Dolor de Andrade - Não es
tou di21mdo no ~entido de l'ebeldia, 

·mas no sentido elevado de revoh1ção. 

O SR. GOMI JúNIOR - · Então, 
convenhamos que nós outros, aqui, es
tamos fazendq uma revolução. · 

O Sr. Dolor de Andrade - Natnml
.mente. 

O SR. GOMI JUN:IOR - Somos, 
neste caso, revolucionários, eu ~ Voss::t 
Exc·~lência, também. 

O Sr. José" A'ugusto - Renovação, 
e não revolução. 

O SR. GOMI JúNIOR (Lendo) -
E se aqui viemos para êsse fim, en
viados e emissários do Povo que sômos 
_:m 194.6, - não há de ser, por certo, 
para reproduzirmos aqueles mesmos 
princípios constantes dos Estatutos de 
1891 e 19S4, que deram causa ao fra
casso do reg·ime, ou não pudeL"am obs
tar-lhe as ruinosas práticas reincididas, 
por duas vêzcS'; mas, sim, para erigir
mos os princípios cardiais de uma de
mocracia, num regime mo.delado e à 
feição d:ls necessidades do no\•o mun
do cm que vivemos, arrazado nos seus 
fundamentos por duas hecatombes que 
o alteraram substancialmente, nas fei
ções da sua politica estatal, nos i'tm
damentos de sua sociedade e na orga-

nizaçiio da sua economia, entre os po-
vos civilizados. -

Se fôsse para incidirmos nos mesmos · 
êrros do passado, adotando, a esta al
tura àa nova civilizaçào que avas
sala todos os povos, os velhos princí
pios de direito . público, já fracas
sados entre nós, melhor seria que aqui 
não· viessemcs - porque, se o tentás
semos reimplantar, estaríamos expostos 
:;-, so~rer ::;, execração do Povo, a que 
tel'iamos traído miserávelmente. Não 
podemos constantemente apelar para 
a nossa, tradição ele regime republi
cano porque esta só nos envergonha; 
no seu rozário de êrrcs, de vícios e de 
deturpações desse mesmo regime ! 

ó Sr. Amando Fontes _:_ Permita 
V. E}:. a um aparte. 

O SR. GOl\ll JúNIOR - com pra-
zer. 

O S1·. Amando Fontes - Registro, 
cor.r. a maior satisfação, a atitude de 
V. Ex:a que, líàer da !Jsncaüa pessedis· 
ta- do P:1raná, é mn democrata con·· 
vict.o e vem à tribuna defender ~l!J 
bons princípios, mesmo que esteJam 
c·:mtr:irios à orientação seguida pela 
maioria do PSD. 

O SR, GOMI JUNIOR- Veremos, 
na Assembléia, a orientação que vai 
tomar a maioria. Por enquanto, êss& 
é o m.eu ponto de vista pessoal, afirllll) 
a V. Ex.a 

O Sl'. Amando Fontes - Creio que 
wstent;:mí êsse ponto de vista doutri
náric, não o subordinando á disciplina 
partidária. 

O SR. GOMI JúNIOR - V. Ex." 
está querendo me levar à parede, a fint 
de que eu tome uma atitude. 

o Sr. ·Amando Fontes - Perdão ! 
Conheço bem V. Ex.a e sei que não 
iria, hoje, sustentar um ponto de vista, 
para, amanhã, votar contra êle .. 

O SR. GOMI JúNIOR - Multo 
obrigado a V. Ex.a. 

O S1'. José Augusto - Mesmo pol'~ 
que não acredito que da elaboração dCI 
texto constitucional possamos fazer 
questões partidárias. 

O SR. 00!1.\dl JúNIOR - Pel'feita.
mente. 



Ao penetrarmos, pois, nos 11mnbrais 
desta Terceira República, façâmo··ifl 
cuida!ldo do fuutro, é certo, mas com 
o pensamento voltado para o passado, 
perquirindo-o nas causas responsáv0is 
pela falência das duas primeil·as; por
que é, justame11te, olhando pa~·a ê3~C 
passado, prescrutando os motivos de
terminantes dos acidentes de sua vrdn 
agitada e continuada dos seus êrl·os, 
- é que poderemos encontrai' os ver
dadeiros rumos a palmilhar na larga 
estrada da social democraclrt, como nós 
os deste hemisfério, ao menos, a en
tendemos e n; queremos praticar, com 
sinceridade. 

O momento é de decisão e de cora
gem. f: ele cura dos vicias e é de pro
filaxia no sentido de evitar o con
tágio dos mãos exemplos. 

Aos nossos estadistas e aos nossos 
constitucionalistas, duas p~·ovidênc1<1.~; 
se impõem como medida de salvaçkJ 
pública: 

Modificar o regime no sentido de im
pedir ou de, pelo menos, obstaculizar 
tanto quanto possível, a repetição dos 
abusos que viciaram os nossos homens 
públicos na pràtica de uma falsa de
mocracia - ac.lot"ando para isso, ~is
tema de fiscalização eficiente e_ de 
responsabilidade real e efetiva, por 
um lado; por outro lado, modelar o 
caráter do concidadão do amanhã, qu:; 
ê a infància de hoje, através de um 
largo e intenso programa nacional elas 
Escolas em todos os graus da instruç§.o, 
desde. o primário até o universitário.· 

É isto. indubitàvelmente, que nos 
cabe fazer. a nós outros desta gera
ção formada, por via de regra, pelos 
deserdrudo.s dêsses princípios mor·ais 
e políticos que constituem os para
digmas dos democratas, a fim de que, 
ao menos. leguemos à posterida:de a 
lembrança dos nossos esforços deses
perados, para salvaguar.dar o decôro 
da Nação dêsse abatesma da desgraça 
que 110<s a:flige, tentando a dissolução 
comp}eta daqueles costumes que cons
tituíram, por sem dúvida, a tradição 
honrosa dos seus avoengos. 

Um sistema politico no sentido abs
·trato da sua organização constitu
cional é suscetível de modLficação rá
pida; o caráter dos _políticos sendo, 

como é, matéria subjetiva não o é, 
porém; êste somente se opera pela 
ed1.~cação das gerações porvindouras. 

Rolarão, por certo, no espaço, dez 
ou talvez vinte anos, e mais quiçá, 
até que a infância das nossas es·colas 
de hoje forme ~ nova geração dos 
homens do amanhã - e aplics,do · des
de a.gcrra, obriga.tàriamente nos pró
gram<\S didáticos o ensine cívico-po
litico adequado - conhecedora dos 
prolegômenos de política e de moral 
a·dministrativa; do que sejam ho
mens políti·cos; do que signifiquem 
regimes politiccs c- formas de go
vêrno; qdtis sejam os melhores; -
possa na sua mocidade, por si mes
ma~ discernir as que melhores lhe 
pareçam e que mais ade.qua·das se
jam à grandeza do seu povo e à 
felicidade da nossa Pátria. 

Foi, talvez, com o pensamento vol
tado para tais problemas, para a 
complexidade dos fenômenos políti
co-sedais que aí estão, agravàdc.s 
pelos econômic'os, a desafiar o con
curso de todos os patriotas, sem dis
tinção· de partido~, para a sua solu-· 
ção, - que o eminente Senhor Ge
neral Ew·Lco Gaspar Dutra proferiu 
aquela frase significativa,· ao assumir 
a Presidência da Re))úbHca: - "Se
rei o Presidente de todos os brasilei
ros. em tudo quanto s~ refira ao in
terêsse nacional." 

Que mais dirá de perto, aos lnte
rêsses nacionais, do que evitar a re
petição da prática dos vícioo que de
formaram o nosso regime, - que 
a.rruinaram o nosso sistema político 
e transformaram as duas primeiras 
repúbli·cas nes1te doloroso quadro que 
impressiona ao simples bosquejo dos 
seus contornos ? 

Que mais dirá de perto aos lnte
rêsses nacionais do que a· necess!da·de 
impre~cindivel à vitalidade demo.crá
tica - dó fortalecimento de todos os 
pa.rtidc-s essencialmente democrât!co
na.c!onais, honrando-os nos seus pro
pósi.tc.s de fiscalização da vida polí
tica administrativa do Govêrno, pro
piciando-lhes a possibilild·a:c1e de 
ascender aos postos culminantes da 
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República a través dos seus Repl·esen
tantes? 

Que mais dirá de perto aos !nte
rês.ses brasileiros, do que, de confo.:r
midade com as rranqu!as consti,tu
ciona!s, possibilitar a colaboração dos 
demais partidos num governo de coa
Iisão nos momentos düiceis pm'que 
a. Nação, porventura, tenha que pas
sar ou venha a sofrer, ou ·esteJa pa
decendo, sem que êsse auxílio, nobre 
por ser patriótico, se traduza numa 
capitulação que destroçaria os parti
dos desonrando seus líderes ? · 

Que mais dirá de perto aos inte
resses na·ciona1s, do que relegrur, para 
todo o sempre, êsse passado de vi
cios, de abusos e de torpezas, tão 
triste e tão ominoso que somente a 
fôrça de duas Revoluções vitoriosas 
foi capaz de pôr-lhes paradeiros sem, 
ccmtudo, lograr conduzir a República 
pelà lrurga e clara estrada da De
mocracia? 

Caminhemos, pois, ao encontro é!os 
nobres propósitos do Senhor Presi
dente da Repúbli_ca, preparando-Lhe 
os me!os de realizá-los através de 
uma Carta Constitucional que nos 
emparelhe e nos coloque à altura dos 
povos mais adianta·dos no cultivo e 
no culto da Democracia que, em cor
po e espírito, seja o símbolo dessa 
trindade que tem sido, sempre, todo 
o nosso anelo - Liberda;de, Igual
dade e · F1raternidade, respeitáveis e 
respeltosa.s. 

Porque o que aqui tivemos, com 
exceçOes raras, no Brasil, foi tudo, 
menos respeito à prática do regime; 
!oi tudo, menos Democracia ! 

As notáveis orações que não nos 
devem abandonar a memória, pro
nunciadas a 15 de ma.rço nesta As
sembléia pelos nobres lideres Senho
res Otávio Mangabeira e Nereu Ra
mo.s, con!:Lrmam · o desprestígio do 
regime que insistimos em manter 
na segunda República, quando se 
re1'e1·em à ausência-de Democracia em 
nosso País e fazem apêlo veemente · 
aos sentimentos patrióticos dos políti
cos -a fim de que ela se instale e im
pere entre nós desta. hora em diante. 
l!: pedir muito, porque é esperar o im-

possível na repetição daquele regime 
das duas primeiras Repúblicas. 

Pregações apostolares no melo dos 
gentJos. Palavras oraculares prO!fe· 
ridas em língua estranha e desco· 
nhedda de um povo, com políticos, 
~m sua boa parte, vicia·dos num re
gime em que; por via de regra, Os 
lnterêsses pessoais têm sido postos 
llClma dos lnterêsses coletivos; em 
que os interêsses partidários têm sido 
colocados acima dos interêsses nacio· 
nals. 

.Senhores Representantes: Atentem 
bem para esta singularidade brasilei
ra, profundamente impa"essionante: 
- duas "revoluções" vitoriosas. nos 
seus movimentos ârmados; e essas 
dua·s "revoluções" derrotadas nos· 
seus mo:vlmentos da reconstrução 
política. 

Aquelas duas num mesmo sentido 
de apel"feiçoamento. · 

O Sr. Dolor de Andrade - Nenhu
ma delas preconizava o parlamenta
rismo. 

O SR. GOMI JúNIOR- Não es
tou falando sõmente no parlamenta
t•ismo; aponto os acontecimentos que 
foram causa da degenerescência e da 
desmoralização . dêsse regime. . 

O Sr. José Augusto - Por isso não 
resolveu coisa alguma - porque não 
trazia programa parlamentarista. 

O sr. Raul Pila - Não se discutem 
programas; está em debate a causa da 
revolução. 

O Sr. Souza Leão - O programa 
do Dr. Getúlio vargas, em 1929, era o 
mesmo do Sr. Júlio Prestes. 

O Sr. Raul Pila - No programa do 
Dr. Getúlio Vargas figurava o comba
te à hipertrofia do Poder Executivo, 
onde se reconhecia a origem dos males 
da Repúbl~ca. 

O Sr. Dolor de Andrade - Foi na
quele tempo que mais se dilatou. 

O Sr. Raul Pila- No programa do 
cia do sistema, do · qui.lJ não tivemos 
coragem de sair. 

O Sr. Souza Leão - Fizemos fõrça 
para sair dêle. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção. 
Comunico ao orador estar findo seu 
tempo. 



O SR. GOMI JúNIOR Peço a 
V. Exo.., Sr. Presid-ente, ap;mas a con
cessão de alguns instantes, o suficien
te para t·erminar meu discurso. (Lê) 

E dizer-se que essas revoluções fo
ram bem as resultantes do sofrimen
to e da indignação do povo brasilei
ro, ludibriado nos seus anseios de per
fectibilidade de govêrno, - contra os 
seus profanador.es' e contra o seu re
gime. Na primeira, a luta era dos "rc
voludomírios" contra os "le.galistas". 
Na segunda, a luta era dos "revolucio
nários' e '·1,-;galistas' daquela, contra 
os "le~ralistas" e "revolucionários" des
ta. E' que, entre r.ós, nfio há uma 
dist.inção de tanta profundidade que 
separe um dos outros, pelas respecti
vas icleologhs mas h:i uma distinção 
que o povo faz entre as facilidades de 
um regime que possibilitam a detur
paçiio dos seus postulados, e as restri
ções QU·e obstruem as vi:ls de acesso 
aos abusos da lei, ao falseamentõ do 
pró;n·io espírito; entre cs ho.mens que 
são patriotas e os que, per açfto ou 
omissão, prejudi·cam a República. 

Fôrça é concluir-se que: ou 11ós, 
gregos e troianos, os Constituintes 
desta Terceira R-epública, na sua maio. · 
ria·, somos os profanores do regime e 
seremos tidos como incti.gnos de aqui 
estar como legítimos representan:.~s 
dessas ret1oZuções; - ou nós, os Cons
tituintes desta Ter·ceira República, na 
sua maioria, de gregos e troianos, so-

. mos os legítimos representantes do 
povo, se n§.o dessas revoluções, e deve
mos agir como tais, modificando êsse 
regime e preparando as modificações 
do caráter nacional. 

Nilo há como fugir dêsse dilema. 
E para que correspondamos à con

fiança do povo que nos enviou para 
fazer pa"te dêste areópago, por certo 
não r·econstruiremos um Estatuto que 
equivalha ao das duas Repúblicas e 
que foram desfeitos por terem concor~ 
rido para que o regime fôsse envileci
do e a democracia fôsse desfiguraçla. 

Adotaremos, - ou o Parlamentaris~ 
mo presidencial ou o Presidencialismo 
parlamentar, conforme a pre.ponde:. 
râncio. ele .um ou de outro dos sist~
mas, na organização dêsse novo regi~ 
me - mas que, seja quul fôr, não tra~ 
duza os intuitos mal velados, da con-

-. - • 
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t!nuação dum regime igual ao daquêles 
que por cluas vêzes, foram postes por 
t~rra. com a aprovação, com a alegri!l 
e com o entusiasmo do povo. (Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orado1·-e 
cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
la ·,;ra o Senhor Souza Leão. 

O SR. SOUZA LE.iW (Lê o seguin~ 
te discurso:) - Senhor Presidente, . 
tenho assistido silencioso, aos deba
tes constituciom.!.s suscitados nesta 
Assembléia,, Propositadamente silen
cioso, porque não desejava nêles in
terferir senão no momento próprw, 
depois da Comissão Constitucional 
haver firmado o seu ponto de vista, 
·através do projeto que vai ser sub~ 
metido à consideração do plenário. 

F;'Z um século, o Brasil era a maior 
democracia Sl11-Americana! 

Emqu::mto n~ Argentina, no Uni
guni, no Paraguá.i, no México e. na 
Venezuela - !?reponderavam as pió
rss 8.utccracias, sem paradigma na 
história americana, o Brasil não 
obstante a superabundânte influência 
1:e::;son.l dos nossos governantes d~. va 
nm ~nmde exemplo: no Brasil ha
via e1eiçõe~; no Brasil havia Congres
so e. no Brasil, havia Poder Judiciá
rio. Eavia cem anos, senhores, ine
xlstia Congresso no Paraguái, qm: se 
estorcia sob o guante de Francia e 
So1·uno .López; igualmente, na Argen
tina, então 'sob o domínio de Rosas; 
no ~/Iéxico, qmmclo dominavam Jua
rez e Porfírio Dias; no Uruguái e na 
Venmmcla, ambos sob os govêrnos di~ 
tatoriais de Aguirre. e Gomez. O Bra~ 
sil de então, Senhores Constituintes, 
cr2. o refúgio para os em:igrados po
lfticos, e, ao mesmo tempo, era um 
cxeml)[(J ele democrncfa. t!:Ies não ti
nha!~ congresso, nós o tinhnmos. 

·mes . n8.o tinham Judiciário, nós o 
POS!3l1!9.!:t1o:;. 

Ct:m :>.nos depois. Sr. Presidente. 
orr:recemos à Amer!ca um exemplo 
degrnd:mtc: a Argentina tinha Con
gresso e t1nlla Podr.r Judic!~J·io : __ o 
Unl~·u:li. o México, o Parag;um e ve~ 
nezul:'ln tr.mbém os tinham. .O Era-



-195-

sll, no entanto, que fOra o exem.,. 
plo naquêles saudosos tempos, passá
ra para a vanguarda do caudilhismo 
amerlcano. - nâo tinha Congresso, 
nem Poder Judiciário, porque a :i:STE. 
- O DITADOR V A.RGAS reduziu à 
expressão mais simples, ameaçando os 
seus Ministros de aposentadoria p~Jo 
177. e, de quando em quando, anulan
do suas sentenças. 

Ao invés de progredirmos nas bôas· 
práticas democráticàs, regredimos de 
uma manch·n. penosa. 

Após um 'long·o perfodo de arbítrio, 
fomos convocados, para dotar o Brasil 
de uma Constituição .. Todos os Cons
tituintes alimentam o elevado propó
sito de desincumbir-se lealmente, do 
mandato que lhes foi conferido. 

Há no entanto uma certa ansieda.,. 
de por que votemos, o mais depres
sa po~;;:ível, a Carta Magna. 

A Constituição francesa de 1830, foi 
votada em quatro dias. A da Itália,· 
em 11348, em menos de um mês. A 
Carta de Filadelfia, em 5 ou 6 mê
ses. A de Weimar, em nove. A de 
91, em quatro, por haverem os Cons
tituintes deliberado só discutirem os 
pontos principais do projeto. A de 
3j!, em 7 meses, e a de 37 - • . . de 
uma noite para o dia! 

Parece a muitos que devemos fazer 
a atual dentro do mesmo prazo, sob 
pena de incorrermos ~m falta. 

Estas críticas são a reprodução das 
que foram feitas por ocasião da vo
tação das Constituicões .de 1891 e 
193,1. Os Constituintes de então tam
bém for.am acusados de se ocuparem 
de questões estranhas às finalidades 
que os congregaram, discutindo ma
téria de t.odo irrelevante. 

Não endosso, Senhores, êsses repa
ros, que me parecem injustos. 

o interêsse do Brasil, no momen
to que estamos vivendo, não é que 
•Jotemos a.çodadamente uma Consti
tuição, mas que a façamos consultan
do os seus gTandes ideais de civ!li
:zacão, de cultura e de humanidade. 

Ás Constituições de 91 é 34, pude:. 
ram ser votados com certa · rápidez 
por terem tido como ponto de par-

tida alicerces ge grande proftmdida
ae. 

A l.rt recebeu· os influxos da Cons
tituição dos Estados Unidos. Rui 
Barbosa, discutindo certa · quest§.o 
constitucional, assim se expressava: 

"Nossa lâmpada de segurança 
será o direito americano; suas an
tecedências, suas decisões, seus 
mestres. A Constituição brasilei
ra é filha dêle e a própria lei 
nos pôs nas mãos êsse foco- lu
minoso". 

1!. àe 34 foi plasmada num ante
projeto organizado por uma comissão 
de hom::nG de cultura e de conceitua
da reputação, anteprojeto que,· nas 
suas linhas gerais, foi adot:1do pela 
Comissão Constitucional dos 21. e, pos
teriormente, pela Assembléia. 

Odilon Braga~ em brilhantissimo dis
curso proferido nesta Casn, assim .se 
expressa v a: 

·"Ora o projeto, simplificado e 
recomposto pelas emendas de co
m·denação, atende de maneira a 
parecer satisfatório a êsses obje
tivos primordiais. Abandona em 
não pequena parte, o rtiodêlo de 
91, sem contudo fugir das suas só
lidas. bases. Distingue-se dêle por
que, de modo geral, amplia e re
força a influência centralizada da 
União; porque atenua o rigor da 
separaçf.o dos poderes, que mais 
sà-bia1-:1ente entrosa; porque rasga: 
novas e profundas perspectivas às 
múltiplas modalidades de socia.li
sacão reclamadas pela consciência 
do· h o me~ moderno. " 

Pela discus.são travada na grande 
Comissão, verifica-se que a Assembléia 
quer seguir os mesmos rumos da Cons
tituição de 3{ A mim me parece. m-:1 
êrro. A Carta de 91 resistiu à cali
gem de quase 50 anos sem que fôssem 
atingidos os seus princípios fundamen
tais, e estou certo ele que se os Cons
tituintes (.;..;.: 34 tives?eln-na modificado 
sem .1lterar as· suas linhas mestras, 
talvez não tivéssemos tido 37. · 

Bryce - no seu magnífico livro - . 
"A fôrça da democracia amerimma" 
- já dizia: 
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"0 primeiro mérito de um regi
me é o da estabilidade. Do mes
mo modo que uma das provas do 
vigor de constituição para um cor
po humano é a sua ca.pacidade de 
chegar à uma idade avançada, do 
mesmo modo é de louvar num re
gime politico o não ter sofrido 
mais mudanças do que sofreria 
qualquer instituição e dar ainda 
hoje a esperança de uma duração 
longa. O povo é profundamente 
afeiçoado à forma que a vida na
'cional ton1ou. A Constituição Fe
deral é para êle quase uma cousa 
sagrada, uma Arca Santa, sôbre 
a qual ninguém deve pôr mãos 
temerárias. " 

A Constituição dos Estados Unidos, 
de 17 de dezembro de 1787, não foi 
até hoje modificada em nenhum prin
cípio capital. Sem embargo, Senho
res, os Estados Unidos, constituem a 
grande atraçti.o para o mundo atual, 
pelas suas descobertas na ciência, pelo 
desenvolvimento ele sua civilização e 
da sua cultura, pelo seu parque in
dustrial, pelas suas práticas adminis
trativas e democráticas. 

Não concordo, senhores, com modi- · 
ficações ~ubstanciais. 

Devemos c..ptar por um ou por ou
tro sistema. Não vejo como poder 
:fundi-los e transformar as hases fun
,damentais de um em outro. Seria uma 
acomodação de princípios e os princí
pios se não acomodam,nem se fundem. 
A razão por que a Constituição de 91 re
sistiu à ação inexorável do tempo e à de
molição constarlte de seus adversários, 
partidários do parlamentarismo é que 
ela seguiu o modêlo clássico, com as 
alterr.ções aconselhadas pela nossa 
experiência. 

Querer sanar os nossos .males, quer 
os de ordem econômica e financeira, 
quer os de ordem política,' com a 
mudança do regime, como preconi
zam os parlamentaristas, é um contra
senso. 

O Professor Aníbal Freire, que, 
como Deputado, deu tanto lustre a 
esta Casa, e que hoje está integrando 
o Supremo Tribunal Federal, no seu 
excele:.1te livro - "Do Poder Executivo 

na República B1·asileira", - diz com 
acêrto: 

"Querer resolver as questões fi
nanceiras com a adoção de me
didas substancialmente políticas é 
inverter a ordem natural do pro
blema: A reforma da Constituiçã J 

viria de um só jato extinguir a 
crise e reinstaurar uma nova era? 
Em tôda · parte os ftJ,tc:; ;::clfticos 
obedecem às fatalidades dos fe
nômenos econômicos. A situa•,;i'ío 
financeira presente é uma questão 
essencialmente de ordem prática 
notória, e cuja solução se traduz 
em utilizar convenientemente os 
nossos favoráveis elementos eco
nômicos e prossegüir na execução 
de uma política financeira, sever'l 
na economia e prudente nos im
pulsos da ' ação governativa. 
Jungí-la à transformação das 
bases fundamentais do regime, é 
não querer compreender a natu
reza das coisas, tão 'límpida e 
clara." 

O Sr. José Augusto - Responderia 
ao Ministro Aníbal Freire com a 
opinião de Nitti, que disse: "Dai-me 
uma boa· política e eu vos darei boas 
finanças". 

O Sr. Raul Pila - Não é igual à 
do Ministro Aníbal Freire a opiniã.o 
de autorizados políticos e financistas, 
que fazem depender as boas finanças 
da boa política. 

O SR. SOUZA LEÃO - Isto náo 
altera~ a opinião do Dr. Aníbal Fre1~ 
re. Nitti tem uma ·opiniao, S. Ex.t 
tem. outra. Prefiro ficar com o Dou.-. 
tor Aníbal Freire, que é brasileiro. 

O Sr. Aloisio de Carvalho - Agor.·t 
tenho a declaração de V. Ex.a, da tri
buna, de que é presidencialista, peço
lhe que me permita um aparte. 

O SR. SOUZA LEAO - Com muita 
honra. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - V. Ex a 
começou o discurso, que estou ou
vindo com todo o interêsse, fazendo 
comparação entre o Brasil de século 
atras e o de agora. Dí.sse que, então, 
o Brasil era uma democracia perfeita 
e que hoje é uma ditadura. Nós, os 
parlamentaristas, diríamos que, ná 



cem anos, 101':1 o regime parlamentar 
e agora é o regime presidencial. E:-;
pero que V. Ex." conteste esta com
paração nossa. 

O SR. SOUZA LEAO - V. E:{.~ 
não está fazendo bem a conta, porqu::J 
há cem anos eramos monarquia, ma•; 
nêsse período de cem anos 'temos .:ir.
qüenta de regime presidencial ·e é a 
êste que estou aludindo. 

O Sr. Aloísio l1e Carvalho - Em 
1846 o regime era parlarmentar. O 
ato criando o cargo de 1.0 ministro é 
de 1:847. 

O SR. SOUZA LEÃO ..i::. Falei 
nos presidentes, no poder pessoal de 
nossos governantes e queria referir-me 
justamente ao regime presidencial. 

Os parlamentaristas entendem que 
se deve ao regime presidencial m11itG:> 
ou quase todos os nossos erros poli-
ticas e administrativos. _ 

Diz o eminente Deputado José Au
gusto: 

"O presidencialismo foi o malor 
mal causado ao Brasil nestes 50 
anos, funesta fonte de . tirania em 
tôda a América Latina, e é o res:
ponsável pelo menos por três gran
des males, ou sejam: 

1.0 - Acabou com os esboços 
de partidos, que o partido manar
quico ia criando e que, bem 0:1 

mal, no revesamento da direção da 
vida pública, trouxe paz e tran
quilidade à Nacão; 

2.0 - O regi~e presidencÚtl ia, 
todos os dias, precindindo dos ho
mens de inteligência e cultura, re
legados para 2.0 plano e sem fLm
ção específica na direção da vida 
brasileira· . ' 

3.0 O regime presidencial teria 
provocado revoluções sôbre r~vo
Iuções, uma e mais em cada qua · 
triênio, porque a revolução 3 ;1 

única forma pela qual no regim~ 
presidencial, na América Latina, o 
povo tem meios de derrubal' os go
vernos que não consultam o imé-

. rêsse público". 

Muito a co.n tragosto não encontro 
nenhum fundamento no arrazoado do 
meu ilustre mestre, Deputado José Au
~usto·. 
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O Império insp.kou-se nas Institui
ções Políticas da Inglaterra. Trata
s-e, como se sa,be, de um regime que 
ainda hoje funciona regular e provei
tosamente na.quele grande país. Com 
seis séculos de .. experiência das llbz~·
dades pÚJblicas, a sua prática entre 
nós devia encoil:ltra: larga repercussão. 

Mas, na:da obstante êsse presupos-to, 
quell'O chamar a atenção dos ilustres
represe-ntantes para a linguagem dos 
legisladores da monarquia, quando se 
referiam ao regime então vigente. 

Silveira da Mota, 1859, expressava a 
sua discor-dância com o regime, nos 
seguintes têrmos: 

"As práticas constitudonais en·
fraquecem-se todos os dias; o re
gime representativo tem levado 
botes tremendos, a desaprovação 
do sistema é profunda. No país 
o que há somente é a fom1a de
govêrno representativo: "a subs
tâJncia desapareceu". Tentei-se 
esta cha.ga da nossa sociedade e 
ver-se-á que no Brasil o regime 
constitucional é uma mera forma
lidade." 

E então acrescentava: 

"Cheguei à convicção de que o 
vício não está nos homens, está 
nas instituições." 

Afonso Celso, Paulo e Sousa, Nabuco. 
e outros não ocultavam os seus pon
tos de vista, isto é, que a decadência 
do sistema constitucional do Império 
decorria da interferência cada vez 
mais intensa do Imperrador D.' Pe
dro II nos ne.gócios político-adminis
trativos. 

Com efeito, senhores, o Parlamento. 
da Monarquia não tinha movimentos 
próprios. A sua ação política éra ado
nada pela vontade so•berana e exclu
siva do velho monarca. Ainda há pou
cos di-as, o "0 Jornal" publicava um 
interessante trabalho do antigo Presi
dente desta Casa - o eminente Se
nhor Dr. Pedro Aleixo, comentando 
o sistema parlamentar do Império -
no qual se lê os seguintes períodos 
confirmativos da tese que venho sus
tentando: 

"0 sistema parlamentar que o 
Império conheceu, tivera seus vi-
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cios substanciais postes a nú aos 
olhos do povo. Nabuco, · o esta
dista, lançara o seu fulmh1ante 
sorites. o Ministério não se ori
ginava do Parlamento. Quando o 
Imperador, por motives nem sem
pre aceitáveis, demitia o ga1binete 
e ia buscar na oposição quem or
ganizasse oubl'o, votava a Câmara, 
invariàvelmente, moção de des
confiança ao novo Gabinete. Se
guia-se o decrato de dissolução da 
.Câmara e de convo.cação do elei
torado. Realizadas as eleições, tri
unfava o gabinete. A Câmara era 
o reflexo da vontade do lVIinisté
rio ·e não o 1\.finistério a expres
são ela vontade da Câm:::ra. 

Quiz o Imperador acabár com 
a farsa, que de tão repetida já 
nem despertava interêsse. Pe<rmi
tiu a Saraiya a ela<boração de 
nova lei eleitoral. Foi a lei do 
canso alto, que só admitia o alis
tamento cie cidadãos que tivessem 
rendas elevad~s e :fôssem alfabe
tiza.dos. Dissolvida a Câmara, rea
lizaram-se as eleições. O resul
tado foi a. derrota estrondosa do 
gabinete. Caiu o gabinete. Pa
rece que se encontrara o es•peci
fico ps.ra os males do sistema par
lamentar. Eni:Jretanto, a mesma lei, 
duas vêzes ainda aplicada, não deu 
cs mesmos resultados. 

Faliu em definitivo, o regime 
parhmentar do Império. Desilu
didos, os conservadores conside
raram insustentável a Monarquia, 

. que os liberais não puderam de
fender contra a propaganda em
polgante dos repu1blicanos." 

Dizia-se no manif·esto ele 70, como 
diz hoje o Sr. Raul Pila de refe
~rência ao presidencialismo, que o re
gime parlamentar era um regime de 
corrupção. 

Os manifestos históricos faziam-lhe 
as maiores acusações. 

o Sr. Assis Brasil, cuja autoridade 
em assuntos constitucionais não se faz 
necessário lembrar, em discur8o pl'O
mmciado no Congresso do Partido 
Re·publicano Democrático, em 20 de 
setem.blo de 1908, na cidade de Santa 
Maria, no Rio Grande ·do Snl, já 
dizia: 

<;O Brasil não é a Inglàterra. 
Mas, se não há identidade que 
nos consinta· copiar as instituiÇÕes 
inglêsas, pudemos proctu'ar a.nalo
gias que nos permitam utilizar, 
mutatis mutandis a experiêr..cia 
dêsse grande povo. E' por pen· 
sa..r assLm que mais de uma vez 
temos· declara•tiO que eU seria lnO· 
narquista e •parlamentar na ln
e·Iaterra e muito provàvelmente 
ibsolutista na remota Etiópia do 
negus Men:elik, guardando-me para 
ser repu:blica110 presidencialista na 
nossa terra, que não tem os' ante
ced·entes, nem o gênero, nem o 
crrau de cultura inglêsa para a a, 
I1!1:onarquia a:parente e a democ,ra-
cia real, nem o ' esta;cionamento 
secular no barbarismo e na treva 
para o absolutismo do potentado 
ne.gus." 

o Sr. R.aul Pila - Talvez Vossa Ex
ceE:nci~ ignore que,· depo:s disso, isto 
é, ao ft<ndar-s·~ o Partido Libertador, 
o Dr. Assis Bl'asil aceitou a respon
sabilidade dos ~~1inistros. Figura no 
progr2.ma do P<t,'tido Libertador êst.~ 
ponto: , comparr:cilnento e responsabi
lidade dos :rvr:nistrcs no parlamento. 

O SR.--SOUZA LEAO - Não foi 
isso que S. E,;.(\ defendeu na ConstiN 
tuirlte. S. Ex.a. dcfend·~u a compa
rênci!i dos Ministres à Câma1·a, mas 
:não defendeu a responsabilidade. Jsto 
consta do úiscurso de S. Ex.a promm
ciado na Constituinte de 34. Vossa 
E:"celêi!cia est:i equivc·cado . 

o Sr. Raul Pila-Quando se fun
dou, em 1923, o Partido Lilnrtadot:, 
p::<ssou a figurar em seu programa nil.o 
só o mincínio do comnarecimento. mas .. .. ' .. 
t::tmb~m o da n~sponsabilidade dos 
r·..íinistl'03. 

O SR. SOUZA LEAO- Isso é par
lamentarismo. 

Dai eu dizer que C:üllam: prcc\Rma
va, em plena Câmara parlamentaris
ta, que o de que a França p;·eci;; .cva 
era uma politica d•2 princíplOs, c1omi
nac1a pelo pensam~nto do lnter~.~S':'! ge
rál, c (!U:) só se conseguia M regime 
presidcnchl, e nr:o de uma politlc:1· 

. au 1our lc jour, como a !lclítica di! e:-;-
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pediente do Parlamentarismo, que não 
visa senão adormecer as questões. 

Cito, propositadamente, a qpiniã::J 
àe Caillaux, que foi duas vêzes 1.0 Mi
nistro da França, onde, segundo a 
.opinião do Deputado Raul Pila e do 
próprio Deputado José Augusto, o 
parlamentarismo, depois da Inglate~
ra, encontl'a maior ambiência, par:. 
demonstrar o equivoco em que Suas 
Excelências laboram: ali, também. o 
parlamentarismo. está em crise. 
' O Sr. Raul Pila - Diz V. Ex. a que 
o parlamentarismo está -em crise na 
.Franç::>? 

O SR. SOUZA LEÃO- Disse e ci
tei a opinião autor:zada de Cr,illam:, 
várias vêzes Ministro. 

O Sr. Raul Pila- O que vigoa·ava 
na França - é preciso fique bem cla
l'O . .:._ não era o regime parlamentar 
clássico; era, digamos assim, o qu.; 
muitos preconizam hoj-e: um regime 
parlamentar .temperado, isto é, d~tur
pado, pois perdeu sur, perfe:ção, por
:que, pràticamente, na França, fit>~u 

eliminada a possibilidade da dissolu
ção do Parlamento, uma vez qu·e esta 
dependia de s,provação do se~adr:., 
que a recusou slstem~ticamellte, a niio 
ser uma vez, isto nos primeiros anos 
da CO!.).St:tt!ição. 

O SR. SOUZA LEAO - Gostar h 
que v. Ex.n apontasse um país onde 
haja o parlamentarismo clássico. 

O Sr. Raul Pila -A Inglaterra. E 
não só a Inglat•erra: Bélgica, Suécia, 
1-l'oruega, Dinamarca, Canadá, Africa 
do Sul, Austrália e assim por diante ... 

O Sr. Dolor de Andrade - Tôdas •ls 
citações sempre na escala inglêsa. E 
.o restante das nações ? 

O Sr. Raul Pila - ... em todos os 
continentes, latitudes e raças. 

O S1·. Aloisio de Carvalho -Agora 
,o nobre orador cit::trá os pais-:s pre·>i
denc:alistas. 

O SR.. SOUZA LEÃO - Os E-st~1 .. 
.dos Uzlldos, o grande e:-:emplo, c n 
Constituição britanica .. 

'E se S. Ex.ns põem em dúvida a 
opinião de Caillaux,. trago-lhes outra 
.mais insuspeita, qual seja a de Lé•m 

Blum, também ex-1.0 Ministro d·~. 
França, e uma das expressões int·~lec
tuais mais brilhantes e mais conhec!
das, no livro que acaba de publicar 
sob o título ele "A L'echelle humaine" 
(pag. 63 e seguintes) : 

Diz o eminenb: ·político: 

"Se o parlamentarismo teve 
bom êxito na Inglaterra e naufra
gou na l!"rança, é essencialmente 
porque existe na Ingl::t t•3l'l'a uma 
antiga e forte organização ele par
tidos e que -à parte -raras ex
ceções que conf:rmam a re;ra ·-, 
nada jamais se pôde cri~.:o igual 
na França desde sécuío e müc. 

E' fácil satirizar cu condenar os 
partidos, sobretudo colocando-se 
alguem no ponto de viEta das di
taduras totalitúrias, às qua1::; seu 
simples nome opõe contracliç§.o 
flagrante. Mas, não· é também 
mencs certo que a precariedade 
ministo2rial, que as fraquezas ou as 
vac~lações da ação governamen~a', 
que a lentidão ou a desordem dos 
debates, enfim que os desfaler:i
mentos ou os choques da máquin::J. 
pa,rlamentar na França procedem 
antes d•e tudo da ausência de p~-.~·
tidos bastante homogêneos e dis
ciplinados. 

Foi assim scb a Res•.auração, 
sob Luís Felipe, sob a •Jrdem Mr.
rB.l, e desde vinte anos. Nem c1~ 
tôqo de Thiers, em tõrno d'} 
Gambetta, em tôrno de Clemen
ceau, ·se puderam constituir or;r
tidos de govêrno sólidos, dlsÓJii
nados, durávcis. Os esfcl'c·os ci:lsti
nádamente empregados· desde o 
princ1p10 do s é c ul o presen tr~ 
para fazer brotar um verdadeiro 
partido politico do "estado d·a es
pírito" radical só haviam alcan
çado puras aparências. E' precis'J 
lembrar :Sua história desde a· guer
ra 14-18, suas divisões, suas va
r:ações, as rlvalidacles públicas de 
seus chefes, sua incapacidade per
manente para manter uma unHio 
l'!'al d: tendência e de ação ? A 
tentutiva feita logo' depois elas 
eleiçõ~s C:e 1919, para fundar um 
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grande partido conservado~ nau~ 
fl'a.gara ainda mais rud,~ment'!. 
pois que, no têrmo de uma Ier;isb
tura, n2.o lhe restavam sequer 
vestígios. M. Tard!eu, dez anns 
mais tarde, experimentou r~no
vá .. Ia e teve que l'munciar a tal, 
quase imediatamente. Nas ·vé:;pc
ras da guerra não existia partido 
moderado. Os elementos díspares 
do Centro e da Direita uam in
capazes de se unir em tôrno de 
outra coisa que votos de opo:;1~ão 
sistemática. Quais os chefes: t..t. 
Paul Reynaud, M. Flandin, lV1 
Mar::n, cujas divergências política:; 
ou pessoa!s eram mais irred·ltí
veis, mais irritàntJ::s do que as dos 
chefes radicais ? Não procuremos 
alhures a razão determinante> e 
mesmo bastante da ineficácia do 
regime parlamentar em nosso 
país." 

O Sr. Raul Pila - Não llouve 
fracasso. A França foi muito bem go
vernada durtmte decênios e decênios, 
sendo de. notar que a única Consti
tuição estável que teve foi a parla
mentar. Tõdas as demais, a partir de 
91, duraram muito pouco, meses. 

O SR. SOUZA LEÃO - Não há 
duvidar, que, pelo menos, na França, 
o regime parlamentar está em crise: 
E s<: está em crise na França, onde 
~ sua prP.tica. sempre foi usual, não 
é para desejar qtle adotemos no Bra
sil, onde não há acústica para o seu 
complicado desenvolvimento,. 

O St. Aloisio de Carvalho - Seria 
razoavcl a observação se já não ti
vesse llavido parlamentarismo no 
Brasil. 

O SR. SOUZA LEÃO ·- Tivemos 
caricatura de parlamentarismo. 

O Sr. Aloisio de Carvalho - Pode 
não ter sido parlamentarismo clássico, 
mas o que tivemos pcrnütiu fosse feita 
a lei da abolição ela maneira que v. 
Ex.n conhece. 

O SR. SOUZA LEAO - E' bas
t:mtc dizer que a Càmara pôs abaixo 
três Ministérios. Os outros caíram por
que o Imp~raclor os fazia cair. 

o Sr. Aloisio de carvalho - No 
regime presidencial, os govêrnos caem 
pelas revoluções. 

O Sr. José Au.gusto - O regime 
parlamentar no Brasil terminou com 
o câmbio ao par; o presidencial isso 
deixou o país quase sem câmbio. 

O SR. SOUZA LEÃO - O regime 
p:1rlamentar da monarquia terminou 
com uma revolução e o desapareci
mento do regime. 

O Sr. Aloísio ãe Ca1·valho - A re· 
volução não foi feita contra o re
gime parlt!,mentar, mas contra a mo
narquia. A revolução era pela fede
ração. 

O Sr. Rau~ P.ila - .AJpoíado. Esta 
é :::. idéia capital. 

O SR. SOUZA LEÃO - Alberto 
Tôrres, deputado, governador e Minis
tro do Supremo Tribunal Federal, -
com a prática que lhe advinha dos 
postos qt~e exercera, no seu grande 
livro a Organizacão Nacional, já dizia: 

"A obra legislativa do Parla
mento do Império foi sacrificada 
nos vicias do Parlamentarismo; e 
a verdade flagrante que os anais 
da 11ossa vida pública destacam é 
que, no regime republicano longe 

de se executar o govêrno presi
dencial, o que se tem feito · rea.l
mente é prolongar os abusos e 
vícios do parlamentarismo, desvir
tuando a função do Congresso e 
a do Presidente da República. A 
restauração do regime parlamen
tar seria a maior demonstração 
de incapacidade pôlítica que po
cleriamos dar." 

Por tõdas estas razões, que venhCl 
de invocar, ein relação ao que se passa 
11o Brasil e, nà estrangeiro, verifi
ca-se que S. Ex.a o deputado José 
Augusto não tem r:.>,zão nenhuma . 
quando avança na proposição de que 
o presidencialismo foi o maior mal 
causado ao Brasil nestes 50 anos. 
Vamos objetivar a. questão. 

Em que foi maléfico o regime presi~ 
decial neste largo p!lriodo de tempo? 
Di:>. S. Ex.n: 

a) acabou com os esboços de parti
dos, que a monarquia ia criando. e que, 
bem ou mal, no revcsamento da vida 
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pública, trouxe paz e tr::mqülidade à 
Naci?..o". 

b) prescindiu dos llomt:ns ele inteli
gência e cultura, relegando-os p<>.ra um 
2.0 plane; 

c) provocou revolt~ções sôbre revo
luções, única forma pela qual, no 1'0-

gime presic!enctal - na América La
tina, era possível derrubar um g-ovêr .. 
no. 

Improcede totalmente, a 1."' alegaçã'J 
de S. Ex.~: 

Carlos Peixoto Filho, que, como sabe · 
esta Assembléia, foi um dos maiores 
vultos da nossa geração, e de quem já 
se disse com justiça - "que só afir
mava o que lhe parecia verdade e -;ó 
defendia o que se lhe afigurava jus
to" , - · não · ac1·edHava na neces
sidack de organização de partidos den
tro do regime presidencial. 

Esta tése, defendeu-a o grande mi
neiro em discurso proferido - nmr. 
banquete oferecido ao Marecllal H~l·
mes da Fonseca, enHi.o Ministro da 
Guerra. 

Sustentava nesse documento ,qu:: 
todas as reformas superiores levadas 
a efeito pelo podea· público, quer na 
administração, "quer na politica, foram 
do homem e não dos pa:rtidos. 

Mesmo no Impérlo, o que se fez, di
zia, como reformas orgânicas, polí
ticas ou sociais - o Ato Adicional, a 
lei de 28 de Setembro e a abolição -
foi feito contra o programa do parti
do dominante. Na República, ainda 
acrescentava, a luta dos partidos pro
vocou a revolta da armada e a rev~l
lução federalista que "a decisão de um 
homem sufocou e o patriotismo de ou
tro homem pacificou". 

A êstes dois acontecimentos, pocie
mos juntar · muitos outros resolvidos 
pelo p~:•!·i.•tismo e visão dos nossos che
fes de Estados, como por exemplo -
a vacina obrigatória, o saneamento da 
Capital ela República, a questão dos 
portos, o milagre Campos Sales em 
relaç:i'io à nossa sitnaçi\o financeira etc., 
etc. 

Pergunto '>3 'strcs parlamentaris·· 
tas: Seria possível resolver qualquer 
destas questões no regime que SS. 
EEx.u advogam? 

Quando, senhores, o ilu~tl'e Sr. Depu• 
tacto Agamemno!l JM:agalhãcs, ceden
do, por sem dúvida, aos seus pen

-dores parhmentaristas, projetou a 
· atual lei eleitoral, criando os partidos 
de ár...1bito nacional, ·disse ao Chef,; 
de meu Partido, S. Ex.n Dr. Artur 
Bernardes, que a idéia não me pare
ciu JJou em face ela complexidade dos 
nossos problcm!ls económicos, sobre
tuclo em rel:lção à maneira por que 
de'!iam ser resolvidos, tendo em vista 
as I:ecessidacles do Norte, as conveni
ências dos Estr.dos do Centro e do Sul 
do :Brasil - em confronto com a 
disciplic1::t partidária. 

Os nossos .. problemas são essencial
mente diferentes e, por isso mesmc, 
exigem tratamento diferente. 

Ocorre ainda a circunstância, já 
hoje_ posta à prova, de q:.1e os parti
cloz que levaram às urnas maior con
tingente de votos em favor do Pre-. 
sidente que se elegeu, entende que e;:ta 
ilustre autoridade está obrigada a go
vernar o país dentro do pragrama e da 
cli:.ciplina do seu partido. Esta té3e 
foi aincla há poucos dias defendida pelo 
Deputado Valadares. 

Os partidos colocam a dívida elei
toral acima dos interess·es do país. 

Nos Estados Unidos, Cleveland pro
curou libertar o pais dessa usança per
niciosa, que levou Washington, pre
vendo os males que adviriam de tal 
e}:pediente, na sua carta de despedirja 
ao povo americano, eJ\iclamar: 

"O domínio alternado dos par
tidos exalta e.ss,a sêde de represá
lias que acompanha as dissençõ,es 
civis. ltle é em si mesmo um des
potismo horroroso e acaba por le
var a um outro ainda mais du
rável." 

O sistema presidencialista, na sm~ 
pureza, a. meu parecer,· não se coadu
na com a ·existência de partidos na·
cionais, os quais só no r·eglme oarla
mentar podem encontrar a necessá
ria ressonância. 

E' possível que o presidencialismo 
tenha sido até hoje mal comprc~nd!
do ou mai praticado no Brasil, mas 
isw não é motivo para o afastarmos 
do cenário a fim de substitui-lo por 

/ 
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um oc:tro que faliu em tôda parte, c0m 
exceção apenas da Inglaterra. 

Nãci devemos querer na Preside!ncia 
da República um:?. espécie de estaca.. 
do Estado, como pitorescamente Eça. 
d& Queirós designou Casimir ?eriel', 
que afinal, transforma.do em Mneco 
cic engonço nas mãos dos partidos, se 
viu obrigado a abandonar o pndc:. 
Que!·emos um presidente responsável 
e que, no govêrno, ponha em execttção 
as suas idéias, o seu programa e não 
as· idéias e os prog:ramas dos oanídos 
que desejam tntelâ-lo. -

Quanto à 2.'1 alegação, não neee;;
sito invocar precedentes doutrí:ltírios 
para contraditá-la. E' bastante '::~.lien
tar que o Deputado José Augusta Uz 
tôda sua brilhante vida públíc.'l wü 
a égide- do presidencialismo e, nada 
obstante, as suas restrições ao Giste
ma - de que prescinde êle dos homens 
de inteligência -, S. Ex.a pôde ser 

. um dos maiores valores de sua gera
ção. Como e por que? Através de sr:us 
pareceres na Comissão de Instrução 
Pública; que se tornaram lendários, e 
através de magníficos discursos pro
mmciados nesta Casa. 

O 3.0 argumentá de S: Ex.O·, de qi.ie 
o regime presidencial provoca e faci
lita as revoluções, também 11ão pro
~ede: C? mal. que se atribuí ao presi
aenclallsmo e peculiar a todos os rr
gimes. Como acabou o regime pa;. 
l<:mentar no Brasil? Por uma revolu
çao. Logo, e pelas mesmas razões in .. 
vocadas por S. Ex.o. o Deputado ,Tosé 
Augusto, eu poderia concluir aprassa.
dame~te. que o regime parlaments.r 
tambem provoca revoluções. 

Realmente, Senhores -, o exe~l)Jo 
tle outros. povos demonstra que o pâr
lamentansmo está mais próximo tias 
revoluções do que o presí<lencialismo. 

Veja-se o que aconteceu na r;;álla 
c~m Mussolini, na Alemanha, co11~ 
H:tler, e, na Espanha, com Primo de 
~1vera!! !. Sôbre ter falido em todos 
e~tes pa1ses o parlamentarismo, pCir 
sobre. os se~s destroços foi construída 
máqmn~ nlfernal cujo desmünte 
~ustou a humanidade alguns milhões 
oe seres humanos. 

o .. que se faz mister, Senllores, -
aqm e alhures - é que pratiquemos o 

regime com leald·ade, sem fugir às 
suas exigências. 

Carlos Peixoto Filho, j it proclama v a: 

'ÓO qu~ se aspira _no regime pre
sidencial é um govêrno forte de 
um só, limitado pela temporarie
daó.e, pelos contrapesos do Con
gresso e do Judi-ciário e pela rt:s
ponsabilidade constitucional, pre
wmindo-se as constituições pra
ticadas como se formularam nas 
regras constitucionais, com nones
Udade, isto é, o Legislativo fazen
do as leis, o Judiciário interpre
tando-as e o Executivo dinami
zando-as." 

E a·crescentava: 

"No Parlamentarismo, verifica
se inteiramente o contrário: eôbre 
ser um tóxico, porque vicia a opi
nião pública na praxe de vencer 
pelo barulho; como porque só se 
movimenta em derredor das pes
soas e jamais das questões". 

Não se pode adotar um regime es
tranllo ao ambiente em que se vive. 
Ou melhor: o regime que se adauta a 
certo pafs, funcionan-do regularmente, 
não pode, por esta simples circunstâ.n
c:a, ser adotaclo em um outro: o Par
lamentarismo inglês não encmttra res
sonância nos Estados Uní<los, nem o 
presidencialismo americano na rugia
terra. E a razão? E' que o povo in
glês se afeiçoou à J;>râtíca de seu re
gime, imutáve~ até hoje, como: por 
igual, o americano já se identific~m 
com o seu·. 

David Campista, querendo demons
trar que certas idéias só podem me
drar e desenvolver-se depois de se 
a.daptarem ao clima e ao meio em que 
devem viver, refere a lenda de certo 
"guerreiro anglo-saxônico, que repa
triado depois de uma guerra ':llll' r.;
gíões longínquas, verificou que durante 
a sua; ausência, de mais de uni ano, 
sua espôsa dera à luz a um filho. 
Expl'obou-a e ela explicou que, indo 
uma· m~nhã pelos campos geladus, u.m 
floco de neve lhe caíra ao seio e a 
tornara mãe. Po1· isso' o povo cha
mava à criança de "filho da neve''. 
Calou-se o guerreiro e, tempos depois, 
chamado de· novo a. combater e1n .l'e-· 
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g10es do Sul, fez questão de levnr 
cõnsigo o filho e o conseguiu. Em ca
minho matou-o. Ao regressar ao lar 
e às interpelações angustiosas da es
pôsa sôbre a sorte do filho, respondeu: 

":t!:le era filho da nev.e - dissol
veu-se no país do sol." 

O SR. PRESIDENTE- Advirto ao 
nobre orador que está terminado o 
tempo de que dispunha. 

O SR. SOUZA LEÃO - Um minuto 
para concluir, Sr. Presidente. 

Tenho receio, meus Senhores, de que 
adota.ndo o regime que, em outros 
tempos, não foi feliz entre nós, c;ste
ja.mos reservando para êle a mt:Jsml 
sorte a que não pôde fugir o loiro fi
lho da neve, dessa fonnosa lenda 
do guerreiro anglo-saxônico. Aquela 
•·prudência" de que nos fala o "dou
tor angélico', bem que nos aconsalha 
a ser fiéis. ao pensamento e à ar,áo 
construtiva dos republicanos histúri- · 
cos, no que pertine às linhas essen
ciais da forma de govêrno que insti
tuíram "-- sem nunca perder de vista, 
é claro, a lição da experiênda que os 
fatos novos vão enriquecendó no curso 
da evolução política. 

A despeito de tôdas as vicissitudes 
por que tem pássaclo no meio Jrasi
leiro, é ainda o regime presidencial 
o único que, por sua perfeita adapta
ção ao complexo de nossas conctir.ões 
existenciais, está destinado à long€wi
dade - aquê1e regime com o qual 
sempre vivemos em relativa paz, pro-

. pugnando pela grandeza ·e prosperi
dade do nosso país. (Muito bem; mili
to bem. Palmas. O orador é c um z;r:
mentado.) 

O SR. PRESJDEN'l'E - Tem a 
palavra o Senhor Daniel Faraco. 

O SR. DANIEL FARAOO ·- (Lê 
o seguinte discurso):· - Sr. Presi
dente, Srs. Cons·tituintes: A missão 
de dar ao Brasil uma Constituição 
oapaz de a-ssegurar-lhe o progresso 
em todas os terrenos é de tal' forma 
importante que, di·ficilmente, se po
derá pecar por excesso na preocupa
ção de ajustlln.', o melhor possfvel, o 
texto constitucional às realidades na
cionais. 

E:sas realidades são de var1a or
dem e se encontram, ainda, em per
manente evolução. Não. poderemos, 
por certo, f·azer obra pzrfeita, pois, 
iria além das fôrças humanas o fa
zê-lo. Mas não estariamot> ·cum
prindo o mandato que nos co!lífiou 
o povo se tal consideração nos le
vasse a subestimar o bem que pode
mos fazer, inovando onde fôr neces
sário pa.ra melhor correspooder às 
exigênóas da ~volução, sobretudo no 
terreno econômico. 

A realidade econômica - que sem
pre, aliás, desempenhou pa.pel funda
mental na vida da socieda·de assu
miu, modernamente,· a par de mo
bilidade e complexidade imensamente 
maim·es, uma importância tal que, 
sem sombra de dúvida., compromete
ríamos a seguranQa do inteiro _ edilfí
cio legal a<;,ui construído, perlfeito 
embora nos demais pormenores, se 
descuidassemos de utilizar o.s meios 
melhor indica·dos para discipliná-la 
e enquadrá-la em moldes. a;dequados. 

Venho, por isso, uma vez mais, pe
dir a .atenção dos nobres colegas p~a 
dois assuntos de que já tratei nesta 
alta tri·buna, a-duzindo no.vas consi
derações que, ouso esperar, serão de
vidamente apreciadas pela Assem
bléia, cônscia como está de suas gra
ves responsabilidades perante o povo 
e a história do Brasil. 

o primeiro assunto, objeto de um 
discurso aqui profer1do na sessão de 
27 de · março último, diz respeito à 
organização da nossa economia. 

Panso haver demonstrado, nessa 
oportunidade, uma tese que, aliás, 
quase ninguém põe mais em dúvida, 
ou sej.a, .a de que a vida econônüca, 
abandonada a si mesma, degenera 
em anarquia e não corre&ponde a 
setl.S fins de proporcionar. o bem es
tar do povo. 

O liberalismo manchesteriano per- · 
tence hoje apenas à história. Coube 
a Keynes - o 'grande economista in· 
glês, cuja morte, a 21 de abril dêste 
ano, foi uma irreparável perda para 
a ciência - jogar-lhe por cima a 
última pá de cal, ao demonstrar que. 
por si próprio, o sistema económico 
não consegue realizar sequer o em-
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prêgo pl.:mo de homens e materiais, 
premissa implícita e tõda a argu
mentação da economia clássica. 

ainda, uma condição imprescindível 
à boa ordem social. 

Assentando isto, não é difícil resol
ver o problema de a quem competi
rá dirigir a vida econômica. Pelos 
alto~ interêsses em jôgo, deve caber 

Ainda hoje, é verdade, a expressão 
"economia dirigida" suscita em cer
tos meios explicável repuLsa. Essa 
repulsa, entretanto, não tem por ob
jeto o f•ato mesmo de a inteligência 
humana ordenar a vida econômica, 
ma.s sim o de Ol'dená-la mal. A eco
nomia, aliás, como afirmei em meu 
discurso citado, foi sempre dirigida, 
.senão pelo Estado, ao menos por 
indiv~duos, organizações ou classes 
que manobraram em seil favor as 
sagmdas leis dos cl2ssicos. A ques
tão, pois, não está em escolher se· 
a economia deve ser ou não dirigida, 

.mas sim em escolher entre uma boa 
e uma má dlreção. Contra a eco
nomia mal dirigida é que se )evanta, 
.com justiça, o clamor univers,al. 

' 
Mal dirig·ido será, por exemplo, um 

·sistema econõmico no qual se supri
me a libel'dade de iniciativa ou onde 
esta seja relegada ao papel de mera 
executora de planos rígidos, minu-

. -ciosamenté t1"açados. 

Mal dirig·ida será, ainda, a eco
nomia quando os objetivos dos pla
nos preparados forem errôneos ou 

_.perversos, ou quando o órgão diretor, 
via de regra o Estado, se puzer a in
terferir, direta e continuamente, com 
.a atividade dos indivíduos e dos gru
pos, oferecendo tôda sorte de obstá
culos ao livre desenvolvimento d·a 
energia organiz:àJdor•a orientada para 
o bem comum que, em certo grau, 
também êstes possuem. 

Desde, porém, que os planos tra
·çEJJdos sejam inteligentes, plásticos, 
adstritos às g-randes linhas, fixando 
·objetivos ace·rtados . e nobres, e· desde 
que, ao pô-los em prática, a autori
da·de pública se empenhe sobretudo 
em cri.ar ambiente favorável às ati
vida;des consideradas úteis, agindo 
por meios indiretos e reservando a 
atuação direta a·penas para certos 
e determinados casos, a direção ou 
melhor a organi~ação da vida eco
·nômie.:t será, não apenas uma verda
·deira bênção para a sociedade, mas 

. ao. Estado o desempenho dessa fun
ção. Mas estará o Estado, com os 
órg·ãos .de que dispõe atualmente em 
condições de desobrigar-se, com van
tagem, clGsse importantíssimo encar-
go? . 

A resposta ·deve ser afirmativa, des
de que a organização· estatal se com
plete com a c;:iação de um órgão téc
nico, incumbido de presidir ao pla
nejamento, missão que requer, não 
apenas comr;etência especial, mas 
também ·aparelhamento adequado, 
quer para a reunião dos dados indis
pensáveis, quer para acompanhar, 
ten~pestiva e acertadamente, a evolu
ção dos diferentes problemas parti
culares e a do inteiro conjunto. 

ll::sse órgão técnico não deverá cons
tituir mera dependência do Executivo 
ou do Legislativo. Deve ter autori- . 
dade própria para dirig·ir-se à opi~ 

nião pública e deve poder assumir, 
perante esta; as responsabilidades por 
seus atos. Não deve, entretanto,. ter 
poderes para legislar ou para exe- . 
cutar suas próprias sugestões, para 
não desorganizar o sistema represen
tativo ele g:ovêrno. Em suma, deve 
constituir como que um tribunal que 
julga, independentemente, da conve
niência ou inconveniência econômica 
'de certas · medidas, deixando aos ór
gãos políticos a ar-reciação da opor
tunidade ou inoportunidade dessas 
medidas tlo ponto de vista político, 
que é mais geral e mais complexo que 
o ponto de vista econômico. 
· Parece-me, assim, impor-se a cria
ção ele um. órgão constitucional ade
quado. o nome dêsse órgão pouco 
importa. Poderia chamar-se Conse
lho de Economia Nacional ou Copse
lho Económico, como o denominou ·a 
recente Constituição Francesa. Devo 
frisar que o fato de essa Constitui
ção haver sido rejeitada, rio plebisci
to de 5 de maio últ\mo, não serve de 
nrr;mnento para infirmar o acêrto de 
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suas disposições nêsse particular, pois· 
não se prendem a elas os motivos da 
rejeição. As linhas gerais por que se 
moldaria o Conselho já foram indi
cadas em meu citado discurso e fol
go em registrar que, em muitos pon
tos, essas linhas se assemelham. às 
que seguiram os constituintes fran
cese:;. 

Dir-se-a. que ta! Conselho é des
necessário, pois, tanto o Executivo, 
como o Legislativo podem solicitar o 
concurso de técnicos para o est'uao 
dos problemas económicos. Realmen
te, porém Sr. Presidente, e peço a 
especial atenção da Casa para êste 
ponto, não se obteria nunca, por esta 
fcmna, o plano de conjunto indispen
sável a uma vida económica ordena
da e progressista. 

operação e dos conhecimentos espe
cializados de outros profissionais. 

Possuímos hoje, no Brasil, um gran
de número de órgãos diversos, de in
vestigação e orientação economtca. 
Tais órgãos têm prestado e poderão 
continuar prestando relevantes servi
ços à causa pública. Falta-lhes, po
rém, uma orientação de conjunto. 
Falta, também, a utllização em con
junto tecnicamente feita, dos resulta
dos parciais a que chegam. Somente 
um órgão dotado de autoridade e 
prestigio convenientes poderá estabe
lecer a unidade nêste ponto, aquela 
unidade fecunda que é a ordem na 
diversidade, 

Outros poderão alegar ainda a 
desneoessid!llde de um órgão C011Sti
tuciooal, de vez que a lei ordinária 
poderá criar órgãos do Legislativo ou 
do Executivo, para o desempenho des
sa trurefa. 

Por certo, órgãos dessa natureza te
riam sua utilidade, como por exem- . 
pio um Ministério da Economia ou 
uma Secretaria espe·cial no Congres
so. Mas fôrça é reconhecer que bis 
entid~:~,des não possuiriam, perante a 
opinião pública, a fôrça de um· órgão 
constitucional. Suas recomendações, 
por outro la.do, deixariam de ser ex
clusivamente técnicas, para revesti
rem um cunho mais acentua.damente 
político. E assim, muitas vêzes, cer
tas soluções, ocasionalmente impopu-

A economia de um pa!s é um todo 
orgânlco e nao um mosaico de peças 
juxtapostas. o estudo de um proble
ma particular levará sempre a uma 
solução particular, em possível ·· con
flito, próximo ou remoto, com outras 
soluções particulares, se não existir 
um órgão técnico que, reunindo no 
esp:tço e no tempo, dados e informa
ções completas, possa trazer a opi
nião e os poderes públicos sempre no 
pleno conhecimento do inteiro con
junto. Um órgão capaz de prever, 
com oportunidade, o que em econo
mia se denomina as variações de 
conJuntura. Um órgão, enfim, capaz 
de acompanhar tôda a marcha da 
vida económica para situar, com a 
precisão possível, os problemas parti
culares ·dentro do quadro emon0m1co 
geral. 

. lares, não rece1beriam o impulso neces
sário para virem a tona, ou não se
riam defendidas com o vigor ne·ces
sário no debate indispensável para o 
esclarecimento da opinião pública. 

Quando se quer construir uma casa, 
nl1o se comeca pedindo o parecer de · 
um pedreiro, depois o de um carpin
teiro, de um marceneiro e ··enfim o de 
um pintor. l'!:stes elementos, técnicos 
sim em sua especialidade, poderão 
aconselhar dentro dessa especialidade. 
Mas é necessário, para traçar as li
nhas gerais do edifício, começar so
licitando a colaboração de um ou 
ma!s engenheiros e, ainda, :razer com 
que êles acompanhem todo o traba
lho de construção, servindo-se, à me
dida que se tornar necessário, da co-

Não, o a·certaido é delimitar clara
mente as· f.unções. O ó:gão técnico . 
investiga, estuda e propõe com abso
luta independência. Os órgãos poli
ticas, por s·ua vez, examinam os ele
mentos de decisão, situam a solução 
preconizada dentro do quadro dos in
terêsses g-erais e resolvem em defini
tivo sõbre o caminho a seguir; 

Sábia foi, a Constituição Francesa, 
em colocar a questão nestes têrmos. 
Da sabedoria desta Assembléia não se 
pode esperar, também, outra atitude. 

Uma última objeção que me per
mito ainda analisaa: é a de que o Con-
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selho, cuja c-riação se· defende, poderia 
eventualmente transformar-se numa
.o\ca.demia aferrada a doutri11as e pro
pensa. a demo."lstrações de erudição 

ria argumento. Mas quero lembrar 
·que o que proponho é essencialmen
te diverso. 

A Carta de 37 estabelecia um con
selho, com nome igual ou semelhan- · · 
te. Era, entretanto, um órgão repre
sentativo, político. :tl:ste será exclusi
vamente técnico, não entrará em ter
reno estranho à técnica, porque a 
direção dos -negócios públicos ficará 
sempre com os órgãos políticos atual
mente existentes. 

mais ou menos bisantinas. . 
:tl:sse receio deveria, logicamente, 

manifestar-se em relação a todo e 
qualquer o:rganismo, fôsse qual fôsse 
a s.ua natur·eza. 

Admitamos, para aJJ'gumenta.r, que 
assim acontecesse. Caberia ao Legis
lativo e ao Executivo denunciar o fato 
à opinião e não aceitar as sugestões 
eivadas de vícios teoricistas, providen
ciando, outrossim, quando da renova
ção anual de um quinto dos membros 
cio Ool.l.Selho, para que êste recebesse 
elementos mais cSJpazes e úteis. 

O Sr. Fernando Nóbrega 
míta V. Ex.a. um aparte. 

O SR. DANIEL FARACO 
prazei!'. 

Per-

Com 

O Sr. Fernando Nóbrega - Ouço 
sempre V. Ex. a. com o aprêço que 
me:rece. Quero, porém, acentuar que 
não compreendo, no regime democrá
tico, um órgão para dirigir a econo
mia. :tl:sse órgão, a meu vêr, só pode
ria existir nos regimes totalitários. E 
é justamente aquele organismo de que 
falava a Constituição cl:e 37. Aí, sim, 
era admissível, porque estavamos sob 
o regime discricionário. 

O SR. DANIEL FARACO - Vou 
r·es.ponder às duas argüições contidas 
no aparte de V. Ex.n 

Em primeiro lugar, não se trata de 
órgão para dirigir a . e·conomia, mas 
para· orientá-la. 

O Sr. · Fernando Nóbrega - Essa 
o:rientaçã.o redunda em direção. 

O SR. DANIEL FAR.A:CO - Em 
se,gtmdo lugar - ainda dentro da 
mesma dificuldade levantada por vossa 
Excelência - Mje a qu<estão não é 
mais de dirigir ou não a economia, 
e, sim:, a de saber se deve· ser mal 
ou bem dir1gida. Porque a economia 
sempre foi e agora mais do que nunca 
é diclgiqa. 

O Sr. Fernando Nóbrega - Mas 
v. Ex.t>. a quer dirigida pelo Estado. 

O.SR. DANIEL FARACO -V. Ex.11 

disse que se trata de órgão previsto 
na Constituição de 1937. Isso não se-

Respondido o aparte, V. Ex.a vai 
permitir que continue. 

Mas prejulgar, desde já, a atuação 
do Conselho não pa::ece muito lógi
co. Não se pode admitir que homens 
de valor, constituídos em corpo pela 
adio conjunta do Executivo e do Le
gÍslativ6, pois os membros do Con
selho seriam nomeados pelo Executi
vo com r, aprovaç~.o do Congresso, 
e ainda responsáveis perante a opi
nião pública,· se abandonem a bisan
tinismos dispensáveis. E em matéria 
de doutrinas económicas seria teme-

. ridade desprezá-las simplesmente por 
serem .doutrinas. 

Não se deve esquecer que, ainda 
recentemente, a Inglaterra, a pátria 
da Economia Politica, ao ter de en
frentar a mais· tremenda das guer
ras, aceitou conselhos eminentemen
te doutrinários neste terreno, fazen
do-se guiar por homens como Keynes, 
um teórico dos mais característicos 
com que a ciência econômica jamais 
contou. Por que desprezar a teoria? 
A tem·ia é, afinal, a cristalização ·e 
o disciplinamento raciocinado dos co
nhecimentos obtidos na prática. Fei
ta. a necessária distinção entre a boa 
teoria e a pura fantasia, qu::.>,ntas vê
zes é preciso reconhecer que, como 
agudamente notou um autor, os ho
mens mais práticos são precisamen
te os teóricos! 

Os nobres constituintes brasilei
ros bem a v aliarão o quanto é indis
pensável dotar-se o País de um ór
gão da natureza do que se defende. 
Devemos acabar de vêz com o sis
tema de estarmos a resolver cada 
problema de per si, sem uma firme 
orientação de conjunto, do que tem 
resultado resolver-se um caso à custa, 
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muitas vêzes, de suscitar novas e 
mais graves dificuldades. A criação 
cio ó!·güo constitucional aqui esboça
do ~eria o l'econllecimento prático da 
importância de que se reveste, em 
nossos dias, a Ol'ganização da vida 
económica, ímportància que está a 
reclamar; da máquina estatal, se apa
rcll'le ela convenientemente para en
frentar suas crescentes responsabili
dades. 

Outro assunto com o qual me per
mito ocupar, neste momento, a aten
l1áO dos ilustres colegas, já foi tamw· 
bém aqui debatido em discurso pro
ferido na sessão de 10 de Abril: é o 
do re.3tabelecimento de ·um quadro 
natural para· a remuneração do tra
balho. 

Bem sei, Sr. Presidente, quanto cui
dado deve merecer, da parte dos Se
nhores Constituintes, o estudo de ino
vações fundamentais em nosso siste
ma econqrnico social. Maior cuidado, 
porém, devem ter os representantes do 
povo, nesta oportunidade histórica, em 
n~o criar barreiras. à evolução natu.
ral, sobretudo quando é gritante a 
lnadequação do sistema vigente à ver
da-deira natureza do homem e da eco
nomia. 

Foi por isso Sr., Presidente, que 
julguei imperioso dever de consciên
cia o levantar a questão nesta Assem
bléia. Por que motivo havemos de he
sitar em ir ao encontro das re·formas 
necessárias, quando o opormo-nos a 
elas pode s.ignificar pelo menos a eter
nização dêste áspero conflito entre o 
capital e o trabalho, que tantos males 
causa à sociedade, ameaçando de sub
versão uma ordem econômico~social 
hoje prisioneira de instituições, como 
a do salário, que, sem serem injustas 
de per si, criam e m::mtêm, a perma-. 
necerem rígidos, uma situação essa 
sim iníqua e injusta. 

Talvez, Sr. Presidente, a pouca valia 
de meus dotes de argumentador (Não 
apoiados) não me permita apresentar 
a tese, aos ilustres representantes, de 
forma a convencê-los de sua justeza 
e conveniência. Poderei ser por isto, 
nesta Assembléia, um soldado vencido. 
Mas, ouso repetir com um grande 
deputado francês, com êsse destemero-

so e incansável lutador que foi Alberto 
de Mun, serei então o soldado vencirlo 
de uma causa invencível. Porque es
tou certo, a verdade acabará por tri
unfar, em que pese à fraqueza de seus 
eventuais· defensores. 

A questão, enfim, se resume no se
guinte: por que motivo devem con
tinuar separados, em. muitos pontos, 
dois elementos essenciais à economia 
.;·,:;<crna como o capital e o trabalho 
•:.:u:;), aliás, funcionam unidos no pro
ç.esso da produção? Por que motivo o 
detentor do capital e o -fornecedor do 
trabalho não deverão caminhar para 
o contrato de sociedade, abandonando 
a pouco e pouco a obsoleta figura da 
locação de serviços, ainda hoje domi
nante no contrato de trabalho? 

Vejo com preocupação, senhores,· 
que caminhamos para inscrever, na 
futura constituição, dispositivos insti
tuindo apenas a participação dos tra
balhadores nos lucros das emprêsas, e 
nada mais. Mas já o disse, em aparte 
a um nobre colega, estatuir a P.artici
paçio nos lucros, sem prever a corres
pondente e substancial alteração no 
próprio conceito . do contrato de tra
balho é querer um efeito, sem a cau
sa correlata. 

Pior ainda: permanecer apenas na 
participação Cindireta, até, como que
rem alguns) nos lucros, sem criar 
base legal para a futura e gradativa 
participação na direção e mesmo na 
pr'opriedade da empresa, é amarrar a 
evolução, é propiciar talvez, com o 
desencanto inevitável dentro de alguns 
anos, a desmoralização da 'única fór
mula capaz de resolver definitivamen
te a questão social, no que. esta depen
de das relações entre o capital e o 
trabaLI'lo. 

A co-proprieda·de na emprês.a 
nada menos - deve ser o objetivo fi
nal da campanha pela devolução, ao 
trabalhado•r, do lugar predominante 
que naturalmente lhe· cabe na eco
nomia segundo a fórmula de Toniolo: 
o trabalho cada vez mais dominante, 
a natureza cada vez mais dominada, o 
capital cada vez mais proporcionado. 

. o grande argumento que se invoca 
contra a tese aqui debatida é o da 
falta de preparação das massas traba-
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lhadoras para assumirem as responsa~ 
bili<lades em que a co~gestão e a co~ 
propriedade implicam. Fala-se ainda 
na agitação permanente que a fórmula 
poderia ocasionar, uma vez inscrita no 
texto constitucional. 

Por certo, são essas objeções sérias 
e devem ser cuidadosame11te estuda~ 
das. Dizem elas respeito, poré1n, a,pe
nas à oportunidade de se efetivar já e 
já a fórmula e não atingem a fórmula 
em si mesma. 

O Sr. Glicério Alves: - . P-ermita 
V. Ex.n um aparte. 

O SR. DANIEL FARACO: -Per
feitamente. 

O Sr. Glicério A.Zves: - Prefiro o 
impõsto social, para au.xiliar, a mau 
ver, de maneira mais eficiente, indi~ 
retamente, o trabalhador. 

O SR. DANIEL FARACO: - Po_is 
ficarei pesaroso se dessa opinião não 
conseguir demover o ilustre colega. 

Ora, Sr. Presidente, nada me pa
rece melhor, para preparar o traba
lhador a assumir plenamente suas 
responsabilidades, do que permitir-lhe, 
com oportunidade, ir participando 
gradativamente dessas mesmas res~ 
ponsabilidades. Não se pensa em tor~ 
nar obrigatória, da noite para o dia, 
a efetiva adoção _de fórmula completa. 
Tudo quanto se preconiza é criar base 
legal para essa adoção que se pro~ 
cessará paulatinamente e çl.e prefe
rência - se assim resolver a sabe
doria do legislador ordiná1;io -- atra
vés J sistema já conhecido do acio
nariato obreiro, embora nos r.areça 
outras modalidades mais adequadas 
ao caso brasileiro são possíveis. 

Neste mundo que se transforrn:t, an
tepc obstáculos à evolução natural 
para regimes mais justos e racio·nais 
será, isto sim, estabelecer f.ocos per
manentes de agitação prejudicial. 

Se a fórmula proposta parecer de
masiado radical, por conter implícito 

. o repúdio ao atual conteúdo do con-
1 trato .ie trabalho, então que se adote, 

pelo menos, uma fórmula criando base 
legal para o acionariato obreiro e .dei
xando, ao. legislador ordinário, ampla 
liber:l.Lde de movimento para tornar 
-efetiva a participação do trabalhador 
na emprêsa, sem as pei:as que a con
sagração cO'nstitucional das imper
feitas instiüuições vigentes lhe tra
riam. 

cumpriria, então. reconhecer aos 
trabalhadores efetiva preferência para 
a aquisição de cotas no c9.pital das 
emprêsas onde trabalharem. Poder
se-ia - e estaríamos ai avançando 
consideràvelmente no sentido da tese 
defendida - estabelecer que as em
prêsas creditassem anualmente, ~ cada 
trabalhador, sob a forma de açoes ~u 
cotas no capital, o salário de um me.J 
que, em muitas firmas, já vem sendo 
transferido para fundos de reserva, a 
fim de atender ao pagamento Je even
tuais indenizações por desped.id.a. 
Para agir cautelosamente e cons1de
rando que, de inicio, as dificuldade:s 
práticas para aplicação do sistema. em 
emprêsas de pequeno vulto. serwm 
quase insuperáveis, pode:r-se-1a. c•me
car com as emprêsas de cap1tal ou 
patrimõnio superior a determin>t<l::t 
quantia: 

As ações ou cotas citadas, ao passo 
que confeririam direito pleno 110 n;· 
teia dos lucros, ofereceriam, de n_;l
cio, direitos mais limitados de gest.uC;, 
de forma a não perturbar, pela 1~~ 
completa consciência das r.esponsMl
lidades correlatas que revelassem al
guns beneficiários, a bo; ordem nn 
administração das empresas. 

A ·temida agitação, visando o ime
diato cumprimento elo ideal porven~ 
tura inscrito na Constituição poderá 
.ser contida em seus justos limi.tes .. 
pelo esclarecimento da opint!i.:J p.i~ 
blica e pelo condicionamento da cc
gestão e da cc-propriedade a exip;é11~ 
cias tanto maiores, quanto 1nent!s 
111propriadas forem as circunstâncias 
à concretização dêsse ideal. 

Ainda uma vez, cito o exemplo da 
r-ecente Constituição F'rancêsa, onde 
foi inscrito o princípio da parr.1cl· 
pação nos lucros e na administração. 

Seja como fôr, indispensável rue· 
parece lançar na Constituição ;t s~
mente de uma solução definitlVa ~lO 
conflito secular entre o capital ~ 0 

trabalho. :IJ:sse conflito sàmel!'t_e P_?· 
derâ ser resolvido pela modlflcaçao 
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dos têrmos em que está hoje colocadl.'. 
a questão. 

Enquanto empr.egados e emprega~ 

dor·es se defrontarem como classes an~ 
tagônicas, inevitáveis serão os cho
ques entre ambas, mesmo que o tom 
senso e o patriotismo impeç:;tm que 
êsses choques degenerem em luta e'~
tremada. lt preciso associar, dentro 
do próprio contrato de trabalho, êsses 
homens divididos. É necessário que 
todo contrato permanente de traba
lho pouco a pouco se integre nessa 
fórmula e que ela se dissemine pelas 
cidades e pelos campos, trazendo a 
todos os que cumpr.eril o mandamento 
divino de trabalhar, cl11.amam-se êles 
hoje patrões ou operários, um novo 
ambiente de coexistência, onde todos 
se irmanem, não apenas simbólica, 
mas cfetivamente. 

Po: certo que os choque.s de inte
rêsses não desaparecerão de todo. 
Tais choques, aliás, são uma condição 
de vida em sociedade. Mas êles se 
pro::essarão 'em· clima diferente, sem 
a aspereza da luta de classe, como se 
delinearia em nossos dias. Se conse
guirmos isto, o povo recolherá os 
frutos opimos de uma maior tranqu! ~ 
!idade e paz social. 

Era, Sr. Presidente, o que tinha a 
dizer. (Muito bem; Palmas. O orador 
é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE- Tem apa~ 
lavra o Senhor Pedro Vergara. 

O SR. PEDRO VERGARA- Clê o 
seguinte discurso): - Sr. Presidente, 
Srs. Representantes: Acaba de ser vo
ta-do na Comissão de Constituição o 
seguinte dispositivo, que integra o ca
pitulo das garantias individuais: 

"Não haverá prisão por dívidas, 
multas ou custas, salvo a do de~ 
positário e a proveniente de obri~ 
gação alimentar, na forma da lei." 

Pondo de lado a redação defeituosa 
e ambígua do texto, - há nele, na 
sua parte substancial, uma afirma~ 
!l!ío de conseqüências graves, e para · 
a qual chamo a atenção dos Srs. Cons~ 
tituintes~ 

Segm1.do se vê daquela norma do 
projeto, não haverá prisão: 

a) por dívidas; 
b) por multas; 
c) por custas. 
Quem está, po·rtanto, vincula.clo a 

uma· obrigação de natureza econômi
ca, - as dívidas pessoais, propria
mente ditas, as multas e as custas, -
salvo as e:x;ceções referidas, - se dei~ 
xar de satisfazê-la, não sofrerá con
seqüências que afetem a sua liberoa~ 
de de la:comoção. 

O simples enunciado do problema 
está mostrando a sua relevância ju
r.Ldica. 

No que diz respeito às dividas e às 
custas, nenhuma discussão é possf· 
vel: atingimos a um grau de cultura 
e de civilização que o inadimplemen~ 
to, nesses casos, não admite, sem que 
se faça tabula rasa dos nossos prin
cípios institucionais, - qualquer coa· 
ção física, repressiva. 

No que concerne às multas, entre
tanto, a tradição do nosso direito se 
orienta num sentido exa.tamente opos. 
to ao que seguiu o texto do projeto, 
a que aludimos. 

Que não haja prisão por multas fis" 
cais e administrativas, - é cousa per
feitamente admissível e mesma paci
fica, entre nós. 

Mas, se a multa assume um carâter 
penal, - se com ela se pune um de
lito ou· uma contravenção, - não é 
possível aceitar~se, sem debate, o 
caráter restritivo da norma em exa
me. 

Posso dizer mesmo que, se triunfar, 
no plenário, a decisão da Comissão, -
teremos alterado de tond en comble 
<l nosso sistema de punir; ainda mais: 
teremos deixado o Estado sem de
fesa, er.a face de uma categoria enor
me de delinqUentes e infratores da lei. 

Basta considerar que são raras,· no 
Código Penal de 1940 e na lei de con~o 
travenções, as hipóteses previstas, cuja 
sanção isolada, cumulativa, substitu
tiva ou paralela não seja a multa. 

Dado que o plenário vote o dispo
sitivo a que nos referimos, como está 
redigido, - será necessário que se ai-
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terem, imediatamente, aquelas duas 
leis; será mesmo indispensável que 
se suprima a pena de multa e que se 
adote outra solução capaz de suprir, 
na sua plenitude, os seus efeitos. 

Parece que os ilustres autores da 
norma em apreço só se atíveram, re
almente, ao caráter fiscal da multa 
e não à sua eficáda penal, que ·as
sume, em. nosso direito, túna impor
tância cada vez maior. 

Dír.-se-ia, até, que a douta Comissão 
não reconhe·ceu na multa o caráter 
penal, que lhe atribui o velho direito 
positivo. 

Esta dupla compreensão da, multa, 
dia a dia mais a•centuada, na atua
lidade, __.:,.. não pode, entretanto. deíxa,r 
de ser considerada. 

Se, com efeito, permanecermos no 
campo do direito penal, verificamos 
qus a multa é, índiscuiivelmente, uma 
pena. 

Todos os característicos de penalida
de ttríctu senso lhe são peculiares. 

E' uma sanção aflitiva, antes de 
mais nada. 

Como tal, embora àt,i.nja ao delin
qUente no seu patrimônio, fere, con
comitantemente, os seus sentimentos 
egoístas e o priva de um bem que vem 
a ser, exatamente, uma parte do· seu 
pa trimônic. 

E' também uma sanção intimida
tiva, que pode impedir, só por si, como 
,as penas corporais, a reil1Cidêncía. 

Mantendo na multa o caráter de 
.pena, - e talvez com propósito de 
.!>Ublinhar essenciali.da;de, - o nosso 
legislador de 1940 a enumerou de mo
do ostensivo, entre as penas princi
pais: serão pmüdos os crimes, com a 
reclusão; com a detenção e com a mul
ta. 

Abaixo dessas penalidaJdes, apare
cem a perda da junção pública, a ·in
terdição de direitos e a publicação àa 
sentença, como penas acessórias. 

Do mesmo modo, a Lei das Contra
venções Penais, só de modo excepcio
nal, apUca aos contraventores uma 
sanção privativa da liberdade; cm re-

gra, a pu11ição de que usa, para a 
imensa generalidade dos casos, é a 
multa. 

Fundado nessa pe.culiaridade penal 
cia multa, assim preventiva e aflitiva, 

o nosso direito estabelece como 
condição do seu emprêgo, a sua con
versibmdade em prisão. · 

Se esta subrogação não se tolera, 
a muita, como pena, resultará ino
perante, por inexequível. 

Pode-se dizer, mesmo, que não é 
concebível a multa como sanção pe
nal, se nela 11ão está implicita a pos
sibmcta.de da sua conversão em pri-
são. 

E' que se o delinqüente que é pu
nido com a multa estâ, de antemão, 
por fôrça da própria norma penal, 
2.dvertido de que o não pagamento 
da multa é sem conseqüência, não lhe 
acarreta um dano, ~ é claro que há 
de preferir, em tõdas as hipóteses, a . 
solução mais favor:3.vel aos seus inte
rêsses: - .uão pagará. 

Conde11ado ao pagamento da sanção 
pecuniária, o delinqüente dará de 
ombros, como se na.da lhe houvesse 
aconteddo. Dirá, simplesmente,. que 
não paga, e tudo estará terminado. 

or::~, se a multa penal ficar reduzida 
a esta faculdade negativa do deliquen
te, que pode pagar ou não pagar, se 
quizer, sem nenhum risco - estarem~s 

. em face de uma inutilidade; pumr 
com multa ou não punir, serão a mes
ma coisa, porque o juiz, diante da 
recusa do imputado, ficará desarma
do - para fazê-lo expiar o delito. 

No que respeita às contrave:.1ções, 
a zituução será mais grave, ainda. 

Sabemos que, na sua quase totalida
de, estas infrações são punidas com 
multa. 

Suprimida que seja a sançf.o eco
nômica, serã necessário impõr ,o. todo 
contraventor, por mais leve que seja 
a sua contravenção, uma pena corpo
ral. 

Nesse caso, as prisões seriam pequr~
nas, para ·conter os condenados, pois 
as contravenções siio muito mais nu
merosas que os delitos, na dinâmica 
da incondut::t individual. 
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Por outro lado,· a justiça humana se 
desme,ndaria num rigorismo excessi· 
vo; tiraria a liberdade ao cidadão por 
faltas mínimas e - mais do que isso -
dcsviari.a do trabalho para o cárcere 
a atividade de ·muitos homens. 

Mas, se se adota a multa como pena, 
para as contravenções, e, ao mesmo 
tempo, se proíbe a sua conversão em 
prisê.o, o resultado ainda será pior: 
toda vez que a multa não possa ser 
cobrada, não teremos nem prisão nem 
multa. 

Nesse caso - se a multa não nade 
ser cobrada., ou se não pode converter
se em prisão, chegaremos a uma cdn· 
clusão ainda mais absurda: não ha
verá meio de punir a contravenÇões 
ou devemos arvorá· las em delitos, 'para 
puni·las como tais, na forma e com as 
sanções do Código Penal. 

Qualquer contraventor dirá: - Não 
pago ! Quer seja rico ou pobre, êsse 
grito de guerra contra a justiça terá a 
virtude mirffica de eximi·lo de qual-
quer punição. '> 

Chegaremos, assim, à inconsequênc!~ 
de deixar a repressão à livre dls· 
cr~ção do condenado, 

~ste, . se ·prevalece tal critério, será 
punido quando quiser. 

Teremos, então, uma alternativa tilo 
inelutável, quanto disparatada: cu su· 
primimos, de todo, e definitivamente, 
a multa, do Código P:mai e da Lei de 
Contravenções, ou consignamos, aí, o 
dislate de normas inócuas, inoperan
tes, e destinadas ao esquecimento da 
letra morta. 

Mas, não. O que hoje predomina no 
direito penal de tôdos os psJses cul· 
tos, o que ·é hoje um traço marcante do 
chamado direito penal moderno, em 
toda parte, é. o uso de penas leves ou 

. de substitutivos penais, de institutos 
a Zatm'S das. sanções punitivas -
que obviem os inconvenientes, em cer· 
tos casos muito numerosos, das penas 
privativas da liberdade, quando in~· 
dequadas - e que, de outro lado, não 
deü~em, ao mesmo tempo, sem puni
ção, a determinados deliquentes ou 
infratores, que podem não merecer o 
vexame da privação da liberdade, pura 
e simples - mas que devem não obs· 

tante, e de qualquer modo, ser· pu· 
nidos. . 
. Pretende·se, pois, acautelar e sal· 
vaguardar a exestimatio e· o futuro dos 
deliquentes primários - ao mesmo 
tempo em que se atende às contingên· 
cias que impeliram ao delito o deli· 
quente de ocasião. 

Eis por que o critério prevalecente, 
sob êsse aspecto, é o da aplicação das 
penas breves, o da generalização d<\ 
multa, o do uso dos substitutivos ou 
subrogados :penais. 

Estamos, assim, em face de uma apá. 
rente contradição do direito de punir. 

De uma parte, com efeito, se re
conhece que há uma categoria enorme 
e sempre maior, de indivíduos que vio· 
Iam a lei, mas que não possuem a cri
minalidade profunda dos grandes rle· 
liquentes; é nêles QUe se descobre; 
apenas um resíduo de criminalidade; 
mas, há, também os deliquentes, sem 
criminalidade psíquica. · 

Para êsses indivíduos, a pena priva· 
tiva de liberdade &e divide, à sua 
vez, em duas categorias: as penas 
de longa duração e as penas breves; 
as primeiras são representadas peta 
reclusão e suas modalidades; as se· 
gundas, pela detençéo, nas suas va· 
riantes penitenciárias; é pa1·a êles 
também que se estabtllece a mult!t 
como pena. 

Que os indivíduos de criminalidade 
profunda, aqueles que podem ser re· 
formados ou mesmo os incorrigíveis, 
devem ser punidos com penas de lon
ga duração, - não há a menor dú· 
vida. 

Entretanto, a categoria dos delin
qüentes de criminalidade residual on 
dos delinqüentes sem criminalidade 
psicológica, exigem um tratamento dl· 
ferente, do ponto de vista penitenciá
rio: ou se aplica a esses criminosos 
uma pena breve, ou se aplica um subs
.titutivo ou um subrogado penal, 
ou se aplica, simplesmente a multa. 

O que se tem em vista, com est.a. 
solução, é evitar a influência nefasta 
que ·exercem sôbre o ·seu caráter c~; 
ambientes peniwnciários .· 

Em verdade, o que se tem v-erificado, 
neste particular, é que as penas muito 
brandas são contraproducentes; o in· 
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divíduo de escassa criminalidade ou 
sem criminalidade, com uma psicolo
gia ainda não corrompida, - e que 
só por motivos ocasionais incidiu na 
lei, praticando um delito, - não pre
cisa ser reformado, - não .há nêle o 
que reformar; não sendo delinqüente 
de fundo, a penitenciária não logrará. 
beneficiá-lo; na melhor das hipótesP.s, 
todo o tempo em que permanecer prê
so, será um tempo perdido, sem qual
quer conseqüência benéfica, propícia, 
ao condenado ou à sociedade. 

Mas, também, é certo, - e esta é 
a pior hipótese, quase sempre verifi·· 
cada: o delinqüente que é encarcera
do, para cumprir uma pena breve, -
além de não ser beneficiado, do ponto 
de vista de uma suposta reforma psi
cológica, de que não precisa,. - re
cebe do cárcere as nefastas influên
cias que ai se processam; dêsse modo, 
o delinqüente de bons costumes, que 
não tinha vícios, que vivia uma vida 
digna e que gozava saúde, quando f'lj

trou para o cárcere; o delinqüent.e, 
em s'uma, que não era delinqüenr.e 
psíquico, mas que apenas violou a lei 
penal, por fôrça das circunstâncias, 
- adquire no convívio com os outros 
delinqüentes os ensinamentos e as in
formações que antes .não possuia e que 
daí por , diante, quando tornar à vida 
livre, o transformarão, quem sabe 
num criminoso verdadeiro. 

Viu-se, pois, o legislador moderno 
numa dura contingência: precisou evi
tar as penas longas que também ha
bituam o criminoso ao delito e à sua 
atmosf~ra; sentiu, então, concomit!:Ln- . 
temente, a necessidade de estabelecer, .. , 
ao menos para os delinqüentes resi
duais, uma pena mais branda. 

E' isso o que vemos, de modo cara
cterístico, em nosso código penal. 

A tendência do nosso legislador, aí 
manif.estada, é esta: - quís punir 
menos, para punir melhor; pretendeu 
que a pena, embora breve, produzisse, 
·tão sõmente, os bons resultados que 
nela estão insitos. 

'Mas, ao mesmo tempo verificou o 
inconveniente dessas penas: podem 
.ser benéficas, mas podem ser más; po
dem punir intimidando, para a prá-

tica de novos delitos;· mas podem tam
bém corromper, despertando uma ten
dência delitual e arrastando o de!in
qüente primário à reincidência. 

Dai as medidas laterais que foram 
adotadas no código penal de 1940 e 
que definem, nas suas linhas mestras, 
o direito penal, moderno. 

N·ão só se deve punir pouco, - só 
devem ser aplicadas as penas restri
tivas da liberdade, de pouca duração, 
no maior número de casos possíveis; 
deve-se, ainda, fazer mais: deve-se 
evitar a aplicação dessas penas, numa 
palavra: o delinqüente, que não co
mete delitos graves, deve saoP.r que 
pode ser punido com uma pena prl
vativa da liberdade, - mas deve fi
car a livre discreção do juiz a possi
bilidade de fazer a substituição de uma 
pena mais leve por outra mais grav~, 
nesses casos; deve, ainda, ser-lhe per
mitido não aplicar a pena corporal, 
mas a pena pecuniária; deve, em su
ma, ser permitido ao juiz não. apli
car pena alguma e deixar de punir 
o delinqüente, si et in quantum. 

Se o delinqüente estivesse seguro de 
que em qualquer dessas hipóteses so
mente lhe seria aplicada a pena m~is 
leve, - talvez se sentisse êle inclina
do, mais fàcilmente, à prática do cri
me, que a narina penal prevê. 

A alternativa, porém, de uma du
pla penalidade, ou de uma penalidade 
paralela, tornará o indivíduo mais 
atento ao seu próprio destino penal; 
aumentará o receio da pena; fará que 

·a sua natureza preventiva desempe-
nhe sôbre a vontade do agente a sua 
ação prev.entiva, intrínseca. 

]j: assim que tôdas as penas e .. os 
seus substitutivos desemnenham uma 
função altamente útil dê politica cri
minal. 

E se o juiz só estivesse adstrito, 
depois de praticado o delito, ao uso de 
uma pena, - o seu arbítrio, o cha
mado arbítrio judicial, - ficaria co
artado ·a estreitos limites. 

Dificilmente, o juiz poderia fazer 
a individualização judicial das san
ções. 

Posta a questão nesses têrmos, -
é facil concluir sôbre êste aspecto, 
que a pena de multa, - mesmo quando 
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aplicada, isoladamente, - tem o ca
ráter de pena paralela e assume, sem 
deixar de ser pena, a função inter
média, entre a pena privativa da li
berdade e os substitutivos penais. 

De fato, se o juiz devesse somente 
aplicar a pena de multa e nenhuma 
outra, quando essa se tornasse ine
ficaz e inoperante, pela sua inexequi
bilidade, em virtude da recusa de 
cumpri-la, quer por uma simples obsti
nação do delinquente, quer porque 
êste, culposamente, se colocou . em 
condições de não poder sofrê-la, -
o arbí.trio judicial seria nulo, nesses 
casos. 

Ai está por que a pena de multa 
pode ser considerada a melhor das 
penas, sempre que possa ser conver
tida em prisão, se for necessário, mas 
deve ser considerada como pena ine
ficaz e mesmo inexistente, se não se 
permite a sua substituição, nos casos 
imperiosos e em razão da conversão 
numa pena privativa da liberdade. 

Não há dúvida alguma de que a 
norma do projeto constitucional, 8e 
acaso prevalecer no plenário, tirará
ao juiz uma das suas melhores armas, 
para lutar contra a delinqüencia pri
mária e contra os delitos desenca
deados por sentimentos eg·oistas ou 
por impulsos de cupidez . 

A Constituinte, portanto, não deve 
aceitar a _norma a que fazEmos alu
são. 

Devemos, antes, continuar na obser
vância da velha tradição jurfdica, bra
sileira. 
Sempr~. em nosso direito, a multa 

que não foi paga põde ser convertida 
em prisão. 

Agora, essa possibilidade ainda se 
tornou maior, por ter o nosso legis
lador admitido o critério do direito 
penal moderno que se orienta, con
forme advertimos, no sentido, não só, 
dos penas breves, como também no 
da substituição dessas penas priva
tivas da liberdade, pelas penas pe
cuniárias. · 

Bem conhecemos a grave objeção 
- que se faz por tõda parte ao critério 
da multa penal e da sua conversão em 
prisão, quando podem transformar-se 
em abuso e injustiça. 

Todos reconhecemos, com efeito, que
a multa, quando aplicada ao delin
quente rico e ao deliquente pobre, -
sem a devida proporcionalidade com 

- as suas po3ses, degenera, fàcilmente, 
em iniquidade. O rico _satisfaz, senão 
com prazer, ao menos com desemba
raço, a sanção pecuniária,- porque dis
põe de cabedais bastantes; nesse caso, 
não só se livra, rapidamente, da pena 
de multa, como também impossibilita, 
por isso mesmo, a sua conversão em 
prisão. 

Ma.s, o delinquente pobre, que naãa 
tem de seu, que é um pária, um mise
rável, economicamente falando, êsse, 
por não poder pagar a multa, deverá 
sofrer as conseqüências da sánção pu
nitiva em que ela se converte. 

'Tal é a objeção clássica, utilizada, 
sempre, pelos autores, para combater 
esta pena. 

Mas, não obstante a gravidade da 
objeção, não me parece insolúvel o 
problema que daí emerge. 

Se o delinquente é pobre, se nada 
pode pagar, se é insolvente, - é claro 
que não pode ser punido com a multa, 
pois esta, por ser pena, se funda num 
pressuposto, que está na raiz do seu 
caráter punitivo: a multa, por ser 
pena, se destina a afligir e a· intimi
dar o' delinquente, mas para isso é ' 
mistér que o imputado possua tim bem 
econômico e que possa ser privado no 
todo ou em parte dêsse bem. 

O Sr.· Galeno Paranhos - Vossa 
Ex;celência não acha a multa uma 
pena injusta? Que somente os _pode
rosos poderão pa.gá-la e evitar que seja 
convertida em prisão? A multa lem
bra, de certo modo, os tempos da com
positio, em que a pena era colwer
tida em dinheiro. A sua aplicação, da 
modo amplo, atinge apenas a delin
qüentes miseráveis que nunca podem 
pa,gá-la . 

O SR. PEDRO VERGARA- Acabo 
de mostrar que a pena de multa subs
titui a P'rivativa da liberdade. Como 
é injusta? Só pode ser justa. 

O Sr. Pessoa Guerra - V. Ex.a se 
esquece de que 90 % dos condenados, 
no BrasH, são pOibres. As pe-ssoas ricas 
nunca deixam de atender às multas. 

O SR. PEDRO VERGARA _, Se o 
indivíduo é pobre não pagará a multa, 
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não sofrerá pena alguma. Não haverá 
pena e não haverá multa, predsamen
te porque o indivíduo sem recursos não 
está em ccndir.ões de sofre'r. A dor 
da pena não se pode produzir sôbre 
êle. 

Parece que VV. EE. ou estavam 
distnddos ou acabaram de chegar ao 
recinto, de modo que se não ap~r
ceberam do pensamento nuclear de 
meu dls.cu.rso. A p2na d2 multa deve 
recair sôbre o tem económico, cuja 
existência é o pressuposto essenci-al 
dela. 

O Sr .Fernando Nóbrega - Foi a 
te.se de ·V. Ex.n. 

O SR. PEDRO VERGARA - Perfei
tamente. (Lenão): Se, portanto, o de
linqUente não pode dar satisfação a 
êsse elemento esscn·cial da pena pe
cuma.rla, - Q.U:e é o bem econôinico, 
- é evider.te c;.ue a pena de multa 
n§.o se a'plica. 

Dsí se deduz, logicamente, que só 
é pozsivel a puniçf.o com a multa, 
quando o delinqüent-e se encontra em 
condiçces de solvabilidade económica 
ou, noutras palavras: quando pode 
pagar; esta solva1bilidade e esta ca.pa
cida·~le d·e pagar podem ser parcela
das, sem que deixem de subsistir; o 
pagamento sucessivo, por partes, é as
sim mesmo um pa.gamento a prazo; 
não e:~·clui, por isso, a idoneidade penal 
do devedor. 

Mas, se é necessário que o agente 
possua os meios materiais, para o. pa
game'!lto à vis.t9. ou a prazo, - a sim
pLes falta de pp,gamento, quando acaso 
subsista a solvabilidade, __;, não é su
fi.>Ciente para que a multa, não paga, 
se co:werta em prisão. 

Mas, o !~osso legislador resolveu, 
com simpli-cidade o caso: de · modo 
geral, a ccnv.ersão só é permitida, 
quando o deli!Kiüente, per nulevo
lência e com o fim de violar a lei, 
para fugir ao seu castigo, - se des· 
faz do bem económico e se coloc:1, 
deliberada e subre,pt1ciamente, em si
tuaç~o de insolvabilida.de, pa,ra não 
pagar. 

O Sr. Glicério Alves - Só pode 
acontecer em casos excepcionalíssirnos. 

O SR. PEDRO VERGARA - Vossa 
Excelência vem em apoio da minha 
tese. 

O Sr. Dolor de Andrade - Sou ra
dicalmente contrário à teoria de Vosstt 
Excelência. 

O SR. PEDRO VERGARA -La
mento que V. Ex.a, espírito tão bri
lhante, sustente ponto de vista di
verso. V. E'x.a, aliás, está apenas emi
tindo sua opinião, sem dar-nos a co
nhe,cel· qua1quer argumento. Natural
mente, por Gcasião de ser debatida 21 
matéria no ,p1enário, terá oportunidade 
de expender seu pe.nsamento, cem a 
i.11teligência, cultura e proficiência que 
lhe são peculhres. 

Também permitiu, o nosso legisla
'dor, que se opere a conv-ersão, quando 
o delinoüente reincidiu; nesse último 
caso, nêm siquer é necessária a faltei 
de pagamento voluntária; sempre que 
alguém é puntdo com multa, mas rein
cide, a multa é mudada em deten
ção, segundo o critério do diamulta. 

As considera.ções que acabo de ex
pender ~·erão consubstanciadas em 
emenda, modificando o texto do pro
jeto, no qunl se declara, como acen
tuei neste discur.:so, que não ha.verã. 
prisão por dívidas, custas ou multas. 
A ex:pre~s§.o "multa.", na emenda . a. 
ser apresentada, terá de ser supri
mida. Do contrário, c-omete1··emos gra
víssimo êrro. Tôda a legislação· penal 
brasileira, como está, terá de ser re
fonnacla de "fond en comble". A lei 
de contravenções dess.~arecerá e seri 

. necessário, ent§.o, adotar fórmula capaz 
de suiostitu.ir a multa no caso de trans
gressão. Per mai~ que me tenha es
força.do, como estudioso do direito pe
nal, p~ora .encc·ntrar essa fórmula subs
titutiva de multas, não me foi pos
sível. 

o sr. Fernando Nóbrega - Vossa. 
Excelência não é úni estudioso. E' 
mestre na matéria. (Muito bem) . 

O SR. PEDRO VERG.&.~A- Obri-
gado. Bondade de V. Ex. a • 

Desde já scUcito a preciosa atençao 
dos nobres Re·presentantes para o pro
blema cuja gra·vidade só por si avult~ 
110 simp1es enunciado. <Muito bem; 
mu·ito bem. Palmas. O orador é cum-
7J1"lmcntado). 

-
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O SR. PRESIDENTE. Tem a 
palavra o Sr. Alvaro Maia. 

O SR. ALVARO MAIA - Sr. Pre
sidente, Srs. Representantes: entre as 
comemorações dos últimos dias, jus
tas comemorações a fatos históricos, 
vitória das armas brasileiras na Itá
lla. dia universal do trabalho, cele
bração do Dia das Nações Unidas, 
transcorreu, no silêncio das Repar
tições e cios postos modestos, espa
lhados pelo território, a Semana do 
!mlic. 

Trata-se de assunto de interêsse 
' 'I nrtcional, que se prende a nu harcs 

de .brasileiros, a um milhão de coqt
p~ltrícios, ainda perdidos na maior 
parte, nos vários· quadrantes do "hi
terland". Trata-se, naturalmente, de 
~tsstmto modesto, a que não se refe
rem os comentá1'ios ele todos os dias. 
mas que vêm dos primórdios da his
tória e, por isso mesmo, deve pren
der a atençfio dos brasileiros; tra
ta··~>e de problema que passou mais 
ou menos em silêncio, mas represen
ta como tmbalhos em laboratório, 
·uma gre,nde idéia, ligada, intima
mente, à demarcação das fronteiras. 
E' o Serviço de .Amparo e Proteção 
aos índios. 

Querendo concretizar . as home-na
gens de minha bancada ·e que, por· 
certo, será. também o pensamento de 
·OUtros Constituintes, venho solicitar 
.seja revigorado na Carta· Magna de 
194fi o artigo, devidamente ampliado, 
da Carta de 1934, artigo estudado em 
·linhas gerais, em memorial dirigido 
peln. Diretcria do Serviço de índios 
ao · l'.1'inistério àa Agricultura. Sinte
tJZ!:l tal artigo, a proteção à grande 
raça, em que existe, segundo cálculo 
daquele Serviço, cêrca de um mi
lhão de indivíduos: 

"ser:i respeitada aos selvícolas a 
posse de terras que lhes tenham 
sido rcservadE~,s e também da
quelas em que se acham Iocali
zaclos, e sejam necessárias à sua 
manutenção, de acõrdo com as 
respectivas condições do estado 
social, sendo:-lhes, porém, veda
do, em qualquer caso, a alienação 
das mesmas. " 

:ll:sse artigo, em outras palavras, 
está no ante-projeto sugerido pelo 
In::;tituto dos Advogados, em março 
de 1946. A Constituição de 1934, em 
seus artigos 5.0 e 129, legisla sôbre 
o assunto .. Através de mais de tre
zentos anos cia nossa história, as
sim compendiou e resumiu o ampa
ro· às terras dos índios e sua incor
poração à civilização brasileira. 

"Será respeitada a posse de 
terras dos selvicolas que· nelas se 
achem permanentemente Iocali
z~dos, sendo-lhes, no entanto, ve
dado aliená-las". 

A Constituição de 1937, no artigo 
134, repetiu, mudando apenas as pa
lavras finais, a mesma afirmativa, e 
em conseqüência as Constituições Es
taduais, entre elas as do Pará, Ama
zonas, Maranhão e Mato Grosso. as
segurara.."ll aos selvícolas essa posse 
àe terras e, em combinação com os 
serviços federais, a incorporação dês
ses milhares de índios à civilização 
brasileira. · 

o artigo, que pleiteamos seja :nclui
do n::t Carta :Magna, é um· restuno c::t 
ler:;islaç:ão sôbre o assunto, desde as 
doaç5zs ou sésmn.rias, desde as .pos;~;;;, 
cte;;d·~ as leis da tenas e desde as lüs 
cme vigorz:m no Ngime 'republic..tno. 
Ê é interessante verlfic.l.r que, no re
gime coloni!:tl, pouco mais ele um ~i:
c-..:lo r.pds a dcwoberta, ns.s lels de 

. proteçã.o a.o s'3lvico1a, já s·:: ~.::ncontra
VLU11 idé!~S ~enB!'OSflS de abs011;~:;:, a2Yl
p~~:o, en1bc!·a elas nfto fôssem tntal
mente realizadas. f.ss:m é que, nes.s..ts 
leis coloniais, a sit\laçê.o do sel·:icob 
estava apoiada ns.s scg:.:inCc~ c~nc1u
s5e;;: p;.:imdra, os índios ern.m livrrs 
cm tudo e por tuclo; segu..'ld:l, livres. 
como e1·am, se1.·vlrlam a quzm bem 
entei1de.ssem; terceira, ficariom sujel
tcs às leis dos dema:s e hálY::i.s como 
os outros súditcs .na distribmçii.o de 
serviços, com tôd~s as honras. lels e 
libGl'dl1des; (luarb., as auto1'lc!ades do 
tempo deviam fi:~ar os salárioil dos in~ 
dias.; qulnta, teriam livre uso á':J.:. seus 
bens, sujeitando-se, quanto à po~s" das 
terras para &i e seus herdeiros; e, 
sexta, que Jlies fõsse. assegurado livre 
comérc:o. t!:.sse:; pontos estavam con-
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catmrt:l.os n~s leis coloniais. Ar- .. mtece, 
entrets.nto, que,· na execução dessa& 
leis, ~m anos que se sucedemm e 
principalmente depois do regime re;Ju~ 
blicano, coube aos Estados a dist:'.i.bui
çiio ou a dem:trcação das suas terras 
devolutas. ·Nessas terras devoJ•.itr1s 
eram envolvidas muitas vêzes as terras 
dos indios. Começou a grand•a. tragé
dia no regime republicano, entre o ci
v]izado e o índio, e11tre aquêl3 que 
trazia alfabstização e aquê]() qu<3 n;;
cef:sitava de tôdas as leis prot•õcioms
tas para si e seus h!e.rdeiros; e, 
que a distribuiçê.o dessas terras devo
lutas, requerida naturalmente p.;Jos 
1.1 tHundiários, por aquêles que de.s3,ia
vam e dssejam a exploração na.l;ul'al 
dos seringais, dos castanhais, do:; ba
Jatais e, enf:m, das reservas de madei
ras, impossibilit:wa os engenheiros que 
se ocup:wam d·:.ssas demarcações de 
separar uma li!~ha clara entre as ter
ras devolutas e as terras dos muio3, 
po:que realmente não tinham elemcn~ 
tos de consulta, elEmentos ctentifico.; 
p:1.ra essas demaro.1ções e, ou por má 
fé, ambição e desrespeito às leis que 
f.sseguravam as terras dos selvícolas. 

Surgiram, então, Srs. Repr·Esen~an~ 
tes, atra••és de muitos anos, lutas tre
mendas que s·; not:lbilizaram nas fa
mo.;as cxpediçõss. Dezenas e ati? 
c-:ntena:; de c:vmzados, munidos 1e 
armas automáticas, cercavam malo
cas, atacav.?.m, reduziam-nas ao nada 
Naturalmente, dias ou meses após, en
tras malccas c outros seJvicolas revi
davam êsscs ataques com ataques 
ah1da mais fel'ozes. Começou-se a cií
zer que o índio é t~·aiçoeiro, traidor. 
E outros, até ass·2guraram que, par::t 
gar::o.ntia da civilização, para que !l

economia tívess::! urna segurança abso
luta, em necessário até varrer, elim:
nar o selvagem da população brasi
leira. 

O Sr. Leopoldo Peres - Confirm'ln
do as declarações de V. Ex.11, basta 
lembrar a fl'as•; de Alipio Bandct·a, 
quando dizia que, em relação ao u:dlo 
brasileiro, bradam contra nós 400 anos 
de extermínio. 

O SR. ALVARO MAIA - Agre.deço 
o G.parte de V. Ex.\ mas por êsses 
400 anos de extermínio, pensJ qu.= a 
culpa maior é exatamente das gera
ções atuais, que têm ainda maJor res
pons::tbilidade, porque, nesses primei
ros séculos, ainda se explicam t'lqnêles 
acm1tecimentos pela reação natural _ 
dos índios, em maior número, contra 
os ccnquistadorõs. Mas, depois que 
a população civilizada aumentou, e na
turalm:mte aumentaram seus processos 
de civilização e de lúta, é que não po
demos e"plicar essa elim:nação van
dálica dos índios, que, de qmuquel' 
form:t, provavam ·e provam, pelas con
quistas posteriores, que são homens e 
cidadãos iguais acs demais, desde que. 
às suas malocas cheguem os benefícios 
da c i vilizaç§.o. 

O Sr. Leopoido Peres - Isto está 
inteirament•; provado pela observação 
dos fatos e a experiência científ:ca. 

O Sr. Pereira da Silva - Os civili
zados têm demonstrado ser mais bár
baros do que os índios. 

O Sr. Carlos Prestes - O nobre ol'a
dor também concorda em que :l. c:1 te
quese l'.:lígios.:1 não tem servido para 
defender os índios ? 

O SR. ALVARO MAIA - Pro
curarei estudal' adiante esta questão. 
Em tcdo caso, estou de acôrdo com 
V. Ex." num ponto:· a catequese re
ligiosa pretendeu e pretende s·alvat 
a alma e, de ce!l'to modo,· principal
mente nesses primeiros séculos, aban
donou o índio quanto à sua incol1)o
ração material, vamos dizer a.ssim, à 
civilização brasileira. 

O Sr. Carlos Prestes - Explora o 
trabalho do índio. 

O Sr. Medeiros Neto - Y. Ex.a. 
concebe a possibilidade de ter a cate
quese religiosa impedido a marcha 
da integração do índio na civilização 
brasileira ? 

O SR. ALV .AIRO MAIA - Digo 
apenas que a ca·tequese religiosa não 
resolve totalmente o problema por 
falta de elementos materiais, de ver
bas mais avultadas par.a o seu ser· 
viço. 
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O Sr. Medeiros Neto - Resolve, 
;porque é um dos meios que vêm 
contribui.r para essa catequese. 

O SR. ALVAL..TW :MiAM - Não 
estcm condenando a catequese reli
giosa, embora venha sendo subven
cionad:a pelo Govêrno nesse traba
lho. Numa Constituição estadual 
decorrente da de 1934, a do Pará, 
há um artigo que assegura a in·co·r-. 
poração do índio unicamente pela 
catequese religiosa. Se a Constitui
ção do Pará assegura isto, é porque 
naturalmente o Estado lhe propol·
cionava e proporciona todos os ele
mentos materiais de que necessita. 

o Sr. Medeiros Neto - No Ama
zonas, existem grandes e relevantes 
obras religiosas no sentido de educar 
e amparar os índios, fruto, portanto, 
dessa subvenção. 

O Sr. Leopoldo Peres - V. Ex. a 
reccmhece, certamente, e Já o tem pro
clamado nos seus trabalhos, o grande 
valor da· catequese religiosa para a 
incorporação dos índios à civilização 
brasileira. 

O SR. ALVARO MAIA - Reco
nheço o valor da catequese religiosa. 
Asseguxo, apenas, que el.a, por ele
mentos materiais ou por outras cau
sas, não completa essa. incorporação 
do índio à civilização, porque o índio 
prec!sa s·er Incorporado por elementos 
materla!s, precisa ser localiza-do e 
distribuido em núcleos e entre as 
massas trabalhistas brasileiras. 

O Sr. Pereira da Silva - V. Ex. a 
tem razão ne.sse raciocínio. 

O Sr. Leopoldo Peres - A ação 
das missões religiosas deve ser am
parada pelos poderes públicos. 

o Sr. Medeiros Neto - O General 
Pedro Cavat.canti afirmou, não faz 
muito tempo, que a obra realizada 
pelos religiosos em Mato Grosso qua
se transcende as suas possibilidades 
económicas. Entretanto o Govêrno 
não dava dinheiro ·pa•ra que comple
tassem a obra de integração do índio 
na comunidade econômioa e social 
do Brasil. 

O SR. ALV.ARJO MAIA - Senho
res Constituintes, as conseqüências 

dessas demarcações, determinando 
lutas entre invasores de terras e sel
v!colas, são resolvidas pela justlça. 
comum. É também um êrro que 
Pl'ecisa ser corrigido, porque a justiça. 
comum não tem soluciona;do os cri
mes, praticados através de séculos 
dos civilizados contra os índios e en~ 
tre os próprios ín-dios. 

Em certos pais.es, como os Estados 
Unidc·s, Miéxico e Bolívia, já se es
tabeleceu uma espécie de justiça. 
semi-rural, que possa compreender a 
situação do índio e resolver a sua 
situação a êsse respeito. 

O Sr. Medeiros Neto - Ouvi, há 
pouco tempo, um sace·rdote salesiano 
afirmar que V. Ex.n., como interven
tor no Amazonas, prestâra relevan
tissimos serviços à causa da cateque
se religiosa, dando amparo não só 
moral cDmo material a tõdas as suas 
iniciativas. 

O SR. ALVARO MAIA - Agrade
ço o aparte de V. Ex.!\ a respeito dos 
nobres catccuistas salesianos. 

O Sr. Severiano 'Nunes - o nobre 
Representante Medeiros Neto disse a 
verdade a respeito da obra salesiá
na no Amazônas. 

O Sr. Carlos Prestes - Muita ex
periência contesta a palavra do ilus
tre apart>lante. Atravessei Mato Gros
so, na reaião do Sangradouro e ou
tras, onde vi índios escravisados àlii 
missões religiosas. . 

O Sr. Medeiros Neto- V. Ex.a afir
ma isso clocumentadamente? 

O Sr. Carlos Prestes -- Vi. 
O S1·. Medeiros Neto - Pois mui

to me admiro. 
O · Sr. Carlos Prestes - Vi os ín

dios escravisados pelos seus catequ!
saclores. 

O Sr. Leopoldo Peres - Quanto 
ao Estado do Amazonas, posso afl.-~ 
mar - e o orado.r bem o sabe e o 
tem proolamado - que as missões 
relgiiosas, longe de secravisarem os 
índios, só tem prestado sreviços à 
sua civilizacúo e, de um modo geral, 
à civilização brasileira, 

O Sr. Carlos Prestes - É um equi
voco de V. Ex.a. 
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O sr. LeopOldo Peres - E' a ver
dade. Não deponho quanto a Mato 
Grosso, mas sôbre o m~u Estacro, o 
.Amazonas. 

O S1·. Carlos Prestes - Passei, re
p!to, pela Colónia de Sangradouro e 
diversas outras ele Mato Grosso, em 
poder dos salesianos, e posso dar tes
temunl1o de que os indios são verda
deiros escravos. Os Boróros em pou
cos anos, passaram, de 4.000 a ape
nas 400, so'!J a exploração dos sale
.s;anos. 

O Sr. Loepolào Peres - Rea
lfil'mo que, no interor do Amazõnas, 
quase tudo o que se tem feito no sen
tido de civilização se deve' às m1s
sões Salesianas. 

(Trocam-se outros apartes. O 
Sr . . Presidente pede atenção). 

O Sr. Pereira· da Silva - Em com
plemento ao aparte ãe V. Ex.'\ devo 
esclarecer que a pacificação dos bra
vos Parintintins do Madeira foi obra 
exclusiva do Serviço da Proteção aos 
!mlios, com a colaboração eficiêntis
sima dos nordestinos e do saudoso 
ctnologo austrhco Curt Ninuenàagú. 

o Sr. Leopoldo Peres - Não 
dcs·::on11eço, também, a obra do Ser
viço de Proteção aos índios na Ama
zônia, agora mesmo ali confiada à ope
rosidade de um brilhante sociolõgo e 
homem público, como é o Dr. Alberto 
Pizarro Jacobina. 

O SR. ALVARO MAIA- Sr. Pre
sidente, !') Cód!go Civil de 1917, ar
tigo 6:0 , parágra!o único, considera os 
selvicolas relativamente incapazes, su
jeitando-os ao regime estabelecido 
nas leis e :.t regulamentos especiais 
para serem julgados à medida que se 
forem adaptando à comunhão do pafs. 

Quanto ao julgamento dos selvico
!as por essas leis e regulam€ntos es
peciais, tenho n.crui uma representa
ção dirigida pelo Sr. General Cândi
do Rondoh à presidência da Repú
iblic.a, a respeito dos chamados fn
d1os CraOs. 

o relatório é .concebido nos seguin
tes têrmos: 

"Sr. Presidente - Aqui viemos 
· reunidos, em plena consciência do 
nosso inilUJdivel dever funcional, 
os sete membros do Conselho Na
cional de Proteção aos fn.clios, ante 
V. Ex.11 para apelar ao seu vi
_brante sentimento de naciona
Ud~de em defesa do índio,. dêsse 
resto da natiV'a raça braziliana 
- o último abencerrage· dessas 
t r i b tt s amerind'ias encontra~das 
nesta terra de Santa Cruz pelos 
portugueses, seus conquistadores . 
Gr. Pl·esilc!ente, o Conselho, em 
sessão plenária tornou essa reso
lução em virtude dos constantes 
atentados praticados contra os 
indios nos sertões em que se re
!ugiaram para escapar da escravi
dão a que os· submetiam a cupidez 
dos .conquistadores. D e n t r e-· os 
bárbaros atentados CCl'Iltemporâ
néos ressalta, de modo revoltante, 
a chacina c1os .indios caôs, habi
tantes das margens do rio Manuel 
Alves Pequeno, do Tocantins, pra
tic:::.da pelos fazendeiros daquela 
região, pa:ra se,apoderar das terras 
daquêles escurraçado~,; brasilíndios. 
E como estamos convencidos que· a 
defesa da sua vida e das suas 
terras não se fará nunca, como 
até hoje não se conseguiu, pela 
polícia, autoridades e juízes esta
duais, e muito · menos pelos dos 
mu .. "licipios, vimos à sua presença, 
Sr. Presidente, solicitar uma pro
vidência radical que ponha para
deiro a essas perfidias sertanejas. 
Sr. Presidente, como o Serviço -de 
Proteção aos índios é de jurisdi
ção fede::ral, justo seria que as pro
vidências tendentes a evitar os· 
cr:imes de que são vitimas os pro·· 
tegidos do Govêrno Federal, fôs
sem por êste tom.adas, e não sub
metidas à jurisdição dos Governo.:; 
estaduais, como sóe acontecer. A 
conseqüência da praxe em vigor é 
a que sempre observamos. N\Ulca 
foi punldo judicialmente (1) um 
só criminoso que te11tasse contra a 
propl'ied!lide do índio e desrespei-

. tasse a sua famllia, um só ~tssa,r::
sinio dos seMcolas, d'os muitos que 
constantemente a indignaçá!l pa~ 
pular pública denuncia em v~o ~s 
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autoridades municipais e mesmo 
aos chefes de Policia dos Estados. 
(1) A pena é uma defesa social. 
Pois bem, Sr. Presidente, Vossa 
Excelência criou o Conselho Na
cional de Proteção aos índios para 
consolklar a ação de proteção e 
educação dêstes, outorgadas ao 
Serviço Republicano de Proteção 
aos índios, e escolheu-nos· para 
executar a sua bendita delibera~ 
ção. Nós a· temos observado e 
cumprido com resoluta dedicação 
e firmeza, dentro do nosso estrito 
dever. Sentimos, porém, ser de
balde o nosso propósito patriótico, 
quando vemos menosprezado pela. 
Justiça estadual o apêlo desespe
rndo do S. P. I. sempre que a ela 
recorre para desa.frontar o direito 
que o índio tem. de viver, e de 
viver em sua própria terra, onde 
nasceu e habitam imemoria!m~nte 
os seus avós e ancestrais. Como 
proteger sem a fôrça da lei .. fe· 
deral?E como educar, civilizar, 
quando o índio não tem o direito 
de viver, enquanto que o de matá
lo é sancionado pelos juízes do 
sertão?!' Por essas razões tôdas, 
Sr. Presidente, é que recorremos, 
integrados em nossa consciência 
de 'delegados de Vossa Excelência 
para apoiar a proteção aos índios 
do Brasil, à sua alta autoridade 
de Chefe da Nação, rogando a ex
pedição de um decreto-lei que 
ponha ~o abrigo dos perseguidores 
e opres,sores dos índios, a sua .vida 
e propried!llde, para que o S.P.I. 
possa de ·fato ctunprir rigorosa
mente a letra do :seu regimento 
sem o escárneo dos fazendeiros do 
sertão, dos sel"ingueiros, dos cas
tanheiros, ga·rimpeiros e. quejan
dos aventureiros que inf.estam as 
terras habitadas por índios, em 
busca de supostas riquezas · na
turais, muitas vê2:es até; a pre· 
têxto de descobertas científicas 
pelo progresso d<l Brasil ,e mesmo 
de civilização (à bala) . Sem que 
V. Ex.11 resolva ordenar que o 
crime praticado contra o índio em 
seu habitat seja julgado por um 
Tribunal Federal, ·na Capital da 
Repúblic11 pelo de Segurança Na-

cional, · -::emplo, será excusado, 
Sr. Pre-sidente, :n:~nter co:..::o ór
gão coordenador e consultivo do 
S. P. r. - Conselho Nacional de 
Proteção ;s índios. Na expressão 
cio Sr. ~:::::~ ·I'l'esident::! dêste Con
selho, Dr. Roquete Pinto, seria a 
mesma ::::~a que pretender trans
portar água em cesto de palha, ou 
em peneira. V. Ex. a para defender 
a socieda,de criou a lei que ordena 
à Polícia Federal ir buscar onde 
quer que se dénuncie ·um comu
nista, ou tun agiota, explorador da 
economia do povo, para ser _ju!:;a
do pelo -~ibunal de SegUl'ança 
Na~Cional. Julgamos ~onveniente 
essa providência em defesa da so
ciedade e do povo. E achamos que . 
a causa ns .. ~ional do índio reclama 
provid6n~·? scme1hante, """'0 se
gurança fundamental à civilização 
dos brasilíndios, tal como concebeu 
o nosso venerável e e:m.L."'lente pa
triarca; o que seria pa1·a nós, se 
V. Ex.a se dignasse ouvir a nossa 
súplica, mais um estímulo para 
que nos empenhemos na patrió
tica e humanitária tarefa de in
corporação do índio à nossa so
ciedade. Cumpre-nos, neste mo
mento, evocar com a devida co
ragem cívica, os pensamentos da -
brasilida,de de José Bonifácio, emi
tidos em 1823 à Assembléia Cons
tituinte e Legislativa do Império: 
... "Comecemos pois, desde jó., esta 
grande obra, pela expressão dos 
nossos crimes e pecados velhos" ... 
Vem a pêlo recordar a Vossa EJC
cel~ncia o preâmbulo da memo
rável oração com que o Serviço 
de Proteção aos índios, pela voz 
do Inspetor do Amazonas e Acre, 
instalou em 1911 o Serviço de Pro
teção aos ínclios, criado pelo De
creto n.0 8.072, de 20 de junho de 
1910, na cidade de Manaus, no 
salão nobre do Paço da Inten
dência e Municipalidade: "A voz 
estrangulada de doze gerações 
de mártires brada contra nós atra
vés de quatroéentos anos de ex
termínio! "Voz de infortúnio e 
desespêro, ela vem das selvas des
conhecidas, vem dos descampados 
longínquos, das brenhas miste-
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riosas dos nossos sertõzs, e fala 
com uma trompa apocalíptica do 
sacrifkio de alguns milhões de ín
dios, que em vez de têrmos cha
mado ao convívio da civilização 
imolamos bàrbaramente aos di
tames da nossa ganância, da nossa 
fereza e até - fôrça é dizê-lp -
<ia nossa cobardia. "Voz de mal
dição e de praga, ela penetra a 
nossa consciência e, sob a forma 
viperina· do remorso, recorda-nos 
os processos tenebrosos que em
pregamos na conquista da Costa 
pelo colono desalmado e na de 
grande parte do interior pelo exe
crável bandeirante. É a voz sa
grada e tempestuosa da vitima. 
"São clamores de mães, cujos fi. 

Jhos ceifou na infância a crueldade 
monstruosa;· recriminações de es
pôsas que viram os maridos fortes 
tombar fulminados pela bala do 
aventureiro; imprecações, queixas 
·e suplicas de ve}hos, de mulheres 
e crianças truc~dados inutilmente 
pelo crime de defenderem a t·~:rra 
sua e de seus avós. X!:Ies nos ti
nham recebido de coração abertv. 

·"Hospedaram-nos com a ingênita 
franqueza da sua inocência; guia
ram os nossos passeis pelos de
sertos intransitáveis; entregaram
·nos a sua riqueza; corrigiram a 
nossa ine::>..'})eriência; ensinaram
nos a defender a v~da na luta com 
os rigores da natureza agreste; 

.ajttdaram-nos a repelir o inimigo 
.. quando de sul a norte pairava sô
.bre o litoral a águia biforme da 
usurpação; e, quando alta noite à 

.sombra da taba solitária descan

.savam confiantes, nós os ataca

. mos para rcubar mulheres, para 
.esm·avizá-los, para aniquilá-los. 
"X!:les resistiram; nós os intriga
mos com os outros para enfraque-
cê-los. Resistiram ain'da; nós os 
fomos surpreender em outro ponto. 
X!:les recuaram dia11te da superio

. ridade da fôrça e se enibrenháram 
pelas florestas remotas; nós os 
procuramos aí mesmo e, ainda 
pelo processo ds investida traiço
eira, destruímos impunemente~ o 
último refúg!o dos desgraçados! 

.. Nesse hediondo quadro de deso-

Jação e de morte não sabemos o 
que mais deva impressionar a alma 
do patriota; se a resistência épica. 
dos míseros habitantes das selvas, 
entregues aos seus insignificantes 
recursos, reduzidos aos mais ele
mentares meios de defesa, divi
didos, ludibriados, desprotegidos, 
se a ignóbil constância na perse
guição, apesar da fraqueza da vi
tima e, portanto, da cobardia do 
feito. "Esta é porventura a mazela 
mais deprimente do nosso pas
sado. Com poucas outras injus
tiças anuvia lugubremente a rela
tiva limpidez da história pátria e, 
por cúmulo de infelicidade, assim 
do índio como nossa, no-la trans
mitiu a calúnia, transformando-a. 
em herança crudelíssima de pre
conceitos descabi·dos ou de culposa 
indiferenca. com o outrora ao 
po{)ta dos escravos, influenciado 
pelas crenças católicas, foi permi
tLdo imprecar à divindade diante 
do trágico dilaceramento da Africa, 
ao amigo do abo:fgene brasileiro, 
fôra lícito, hoje como ontem, in
te:rrogar aos quatro ventos: Onde 
se esconde a piedade? Onde paira 
a clemência, se o éco sugestivo de 
tanta desgraça não encontra no 
seio dos opressores um movimento 
de simpatia, uma palavra de de-. 
fesa, um gesto de misericórdia!". 
Sr. PresLdente, é o que está acon
tecendo ou a·contecerá em Goiás 
com o julgamento dos assassinos 
Idos Craôs pelo Juizado do Muni
cípio de Pedro Afonso. Para evitar 
o júri-suspeito dêsse Município, 
apelamos para o espírito de equi
dade do respectivo juiz, no sentido 
de ser o julgamento dos cr.minosos . 
efetuado pelo Tribunal da capital 
do Estado. Quando esperávamos 
o resulta·do da ação do Juizo su
perior do Estado, eis que nos . 
consta ter sido declarado não ser 
possível a exceção requerida, de
vendo a decisão ser dada de acôrdo 
com as praxes da jurisdição co
mum; isto é, pelo júri judicial do 
muni-cíp~o em que ocorreu o crime. 
Sabemos, Sr. Presidente, de ante
mão, qual será o resultado do Júri 
de Pedro Afonso, onde jurados são 
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crituras dependentes dos magnatas 
fazendeiros das localidades do mu
nicipio. A integridade da justiça 
em defesa do índio só será uma 
realidade se V. Ex. a concordar 
com o patriótico alvitre do Con
selho NaiCional de Proteção aos 
índios. Nas mãos de V. Ex.11 .de
positamos a impetração que faze
mos pela salvação da causa que 
V. Ex. a prestigia pessoalmente, 
Sr. Presidente. Pelo fn.dio, que 
simboliza a gênese da nossa na
cionalidade. Pelo Brasil, que é a 
essência · dessa nacionalidade. -
Cândido M. S. Rondon." · 

o Sr. Pereira da Silva - Concor
do plenamente. com os têrmos dêsse 
memorial. O processo e julgamento 
dos crimes perpretados contra os ín
dios não deverão ficar afetos à Jus
tiça ordinária, porque; quasi sempre, 
perde o índio. A respeito posso citar 
um fato horroroso, ocorrido no Rio 
Aripuanã. Um seringalista peruano, 
chefiando um bando de cancheiros na 
Cachoeira dos Dardanelos - territó
rio brasileiro - invadiu as terras dos 
índios, massacrando homens, mulhe
res e crianças. A Inspetoria do Ser
viço de Proteção em Manaus, apre.: 
sentando testemunhas do fato, pediu 
a abertura do necessário inquérito. 
Mas êste não teve andamento, pela 
interferência de políticos poderosos. 
E os criminosos ficaram impunes. 

o Sr. Dolor de Andrade - Posso 
afirmar ao nobre orador que a ban
cada de Mato Grosso dá inteiro 
apoio à obra do grande General 
Cândido Rondon. 

o· SR. ALVARO MAIA - Agra
deço a honrosa contribuição do no
bre Deputado. 

O Sr. Hugo Carneiro ·- Deponho, 
pelo Acre, meu testemunho ao glo-
rioso General Rondon. · 

O Sr. Campos Vergal ·- Permita 
o orador um apa1·te. 

O SR. ALVARO MAIA:..__ Pois não, 
com prazer. _ 

O Sr. Campos l'e1'ga.z - Compete 
exclusivamente ao Estado a integra
ção do índio ao meio social. Se não 
se acha habilitado para essa tarefa 

que não o procure. o Estado não 
precisa nem deve apoiar .. se .em ne
nhuma profissão religiosa para tal 
fim. 

O SR. ALVARO MAIA - Sr. Pre.: 
sidente, o amparo aos mdios, através 
de todos êsses anos, tem obedecido 
a três diretrizes: a catequese reli
giosa, os serviços federais e a inicia
tiva particular. 

Os serviços federais começaram 
propriamente depois da República, 
cm 1890: é ·um capitulo da história 
republicana. 

Os índios, aos milhares, abandona
ram, em migrações, o litoral e fo
ram ·reunir-se nas florestas, nas 
fronteiras afastadas. E foi nessa 
época que um punhado de oficiais 
do Exército, dil'igidos pelo Coronel 
Cândido Rondon, partiu de Goiás, 
em direção ao Amazonas, abrindo 
uma grande estrada de ligação entre 
as bacias do Prata .e Anapiaru à 
.Amazónica. 
~sse serviço não dispõe de verbas 

suficientes para realizar todo seu tra
balho, mas, ainda assim, tem distri
buído pelo território nacional ·deze
nas de postos que amparam milha
res de selvícolas .. 

A quanto vão. entretanto, 'êsses mi
lhares, si·s. Constituintes? 

Temos, no Brasil, de acõrdo com 
o último recenseamento e a estima
tiva do Serviço de Proteção aos ín
dios, mais ou menos um milhão de 
amermdios. E amparados pelos ser
viços federais, ·pela catequese reli
giosa e pelos particulares, apenas 50 
mil índios! Quer dizer - mais de 
900 mil brasileiros selvagens e semi
selvagens estão em abandono. 

E quando falamos e cogitamos de 
correntes imigratórias, não devemos 
conservar êsses milhares de brasilei
ros em semi-abandono, mas tudo fa
zer para que sejam incorporados à 
nossa civilização. (Palmas.) 

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex.& 
condena o problema imigratório? 

O SR. ALVARO MAIA- Não faria 
a irrisão de condenar êsse problema. 
Sustento 'que também devemos olhar 
para essa grande massa de brasileiros, 
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relegada à miséria há 
anos. 

O Sr. Aureliano Leite 
encarar os problemas 
mente. 

quatrocentos 

- Devemos 
simultânea-

O SR. ALVARO MAIA- De acôrdo. 
O Sr. Hugo Carneiro - Simultânea

mente, mas com a primazia para os 
brasileiros. 

O SR. ALVARO MAIA - A cate. 
quese religiosa, que vem desde o des
cobrimento, pr·oduziu os maiores fru
tos no período colonial. Atualmente, 
porém; sejam quais forem as causas, 
não .:1.tinge o objetivo completo que 
era de se esperar. 

O Sr.. Aureliano Leite - V. Ex.a está 
sendo muito justo, reconhecendo que 
na primeira parte da vida brasileira, 
se deveu à catequese .religiosa essa 
proteção ao índio. Não se esqueça 
V. Ex. a que foi a Companhia de Jesus 
a. grande empreendedora dêsse ser-. ' VlÇO. 

O SR. ALVARO MAIA- No pe
ríodo colonial, conforme já reconheci. 

O Sr. Aureliano Leite - I:: de todos 
nós conhecida a frase do insigne mes
tre, Capistrano de Abreu: "Para co
nhecer-se a História do BraSil é pre
ciso conhecer a história da Compa
nhia .ie Jesus." 

O SR. ALVARO MÀIA - Respon
dendo ao aparte de V. Ex/\ tenho a 
dizer que a nossa geração tem uma 
grande dívida: foi realizada a liber
tação do negro, mas ainda não está 
inteiramente realizada a do indio. 

O Sr. Medeiros Neto - Não afirmei 
que essa libertação estava completa
da, mas, sim, que as missões religio
sas. se têm batido, denodadamente, pol' 
essa causa. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção. 
Lembro ao nobre orador que lhe res
tam apenas 3 minutos. 

O SR. ALVARO MAIA - Tenho 
muitas considerações a aduzir, porém, 
vou concluir, Sr. Presidente. 

A catequese religiosa foi. modificada 
em 1845, quando uma lei determinou, 
exatamente, à sua fiscalização, ou, por 
outra, a nomeação de autoridades fe-

derais para o nucleamento dos sel
vagens, visando completar o trabalho 
falho dos religiosos. 

o Sr. Medeiros Neto - Confirmo 
que seja incompleto o trabalho, mas 
por falta de assistência económica do 
Govêrno. 

O SR. ALVARO MAIA - Ainda há 
poucos anos, o Papa dirigiu - Vossa 
Excelência não ignora -uma proposta 
ao Govêrno brasileiro, da qual cons
tava o seguinte período: 

"incorporação à. nacionalidade 
de territórios e populações situa
dos nas zonas fronteiriças por 
missões religiosas estrangeiras". 

Esta proposta, mandada p•elo Go
vêmJ ao Serviço de Proteção ao tndio, 
teve uma outra, que não posso ler, 
por angústia do tempo, dada pelo 
General Cândido Rondon, que a sin
tetisou na seguinte frase: "Será tão 
absurda de conceber, quanto impossí
vel de compreender. " 

O Sr. Medeiros Neto -É que Sua 
Excelf:ncia tinha um ponto de vista 
que V; Ex. a bem conhece. 

O SR. ALVARO MAIA- Sr.· Pre
sidente, o índio foi um grande auxiliar 
da penetração da hinterlândia nos pe
ríodos coloniais; todos os historiado
res e sociólogos o reconhecem. 

cassiano Ricardo, em seu tratado "0 
índio e o Bandeirismo", prova que 
sem o in:dio nada se teria feito no 
período colonial e até no Império. 

Hoje, Sr. Presidente, passo a citar 
fatos concretos. Sabemos que, nos Es
tados Unidos, durante a . Grande 
Guerra, os índios norte-americanos 
contribuíram com dois milhões de dó
lares, tirados às suas economias, para 
combater o nazismo e ó fasciSmo. No 
México, ocorreu a mesma coisa. No 
Brasil, quando se fêz o apêlo para a 
produção de matéria considerada es
tratégica, no extremo norte, tivemos 
a resposta nos índios semi-civiliza
dos, que foram levar os seringalistas 
através de caminhos desconhecidos; 
foram os pilotos daquelas regiões da 
fronteira; distribuíram-se pelos serin
gais, para produzir borracha, e, mais, 
atendendo a um apelo da Comissão 
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de Proteção aos :tndios, dirigida pelo 
Dr. Alberto Jacobina, netregaram-se· 
à produção da juta. 

A incorporação do índio, sob aspec · 
tos democráticos ao Brasil, é a re
denção, a reparação e a recuperação 
dêsse tempo. Justa se me afigura a in
clusão dêsse artigo na Carta Magna· 
coll..!lubstanciaménto de verdadeira de
mocracia, pela aual nos batemos e que 
todos nós queremos, porque não é. pos
sível falar em democracia quando há 
nas selvas um milhão de brasileiros 
que precisam ser defendidos e incor
porados verdadeiramente à naciona
lidade. (Muito bem; muito bem. Pal
mas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
I~cwra o Senhor Gregorio Bezerra. 

0 SR. GREGORIO BEZERRA (~) 
-· Sr. Presidente, Srs. Constituintes, 
em nome da bancada do Partido Co
munista, também venho trazer nosss. 
colaboração aos trabalhos da nova 
Carta Constitucional. 

Muito se tem falado, nesta Casa, 
em democracia e patriotismo. · Real
mente são palavras que nos enchem 
de satisfação e, mesmo, de orgulho. 
Mas é . necessário que ela seja exten
tiva em seus benefícios, a todos os bra
sileiros. <Muito bem.) 

Em nossa Pátria, infelizmente, ain
da não é praticada a verdadeira demo
cracia, isso porque, Sr. Presidente, 
existem cêrca de 30 milhões de bons 
patriotas que não sabem, siquer, o 
significado dessa palavra. E' que êles 
estão tolhidos, impossibilita&s de 
concorrer para o engrandecimento da 
Pátria. 

Quero referir-me, Srs. Constir.uintes, 
aos analfabetos, aos trabalhadores de 
eitos, aos seringueiros, àqueles que 
mourej181m nos casrtanhais do .Amazo
nas e do Pará, aos vaqueiros do Nor
deste e do Norte, aos vaqueiros dos 
pampa.s, aos trabalhadores dos Llnge
nhos e das usinas, aos caatingueirCJS 
- em sintese a tôda esSa. massa Ia, 
boriosa que, em verdade, concorre 

. para a grandeza . e riqueza do País, ·e 
que, Sr. Presidente, não goza do di-

<•> Não foi revisto pelo orador. 

reito de votar, de eleger aquêles que 
acreditem capazes de defender seus 
legítimos interesses, na Câmara dos 
Deputados, no Senado Federal, nas As
sembléias estaduais e nos Conselhús 
Municipais. 

Sr. Presidente, em nome da bancada 
comunista e, estou certo, exprimindo 
o sentimento de 30 milhões de patrí
cios, venho pleitéar a inclusão do di
reito de voto pa·r:a os analfabetos, no 
texto da Carta que estamos elabo-

. rando. 

o Sr. Osvaldo Lima - Estou intei
ramente de acôrdo com V. Ex.11 Sem
pre entendi que o analfabe.to dcvf.a. 
votar. Não se compreende que, sendo 
êle obrigado a pagar impostos e fi. tra
balhar mais que todo o mundo no 
Brasil, não tenha o direito de e-sco
lher seus representantes. 

O SR. GREGORIO BEZERRA - O 
aparte de V. Ex. a vem reforçar meus 

- argumentos. Ia, justamente, tocar 
nesse ponto: o direito do cidadão anal
~abeto, daquele que, de fato, é o ..:ons.o 
trutor de tôda a grandeza de nossa. 
Pátria, porque tra.b!lilha nos mais va
rillldos setores ... 

O Sr. Oalmp!Js , Vergal .- GOS 
taria de saber se o analfabeto, no 
caso de necessidll!de da Pátria, é ou 
não, chamado para acudi-Ia. Desde 
que êle tem essas obrigações milita
res, é justo, também, que coopere na 
edificação de seu País. 

O SR. GREGORIO BEZERRA - E' 
mais um argumento que me vem en
corajar na defesa dêsse direito de 
nossos irmãos. Sabemos que êles pas
sam fome, mas sémpre que a Pátria 
recorre aos seus serviços, exige o sa
crlffcio da própria vida, não hesitam 
em vir para os quartéis, não só rece-· 
ber instrução militar, mas civlliZ':li!'-se, 
porque na caserna também se forma. 
o caráter e se educa. 

Por isso, S.rs. Constituintes, é justo 
que todos olhemos com profundo res
peito e atenção para êsses irmãos, a 
fim de podermos ter uma Pátria sa
dia e forte, ·no sentido da verdadeira 
democracia. Nem se diga que, por não 
lhes ter sido concedido até agora ·o 



_J --------------- • 

-224-

direito de voto, não lhes seja dado 
neste momento. Seria um avanço; no 
instante em que tudo se desenvolve, -
a ciência, a cultura, a medicina, a 
eletricidade, a mecânica - devemos · 
também pz-og.re'dir, e uma forma de 
progresso é ampara:r êsses irmãos, 
·dando~lhes wn pouco de direitos, 
porque, na realidade, até hoje, so 
têm tido deveres. 

com sua consciência, pode escolher 
êste ou aquêle partido. 

O SR .. GREGORIO BEZER..~A -
Entendemos que o cidadão, que vota, 
beneficiará, não somente os partidolii 
políticos, mas a Pátria, porque, de 
fato, dai por dí.ante, teremos um go~ 
vêrno eleito pela maioria do povo, e 
11ão um govêrno eleito pela minoria. 

:; Sr. Campos Vergal - Convém 
lembrar, igualmente, que, se são anal~ 
fabetos, a culpa não é dêles, mas dos 
poderes públi~os que não os alfabe
tizam. 

O SR. GREGO RIO BEZERRA -
É uma verdade, e o aparte de V. Ex.Ii 
vem em meu auxílio. Se os homens, 
que são analfabetos, não por culpa 
própria, como V. Ex. a. acaba de dizer, 
têm todos os deveres, é justo se lhes· 
conceda o direito de voto. Creio que 
isto não desmerecerá a Assembléia 
Constituinte, abrindo essa brecha que 
vem, de fato melhorar as condições 
de milhões de brasileiros. Trabn.lham, 
produzem, constituem famflia, têm 
filhos. Chamados êstes a defender 
a Pâtria, amanhã ou depois, talvez se 
eduquem na medida das suas possi
bilidades, e, em face dos pais, dei
xá~los-ão em inferioridade, porque, 
nas épocas de eleições êsses não po
derão votar. 

lt o momento de se reparar essa 
grave injustiça. 

O Sr. Medeiros Neto - Que é que 
v. Ex.a concebe de melhor? Que tra
balharmos no sentido de ministrar es
colas para a alfabetização de adultos, 
ou que lhes demos o direito de voto?. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Isto não quer dizer que não se erga~ 
nizem escolas por tôda a parte: 

O Sr. Medeiros Neto- V. Ex.a. está 
comigo, neste ponto, em tôda a linha. 

Temos no Brasil cerca de 45 milhões: 
de habitantes. Nas eleições de 2 de 
dezembro próximo passado, compa
receram apenas 6 milhões, o que signi
fica que êste govêrno não é da maio
ria da nação, não é democráta, não 
é popular, porque democrata é o go
vêrno eleito pela maioria absoluta. 

O Sr. Medeiros Neto- V. Ex.a está 
e11ganado. Olhando o aspecto da maio
ria, o·número dos que ainda são anal
fabetos não daria, de forma algum!L, 
essa maioria. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
V. Ex.~ sabe que existem 70 por cento 
de analfabetos. · 

O Sr. Medeiros Neto- Não, porém, 
em idade de votar. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Vamos supor que êstes 70 por cento 
não possam vot-ar, mas que 30 ou 43 
por cento dêles votem. Isto consti~ 
tUirá, de· fato, uma grande maioria 
nas eleições. 

O Sr. Medeiros ·Neto - As estatis-
. ttcas dão uma percentagem de 60 por 

cento de analfabetos. Acho muitu. 
Teremos apenas 55 por cento; e, bre· 
vemente, demonstrarei que a percen~ 
tagem ainda é menor. 

O Sr. ·Carlos Prestes - A população 
do Brasil é semelhante à da França. · 
Poderemos ter um eleitorado de 20 
milhões .. Atua1mente, êsse eleitora!!o 
é de 7 milhões. Se incluirmos os anal~ 
fabetos serão mais 13 . milhões de 
votqs. 

O S1'. Medeiros Neto.- Vossa Ex:
celênc~a pl'ecisa contar com a absten-
ção do eleitorado. · 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Enquanto essas escolas ·não fôrem 
abertas, vamos dar~lhes · o direito de 
voto. Nem se diga que êsse direito 
vem beneficiar o Partido Comunista. 
Absolutamente, não. 

O Sr. 11-ledeiros Neto - Não olho 
a questão sob êsse aspecto. Cada um, 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Esta abstenção . não chega . a ser de 
1 milhão, e para provar a Vossa Ex~ 
celência quanto influi o voto dos anal
fabetos, 11a França repubUcana, na 
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França das liberdades democráticas, 
na França da cultura, basta dizer q'.le 
todo cida.dão vota. Ao nascer, já é 
considera.do alistado para todos os 
efeitos. A única condição para votar 
é que atinja aos 21 anos: Atinjindo 
a essa idade, seja analfabeto ou le
t::-ado, têm o direito de votar, homens 
e mulheres. Agora mesmo, às urnas 
compa.receram 20 e poucos milhões de 
eleitores, que votaram consciente
mente e concorreram ainda mais para 
a grandeza do pleito, que há pouco se 
!realizou com o plebisc·ito constitu
cional. 

O Sr. Aureliano Leite- Na França 
não há analfabetismo, ou existe numa 
percentagem insignificante.· 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Se, num país culto, se dá o direito 
de voto ao analfabeto, como uma ex
pressão de democracia, no Brasil, com 
mais razão, êsse direito lhes deve ser 
outorgado. 

O Sr. Carlos Prestes- Na Argentina 
também se dá êsse direito. 

Ó Sr. Campos·· V ergal - A argu
mentação do orador é muito lógica. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Esperamos do sentimento patriótico 
de todos os Srs. Constituintes que nos 
ajudem em pró! do direito de voto 
aos analfabetos. · 

ços ele seus habitantes são ana.lfabetos, 
ccmo acontece em Pernambuco, no 
Rio Grande do Norte, no Amazonas e 
em Mato Grosso. O único Estado da 
Fe-deração que apresenta um coefici
ente mais reduzido é São Paulo. 

O Sr. Aureliano Leite - São Paulo 
não tem o pr!meiro lugar. A ordem é 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
São Paulo. 

O SR. GREGOR!O BEZERRA -
Falo em relação ao número de ha
bitantes. 

O Sr. Aureliano Leite - Nem se 
poderia considerar · de maneira dife· 
rente. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Onde a instrução pública, sobretudo 
primária, tem sido cuidada com mais 
carinho é nos Estados do Sul. Ainda 
assim existe ms.ioria absoluta de anal
fabetos. 

O Sr. Attreliano Leite - Com rela
ção à capita), sim, é São Paulo o 
maior centro . alfabetiza-do do Brasil. 
Não, porém, o Estado de São Paulo· 
que, conta,do como unidade, ocupa O· 
segundo ou o terceiro lugar. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
V. Ex.11 admite, portanto, que ainda 
119. um grande número de analfabetc,s
no Esta<lo de V. Ex.11, sobretudo no 
interior. 

O Sr. Aureliano Leite - I\1.inas, Es
tado multo adiantado, com u:r,na bela 
tradição de cultura, estã., entretanto, 
em ll.0 lugar na escala da alfabetiza
ção, no Brasil. 

O Sr. Medeiros Neto - Estou res
peitando o ponto de vista de Vossa 
EJCcelência, de que todos devem votar. 
Quero apenas assinalar que êles não 
constituiriam a maior~a. Poderiam· 
votar, como entendessem, ·escolhendo 
os seus partidos, o que não diminuiria 
o nosso conceito democrático, antes o 
exa,ltaria. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
O número de ana·lfabetos em nossa 

Pátria constitui a maioria absoluta da 
população, e V. Ex.'\ que é de Ala
gôas, sabe como êles são numerosos 
em seu Estado e em outros Estados 
viz!llhos. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
E isso ocorre em Minas Gerais. A vali e 
V. Ex. a o que se passa nos Estados 

. mais pobres, principalmente a,quêles 
a•cossados, periOdicamente por sêcas 
·tremendas. 

O Sr. Medeiros Neto - Trabalhei 
muito para extinguir o analfabetismo 
em meu Estado. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Sabe V. Ex.a que a maioria da po
pulação de seu Estado mais de 2 ter-

O Sr. Aureliano Leite - Avalio e 
sou o primeiro a deplwar. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Justo é se r€1)are, de uma vez para 
sempre, a clamorosa iniquidade a que 
estfi.o submetidos, durante tantos anos, 
nossos irmãos. 

O Sr. Aureliano Leite - Citei aqui, 
em discurso, o' caso russo: na Rússia 
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não há mais analfabetismo, e isso foi 
conseguido em cinco anos. 

O SR. GREGO RIO BEZERRA 
Todos se concentraram, na União So
viética, patrioticamente, para comba
ter o analfabet:smo. 

Pois bem, Srs. Representantes, po
demos fazer o mesmo em nossa pátria. 
E o Partido Comunista, em Pernam
buco, sem qualquer privilégio, mas 
com esfôrço e contando com o apoio 
popular, organizou 141 escolas desti
nadas à alfabetizayão, não instalada3 
em belos edifícios, mas nas células do 
próprio Partido, onde se ministra a 
instrução primária não somente n 
adultos - o que poderia dar a im
pressão de que visávamos exclusiva
mente os votos - mas também às 
criar..ças, filhos de o.perários, que, não 
podendo estudar durante o dia. de
Vido a seus afazeres 11as fábricas, obti
nham pbr êsse meio, certa base de 
conhecimentos. 

Não queremos que isto seja un1 pri
vilégio dos comunistas: pelo contrá
rio, folgaremos em que todos os Cida
dãos, de todos os partidos, da IgreJa 
Católica, principalmente, que tem 
muitas possibilidades ... 

O Sr. Medeiros Neto -v. Ex.n re
conhece que a Igreja católica muito 
tem feito pela alfabetização no Brasil. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Reconheço. 

O Sr. Medeiros Neto - Afirmo a 
V. Ex.11 que, como Diretor da Edu
ca>ção, auxil!ado pelo Instituto Na
cional de Estudos Pedagógicos, dis
seminei escolas de alfabetização por 
todo o Estado. As primeiras escolas 
noturnas de alfabetização, com c:a
ráter. oficial, foram criadas, graças a 
Deus, por êste seu colega. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Folgo muito por isso. 

O Sr. Campos Vergal - Lembraria 
a V. Ex.11 que constitui medida ina
diável determine o Poder Executivo 
plena liberdade de alfabetização em 
todo o território nacional, pois há 
leis estaduais e disposições municipais 
proibindo a existência· de escolas de 
alfabetização. Pelo processo do livrP. 
exercício dessa atividade educacional, 

seria muito mais fá;cil extinguir-se se
melhante mal de que tanto padece o 
Brasil. 

O SR. GREGQRIO BEZERRA -
Perfeitamente. 

Srs. Representantes, ante a situação 
que presenciamos, justo é - repiso e 
sou forçado a repisar constantemente 
- que esta Assembléia inclua, em 
nossa Carta Magna, ora em elabora
ção, wn dispositivo pelo qual os nossos 
irmãos possam alfabeti2:.ar-se e exercer 
o direito do voto. 

Sr. Presidente, quero entra r, agora, 
na segunda parte da contribuição que 
minha bancada traz, por Íneu inter
médio, ~ esta Assembléi~. 

Refiro-me ao voto para todos os mi
'litares. 

O Sr. Berto Condê - V. Ex. a tem 
tôda a razão: o soldado, hoje, é um 
cidadão conscrito. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
Não se pode admitir Srs. Represen
tantes que os soldados, marinheiros, 
cabos, sargentos, sub-oficiais, os ele
mentos de tôdas as fôrças auxiliares 
das classes armadas não tenham o 
direito de sufrágio. ~sses homens, que 
prestam serviços à Pátria, que antes 
dt; ir para a caserna trabalhavam nos 
campos, nas oficinas, nos navios nas 
fazendas, nos sítios e tinham êsse di
reito, perdem-no então só por ingres
sarem na caserna? Na época de hoje, 
Sr. Presidente, isto constitui verda
deiro absurdo. 

o Sr. Aureliano Leite - A questão 
é de ordem: o militar está sujeito a 
um regime especial de disciplina. 

O SR. GREGóRIO BEZERR.~. -·
Todos os cidadãos estão sujeitos a um 
regilfle de disciplina. Nós mesmos ·Re
presentantes da Nação, submetemo-nos 
ao Regimento Interno desta Casa. 

O Sr. Aureliano Leite. - Temos 
de considerar o aspecto especial da 
disciplina militar. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA 
Vou provar que V. Ex. a não tem ra
zão: no exército norte-americano -
aquêle baluarte da democracia, que 
tanto concorreu para esmag~r o fàs
cismo -· todos votam. Ali a disciplina 
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militar não foi quebrada por isso, mas, 
ao contrário, consolidada. 

Atualmente, o soldado não é um fa
nático das armas nem da voz de co
mando dos superiores hierárquicos. 

O SR. PRESIDENTE- A hora da 
sessão está quase a findar-se. Tenho 
sôbre a mesa um requerimento, de 
prorrogação de nossos trabalhos, por 
mais quinze minutos, assinado pelo 
sr. Caíres de Brito. 

O SR. : BARRETO PINTO (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, dou meu· 
voto a favor do requerimento, mesmo 
porque seria uma desconsideração de 
minha parte, para com o orador que 
se encontra na tribuna, negá-lo; mas 
formulo uma quéstão de ordem. 

O Sr. Berto Condê - Orador que 
está, aliás, fazendo brilhante discurso. 

O Sr. Aureliano Leite- E substan
cioso. 

O SR. BARRETO PINTO - Minha 
questão de ordem é a seguinte. 

Estou observando que, geralmente, o 
último orador a ocupar a tribuna dis
põe de maior prazo, devido a pedidos . 
de prorrogação. Segundo o Regimento, 
o orador não pode falar mais de meia 
hora; no entanto, o nobre colega que 
ora ocupa a atenção da Casa já dis
põe de 20 minutos, que, somados aos 
15· da prorrogação, darão 35. 

O SR. PRESIDENTE - O orador 
pode faiar por mais tempo 'se houver 
desistências em seu favor. 

O SR. BARRETO PINTO"- Como 
declarei meu voto é a favor do pedido, 
mas devemos firmar uma norma sôbre 
a possibilidade do orador, com a pror
rogação, falar além dos 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE - Há essa 
possibilidade, desde que se verifiquem 
desistências em seu favor. · 

Os Srs. Representantes. que estive
rem de acôrdo com a prorrogação 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Estó. concedida. 
Continua com a palavra o Sr. Ore

gorio Bezerra, por mais 15 minutos. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Sr. Presidente, levantando o problema 
do voto para os analfabetos e para os 

militares, quero dizer que era um ho
mem analfabeto, um trabalhador no 
eito doo engenhos e não tive possil'i
lidade de me educar no tempo de 
criança. Depois, já rapaz, fui 'lrestar 
meu serviço na caserna, onde passei 
treze anos. Ali aprendi o que é pa
triotismo, o que é, de fato, civiliza
ção; vi despertado em mim o .senti
mento patriótico. E eu, sentindo na 
própria carne as injustiças a que o 
homem .que s·erve a Pátria está sujei
to, relegado a segundo plano il.pi!nas 
pelo fato de ser militar, hoje, fazendo 
parte desta Assembléia não poderia 
deixar de trazer minha contribuição; 
e o faço satisfeito, concitando os no
bres colegas a estudarem, a analisa
rem, não só em um sentido par:r.tdá
rio, mas também patriótico, êsse gra
ve problema; a atenderem aos anseios 
dêsses inúmeros patrícios, porque com 
isso estaremos, efetivamente, ::onso·
lidando a unidade da família brasi
leira, concorr·endo para a verdadeira 
unidade nacional. 

l!:ste, Sr. Presfdente, o meu obje
tivo. Não viso a agi:tação política; 
trago para aqui uma contribuição de 
acôrdo com as minhas possibilidades, 
para que esta Casa elabore uma 
Constituição que satisfaça tôdas as ca
madas da · população brasileira. t:sse 
é o meu desejo, Srs. Constituintes. 

O soLdado, como dizia há poLlCO, 

trabalha nas ofici-nas, nos engenhos, 
nas usinas, nas fábri·cas, em to<'ios os 
setores de trabalho, muito .antes ·' de 
vir prestar serviços na caserna; inú
meros dêles já eram eleitores, jã · vo
tavam. P.or que, pois, se proibe a êsses 
cidadãos, depois de soldados, o direito 
de votar? Não se dig.a que seja por 
quebra da disciplina militar. Ao co·n
trário. Será estímulo para que se sinta. 
mais fortalecido moralmente e possa, 
dessa forma, servir melhor à Pát.ri:t e 
ao Exército. 

O Sr. Carlos Prestes - A fôrça mo
ral é a maior fôrça do Exército. 

O SR. GREGORIO ·BEZERRA -
Fui soLdado analfabeto. ;r.:Tão sab1a ler 
·nem escrever. Cumpria rigorosamente 
· as ordens dos superiores hierárquicos, 
mas as cumpria como elemento me
cânico, não conscientemente. Se me 
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mandassem avançax para uma metra
lhadora, avançaria. Não sabia como, 
mas avançaria. 

rqJetida até hoje. Mas, os tempos 
marcham e devemos acompanhar a 
marcha do progresso, p01·que só assim 
seremos, de fato, um país poderoso, e 
o hosso r;ovêrno poderá contar com 

O Sr. Aureliano Leite - Porta-nto, 
~e mandassem votar em A ou B, o 
nobre Deputado como soldado ''naifa
beta votaria. 

seus patríc:os, em qualquer momento 
de p·:rigo para a nacionalidade. r-::ão 
defzndê-la conscientemente, não me
cânicamente, como. já foi o meu casll. 
Quando analf::!.beto, eu cumpria as 
ordens sem discutir. Alfabetizado, não 
somente as cumpria, como também 
comandava meu grupo de combate. 
Depois, passei a comandar meu· pel~
tão, e o fazia conscientemente. Sab1a 
deslocá-lo de um setor para outro, 
prccumndo salvaguardar minha vlda 
e dos de meu peloti!o, atra·ve.; do 
aoroveitamento do tnrreno, sob a téc
n~ca militar, que conheci com mais 
precisão. Aszim, compreendi que n~
quela situação progredia mais e :;ablG. 
conduzir os homens para a luta de 
maneira mais eficiente, com o mínimo 

(Trocam-se apartes.) 

O SR. GREGORIO BEZERRA 
&se ponto é diferente.· Chegaxei lá, 
e responderei ao ilustre Deputado Se
nhor Aureliano Leite. 

o Sr. Adelmar Rocha - Não se 
compreende como se dá dlreito de 
voto ao oficial e se o negue ao sol
dado. 

O Sr. Lino Machado - A tese do 
orador foi vitoriosa em parte, na 
Constituinte de 33, porque se deu voto 
aos sargentos. 

O Sr. Gregório Bezerra - Citai'~~. 
:nais adiante, o nome de V. Ex.'" "' • 
de outros Srs. Constituintes que de
fenderam a t·~se na Constituinte de 
33. 

Naquela época fui beneficiado e, 
longe de concorrer para a indisciplin::t 
militar, ao contrário, senti-me esti
mulado, cada vez mais; procurei estu
dar, para melhor cumprir meus deve
I'::s. 

O Sr. Lino JviachacZo - E' a. verda
deira s:tuação. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
Mas, Srs. Constituintes, ainda estou 
nos soldados. ~les vêm de tôdas as 
partes, de todos os se tores. Não sã c.. 
mais aquêles elementos embrutecidos, 
embriagados; são selet:ionados, por 
exames rigorosos de saúde, antes de 
servir na caserna. São elementos de 
tôdas as camad~s sociais, quer das 
mais modestas, dos campos e das ci
dades, quer dns camadas superiores de 
nossa Pátria. São cidadãos que n?.o 
podem, de forma alguma, perdP.·r sm 
direito de c:dadania, ficar sem o di
reito de voto. A êles deve se.r asse
curado também êsse direito, e só as
sim compreend•:rão, cada vez .:r.ais, o 
sentime.nto pátrio. A injostlça traz a 
revolta do homem e tira-lhe t"c!o o 
estimulo ao civismo. E' nec"llis.irio. 
portanto, que se repare essa injustiça, 

de fôrça e d·: parigo de vida. · 
_ E' justo, portanto, se C?nceda o di
reito de voto ao soldado, que hoje não 
é um homem mecânico. Confor:rr.e 
tive ocas:ã.o de dizer, muitos são estu
dantes, outros operários conscient:s, 
qw3 trabalham em suas . oficinas ou 
nas fábricas; outros, ainda., vêm dos 
campos, e são retirados do confôrto de 
suas familias e jogados nas casernas, 
onde se submetem à disciplina. So
brecarregados de deveres · mas sem 
nenhum direito, perd•em o estímulo e 
até mesmo o amor, por assim dit;~r. 
à própria Pátria. E nós aqui, ma:s 
egoistas, concorremos para que 0!es 
percam êsse estímulo. 

Então, que é preciso? E' dar-lh~s 
o direito do voto.. , 

O Sr. Li no Machado - V. Ex.11 tem 
tôda raz§.o. Sobretudo, atend•endo ao 
fato do serviço militar ser obrigató~ 
rio. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA - O 
que se dá com os soldados, acontece 
com os cabos, que, para atingir êsse 
pôsto, são ::elecionados e precisani 
submeter-se ao duplo trabalho da ins · 
trução mil:tar e cfvica. São monito
res dos sarg-entos, portanto, auxi1ia
res da instrução dos comandantes e 
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oficiais subalternos de companhi'as. 
Por isso, precisam ter, na maJoria, o 
curso primário, além do curso regi
mental que recebem na caserna. Edn
cam-se cada vez.mais, e são os primei
ros a avs.nçn.r na linha d~ frente. E 
nega-se o d:reito de votar a êsses ho
mens que passam 5, 8 e 10 :1nos na 
casema ! Muitos até fazem carreira e 
tornam-se oficiais. 

O Sr. Campos Vergal - Sem querer 
desmerwer a ninguém,, mas se os 1Ja
dres e freiras têm direito ao voto, pol' 
que se nega ao soldado ? 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
São pessoas que não prestam o ser
viço· militar. E' mais um argumeúto. · 

O Sr. Segadas Viana - Que têm 
voto de obediência. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
Diz, muito bem, V. Ex.11 Têm, no en
tanto o direito de votar e serem vota
dos. Não queremos combater êsse di
reito; é justo que êles o tenham. 

O Sr. Berto Condé -- A situação é 
vexatór:a, porque importa na SUS.PP.n• 

são do direito cívico, jÚstament?. 
quando o cidadão está prestando ser
viço à Pátria. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
Analisemos a situação do sargen~o. 
:E:le precisa ter uma série de requisitos. 
Dois são fundamentais: qualidades fí
sica e moral. Se as não tiver, não 
poderá ser sarg.ento, nunca, em parte 
nenhuma. Já por aí se avalia o alt...t 
grau de injustiça. O sargento passu. 
por uma escola regimental, depoi:; pela 
de sargento, tira o curso de infan· 
taria, artilharia ou .cavalaria, enfim, 
passa por novos processos, novos mé
todos técnicos, mais modernos, ma!s 
avançados, no sentido da técnica e da 
ciência militar. Permanece dois anos 
na escola. E assim, quando os sar
gentos vão para o corpo de tropa, são 
verdadeiros instrutores, porque são êles 
que preparam os soldados, aquêles que 
vão defender a pátria. 

Em 1934, vários ilustres e nobres 
Deputados, neste Parlamento, defen
deram o voto para os sargentos, entre 
êles os Srs. Lino Machado e Negrei
ros Falcão. Possuo· documentos, que 

poderei ler, em defesa da tese que ve
nho sustentando em tôrno do voto para 
os militares e sargentos que trabalham,. 
dia e noite, na càserna. 

O Sr. Adelmar Rocha -- In
felizmente, a Constituição de 37 ir:.. 
manou os militares aos analfabet0s, 
loucos e criminosos. 

O SR. GREGORIO BEZERRA- E. 
aos próprios mendigos .. Os mendigos~ 
no entanto, votam, porque, na hora 
de votar, não levam. letreiro na testa. 
A meretriz vota, mas o sargento, o cabo 
e o soldado não podem votar. E' uma 
injustiça clamorosa, Sr. Presidente 

O Sr. Lino Machado - Injustiça 
porque o soldado, hoje, é recrutad() 
em tôda a sociedade; 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Foi o que acentuei há pouco. Afluem 
para o ponto de convergência, que é 
a caserna re~esenatn:do todos os la
res, ricos e pobres: são todos homen.~ 
educados; professores, setudantes de 
medicina, de direito, empregados no 
comércio, e.ilc. 

O Sr. SegadP,s Viana - Justamen-· 
te dentro do raciocínio brilhante de 
v .. Ex.a, a caserna é centro de demo
cratização, porque reüne indivíduos de 
tôdas as categorias sociais. Aos sol
dados nega-se o voto. Por que? 

O .SR. GREGORIO BEZERRA ...,... 
E os que ingressam na caserna, de lá 
saem muito mais patriotas do · que 
antes, porque, como já disse há pouco, 
o analfabeto é o matuto, o homem d() 
interior, que não sabe o que é p?,tric
·tismo, os hil1os nacional e da ban- · 
deira; não tem a menor noção do que 
é pátria. No entanto, vem para a ca
serna e adquire todos êsses conheci
mentos e, ainda mais, aprende a ser 
patriota. 

Por essas razões, Srs. Constituintes, 
é que devemos, de uma vez para sem
pre; reparar essa injustiça. Para que 
.se evidencie mais o absurdo, saliento. 
o caso do sargento. A espõsa, a la
vadeira e a cozinheira, o emprega1G
do sargento votam; só êste é qu~ não 
pode votar. Coloca-se, assim, o sar
gento numa situação de inferiorJdade 
perante a própria sociedade que o-



. •' 

T-

2r; ........ _,.,.., ...... . ..,._ ... . .~"': ... ~ .. '!"'. ~'!"!""---------111111!1--.. IIIIII!III!!_IIJ!!_ 11!1 ... ~---·----~------IIII!IP-·-
• 

-230-

cerca e que êle defende, nos momentm 
de perigo. Fica, portanto, o sargent::> 
humilhado dentro da própria família, 
nos cafes, na rua, nas praças públicas 
e até diante daqueles que não têm a 
envergadura moral dêsse milita!'. 

Não se diga que haverá quebra de 
disciplina pelo fato de se conceder 
voto aos militares. Nos Estados Uni
doS, naquele colosso que possui um 
exército formidável, baluarte da demo
cracia, que esmagou o fascismo com os 
seus tanques e suas bombas atômicas, 
votam todos os soldados, home·ns vin
dos elas diferentes camadas sociais 
para defender sua pátria. Apesar dis
so, nunca houve quebra de disciplina; 
pelo contrário, êsses soldados cumpri
ram, rigorosamente, seu dever patrió
tico. E também não se diga que, den
tro da caserna, o soldado vã discutir 
Políti-ca com os oficiais, porque tam
bém não se travam tais discussões en
tre tenente e generais. 

A questão está justamente nisso, Se
nhores Constituintes, se há discipli
na para o soldado e o sargento, a mes
ma circunstância se dá com o segundo 
tenente e o coronel, com êste e o ge
neral de divisão, porque também es
tão subordinados aos regulamentos 
militares e à autoridade máxima, que 
é o Presidente da República. 

O Sr. Segru!Jas Viana- Vivem em 
círculos dif.eren tes. ·· 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Perfeitamente. Assim, Srs. Consti
tuintes, não há argumentos em que se 
possa basear a recusa do direito sagra
do de voto aos sargentos e militares, 
em geral. Urge que esta Assembléia 
repare, de fato, a clamorosa injusti
ça a que está submetida essa multi
dão de patriotas. Precisamos dar o 
direito de voto aos militares em geral, 
desde o sargento até o· excelentíssimo 
senhor general de divisão. 

Não hâ - repito - quebra de dis
ciplina; pelo contrário, haverá ordem, 
haverá aprimoramento não só da dis
ciplina, . da eficiência técnica militar, 
mas também da própria ordem. O 
verdadeiro sentimento pátrio serâ, 
cada vez mais, despertado e consoli
dado. 

O SR. PRESIDENTE- Advirto ao 
nobre orador que terminou a hora da 
sessão. 

·O SR. GREGORIO BEZERRA -
Sr. Presidente, tenho ainda de fazer 
muitas considerações sôbre o assunto. 
Como a hora está terminada, peço a 
V. Ex11

• que me assegure a palavra 
para conthiuar meu discurso na pró
xima sessão. (Muito bem. Palmas. O 
oraãor é cumprimentado.) 

(0 orador se demora na tribuna 
por ter o Sr. Batista Neto cedido 
sua inscrição. ) 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a hora da sessão; ou levantá-la, desig
nando para a de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão umca do 
requerimento n. 0 60, de 1946, reque
rendo que o Poder Executivo informe 
se foram tomadas pela Comissão de 
Marinha Meliante medidas proibiti
vas da majoração de fretes de gêne
ros alimentícios. 

Discussão única do requerimento 
n. o 136, de 1946, solicitando a nomea
ção de uma comissão de parlamenta
res para examinar, com urgência, no 
local, a situação do pôrto de Santos, 
São Paulo, em face dos últimos acon
tecim~ntos. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 48, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo sôbre a apli
cação do art. 19, .do Decreto-lei que 
instituiu o Fundo Nacional de Prote
ção à Infância e bem assim sôbre os 
dispositivos da Constituição de 1934, 
referentes ao assunto. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 22, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Justiça e Negó
cios Interiores, sôbre pagamento de 
gratificações a juízes eleitorais nos Es
tados e aos preparadores das eleições 
de 2 de dezembro último. 

Discussão do requerimento nú
mero 40, .de 1946, pedindo se consigne 
em ata voto de regozijo pela chegada 
do primeiro trem, conduzindo miné• 
rios, a Volta Redonda. 
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Discussão única do requerimento 
n. 0 30, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações sõbre o anda
mento das realizações empreendidas 
em Alagoas pela Companhia Hidroe
létrica do São Francisco, autorizada 
a organizar-se pelo Decreto-lei núme
ro 8.031, de 1945. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 44, de 1946, solicitando sejam: en
camLnhadas ao Poder Executivo suges
tões sõbre medidas a serem tomadas 
para debelação da crise económica. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 62, de 1946, soliCitando informa
ções ao Poder Executivo sõbre as me
didas tomadas ou a serem tomadas 
com relaç~o ao problema da.s nossos 
transporte·s marítimos. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 21, de 1946, solicitando que a Mesa 
da Assembléia oficie ao Prefeito do 
Distrito Federal, solicitando suas pro
vidências junto à administração da 
Companhia Light and Power, a fim de 
que sejam tomadas vârias medidas que 
beneficiem o se:;-viço de transporte de 
passageiros de bondes. 

Discussão única do requerimento 
n.0 63 de 1946, requerendo seja suge
rido pela Mesa da Assembléia ao Poder 
Executivo, o estudo e construção de 
duas pontes sóbre o rio São Francisco; 
uma ligando Joâzeiro, no Estado da 
Bahia, a Petrolina, em Pernambuco; e 
outra, neste último Estado, em Jatinã. 

Discussão única do requerimento nú
mero 46, solicitando medidas do Poder 
Executivo tendentes a mobilizar todos 
:Os recursos e meios de transporte dis
poníveis nos Estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná, 
para dar vasão ao escoamento da sa· 
fra de milho; e concessão de priori-

. dade para o transporte de cereais das 
·zonas produtoras aos centros consumi
dores. 

Discussão única do requerimento nú
mero 42, de 1946 pedindo a interfe
rência da Assembléia Constituinte 
junto ao Poder Executivo para que 
seja considerado vâlido para os pró
Ximos pleitos estaduais e municipais 
·o alistamento voluntãrio sob o qual 
.se realizaram as eleições de 2 de De
:zembro. 

Discussão única do requerimento nú
mero 69, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a revogação do decreto que 
prorroga, por mais um ano, o mandato 
das atuais diretorias das entidades 
sindicais. 

Discussão única do requerimento nú
mero 73, de 1946, · solicitando ao Poder 
Executivo ·informações por intermédio 
do Instituto Nacional do AlcÕol e do 
Açúcar, qual o "stock" de açúcar exis
tente nas usinas produtoras e no co
mércio encarregado da distribuição. 

Discussão única do requerimento nú
mero 65, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a remessa, à Assembléia, do 
extrato da conta corrente do Govêrnn 
Federal no Banco do Brasil, relativa 
ao financiamento especial do algodão, 
no período de 7 de outubro de 1944 até 

·a presente data, bem como do proces
so n.0 .183-45, da Comissão de Finan
ciamento da Produção. 

Discussão única do requerimento nú
mero 74, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações sôbre a despesa 
realizada com a encampação da Estra
da de Ferro Vitória a Minas; sôbre 
a constituição do capital da compa
nhia Vale do Rio Doce, qual a parte 
subscrita pelo Govêrno, qual a subS
crita pelas autarquias e pelo público; 
sôbre a formação da Companhia, seu 
funcionamento, estado atual dos ser
viços, etJC. , etc. 

Discussão única do requerimento nú
mero 79, de 1945, solicitando seja no
meada, pela Mesa da Assembléia Con:;
tituinte, uma Comissão Especial, des
tinada a proceder a um exame em vã
rios casos, cujo esclarecimento é de in- · 
terêsse da Nação. 

Discussão única da indicação ·n.0 9-A, 
de 1946, sugerindo que se represente 
ao Poder Executivo, no sentido de se
rem propostas medidas urgentes de or
dem económica. 

Discussão única da indicação nú
mero 32-A, de 1946, sugerindo ao Po
der Executivo medidas a serem toma
das, com urgência, para desobstrução 
dos canais que ligam as lagoas "Norte" 
e "Manguaba", no Estado de Alagoas, 
inclusive a assinatura de um ncôrdo 
entre os Govêrnos da União e do Es-
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tado, para execução e conservação das 
obras. 

Discussão única da indicação nú~ 
mero 29-A, de 1946, que propõe seja 
desaprovado pela Assembléia Constitu
inte o ato do Poder Executivo baixan
do um Decreto-lei contra o direito de 
greve; e sejam pedidas informações 
sôbre os motivos da presença dos agerl
tes da Ordem Política c Social nas 
assembléias dos Sindicatos. 

Discussão única da indicação nú
mero :37~A, de 1946, que indica seja su
gerida ao Poder Executivo a transfe
rência do acervo de "A Noite" para o 
Instituto Nacional do Livro, e abolição 
imediata dos impostos que gravam lt 
importação do livro est_rangeiro. . 

Discussão única da indicação núme
ro 44-A, de 1946, sugerindo ao Poder 
Executivo providências para pagamen
to imediato de indenizações devidas 
às famílias das vitimas do desastre 
ferroviário, ·ocorrido em Sergipe no 
dia 18 de março p. p. 

Discussão únfca do requerimento llú
mero 71, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo, com a ma~ 
7:ima urgê~cia, sôbre as despesas ree.
hza.das ate agora pelo Instituto Na
cional do Sal com o pessoal e a insta
la9ão ~o seu escritório, inclusive da. 
D1r~tona da fábrica da Companl1i:t 
Nacwnal de Aicalis, no Estado do Rio 

Discussão única do requerimento nú: 
me:·o ?O, de 1916, solicitando a inter
feren:l~ d~ .Mesa da Assembléia junto 
a~ Mnnsteno da Viaç~,o e Obras Pú
bJ~cas, t:~~ meio de ofício, sugerindo 
seJa not1~1'Cada a Leopoldina Railway 
cr:c~r~c:ndo-se a necessidade de elr:~ 
tnflcaç~o ~e sua ferrovia, com a possf
vel urgenCla. 
Discu~são única do requerimento r~ú

me;o 66, de. 194~, que solicita ao Pc
dei Execu~rvo mformações sôbre 0 
monta~te das isenções de direitcs 
~d~ane1ros cpncedldas entre março de 
.L9o~8 e outuoro de 1946, inclusive as 
que o -for~m baseadas no art. 107, l'lo 
D~creto-le1 n.0 300, de 24 de feve
l'elro de 1938. 

Discussão única do requerimento nu
mero 91, de 1946, solicitando seja ill~ 
formado pelo Poder Executivo 0 atl
damento da construção da Estrada de 
.Perro de Mossoró; o material de que 

esta dispõe; despesas com seus fun· 
cionários e operários; se o Govêrno 
tem recebido reclamações contra a sua 
administração. 

Discussão única da indicação nú
mero 36-A, de 1946, pedindo seja. su
gerida pela Assembléia Constituinte ao 
Poder Executivo a necessidade ur~n
te da criação da cadeira de Tisiologia, 
nas Faculdades de ·Medicina do P.ai·>. 

Deixaram de comparecer 61 ·se
nhores Representantes: , 

Part2áo Social Democrático 

Amazonas: 

Cosme Ferreira. 

Maranhão: 

Vitorino Freire. 
,Jose Neiva. 
Afonso Matos. 

Ceará: 

Frota Gentil. 
Almeida ll.iontc. 
Osvaldo Studart 

Pernambuco: 

.Novais Filho. 

Alagoas: 

Lauro Montenegro. 
Bahia: 

Fróes da Mota. 

Espírito Santo: 

Henrique de Novaís. 
.Ari Viana. 
Car!os :Lindemberg. 

Rio de Janeiro: 

Getúlio ~.~oura. 

Minas Gerais: 

Levindo Coelho. 
Rodrigues Seabra. 
Pedro Dutra. , 
João Henrique. 
Cristiano Machado. 
Joaquim Libânio. 
José Alkmim. 
Rodrigues Pereira. 

São Paulo: 
César Costa . 
Martins Filho. 
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Lopes Ferraz. 
João Abdala. 

Paraná: 

Roberto Glasser. 

Santa Catarina: 

Aderbal Silva. 
Altamiro Guimarães. 
Otacilio Costa. 
Rogério Vieira. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Su~: 

Dama:.: o Rocha. 

União Democrática Nacional 

Maranhão: 

Alarico Pacheco. 

Ceara: 

Paulo Sarasate. 
Beni Cat:valho. 
Egberto Rodrigues. 
Leão Sampaio. 

Paraiba: 

Adalberto Ribeiro. 

Sergipe: 

Heribaldo Vieira. · · 

Distrito Federal: 

Hamilton Nogueira. 

Minas Gerais: 

Monteiro de Castro. 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 

.Mário Masag·ão. 
Paulo Nogueira. 
Romeu Lourenção: 
Plfnio Barreto. 
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Partido 1'rabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 

Gurgel do Amaral. 
Antônio Silva. 

São Paulo: 

Mar condes Filho. 
Hugo Borghi. 

Parti!lo Comunista do Brasil 

Bahia: 

Carlos Marighela. 

Distrito Federal: 

J cão Amazonas. 

São Paulo: 

José Crispim. 

Partido Republicano 

Sergipe: 

Durval Cruz. 

Minas Gerais: 

Bernardes Filho. 

São Paulo: 

AlUno Arantes. 

Partido Popular Sindicalista 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 
Stênio Gomes. 
João Adeodato. 

Eahia: 

Teódulo Albuquerque. 

Levanta-se a sessão às 18 horas 
e 15 minutos. 
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6S.n Sessão em 17 de Maio de 1946 
Presidência d!lJs ·,Srs. \Melo Viana, Presidente, Berto Condé, 2.o Vice.Presi· 

dente~ ;Lauro Lopes, 2.0 SecJ~etário 

.ÀS 14 horas • comparecem os Se- Alagoas: 

nhores Teixeira de Vasconcelos. 

Partido Social Democrático 
Medeiros Neto. 
José Maria. 

Acre: Sergipe: 
Castelo Branco. 
Hugo carneiro. Leite Netó. 

Pará: Bahia: 

.A!lvaro Adolfo. Pinto Aleixo. 
Lameira Bittencourt. 
Nélson Parijós. Espírito Santo: 
João Botelho. 

Vieira de Resende. 
Maranhão: 

Creporí Franco. 
Distrito Federal: 

Odilon Soares. José Romero. 

Piauí: Rio de Janeiro: 

Areia Leão. Carlos Pinto. 

Ceará: Heitor Collet. 

Frota Gentil. Minas Gerais: 
Raul Barbosa. 

Melo Viana. 
Rio Grande do Norte: Bias Forto...s. 

Dioclécio Duarte. Israel Pinheiro. 
José varela. ••Wellington Brandão. 

Paraíba: 
Augusto Viegas. 
Lair Tostes. 

Samuel Duarte. Mílton Prates. 

Pernambuco: Alfredo Sá. 

Etelvina Lins; São Paulo: 
Agamemnon Magalhães. 

Gercino de Pontes. Gofredo Teles. 
Oscar carneiro. José Armando. 
Osvaldo Lima. 
Costa Põrto. 

Alves Palma. 

Ferreira Lima. Honório Monteiro. 
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Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Diogenes Magalhães. 
João d'Abreu. 
Galeno Paranhos. 

Mato Grosso: 
Pence de Arruda. 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 

Flávio Guimarães. 
João Aguiar. 

Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 

Rio Grande do Sul: 
Teodomiro Fonseca. 
Manuel Duarte. 
Glicério Alves. 
Nicolau Vergueiro. 

União Democrática NacicmaZ 

Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Maranhão: 
Antenor Bogéa. 

Piauí: 

Esmaragdo de Freitas. 
Matias Olimpio. 

Ceará: 
Plinio Pompeu. 

Fernandes Teles • 
. Alencar Araripe. 

Rio Grande do Norte: 
Aluisio Alves. 

Paraíba: 
Plínio Lemos. 

Pernambuco: 
Alde Sampaio. 

Alagoas: 
Freitas Cavalcantt. 

Sergipe: 
Leandro- Maciel. 
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Bahia: 
Alois~o de Carvalho. 
Jurací Magalhães. 
Manuel Navais. 
Nestor Duarte. 
AlbErico Fraga. 
Rui Santos. 

Distrito Federal: 
Jurandír Pires. 

Rio de Janeiro: 
Romão Júnior .. 
José Leomil. 

São Paulo: 
Toledo Piza. 

Goiás: 
Domingos Velasco. 
Jales Machado. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 
Dolor de Andrade. 

Paraná: 
.Erasto Gaertner. 

Santa Catarina: 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 
Flores da Cunha. 
Osório Tuiuti. 

Partido Trabalhista BrasileirO> 

Amazonas: 
Leopoldo Neves. 

Distrito Federal: 
Ruí Almeida. 

Partido Oomunista. elo BraSil' 

Bahia: 

Carlos Marighela. 

Distrito Federal: • 
Mauricio GrabOis. 

Batista Neto. 
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Rio ele Janeiro: 

-Claudino Silva. 
.Alcides Sabença. 

São Paulo: 

.Jorge Amado. 

Pa1'tido Republicano 

Ma1·anhão: 
·Lino Machado. 

Sergipe: 

.Amando Fontes. 

Minas Gerais: 

Felipe Balbi. 

Pamná: 

.. Munhoz da Rocha. 

Partido Republicano Progressista 

Rio Grande do Norte: 
, Café Filho. 

São Paulo: 
.. campos Vergai. 

O SR. PRESIDENTE- Achando
se presentes 100 Senhores Represen

_tantes, declaro aberta a sessão. 
Passa-se à leitura da ata da sessão 

. anterior. 

O .SR. RUI ALMEIDA. (4.0 Secre
. tário, servindo como 2.0 Secretário) 

__ procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a a ta . 

O SR. ALOISIO CARVALHO 
. Sr. Presidente, peço a palavra, sõbre 
.a ata. 

O SR. PRESIDENTE- Te111 a pa
..lavra o nobre Representante. 

O SR. ALOISW C:ARVALHO 
(Sôb1·c a 'ata> - Sr. President.l;, na 
sessão àe ontem, quando ocupava a 
tribuna nosso eminente colega Sr. 
Deputado Souza Leão, .a favor do pre

. .sidencialismo, tive ocasião de dar 
aparte, fielmente apanhado pela Ta-

• quigrafia desta Casa, a cujos funcio-

na1•1os presto sempre as homenagens 
de. meu aprêço e do meu louvor. 

No fim deste a.parte, disse eu qult 
a revolução que dera com a monar
quia no chão foi contra a Federação, 
menos do que propriamente cont.ra a 

· monarquia. 

Permito-me, entretanto, esclarecer. 
meu pensamento. · 

o sr. Deputado Souza Leão mani
festara a opinião de que não se fi
zera a revolução em 90 contra. o re
gime parlamentar. 

sustentei, sem desconhecer o 1\:tanl
festo republicano de 70, que o !llovi
mento não havia sido contra o siste
ma parlamentar, mas, em grande_ par
te dirigido a favor da Federaçao ·e, 
p;rtanto, contra a centralizaçãu ad
ministrativa e política, exatamez.te o 
mal que . o presidencialismo veJo de
pois a criar no Brasil, sobretudo noa 
últimos 15 anos. 

Sr. Presidente, aproveitando a mi
nha permanência na tribuna e para. 
poupar a V. Ex.6 o trabalho de me 
cnnct:der a palavra de outra vez, que-

• rL. 1er á Assembléia Constituinte te
ltg;rarna a el~ dirigido por nieu inter
médio e que recebi da Bahia, do ilus
tre advogado Dr. Jaime Sampaio 
Freire, relativamente ás considerações 
feitas pelq Sr. I?eputado Vieira de 
Melo, constante da ata dos nossos tra
balhos. E' o seguinte: 

"Na qualidade de representan
te do corpo discente da gloriosa 
Faculdade de Direito da Eahia, 
no movimento de 22 de agõsto de 
1932, em defesa· da legalldade 
constitucional, apresento à As
sembléia Constituinte protestt. ve
emente contra as considerações 
feitas pelo ilustre Constituinte 
Vieira de Melo, digno colega de 
turma, num momento em que a 
nação exige a união da família 
brasileira. Hipotéco irrestrit.l:l so
lidariedade ao querido mestre e 
demais companheiros de bancada. 
Cordiais saudações. (a} Jayme 
Sampaio Freire., . 

Era o que tinha a dizer. <Mui te 
bem.) 
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O SR. PRESIDENTE -Não ha
vendo mais quem peça a palavra sô
bre a áta, encerro a sua discussão e 
vou submetê-la a votos. (Pausa). 

Está aprovada. 
Passa-se à leitura do expediente. 

O SR. LADRO LOPES (2.0 Secr'etá
rio, servindo como 1.0 ) procede à lei
tura do seguinte. 

. REQUERIMENTO N.0 142, DE 1946 

Requer à Mesa que solicite in
formações do Poder Executivo sô
bre os motivos porque, cessadas 
as causas da ocupação do prédio 
da Maternidade de Natal, ainda 
não foi providenciada a sua resti
tuição. 

Requeiro que a Mesa da Assembléia 
solicite informações do Poder Exe
cutivo sôbre os motivos por que, ten
do ·cessado as causas de ocupação do 
prédio da Maternidade de Natal, para 
servir como Hospital Militar, ainda não 
foram dadas providências para sua 
restituição. 

Sala das Sessões, em 17 de maio de 
1946 ....... Café Filho. 

- A 'imprimir. 

REQUERIMENTO N.0 146, DE 1946 

Encarece ao Sr. Presidente da 
República a necessidade de ser 
atendido o apêlo que foi dirigido 
a Sua Excelência pelos trabalha
dores em obras da Estrada de Fer
ro Central do Brasil. 

Considerando que os trabalhadores 
em obras da Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil se encontram fora do a·m
paro .das leis trabalhistas e à margem 
dos direitos assegurados aos funcioná
rios públicos federais; 

Considerando que dessa forma os 
referidos trabalhadores se acham co
locados como párias em comparação 
com os trabalhadores de tôdas as clas
ses sociais e os funcionários públicos; 
. Considerando que os nossos dignos 

pâtrícios e trabalhadores acima cita-
dos já telegrafaram à S. Ex. a, o Sr. 
Presidente da República, General Eu
rico Gaspar Dutra, apelando no senti
do da revogação do Decreto-lei nú-

mero 240 de 4-2-38 capítulo VI arti
go 39, parágrafo 4, que deturpou a sã 
justiça das leis trabalhistas; 

Considerando que a lei para ser boa 
e ter valor jurídico, deve ser igual, 
para 'todos, colocando tão digna clas
se de trabalhadores paralela às dos 
demais das emprêsas párticulares; 

Considerando que a dita classe de 
trabalhadores está sujeita a todos c~ 
perigos de sua proffssão e descontos 
·como qualquer · funcionário público, 
sem ter as garantias adequadas; 

Reaueremos que a Egrégia Presi
dêncià da Assembléia Nacional Cons
tituinte, solicite à S. Ex.~, o Sr. Pre
sidente · da República a necessidade 
de ser atendido o apêlo que lhe foi di
rigido pelos trabalhadores em obras da 
Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Sala das Sessões, 17 m maio . de 
1946. - Benício Fontenele. - Sega
das Viana. -Pedroso Júnior. -Melo 
Braga. - Berto Condé. - Rui Al
meida. - Euzébio Rocha. - Artur 
Fischer. 

A imprimir. 

INDICAÇÃO N.0 72, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo que 
mande prosseguir no traçado do 
trecho da Estrada de Ferro de 
Epitácio Pessoa á Macau, e nos 
servicos do Pôrto da mesma cida
de no Estado, do Rio Grande do 
Norte. 

Sugere ao Poder Executivo mandar 
prosseguir no traçado do trecho de 
Estrada de Ferro de Epitácio Pes
soa á Macau, e nos serviços do Pôrto 
da mesma cidade no Estado, do Rio 
Grande do Norte. 

Justificação 

Poderia até dispensar a justificati
va de semelhante providência, dada. 
a importância dêsse Município sali
neiro. Todos conhecem ser o sal uma 
das principais bases da economia do 
Estado do Rio Grande do Norte. E' 
uma indústria que o Govêrno precisa 
amparar, prom.ovendo uns dete:mina
dos meios de proteção e caso nao ha-
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ja essa proteção da parte dos Pode" 
res Públicos e grande interêsse no sen" 
tido de favorecer os municípios sali"' 
neiros de Macau, Areia Branca e Mos" 
scró a indústria entrará em crise den" 
tro de um futuro breve. Não temos 
meios de comunicação, a cidade fica 
nos tempos inv·ernosos quase i~ola" 
da. Uma única estrada que vaL a 
Epitácio Pessoa quase desaparece. No 
entanto, as rendas do Município cres
cem assombrosamente; assim é qll:e 
ern 1935 a receita que era de 170 n:ll 
cruzeiros atingiu em · 1945 a 674 m1l, 
demostrando assim o crescente desen-

. volvimento. 
A exportação cie Macau entreg:ou aos 

cofres públicos para a União 5 . 34~ n?l 
cruzeiros· $)ara o Estado, um nulhao 
quatroce1~tos e vinte e qu~tro n::fl 
cruzeiros além de 1.. 780 m1l cruzei" 
ros para o· Instituto de Sal. Is~o. ~o 
último ano. E' o primeiro murue1p1o 
produtor e exportador de sal do pais. 
Até o ano de 1920 os navios entravam 
no Pôrto de Macau e hoje os navios 
carreO'am e descarregam a 9 milhas o . 
da cidade encarecendo ass1m, o preço 
do sal, q~e poderia ser vendido nas 
praças do sul por preços menores. 

Quanto à Estrada de Ferro está diS• 
tando 60 quilômetros apenas, ha
vendo já. to:dos os serviços de terrapla
nagem prontos, estando hoje muito 
da.nific:::.dos, pelo criminoso abandono 
ern que deixaram serviços de tanta 
utilidade. Existem até várias obras 
d'arte. caso seja conclu~do êste 
trecho de Estrada o comércio de 
algodão . poderá ser feito pelo 
Porto de Macau nesta zona tão agrí
cola. 

Estamos certos que os Poderes Pu
blicas não deixarão nesse lamenta
vel esquecimento un1a obra que vem 
beneficiar uma população que tanto 
poderá concm-rer para o ~nriqueci
mento das nossas rendas. 

o" Porto e a Estrada de Feno de 
Macau são obras que se impõem. 

Rio, 16 de Maio de 1946 - Geor
gina Avelino - Dioclecio D~arte -
Mota Neto - José Augusto - Wal
jredo Gurgel. 

A imprimir. 

INDICAÇÃO :N.0 73, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo por inter-
médio da Mesa da Assembléia Cons· 
tituinte, o estudo e· construção de.. 
uma ponte, ligando a cidade . de. 
Ilhéus a Pontal, no Estado da Bahia. 

Requeremos seja sugerido ao Poder 
Executivo por intermédio da Mesa da. 

·Assembléia Constituinte o seguinte: 
Estudo e Construção de uma ponte li
gando a cidade de Ilhéus a Pontal no-
Estado da Bahia. · 

Justificação 

Ilhéus, depois de Salvador, é a mais 
progressista e populosa cidade do Es
tado da Bahia. Dotada de um Pôrto. 
por onde se faz intenso comércio ex
portador e import81dor, Ilhéus, a me
trópole do cacau, de há muito reclama.. 
a .construção de uma ponte ligando seu. 
centro urbano ao bairro do Pontal. 
l!ste, devido à sua topografia plana,. 
é hoje pràticamente um prolongamen
to da cidade, da qual se encontra sE'
parado ,pelo Rio Cachoeira. Acresce 
ainda a circunstância do aeroporto de: 
Ilhéus estar construído no Pontal. Nas. 
condições atuais o tráfego entre Pon
tal e Ilhéus se faz através de canoas 
e lanchas de madeira precária e com. 
prejuízo evidente para sua população. 
A construção da ponte virá também. 
resolver o problema de habitação de 
Ilhéus, visto como a topografia aci
dentada da cidade não lhe permite· 
o aproveitamento de novas áreas para 
edificações. Há cerca de 6 anos,. o: 
Prefeito de então mandou proceder es
tudos de sondagens etc. no sentido• 
de concretizar o velho anseio do la
borioso povo de Ilhéus. Naquela oca
sião foi endereçado ao Govêrno Fede
ral um memorial firmado por umas' 
duas mil pessoas solicitando a exe
cução da obra. Decorridos tantos anos,. 
não tendo. sido dadas quaisquer provi
dências, vimos apelar para o eS$líi"ito 
público e a capacidade empreende ... 
dora do ·Ministro Macedo Soares, con
fiantes de que desta vez, S. Ex.11 alen- . 
da à sugestão que fazemos em nome 
dos sagrados in·terêsses do povo de: 
Ilhéus. 
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Sala das Sessões, 17 de maio de 1946. 
·- Manuel Novais · - Juracy Maga
lhães - João Mendes - Aloysio de 
Carvalho Filho - Rui Santos - AZ· 
berico Fraga. 

A im'[Jri.mir. 

INDICAÇÃO N.o 74 - 1946 

Requer à Mesa que se· sugira ao 
Poder Executivo a contsrução de 
esf:(adas de rodagem no Estaao de 
Sergipe. 

Requeremos, por intermédio da Mesa 
da Assembléia, sejam sugeridas, ao 
Poder Executivo, através do Ministé
rio da Viação: 

a) a construção da Estrada de Ro
dagem, ligando o povoado Tamanduá, 
ponto terminal de uma estrada cons
truída pelo Estado, à cidade de Ga
raru, passando pelo povoado Provi
dência. 

b) a construção da estrada ligando 
o povoado Providêncià à cidade de 
Pôrto da Fôlha. · 

c) a construção da estrada ligando 
o povoado Tamanduá à cidade de 
Nossa Senhora da Glória. 

Justificação 

Sergipe tem também a sua zona 
sêc'a. Tão sêca quanto a dos Esta
dos nordestinos. A Inspetoria de Obras 
Contra as Secas não tem, atualmen
te ali o menor serviço, não partici
pando, . assim, Sergipe na aplicação 
da verba orçamentária reservada, pela 

·União, para essa Inspetoria. As três 
estradas sugeridas são justamente na 
região onde o flagelo das secas mais 
se acentua no Estado . 

Sala das Sessões, 16 de maio de 
1946. - Leandro MacieZ. - Walter 
Franco. - H eribaldo Dantas. 

A imprimir. 

INDICAÇÃO :N,0 75 - 1946 

Indica à Mesa da Assembléia 
Nacional Constituinte que sugira 
ao Poder Executivo o prossegui
ntento da contruç~o da Estrada de 

Ferro Rio Grande do Norte, no 
trecho Angico-São Rafael. 

Indico que a Mesa da Assembléia 
sugira ao Poder Executivo o prosse
guimento da construção da Estrada 
de Ferro Rio Grande do Norte no 
trecho Angicos-São Rafael. 

Sala das Sesuões, 17 de maio (le 
1C46. - Aluísio Alves 

INDICAÇÃO N.0 76 -,- 1946 

Indica que a Mesa da Assem
bléia Constituinte s u gira ao 
Poder Executivo a instalação em 
Natal e Mossoró, no Rio Grande 
do Norte, de restaurantes popula
res do Serviço de Alimentação e . 
Previdência. Social. 

Indico que a Mesa da Assembléia 
sugira ao Poder Executivo a instalação, 
em Natal e Mossoró, no Rio Gran~!e 
do Nor~e. de restaurantes populares do 
Serviço de Alimentação e Previdênci!t 
Social.. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 194õ 
- Aluísio Alves. 

A imprimir. 

INDICAÇÃO N. 0 77 .(1946 

Suge'/'je tw \Poder iExecutivo se
ja ;per:mitida )a liberd~'de 1de alfa
betização, 1J1oporocionando a to
do j)s .,cidadãos.' [alfabetizados co.; 
. op~ar nessa campanha. 

Requeremos a V. Ex. a, nos têrmos: 
do Regimento e de acôrdo com as de
liberações já tomadas em casos idên
ticos, que envie ao Exmo. Sr. Presi
dente da República, General de Divi
são Eurico Gaspar Dutra e ao Exmo. 
Sr. Ministro de l!istado de Educação 
e Saúde, Professor Dr. Souza Cam
pos, as presentes sugestões para a cam
panha e o plano nacional · ·geral de 
alfabet.ização do povo brasileiro. 

Considerando que o progresso de um 
pais depende fundamentalmente do 
nível de cultura de seu povo; 

Considerando que está no consenso. 
de todo o cidadão, como dizia o sau--• 

·- .. 
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doso General Raimundo Pinto Seidl, 
que "combater o analfabetismo no ter
ritório nacional é dever de honra para. 
todos os brasileiros": 

Considerando que é oportuno nêste 
momento histórico que atravessa a 
nossa extremecida Pátria, em vespera 
da prómulgação do seu Estatuto bási~ 
c o e de sua Carta Magna: a Constitui
ção da República, desejada e espera
da pelo nosso digno Povo - sel' ence
tada a Grande Cruzada Nacional de 
Alfabetização, ampliando e generali
zando a antiga, persistente, humani
tária e abnegada ação u seu pionei
ro, o ilustre Dr. Gustavo Armbrust, 
na presidência da organização cha
mada "Cruzada Nacional dz Educa
ção"; 

Considerando o patriótico movimen
to contra o analfabetismo, iniciado na 
convenção Na<:ional do Negro Brasi

.leiro, durante as comemorações da 
Abolição, realizadas no salão de honra· 
da Escola Nacional de Música; 

Sugerimos ao Poder Executivo que 
proporcione a liberdade de alfabetiza
ção de todos os brasileiros, permitin
do que todos os cidadãos alfabetizados 
possam cooperar e colaborar numa 
verdadeira e total campanha contra o 
analfa•betismo sem embaraços de qual
quer natureza durante um período de
terminado. 

Justificamos o presente requerimen
to, com o anseio que domina todo o 
povo brasileiro de ver o soerguimento 
de nossa grande Pátria; com o pensa
mento dominante que julgo ter apreen
dido na Egrégia Assemo1éia Nacional 
Constituinte, partido de nobres e au
torizado·s representantes de todos os 
partidos politicas e mais recentemente 
dos dignos representantes: Campos 
Verga!, Grer· ~rio Bezerra e Sega das 
Viana, na sessão de 16 do corrente, 
com o elrellliPlo dignificante de nossos 
dias,· que nos apresenta o Govêrno do 
México, grande Nação irmã e amiga 
da América do Norte, cujo plano de al
fabetização, consubstanciado nos re
cortes anexos, peço "vênia" para jun
tBir ao presente, a fim de ser publica
do, com a citação de sua fonte; com 
as permanentes publicações da nobre 
imprensa brasileira, ainda agora ..re-

petidas no número do vibrante matu
tino "Diário Trabalhista" de 14 de 
maio de 1946, cuja notícia junto a êste. 

E terminando, estou certo, que, um 
plano geral de albetização, - em que 
colaborem e cooperam todos os brasi
leiros, dirigidos pelo seu eminente Pre
sidente, Exmo. Sr. General de Divi
são Eurico Gaspar Dutra, interessan
do e discriminando tôdas as a utorida
des como: Govêrno Federal, Estadual 
Municipal, autOlidades de tôdas as es
pécies e graus, Imprensa, Estações de 
Rádio, Partidos Políticos, Associa~ões 
de tôda e qualquer natureza: civicas, 
culturais, liberais, religiosas, espiritas, 
artfS'ticas, recreativas, desportivas, ci
entificas, profissionais, riotadamente: 
Sindicatos de classes, Cruzada Nacio
nal de Educação, Liga da Defesa Na
cional, Estudantis, e Universitárias, 
não esquecendo em nenhuma hipótese 
a contríbuiçáo que possa ofer.ecer qual
quer cidadão no seu próprio domicilio 
- coroará de completo êxito a Gran
de Cruzada Nacional de Alfabetização 
do Povo Brasileiro. 

Sala das Sessões, em 17 de maio de 
1946. - Manoez .t:ienício Fontenelle. 
A imprimir. 

O SR. PRESIDENTE - Está finda. 
a leitura do expediente. 

Tem a palavra o &'. Gofredo Te
les, primeiro orador inscrito. 

O SR. GOFREDO. TELES - Se
nhor Presidente, Srs. Constituintes, 
depois de haver tratado, desta tribu
na, á matéria referente à discrimina.· 
ção de rendas, era meu intuito dis
correr, hoje, sôbre o problema impor
tantíssimo da casa popular. 

Aproveitando, entretanto, da rara 
oportunidade de me achar inscrito, em 
primeiro lugar, para falar na hora do 
expediente, não quero deixar escapar 
esta ocasião, que se me apresenta, para 
tecer alguns rápidos e respeitosos co
mentários, relativos ao último discurso 
aqui proferido pelo nobre Senador se
nhor Carlos Prestes. 
Lei:nbram~se os Srs. Constituintes de 

que o referido Senador ocupou esta. 
tribuna, quando comemorávamos o pri
meiro aniversário da vitória das Na
ções Unidas sôbre o Eixo. E, nêsse dis
curso, o Sr. Carlos Prestes defendeu 
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a tese da colaboração dos povos, pat-a 
que seja uma realidade a união do 
mundo e a paz sôbre a terra. 

Tive ocasião, durante o mencionado 
. discurso, de apartear o ilustre Senador, 
dizendo, então, que aquela tese era, 
realmente, uma tese verdadeira; entre. 
tanto, acrescentei, o mundo se achava 
hoje dividido em duas facções, digamos 
em dois mundos: o do espiritualismo e 
o do materialismo; e conclui afirman
do que, se um dia, para desgraça 
nossa, vencesse na terra o materialis
mo,, aí é que nunca teríamos paz sõbre 
a terra, aí é que nunca o mundo seria 
um mundo só, porque a matéria se
para os homens, só o espírito os une. 
Em resposta a êsse aparte, o ilustre 
Senador declarou que o assunto por 
mim ferido era assunto filosófico, que, 
portanto, não podia interessar a seu 
discurso, eminentemente político. 

Tenho para mim, Srs. Constituintes, 
que tôda a verdadeira, tôda a autêntica 
política há de ser o reflexo de um 
pensamento filosófico; tenho para mim, 
Srs. Constituintes, que politica que não 
reflete diretamente uma atitude do 
homem diante de seu destino, que não 
reflete diretamnte . uma noção sôbre o 
destino do homem, não se chama po
litica, chama-se demagogia. 

O ilustre Senador Sr. Carlos Pres
tes disse, em seguida, que eu estava 
equivocado sôbre o que. seja materia
lismo marxista, dialético; e, na mesma 
sessão; mais tarde, quando ocupou esta 
tribuna o nobre Deputado Deoclécio 
Duarte, que pronunciou brilhantíssima 
oração ... 

O Sr. Dioclecio DuaJrte - Obti
gado a V. Ex.a 

O SR~ GOFREDO TELES - ... o 
Sr. Senador Carlos Prestes teve, diga
mos assim, a ousadia de formular a 
seguinte pergunta: "V. Ex. a sabe o qu,~ 
é materialismo? ~ capaz de dar uma 
definição a respeito?" 

Srs. Representantes, todos nOs sen
timos verdadeira admiração· pela firme
za de convicções do Sr. Senador·Car!os 
Prestes. · 

Quanto à sua cultura, tínhamos a 
impressão, durante os nove anos em 
que S. Excia. passou em meditação, 
que essa cultura devia ser imensa. 

Todos esperávamos -- nós,. o povo em 
geral - que dêsse homem viria uma 
palavra nova, uma mensagem inédita. 

Que influência não teve, no povo 
abandonado, no povo oprimido, na 
massa dos trabalhadores de tôdas as 
categorias, a idéia de que um homem 
sofria por êle, no fundo de um cár
cere! 

Como compreendo a lenda do Ca
valeiro da Esperança! Como compre
endo a fôrça de sugestão dêsse miste-
rioso Cavaleiro! · , 

Quem sabe se aquele homem viria, 
para salvar aqueles pelos quais sofria! 
Quem sabe se, com êle, nasceria a au
rora de um novo mundo? De um novo 
mundo, onde os poderosos não fossem 
tão poderosos, e os fracos não fôssem 
tão fracos? 

Sim, o povo aguardava.;. Aguarda
va aflito e ancioso; mas, no fundo do 
coração do povo, nascera a primeira. 
centelha de esperança. 

E eis, que, de súbito, em virtude de 
un'l:a r·eviravolta da política nacional, 
aquele homem, o herói, o sábio, o es
perado, aureolado pelo sofrimento, o 
homein que sofrera pelo povo, veio 
para a rua, para a praça pública, para. 
falar ao povo. O povo,. em suspenso, 
lá estava, à espera da palavra novl\, 
da palavra salvadora; à espera db 
mensagem inédita, daquela mensagem 
que ia ser revelada pelo homem, que, 
durante nove anos, teve por única fun·· 
ção na vida, pensar, pensar, pensar ..• 
Que mensagem não seria aquela! Na 
existência triste do povo humilhado, . 
ela marcaria, sem dúvida, a alvorada. 
de um novo dia, o inicio de nova éra. 

E o profeta fala. Que diz êle? Que 
diz o homem que o povo esperava? 
Qual é a sua mensagem, a mensagem 
inédita? Que diz êle? Ah, Srs. Cons
tituintes: o sâbio, o salvador diz um~ 
palavra velha, gasta e fracassadt~.! 
Veio à praça pública para expor uma 
doutrina de quase cem anos de idade, 
e que, quando n,asceu, já era velha. 

E, agora, o nobre Senador Prestes 
tem a coragem de perguntar a Cons
tituintes brasileiros se êles sabem o que 
é marxismo. Provàvelmente, S. Ex.11 

pensa que marxismo é novidade .•. 
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Sou. professor da Faculdade de Di
-:reito de São Paulo, e sei que qualquer 
·estudante de 1.0 ano conhece perfeita
mente o marxismo, podendo discorrer, 
'Sem exitação, sôbre o materialismo 
marxista, dialético. 

E' preciso, de uma vez por tôdas, 
acabar com o ridículo tabu da onisci
ência comunista. Comunismo não pas
sa, hoje de um cadáver de idéias mor
tas. Ser comunista é ser velho, é ser 
:reacionârio entre os que mais o sejam. 
Ser comunista é ter cabelos brancos 
no espírito e na alma. Ser comunista 
é se apegar a um ideal que já se foi, 
um ideal que brilhou um dia na huma
nidade, mas que já se apagou. · 

O Sr. Carlos Prestes - São pal~vras 
de V. Ex.a. · 

O SR. GOFREDO TELES- E' pre
ciso que se saiba, de uma vez por tôdas, 
que o comunismo não é nenhuma novi
dade: é uma velharia, uma velharia 
fracassada no mundo, uma velharia 
que tem cem anos de vida e cem anos 
de fracassos. 

E' evidente que a mocidade da Pá
tria, ·os moços do Brasil, não saberão, 
de forma alguma, seguir êsse ideal -
e quando falo em mocidade refiro.-me 
aos moços de 20 e de 80 anos; refiro
me àqueles que têm a mocidade de 
espírito, que sabem acompanhar a re-: 
volução dos termos, que sabem reno
var-se em cada alvorada. 

Quantos velhos há que são mais mo
ços do que os moços de 20 anos, e 
quantos moços de 20 anos existem que 
são mais velhos do que os velhos de 
80?! 

E' preciso continuar a doutrinação, 
para os que tenham espírito velho; é 
preciso continuar a doutrinação, por
que uma idéia só se substitui, só se 
combate por outra idéia, como muito 
bem disse, neste plenário, o ilustre Se• 
nadar Sr. Luis Carlos Prestes. 

Quem não sabe o que é marxismo, 
com as suas sempre repetidas teorias? 

Quem não sabe o que seja a teoria 
.do materialismo histórico, que nada 
mais é do que a afirmação de que os 
acontecimentos históricos são sempre 
ditados por fatores econômicos e ma-
teriais? . 

Quem não sabe o que é a teoria da 
luta de classes na doutrina marxista? 
Ela declara que a humanidade se acha 
dividida em classes, sendo que uma mi
noria, por ·fraude ou por violência, 
isenta-se do tr~balho produtivo, en
quanto a maioria é forçada a pro
duzir o suficiente para seu próprio sus
tento e para o sustento da minoria? 

O Sr Carlos Prestes - Tenha cuida':' 
do V. Ex. a, pois está insultando o ple
nário com sua teoria errada a.· respeito 
do marxismo. 

O SR. GOFREDO TELES- O ple
nário sabe perfeitamente que é mar
xismo. Não pense v. Ex.a que seja o 
único a conhecer o marxismo. V. Ex.a 
é que está fazendo ofensa a esta :As
sembléia, julgando que, neste momen
to, estou ensinando qualquer coisa a 
ela. Estou apenas repetindo, sumària
mente, as teses do marxismo. Aliás 
quem traça o rumo dos meus discursos 
sou eu mesmo, e não v. Ex", Sr. se-
nador'. · 

Quem não conhece a teoria do va
lor de· M:arx? 

O Sr. Carlos Prestes - Mal com
preendida por V. Ex .. 

O SR. GOFREDO TELES -- Ela 
nada mais é do que a afirmação de 
que a substância do valor, a essência 
do valor é o trabalho. a medida do 
valor é a quantidade do trabalho des · 
pendido. · 

Quem não conhece a teoria 'da mais 
valia? Esta outra tese marxista e à . ' que conclue pela afirmação que, na 
evolução histórica, a conhecida f:):·
.mula: mercadoria - dinheiro - mer
cadoria foi substituída pela fórmula: 
dinheiro - mercadoria - dinheir:o. 

Quem não conhece a tese da 
arumulação crescente dos capit:r.is, e 
da proletarização crescente? E quem 
nllo conhece a tese final da doutri
na marxista - nunca referida pP.los 
chefetes comunistas do Brasil, que 
buscam, em vão, fazê-la esquecer ...:: 
a tese final, que é a da hecatombe 
violenta e sanguinária da sociedade 
capitalista? 

Notai bem, Srs. Constituintes - e 
isto é o que se torna necessário re-

' 
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pet!r, sempr·e ..:... ao publicar sua obra. 
"O Capital", e ao lançai:, com En
gels, o Manifesto lV'"J.arx, que sintetizou 
desta forma sua obra, já, ao sinte
tizá-la, era um velho dentro do Co
munismo, já era um velho dentro de 
seu tempo, já era um reacíonário 
dentro de sua época; nunca foi um 
incivador, nada mais fez do que com
pf!ar e sintetizar doutrinas alhei~s. 

Realmente, o materialismo históri
co, antes de Marx, já havia sido es
tl.ldado · e exposto por Maltus, pelos 
dlscipulos de Say, Bastiat e Molinari. 
A te·oria da luta d,e classe, antes de 
Marx, já havia sido exposta por Say, 
·Cherbulier, Mercier, Turgot, Mira
beau, Linguet, Babeuf, Lourenço. von · 
Stein, Saint Simon e Guizot. 

O Sr. Alves Palma - o materia
li.smo histórico é uma seqüência da 
dialética de Hegel. 

O SR. GOFREDO TELES - E!Y.s.
ta.mente. 

A teoria do valer de Marx foi, prà
ticamente, copiada das obras Smith e 
Ricardo. A teoria da mais vaU<> F>. 
também, uma transcrição das idéias 
de Thompson, Proudhon e Sismondf. 

· · Hoje, o materialismo marxista, o 
v~!ho m:tt:;)rialismo ·marxista, a de
crepita doutrina comunista a·cha-se, 
-definitivamente. condenada não ape
!J.as pelos doutrinador?s, mas pela 
própria história. A própria história, 
<) próprio desenrolar dos aconteci
mentos apresentam flagrante des
mentido à doutrina marxista. 

Quanto ao materialismo histórico, 
'fácil é verificar que, na história hu
mana, nem tudo é determinado por 
.fatores econômicos; ou, para ser mais 
pre·ciso, nem sempre os fatores ec,)
nGmicos forçam os aconteciment:Js ·-
:eomo queria Marx - de modo a que 
.à fase da nobr.eza sucedesse a fase 
da burguezia, e a esta, a fase do pro
l~taria.do. Grandes fatos históricos, 
.qrle modificaram a sorte dos homens 
sõbre a terra, como o Cristiamsmo e 
-o Islamismo, não foram determinados 
por fatores econômicos. A própTia 
Revolução Comunista da Rússia cons
titue o mais tremendo desmentido à 
tese de Marx. Pois. em virtude dessa 
.Revolução, a Rússia passou da fase 

da nobreza diretamente para a fase 
do ,proletariado, não . passando pela 
fase da burguesia - demonstração 
incontestável de que a fôrça de uma 
inéia pode quebrar o chamado de
terminismo histó1·ico. 

Contra o fatalismo materialista, já 
se ergueram as vózcs autorizadas de 
Cournot, Renouvier, Dit1ey, Burck~ 
hal'dt, Tarde, Turgeon, Breysing, .H.e
nouvier, Stammler e de tantos ou
tros. 

Quanto à luta de classes, basta co
nhecer rudimentos de história pnra. 
ve-rificar que grandes períodos exis
tiram, nos quais as classes viveram 
em paz, umas com as outras. Pode
ríamos mesmo dizer que, na história 
humana, durante mais tempo vive
rs.m as classes em acôrdo, do que em 
luta. Oportunas, neste momento, são 
as palavras de Kautsky, discípulo or
todoxo de Marx: "só em certas con
dições é que a luta de classes se tor
na o motor da história." E' esta, 
também, a opinião de Simkhovitch e 
Deslimiêtes. 

Quanto à 'teoria marxista do valur, 
é evidente que a medida do valor não 
é fixada pela quantidade de trabalho 
clispendido. Outros fatores influem 
nr) valor, como sejam, por exemplo. 
a quantidade da oferta, a neces.;;idade 
cto consumidor, a quantidade da pro
cura. Aliás, a teoria marxista do \•a
lor perdeu, por completo, seu cunho. 
cientifico, depois das críticas de Ri
cbard e Goblot. 

A teoria da mais valia, por sua vez. 
se esfacela, dlante da observação de 
que a referida mais valia não· é pro
duzida somente t.Jelo trabalho manual, 
e de que ela não poderia, mesmo ser 
produzida sem o concurso do- capital 
e do trabalho mental. Eis. porque 
Aftalion declara que, dessa teoria 
"nada se pode conservar", e Leria 
afirma que ela é uma "vasta bancar
r•Jta doutrinai", um "solene suicídio 
' ienti.fico." 

Assim, pois, como tem sido exaus
t!vamente demonstrado por tantos 
não passa de uma fantasia, de um 
castelo sôbre a areia. 

Neste momento, é oportuno citar as 
Claras palavras de· Sorel: "A socie-
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dade marxista é uma sociedade su-
, posta estranhamente simplificada, uma 
construção realizada por engenhosos 
artiffcios". E Benedetto Croce declara: 
"É certo que a obra de Marx, "o ca
pital'', é uma pesquiza abstrata; a 
sociedade estudada por Marx não é 

···tal ou qual sociedade historicamente 
e~:istente; é uma sociedade ideal, es
quemática, deduzida de algumas hi
póteses, que até poderiam ·não se ha
vr · realizado nunca no correr da his
tória". 

Contra o marxismo, Srs. Constituin
tes, afirmamos que a ordem politica 
autêntica e verdadeira há de ser a 
decorrente da própria natureza das 
cousas. Não há política verdadeira 
fundada em fantasias e em quüneras. 
P. política é feita para o homem, para 
a sociedade humana, e há de ser con
forme às leis do homem e às leis na
turais da sociedade humana. A polí
tica feita em gabinete, olhos vendados, 
não é uma verdadeira política, por
que ·foge à realidade social, porque 
ignora a verdade realmente existente 
e, portanto, há de ser uma constru
ção que se esfacela em contato com 
a realidade da vida. Política é vida. 
A doutrina do estado não pode vir 
como um rôlo compressor impondo 
uma ordem imaginada. A ordem do 
Estado deve ser o resultado, a conse
qüência, a conclusão do reconheci
mento, por parte do Estado, de tudo 
aquilo que é natural e espontâneo. 
A verdadeira política é inimiga da 
imaginação e da quimera. 

A Ordem Social, o Direito, devem ser 
o reflexo simples da própria realidade. 
O Direito nasce da terra, do povo, da 
nação. O fascismo italiano, alemão 
ou russo sempre sustentaram que o 
Estado é o criador do direito. Bas
taria esta afirmação, para que não 
tolerassemos . qualquér espécie de fa
cismo, fõsse êle italiano, alemão ou 
russo ... 

O Sr. Nestor Duarte - Ou brasi
leiro ... 

O SR. GOFREDO TELES -
ou brasileiro. 

Posso citar, neste momento, em 
apoio da tese que venho expondo, o 
caso típico da Carta Constitucional 

de 37, forjada, como sabemos, den.: 
tro de um gabinete de estudos, de 
janelas fechadas para a. realidade na
cional, Carta esta que, como bem de
monstrou da tribuna o nobre Deputado 
Carlos Marighela, não foi possível pôr 
em execução, porque a vida é mais 
:forte do_que a fantasia. (Muito bem.) 
A Carta Constitucional de 37, podemos 
dizer, foi como que uma máscara afi
velada ao rosto da Nação, máscara que 
a Nação jamais poude aceitar. 

E~OOJ!amemos com Sertilharuges: 
"Só a !Própria vida encontra os da• 
minhas da vi'da" . 

Ora, a própria natureza das coisas 
leva-nos imediatamente a consagrar o 
principio da intangibilidade da pessoa 

.. humana. Por que? Porque a reali
dade nos demonstra que certos direi
tos existem no homem que não de
correm do Estado; que nascem com 
êle, e para cujo nascimento não con
correu o poder público, direitos que ao 
Estado compete, portanto, apenas, ve
rificar e respeitar. 

Eis porque afirmamos, sem medo de 
engano, que o principio fundamental 
da política é o da intangibilidade da. 
pessoa humana. 

· o Sr. Alvaro Adolfo - A sociedade 
vem antes do Estado. 

O SR. GOFREDO TELES - Exata· 
mente. O homem é anteder ao Esta
do e a tõdas as organizações huma
nas. 
, O Sr. Dioclecio DuCIJ/'te - O Estado 
é para servir ao homem e não o ho
mem ao Estado. 

O SR. GOFREDO TELES - Por 
isto, antes de tudo, deve o Estado res
peitar :a essência humana. O Estado é 
organizado para servir ao homem, e 
se o homem deve servir ao Estado, é 
para que êste sirva melhor ao homem 
<Muito bem.) 

O Sr. Alves Palma ...:... O totalitaris
mo, tanto da direita como da esquer
da, esmaga a pessoa humana. 

O SR. GOFREDO TELLES - Per
feitamente. 

Há dois aspectos pelos quais o ho
mem pode ser conside-rado. Pode ser 
considerado como indivíduo, parte do 
todo, órgão de um organismo, devendo 

I, 
I 
I 
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servir à sociedade e ao Estado. Mas, 
além de individuo, o homem é ·um 
sêr dotado daqueles direitos de que 
eu falava há pouco, que não decorrem 
do Estado, porque anteriores e supe
nores a êle, e que a êle cumpre res
peitar. Neste aspecto, o homem é mais 
~o que indivíduo, mais do que órgão 
dentro de um organismo, mais do que 
dente de engrena_gem: - é pessoa. 

O desconhecimento dêstes principies, 
aliás elementares, acarretou dois erros 
da política modema: o individualismo 
e o totalitarismo. O individualismo é 
o esquecimento de que o homem deve 
servir ao Estado como individuo; o to
talitarismo, é o esquecimento de que 
o Estado deve submeter-se aos fins 
superiores da pessoa humana. No iu
dividualismo, os fortes devoram os 
fracos; no totalitarismo - que pode 
ser fascista ou comunista - o Es
tado devora a todos.. Ambos êstes 
erros constituem atentados à liber
dade humana. 

Não entendemos a llberdade, quando 
ela é o patrimônio exclusivo de uma 
classe, de um grupo ou de um único 
homem. Não a entendemos, quando a 
palavra liberdade procura ocultar a 
falência da lei, o declínio do Direito, 
o domínio dos poderosos, a opress~.o 
dos fracos. Não a entendemos quando 
::t palavra liberdade significa escra
vidã,o. 

Liberdade não significa poder de 
fazer tudo quanto queremos, como pre
ga o individualismo. 

Liberdade não signinca também 
ser obrigado a fa21er o que o ditador 
quer, como prega o totalitarismo. 

Liberdade não significa direito de 
matar, .de ser usurário, de escravisar o 
próximo. Liberdade não significa di
reito de ser exageradamente rico, en
tre aqueles que são absolutamente po-
bres. · 

Liberdade é outra coisa. 
O homem livre é o homem dono de 

si mesmo. E é dono de si mesmo, o 
homem que adere a seu verdadeiro 
bem, isto é, o homem que não se des
via de seus fins naturais. 

Ora, êsse domínio \lo homem sôbre 
si mesmo, noo terá um sinal externo, 
expressão material e objetiva da li-

berdade humana? A resposta só pode 
ser afirmativa. Em verdade, nossos 
estados de alma, nosso mundo subje
tivo quase sempre busca refletir-se no 
mundo objetivo, por sinais externos. 
O aperto de mão noo será a compro
vação do que acabo de diZ!Br? 

Assim como o escultor, ao idealizar 
sua obra, sente-se mais livre, mais ca
paz de produção, quando possui o 
bloco de mármore, sôbre o qual f)Ossa 
realizá-la -. assim também o homem 
é mais livre em seu íntimo, quando 
possui, no mundo exterior, alguma 
coisa a que possa dar o cunho de sua 
personalidade. 

O homem, dono de si mesmo, anseia 
em ser proprietário de alguma coisa 
no mundo externo. 

Eis a razão pela qual o princípio da 
propriedade priva.da deflue da própria 
natureza humana. 

Poderíamos citar, aqui, a afirmação 
de Fulton Sheen, que me parece abso
lutamente acertada: a propriedade 
privada é a garantia econômica dn. li
berdade. 

A conclusão prática do que venho 
dizendo é que tôda politica autêntica, 
verda'dei-rament-e realista há de defen. 
der a tese da mais larga distribuição 
possível da proprieda'Cie privada, como 
garantia da liberdade humana. Se 
as propriedades estiverem em mães de 
poucos, ~orno quer o individuali.sm'), 
a maioria será escrava; se estiverem 
nas mãos do Estado, como quer o co
munismo, a nação será escrava. 

Embora defenda, ct'esta forma, o 
princípio da propriedade privada, sus
tento, porém, uma distinção, que se 
me afigura essenciat. E' entre o di
reito à propriedade e o uso que dela 
devemos fazer. O direito à proprie- · 
dade privada é eminentemente pes
soal; o uso, entretanto, que da pro
priedade privada devemos fazer, é so
cial, quer dizer, limitado pelo bem co
mum. Se somos, por exemplo, pro
prietários de um automóvel, nem por 
isto temos o direito de andar por cima 
das calçadas. 

O Sr. Nestor Duarte -Se o uso da 
propriedade deve· ser social, por que 
não? 
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O SR. GOFREDO TELES - JUS·· 
tamente porque estabeleço distinção 
entre o direito à propriedade e o seu 
uso. 

O Sr. Nestor Duarte - Não des
confia V. Ex. a que a ·distinção é ar
tifício? Por que não conclui logo que 
a propriedade deve ser social? 

O SR. GOFREDO TELES- Porque 
ela . não o é. Aliás, tenho a certeza 
de que V. Ex.a está de acôrdo co
migo. Se V. Ex. a tiver a propriedade 
-digamos -de um revólver nem po~: 
isso poderá disparar tiros sôbre seus 
colegas. . . (Riso) 

O Sr. Nestor Duarte·--:- Figuremos o 
caso de uma propriedade imóvel. Se 
tenho o direito pessoal dessa proprie
dade, e dado que o uso da proprfeclade 
deve ser social, que resta de concreto 
para o exercício pessoal do meu direito 
de propriedade? 

O SR. GOFREDO TELES - Sôbre 
um imóvel pode V. Ex. a ter o direito 
inconteste de proprietário, entretanto, 
se V. Ex. a quiser construir uma casa 
sôbre um terreno que lhe pertence, 
'berá qUJe se ISubmerter às iJO'S!turras 
municipais, de acõrdo com o bem 
social. 

O Sr. Nestor Duarte - São restri
ções ao direito de propriedade. Vossa 
Ex.a está confundindo com a funçãq_ 
social da propriedade. 

O SR. GOFREDO TELES - São 
exatamente a mesma coisa. O desco· 
nhecimento dessa distinção S~Carretc•l 
também dois erros da política moder
na: . o capitalismo e o comunismo. 

· Aquêle, insiste no direito à proprie
dade privada e ignora seu uso social; 
êste, insiste no uso social da proprie
dade, que pertence ao Estado, e des
conhece o direito do homem a essa. 
propriedade. Nós afirmamos: contra 
o capitalismo, a função social da pro
priedade; contrà o comunismo, o di· 
reito de ser o homem, pessoalmente, 
proprietário. 

O Sr. Jurandir Pires - Tenho uma 
série de restrições à tese de V. Ex.a ; 
entretanto, são de tal natureza, que 
não caberiam num simples aparte. 

O Sr. Galeno · Paranhos - A fun
ção social da propriedade, como a con-

cebe Duguit, choc·a-se com os exem~ 
plos fornecidos por V. Ex. a que so
mente poderiam verificar-se no caso 
da propriedade exclusiva, individualis
ta. 

Segundo aquêle escritor, a utilidad'3 
social da propriedade implica na .su
bstituição do direito libe11dade peio 
direito função. · 

O SR. GOFREDO TELES - Agra· 
deço a gentileza dos apartes. Assim 
como afirmamos o principio da pro
priedade privada, decorrente da pró, 
pria essência humana, afirmamos, 
também, o direito do homem de tra
balhar. 

Como sabem os Srs. R.epresentantes, 
o trabalho, na antiguidade, era tarefa 
ignóbil; no capitalismo, não passa de 
mera mercadoria, e no comunismo 9 
propriedade do Estádo. Para rtós, po
rém, trabalho e vida são dois têrmos 
de uma mesma equação. 

Assim como não compreendemos 
trabalho sem vida, não .compreende
mos vida sem trabalho. 

O Sr. DiOclécio · Duarte - Essa é 
a tese lógica. 

O SR. GOFREDO TELES - Co!ll• 
preendemos que o trabalho tem emi
nente função social, em favor do bem 
comum. E' uma ativiaade humana c, 
como tal, não pode ser artigo de co
mércio, como quer o capitalismo, uem 
propriedade de um ditador, como flU!l~ 
o comunismo. 

o Sr. Di!oclécio Duarte - ou o 
fascismo, que é a mesma coisa. 

O SR. GOFREDO TELES - Per
feitamente. 

Damos ao trabalhador suprema dig· 
n1dade. Quando dizemos trabalhador. 
empregamos o têrmo em simtido 1ar.o 
- trabalhador de tôdas as·categorias 
intelectual ou braçal, não, apenas, no 
sentido estrito que o comunismo quer 
conferir ao vocábulo. 

Tais são, Srs. Constituintes, os sin
gelos mas f.undamentais princípios da 
doutrina espiritualista, da doutrina da 
IgreJa Católica Romana, oposta ao 
marxismo. Tais são os princípios 8/C"ll· 

tos, estou certo, pelo Partido Social 
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Democrático, em cuja chapa tive a 
honra de ser eleito. 

O Sr. Di.oclécio Duarte - E um 
dos mais íntegros. 

O ,SR. GOFREDO TELES- Agra
deço a V. Ex.a. Tais são os princípios 
integralanente _ consublstancia'doo no 
programa do Partido de Representa
ções Popular, ao qual pertenço, e em 
nome do qual falo ·neste momento.-

Tpda doutrina política, que seja rP.a
lista, há de ter duas partes: uma fun
damental e constante, decor1.1ente mes
mo da própria essência imutável do · 
homem; outra parte dinâmica e adaT)
táv.el, que acompanhe a variedade das 
condições da vida humana. A essência 
humana é imutável; variáveis, entre
tanto, infinitamente variáveis as con
dições da vida humana. 

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.a acre
dita nisto? 

O SR. GOFREDO TELES - O co
munismo, porém, não contém nem a 
primeira, nem a· segunda parte; igno., 
ra a essência imutável do homem e, 
quanto às condições variáveis da vida 
humana, também as ignora, pois e 
doutrina fantasista, castelo sôbre areia. 

Em nome da re·alidade do mundo, 
da realidade social e da realidade do 
homem, em nome da realidade brasi
leira, proclamo a necessidade de com
bs.ter, sem cessar, essa funesta fanta
sia, trazida para nossa Pátria, pela 
quintá-coluna de imperialismos es
trangeiros. 

Bem sei que, nesta Assembléia, sur
·girá, sem dúvida, uma bancada sem 
nome de Partido, formada por ele
mentos de todos os Partidos, no mo
mento exato em que estiverem em jôgo 
os postulados fundamentais da civili
zação cristã e a dignidade da Pátr•a 
brasileira. (Muito bem,· muito bem. 
Palmas) . · O orador é vivamente cum
primentado). 

O SR. CAMPOS VERGAL Sr. 
Pr·esidente, peço a palavra, peía or
dem: 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. CAMPOS YERGAL - (Pela 
ordem) (*) - Sr. Presidente, Srs. 
Representantes: tenho ·em mãos r·e 
querimento que devo endereçar à 
!Mesa, no sentido de reunir, num só, 
di>"ersos pedidos de nobres colegas, 
relativos a.o momentoso problema 
de locação de prédios e à no
meação de uma comissão de cinco 
membros para apresentar ao Poder 
Executivo, com a máxima brevidade 
possível, medida de emergência refe
rente a despejos, {femolições de pré
dios e assuntos de locação. 

Incluo no pedido inúmeros nomes de 
pessoas que nos enviaram telegramas 
verdadeiramente a.flitivos, todos con
dizentes com a situação dolorosa em 
que milhares de famílias se encor.- -
tram, no tocante à ocupaçãó de prédios 
de aluguél. 

Desejamos, em primeira linha, aso
brestação das ações de despejo contra 
casas residenciais, comerciais e indu.~
triais, e, também, se suspendam tôdas 
e quaisquer demolições de prédios, com 
a finalidade de construir apartamen
tos de luxo, abrir avenidas ou rasgar 
ruas para embelezar a cidade. 

O assunto é por demais importante. 
A ação de despejo, verdadeira espada 
de Dâmoc1es, suspensa sôbre o pes
coço de dezenas de milhares de famí
lias 'do povo, precisa ser sustada para 
que o Poder Executivo se interesse de 
maneira urgente, aliviando, assim, a 
espectativa em que se encontram inú
meras famílias e até várias casas co
merciais e industriais. 

Tenho a honra, Sr. Presidente, de 
encaminhar a V. Ex.a o requerimento 
de urgência a que aludo. (Muito 
bem.) 

O orador envia à Mesa o se
guinte: · 

REQUERIMENTO N.0 144, DE 1946 

Requer a nomeação de uma Co
missão para apresentar ao Poder 
Executivo sugestões de emergên
cia relativas a despejo, demolição 
de prédios e assuntos de locação. 

Atendendo a que é dos mais graves 
o probl•ema da habitação no pais, exi-
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gindo soluções imediatas em prol das 
quais tem esta Assembléia apresenta
do sugestões ao Poder Executivo; 

Atendendo a que estas sugestões, 
partidas de vários Srs. Deputados, 
caminham morosamente, em contrá
rio ao interêsse público, que lhes exige 
pressa e acêrto; 

Atendendo a que, neste particular, é 
de tôda conveniência que as suges
tões existentes formem um conjunto, 
o que permitirá seu rápido exame pela 
Comissão Competente; 

R.equeremos, como autol"es das su
gestões acima referidas, que sejam en
caminhadas, em conjunto, ao Poder 
Executivo, sugestões que são: 

Reque1imento n.0 11, d!e Benicio 
Fontenelle e outros, solicitando medida 
do Poder Executivo suspendendo a vt
gência das alíneas "D" e "E" do 
art. 8.0 do Decreto-lei n.0 6. 739, de 
16-7-44, e d'a proteção aos inquilinos 
nos casos de venda dos imóveis: 

Requerimento n.o 12, de Pedroso 
Júnior, sugerindo a sustação de tôdas 
as ações de despejo fundadas no di
reito dos proprietários, de solicitarem· 
s•eus imóveis para hab!tação própria: 

Requerimento n.0 15-4-946, de Do
mingos Velasco, referente a "luvas'; 

Requerimento n.0 15-4-946, de Cam
pos Vergai, sugerindo medidas de pro
teção aos locatários, inclusive a .sus
p·msão de ações de despejo que de
fine; 

Requerimento n.0 30-4-945, de Paulo 
Sarasate, sugerindo ao Govêrno a 
prorrogação prevista no Decreto-lei 
n.0 7. 466, adotando-se as medidas que 
a experiência haja aconselhado para 
evitar as costume!ras burlas às cau· 
telas legais em favor dos inquilinos. 

Requeremos, por intermédio da 
D.D. Mesa, se solicitem da egrégia 
Asse?lbléia Constituinte, as seguintes 
med1das, em caráter de urgência. no 
tocante ao problema da habitação: 

1.11 
- que s·e englobem numa só re

presentação os requerimentos adiante 
espec:Jicados e que são em número de 
quatro; 

2.0 
- que se nomeie uma comissã.o 

de 5 (cinco) membros para apresen
tar ao Poder Executivo, çom a máxi-

ma brevidade, medidas de emergência 
relativas a despejos, demolições de 
prédios e assuntos de locação. · · 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1945 
-Campos Vergal. - Pedroso Junior. 
- Benício Fontenelle. -Domingos V e-
lasco.- Lerí Santos.- Euzébio Rocha. 
-EzequielMendes.-Baeta Neves.
Luís Lago.- Leite Neto. -'-Carlos Pinto 
- Gojredo Teles.- Dolor çle Andrade. 
-Melo· Braga.-Segadas Viana. -
Abelardo Mota.- Benjamin Farah.
Carlos Prestes. - Trifino Correia. -
Gregório Bezerra. - Alcides Sabença .. 
- Agostinho Oliveira. - Maurício 
Grabois. - Osvaldo Pacheco. - Leo
poldo Neves. - Autur Fischer. - JÚ
randir Pires. 

A imprimir. 
Tendo lido jornais s-eu oportuno pro

jeto sentido prorrogação dois anos tê
das ações despejo ora em curso nota
da;mente aquelas relativas casas co
merciais venho qualidade Diretor-Ge
rente Sociedade Comercial Casa Rex 
S. A. está sendo vitima negócio com · 
graves prejuízos materiais inclusive 
para nossos empregadc· ficarão 
sem trabalho trazer-lhe meu entusi-

. astico apoio salutar humana medida 
;pleiteada parabens ;pela iniciativa 
que faz lembrar ainda existem deputa
dos se preocur:am situação po
vo principalmente dos comerci
antes sujeitos iníqua violência judi
cial de senhorios prepotentes e ga
naciosos respeitosas sauda·ções. -João 
Lacerda sendo vítima senhoria\ pode
rosa. 

Abaixo assinados comerciantes em 
Belo Horizonte aplaudem sugestão· V. 
Ex. a sentido suspensão dois anos ação 
despejo um dos fatos mais graves que 
atormentam o povo tal medida se ado
tada muito virt.. beneficiar povo brasi
leiro vitima exploradores sem limites 
proprietários imóveis nesta capital e 
alflitiva fala ;prédios residenciais e 
constantes ordens despejo deixam fa
mílias· inteiras desabrigadas comércio 
e indústria teem sido não poucas vêzes 
prejudicados em seus interêsses pols 
donos estabelecimentos ve·em-se com
pelidos judiclalmente transferi-los c'..<
tro local perdendo com isso o ponto 
comercial sempre de apreciável valor 
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económico além sujeitar-se descabidas 
exigências luvas assim apelamos v. 
Ex. a consagrar melhor sem: esfõrços 
para govêrno transformar em lei ma
téria requerida aproveitamos a opor
tunidade para· hipotecar V. ·Ex. a nossa 
inteira solidariedade respeitosamente 
Armando Freitas Avenida Amazonas 
744 Edson MRnezes Madureira Avenida 
Amazonas 744 Joaquim Rarael Aze
vedo Avenida Contorno 1.573 Tufic 
Freia Espírito Santc. 243 Apartamento 
2 Domingos Sicoli & Cia. Carijos 466 
José Adonias Monteiro São J?aulo 526 
Lafayete :Joelho São Paulo 584 Odi
lon Rodrigues Pereira Carijos 539 Eu
rico Ribeiro Oliveira Carijos 535 Ben
vindo Carvalho Lima Carijos 545 Casa 
Paulista Avenida Amazonas 748 Osvaldo 
Gualberto da Silva Rua Aimores 2.858 
Cesar Silveira Rua :laxambu 123 Con
ceição Almeida Rua Tenente Garro 
250 Odorêncio Godinho Rio de Janeiro 
1. 299 Cristovam da Silva Amazonas 
748 José Gonçalves Além Paraiba 62 
Pedro Gcdinho Júnior Tenente Frei
tas 167 Renato Carvalhc. Marmore 41 
Drogaria Moderna Ltda. Avenida 
Contorno 1.518. 

Telegramas: - Sôbre questão de 
locação: 

Rio de Janeiro: 

1. Antônio Rodrigues. 
2. Washington Silva e senhora. 
3. Edmundo Pereira de Sousa. 
4. Paulo iAndrada. 
5. Mário Espírito Santo e senhQil'a, 
6. Fernando P. Araújo, 
7. Vivaldo Vasconcelos e senbora. 
8. Dr. Francisco Sales Brasil e se

nhora. 
9. José Abílio de Morais. 

10. J. Andrade. 
11. Tasso Barbosa. 

12. José Vieira. 
;1.3. Hercflio Andrade. 
14. Antônio Gonçalves de Faria e se-

nhora. 
15. João Correia. 
16. Levi Barborema Põrto e senhora. 
17. Acrísio Ferreira. Fonseca e s~

nhora. 

18. Antônio Gomes de Sousa. 
19. Armando Lima. 
20. Osvaldo de Oliveira. 

De Pôrto Alegre: 
21. Dr. José Patrocínio Alves. 

De Recife: 
22. João Lacerda. 

Comerciantes de Belo Horizonte. 

O SR NESTOR DUARTE - Senhor 
Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. NESTOR DUARTE (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra para enviar à mesa um requeri
mento de informações. 

Confesso, Srs. Constituintes, que já 
ando desconfiado da utilidade dos re-
querimentos de informação, nesta 
Assembléia, porque são êles em gra:"
de cópia e até êste momento, a nao 
ser um ~u outro tomado em conside
ração, nenhuns dêles logrou os resul• 
tados que todos esperávamos. 

Formulo mais um, mas não creio 
que, dentro da u:gência exigida, ve
nha a ser discut1do e votado, para, 
depois, ser encaminhado a quem de 
direito para a competente resposta. 
(Muito bem.) 

o orador envia à Mesa o se
. guinte: 

REQUERIMENTO N.0 145, DE 1946 

Solicita informações do Minis
tério das .Relações Exteriores a 
respeito de um pedido de licença 
feito ao Govêrno brasileiro, em 
1945, para permitir a entr~da c".e 
imigrantes europeus no pats. 

Requeremos que o Sr. Ministro das 
Relações Exteriores informe a esta 
Assembléia o seguinte: 

l,O) Se é verdade que por proposta 
do sr. Hugo Gauthier, 1.0 Secretário 
da Embaixada Brasileira em Londres, 
a UNRRA encaminhou ao Bras11 o 
pedido de licença para entrada, no 
País, de grande leva de imigrantes 
européus, em começos do ano de 1945? 



I 

'' 

• 'i 

--------·--· -- ___ t41 

-250-

2.0 ) Porque não se efeti:vou esse 
projeto? 

3.0 ) se· é verdade que o Govêmo 
Brasileiro opôs dificuldade e, afinal, 
impediu a entrada dêsses imigran
tes em cujo número se contavam ope· 
rários e técnico~ especializados? 

Justificação 

O jornalista, Sr. Murilo Marroquim, 
em artigo do "0 Jornal", 'de 1·5 do 
corrente, informou ao Pais que, du
rante sua permanência em Lond!'es, 
como correspondente de guerra, teve 
ocasião de verificar ,- e chegou a se
cundá-lo o esforço empregado pelo de
legado brasileiro junto a U. N. R. R. A. 
para que se encaminhasse ao Brasil 
grande leva de imigrantes que os 
azares da guerra forçavam a pro
curar destino forà da Europa arruinada. 
:esse número de imigrantes, de me
lhor procedência e qualidade, como 
operários e trabalhadores especializa
dos, não poude chegar ao Brasil, por 
~pedimentos criados pelo Govêrno 
brasileiro, enquanto outros govêrnos, 
como o argentino, providenciaram, de 
logo, o seu aprov-eitamento em seus 
territórios. -

A imigração é questão criada para 
o Brasil. Fundamental para a nossa 
economia, sem ela não nos é possível 
o desenvolvimento que as injunções 
de nossa época estão a exigii. 

Que êste requerimento sirva para 
conhecer-se o grau de responsabili
dade do govê:r;no nas dificuldades 
atuais criadas contra a imigração, ou 
a sua· orientação a respeito dêsse pro· 
blema, e valha como colaboração a 
quantos, nesta Assembléia, têm tratado 
do assunto e clamado pelo reatamen
to das correntes !migratórias para 
nossa terra. 

Em Sessão de 17 de maio de 1946. 
- Nestor Duarte. - Lino Machado. 
- An~r Bogéia. - Camfpos Ver-
!HJ,l. - Agostinho Monteiro. 

A imprimir. 
O SR. EZEQUIEL MENDES- Se

nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

SR. PRESIDENTE- Tem a palavra 
o nobre Representante. 

O SR .. EZEQUIEL MENDES - (Pe
la ordem) - Sr. Presidente, Senho
res Representantes, desejo encaminhar 
à Mesa wn requerimento de informa
ções relativo ao caso do dissidio co
letivo dos funcionários da Leopoldina 
Railway. 

(Lê) Exporei em breves palavras a 
situação rea.l em que se encontra a 
quase totalidade dos abnegados fun· 
cionários aa poderosa emprêsa. 

A situação real é de franca e absolu
ta miséria. Salários baixíssimos são 
fl!uferidos pelos ferroviários que não 
podem arcar com às mais comesinhas 
despesas para. a manutenção de suas 
famílias. Vivem, Srs. Constituintes, 
em durfssimas condições de vida. Che
ga a ser humilhante o ter que admi
tir-se. que 14.000 brasileiros, abrangen
do a responsabilidade da manutenção 
de perto de 70. 000 pessoas, possam a 
nossos olhos serem tão vil e dura
mente explorados por wna emprêsa que 
nfl!da mais tem feito em nossa terra 
do que procurar tirar para seus acio
nistas o máximo proveito possível de 
seu capital, indiferente sempre aos 
justos reclamos de nossas aspirações. 
A emprêsa Leopoldina ·Railway, senho
res Constituintes, não é em a.bsoluto 
uma emprêsa progressista. Tõda a sua 
política económica consiste apenas em 
auferir dividendos. Constitue, portan
to, na exploração de um serviço indis
pensável à NaÇão um verdadeiro can
cro !11 nos atormentar continuamente. 
lt para extirpar definitivamente êsse 
cancro que vem entravando o progres
so de uma zona riquíssima e ainda por 
cima ·explorando sem piedade nossos 
patrícios que peço a !lljuda e o apôio 
desta Casa. O momento é mais que 
oportuno Srs. Constituintes, porquan
to a emprêsa inglêsa a pretexto de não 
contar com disponibilidades para fazer 
fáce fl!O jwsto e indispensável awnen
to de salários pretendidos por · seus 
fmcion.á:rios, ameaça, êsbe é o têrmo, 
fazer a entrega ao ·aovêrno de suas 
propriedades, contando com êsse re
curso parecer honesta em suas recusas 
e de outro lado cri!llr uma situação me
lindrosa para os nossos dirigentes evi
tando assim qualquer medida mais po
sitiva. Coloquemos a questão em seu 
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campo puramente prático e esqueça
mos por um momento que esta emprê
sa se chama Leopoldina Railway e, 
mais até, todo o mal que já nos tem 
causado. Deparamos e·ntão com o se
guinte quadro. Uma emprêsa ferroviá
ria s·ervindo pêssimamente a uma exten. 
sa zona de enorme importância econô
mica. Seus funcionários recebendo or
denados ínfimos. o· material rodante 
em precário estado de conservação. 
Suas oficinas de reparo deficientíssi
mas. Tudo isso funcionando tão sõ~ 
mente pelo enorme senso de responsa
bilidade ae nossos patrícios que em
prestam seus serviços a esta emprê
sa. Não procuremos em vão as cau
sas desta tremenda debacle. Sintamos 
apenas os seus efeitos e envidemos es
forçoo no sentido de resolver imedia
tamente êste gravíssimo problema. Até 
o momento temos apenas isto: Um81 
comissão nomeada pelo Conselho Na
cional do Trabalho procura descobrir, 
nos livros apresentados a exame pela 
emprêsa, si s11as alegações são verda-

. deiras ou falsas, ou seja, si pode ou 
não aumentar o pessoal com seus pró
prios recursos. Será que, si a Comissão 
chegou a conclusão que naquêles li
vros não existem disponi·bilidades, os 
funcionários da Leopoldina irão con
tinuar na miserável situação em que 
se encontram? Evidentemente não. 
E isto é tão mais certo, porquanto até 

· mesmo para esperar essa decisão o 
ferroviário já estará fazendo milagres, 
em autêntica e força.d81 greve de fome. 
Sr. Presidente, .Srs. Constituintes, não 
creio que não necontremos desde age. 
ra um remédio eficás para acabar de 
vez com êste estado de. coisas. Os pa
liatvios 'de nada adiantam. Já estou 
vendo em minha frente o célebre pe
dido para aumento de tarifas. Nin
guém, .Srs. Oonstituintes, nem mesmo 
o -ferroviário, se beneficiaria com is
to. Ningu~m. não; quase íamos esque
cendo dos acionistas da feliz emprêsa. 
Como podemos desde já concluir, o CSI· 
so do aumento dos salários dos ferro
viários da Leopoldina· Railway acaba
rá por tornar-se o caso do aumento dos 
dividendos dos acionistas da Leopoldi
na RaHway. Sr. Presidente, o Executi
vo já tomou conhecimento dêste mo
mentoso problema, mas infelizmente 

-não conseguiu resolvê-lo. A intransi~ 
gência da Leopoldina dificultou intei~ 
ramente as negociações encetadas. A 
emprêsa não afasta 81 questão dêstes 
têrmos: qualquer aumento de salário 
significa entrega automática dos bens 
ao Govêrno. Com esta. ameaça par81li
sa completamente qualquer negociação 
e tranquilamente aguarda o momento 
de exigir o aumento de tarifas, partin
do do principio que o ferroviário não 
pode passar bem e que o serviço da em
prêsa é 1 absolutamente necessário a 
nossa economia acabará esta ganhan
do a cart81da. Srs. Constituintes, acho 
que chegamos ao momento de aca
barmos com esta pantomina. Como 
Representante do povo brasileiro che
go mesmo a sugerir ao executivo que 
decrete a intervenção · na Leopoldina 
RailWSIY. Talvez seja êste o único e 
verdadeiro caminho. O único que con
sulta os verdadeiros interêsses do 
povo brasileiro. O único que é digno 
de noGso pàtriotism.o e que por certo 
será aquêle que trilharemos. (Muito 
bem). 

O orador -envia à Mesa o .~e
guinte: 

REQUERIMENTO N,0 143, de 1946 

Solicita informações ao Poder 
Executivo sôbre as providências 
adotadas no sentido de amparar 
os trabalhadores da Leopoldina. 
Railway. 

Requeiro que sejam solicitadas in
formações, com urgência, ao Poder 
Executivo, sôbre as providências que 
estão sendo tomadas nci sentido de 
amparar os trabalhadores da Leopol~ 
dina Railway cujo nível de salário 
apresenta uma injustiça em relação 
aos demais ferroviários do País. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 
1946. - Ezequiel da Silva Mendes. 

O SR. PRESIDENTE- Está finda 
a hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais 157 Senhores 
Representantes: 
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Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Alvaro Maia. 
Vald-emai Pedrosa. 
Leooolao Peres. 
Pereira ca Silva. 

Pará: 

Magalhàes Bar a ta. 
Duartt de Oliveira. 
Moura Carvaiho. 

Maranhão: 

Clodomtr C:~rtioso. · 
Pere1ra. ,Júmor 
Vitorino .t' Il!IrP.. 
Luís C!lnalno. 

Piauí: 

Sigefredo Pacheco. 

Rio Grande do Norte: 

Georgina Avelino. 

Paraíba: 

Jand:U1 Carneiro. 
José Jofili. 

Pernambuco: 

Jarbas Maranhão. 
Ulisses Lins. 
Barbosa Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 

Silvestre Péricles. 
Afonso de Carvalho. 

· Sergipe:· 

Graco Cardoso. 

Bahia: 

Lauro. de Freitas. 
Aloísio de Castro. 
Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 
Vieira de Melo. 
Altamirando Requião. 
Eunâpio de Queiroz. 
Luís Barreto. 

Espírito Santo: 

Atilio Vivâqua. 
Carlos Lindemberg • 
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Eurico Sales. 
Alvaro Castelo. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 

Jonas Correia. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Alfredo Nev-es. 
Eduardo Duvivier. 
.Acúrcio Tôrres. 
Erigido Tinoco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 

Benedito Valada:res. 
Juscelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra; 
Duque de Mesquita. 
João Henrique. 
Gustavo Capanema. 
Celso Machado. 
Olinto Fonseca. 

São Paulo: 

Cirilo Júnior. 
Noveli Júnior. 
Costa Neto. 
Horâcio LáJer. 
Ataliba Nogueira. 

Goiâs: 

Dario Cardoso. 
Caiado Godó1. 
Guilherme xavier. 

Mato Grosso: 

Argemiro Fialho. 

Paranâ: 

Fernando Flores. 
Lauro Lopes. 
Aramis Ataíde. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 

Otacílio Costa. 
Orlando Brasil. 
Roberto Gross-embacher. 

Rio Grande do Sul: 

Ernesto Dorneles. 
Gaston Englert. 
Adroaldo Costa. 

--
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Brochado da Rocha, 
Elói Rocha. 
Daniel Faraco. 
Antero Leivas. 
Sousa Costa. 
Bittencourt Azambuja. 
Mércio Teixeira . 
Pedro Vergara. 
Herofilo Azambuja. 
:Sayard Lima. 

União Democrática Nacional 

Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Epílogo Campos. 

Piauí: 

José Câindido. 
Antônio Correia. 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 

Gentil Barreira. 
José de Borba. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 

Ferreira de Sousa. 
José Augus~o. 

Paraíba: 

Vergniaud Wanderley. 
Arg.emiro de Figueiredo. 
João Agripino. 
João úrsulo. 
Ernani Sátira. 
Fernando Nóbrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 

Lima Cavalcanti. 
João Cleofas. 

· Gilberto Freire. 

Alagoas: 

Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

· Valter Franco . 

Bahia: 

Luís Viana. 
Clemente Mariani. 
Dan tas Júnior. 
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Rafael Cincurá. 
Aliomar Baleeiro. 
João Mendes. 

Espirita Santo: 

Luís Cláudio. 

Distrito Federal: 

Hermes Lima. 
Euclides Figueiredo. 

. Rio de Janeiro: 

Prado Kelly. 
Soares Filho. 

Minas' Gerais: 

Monteiro de Castro. 
José Bonifácio. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos. 
Lopes Cançado. · 
I,icurgo Leite. 

São Paulo: 

Romeu Lourenção. 

Mato Grosso: 

Agrícola de Barros . 

Santa Catarina: 

Ta vares d' Amaral. 

Partido Trabalhista Brp,sileiro 

Bahia: 

Luís Lago. 

Distrito Federal: 

Benjamim Farah. 
Vargas Neto. 
Segadas Viana. 
Benício Fontene1e. 
Baeta Neves. 
Barreto Pinto. 

Rio de Janeir.o: 

Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 

Leri Santos. 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 

Guaraci Silveira. 
Pedroso Júnior. 
Romeu Flori. 
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Berto Condé. 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 

Melo Braga, 

Rio Grande do Sul: 

Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 
Agostinho· Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: 

Carlos Prestes. 

São Paulo: 

Osvaldo Pacheco. 
Caíres de Brito. 

Rio Grande do Sul: 

Trifino Correia. 

. Partido Republicano 

Pernambuco: 

Sousa Leão. 
Sergipe: 

Durval Cruz. 

Minas Gerais: 

Jaci Figueiredo. 
Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Artur Bernardes. 

Partido Popula,r Si1ulicalista 

Pará: 
Deodoro Mendonça. 

Bahia: 
Teódulo Albuquerque. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 

Arruda Câmara. 

São Paulo: 

Manuel Vitor. 
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Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 

---

Raul Pila. 
O SR. BITTENCOURT AZAMBUJA 

- Sr. Presidente, peço a palavra, p~la.. 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa~· 
lavra o nobre Representante. 

O SR. BITTENCOURT AZAMBUJA 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, ins
crevi-me para versar,· hoje, assuntos. 
que interessam à vicia politica e ad
ministrativa do Rio Grande do Sul,.. 
em resposta a uma entrevista do Sr. 
Cilon Rosa, ilustre Interventor Fe
deral naquele Estado: Para não desa-· 
tender, entretanto, a pedidos insis
tentes, e não podendo emudecer quan
do a dignidade cívica manda que eu, 
fale, deliberei, como fórmula concilla
tória, desviar o assunto desta tribtrr..a,. 
entregando-o à impresa da capital. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - V. Ex.a 
podia lêr da tribuna uma síntese do· . 
que vai aparecer na imprensa da ca
pital. 

O SR. BITTENrCOURT AZAMBUJA 
- Agradeço a V. Ex.a, Sr. Pr·esidente. 
a bondade 'de me haver concedido a 
palavra. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. JOSE' MARIA - Sr. Pre· 
sidente, peço a palavra, pela ordem. . 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa-· 
lavra o nobre Representante. 

O SR. JOSE' MARIA - (Pt:la or
dem - lê o seguinte discuJ~so) -sr .. 
Presidente, Senhores constituintes -
Inscrito há mais de mês para falar s.ô
bre tema concernente à valorização· 
dos Municípios, infelizmente, até o 
momento, não me foi possível ocupar 
esta tribuna para desincumbir-se de· 
tão relevante encargo, que a mim mes
mo me impuz como indeclinável de
ver. de testemunhar às populações do 
interior do País todo o meu apreço e· 
simpatia, e de assegurar-1hes propó· 
sito firme de pugnar sempre, nesta.. 
assembléia, por tôdas as medidas que· 
venham realmente solucionar suas jus-· 
tas aspirações. 
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. Senhor Presidente, quem quer que 
se detenha na contemplação do ce
nário histórico de nossa formação po
liti~a. há de ver, estarrecido, a fnjus
tiça claramorosa e impatriótica com 
que, desde os primórdios da naciona
lidade, tem sido tratados os mun1-
cl!pios brasileiros. 

Repletos de problemas básicos e vi
tais e falhos de recursos para resol
ve-los, mercê da inominável canalisa
ção de suas rendas e valores para os 
grandes centros, tem permanecido os 
municípios numa penúria extrem<:~. e 
atraso contristador, que os impossibi
litam de cresc·er e progredir; e até de 
amparar e fixar à terra os próprios 
filhos. 

Cada vez que me dedico à análise e 
interpretação dos fenômenos da viela 
nacional, afirma o grande munici
palista Rafael Xavi·er, maior é minha 
certeza de que uma das orig.ens fun
damentais de nosso enfraquecimento 
ecollÕmico, de nossa desordem polítiéa, 
de nosso alarmante ana1fabetismo, da 
morbidad·e rdle nossas ,populações, da 
falta de solução para os nossos pro
blemas vitais é o esgota
mento progressivo e sistemático do 
munic.fpio brasileiro no decorrer do 
período republicano. 

Mas, senhor Pr.esidente, dispondo 
apenas de cinco .minutos de acôrdo 
com o Regimento, não é êste o mo
mento proprfcio para entrar em deta
lhes sôbre assunto de tamanha magni
tude, já por tantas vezes tratados 
aqui nêste recinto, com raro brilho e 
profundo conhecimento, pelos nobres 
constituintes Horácio La.fer, Gofreclo 
Teles, Noveli Junior e outros mais; e 
ôntem, em notável discurso, pelo emé
rito Deputado paulista Sr. Antônio 
Feliciano. 

O motivo da minha vinda a esta 
tribuna, Sr. Presidente, aproveitando
me da liberalidade de V. EX.1\ é tão 
sõmente para apresentar à "Grande 
Comissão de Constituição", às meus 
mais calorosos· aplausos pelo rumo 
acertado que vem dando aos seus tra
balhos, principalmente na parte con
cernente à discriminação de rendas, 
procurando dotar os municípios de su
ficientes recursos, de sorte que pos-

sam êles, os municípios brasileiros, 
comÇ> células revigoradas da Federação, 
cumprir ·com eficiência a sua alta mis
são politica, econômica e social. 

Apoiando, senhores constituintes, 
quando em plenário, todos os disposi
tivos constitucionais que venham real
mente fortalecer os municípios em 
suas finanças e a utoriomia, teremos 
plasmado em bases sólidas e diretri
zes certas os destinos da nação. '(Mui
to bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. JOSÉ LEOMIL- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 
. O. SR. PRESIDENTE - Tem a 

. palavra o nobre. Representante. 
O SR. JOS:Il: LEOMIL - (pela or

dem) ( *) - Sr. Presidente, Senho
res Constituintes : ·. o requerimento de 
informações que apresentei há dias ã. 
esta Assembléia, dirigido ao Sr. Mi
nistro da Justiça, sôbre a ilegal prisão 
de Adolfo Langsner, trouxe à tribuna. 
o nobre colega, Sr. Carlos Pinto, en
carregado pelo Govêrno do Estado de 
responder· ao mim modesto discurso. 

A Assembléia, entretanto, assistiu à 
confissão de S. Ex.a e do próprio Go
vêrno de que o referido cidadão, de . 
fato, está prêso há cinco anos na Pe
nitenciária de Niterói. Como o nobre 
e talentoso· colega carece de alguns 
conhecimentos de direito, foi-lhe fácil, 
justificar aquela prisão. · 

Para S. Ex.a, Langsner é um chan
tagista, hom.em que explora mulheres, 
respondeu a vários processos e está. 
expulso do território nacional desde 
1941. 

O Sr. Agrícola de ·Barros - Per
mita V. Ex.a um esclarecimento. In4 

teressando-me pelo caso daquele ci-. 
dadão, procurei colher informa.ções 
com várias pessoas, como delegados 
de polícia, médicos; jornalistas, perfei
tamente a par· do assunto, e cheguei 
à conclusão de que êsse cavalheiro·· é 
vitima do poderio do Estado Novo. 
Foi prêso porque descobriu, há cinco 
anos, que no Rio de Janeiro havia a 
exploração do escravagismo negro. 

O SR. JOSÉ LEOMIL - Agradeço 
a V. Ex.a o esclarecimento. 

(*) Não foi reVisto pelo orador~ 
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Sr. Presidente, evidentemente, o no
bre colega ,Sr. Carlos Pinto argumen
tou com o direito da fôrça, com os 
métodos fascistas, com os métodos da 
ditadura deposta, que rasgou senten
ças do Supremo Tribunal Federal, en
quanto, religiosamente, mantinha as 
decisões do famigerado Tribunal de 
Segurança. 

O Sr. Carlos Pinto - V. Ex. a con
sidera método fascista processar um 
criminoso ? 

O SR. JOSÉ LEOMIL - Parece que 
V. Ex.11 não quer entender, ou não 
estou me explicando bem. Digo que um 
decreto de expulsão não pode cominar 
ao cidadão a pena de reclusão por 
cinco anos. E' isso que V. Ex.a não 
quer compreender. 

o Sr. Carlos Pinto - Como que
reria V. Ex.~ que se remetesse êsse 
homem para a Polônia, então ocups,da 
pela Alemanha, com a qual nos achá
vamos em guerra ? 

O SR. JOSlt LEOMIL- Neste caso 
perguntaria a V. Ex. a. : se a guerra 
na Europa. durasse trinta anos, o 
cidadão em causa teria de permanecer 
aqui, no cárcere, durante todo êsse 
tempo ? 

V. Ex.11 não tem razão, está argu
mentando com os métodos cio Sr. Fi
linto Müller, ao passo que eu argu
mento com o próprio direito elaborado 
pelo Govêrno fascista. 

Sr. ·Presidente, o decreto de expul
são de Langsner absolutamente não 
justifica a prisão dêste. Não há ju
rista que sustente a tese de que um 

· . decreto de expulsão equivalha a sen
tença condenatória de reclusão, acar
retando a prisão, por vários anos, com 
isolamento diurno .e outras condições 
impostas aos que cumprem pena dessa 
~atureza. 

E' verdade que a lei de expulsão 
faculta a detenção do expulsando até 
que êste seja remetido ao país de orl-

. gem. Entretanto, não se pode admi
tir a tal ponto o arbítrio, porque 
imoral e injusto, de indefinidamente 
deter um cidadão. O ilustrado colega. 
não tem noção da. liberdade humana; 

caso contrário, não sustentaria o que 
disse nesta Assembléia. 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Permita 
v. Ex.a um aparte: Quando Ministro 
da Justiça, o Sr. Vicente Ráo, servin~ . 
do ao govêrno constitucional do Se
nhor Getúlio Vargas, não fêz processo 
de expU:ísão contra quem quer que 
seja. Entretanto, mandou prender na 
ponte das barcas desta capital o Se
nhor Antônio Conrado Limongi, com 
os maiores serviços prestados ao Bra
sil contra o nazi-fascismo, e fê-lo em
barcar à me:a-noite dêsse mesmo dia, 
sem qualquer processo. No dia seguin· 
te, êsse mesmo Ministro informava 
mentirosamente ao Supremo Tribunal 
Federal que h a via assinado decl'ato 
de expulsão daquêle senhor, decreto 
que só existia na imaginação do Mi
nistro. :t:sse fato horripilou tanto a 
consciência cív:ca do Brasil, que c 
próprio Govêrno da . República, já 
chanceler o Sr. Osvaldo Aranha, re
vogou o decl'eto. 

O SR. JOSE LEOMIL - Vossa Ex
celência trouxe ao conhecimento :ia 
Assembléia o caso a que acaba de re
ferir-se. Todavia, creio que não 
quer justificar a violência e a arbi
trariedade do Govêrno atual com a 
arbitrar!edade e a violência pratica
das pelo Govêrno na ocasião em que 
se deu o caso Conrado Limongi. 

o Sr. Acúrcio Tôrres - Absoluta
mente. E saiba mais V. Ex.a. que êsse 
homem, que naquela ocasião foi ex
pulso,. nem estrangeiro era, porque, na 
forma do que preceituava a Constitui
ção d•e 1891, era brasileiro como os que 
melhor o fossem. 

O SR. JOSE' LEOMIL - Agradeço 
a V. Ex.a o esclarecimento. Para de
f,ender minha tese, não preciso falar 
sõbre a -vida lp!l'egressa •d:e ;Ade>lfo 
Langsner. Entretanto, para desmora
Ezar as ácusações que foram trazidas 
aqui, tenho opiniões que, infelizmen~e, 
não posso ler, por falta de tempo. 
Mencionarei, entretanto, que o Doumr 
César Garcez, Delegado de Policia, 
em entrevista concedida à "Resistên
cia", disse que nada constava nos ar
quivos da polícia desde 1932 a 1944 

-
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contra o cientista <polonês. O sr. Fro• 
, ta Aguiar; Delegado incumb:do da re
pressão ao lenocínio no Brasil, asseve
ra que nunca soube de qualquer fa-r.o 
que desabonass·e a conduta de Langs
ner. 

Lamento que não possa ler na ín
tegra os outros pareceres sôbre a con· 
duta dêsse cidadão. 

Sr. Presidente, aproveito a oportu
nidade para fazer um apêlo ao Mi
nistro da Justiça, a fim de qUoe Sll.l 

Excelência promova a revisão do pro
cesso Langsner, porque muita gente 
qualificada vem dizendo que êle é 
inocente e vítima da tirania; que Sua 
Excelência faça essa revisão, para ex
pulsá-lo do Brasil, se merecer, mas 
que revogue o ato iníquo, se êste ci
dadão de fato, tiver sido vítima da 
ditadura decaída. 

Era o que tinha a 'dizer. (Palmas, 
Muito bem). ·· 

. O SR. HEITOR rCOLLET - Sr. 
Pr·esidente, peço a palavra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa· 
lavra· o nobre Representante. 

O SR. HEITOR COLLET (pela 
ordem) - Sr. Presidente, Srs. Re
presentantes, há dias requeri a V. Ex
celência e à Casa permitissem se 
consignasse voto de pesar, na ata dos 

' nossos trabalhos, pelo falecimento, 
ocorrido· na capital fluminense, do 
Dr. Elísio Araújo. ~sse requerimento, 
entretanto, não foi submetido ainda 
à consideração do plenário, razão por 
qne venho agora renová-lo. 

O Dr. Elísio Araújo nasceu em 
Olinda, no Estado de Pernambuco; 
iniciou, todavia, sua vida pública; no 
Estado do Rio de Janeiro, onde se li
gou a uma família ilustre e tradicio
nal ..:_ a do Barão de Vila F!ôr -
figura representativa da antiga no
breza rural fluminense que tantos va
lores deu à administração e à poli
tica da Província e do Império .. Vi
veu o Barão de Vila Flôr no municr
pio de São Fidelis, um dos mals 

prósperos da zona norte daquêle Es
tado. 

Representou o Dr. Elfslo de Arall
jo, em várias legislaturas, o Estado 
do Rio de Janeiro na Câmara Fe
deral, onde a sua ação se fêz sentir 
particularmente no estudo e aprecia
ção dos assuntos e problemas refe
rentes à defesa nacional. Foi· Deputa
do à Assembléia Legislativa do Esta
do. Ocupou, na primeira administra
ção Nilo Peçanha, o cargo de Chefe 
de Polícia. Orientou e dririgiu em 

. pessoa a campanha contra o canga
ço que, então, dominava os muni
cípios do norte do Estado, notada
mente o município de Pádua, conse
guindo, pela ação energica e deste
mor pessoal, restituir a segurança. e 
a tranquilidade às populações iabo
riosas de uma das. mais ricas regiõe.s 
fluminenses. 

O Dr. Elísio Araújo, com o patrio
tico pensamento de manter o homem 
do interior· no campo, evitando as 
conseqüências da incorporação abri- · 
gatória de trabalhador rural às filei
ras do Exército, no Govêi:no Mare
chal Hermes da Fonseca, quando 
Deputado Federal, apresentou proje
to convertido em lei, referente à cria
'cão dos Tiros de Guerra. Foi mesmo, .. . . ... 
ao depois, Diretor da Confederaçao 
Nacional dos Tiros de Guerra. Ponho 
em rel8vo êste fato, porque êle se me 
afigura de tôda oportunidade. Ainda 
há pouco, em um de seus discursos 
proferidos nesta Casa, o Sr. Noveli 
Júnior, representante paulista, suge
riu o restabelecimento das Linhas de 
Tiro, como processo de harmonizar 
os interêsses da defesa nacional com 
os da produção agrícola do país. 

Assinalo ainda outra circunstância, 
a bem da verdade histórica: é que 
hoje se comemora o dia do reservis
ta na data aniversária do poeta Ola
vo Bilac, pioneiro de memorável cam
panha em pró! da' defesa nacional. 
A verdade, porém, é que coube ao en
tão Deputado fluminense a iniciativa. 
da lei que criou as Linhas de Tiro 
no pais. Corporações civis destina
elas à instrução militar da mocidade, 
forneceram elas valioso contingente 
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de reservistas, que, incorporados à 
Fôrça Expedicionária Brasileira, se 
bateram r.a península italiana em 
pról da vitória da causa sustentada 
pelo Brasil e pelas Nações Unidas. 

Eis Sr. Presidente, os motivos por
que, 'nêste instante, renovo o pedido 
que fiz anteriormente para que se 
consigne, na ata dos nossos trabalhos, 
voto de pezar em honra à memória 
do ilustre cidadão que, com inteligên-

. cia dedicação e patriotismo, prestou ' ,. . . relevantes serviços ao pa1s e, prmcl-
palmente, ao Estado do Rio de Ja
neiro. (Muito llem. Muito bem. Pal
mas). 

O SR. PRESIDENTE - Os senho· 
res que aprovam o requerimento que 
acaba de ser justificado da tribuna, 
queiram levantar-se. <Pausa) 

Está aprovado. 
O SR. MEDEIROS NETO Sr. 

Presidente, peço a ~alavra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa. 
lavra o nobre Representante. 

O SR. MEDEIROS NETO (Pela 
ordem) - Sr .. Presidente: Encontro
me nesta tribuna, para transmitir à ' . Nação o pensamento, que ve1o do po-
vo de minha terra, ansioso, como sem
pre, por ver a prosperidade e o en
grandecimento do Estado das Ala
goas. 

Faz precisamente seis anos, que foi 
iniciada em Alagoas a obra de prolon
gamento da estrada de ferro que de
veria ligar o norte ao nordeste e ao sul. 
A grande estrade de ferro, que durante 
tôdo o Império foi desejada, como real 
e verdadeiro traço de união atravez 
do Brasil, unindo-o na sua economia 
e harmonizando-o no seu destino. 

li:, nesta hora, em que o Govêrno 
conforma e configura a estrutura da 
sua administração num triangulo me
morável ao qual já aludiu - educação 
saúde e transporte - verifico que as 
obras de prolongamento dessa estrada 
de ferro, em Alagoas, que deveria con-

. tinuar aquela, que já parou em Palmei
ra dos Indios, e levá-la até às barrancas 
do São Francisco, por motivos que não 
compreendo, •estão interrompidas. 

o telegrama, ciue passarei a ler, re
produz com fidelidade a lamentável 

situação em que se debate essa obra 
sobremaneira grande e ligada profun
damente ao destino econômico do 
norte. 

Diz -o telegrama, a que aludo: 

"Falta verba ~oram suspensos 
serviços prolongamento estrada 
de ferro Palmeira Colégio, fican
do prejudicados cerca 2.000 ope-
rários." · 

Srs. Deputados, nós do nordeste 
muito bem sentimos o que significa 
esta estrada junto ao São Francisco, 
rio 'que harmonizou o Brasil e que 
·constitue o maior veículo de penetra
ção, na realidade da vida geográfi
ca nacional. 

Como só o. Império procurou resol
ver o problema d~;~. navegabilidade do 
São Francisco, pois a República sen
tiu-se fraca para enfrentá-lo, resol
veu esta para remediar a situação, 
tentar a construção dessa estrada de 
ferro, a fim de ligar a vida econômi
ca do nordeste ao centro e ao sul do 
país. Deixar uma obra desta sem solu
ção definitiva, simplesmente por au
sência ou carência de. verba, é não 

· olhar para a dura realidade da vida 
nacional. Sabemos, mui bem, que o 
problema de transporte, já muitas ve
zes aqui ventilado, é de fato proble
ma que desafia e conjura a pertiná
cia e a argúcia dos nossos dirigentes. 

E todos os demais problemas· na
~ionais .estião de tal maneira vln
cula'dos a êste que, sem o resolver
mos, sem o atacarmos, não podemos, 
de f:ato, dizer que os outros estão 
em via de solução. 

Aí está. a situação calamitosa dos 
brasileiros, aos quais falta pão e ou
tros alimnetos; no entanto, os cen
tros de produção, como temos mui
to bem verificado, estão por de
mais habilitados a ifornecer maté
ria prima, como cereais, para a so
~ução do problema econômico e ali
mentftcio do Brasil. 

O sistema de transporte, contudo, 
é deficiente, fraco, débil, em face do 
problema que se deve conjurar e •e
solver. 

Assim, · tqdos estão a sentir a si
tuação difícil· que ameaça, por de
mais a economia individual e Pú· 

--
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blica, a qual caminha a passos va-
. gos e falhos. ' · 

Fica, pois, aqui transmitido o sen
tir ·de l1.lJm povo que an•s.eia, não só 
pelo amparo de dois mil operários, 
.mas também pela prosperidade do 
Brasil, através de tuna· ligação fér.:. 
rea do norte ao sul, vinculando e 
transmitindo uma Vi'da; económica 

.nacional, eapaz de garantir o nosso 
:fUJturo e definir a n01!1sa .estabilida
de política. (Muito bem. Palmas.> 

O SR. QAIRLOS PLNTO - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pe
la ordem. 

O ·SR. PREsmENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O S!R .. OA.RLOS P!INTO (pela or· 
dem) - Sr. Presidente, pedi a p:.:t
lavra para apresentar requerimento 
.de informações. 

Antes de fazê-lo, :porém, desejo di
·zer algumas palavras: em 1941, os 
torradores de crufé do Rio de Janei
ro organizaram um movimento no 
.sentido de ,conseguir a elevação do 
·preço do café ill1Jdu:strializado. A me
dida pleiteada era justa, porque o ca
.fé coman-ado po:r êles · para torrar 
cus.1Java o dôbro do pr.eço .. Ma.s, S1e
nhor Presidente, os torradores nao 
conseguiram que .a C'omissão Con
'Grola'dora de Preços daquela época 
consentisse no aumento do preço; 
preferiram que êsses torradores fõ~
'Sem beneficiados ;pelo D. N. C. em 
Cr$ 90,00 .por sac•a d•e café torra:do. 

Ora, Sr. Presidente, a conclusão 
foi a seguinte:· os produtores de ca
fé do Brasil tiV1eram d·e· financiar com 
:suas próprias economias o café tor
rado no Rio de Janeiro, para que a 
pqpulação da "cida'Clle maravilhosa", 
bebesse café mais barato do que os 
!Próprios lavradores que o planta· 
vam. . 

Sr. Presidente, privilégios como 
êstes do café e do açúcar. no Distrito 
Federa.!, a lavoura do Brasil não 
.aceita e nem pode aceitar, porque se 
de um lado beneficia · as populações 
das cidtvdes, Ide' outTo, •estimUilla e 
acentUJa o exodo dos que viV(em no 
campo. 

Concluindo1 Sir. P.residente. en
caminho à V. Ex.11 o requerimento 
.que acabo de justificar. (Muito bem> • 

O orad!Jr envia à Mesa o se· 
guinte: 

REQUERIMENTO N.0 147- DE 1946 

Solicita intormagões ao Minis
têríb f]o1 F{Lzenda sôbre café en· 

tr.egue aos torradiores; qual a im· 
portânca~ .em dinheiro que rece
beram a títulx> de i11Jdenizações e 
quando serão suspensas essas. 

Considerando que o pr·eço do café 
industrializado deve oscilar de acôrdo , 
com o preço do café crú; 

Considerando que, para ser mantido 
um preço baixo para o café industria
lizado ·no Rio de Janeiro, os torrado
res continuam recebendo a indeniza
ção de 90 cruzeiros por saco de café 
torrado;. 

Considerando que as referidas inde· 
nizações são atendidas com dinheil'O 
retirado da economia dos produtores 
de café; . 

Requeiro ao Sr. Ministro da F'a· 
· zentia, por intermédio da Mesa da As- · 
sembléia, as seguintes informações: 
• L 0 - Qual a quantidade de sacas de 
café entregues até hoje, pelo D. N . 
C., 'aos torradores de café do Rio Qe 
Janeiro? 

2.0 - Qu~l a importância em d!
nhe.iro ·entregue aos torradores de café. 
do Rio de Janeiro a título de ind!eni
zações? 

3.0 - Quando serão suspensas ns 
indenizações aos torradores de café 
do Rio de Janeiro, medida que injus
tamente vem pesando na economia 
dos produtores de café a benefício dos 
l:onsumidores do Distrito F·ederal? 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1946 
-Carlos Pinto Filho. 

O SR. JOS:J!: VARELA - Sr. Pre• 
s~dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa:.. 
lavra o nobre Representante. 

O SR. JOS:J!: VARELA (Pela ordem) 
("') - Sr. Presidente, Srs. Cons· 
tituintes: mandei à Mesa uma indi· 
cação, pedindo ao Govêrno a constru
ção da estrada de f·err6 de Epitácio 
Pessoa à cidade de Macáu. Tal in
dicação não precisava de justificativa, 

(•) Não foi revisto pelo arador. 
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porquanto a importância do Município 
de Macáu, conhedda em todo o Bra
sil, como a principal indústria do meu 
Estado - o sal - não poderia con
tinuar privado dêsse meio de comu
nicação. 

Não é possível, Sr. Presidente, que 
permaneça abandonado um traçado 
da estrada de ferro, estudado desde 
1915, estando tôdas as obras de terra
plenagem concluídas e também várias 
obras de arte de vultosa importância, 
que, desde aquela época, vem se des
truindo pela ação do tempo. 

Sr. Presidente, a estrada de ferro de 
que falo no meu requerimento dista 
da cidade de Macáu 60 quilôme~ros; e 
o Município de Macáu é o segundo 
município em volume de rendas para 
o Govêrno da União. No último ano, 
a União arrecadou, no município de 
Macáu, Cr$ 430.000,00 ..• 

O Sr. Café Filho - E muito pouco 
tem recebido da União. 

O SR. JOSJ!: VARELA - ... e 
muito pouco tem recebido da União, 
como bem diz o ilustre Deputado Se
nhor Café Filho, e o Estado teve de 
renda um milhão e muitos mil cru
zeiros. O Município arrecadou Cr$ ..• 
674.000,00, sem falar-se em : . . Cr$ .. 
1.350.000,00, que rendeu para o Ins
tituto do Sal. 

No mau requerimento, Sr. Presi
dente, pedia eu também a construção 
do pôrto de Macáu, mas, por feliz 
coincidência, advertido de que ontem 
seria' aqui apenas tratada· matéria 
constitucional, não •o entreguei, e 
hoje soube que o Sr. Deputado Café 
Filho apresentou requerimento no mes
tno sentido. 

Sr. Presidente, o pôrto de Macáu, 
bem como o de Arêia Branca, acham
se completamente obstruidos p~las 
terras, no primeiro carreadas pelo 
Rio Açu. ' 

E' trabalho que, caso não seja reali
zado dentro de pouco tempo, dará 
motivo a que o sal chegue às cidades 
do sul do pais por preço muito mais 
elevado do que o a tual. 

O Sr. Café Filho - E os repres·en
tantes dos outros Estados indagarão 
de nós por que o sal é caro. 

O SR. JOSE' VARELA - Como 
muito bem diz o Sr. Deputado 
Café Filho, os colegas dos outros Es
tados nos interpelarão . sôbre o ele

·vado preço do sal. Atualmente ·o em-. ' barque . deste produto é feito a nove 
milhas da cidade, .quando poderia ser 
efetuado apenas a uina milha das 
salinas. Desobstruído que seja o pôr
to e com a construção de uma salina 
'modêlo, como. planeja a Companhia 
Comércio e Navegação - o que virâ 
beneficiar todos os salineiros de meu 
:Estado, desde que haja cooperação 
mútua -, estou certo de que o sal 
será. pôsto nos Estados do Sul por 
preço insignificante. 

Sr. Presidente, acha-se em mãos de 
v. Ex. a um requerimento de minha 
autoria, que é antes um protesto jun• 
to ao Govêrno, por intermédio da. 
Mesa, pelo fato de ter sido a presi
dência do Instituto do Sal confiada 
ao Sr. Gileno de Carli, cidadão que, 
há pouco, fol demitido do Instituto 
do Açúcar e do Alcool por não servir 
aOs interêsses dêsse Instituto. Faço 
êsse protesto em meu nome pessoal, 
porquanto estou aqui para defender 
os interêsses de minha terra. 

Não compreendo, Sr. Presidente, 
que um funcionário, demitido de uma 

O Sr. Café Filho - Defendemos 
exatamente os mesmos interêsses. 

· instituição a bem do serviço público, 
vá dirigir os destinos de outra, .como 

O SR. JOSJ!: VARELA - Entendo 
que a bancada do Rio Grande do 
Norte tem obrigação de defender, desta 
data em diante, os interêsses vitais 
de nossa terra. Trata-se de obras de 
vulto para a economia do nosso Es
tado em que não deve prevalecer es
pírito partidário. 

o Instituto do Sal. 
O Sr. Café Filho - V. Ex.11 me 

surpreende com essa noticia. O Sr. Gi
leno de Carli foi nomeado presidente 
do Instituto do Sal?! 

O SR. JOSE' VARELA - Tomou 
posse, interiamente, cio cargo de prP.
sidente. 
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O Sr. C à fé Filho - Nomeado por 
quem? 

"' O SR. JOSE' VARELA - Indicado 
pelo próprio presidente l!lernando 
Falcão. 

o Sr. Café Filho - Nomea-do por 
quem? 

O SR. JOSE' VARELA- Em <:on
seqüência de sua qualidade de vlce
presidente. Como representante do 
Rio Grande ·do Norte, desde já lanço 
meu protesto, porquanto a vice-pre
sidência daquêle Instituto devia ser 
indicada pelo meu Estado, já que os 
antigos administradores nunca defen
deram a indústria salineira de minha 
terra. 

Lanço, pois, - repito, - meu pro
testo, não em nome de meu Pa.rtido, 
mas ein meu próprio, como repre
sentante do maior município salineiro 
do Brasil. E rogo a V. Ex. a. as I?rov~
dências reclamadas em meu requerl· 
mento, com a consciência tranqüila de 
que estou servindo ao meu Estado. 
(Muito bem.) 

O orador envia à Mesa o se
guinte: 

REQUERIMENTO N.0 141 - 1946 

Requer que sejam solicitadas, por in
termédio da Mesa, informações ao 
Govêrno sôbre os motivos que deter
minaram a nomeação do Sr. Gileno 
de Carli para a presidência do Insti
tuto do Sal. 

·Requeremos, por intennédio da Me
sa da Assembléia Constituinte, sejam 
solicitados ao Govê~no quais os moti· 
vos aeterminantes de haver o Sr. Gi
leno de Carli assumido a Presidência 
do Instituto do Sal, tendo há poucos 
dias sido exonerado de um cargo que 
exercia no Instituto do Açúcar e do 
Alcool, depois de rigoroso inquérito 
administrativo. 

A posse de um funcionário demitido, 
a bem do serviço, como acaba de acon
tecer, contraria todos os princ1p1os 
legais e de ética administrativa. 

Estamos certos de que o Ex.0 Senhor 
Presidente da República, a quem se 
acha diretamente subordinada a refe
rida, autarquia, não tem do caso o de· 
vido conhecimento. 

Outros fatos aconselhariam fôsse. 
evitada a designação do Sr. Gileno 
de Carli para superintender um De
partamento da importância do I.N .S. 

Sala das Sessões, em 15 de maio de 
1946 - José Varella. 

(Durante o discurso do Senhor 
José Varela assume a presidência, 
o Senhor Berto Condé, 2.0 Vice• 
Presidente.) 

O SR. OSóRIO TUIUTI- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem ~ ' 
palavra o nobre Representante. 

O SR. OSóRIO TUIUTI (Pela or
dem) (*) - Sr. Presidente, Srs. Re
iPr:esenta-ntes. Resolvi ~oma,r, por al
guns minutos a atenção d-esta Assem
bléia, por um imperativo de consciên
cia e dever de patriotismo, para fazer 
alguns reparos às acus·ações levan~a
das pelo nobre Senador Carlos Pres
tes a respeito das missões religiosas 
de catequese. 
· No meu modo de entender, a gra
tidão do Brasil pela obra de catequese 
dessas missões é imperecív:el, e jarna.ts 

. a Nação poderá saldar essa dívidJ. 
para com o clero, desde os primórdios 
de nossa formação histórica. 

o Sr. Medeiros Neto - o senti
mento católico do Brasil ficará pro
fundamente grato a V. Ex.11 por 1'\Ssa 
lúcida demonstração de solidariedade 
ao espírito de civilização, que a Igreja 
conseguiu imprimir à vida, nacional. 
desde o seu berço. 

O SR. OSóRIO TUIUTI - Ag·ra• 
deço o aparte de V. Ex. a. 

Não se dig·a que as missões religi~ 
sas são de priscas eras. Vou citar ape
nas algumas da infinidade de obras 
que temos no momento: 

Obras atuais: 
Missões Beneditinas do Rio Branco 

(Amazonas.) 
Missões CaiPUicihinhos SoUmões1 -

(Amazonas.) 
Missões Attgustinianos - Lábrea 

(Amazonas.) 
Missões do ':Defé (Amazonas) Pa ' 

dres do Espírito Santo. 

(~~<) Não foi revisto pelo orador. 
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Missões do Alto Purus (Acre) Pa
dres Servitas. 

Missões do Cruzeiro do Sul (Acre) 
Padr~s do Espírito Santo. 

Missões do Cruzeiro do Araguaia -
(!Pará) Padres D_ominicanos. 

Missões do Guamá (Pará) Padres 
Barnabitas. 

Missões de Marajó (Pará) -Padres 
Barnabitas. 

Missões do Xingu (Pará) Padres 
Barnabistas. 

Missões do Registo do Araguaia 
(Mato Grosso) - Padres Salesianos. 

Missões dq Guajaramirim (Mato 
Grosso) - Padres Franciscanos. 

Missões do Diamantino (Mato Gros
so) - Padres Jesúitas. 

Missões da Chapada (Mato Grosso) 
- Padres Jesuítas. 

E mais as •prelazias deVacaria, Pa.
ra<:atu (Minas), Grajau (Maranhão) , 
Gurgueta (Piauí), Palmas (Paraná), 
Iguaçu. 

Estas missões sob o direção de Mon
senhor Kõnner do Verbo Divino, tão 
atacado e brilhantemente absolvido. 

Santana de Jataí (Goiás), São José 
do Tocantins e Bananal. 

O Sr. Carlos Prestes - E' sabido 
que existem missões religiosas no ni
terior do Brasil, mas o de que precl~ 
sarnas saber é se ·são missões a servi
ço dos índios ou de padr.es estrangei
ros, que lhe~ exploram o trabalho e 
lhes tomam as terras. 

O Sr. Medeiros Neto - Os missio
nários não ganham nem trabalham 
para si, mas em proveito dos que ne
cessitam. 

O SR. ,OSóRIO TUIUTI- DaqUi a 
momentos, responderei ao aparte do 
nobre Senador, que se mostra tão ze
loso pelo trabalho dos missionártns, 
com a palavra de elementos de seu 
próprio pa:rtido. 

O Sr. Nestor Duarte - Não tenho 
. dúvida d:e que as missões religio!l.':LS 
hajam recuperado muitas almas Patfl. 
Cristo, através de suas excursões pelos 
sertões brasilelros. Desejo, porém. sa
ber se essa obra de recuperação das 
almas corr.espond•e a uma obra de re
cuperação de cidadãos. Pergunto se os 
preceitos religiosos .não têm criado 

condições de vida sanitária menos c!e 
acôrdo com a existência ·dos nossos 

. selvagens e acarretado grande morta
lidade entre êles, depois de sujeitos à 
obra dessas missões. 

O Sr. Medeiros Neto -: Se V. Ex.11 

conhecesse os centros missionários, sa
beria cómo se recupera o homem, 
através dessa obra que está implanta-
da em todo o Brasil. · 

O SR. OSORJO TUIUTI - Agra
deço os apartes com que me hon
ram os Srs. Representantes e tenho a 
dizer que a nossa História tem pro
vado que a recuperação é, até -certo 
ponto 'ie vista, mais para a sociedade 
do que para a religião. E os inúme
ros homens que têm atuado em tôdas 
as profissões, ou mesmo na polítina 
nacional, demonstram êsse fato da 
incorporação à sociedade dos selva
gens, com a maior eficiência e pela 
maior abnegação das missões reli
giosas. 

O Sr. Nestor :puarte - O que eu 
desejava também saber era o índice 
de mortalidade dêsses índios. 

O Sr. Medeiros Neto- O problema 
será de médicos e não das missõils. 

O SR. OSORIO TUIUTI - Peço 
permissão para prosseguir, porque o 
tempo está quase extinto. 

A assistência das missões, a que 
fiz referência, tem sido como todos 
sabem, em regiões empobrecidas e 
infestadas de febres, em grande parte. 
Aqueles que estão na. comodidade das 
capitais não fazem idéia do sacri
fício e do desprendimento dessas mis
sões no interior do Brasil. 

Agora, o ilustre Senador Carlos Pres
tes, profundo conhecedor de nossos 
sertões, que andou com sua colui"la 
pelas regiões de Mato Grosso, c que 

· fez. um trabalho de destruição numa 
das missões, sabe muito bem qual 
a luta que os nossos padres realizatn, 
não contra o aborígene, mas pela sua 
recuperação para a civilização e, ainda, 
contra as agruras da natureza. 

O SR. PRESIDENTE - Advirto 
ao nobre Deputado de que está findo 
o tempo de que dispunha. 

O SR. OSORIO TUIUTI- Sr. Pre
sidente, como não posso terminar as 
minhas considerações, pediria a V. Ex." 
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que me considerasse inscrito para a 
1.e. hora da .próxima sessão. 

O Sr. Presidente defere o reque
rimento verbal. 

(Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presente na Casa o Sr. Sílvio de 
Campos, eleito Deputado Federal p·elo 
Partido Social Democrático, no Estado 
de São Paulo,· convido os Srs 3.0 e 4.0 
Secretários a introduzirem S. Ex.e. no 
recinto. 

(Comparece S. Ex.a e presta o 
compromisso regimental. ) 

O SR. BARRETO PINTO - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. BARRETO PINTO (Pela or
dem) (*) - Sr. Presidente, cheguei 
hoje um pouco atrasado, porque fui 
ver como iam as coisas por aí. . . E 
a resposta é a que, há alguns instan
tes, dei à imprensa: vão mal, muito 
mal. 

Teria, como tenho de tratar de 
muitas outras coisas, algumas das 
quais, se me permitissem, merecem 
um têrmo, que não sei se é parla
mentar, são bem cabeludas. Fica, po
rém, para depois porque o tempo é · 
curto. 

Há, por exemplo. um assunto que 
devo trazer au conhecimento da As
sembléia, dentro de poucos dias, e com 
a franqueza com que digo tudo nesta 
Casa, serão questões que vão desper
tar grande admiração. 

Não sei, entretanto, Sr. Presiden
te, se devo começar, nêste breve es
paço de tempo de aue disponho, por 
uma mensagem congratulatória, an
tes de fazer o meu apelo, em nome, 
podemos dizer,' de todo o país, por
que a situação abrange todo o país. 
Refiro-me a uma mensagem congra
tulatória com o honrado General Flo
res da Cunha, que lamento não estar 
presente, mas a quem devo agrade
cer, porque, não fôra S. Ex.n, hoje, 
eu não teria comido pão. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 

Indo a um restaurante desta cida
de, ali me informaram que não ha
via pão. Fiz. um a.Pelo ao gerente da 
casa e êste asseverou-me que os três 
únicos que possuía estavam reserva
dos para o General Flores da Cunha. 

Isto foi num dos restaurantes da Rua 
de S. José. que S. Ex.n freqüenta to
dos os dias. Insisti no meu apelo e 
o solícito gerente güardou um para 
S. Ex.n, dando-me dois. 

Como,. porém, não sou egoísta, en
tendendo que aquilo fôra um mila· 
gre, quis tambem prestar minha ·ho
menagem: reparti os meus pães com. 
o Espírito Santo, na pessoa do 
Senador Atílio Vivaqua, que estava 
em outra mesa próxima. 

A questão, Sr. Presidente, é grave. 
Em Fortaleza, capital do Estado do 
Ceará, as padarias estão fechadas; 
em Petrópolis, há três dias, não fun
cionam. Nunca chegaramos a êste 
ponto, nem mesmo no tempo da · guer
ra. 

Ainda hoje diz o "Correio da Ma
'nhã" que há muita conf~são e pouco 
pão, e, enquanto isso, "as filas se agi
gantam e os fornos se apagam". 

Sei que o Presidente da República 
está seriamente interessado no assun
to e desej_a que a matéria se decida 
de qualquer modo, . tanto que chamou 
a Palácio os Ministros mais ligados à 
questão, a fim de tomarem providên
cias enérgicas e eficazes, mas não se 
deve perder de vista o velho provér
bio de que "casa onde não há pão, 
todos brigam e ninguém tem razão". 

O Ministro do Trabalho, a quem 
rendo minhas homenagens, porque, 
sem ·dúvida, é homem digno, esfor
çado e trabalhador, não foi entretan
to feliz hoje, quando, ouvido pelo 
próprio "Correio da Manhã", de~ 
clarou que a !falta de pão· é conse
qüência do samba! 

O Sr. Osvaldo Lima - V. Excelên
cia tem razão; li e também achei 
extra vagante. 

O SR. BARRETC PINTO: - O 
Govêrno, embora apoiado por tôdas as 
camadas do . :?.is, precisa prestar aten
ção ao problema, pois a situação é 
muito séria. 
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Longe da mim querer fazer confron
to mas vale recordar o episódio fran
cês, quando o povo foi pedir pão a 
Maria Antonieta:, e ela respondeu: "Se 
não há pão, coman: brioches'', E sa
bemos qual o fim que teve o regime 
da época de Maria Antonieta. 

Apelo desta bancada para o Sr. Ge
neral Dutra, honrado Presidente da 
República, no sentido de que tome ur
gente e eficazes providências, porque 
a falta de leite, água e pão, a fome, 
enfim, trará sem dúvida conseqüências 
danosas. (Muito bem.) 

;(Du-rante v diScurso do Se
guinte Barreto Pinto, reassum~ a 
presidênc~a, o Senhor Melo Vt.a
na, Presidente) L 

O SR. OSVALDO LIMA -,Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela o11dem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa· 
lavra o nobre "Representante. 

O SR. OSVALDO LIMA (Pela 01"

dem) - Sr. Presidente, o nobre Re
presentante Sr. Barreto Pinto, fami
liariazado com o Regimento, pediu há 
pouco a palavra pela ordem, solicitan
do, ao mesmo tempo, permissão para 
falar da bancada, e V. Ex. a deferiu 
o pedido. Entendo, entretanto, que 
tal requerimento era desnecessário, à 
vista do ::d. 51, :-arágrafo único, de 
nossa lei interna, nos seguintes têr-
mos: 

"Para formular questões de or
dem, JU na hipótese final dêste 
·artigo, o Senador ou Deputado po
derá falar de uma das duas pri
meiras bancadas". 

Nestas condições, n~.to há necessidade 
de requerimento para se falar de ban
cada, salvo outra interpretação da 
Mesa, que desconheço. 

·O SR. PRESIDENTE - V. EX. 11 

não tein razão. O nobre Deputado não 
formulou questão de ordem. 

Acha-se sôbre a Mesa o seguinte re
querimento: 

Requeiro à Mesa, depois de ouvida a 
Assembléia que seja encerrada a 
discussão do requerimento n. 0 60, vis-

to o mesmo já ter sido amp}amente 
discutido e também a urgência da sua 
aprovação, para os devidos efeitos. 

Sala das Sessões, em 17 de maio de 
1946. - Mota Neto. 

O SR. PRESIDENTE:- Os Senho
res que o aprovam, queiram levantar
se. (Pausa.) 

Está aprovado. 
Fica assim, prejudicado outro re

querimento no mesmo sentido: 
Tendo em vista que já foila~·gamen

te debatido o requerimento n. 0 60, ve
nho solicitar de V. Ex.11 submeter a 
aprovação da casa êste requerimento 
do encerramento da discussão do re-

, querimento em aprêço. 

Sala das sessões, em 10 de mãio de 
1946. - Gercino de Pontes. 

O SR. PRESIDENTE - Está encer
rada a discussão do Requerimento nú. 
mero 60. Os Senhores que o aprovam 
queiram lev8Jntar-se. (Pausa) • ' 

Está aprovado. 

O SR. NESTOR DUARTE- Se· 
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
orcl!em. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa-
lavra, o nobre ~apresentante. . 

O SR. NESTOR DUARTE - (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, não seria 
possível a V. Ex.11 providenciar sôbre o 
encerramento da discussão de todos 
os requerimentos que figuram na 
ordem do dia? Dentro de poucos di81S 
teremos de tratar tão sõmente do pro
jeto de Constituição e não haverá 
tempo, evidentemente, para debater e 
votar os r·equerimentos em pauta. Pa
rece-me assunto urgente o encerra
mento da discussão de tôda essa maté
ria, para que Assembléia possa votá-la 
antes do projeto de constituição vir a 
plenário. C Muito bem) • 

O SR. OSVALDO LIMA- Sr. Pra.• 
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
Lavra o nobre Representante. 

O SR. OSVALDO LIMA - (Pela. 
ordem) - Sr. Presidente, o nobre Re
presentante, Sr. Nestor Duarte, pede 
o encerramento de discussões que nem 
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.sequer tiveram início! A meu ver, não 
·se pode encerrar discussão, ainda não 
.iniciada. Evidentemente, o ilustre 
Deputado não tem razoo. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE - O encerra
mento da discussão não pode ser de
terminado ex-otficio pela Mesa, mas 
pela Assembléia, desde que aprove re
querimento nesse sentido, obedecido o 
disposto no art. 245 do Regimento sub
sidiário. 

O ilustre Representante Sr. Israel 
Pinheiro soli-cita em requerimento já 
publicado, urgência para imediata dis
cussão e votação do requerimento nú
mero 74, de 1946. 

Os senhores que a concedem, quei
ram levantar-se. (Pausa). 

Está concedida. 

O SR. PRESIDENTE -Vou sub
meter à votação o seguinte requeri
mento. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem- · 
bléia. 

Requeiro preferência para discussão 
e votação do requerimento n.0 74 de 
1946. 

S::ltla das Sessões, 26 de abril de 1946. 
- Israel Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que a concedem, queiram levan
tar-se. (Pausa.) 

Está concedida. 
Em discussão o requerimento nú

mero 74. Dou a palavra ao Sr. Israel 
Pinheiro; orador inscrito. 

O SR. ISRAEL PINHEffiO (Lê o 
seguinte discurso) - Sr. Presidente, 
Srs. Representantes - Minha pre
sença nesta tribuna, a fim de prestar 
as informações solicitadas ao Govêr
no Federal pelo nobre colega, deputado· 
Café Filho, não decorre apenas da 
circunstâncias de ter sido presidente 
da Companhia Vale do Rio Doce, des
de o inicio de sua organização, mas 
principalmente do . desejo de valer-me 
da oportunidade para esclarecer os 
representantes de todos os Estados da 
Federação, sôbre o significado e a 
amplitude do empreendimento que ora 
se realiza no Vale do Rio Doce. 

~ste empreendimento, não se re
sume, como poderia parecer à primei-

ra vista, num . exame superficial, em 
simples exportação de matéria prima, 
com repercussão favorável em nossa 
balança comercial. Ao contrário, terá 
profunda repercussão na economia na
cional, em vista das conseqüências 
.que decorrerão da exportação em lar
ga escala de minério de ferro - e da 
abertura de uma via de penetração 
para o interior do Pais. 

E', acima de tudo, uma obra nacio
nal eminentemente civilizadora. 

O acôrdo internacional de Washing. 
ton por fôrça de cujas disposições se 
organizou a Companhia, decorreu da 
premente necessidade de minério de 
ferro, em situação anormal de guerra. 

A necessidade do minério brasilei
ro no mercado mundial não se limi
tará, no entanto, ·a essas condições 
ocasionais, mas é de caráter perma
nente e hã. muito reconhecida pelos 
grandes centros consumidores. 

Já em 1908, Theodoro Roosevelt, 
então presidente dos Estados UnidÇls, 
preocupado com as reservas america
nas, promovia o Congresso Interna
cional de Stocolmo. Nesse certame, 
teve o mundo, pela primeira vez, no
tícia objetiva dos imensos recursos 
brasileiros, em minérie de ferro atra
vés do relatório de nossos delegados 
Orville Derby e Gonzaga Campos. 

No momento atual, os Estados Uni
dos chegaram pràticamente ao fim 
de suas reservas de minério rico .• 
(51%), devido ao formidável consu
mo de guerra, estimado em 100 mi
lhões de toneladas anuais. Terão ago
ra que lançar mão do minério de bai
xo teor (35%), cujo aproveitamento 
exigirá processos especiais de benefi
ciamento, elevando extraordinàriamen
te o seu custo. 

A importação do excepcionàl minério 
, brasileiro apresenta-se, portanto, como 
de grande vantagem para os Estados 
Unidos, quer, para o enriquecimento 
de seu minério de baixo teor, quer para 
utilização direta nas usinas, que pla
nejam montar nas costas do Atlân
tico. 

No campo siderúrgico, observam-se 
entre os Estados Unidos e o Brasil, si
tuações paralelas, no que concerne às 
matérias primas essenciais: - o car
vão e o minério. Os Estados Unidos 
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dispõem de grandes reservas de carvão 
de primeira qualidade, ao lado de mi
nério inferior, enquanto o Brasil dis
põe de formidáveis reservas de miné
rio de primeira qualidade, ao lado de 
carvão inferior. 

A troca do carvão pelo minério se 
apresenta como solução natural, e ne
nhuma melhor garantia de solução, 
de problemas dessa natureza, do que 
o imperativo eco:nômico. 

A existência de grandes reservas de 
carvão na costa do Atlântico nos Es
tados Unidos - o aproveitamento do 
frete de retôrno -- e a margem de lu
cro que proporcionará o minério, pelo 
seu elevado teor, tornarão possível, 
ao Brasil, obter o carvão de alta calo
ria de que necessita, pelo próprio 
custo do carvão nos Estados Unidos. 

Em síntese: com essa troca de ma
térias primas daremos o excesso do 
que temos pelo que ainda nos falta, 
resolvendo-se de vez o problema do 
combustível sólido, em que, junta
mente com o petróleo, reside a causa 
preponderante das dificuldades de 
nossa evolução industfial. 

Com o parvão, daremos ao proble
ma dos transportes e ao problema 
siderúrgico. uma garantia económica. 

O Sr. Jurandir Pires - Consistin
do o problema da siderurgia princi
palmente na questão do transporte, 
que representa a economia no preço 
das utilidades, que servem· para for
mar o aço - como se justifica a ex
portação pelo vale do Rio Doce, se a 
usina siderúrgica está situada em 
Volta Redonda, não se aprõveitando 
o rc;)tôrno natural do carvão com o 
transporte do minério? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- R~>s
ponderei a V. Exa. quando chegar o 
momento próprio. 

O Sr. · Jurandir Pires - ·Se apro
•;eitássemos o pôrto de Vitória, ainda 
assim teríamos o transporte de Vitó
ria. ao Rio, que representaria, pràti
camente, na navegação marítima, um 
transporte da América ao Rio de .Ja
neiro. 

O SR. ISRAEL PINiiEIRO -
A siderurgia terá assim, no Brasil, con
dições de custo ele produção mais fa
voráveis, comparada com a Siderurgia 

Americana. Ao ônus, - por tonela
da de aço, - que teremos na compra 
e transporte _do carvão, corresponde
rá na Siderurgia Americana o ônus na 
compra e transporte da maior quan
tidade de minério. 

Teremos, além disso, a vantagem a. 
nosso favor da mão de obra mais ba
rata. 

O Sr. Café Filho - O Brasil obri
gou-se ao fornecimento do minério por 
um preço determinado - Cr$ 100,00 
a tonelada. Pergunto: o govêrno nor
te-americano obrigou-se, também, ao 
fornecimento do carvão dentro de ba
se fixa? E' um dos quesitos do· meu re-

. querimento. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO -
Responderei ao ilustre colega, opor
tunamente, quanto a êsse item, eluci
dando-o devidamente. Não temos mais 
obrigação do fornecimento do miné-· 
rio. ' 

Atenderemos, ainda, ao fazermos es
sa troca de matérias primas, ao im
perativo de cooperação internacional, 
principalmente em se tratando de um 
País tradiciona-lment.e amigo do Bra-
sil. . 

Não menores são as conseqüências 
para a economia brasileb:a da cons
trução de uma via de penetração nas 
condições da que se realiza no Vale 
do Rio Doce. 

Essa imensa cordilheitra, que, desde 
o Rio Grande até o Espírito Santo se 
interpõe hostil entre o mar e o lmen
so sertão brasileiro, dificultou sempre 
da maneira preponderante a penetra
ção do nosso hinterland, estabelecen
do-se mesmo como um divisor de duas 
civilizações, chocantes para nós brasi
leiros, pelo seu doloroso contraste. O 
Rio Doce é justamente a prim~ira ba
cia que se abre do mar para o cora
ção do Brasil, am~la, suave e ubér
rima, na direção da noosa maior ri
queza potencial. 

· 48.000 lons2. de superfície, 700 krns. 
de penetração, 14.000 kms2. de ma
.tas, 400.00 H. P. de potencial elétri
co, e três bilhões de toneladas de mi
nério de ferro, a não contar as jazi
das inexgotáveis de mica e pedras pre
ciosas. 

As cinco Estradas de Ferro que de
mandam o interior brasileir~, através 
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dessa cordilheira, fazem-no com ram
pas que variam de 1,9 a 8%. No Rio 
Doce ela se fará agora com rampa 
máxima de 1% no s'entido de impor
tação e 1/2% no sentido de exporta
ção, permitindo trens de 1.500 tons. 
liquidas. 

Em 1826, Guido . Thomas Marliére, 
desbravador da região, escrevia a D. 
Maria I, dizendo que, quando o Vale 
do ·Rio Doce estivesse colonizado, se
ria um inesgotável celeiro do mun
do. 

A Europa com grande parte das 
suas matas devastadas pela aviação e 
com necessidade enorme e premen
te de madeira para a sua reconstru
ção, bem diz do valor que representa
rá para a economia da região a pos
sibilidade de exploração e exportação 
por preços' vantajosos, da sua imensa 
reserva florestal. 

Na deficiência dos meios de alimen
tação em que o Mundo se debate, as 
grandes áreas planas e irrigáveis á 
beixa do Rio Doce, e atravessadas pe
la Estrada de Ferro, representarão 
um elemento de alta valia para uma 
cooperação econômiCa e humanitária 
do Brasil. · 

O ferro será, como foi o ouro, · um 
elemento desbravador e civilizador, 
porque permitirá, como produto de 
resistência, dispender elevada soma 
numa Estrada de Ferro em zona a ser 
desbravada. 

Segundo os estudos feitos pelos téc
nicos da Companhia, a 1. 500. 000 tone
ladas de mi:p;ério transportadas cor
responderão outras tantas toneladas 
de produtos diversos da região. · 

As iniciativas de empreendimentos 
novos que, na certeza de um meio de 
transporte eficiente, já surgiram na
quela região, bem demonstram a sua 
potencialidade latente e o seu futu
ro grandioso. 

A Companhia de Aços Finos de Ita
bira com uma inversão total de 160 
milhões de cruzeiros - A Companhia 
Açucareira Rio Doce com capital de 
15 milhões - A Companhia Agro 
Pastoril com capital de 14 milhões -
com a mais aperfeiçoada instalação 
para o preparo de 20.000ms3. anuais 
de madeira compensada - e a Compa
nhia Ferro e Aço de Vitória. 

São as primeiras chaminés que · sur
jem no futuro "Ruhr" brasileiro, jun
tando-se às chaminés já fumegantes 
da Usina da Belgo - Mineira em Mon
levade, com ·as 130 mil toneladas de 
produção siderúrgica e que terá opor
tunidade de com reais vantagens eco
nómicas, substituir o carvão de madei .. 
r:a pelo coque metalúrgico a ser trans
portado em retôrno nos navios e va
gões de minério. 

O Sr. Jurandir Pires - Se, reai
mente, a Estrada de Ferro do Vale 
do Rio Doce, até Cachoeira Escura, 
poderá servir de base para importa
çtí.o do coque metalúrgico, já o mes
mo não se poderá dizer quando entrar . 
na zona montanhosa, para atingir 
precisamente o local em que se encon
tra a Usina Monlevade. 

O SR. ISRAEL PINHEffiO - ~se 
problema já está resolvido pelos téc
nicos. Será eletrüicado o trecho na 
subida da serra, já estando sendo fei
to a captação da Cachoeira do Salto, 
em cooperação com a Cia. de Aços Fi
nos de Itabira para fornecimento da 
energia para eletrificação de 120 qui
lómetros, solucionando, assim, o pro
blema, como V. Ex. a bem compre
enderá. 

o sr. Jurandir Pires- Tenho, como 
V. Ex. o., certas dúvidas em relação à 
possibilidade econôm:ca, mesmo ele
trificada. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Eu 
não tenho dúvidas sôbre as possibili
dades da eletrificação. 

o Sr. Jurandir Pires - Como Vos
sa Excelência sabe, a dúvida reside, 
justamente, no fato de serem as ram

. pas de tal natureza que limitam o 
compr:mento das composições. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - A 
eletrificação solucionará perfeitamente 
o assunto, pois foi estudada pelos me
lhores técnicos, que chegaram a uma 
conclusão favorável. Aliás, se não se 
solucionasse dessa forma, seria possí
vel pelo traçado do plano Russell cons
truir uma nova linha r.cim as mesmas 
condições técnicas do trecho inicial. 

O Sr. José Bonifácio - Vossa Ex.; 
celência poderia informar qual o pre
ço da ton•elada de minério, desde a ja-
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zida até chegar ao pôrto de embar
que? 
. O SR. ISRAEL PINHEIRO- Che

garei lá. Quero esclarecer o problema 
do ponto de vista geral, para -então 
entrar nos detalhes. Não é possível 
dar desd•e já pormenores a respeito 
de assuntos que ainda não são conhe· 
cidos em suas grandes linhas. 

o Sr. José Bonifácio - Vossa Exce
lência poderia responder e depois fa
~er a demonstração. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Per
dôe o nobre colega; desejo seguir a 
ordem da expos!ção que estou fa
zendo. 

Das montanhas. dr. ferro, nas cabe
ceiras do Vale, a Estrada prolongada 
por mais cento e poucos quilômetros 
atingirá Belo Horizonte .. · através d•e 
uma garganta na Serra do Espinhaço, 
rasgada de tal forma, como que num 
indicativo do verdadeiro caminho do 
mar para o Planalto Central do Bra
sil. 

Considerando que Belo Horizonte é 
a sentinela avançada da civiEzação 
mediterrânea pod·eremos avaliar o que 
representa como obra civilizadora êsse 
caminho fácil, que é bem a Avenida 
do Brasfl. 

O ouro foi a fôrça criadora dos lu
garejos, vilas e cidades que se forma
ram na região dos campos mineira!:> 
no interior brasileiro. 

Sem êle é provável que até hoje o 
Brasil se resumisse em sua civiliza
ção litorânea. ~ste povoamento deu 
origem a uma civilização das mais re
quil1,tadas do século 18, propiciando re
cursos em abundância para o desen
volvimento e prosperidade do Brasil, 
de então. 

Esgotado o ouro de aluvião, ficaram 
as grandes montanhas de ferro, como 
quer a indicar, numa soeqüência natu
ral, onde deveriam ser procurados os 
verdadeiros elementos de riqueza e 
prog!'esso. A agricultura encontrava 
nesta . zona mineralizada dificuldades 
de tõda ordem, não somente pela pou
ca fertil!.dade, como pelo acidentado 
do solo. A própria penetração nessa 
zona, que se fêz na evolução dos no-

vos e VJelhos caminhos das minas, não 
poderá oferecer condições econômicas 
de transporte porque seguiu pelo ro
teiro das montanhas, tendo que trans
por três grandes cordilheiras para 
atingir o. alti-plan'.O. · . 

Por êsse quadro bem se vê quanto 
de esfôrço e tenacidade tem sido exi
gido de Minas Gerais, que abrange a 
maior parte deste território brasileiro, 
para o desenvolvimento de seu tra
balho produtivo, em benefício da Na
ção. 

E também a angustia dos detentores 
desta imensa riqueza, ao contemplá
la inerte e inaproveitada, sem poder 
com seus próprios recursos transfor
má-la em real valor e utilidade para 
a Pàtrla. 

O que estava dentro de suas possibi
lidades para o aproveitamento dessas 
riquezas minerais, Minas o tem reali
zado. Aí está o aproveitamento das 
suas águas minerais a serviço do Bra
sll inteiro, com uma freqüência nas 
suas estâncias que passou de 36.000 ve
ranistas em 1935 a 96.000 no ano de 
1944. Ai temos a exploração do ferro 
mediante os recursos do carvão de 

· madeira com uma produção de •... 
150.000 toneladas, que fQi .durante a 
guerra uma das garantias da nossa 
evolução; a exploração da mica, do 
quartzo e do ouro das pedras precio
sas, totalisando uma exportação de 
um bilhão e trezentos milhões de cru
zeiros. 

As melhores zonas de formação agrá
rias entre as quais se destacam a Ba
cia do Rio Dõce e a do Jeguitinhonha, 
achavam-se, por sua vêz, estagnadas 
pela falta de ·vias de transporte, cons
truídas, de preferência nas zonas mi
nerais densamente povoaaas. 

A tais dificuldades, provenientes das 
contingências de sua formação histó
rica, acrescentam-se para Minas as 
que decorrem de sua situação de Esta
do Central, no Planalto Braslle!ro. 

Assim, ao invés de contar com uma 
economia convergente para um ponto 
de concentração e distribuição, a pro
dução mineira se escOa numa rêde 
divergente para os diversos estados vi
zinhos. 
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E essa produção deixa em seu Es
tado de origem apenas o primeiro lu
cro do produtor, ao passo que nos 
Estados vizinhos deixa os do· transpor
te e os auferidos pela série de inter
mediários, que são, como sabemos, 
muito superiores aos do produtor. 

O próprio tributo que caberia ao 
Estado, como por exemplo o impõsto 
de vendas e consignações, que geral
mente é cobrado três a quatro vêzes 
do produtor ao consumidor, apenas é 
pago em Minas uma vez, sendo o res
tante arrecadado pelos outros Esta
dos. 

E, ainda mais, a centralização da 
produção estabelece,' no centro de con-. 
vergência, - eomo São Paulo é bem 
uma demonstração brilhante - um 
ciclo natural de ev0Iução, que, pela 
acumulação do capital, evolue de nú
cleo comercial para centro industrial, 
retendo e fixando no próprio Estado 
as reservas e capitais provenientes 
da agricultura, criando assim um gran
de centro consumidor. 

Essas contigências impuseram ao 
governo de Minas iniciativas e provi· 
dências onerosas, visando a que sua 
capital possa proporcionar as. indis
pensáveis facilidades às indústrias, de 
modo' a transformá-la, pela ação di
reta, num grande centro industrial e 
consumidor, evitando, deste modo, a 
1migração do homem e do capital em 
.d,emanda das possibilidades e confõr
to da grande cidade, que é bem a ex
pressão da vida moderna em suas ca
racterísticas preponderantes. 

O Sr. Jurandir Pires --, Não seria, 
talvez, uma solução artificial a cria
ção do parque industrial de Belo Ho
rizonte, fugilido às condições natu
rais, tanto dos transportes, pôsto que 
está afastado das rêdes naturais de 
transporte, quanto das fontes de ma
téria prima ? Não lhe parece que 
essa criação de indústrias fundamen
tais seria onerada no unir a capital 
política com a industrial do Estado. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Eco
nómica. 

O Sr. Jurandir Pires - • • • indus· 
trial, digamos, porque a indústria é 
aquilo que se pretende centralizar em 

Belo Horizonte. Não lhe parece uma 
solução um tanto ou quanto artificial, 
com resultados negativos para a eco
nomia geral do próprio Estado ? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Ab~ 
solutamente. Não sendo · Belo Hori
zonte centro de convergência natural, 
foi pelo Govêrno de Minas considera
do centro irradiante de tõdas as co-. 
mun1cações do Estado. De Belo Ho
rizonte partem estradas de ferro para 
todo o território mineiro. E' um cen
tro distribuidor, próprio para estabe
lecimento da indústria. 

O Sr. Jurandir Pires - Mas com 
sacrifício, inclusive das distâncias. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Não 
há sacrifício, porque o consumo de 
Minas Gerais é bastante p.!tra satls~ 
fazer um grande parque industrial em 
Belo Horizonte. 

O Sr. Jurandir Pires - Basta olhar 
um mapa das estradas de ferro para 

·se verificar que tõdas procuravam a 
costa. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Hoje 
procuram Belo Horizonte. · 

O Sr. Jurandir Pires - As estradas 
se encaminhavam na direção do Rio 
de Janeiro, mas foram atraidas para. 
Belo Horizonte, transformando a li
nha retilínea numa curva das mais 
1nfletidas. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO -. Ista. . 
para fins de exportação, mas não pa
ra fins de consumo interno. 

O Sr Juscelino Kubitschek - Em 
relação ao aparte do nobre Deputado 
Sr. Jurandir Pil'es, quero esclarecer 
que Belo Horizonte, mesmo sem êsse 
auxílio do govêrno, já é hoje o maior 
centro industrial de Minas, tendo ul
trapassado Juiz de Fora, que, durante 
vários anos, gozou do privilégio de ser 
a cidade mais industrial do Estado. 

. Essa iniciativa do govêrno veio ao 
encontro da iniciativa particular. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO -.Vem 
forçar uma evolução natural. 

Mas todo êsse sistema de dificul
dades, longe de quebrantar, fortalece o 
estimulo dos mineiros, exaltando o 
o1·gulho de todos em face do progresso 
e grandeza de seu Estado. 
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Essa e'éposição, nós a fazemos no 
intuito exclusivo de esclarecer a Na~ão 
sôbre o esfôrço da gente de Minas em 
prol da prosperidade da Pátria. E 
tanto isso é verdade que, no domínio 
espiritual, em que não incidem essas 
contingências históricas e geográficas, 
a sua cooperação não .foi sobrepujada. 
nunca, conforme atesta o concurso da 
sua fé e inteligência, de sua bravura 
e patriotismo, nos acontecimentos mar
cantes da vida nacional. 

A prosperidade e a grandeza do 
Estado bem se definem no índice de 
aumento de sua exportação que de 
650 milhões de cruzeiros em 1930 pas
sou a três bilhões e quinhentos milhões 
em 1943. De 785.000 toneladas a 
2. 210. 000 toneladas. 

Um bilhão e trezentos milhões de 
vegetais e derivados: 520.000 tonela
das. 

Um bilhão e cem milhões de mine
rais e derivados: 1.089.000 toneladas. 

Noveceútos e cinqüenta milhões de 
animais e d·erivados: 580.000 tonela
das. 

Estas cifras são baseadas no prêgo 
inicial ela p:·odução. Podendo, por
tanto, ser avaliado o total da expor
tação em cêrca de seis milhões de cru-· 
zeiros, na base de prêço nos centros 
co::1sumidores. 

A porcentagem de acréscimo foi, 
pois, de 350% na tonelagem e 540% 
no v.:tlor. 

O Sr. José Bonifácio - Que rela
ção tem a prosperidade de Minas Ge
rais com o prêÇI) do minério? 

O SR .. ISRAEL PINHEIRO - Estou 
dando uma idéia geral. Quero que 
tôda a Naç5.o .,c interesse por uma 
obra que não é ele Minas Gerais e, 
sim, elo Brasil. Cl1egarei n êsse pomo 
e peço um pouco de paci€h1cia ::LOs 
meus nobres colegas. · 

É, pois, obra ele justiça, há tanto 
tempo ansiada por Minas, esta ini
ciativa do govêrno Nacional, propor
cionando~lhe os meios para. aprovei
tamento é!e sua imensa riqueza po
tencial até então inerte e b;~aprovei
tada - permitindo-lhe ao mesmo 
tempo a salda fácil e econômica de 
sua produção - e promovendo o des
bravamento e a civilização de um ri
quíssimo vale do seu territprio. 

Adquire assim uma significação es-
pecial a frase de Gorceix de que: -
"Minas é um coração de ouro num. 
peito de ferro". 

O ouro criou a civilizaç8.o e promo
v::;u a prosperidade do Brasil nascente. 

O ferro fixará e consolidará a rees
. truturação econômica da Nação. 

INFORMAÇÕES 

I 

Qual foi a d·espesa de encamp·aç[LG>' 
pelo Govêrno da Estirada de Ferr() 
Vitória a Minas? Qual foi o valor at't'i
buido àquela ferrovia para efeito com
plementar da quota: do govêrno na in
corporação da Companhia Vale do' 
Rio Docefo 

Créditos abertos: 

Cr$ 
Dec.-lei n. 0 4.352, de 1. 

de junho de 1942 .. 55.000. ooo,oo
De'c. -lei n. 0 8. 378, de 15 

de dezembro de 1945 18.562. 309,9(> 

Aplicação: 

a) Indenização aos 
acio:nistas da Cia. 
Brasileira de Mine
ração e Siderurgia 
com a importância 
em dinheiro equiva:
lente ao capital rea-

73.562. 309,9(} 

Cr$ 

lizado .. .. .. .. .. .. 7. 000. OOO,OG· 

O Sr. José Bonifácio - Qual foi er 
valor atribuído? 

O SR. ISRAEL Pinheiro - E' ou
tro item. Responderei quando chegar. 
a êsse ponto. 

b) Pagamento das 
d·espesas feitas para a 
construção do prolon
gamento de Desem
bargador Drumond 
até Itabira, e para 
melhoria do trêcho 
de Barbados até D. 
Drumond, de acôrdo 
com a medição feita 

Cr$ 
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pela Comissão nomea
da. pelo Ministro da 
Viação . . . . . . ...... . 

c) Pagamento das des
pesas decorrentes do 
financiamento das 
obras do Cáis de Mi
nério, de acôrdo com 
a avaliação pxoce
dida pelo Govêrno do 
Espírito Santo e 
aprovada pelo Depar
tamento Nacional de 
Portos: 

Cáis de Minério .... 
Ramal Ferroviário . ~ . 

d) Indenizações aos 
acionistas da Com
panhia Itabira de 
Mineração S. A. em 
organização, com a 
importância equiva
lente às entradas de 
capital que houver·em 
efetivamente reali-

28. 325. 596,50 

5. 951. 081,00 
7.642.323,90 

13.493. •104,90 

zado .. .. .. .. .. .. .. 1.912.435,00 
e) Indenização do valor 

dos estoques de miné
rio, instalações, veí
culos e ut-ensílios, da 
Cia. Itabira de Mi-
neração .. .. .. .. .. 3. 830.158,10 

f) Liquidação da Cia. 
BrasiLeira de Mine-
ração e Siderurgia . . 118.998.917,90 

Total 73.562.309,90 

Além dêsses pagamentos em dinhei
ro, o Govêrno a.utorizou ao Tesouro 
Nacional, transferir aos ac1onist.as da 
Cia. Brasileira de Mineração e Side
rurgia 7. 000 ações da nova Compa
nhia. 

Essa importância corresponde à 
indenização combinada com a Com-. 
panhia, pela transferência d-e seus c.i-: 
rei tos. 

A Companhia Vale do Rio Doce, r.or 
sua vez, indenizou o Sr. PercivaJ Far
quhar, pagando-lhe Cr$ 6.000.000,00 e 
entregando-lhe B. 000 ações da Mva 

Companhia, num total de Cr$ 
14.000.000,00. 

O Sr. Percival Parquhar, logo que 
foi orga L':lZada a Companhia Itabira 
Iron, proplietária das minas de Ita· 
bira, negociou com esta Companh!a 
urna opçÊÍ o para transferência de 3':lUS 

direitos, com a condição de. ficar a. 
cargo exclusivo dêst.e senhor, tôdas ::.$ 

despesas de pesquibas e 'manutenção 
as· propriedades e escritórios, quer no 
Brasil, que:- na Ingla t.e"rra. 

O Sr. Perci'.ral Fart:p.Ihar, dispen
deu desde 1919, por esta conta 
1. 320. 000 dólares ou sejam Cr$ 
26.000.000,00. Foram perfurados 12 
kms. de galeria de pesquisas. 

Ao incorpora•r a Companhia Bt'asi
leira de. Mineração e Siderurgia S~A., 
o Sr. Percival Farquhar estava nego
ciando esta opção pela importância de 
30.000.000,00 cruzeiros. 

O Sr. José Bonifácio - Renovo a 
pergunta estritamente como foi feita. 
Qual o valor atribuído àquela ferro
via, para o efeito da quota do Govêr
no na incorporaçã.o da Companhia? 

O Sr. Jurandir Pires - Houve um 
decreto, que tornou caduco o contrato 
de Farquhar. Quais os têrmos dêsse 
decreto? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - O 
contrato Farquhar nada tem a ver com 
a opção concedida pela Itabira Iron. 
Seu contrato com o Govêrno Federal 
para exportação de minério e estabele
cimento da siderurgia é que ficou ca
duco. Farquhar continuou com o di
reito de opção; 

O Sr. Juranàir Pires - Apenas me 
causou espécie, porque V. Ex.11 cita llS 

despesas· que, desde 1908, haviam sido 
feitas, em virtude do contrato Far
quhar ... 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - A 
indenização de 14.000.000,00 cruzei
ros decorreu 'de um entendimento en
tre o Govêrno e o Sr. Percival Far
quhar. 

A Companhia Vale ·do Rio Doce 
S.A. efetuou este pagamento de acôr
do com o despacho do Sr .. Presiden
te da República, devidamente aprova
do pela Assembléia Geral. 

-I 
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O pagamento pela Companhia se 
justifica tendo em vista ter ela rece
bido grátis a propriedade das minas. 

Qual foi o valor atribuído àquela 
ferrovia pàra efeito complementar da 
quota do govêrno na incorporação da 
Companhia Vale do Rio Doce? 

De acôrdo com 9 § 3.0 do Art. 6.0 

do Decreto de incorporação, esses 
bens foram incorporados pelo valor 
de crs 80. ooo. ooo,oo. 

o seu custo histórico na escrita das 
Companhias encampadas e1·a de Cr$ 
121.066.901,00 sem . computar o valor 
das jazidas de ferro. 

De acôrdo com o que determina a 
Lei das Sociedades Anónimas êsses 
beris foram avaliados por uma Comis
são de Peritos escolhidos pela Assem
bléia Geral da seguinte forma: 

Custo da Via Perma
nente com as obras 
de arte, edifícios, es
tações, linhas tele-
gráficas .......... . 

Por Km. de linha, ou 
sejam por 573 kms. 

Oficinas, depósitos e 
dependências . . ... ·. 

Material rodante ...• 

As minas foram ava
liadas na base de 
uma exportação de 
1. 500. 000 tons. em 
20 anos (fórmula 

Cr$ 

141.750,50 

79. 794. 271,50 

10.927.750,00 
26.643.163,60 

117.365.175,10 

Young) por . .. .... . 65.959.000,00 

Total avaliação. . 465. 935,60 
II 

Na constituição do capital da Com
panhia Vale do Rio Doce S.A., qual 
foi a parte subscrita pelo Govêrno Bra
sileiro e autarquias, e qual aquela co
berta pelo público ? 

Govêrno Federal . . . 
Autarquias . . ...... . 
Público ............ . 

Cr$ 
110.000.000,00 
32. 819.000,00 
57 .181. 000,00 

200. 000. 000,00 

III 

Quando do aumento do referido ca
pital, qual a nova participação do Go
vêrno? 

Govêrno Federal . 
Autarquias . . ....... . 
Público . . .......... . 

Total .......... 
IV 

Cr$ 
83.660.000,00 
3 . 000. 000,00 

13. 340. 000,00 

100.000.000,00 

Para formação dá Companhia Vale. 
do Rio Doce S.A., foi feita previsão 
orçamentária, focalizando não só a 
construção da Empreza mas também, 
a ampliação do tráfego da Estrada de 
Ferro Vitória a Minas e a exploração 
das. riquíssimas jazidas de ferro do 
Pico do Cauê, da antiga Itabira do 
Mato Dentro? 

- O Relatório da Diretoria de 25 
de Maio de 1944, ao justificar a neces
sidade do aumento do capital infor
mava que: 

"Na organização da Companhia Vale 
do Rio Doce S.A., diversos fnotivcs, 
principalmente, os de ordem técnica, 
impediram que se fizesse uma previ
são exata do capital necessário e des
tinado a cobrir as despesas cem a re
construção da Estrada de Ferro Vi
tória .a Minas, seu prolongamento até 
a cidade de Presidente Vargas, e apa
relhamento das Minas de Itabira; 

Para os trrubalhos de r·econs-trução 
da Estrada de FeUTo Vitória a Minas, 
teria sido necessário que fôssem de
terminados, previamente, os trfchoo 
que dependeriam apenas de r·etifica
ção do traçado, os que deveriam ser 
abandonado, e substi.rtufdos por linhas 
novas; 

Na parte relativa ao aprur.elhamen
to das Minas, · seria indispensável 
que s·e decidisse previamente, em 
co:nseqüências de estudos realizados 
no local, qual o melhor sistema a 
setr adotado na extração do minério, 
seu britamento, transporte e carre
gameruto nos vagões da E. F. V. M., 
a fim de que fossem orçadas as res
pectivas despesas". 
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Mas, .mesmo que fosse possível tal 
previsão, a elevação dos preços di
versas utilidades durante a guerra 
repr·esentaria conforme demonstrou · 
cabalmente a Diretooia. · da Compa- · 
nhia S~derúrgica Nacional, o au
mento de 163 % no orçamento pri
mitivo. 

v 

Qual o valor do empréstimo lan
çado em debenrtures? .A. quan·to mon
tou o outro empréstimo ao Govêrno 
dos Estados Unidos? 

- F<li autorizado um emprés·timo 
em d·ebéntures de Cr$ 300.000.000,00 
em três grupos anuais de Cr$ .... 
10·0.000.000,00 cada um, a jtR"os de 
7 % a. a. pr.azo de 30 anos liqui
dável por so11teio sem·estral, a par
tir do 5.0 ano, (2.0 semestre de 
1948). 

- o 1.0 emprés.timo americano 
foi de: 

U!S$ 14.{)00.000,{)0 (qua;torze · mi
lhões de dolares) concedido pelo 
Eximbank, 11esultante do acôrdo ce
lebrado em 18 de março de· 1943, 
entr·e a República dos Estados Unidos 
do Brasil, a Companhia Vale do Rio 
Doce Sociedade Anônima e o men
cionado Export and Impor.t Bank of 
Washington. 

A taxa de juros é de 4 % a. a., 
sô.bre as quantias efe·tivamente utili
zadas. 

O Sr. Café . Filho -:- Pergunto a 
V. · Ex. a se, poc · êsse empréstimo 
f·eito pelo Govêrno No,rte-Am·ericano, 
a Oompanhia Valoe do Rio Doce se 
obrigou a fornecer o minério a de
terminado prêço. E, ag.oo-a, repi·to a 
pergunta já f·eita: e se dêsse con
trato decorreu obrigação do Govêrno 
do~ Estados Unidos de fornecer car
vão ao Govêrno Brasileko, nas con
-dições a que V. Ex.a se referiu? 

O SR. ISRAEL iPINHEiJ:RO -
Devo dizer qu.e o empréstimo ame
ricano obrigou a Companhia a for
nec.er o pa,gamento dos juros, bem 
como da amortiza;ção do empres·timo 
dentro do prazo pr.evisto de 25 anos, 
verlficar-se-á através da en·trega do 
Eximbank, mensalm·ente, de uma im
poctância r-esultante da aplicação da 

taxa de 15 % sôbre o valor de ven
da, por tonelada do minério expor
tado e outra de Cr$ 2,00 por to
neladas, de minério transportada 
pela Estrada de . Ferro VItória a 
Minas, quer de nossa produção quer 
de terceiil'os. 

Para as ·promissórias de juros ven
ddas em maio de 1944 e de .· 1945 
no vaor de US$ 400.000,00 e USS 
560. 000,{)0 a Companhia recolheu 
respectivamente, UIS$ 81.026,53 e US$ 
109.31{),90. 

- O 2. o empréstimo foi de: 
UJS$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

dolar·es) , concedido pelo mesmo 
Banco, por acôrdo celeba'ado em 
1.0 d·e março de 1945, entre as mes
mas pal'ltes do acôrdo m1terior. 

Os juros são calculados à taxa de 
4 % a. a., pagáveis semes.t1·almente; 
o .prazo de duraçã-o do contrato é de 
25 anos e a liquidação do emprés·timo 
terá início depois do 5.0 ano (1 de 
setembro de 195(}), n.lediante um 
serviço ·de· amortização de juros se
mestrais. 

Quanto ao cc;mtrato, devo esclar~cer 
que o govêrno brasileiro se obrigou a 
fazer exportação do minério de ferro, 
pelo praz.o apenas de três anos, e, se 
no fim dêsse tempo, houvesse conven1-
ênc~a · para ambas as partes~ êle pode
ria ser renovado. 

Não havia, pois, obrigação de sua 
renovação. 

O Sr. Café Filho - l'l:sse prazo jâ 
decorreu? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - J{J. 
decorreu e o contra.to está terminado. 

O Sr. Café Filho .:..._ Então não há 
fornecimento de minério. 

O SR. ISRAEL ·PINHEIRO - No 
momento, não interessa à Companhia 
Vale do Rio Doce a exportação do 
minério, por não estarem terminadas 
suas instalações. 

O Sr. Café Filho - Presentemente, 
.não há exportação de minério? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Não 
se exporta, mas isso não é por falta 
de quem queira o miriério. 

O Sr. Café Filho - Li uma referên
cia num relatório da companhia, se
gundo a qual o govêrno americano não 
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O Sr. Café Filho - V. Ex. 11 1n
. 1ormou que em 1945 o custo da tone-
~ada do minério foi de Cr$ ......... . 
104,00. Pergunto: no porão do na
·vio? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Sim, 
no porão do navio. Custo real, som!ll:. 
das todas as despesas relativa\S à ex
tração, carregamento e transporte do 
:minério. 

o Sr. José Bonifácio Pare-
·ce-me oportuno, agora, V. Ex.a infor
me qual o preço pago pe!lo compra·
dor norte-americano, por tonelada em
barcada. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - :t!:sse 
custo médio de balanço, é subdividido 
nos seguintes custos parciais: 

custo médio no Departamento das 
Minas do minério, ca·rregado nos va
gões do Departamento da Estrada, 
(extração britamento, transporte em 
caminhões, administração, impostos, 
etc. - 42,97. 

Frete de Presidente Vargas à Vitó
ria - Cr$ 51,00. 

Des·carga e c!llrregamento dos na
vios - Cr$ 10,20. 

o Sr. Café Filho - Desejo saber 
se as dados que V. Ex.a está forne
cendo à Assembléia Constituinte, cor
responde ao relatório apresentado pe
lo engenheiro Chefe do Tráfego da Es
trada Vitória a Minas, relativos ao 
exercício de 1945. 

O SR. ISRAEL PINHEmO- To
dos êss.es dados foram fornecidos ofi
cialmente pela Companhi-a que, cer- . 
tamrente, teve em consider3!Ção os 
que foram entregues pela Estrada 
de Ferro, única fonte, em que po
deria buscá-los. Não há a menor dú-
vida sôbre os mesmos. .., 

o Sr. Café Filho - Muito obriga
do a V. Ex.a.. 

O SR. FSRAEL PINHEmO Clen
do) - Nos últimos carregamentos de 
minério em 1945, já estav·am em fun-· 
cionamento as ifistalações automáti
cas ' dos sijos, passando o· custo de 
Cr$ Hl,20 ou sejam Cr$ 811.200,00 por 
navio de 8.000 toneladas, a Cr$ .... 
3. 000,00 ou seja Cr$ 1,00 por tone-

lada. O custo por tonelada, passou 
a Cr$ 94,47 . 

O Sr. Café Filho - E o processo 
de embarque ? 

O SR. ISRAEL P!NHElRIO- :t!:sse 
processo, quando realizado no cais, 
pelo sistema usual de guindaste, 
custava dez cruzeiros; no fim do ano 
passado, quando já era feito por silos 
automáticos, baixou, vindo a custar 
1 cruzeiro apenas. 

O Sr. Café Filho - tsses silos cor
respondem a má/quinas ? · São de pro
priedade da Companhia ou arrenda
dos ? Qual o preço do arrendamen
to? 

O SR. I'S'RAEL PliNHEIRO - :G:s
ses silos foram construídos pelo Es
tado do Espírito Santo e financi!lldos 
pela Companhia. A Companhia terá 
de pagar ao Estado do Espírito Santo 
uma taxa de utilização. O Estado 
por sua vêz terá de pagar à Compa
nhia os juros do capital empregado. 
A Companhia está em entendimen
tos para transferir para- si, caso o 
Estado assim julgue conveniente, -
a propriedade daquêles silos, medi
,ante rescisão do contrato e liquida
. ção da dívida do Estai:lo para com 
a Companhia. 

O Sr. Café Filho - Obrigado pelo 
esclarecimento. 

O SR. ISRAEL PINHEmO Clen
do) : - Quanto ao custo aP.ós ter
minadas e em funcionamento as no
vas instalações nas minas e estraÇlas. 
os estudos realizados pelo t~nicos 
brasileiros e americanos chegavam ao 
seguinte resultado médio,· para o 
custo de operação de uma tonelada. 
de minério FQB. 

Cr$ 
Custo no Departamento das 

Minas ................. ;. . . . 1·1,00 
Transporte ferroviário ..... :. 24,00 
Carregamento .. .. .. .. .. . .. .. . l,<JO 

36,00 

Quanto ao custo de ·operação do 
minério brasileiro "'Cif" em um pôr· 
to americano do Atlântico: 
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Custo· de operação "Fob" 
Administração e Impostos 

Cr$ 
36,00 
3,50 

39,50 
Frete marítimo US$ 2,,50 . . . • 50,00 

Ou sejam .. Cr$ 4,4'7 ........ 89,50 

O Sr. Café Filho - A obrigaçêo de 
·entrega é no Pôrto de Vitória? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Não 
temos · mais obrigações, porque não 
existe mais contrato. Temos, porém, 
oferta, no Pôrto de Vitória, a Cr$ 95,00. 

(Lendo): 

- Prêço d:o - mi
nério america
no dos grandes 
lagos (Mesabi) 
nas costas do 
Atlântico, rea
justadas as ba
ses do teor me
tálico e prêmios 
pela qualidade US$ 6,62 

-Diferença para 
cobrir j u r os, 
amortiza
ç ã o, capital e 
lucros . . . . . . . . US$ 2,15 ou Cr$ 43,00 

Esta hipótes·e admitindo o minério 
americano na base de 51 %. 

As reservas de minério americano de 
51 %, de· acôrdo com as maiores auto
ridades daquele País, apenas, poderão 
suprir mais 5 anos o mercado, estan
do os Estados Unidos há muito tempo 
em estudo para o enriquecimento do 
minério de 31 % a 35 % de que têm 
grandes depósitos, como também, do 
a,proveitamento da "Taconita", um 
conglomerado de ferro: Em qualquer 
dos casos, porém, o prêço do minério 
americano terá que subir, pelas des
pesas correspondentes de US$ 1,50 
(um dolar e meio) , o que permitirá 
uma larga margem de lucro ao miné
rio brasileiro. De um ponto de vista 
geral, basta considerar que, a Bethelen 
Steel com Usina no Atlâ-nti·co, explo
l'OU por longo tempo, mina própria, no 
Chile, importando uma média de 

2. 000.000 de toneladas, e está agora 
dispendendo grlmdes quantias nas ja
zidas d.~ Venezuela. · 

IX 

, Qual o prêço pago pelo comprador 
estadunidense, por tonelada de miné
rio embarcado? 

Cr$ 100,00 por tonelada inglesa 
(1.016 quilos), prêmio ou multa, sôbre 
o teor do minério prêmio por rapidez 
cte carregamento. 

X 

Qual o valor e o volume da exporta
ção, desde a instalação da Companhia 
Vale do Rio Doce até a presente 
data? 

Anos 

1943 
1944 
1945 

Quilos 

exportados 

62.928.372 
125.194.228 
101.693.619 

289.816.219 

XI 

VaZor 
das vendas 

6.248. 745,0{} . 
12.817.372,00 
10.291.965,66 

29 . 358. 082,66 

Está o Govêrno examinando propôs
tas de firmas estrangeiras ou naCio
nais para a venda da sua parte na 
Companhia Vale do Rio Doce? 

O Govêrno não recebeu para exame 
nenhuma proposta neste sentido. 

Por estas informações, verifica-se, 
Sr. Presidente, que o problema está 
sendo resolvido em linhas amplas e 
definitivas. 

As soluções em linhas amplas e de
finitivas devem ser a norma geral para 
os problemas brasileiros, de acôrdo 
com a nossa grandeza potencial e con
siderando que· a nossa evolução eco
nômica não mais se processará para
lelamente com a de outras nações. 
em evolução longa e.-natural, mas em 
franca concorrência com a produção 
dos países já desenvolvidos numa alta 
técnica de trabalho. 

Soluções em linhas estreitas ou aca
nhadas,- senão contraproducentes, se-

.~· 
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rão sempre de caráter provisório, e 
muitas vezes, pela sua natureza, em
·baraçarãto para sempre as soluções de
finitivas. 

Bem o demon\Stra a situação de 
grande parte de nossas estradas de 
ferro, que apesar de suas tarifas ele
vadíssimas, já limitadas mesmo pela 

. concorrência do transporte rodoviá
rio, ainda .se mantêm em regime de-
ficitário. · 

Que se fuja, é certo, das soluções 
apressadas. Que elas sejam estuda
das, planejadas e pesadas madura
mente nas conseqüências diretas e in
diretas, mas verificada a sua conve
niência, que ·se promovam com am
plltude, os meios necessários e se ata
que ràpidamente a sua execução, nun
ca se esquecendo de que o tempo tam
bém vale dinheiro. 

O SR. PRESIDENTE: - Está fin
do o tempo destinado ao nobre ora
dor. 

O Sr. Nestor Duarte: - Sr. Presi
dente, não há orador nesta Casa que 
não seja interrom ........ o pela Presidên
cia, no decorrer do discurso que está 
proferindo. Isto .é um absurdo, um 
contrassenso numa Assembléia de Oil'a
dores. 

O SR. PRESIDENTE: Trata-se de 
exigência regimental. 

O Sr. Nestor Duarte: Não hâ dúvi
da. Nêsse caso precisamos reformar o 
Regimento. 

O . SR. PRESIDENTE: Enquanto 
tal não se verificar, o Regimento em 
vigor terá de ser cumprido. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Sr. 
Pres~dente, vou terminar. (Lendo.) 

Na crise que atravessamos, por en
tre discussões e divergências procuran
do fixar razões, causas e efeitos · do 
nosso deseqUilíbrio econômico e finan
ceiro, apresentam-se duas realidades 
p~entes: · 

congestionamento dos nossos meios 
de transportes; 

- "deficit" de produção prepode
rante no setor agrícola. 

A solução imediata dessas situações 
de fato, que dizem respei:to à própria 
subsistência do povo, independe de es-

tudos e conclusões doutrinários, que 
sem dúvida serão de utilidade para 
providências complementares de outra 
natureza. E para serem resolrvidas é 
necessário adotar essa politica de li
nhas amplas e · difini·tivas, tomando 
medidas e providências imediatas e de
cisivas, para reforma e ampliação dos 
meios de trail'lsporte e aumento da 
produção agrária. 

Para êsse fim, e especialmente na 
campanha J.a produção agrícola, não 
valem medidas e providências iso}adas, 
é necessário adotá-las em conjunto, 
simultâneas e na amplitude relativa. 

Trabalho mecânico, não' com sim
ples distribuição de máquinas aos la
vradores, mas por intermédio de com-
panhias especializadas; .. 

Produção de sementes e adubos; -
Armazenamento normal e frigorífico; 
- Colonização; - Crédito; - Indus
trialização dos produtos agrícolas. 
A~gumas dessas medidas e providên

cias são de ação direta do govêrno, . 
outras de ação indireta no sentido de 
uma .solicitação máxima e energica da 
iniciativa particular, de modo a ani
mar e estimular o investimento de ca
pitais privados. 

Para êste fim, e . tendo em vista a 
deficiência do capital nacional, dese
jo encarecer a necessidade de que, na 
futura Constituição, sejam abolidas de 
vez as restrições ao capital estrangeiro, 
fruto de um nacionalismo mal compre-
endido. . 

Os lucros que aqui auferirem, a se
rem tra.nsferidos para o seu pais de 
origem, por maiores que sejam., repre
sentarão, no entanto, importância me
nor do que teremos que transferir da 
nossa economia para pagamento dos 
produtos que aqui não poderão ser fa
bricados por falta dêsse capital. 

Uma ampla e intens!!, imigração de 
técnicos especializados e trabalhado
res rurais, juntamente com o capital, 
serão os elementos básicos para a nos
sa rá-pida e sólida evolução econõ-
mica. · 

O Sr. Carlos Prestes -V. Ex.11 está 
a par do que tem sido á exploração do 
nosso povo pelo capital estrangeiro? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Es
tou perfeitamente a par dos grandes 
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benefícios que têm sido prestados ao 
Brasil pelo capital estrangeiro. Que o 
digam os nosos melhoramentos, que o 
digam a· industrialização do Estado de 
São Paulo e a da Capital Federal, gra- · 
ças à energia elé~rica fornecida pela 
Light. 

O Sr. CarZos Prestes - Ninguém 
nega" que a Light tenha seu lado po
sitivo, mas também tem o lado nega
tivo. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - O 
lado negativo da Light, que desconhe
ço e, por isso, não desejo discutir, 
nada tem a ver com a utilização do 
capital estrangeiro. E' uma questão 
de aplica·r;ão das leis brasileiras rela
tivas ao assunto. Os benefícios do 
capital estrangeiro são enormes. Que 
o digam os Estados Unidos, cuja pro
ducão se desenvolveu à custa do ca
pitãl inglês; que o diga a República 
Argentina, também. Um país que não 
disnõe de capitais, ou os tem pelo 
preÇo do nosso, não pode progredir ou 
desenvolver-se (PaZmas) ; Os Senho
res comunistas, que não admitem a 
propriedade privada, estão coerentes 
com a sua teoria, porque o capital es
trangeiro vem fortalecer a propriedade 
privada e, portanto, evitar as situações 
que possam favorecer a expansão de 
sua doutrina. (PaZmas.) 

O Sr. CarZos Prestes - V. Ex.a igno
ra completamente o problema. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Não 
podemos nos entender, Srs. Comu
nistas. Falamos, como já disse aqui 
um orador, línguas completamente di-
ferentes. · 

O Sr. CarZos Prestes - D~sejamos 
o desenvolvimento da economia na
cional, mas, para que isto aconteça, 
é necessário enfrentar-se e pôr têrmo 
à exploração do nosso povo pelo ca
pital estrangeiro. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Me1~ 
ponto de vista é contrário ao de 
v. Ex.a. Ninguém mais adepto da 
socialização do que eu; no entanto, no 
momento brasileiro, ninguém mais 
conservador, na democracia, do que 
eu, porque precisamos ter riqueza para 
socializá-la. Não podemos socializar 
a pobreza. (Palmas). V. Ex.11 quer 

socializar a pobreza. Nossos pontos de 
vista são antagônicos. 

O SR. PRESIDENTE -- O tempo 
do nobre orador está findo. Entretan
to vou conservá-lo com a palavra, 
peÍo tempo que pôs à sua disposição 
o Sr. Jurandir Pires. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Mu1~ 
to agradecido a V. Ex. a e ao. ilustre 
colega. (Lendo): Não se trata de ~o~
corrência protecionismo ou pretençao, ' . mas do aproveitamento da técnrca -
dos recursos - e da experiência dos 
outros povos para um trabalho de co
operação, no sentido do aumento rá
pido da nossa riqu:eza: 

Não se pretere o homem brasileiro, 
mas pelo contrário, será do aumento 

' ' . da renda nacional, decorrente o.essa 
cooperação, que o Govêrno poderá re
tirar os vultosos recursos de que ne
cessita, para defender, melhorar e va
lorizar, por· todos os meios, o homem 
brasile:ro, solucionando de vez o pro
blema máximo e cruciante da Nação, 
qual o de elevar o nív-31 de vida das 
nossas pooulacões subalimentadas e 
empobrecidas, dando-lhes para au
mento de sua capacidade de produção 
os elementos que lhes são indispensá
veis: - Saúde e Educação. 

o Sr. AZcêdo Coutinho- Vossa Ex
celência conhece a história dos em
préstimos estrangéros contraídos pelo 
Bras:!, desde o Império ? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Es
tou discutindo, no momento, a aplica~ 
ção do capital estrangeiro no Brasil. 
íl;sse, o ponto e c1êle não quero fugir. 

o Sr. CarZos Prestes - Vossa Exce
lência não conhece as desvantagens e 
sofrimentos que trouxeram para nos
so povo os empréstimos aos govêrnos 
federal, estaduais, e múnicipais ? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Não 
sei onde estão essas desvantagens. E' 
um nonto de vista de V. Ex.n. De um 
modÔ geral, só tenho sentido benefí
cios do capital estrangeiro no ~rasil. 

Há poucos dias, o Senador Carlos 
Prestes, referindo-se aqui aos contra
tos que o Govêrno russo fêz com o , 
Irã para exploração de petróleo, achou 
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que a nl'Edida era acertada, porque 
não se tratava de aplicação de capl
tal privado, mas sim de capital do 
próprio govêrno soviético em pais es
trangeiro. Eu perguntaria a Sua Ex
celência se · acha preferível que uma 
nação -estrangeira venha explorar di
retamente uma fonte de riqueza em 
nosso País, em vez do capital privado. 

O Sr. Carlos Prestes - O exemJ)]O 
é esclarecedor. A União Soviética a'J
xilia o Irã, empregando capital na ex
ploração do petróleo, para que o Irã 
fique com 50% da produção. O capi
tal estrangeiro que vem para o Bra.,a 
faz contrato dessa natureza, Sr. Re
presel:ltante? Não! Ao contrário: só 
faz contratos de escravização e ~ub
missão do nosso povo. Agora mesmo 

· V. Ex.a declarou que não vendemo~ 
mais minér:os à I11glaterra. Por que'( 
Porque a C ia. Vale do Rio Doce é 
uma zona de influéncia do imperialis
mo ianque. 

Vozes - Oh ! oh! 

O Sr. Carlos Prestes Esperem ! 
Não podfmos vender minério à indús
tria inglesa; suspende-se essa venda 
para dominar a concOJ;rência inglês~ 
IEm face da m:oduoão americana. D0 
que se trat!!- é de criar na .emprêsa do 
Vale do Rio Doce, uma zona de in
fluência americ~na em nossa Pátria. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Não há 
nenhuma zona de influência. o Go
vêrno amez:icano não tem interferên
cia alguma nas vendas da Cia. Vale 
do Rio Doce. A Companhia vende a 
quem quiser comprar. Não há tal in
fluência. · 

O Sr. Carlos Prestes - Como não, 
se tem influência até sôbre nosso Go
v.êrno, tanto que seus soldados pisam 
solo de noosa pátria para assegurar
lhe os interêsses? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Cada 
vez mais chego à· conclusão de que não 
nos pode~emos entender. Nossos pon
tos de vista são contrários. 

São estas, Sr. Presidente, as suges
tões que desejava encarecer a esta 
Assembléia, fixando dentro do pensa
mento doutrinário de João Pinheiro, 

normas de ação política, que mais do 
que nunca se apresentam corno dire>
trizes seguras para o momento atual. 

"Nas sociedades modernas a ordem 
natural e estável. vivendo de si mes
ma, sem o amparo da fôrça poorque 
não é imposta e sem o conselho dos 
doutrinários porque é naturalmente 
aceita, - é a que resultà da preponde
rância incontrastada dos interêsses 
conservadores. Esta sim, é a base 
única do progresso real de um país e 
da legítima superioridade de um povo. 

Não há mais lugar para a política 
de formas vazias, dos desejos vãos e 
das pura.s vaidades pessoais .. As úni
cas aspirações dignas são as do bem 
'cto ·maior número, no interêsse coletivo 
das massas, na exclusiva preocupaçãa 
das vantagens reais do povo, ensinan
do a ler, ensil'Íanclo a trabalhar para 
que instruído e forte, possa ser inde
pendente e para que independente 
possa ser livre. (Muito bem; muito 
bem. Palmas. O orador é cumpri
mentado.) 

O orador se demora na tribuna, 
por lhe ter cedido o tempo de sua 
inscricão o Sr. Olinto Pessoa. 
. (DÚrante o discurso do Senhor 
Israel Pinheiro, assume a presi
dência, o Senhor Lauro Lopes, 2.0 

Secretário.) · 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Jurandir Pires. 

O SR. JURANDIR PIRES ("') -
Sr. Presidente, acabamos de ouvir a 
palavra do ilustre Deputado .Israel Pi
nheiro, ~. antes de entrar, prõpria
mente, no o.ssunto que me trouxe à 
tribuna, desejo salientar que, por 
ocasião do Primeiro Congresso Brasi
leiro de Economia, ·uma tese logrou 
a mais larga repercussão e os mais 
amplos debates - não que tivesse, em 
si, ar.guinentos novos, nem em virtude 
da cultura do ·relator e do seu nome 
aureolado entre os economistas brasi
leiros, o Professor Pôrto Mout.inho, 
mas porque, nas conclusões, apresen
tava matéria considerada comezinha. 

Davo esclarecer que me empolguei 
pelas conclusões defendendo-as em 

(~·) Não foi revisto pelo orador. 
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plenârio com vârios companheiros. 
Entretanto, os que combatiam a tese 
não o faziam porque entendessem esti
vessem ma.s apenas porque achavam 
que, num Congresso de Economia, não 
se devia recomendar assunto o mais 
elementar em economia política. 

A tese do Professor Pôrto Moutinho 
que citava exemplos, marcava fatos, 
era somente a seguinte: não devemos 
recomenda.r aos estadistas que não 
confundam economia com poupança. 

o que se faz, nas horas graves da 
vida nacional, quando a consciência 
se dilata., quando uma sêde de soluções 
anima os homens. públicos, é solução 
barata· - solução elementar da pou
pança. 

Isto traz, conseqüência, desastres 
profundos na vida económica do Bra.
sil. Poupar, é economia de dona de 
casa. Gastar, é economia de um p;:tfs 
que precisa se elevar ao nível que lhe 
cabe no conceito da.s Nações. EstamO'S, 
precisamente, num~t época de pou
pança ... 

O Sr. Dioclécio Duarte - Devemos · 
passar umi:1- época de e~onomia. 

O SR. JURANDIR PIRES - , . . e 
devemos passar para uma época. de 
economia, como bem salienta. o nobre 
colega. 

O que, porém, se torna necessârio 
é que as inversões sejam feitas dentro 
do destino social que nos cabe, na hora 

_ presente, rias <>bras - representa.tivas 
da nossa, emancipação económica. 

O eminente orador, meu querido 
amigo Sr. !Israel Pinheiro, pràtica
mente abordou a mesma tese e tim
brou ao responder às consultas fei
tas, em mostrar a situação económi
ca que advirâ das vultosas inversões 
de capital na companhia Vale do Rio 
Doce. E a um aparte do . distinto co
lega, o ex-prefeito de Belo Horizonte, 
Sr. Deputado Juscelino Kubitschck. 
acentuou que Belo Horizonte, hâ mui
to jâ começava a, assumir o lugar de 
centro comercial de Minas Gerais, co
mo porta aberta para a penetração no 
sertão mineiro. · 

Eu, quando chefe do Departamento 
Comercial da, Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil, por vârias vêzes, via-

jei por Minas e estudei concessões, no 
sentido de marcar em Belo Horizon
te êsse ponto de irradiação económi
ca, exatamente pelo estabelecimento 
de centros de atração que se realizam 
dentro da lei de Newton. 

O Sr. Juscelino Kubitsche'k -
Quero dar o meu testemunho de 
que V. Ex. a quando diretor comercial 
da Estrada de Ferro Central do Bra
sil, percorreu o Estado de Minas e fêz 
trabalho d·e grande alcance, para 
drenagem de nossa produção. 

O SR. JURANDIR PffiES - Agra
deço a V. Ex.a. 

lí: exatamente nesta base, cuja polf
tica vem trazendo para a Central do 
Brasil um clima·. de prosperidade, que 
teria ensejo de citar - para não can
sar esta Assembléia, depois do longo 
estirão agitado, como a sessão de ho
je, que apenas nos gêneros de primei
ra necessidade e só para a.preciar um 
único índice, ou seja a estação bâsi
ca de Engenheiro São Paulo- que as 
quedas se processara;m de 1943 - a es·
ta parte, quando uma política de lou
cura tarifária fêz que se aumentassem 
de 40 em 40% até se elevarem as ta
rifas a mais de 400% ! O espetáculo 
foi a diminuição de 84 mllhôes de qui~ 
los, total que baixou para 56 milhões, 
em 1945. 

o Sr. Juscelino Kubitsche'k 
:com acréscimo da renda. 

O SR. JURANDm PIRES - O 
acréscimo da renda foi sempre infe
rior ao realizado pelas tarifas. Devo 
declarar êste ponto, de suma impor
tância. 

Quando se estuda tarifas, verifica-se 
que não é a elevação das mesmas que 
faz mal, nem a sua redução que 
produz o bem. Há um ponto justo 
que cumpre ser estudado - a f.unção 
da resistência específica de cada pro
duto quanto à sua taxação. Tanto. se 
faz mal com a redução tarifâria, como 
se faz bem com a redução tarifária; 
tanto se faz ·mal com a elevação ta
rifâria, como se faz bem com a ele
vação tarifâria. 

Permito-me explicar êste paradoxo, 
citando exemplo concreto. 

Quando, certa vez, a procura de ti
jolos no Rio de Janeiro elevava de 
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muito o seu preço, tive ocasião de 
presidir a uma reunião de interessa
dos no assunto e propor-lhes, como · 
solução, aumentar as tarifas para re
duzir o custo. A princípio a sugestão 
foi tomada como paradoxo, mas era 
apenas a lembrança de UIX\a lei fun
damental de economia política: o 
valor final de uma utilidade se fixa 
pelo custo de produção mais alto. 
Elevando as tarifas. limitávamos o 
círculo de ação, e então o custo real 
da produção era mais baixo. Dentro 
de poucos meses caíra o preço do 
tijolo no Rio de Janeiro. · 

Quando se eleva uma tarifa, pode-se, 
inclusive, matar 'tuna zona em bene
fício. de outra; quando se reduz uma 
tarifa, pode-se, da mesma maneira, 
deslocar o centro de produção pela 
situação relativa das duas fontes pro
dutoras em relação ao centro con-

. sumidor. 

A Central do Brasil, no momento, 
aparece cantando, tristemente, a me
lodia fúnebre de uma grave situação, 
com deficits formidáveis. O apresen
tado, na ordem de grandeza, à de 224 
milhões de cruzeiros. Jl:ste deficit de 
custeio - chamo a atenção dos Srs. 
Representantes é de 224 milhões de 
cruzeiros. Não analisarei o balanço, 
porque farei publicá-lo no texto do 
meu 9-iscurso. 

Mas se apreci~rmos que a receita 
da Central, em 1943, era de 575 mi
lhões; que subiu em 1944 para 868 
milhões, para atingir a 942 milhões, 
em 1945, vemos o seu índice crescente 
e, mais acentuadamente, com os dados 
do .. quatro primeiros meses do cor
rente ano, quando a substituição de 
uma política de comando pela de con
ciliação de interêsses, subia: de 2 mi
lhões, em janeiro; a 13, em fevereiro: 
a 10, em março; e a 16, em abril. 
E no mês de maio a tendência é para 
atingir a mais de 20 milhões. 

A situação, sem apreciar êsses va
lores oscilantes, mas apenas dentro da 
base mínima já calculada, representa 
acréscimo de receita de 20%, cujo 
valor será de Cr$ 1.131. 600.000,00, que, 
somados a 101 milhões de cruzeiros -
subvenção que ·o Govêrno Federal dá 
à Central em virtude da lei que criou 

a sua autonomia - e mais "despesas 
gerais", perfazem Cr$ 1.248.600,00. 

O saldo de custeio será, pois, de 
Cr$ 93. 600.000,00. Acontece, entretan
to, que, em 1944, se descontavam 
da receita as taxas criadas pelo De
creto 7. 632, de 12 de junho de 1945. 
Essas taxas, porém, não foram co
bradas pela Central do · Brasil, nem 
podiam ser, pôsto que não é declct
rando ·que se cobre uma taxa que · 
se torna possíYel aumentar a receita. 
Não é com uma varinha de condão · 
que se declara: ·"Pague mais tanto <!e 
transporte; cobre-se mais uma taxa", 
porque o limite de taxação é fixado 
pelo valor venal das utilidades. E cm 
sendo assim, e a Central não co
brando essas taxas que lhe foram de
terminadas por lei, teve. de retirá-las 
da sua própria receita para form&.r 
um -fundo especial destinado a· substi
tuições e melhoramentos. Mas l)áo 
é possível, pois que essas substituições 
êsses melhoramentos representem uma 
diminuição de receita, que, na realida
de é estimada em 130 milhões, os 
quais, somados aos. Cr$ 93.600.000,00 
dão pràticamente um saldo dos pró
prios 224 milhões, conforme terei an
sejo de mostrar . com a publicação 
dos detalhes. 

Comparando com o ano passado, 
nota-se que, de 179 milhões, se passa 
para 224 milhões. Esta situação, do 
ponto de vista econômico é a mais 
promissora. O mesmo não ocorre com 
a financeira. 

E aí reside a· gravidade do momento 
presente, isto é, não se apreciar se
paradamente o problema económico 
do· problema financeiro. Qualqw~r 
pressão de ordem financeira matará a 
"galinha dos ovos de ouro", visto 

·como a regularidade e o crescimento 
económico do Brasil não pode ficar 
a mercê de uma política vaidosa, anti
inflacionista. 

Devo ponderar - e esta Casa pre
cisa meditar bastante -que ninguém 
pode ser contra a inflação, da mesma 
maneira que ninguém pode ser contra 
a febre. C.ombatam-se as causas que 
determinam a situação, afastem-se os 
motivos que produz a febre e as ma
nifestações exteriores da doença. 
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Assim, a situação ela Central do 
Brasil é compreendida por compro
missos de várias naturezas, cada um 
dêles mais pezado: 40 promissórias 
para a eletrificação, no valor de 7 

. milhões ele dólares; o empenho da 
receita na importância anual de 1 mi
lhão e 200 mil cruzeiros, reduzidos 
atualmente a um compromisso infe
rior ao contratual, que vem sendo pa
go numa ordem de grandeza de um 
milhão de cruzeiros; empréstimo pa
ra o acabamento 'cta Estação :0. Pedro 
II, montando a 55 milhões de cruzei
ros; empréstimo na Caixa Económi
ca de São Paulo .Para a eletril~ca
çi'io, assunto, aliás, mais ou menos do 
conhecim~;nto público, no valor de 100 
milhões de cruzeiros; empréstimo pa
ra as casas proletárias, 10 milhÕes de 
cruzeiros, em Sf:.o Paulo, e 15 mi
lhões de cruzeiros na Caixa Econó
mica do Rio de Janeiro. 

Os compromisos com as compras 
para os serviços centralizados de trá
fego e de trilhos montam a mais de 
50 milhões de cruzeiros; 30 unidades 
da Metropolitan Vickers, compradas 
na Inglaterra, no total de um milhão 
de libras, e um crédito no Banco do 
Brasil, com o limite devedor de 5 mi
lhões de dólares, que a Estrada supri
me semanalmente com 3 milhões e 
200 mil cruzeiros. 

Bste conjÚÍ.{to sobe a mais de 700 
milhões de cruzeiros de compromissos 
da Estrada, que não os pode cobrir 
com o seu saldo de 224 milhões. 

Evidentemente, · a situação em que 
se encontra essa Estrada, em maté
ria de pagamentos, é de dificit diário 
de 700 mil cruzeiros. 

Cert::t vez, um comerciante mandou 
seu filho estudar economia e, quando 
êle se doutorou, entregou-lhe a casa 
comercial. Ao fim de algum tempo, 
o pequeno comércio se havia trans
formado em um grande estabeleci
mento, .mas uma crise, uma impre-

. vidência qualquer nos cálculos, de re
sultados, fêz com que o filho se vol
tasse para o pai, pedindo amparo fi
nanceiro. Levando-o à. casa, mostrou
lhe os livros, e o velho, que nunca 
tinha escriturado o movimento do ne-

goc1o assistiu a tudo com certo · pes
simismo. O filho, então, explicando a 
situação, disse: devemos tanto e te
mos a haver tanto. E o velho, retru
cou-lhe: - "Compreéndo, meu filho: 
deve haver, mas não há." 

É êstE: precisamente o caso da Cen
tral do Brasil, que se debate com um 
deficit financeiro de tal natureza que 
não lhe permite desafogo económico. 

O Sr. DiOclécio Duarte - Enquan
to isso, a Paulista e a Mogiana dão 
saldos extraordinários. 

O SR. JURANDIR PIRES - Jus~ 
tamente porque o sistema é adminis
trativo. Enquanto a .Central do · Bra
sil era comandada, a Paulista é admi~ 
nistrada. 

O Sr,· Dioclécio Duarte - Na ad
ministração Alencastro, a Central da
va saldo. 

O SR. JURANDIR P:IRES-Há, pois 
alguma coisa de espectacular nisso 
tudo, e é muito simples explicar os 
saldos que, segundo o nobre colega 
pelo Rio Grande do Norte. Sr. Dio
clécio Duarte, .apareceram durante a 
~dministração do Sr. Alencastro Gui
marães. E' coisa muito· simples, repi
to. e fácil de ser notada - basta aten
tar para a relação dos compromissos 
e verificar-se-á que êles não foram 
tomados dentro das possibilidades da 
receita, e logo se compreenderá que 
os saldos se manifestaram pela trans
ferência. de tais compromissos para 
prazos, ao fim dos quais os dificits apa
receriam. 

A maioria dêsses compromissos é 
a curto prazo, e, daí a falta de meios 
para pagamento dêles, os quais mon
tam a 700 mil cruzeiros por dia, se
gundo declaração oficial do Diretor da 
Central. 

Reparem bem os ilustres Represen
tantes - e é assunto de alta impor
tância - que a fórmula simplista lem
brada para .liquidação do deficit tem 
sido a da paralização das obras. Essa 
solução, porém, exprimirá um prejuí
zo nunca inferior a 500 milhões de 
cruzeiros. 

O Sr. Juscelino Kubitschek - E' 
un1a catastrofe! 

•• ;.., 
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O SR. JURANDIR PIRES - Diz 
muito bem o ilustre colega. 

O Sr. Juscelino Kubitschek - Quem 
reside em Minas, cuja espinha dorsal 
econõmica é constituída pela Central 
do Brasil, conhece as amarguras que 
pezam sõbre o povo, para as quais a 
única compensaç:ão eram as obras que 
estavam sendo realizadas· pela Estra
da, principalmente no norte do Esta
do. Paralizadas que elas sejam, tere
mos sofrimentos sem qualquer com
pensação. 

O SR. JURANDIR PIRES - Tem 
V. Exn. tôda razão, e acresce a cir
cunstância da perda total de meio 
·bilhão de cruzeiros, invertidos com 
sacrifício do govêrno, uma época de 
inflação como aquela em que se inicia
ram os serviços, o que ainda torna 
mais grave a situação. 

Devo esclarecer,· todavia que não 
sou dos que se apaixonaram por esse 
serviço; não sou dos que achavam 
que nessas obras estaria a salvação 
da economia. Sou, entretanto, dos que 
compreendem, nitidamente, que, uma . 
vez iniciadas e desenvolvidas em ple
no período em que não seria aconse
lhável a sua execução, elas representam 
atualmente, se forem paralizadas, um 
caso doloroso na nossa vida econôm~ca. 

Mas não se trata só desse. Ainda 
agora foi trazido à tribuna o plano da 
paralização das obras da Transconti
nental, a ligação de Palmeiras dos 
lndios. Enfim, vimos repetir-se nrõste 
momento político, o que já acontece11 
várias vêzes no Brasil, gastam-se três, 
quatro, cinco vêzes a mesma impor
tância para realizar •1ma obra São 
tr.abalhos de sísifo. E' a pedra que 
se leva a-o alto da· montanha e se 
deixa rolar precisamente com o es
pirita primário daquele velho co
merciante que oL'la va o balanço e não. 
via o dinheiro em caixa . 

A separação entre bens p;:nrimo- . 
niais e bens de consumo, a separação 
entre as duas rubricas é absolnta
mente necessária para se compreender 
a prosperidade de qualquer empl'êsa: 

o apo1o tem um sentido de melhoria 
da própria produção. 

A política de restrição de crédito 
e de suspensão de obra só pode ser 
11efasta, e gravemente nefasta, nesta 
horá em que o Brasil acorda para 
uma nova fase econômica. 

Além disso, pensemos um pouco, nós 
parlamentares, que forçamos a queda 
da dita.dura no Brasil e abrimos o 
espetá-culo da democracia no país. 
Compreendamos a situação grave que 
isto representa até para o prestígio 
dit forma democrátka, porque a con
fiança da Nação, a esperança de todo 
o povo brasileiro não reside no Chefe 
do Govêrno, mas, sim, em nós par
lamentares, na fôrça da Assembléia 
Constituinte, que define a. forma de
mocrática capaz de realizar obra du
t•adoura. 

O Sr. Daniel Farac.o - A d·emoc!·a
cia, para sobreviver, deve mostrar~se 
eficiente; do contrário, será fatal o 
ceu declínio. 

O SR. JURANDIR PIRES·- Evi·· 
dente. V. Ex. reforça o argumenta 
chave em· que enqúadro meu discur
so. E' em nome da própria democra
cia que protesto desta tribuna contra 
a política seguida, de poupança e não 
de economia. Esta seria aconselhável 
nu momento para realizar as obras 
necessárias ao nosso crescimento, ao 
nosso progresso. 

O Sr. Dioclécio Di'.i.arle - Há obras 
suntuárias adiáveis e outras de natu
r·eza repr·odutiva; 

O SR. JURANDIR PIRES - Vossa 
E~~celência fala de obras suntu:l;rias e 
tem razão. E' preciso compreendamos 
também à medida que o homem evo
lt!Je, atingindo os v§,rios graus de ci
vilização, cada vez. mais as suas ne
cessidades se requintam e se eleva 
seu nível econômico. Claro que a um 
selvag·em não é )lecessário mais do 
que o arco e a flecha, mas Em hóinem 
no grau de civilização a que atingi
mos já considera imprescindível o rá
dio e a geladeira. Ninguém vai a um banco declarar que 

está tendo prejuízo para obter finan·· 
ciamento. Quando, porém, se demons
tra o lucro auferido, evident~ment·e 
encontra-se apõio financeiro, porque 

- O SR. PRESIDEN'l'FJ - Lembro 
ao nobre Deputado que faltam ape
nas três minutos para o término da 
sessão. 

' 
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O SR. JURANDIR PIRES- Peço 
a V. Ex.11 me conserve inscrito para a 
próxima sessão. Permito-me, porém, 
nesses três minutos, fixar a primeira 
parte de meu discurso. 

Desejo, desde logo, salientar que 
cumpre . acabar de uma vez por tôdas 
com a maneira simplista com que se 
tenta resolver os problemas entre nós. 
Ainda hoje saiu publicado, com gran
de destaque, em letras gordas, a so
lução aconselhada pelo Ministro do 
Trabalho para a situação de crise 
e:n;1 que vivemos, decorrente da redução 
do trabalho. E a solução é apenas 
esta: que· se proíba cantar modinhas 
em que não se exalte o trabalho! 

O Sr. . Daniel Faraco - Creio 
que essa não foi a solução aprovada 
pelo Ministro do Trabalho. S. Ex.a. 
fez apenas referência ao assunto. 

O SR. JURANDIR PIRES - Evi
dentemente não faÇo ao Sr. Ministro 
do Trabalho a injúria de supor que 

êle julgue seja sõmente essa a solu
ção. Foi, porém, um dos motivos in
vocados por S. Ex.11 • Mas é por esse 
modo bizarro que deveria ser anota
da para combate as formulas simplis
tas. E é tão simplista como a de se 
desviar, para o Banco do Brasil, to
dos os disponíveis monetários para, 
depois, em conta do :resouro Nacional, 
no próprio Banco do Brasil, suprir as 
deficiências, ou melhor, os deficits 
orçamentários a que estamos sujeitos. 
Em vez de recorrer à inflação, pen
sem um minuto. Trata-se no caso de 
um vaso para o qual se encaminham 
tõdas as reservas que seriam destina
das à fonte produtora. Diminue-se a. 
produção em conseqüência, exatamen
te, dêsse encaminhamento e, então, 
como se fica? Apenas nisto: uma vez 
extinto êsse disponível, fica-se em ·si-

. tuação de calamidade, agravada, pela. · 
não intensificação da produção nacio
nal. (Muito bem; muito bem. Pal
mas). 

BALANÇOS A QUE SE REFERE O SR. DEPUTADO JURANDIR PIRES 
EM SEU DISCURSO 

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 
Exercício de 1946 

Estimativa da Receita 
I 

Receita dos Transportes I t e t e • I f I I t I I I I I 

~eceita Complementar dos Transportes • 

Receita Acessória deis Transportes ...•. 

Receita Patrimonial ................... . 

Receita Trab. Fürnecimentos ......... .. 

Receita Extraordinária ...............•.• 

Cr$ 

760.000.000,00 

19; 000. 000,00 

7. 000.000,00 

4. 500. 000,00 

14.000.000,00 

500.000,00 

Total da Receita Própria ...................... .. 

Subvenção da União .............. I •••••••••••••••••• I •• 

Receita. com Aplicação Especial (taxas de io %) •.•.•.•.•• 

Total Geral da Receita ..•..•.•...••.....•....••• 

Deficit provável do exercício .•....•••••••.•.•..•.••..•..• 

Cr$ 

786.000.000,00 

19.000.000,00 

805.000.000,00 

69.882.000,00 

130.000.000,00 

1. 004.882.000,00 

224.502.000,00 

1. 229.384.000,00 
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Estimativa da Despesa 

Cr$ 

Pes~oal ................................................. . 

Material: 

Combustíveis e Lubrificantes .......... . 
Material:; diversos de transformação e 

consumo .......................... . 

Serviços de Terceiros e Encargos 

Diversos: 

Serviços de Terceiros 

Caixa de Aposentadoria e Pensões .... . 

Outros encargos .... : .............. ; ... . 

Cota para depreciações .............. .. 

Cota para rP.novações .................. . 

Cota para melhoramentos ............ . 

210.000.000,00 

120. 000. 000,00 

42. 000. 000,00 

33. 000. 000,00 

5. 000. 000,00 

74.384.000,00 

65 • 000. 000,00 

. 65.000.000,00 

.-- -...... , - . . . ' 

.. 

Cr$ 

615.000.000,00 

330.000.000,00 

284.384.000,00 

1. 229. 384. 000,00 

Recursos nccessarios para atender às despesas decorrentes de benefícios 
autorizados pelo Govêrno 

a) 

b) 

C) 

d) 

e) 

/) 

g) 

Cr$ 

Aumento dos Funcionários ......... 36.400.000,00 

Aumento dos Extranumerários ..... 93.997.000,00 

Salário Família dos Funcionários .. 6.000.000,00 

Salário :C'amília dos Extranumerárlos 40.200.000,00 

Salário Espôsa. dos Funcionários ... 3.600.000,00 

Salário Espôsa dos Extranumerários 24.017.000,00 

Contribuiç1io pa.ra C. A. P. (aumento) t I I I I I I I I I I t 1 t I I 

Total ................................. ; ......... . 

Cr$ 

130. 397. 000,00 

' 46.200.000,00 

27.617.000,00 

12.000.000,00 

216.214.000,00 

Vale salientar ·que na previsão para 1946 desconta-se da receita as taxas 
criadas pelo Decreto n.o 7.632 de 12 de Junho de 1945 e 8.899 de 24 de Ja
neiro de 1946. Porque o decreto as criou mas não foram acresc1das nas 
tarifas. Dai se nota em comparação com a situação de 1945 qtie o resultado. 
pessoal do exerric1o será: · 

Cotas de renovação e melhoramentos ................•...... , 

Saldo de custeio ........................................... . 

Resulta•lo do cxercicio e I t I I I I I I I I f I I I I I I !I I I I I t I I I t I I I t I t I I I I 

130.000.000 

93.600.000 

223.600.000 

! 
.I 
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Compara-se pois: 
1945 

Resultado do exercício 

Fundo de Depreciação 

I 1 I I t I I t I t I I I 1 I I I I I I t I I I I I I I I I I I I 1 1 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I .. I I 

Subvenção dJ Govêrno .................................. . 

Resultado final para comparação . · ....................... . 

1946 

223.600.000 

E o balanço de previsão para 1946 será: 

Estimativa àa Receita 

Subvenção do Govêrno 

Serviços anexos ....... ; ... , . : . ........................... . 

Receita industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 001.600,00 

Taxas I I I I I o I I I I I o O I I I I I I O I I I o o I I I I I I I I I I I I 

Estimativa da Despesa 

Pessoal 

Material: 

Combustível e lubrif. .. ................. .. 

Materiais div.ersos de trans1:crmação e con-

sumo 

Encargos diversos ·e Serv. de terceiros .. 

Caixa de Apos. e Pens. . ................. . 

Ot:tros encargos .......................... . 

Cota de su~stituição ..................... . 

Cota de melhoramentos .................. . 

130.000;00 

210.000,00 

120.000,00 

42.000,00 

33.000,00 

50.000,00 

65.000,00 

65.000,00 

Saldo de custeio ...............•.......................... 

-

Cr$ 

30. 678. 448,4!J 

79. 852. 737,60 

110.531.136,oa 

69. ooo. ooo,oa 

179. 531.186,Qa 

101. 000,0(.11' 

16.000,00' 

1.131. 600,00: 

1. 248. 600,0G 

615. ooo,oa 

330. oon,oa 

80. ooo.oa: 

130. OCO,O(} 

1.155. ooo,oa 
93.500,00: 

1. 248. 600,0(} 

• . 
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19 4 5· 1944 1943 

CR$ CR$ I CR$ 

Receita de transportes . 
Taxa de 10 % ••••... , .. 

807.032.617,70 731.316.127,30 489.158.282,20 

Receita 
84' 732. 565,70 53' 335.067,50 31.418.438,80 

complementar 
dos transportes ....... 21; 052' 186,90 38.967. 068,10 3. 752.347,90 

Diversas receitas aces-
sórios 

O 0 I I I 1 I I I I I I 1 1 o o' 1 7' 969. 708,50 12' 175. 609,00 24' 584' 770,20 
Receita patrimoniais .. , ; 
Receita de trab. e fornec. 

7.569.619,40 8. 734.445,70 8.473. 737,30 

a terceiros 
O I O I I I I I o O I I 14' 088' 029,80 23.784.070,50 17.120.533,10 

Receita extraordinárb. .. 445.209,20 - . 990.157,10 
. 

942' 889' 937,20 868' 276. ?88,10 575.442' 316,60 

Mas pela arrecadação nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril 
de 1946 nota-se que o aumento de receita como se processando um ritmo 

'francamente ascendente os acréscimos no an-ecadado foram: 

Janeiro ~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 2.189.820 
13.338.640 
10.982.750 
16.406.592 

Fevereiro .................................... . . . 
Março I I I I I I I tI tI I I I I I I I; tI I I I. I I I I I I I I.' I I I I I I 

Abril ........................................ . 

Contudo a média é apenas de 20% ou seja a .metade do acréscimo 
tarifário feito em 1945. Assim a receita provável, sem contar com as melho
rias de transporte e a ascenção econômica da região servida ser:í de 
1.131. 600 contos. 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a hora da sessão; vou levantá-la, de
signando para a de segunda-feira, 20 
de maio, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão única do 
requ'erimento n.0 74, de 1946, solici
tando ao Poder Executivo, informações 
sôbre a despesa realizada com a en
campação da Estrada de Ferro Vi
tória a Minas; sôbre a constituição 
do capital da Companhia Vale do Rio 
Doce, qual a parte subscrita pelo Go
vêrno, qual a subscrita pelas autar
quias e pelo público; sôbre a forma
ção da Companhia, seu funcionamen;. 
to, estado atual dos serviços, etc., etc. 

Discussão única do requerimento nú-

mero 136, de 1940, solicitando a no
meação de uma comissão de parla
mentar·es para examinar, com urgên
cia, no ·local, a situação do pôrto do 
Santos, São Paulo, em face dos últi
mos acontecimentos. 

Discussão única do requerimento nú
mero 48, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo sôbre a apli· 
cação do art. 19 do Decreto-lei que 
instituiu o Funçlo Nacional de Prote- · 
ção à Infância e bem assim sôbre os 
dispositivos da ConstituiÇão de 1934,1 
referentes ao assunto. ' 

Discussão única do requerimento nú
mero 22, de 1946, solicitanao informa
ções ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Justiça e Negó
cios Interiores, sôbre pagamento de 
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gratif!caçõ•es a juízes eleitorais nos Es
tados e aos preparadores das eleições 
de 2 de dezembro último. 

Discussão do requerimento n.0 40, 
de 1946, pedindo se consigne em ata 
voto de r-egozijo pela chegada do pri
meiro trem, conduzindo minérios, a 
Volta Redonda. 

Discussão única do requerimento nú
mero 30, de 19~6, solicitando ao Poder 
Executivo informações sôbre o anda
mento das realizações empreendidas 
em Alagôas pela Companhia Hidro
elétrica do São Francisco, autorizada 
a organizar-s·e pelo Decreto-lei núm8· 
ro 8.031, de 1945. 

Discussão única do requerimento nú
mero 44, de 1946, solicitando sejam 
encaminhadas ao Poder Executivo su
gestões sôbre medidas a serem toma
das para debelação da crise eco
nómica. 

Discussão única do requerimento nú
mero 62, de 1946, solicitando informa
çõ•es ao Poder Executivo sôbre as me~ 
didas tomadas ou a serem tomadas 
com relação ao problema dos nossos 
transportes marítimos. 

Discussão única do requerimento nú
mero 21, de 1946, soEcitando que a 
Mesa da Assembléia oficie ao Prefei
to do Distrito Federal, solicitando suas 
providências junto à administração da 
Compânhia Light and Power, a fim 
de que sejam tomadas várias medidas 
que beneficiem o serviço de transpor~ 
te de passageiros de bondes. 

Discussão única. do requerimento 
n.0 63, de 1946, requerendo seja su
g.erido, pela Mesa da Assembléia ao 
P·oder Executivo, o esrtudo e cons
trução de duas pontes sôbre o rio 
São Francisco; uma ligando Juà
zeiro, no Estad·o da Bahia, a Petro
lina, em Pernambuco; e outra, nes·te 
último Estado, em Jatinã. 

Discussão única do . requerimento 
n.• 46, de 1946, solicitando medidas 
do Poder Executivo tendentes a mo
bilizar todos os r·ecm-sos e meios de 
transporte disponíveis nos Estados do 
Rio Grand·e do Sul, Santa Catarina 
e Paraná, para dar vasão ao escoa
mento da safra do milho; e conces
são de prioridade para o transporte 

de ceG."eais das zonas produtoit'as aos 
centros consumidores. 

Discussão única do requerimento 
n.0 42, de 1946, pedindo a interfe
rência da Assembléia Constituinte 
junto ao Poder Executivo para que 
sej.a considerado válido para os 
próximos pleitos estaduais e muni
cipais o alistamento voluntário sob 
o qual se realizaram as eleições de 2 
de dezembro. 

Discussão única do requerimento 
n.0 69, de 19>46, solicitando ao Poder 
Executivo a revogação do decreto 
que prom·cga, por mais um ano, o 
mandato das atuais diil'etorias das 
entidad·es sindicais. 

Discussão única do requerimento 
n.0 73, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações por intermé
dio do Instituto Nacional do Alcool 
e do Açúcar, qual o "stock" de 
açúcar existente nas usinas produ
toras e no comércio encarregado da 
distribuição. 

Discussão única do requerimento 
n.0 65, de 1946, solicitando ao Poder 
Ex-2cutivo a remessa, a Assembléia do 

_ estrato da conta corrente do govêrno 
Federal no Banco do Brasil, relativa 
ao financiamento especial do algo
dão, no período de 7 de outubro de 
1944 até a presente data, bem como 
do Processo n.o 183-45, da Comissão 
de Financiamento da Produção. 

Discussão única do requerime11to 
n.0 79, de 1946, solicitando seja no
meada, pela Mesa da Assembléia 
Oonstituin-te, uma Comissão Espe
cial, destinada a proceder a um 
exame em vários casos, cujo escla
recimento é d'e interêsse da Nação. 

D i s c u s s ã o únic·a da indicação 
n.0 9-A, de 1946, sug.erindo que se 
represente ao Poder Executivo, no 
sentido de S€1l''em propostas medidas 
m-gentes de ordem económicas. 

D i s c u s s ã o única da indicação 
n.0 32-A, de 1946, sugel!.'indo ao Po
der Executivo medidas a serem to
madas, com urgência, para desobs
trução dos canais que ligam as la
goas "Norte" e "Manguaba", no Es
tado de Alagõas, inclusive a asst
natura de um acôrdo entre os Go-
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vêrnos da União e do Estado, para 
execução e conservação das obras. 

D i s c u s s ã o única da indicação 
n.029-A, de 1946, que propõe seja 
desaprovado pela Ass·embléia Cons
tituinte o ato do Podell' Ex·ecustivo 
baixando um Decreto-lei contra o 
dill'eito d·e gr.eve; e s·ejam pedidas. 
informações sôbre os motivos da 
pres·ença dos agentes da Ordem Po-

, lítica e Social nas assembléias dos 
Sindicatos. 

Discussão única da indicação nú
mero 37-A, de 1946, que indica seja 
sugerida ao Poder Executivo a trans
ferência do acêrvo de "A' Noite" para 
o Instituto Nacional do Livro, e abo
lição dos impostos que gravam a im
portação do livro estrangeiro. 

Discussão única da indicação nú
mero 44-A, de 1946, sugerindo ao Poder 
Executivo providências para pagamen
to imediato de indenizações devidas 
às famílias das vítimas do desast1·e· 
ferroviário, ocorrido em Sergipe no 
dia 18 de Março p.p. 

Discussão única do requerimento nú
mero 71, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo. com a má
xima urgência, sôbre as despesas rea
lizadas· até agora pelo Instituto Nacio
nal do Sal com o pessoal e a insta
lação do seu escritório, inclusive da 
Diretoria da fábrica da Companhia 
Nacional de Alcalis, no Estado dn 
Rio. 

Discusão única-do requerimento nú
mero 20. de 1946. solicitando a inter
ferência. da Mesa da Assembléia jun
to ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas, por meio de oficio, sugerin
do seja notificada a Leopoldina Rail
way, encarecendo-se a necesidade de 
eletrificação de sua ferrovia, com a 
possível urgência. 

Discussão única do requerimento nú
mero 66, de 1946, que solicita ao Poder 
Executivo informações sôbre o mon
tante das isenções de direitos adua
neiros concedidos entre Março de 
1938 e Outubro de 1946, inclusive as 
que foram baseadas no art. 107, do 
Decreto-lei n.o 300, de 24 de Fevereiro 
de 1938. 

Discussão única. do requerimento nú
mero 91, de 1946, solicitando seja in
formado pelo Poder Executivo o an-

damento da construção da Estrada 
de Ferro Mossoró; o material de que 
esta dispõe; despesas com seus fUn• 
cionários e operários; se o Govêrno terri 
recebido reclamações contra a sua ad
ministração. 

Discussão única da; indicação nú
mero 36-A, de 1946, pedindo seja suge
rida pela Assembléia Constituinte ao 

· Poder Executivo a necessidade urgen
te da criação da cadeira de Tisiolo
gia, nas faculdades de Medicina do 
país. 

Deixaram de comparecer 67 
·Senhores Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Cosme Ferreira. 

Pará: 

Carlos Nogueira. 

Maranhão: . 

José Neiva. 
Afonso Matos. 

Pia ).li: 

Renault Leite. 

Ceará: 

Moreira da Rocha. 
.Almeida Monte. 
Osvaldo Studart. 

Rio Grande do Norte: 

Valfredo Gurgel. 
Mota Neto. 

Pernambuco: 

Navais Filho. 

Alagoas: 

Góis Monteiro. 
Laura Montenegro. 

Bahia: 

Fróes da Mota. 

Espírito Santo: 

Henrique de Navais. 
Ari Viana. 
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Rio de Janeiro: 

Amaral Peixoto. 
Paulo F'ernandes. 
Getúlio Moura. 
Ba.stos Tavares·. 

Mina.s Gerais: 

Levindo Coelho. 
Pedro Dutra. 
Cristiano Machado. 
Joaquim .Libânio. 
José Alkimim. 
Rodrigues Pereira. 

São Paulo: 

Antônio Feliciano. 
César Costa. 
Martins Filho. 
Lopes Ferraz. 
João Abdala. 
Sampaio Vidal. 

Paranã: 

Roberto Glasser. 
Munhoz de Melo. 

Santa Catarina: 

Aderbal Silva. 
Altamiro Guimarães. 
Rogério Vieira. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 

Damaso Rocha. 

União Democrática. 

Maranhão: 

Alarico Pacheco. 

Piauí: 

Coelho Rodrigues. 

Ceará: 

Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Beni Carvalho. 
Egberto Rodrigues. 
Leão Sampaio. 

Paraíba: 

Adalberto Ribeiro. 

Sergipe: 

Heribaldo Vieira. 

Nacional 
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Bahia: 

Otávio Mangabeira. 

Distrito Federal: 

Hamilton Nogueira. 

Minas Gerais: 

Magalhães Pinto. 

São Paulo: 

Mário M:asagão. 
Paulo Nogueira. 
Plínio Barret-o. 
Aureliano Leite. 

Mato Grosso: 

João Vilasboas. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 

Gurgel do Amaral. 
Antônio Silva. 

São Paulo: 

Marcondes Filho. 
Hugo Borghi. 

Partido Cornunista do Brasil 

Distrito Federal: 

João Amazonas. 

São Paulo: 

José ~rispim. 

Partido Republicano 

Minas Gerais: 

Mário Brant. 

São Paulo: 

Altino Arantes. 

Partido Popular Sindicalista 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 
Stênio Gomes. 
João Adeodato. 

-

Levanta-:-se a sessão às 18 ho
ras. 

-
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Documento aos quais se· retere a In
dicação n. 0 77, de 1946, sugesrindo 
ao Poder Executivo seja permitida 
a liberdade de alfabetização, pro
porcionando a todos os. cidadãos al
fabetizados cooperar nessa campa-
7/JLa, de autoria do Sr. Benicio Fon. 
tenele. 

O MÉXICO COMBATE O ANALFABETISMO 
(Condensado do "Pan American") 

Por Michael Scully 
Desde a sua revolução de 1910, o 

México, vinha escalando penosamente 
a ladeira que leva à· democracia e 
a melhores condições de vida para as 
.suas massas populares. Mas os pro
gressos realizados graças à revolução 
democrática eram espasmódicos, e 
deixavam muitas lacunas e preencher. 
.A nova Constituição, apesar de mode
lar, funcionava com dificuldade." As 
reformas agrárias não conseguiam 
aumentar a produção dos gêneros ali· 
mentícios. Os apóstolos dos vários 
"ismos" de importação ensinavam o 
operariado a fazer greves, mas não ha

J via ninguém que lhe ensinasse a tra
balhar. Estadistas de botequim deba-
tiam. calorosamente quais as "neces
sidades mais prementes" do país. 

Afinal, em 1944, o Presidente Ma
nuel Ávila Camacho soube pôr o de
do na ferida: "O que a nação real
mente precisa, - disse êle - é de · 
aprender a ler e escrever."· 

Cerca de 10.500. 00 mexicanos 
ou seja, perto de metade da popula· 
ção - eram a:nalfabetos. Milhares de 
escolas se tinhàm construido em anos 
J:ecentes, é certo, mas não chegavam 
para mais de metade da população in
fantil, e o resultado era que mais de 
2 milhões de crianças estavam cres
!:endo sem freqüentar escola. No nú
mero de ·analfabetos mexicanos ha· 
via que incluir, além disso, 3 milhões 
de índios que nem sequer falam es
panhol. Como é que dum povo assim 
se podia fazer uma nação de cida
dãos e trabalhadores úteis? 

O Presidente Ávila Cama;cho pôs 
mãos à obra com a mesma simplici
'dade com que tinha formulado o pro
blema. No exercício dos poderes excep
cionais que lhe facultava a emergên-

cia de guerra, decretou que todos os 
iletrados ··de 6 a 40 a;nos de idade de
viam aprender a ler e escr-ever, e que 
todos letrados seriam responsáveis pe
lo seu ensino. 

Essa campanha contra o analfabe
tismo foi oficialmente inaugurada em 
primeiro de março de 1945. 

Em setp,mbro, cerca de 900 aldeões, 
índios · sertanejos, meninos sem eira 
nem beira das ruas das cidades, e 
peones, representando todos os Esta
dos da República, reuniram-se em vol
ta do monumento à Independência, 
na cidade do México. · Seis meses an
tes, poucos deles teriam podido reco
nhecer seu próprio nome impresso: 
e agora vinham alí para ler em· voz 
alta trechos da Constituição, cantar 
o hino nacional, e pronunciar breves 
e comovidos discursos da sua própria 
lavra. 

~sse grupo era, evidentemente, cons
tituído por indivíduos de inteligência 
inata fora do comum, que, sendo-lhes 
oferecido pela primeira vez o ensejo de 
aprender, tinham galgado em meio 
ano os rudimentos da instrução. pri
mária. Mas estava alí representado um 
grupo de 4.300.ooo· estudantes, que 
vinham assistindo cinco vêzes por 

semana às aulas que funcionavam em 
mais de 80 mil centros de combate 
ao analfabetismo, e descobrindo as 
maravilhas da palavra escrita. Em 
março do corrente ano, espera o go
vêrno que o número dêsses estudantes 
perfaça o tota de 7 milhões • 

o decreto de Avila Camacho veio 
pôr em foco um problema de agudas 
dificuldades, cori.:fiando a responsabí· 
!idade moral da sua solução indivi
dualmente a cada cidadão instruído, 
e desencadeou a maior de tôdas as 
campanhas de publicidade e venda que 
já se viram no país. A maior parte 
dos analfabetos do l\1éxico estavam 
derramados por sôbre uma vasta man
ta de retalhos ccinstituida por ser
ranis, planaltos cultivados, sertões e 
desertos. O simples fato de se atingi
rem, com uma idéia, êsses Illilhões de 
sêres dispersos, era já de si um projeto 
sem precedentes. 

Mas, atrás do Presidente e apoian
do-o com atos, encontrava-se um ho-



-

-292-

mem armado dum plano de trabalho: 
Jaime Torres Bodet, Ministro da Edu
cação, homem pequeno e robusto, que 
trabalha 12 horas por dia e que, ten
do a fisionomia dum poeta (que com 
efeito é), desenvolve a energia dum 
atleta. Torres Bodet tinha passado 
10 anos no estrangeiro, estudando 
quase todos os sistemas escolares da 
Europa, e armazenando idéias que 
podiam vir a ser úteis ao México. E 
agora, senhor das funções que sem
pre ambicionara desempenhar, pôs
se em campo para arrancar metade 
duma nação às garras da ignorân
cia. 

Tendo começado por conquistar o 
apoio de todos os jornais e estações 
dt. rádio, lançou verdadeira barragem 
de publicidade dirigida à metade le
trada da nação, apelando para todos 
os impulsos da natureza humana, des
de o patriotismo até ao egoísmo mais 
elementar. Aos patriotas, êle fez no
tar que, ajudando um analfabeto a 
aprender, se contribuía para criar um 
cidadão melhor, para edificar um país 
mais forte; ao empregador, que mais 
instrução representaria maior número 
de operários aptos; ao comerciante, 
que mais fregueses haveria, capazes 
de ganhar dinheiro e, portanto, de 
comprar mais; aos jornais, maior mas..; 
sa de leitores; aos ciosos da lei e da 
ordem, menor ,ameaça de criminali
dade: pois que 90 por cento dos re
sidentes das penitenciárias eram anal
fabetos. 

por ilustrar cada uma das vogais com 
um desenho de fácil compreensão, 
como seja uma ca;mondongo que guin
cha, ou uma locomotiva que apita .• 
Daí a CartiHía guia ràpidamente o es~ 
tudante até às palavras mais simples 
de uso cotidiano, representando cada 
uma das lições um incidente típico da 
existência da família camponesa.· A 
meio das suas 112 páginas, êste pri~ 
meiro livrinho de leitura começa 
guiando o estudante para a compreen
são do que é o seu país, explicando
lhe a significação da lei constitucional, 
e apresentando-lhe os heróis na-cio
nais, tais como Hidalg,o, Mm·elos, Juá
rez e Madero. A Cartilha fDi hàbil
mente concebida para modelar cida
dãos, ao mesmo tempo que fazer le
trados, por meio de preceitos tais como 
o seguinte: "Jogar li:x;o num rio, ras
gar um livro, escrever numa parede -
são outros tantos sinais de ba1·bari
dade". E ·este outro, sôbr.e o verda
deiro significado da liberdade: "Como· 
povo livre, a· melhor maneira de ga
rantir nossos direitos é cumprir nos
sos deveves". · 

Mas, o orçamento era magro para o 
número -tremendo de cartilhas a im
primir, e Torres Bodet conseguiu con
vencer os jornais da cap1tal a empres
tarem as suas oficinas de impressão 
durante as horas em que estivessem 
livres de trabalho. O Departamento 
da Instrução Pública pagou apenas as 
horas extraordinárias de trabalho do~ 
impressores. E foi dessa maneira bem 
fora do comum que se realizou a 
maior obra de publicação de livros que 
registra a história da América La
tina. Restava agora o problema, nada 
fá!Cil, da distribuição dos livrinhos: to. 
neladas e mais toneladas de cartilhas 
foram carregadas ·a lombo de burro 
pelas serras acima, em canoas ao lon
go dos rios, e até lançadas pelos aviões 
militares sôbr·e as aldeias do sertão. · 

Os propagandistàs de Torres Bodet 
organizaram uma "cadeia de respon
sabilidade", que tomou cada gover
nador responsável pelo seu Estado, e 
cada prefeito pela sua área munici
pal. Abaixo destes, vinham os funcio
nários escolares, os dirigentes das co
munidades agrícolas, os oficiais do 
exército em serviço nos postos .afasta
dos, enfim, tôdas as pessoas providas 
de autoridade legal ou moral. Assim 
se estabeleceram 6 mil pontos de con
tacto, através dos quais era possível 
fazer chegar, a tô..das as pregas da ser
rania e clareiras da selva, as instru
ções vindas da capital. 

Preparou-se para êsse efeito uma 
Cartilha capaz de atrair e encantar 
·os olhos. Nessa Cartilha começa-se 

Outra tarefa que des:lfiava a ima
ginação e os recursos humanos, era a 
de organizar os iletrados sob a direção 
de mestres competentes. Era evidente 
que não se tratava aqui duma cam· 
panha de "um ensina ao outro" se~ 
gundo Torres Bodet explioou: "Na ci
dade do México, para cada analfa
beto há mais de quatTo letrados, mas 
em certos est!l!dos a situação é exata- . 
mente inversa. Tínhamos que adap~ 
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tar-nos às condições, e ainda assim 
acentuar que cada letrado é respon
sável por um analfabeto, quer se trate 
da dona de casa que obriga a empre
gada a assistir ·às aulas, ou do indus
trial que ajuda a sustentar uma es-
cola". ' 

·A reação do público à campanha 
contra o analfabetismo foi uma de
monstração eloqüente de unidade na
cional. As igrejas e os clubes, os gru
pos operários e pa;tronais, constituí
ram brigadas voluntárias de ensino. 
A associação dos jornaleiros da cidade 
do México resolveu expulsar todo 
membro que não aprendesse, no prazo 
de um ano, a ler os jornais que ven
dia. A mocidade universitária ofere
ceu-se para ensinar os 900 analfabe
tos da colônia penal das Ilhas Ma
rias. 

A alma da campanha nas cidades 
foi o patronato, ou seja a junta de 
padroeiros, constituída por cidadãos 
dotados de consciência cíVica. O pa
tronato da capital, confrontado por 
um exército de 326. 785 analfabetos, re-

. solveu pagar a 800 professores diplo
mados, que regem agora as classes no
turnas nas escolas. Os voluntários fo
ram muito além das obrigações que a 
·lei impõe, no denodado esfôrço de 
cumprir a sua cota-parte. Dona Luz 
Fernandez Islas, que em tempos foi 
mestra de escola, e tem hoje 90 anos, 
assim que ouViu dizer que o Presidente 
decretara a campanha, começou logo 
a procurar analfabetos entr~ as em
pregadas domésticas da sua vizinhan
ça. Tôdas as tardes, ui:n grupo de mo
ças de menos de vinte anos s~ inicia 
nos mistérios da Cartilha, ao·s pés 
dessa professora cujo diploma, amare
lecido pelo tempo, mostra a data dis
tante de 1873. 

Em Torreon, o industrial-banqueiro 
José Ortiz convenceu mil cidadãos .a 
subscrever 10 pesos (Cr$ 40,00) por 
mês, cada um, para se poder pagar 
mensalmente 2 pesos a cada professõr 
diplomado por cada analfabeto que êle 
instruísse. Ortiz ofereceu entrada grá
tis nos jogos de beisebol às classes 
que dessem provas de boa freqUên
cia, e o patronato comprou bilhetes 
de cinema tuna vez por semana para 
os melhores alunos de cada classe. 

Os comerciantes contribuíram com ar
tigos mais sólidos - roupas, mobílias, 
rádios - para aqueles que completas
sem os seus ctU'sos com honras de dis
tinção. 

O móvel das recompensas, aliado ao 
amor tradicional dos mexicanos pelas 
fiestas, ajudou muito a acelerar a 
campanha. Torres Bodet prometeu à 
aldeia de San Nazareno Etla um novo 
edifício escolar e uma grande festa, 
para quando se tivesse convertido ·à 
Cartilha o derradeiro analfabeto: 
seis meses, foi quanto levou para que 
êle · tivesse de cumprir a sua promes
sa! Em San Bártolo, que é uma ci
dade têxtil com 6 mil analfabetos, os. 
donos das fábricas prometeram a tê
das as classes, onde a freqüência fôsse 
boa, café e bolos depois das aulas. O 
resultado tem ·sido um verdadeiro 
acontecimento "social" tôdas as noites 
- e mais de mil novos letrados ao 
cabo dos primeiros quatro meses.· 

A legislatma estadual de Michoa
can decretou que os presos iletrados 
poderiam ver reduz~das as suas penas 
se conseguissem dar conta da Carti
lha, e os que soubessem ler e escre
ver, se·ensLnassem os seus companhei
ros analfabetos. Foi boa inspiração, 
que teve como resultado dezenas e de
zenas de homens livres e mais sensa
tos. O exército me.xicano, em cujas 
fileiras de conscritos o analfabetismo 
chegou a atingir 80 por cento, tornou
se um dos mais ricos filões dos edu
cadores. Os oficiais estimulam os es
tudantes aplicados, e restringem · os 
privilégios dos relutantes. No pôsto 
militar de Monterrey, onde 1.100 ho- -
mens assistem às classes diárias, 60 
por cento dêles já alcançaram Um. grau 
suficiente de alfabetismo. 

Mas o problema continua de pé para 
os 3 milhões de índios que não falam 
a língua dos conquistadores. Estão em 
uso entre êles cêrca de 50 dialetos, e 
não é passivei fazê-los passar abrupta
mente das lfnguas que falam, para o 
castelhano escrito e falado. Torres 
Bodet fundou um instituto para o en
sino. do espanhol aos instrutores in
. dfgenas; quando êsse instituto tiver 

, entrado em ação efetiva, ter-se-á dado 
o primeiro grande passo para atrair 
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os índios solitários ao círculo da vida. 
mexicana. ... 

o Ministro da Educação também 
tem planos para cuidar a matéria
prima da leitura: quando TolTes Bodet 
assumiu a pasta, há dois anos, as ban
cas de jornais estavam atulhadas de 
literatura barata - novelas de aven
turas, xaropadas romanescas, pura e 
simples pornografia. Resolveu ele que 
o público leitor estava precisando de 
livros dignos de ler, e a mais baixo 
prêço; iniciou então ~ publicação 
duma série de "c1ás.sicos em papel de 
jornal", material de leitura conden
sada e simplificada, tal como biogra
fi::>.s, histórias das nações americanas, 
poesia e vulgarização cientifica, em 
volumes que são vendidos a 25 centa
vos mexicanos. Até hoje, venderam-se 
mais de 2 milhões de exemplares, dos 
70 volumes publicados. Atualmente êle 
tem em projeto uma série d·e brochu
ras ilustradas ao mesmo prêço: "Para 
ser melhor lavrador", "Como cuidar 
do bebê", "Como evitar as doença:;" 
- obras de guia e conselho, saídas 
da pena das maiores autoridades na
cionais, e tão simplificadas, que a pa
lavra escrita possa produzir seus be
néficos e.feitos mesmo nos lares mais 
humildes que atingir. 

O decreto de "emergência' do Pre
sidente Avila Camacho, tal como o 
vem pondo em prática o Ministro 
Torres Bodet, parece pois a caminho 
de se tornar a peça legislativa mais 
importante da história do México, pelo 
menos desde que Cortês venceu os 
Aztecas ... 

0 PROGRESSO DE UM PAÍS DEPENDE DO 
NrvEL DE CULTURA DO SEU POVO 

"Ação humanitária e abnegada dú 
Dr. Gustavo Armbrust, na presidência 
da "Cruzada Nacional de Educação" 

Os objetivos patrióticos e intuit.os 
sinceros são sempr€ merecedores de 
interêsse para o "D!ário Trabalhista". 

Existe, em nosso país, uma organi
zação dêsse feitio, infelizmente de!5-
conhe.cida por muitos: é a "Cruzada 
Nacional de Educação". 

Fundada em 3 de fevereiro d·e 1932, 
pelo Dr. Gustavo Armbrust, seu atua! 

presidente, essa instituição vem 
prestando os melhores serviços à nos
sa pátria, na campanha ativa contra. 
o analfabetismo. . 

Direta e indir·etamente, contribuiu 
-a Cruzada Nacional de Educação para 
a instalação, ern todo o B?asil, de ~êr
ca de 8.000 escolas. No Distrito Fe
deral, possui ela nada menos de 25 
escolas, com mais de 8.000 .alunos. 

Em "1933, o número de crianças que 
em todo o Brasil freqüentavam esco
las era de 3. 000. 000 e, em 1943, êste ' ~ número subiu a 4.000.000. A açao 
persistente da Cruzada nestes dez a:nos 
d.e Campanha contra o analfabetismo 
e pela educação popular, numa coop~
ração leal, sincera e patriótica com 
os governos federal, estaduais e mu
nicipa:s, fêz com que mais de um 
milhão de crianças recebessem as !Li
zes da instrução. 

Não s·e limita, no entanto, a C•.·u
zada, a lutar pela· abertura de esc~
las, mas distribui também, aos ml
lhares de alunos que iniciam seu 
aorendizado, o aparelhamento didáti
cÔ indispensável. 

O Dr. Gustavo Armbrust, que vem 
pres:dindo a Cruzada desde a sua fun
dação, dispend·endo grande soma de · 
energias e mesmo com sa.crifício de 
sua profissão de médico, não se es
quivou, convidado pelo "Diário Tra
balhista", a prestar esclarecimentos 
pedidos sôbre a obra que idealizou e 
•executou, declarando que grande pi'Lr
te do seu triunfo foi devido à coope
racão das fôrças armadas. 

Disse êle que há mais de dez anos, 
vem a Polícia Militar prestando seu 
valioso concurso à Cruzada, contri
buindo, desde a praça de pret ao Co
ronel Comandante, com o auxílio fi
nanceiro doe 50 centavos "per capita". 
Com êsse amparo é mantida a Escola 
13 de Maio, localizada na Penha, onde 
é ministrardo ensino gratuito a mais 
de 250 cr:anças .Pobres. A contribui
ção dessa corporação fêz com que, ne::l
tes últimos anos, mais de mil cria.n
ças recebessem instrução pri:nária 
completa. Outros movimentos da · 
Cruzada, como, por exemplo, as Cam
panhas do "tostão" e do . "bonus de 
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guerra", mereceram o seu integ . .-al 
:apoio. 

Declarou o Dr. Armbrust que é re
conhecidamente grato não só à Po
lícia Militar, como também a tõctas as 
classes armadas, pelo auxílio moral e 
material que vêm dando à Cruzada 
Nacional de Educação, colaboração efl
caz que contribui para a manut.P.nção 
de um grupo de escolas nesta capital, 
entre elas a "Es-cola Modêlo", :::ons
truída e mantida pelo Corpo de Bom
beiros, no bairro de São Cristóvão; a 
"Escola de Braz de Pina", que fun
ciona sob o patrocú1io do Corpo de 
Fuzileiros Navais, mantendo 2 turnos 
de 280 crianças e a "Escola Praça da 
Bandeira", no edifício do S. A. P. S. 
Essa última, em 1S42, inaugurCltl seu 
curso com 50 alunos matriculado:;; em 
1943, criado o curso de aperfeiçoamen
to, a matrícula subiu a 200 alunos; em 
1944, com o curso secundaria Cart. 91) , 
elevou-se a 350 alunos e, finalmente, 
em 1945, a freqüência atingiu :.t 450 
alunos. 

Ainda ontem, na Associação Brasi
leira de Imprensa, quando falava aos 
jornalistas, o Dr. Gustavo Armbrust 
declarou que a Cruzada, com o intui. 
to de intensificar a campanha de i.J.1S· 
trução de adultos, iria criar o Depar
tamento Juvenil. 

Do primeiro farão parte· os · diretc
res e professôres de estabelecimentos 
de ensino e, do segundo, a juventude 
de nessas escolas. · 

Os diretores d·e estabelecimentos de 
ensino serão solicitados a ceder uma. 
sala, destinada a um curso para ado
lescentes e adultos, curso êsse que fi
cará sob o patrocínio dos alunos do 
colégio, os· quais manterão o profes
sor com contribuições mensa!s ele ao 
menos um tostão. 

:l!:ss•e movimento será de âmbito na· 
cional, sendo que, sàmente no Distrito 
Federal espera a Cruzada inaugurar 
cem cursos noturnos. 

Na opinião do Dr. Gustavo Arm:
brust, êsses frutos soberbos, são ainda 
insuficientes, dada a elevada .percen
tagem de analfabetos em nosso país, 
mas entende que, em futuro próximo, 
co1n a cooperação que. vem recebendo 
das nossas fôrças ::.:ornadas, essa per
centagem seja profundament·e redu
zida. 

Para que a obra filantrópica e hu· 
manitária dêsse brasileiro patriot~, 
Dr. Gustavo Armbrust, possa se desen
volver e frutificar, o "Diário Traba
lhista" lança um apêlo às classes con
servadoras e trabalhadoras para que 
cooperem, na medida do possível, no 
sentido do engrandecimento dessa va
liosa obra de assistência social; 

Como dizia o saudoso General Rai
mundo Pinto Se!dl, "combater o 
analfabetismo no território nacional, é 
dever de honra para todos os brasi.lei
ros." 

(Diário Trabalhista - Rio, 14-5-46.) 
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66.a Sessão, em 18 de Maio de 1946 
PresiclJência dos Senhores Melo Viana, Presidente e Berto Condé, 2.0 Vice-. 

Presidente. 

As 14 horas comparecem os Se
nhores: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Valdemar Pedrosa. 
Leopoldo Peres. 
Pel,'eira da Silva. 

Pará: 

Alvaro Adolfo. 
Nelson Parijós. 
João Botelho. 
Moura Carvalho. 

Maranhão: 

Crepori Franco. 

Piauí: 

Areia Leão. 
Sigefredo Pacheco. 

Geará: 

Frota Gentil. 

Rio Grande do Norte: 

Dioclécio Duarte. 
José Varela. 
Valfredo Gurgel. 

Paraíba: 

José Jofili. 

Pernambuco: 

Agamemnon Magalhães. 
Gercino Pontes. 
Ferreira Lima. 

Alagoas: 

Teixeira de Vasconcelos. 
Silvestre Péricles. 

Medeiros Neto. 
José Maria. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 

Leite Neto. 
Graco Cardoso. 

Bahia: 

Negreiros Falcão. 
Eunápio de Queiroz. 

Espírito Santo: 

Eurico Sales. 
Alvaro Castelo. 

Distrito Federal: 

José Romero . 

Rio de Janeiro; 

Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Carlos Pinto. 

Minas Gerais: 

Melo Viana. 
Benedito Valadares. 
Duque de Mesquita. 
Israel Pinheiro. 
Wellington Brandão. 
Milton Prates. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 

Gofredo Teles. 
Novell Júnior. 
Horácio Lafer. 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Diogenes Magalhãel!. 
João d'Abreu. 
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Mato Grosso: 

Pence de Arruda.. 

Santa Catarina: 

Nereu Ramos . 
. Ivo d'Aquino. 
Roberto Grossembache:t-. 
Rogério Vieira. 

Rio Grande do Sul: 

Teodomiro Fonseca. 
. Daniel Faraco. 

Sousa Costa. 
Nicolau Vergueiro. 
Mércio Teixeira. 

União Democrática Nacionat 

Amazonas: 

Severiano Nunes. 

Piauí: 

Esmaragdo de Freitas. 
Matias Olímpia. 
José Cândido. 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 

Plínio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Egberto Rodrigues. 

Paraíba: 

Argemiro de Figueiredo •. 
Ernani Sátira. 
:Fernando Nóbrega.. 

Bahia: 

Manuel Navais. 
Dan tas Júnior. 
João Mendes. 
RUi Santos. 

E. Santo: 

Luís Cláudio. 

Distrito Federal: 

Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 

Romão Júnior. 
José Leomil. 
Soares Filho. 
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Minas Gerais: 

José Bonifácio. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos. 
Lopes cançado. 

São Paulo: 

Plfnio Barreto. 

Goiás: 

Domingos Velasc6. 

Mato Grosso: 

Agrícola de Barros. 

Rio Grande do Sul: 

Osorio Tuiuti. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 

Luís Lago. 

Minas Gerais: 

Leri Santos. 

São Paulo: 

Pedroso Júnior. 
Eusébio Rocha. 

Partido Comunista do Brasil 

Bahia: 

Carlos Marighéla. 

Dfstrito Federal: 

João Amazonas. 
Maurício Grabois. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 

Claudino Silva. 
Alcides Sabença. 

Partido Republicano 

Maranhão: 

Lino Machado . 

Pernambuco: 

Sousa Leão. 

Minas Gerais: 

Felipe Balbi. 
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Partido Democráta Cristão 

Pernambuco: 

Arruda Câmara. 

. Partido Republicano Progressista 

Rio Grande do Norte: 

Café Filho. 
O SR. PRESIDENTE: -Achando

se presentes 100 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitux!> da ata da sessão 
anterior. 

O SR. HUGO CARNEIRO (1. 0 Su
plente, servindo como 2. 0 Secretário) 

. procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Em discus
são a ata. 

O SR. LEOPOLDO PERES - Sr. 
Presidente, peço a palavra, sôbre a 
ata. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lav:·a o nobre Representante. 

O SR. LEOPOLDO PERES (*) (Sô
bre a ata) - Sr. Presidente, verifico 
da ata impressa da sessão de 16 do 
corrente um equívo·co, que desejaria 

. fôsse corrigido. 
Assim é que, em aparte ao discur

so proferido pelo Senador Alvaro Maia, 
da Representação amazonense, teria 
eu dito que, no interior do Amazonas, 
quase tudo ali feito no sentido da ci
vilização se deve às missões salesia
nas. Na realidade, pretendia aludir às 
missões religio~as, de um modo geTal; 
sem com isso diminuir o valor e . a 
significação relevantfssima da obra 
salesiana, no conjunto dos trabalhos 
beneméritos das missões no extremo 
norte do país. 

Era a retificação que tinha a fazer. 

O SR. JOSJ!: VARELA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, sôbre a ata. 

ú SR. PRESIDENTE -Tem a pa" 
lavra o nobre Representante. 

O SR. JOSf: VARELA (*) (Sôbre a 
ata) - Sr. Presidente, na indicação 
n.0 72, em vez do meu nome José Au-

(*) Não foi revisto pelo orador. 

gusto Varela, saiu publicado, somen
te, José Augusto, quando há nesta 
Casa um outro Representante com êste 
nome. 

Na mesma indicação, disse que no 
Município de Macau a renda para a 
Uriião foi de um milhão e quatrocen

. tos e trinta cruzeiros e, no Diário da 
Assembléia saiu, apenas, quatrocen
tos e trinta cruzeiros. 

Desejo fazer outra retificacão: a 
renda no ano passado foi de cinco 
milhões e quatrocentos e trinta cru-
2:eiros. 

Era o que tinha ·a dizer. 

O SR. AGRíCOLA DE BARROS 
Sr. Presidente, peço a palavra, sôbre 
a ata. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.· 

O SR. AGRíCOLA DE BARROS("') 
(Sôbre a ata) - Sr. Presidente, quer() 
deixar consignado que, num apart!! 
ao discurso do colega José Leomil, eu 
disse "escravagismo branco" e, não -
"escravagismo 'negro", conforme saiu 
publicado. 

· Aproveito a. oportunidade para, em 
nome da democracia, protestar con
tra a prisão arbitrária do Presidente 
do Sindicato dos Bancários, Sr. Lu· 
ciano José Barcelar Couto, o qual se 
acha incomunicável há cinco dias. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. JURANDIR PIRES - Sr. 
Presidente, peço a palavra sôbre a ata, 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa-
lavra o nobre Representante. . 

O SR. J:URANDIR PIRES (•) 
(Sôbre a ata) - Sr. Presidente, peque. 
na retificação à ata da última sessão . ' parece-me lmprescindfvel. 

Citando a conclusão da tese do pre~. 
fessor Pôrto Moutinho, disse eu, que 
se deveria recomendar aos estadistas 
não confundissem economia com pou
pança. Da ata consta um advérbio 
"não", que altera o sentido da 
frase. Ali aparece: "não devemos ·re
comendar" ... 

Quanto à publicação dos anexos ao 
meu discurso, venho solicitar sejam re-

, ; 1·•1 . 
(~') - Não foi revisto pelo orador. 
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produzidos dado que, pela ordem em 
que foram colocados, não se pode, 
fazer uma idéia perfeita do assunto. 
Após a primeira fõlha vem a quarta 
e a S'egunda acha-se em último lu
gar. Nestas condições, entregarei, no
vamente, os originais à Taquigrafia, 
pedindo a V. Ex.", Sr. Presidente, 
mandasse reproduzi-los. 

O SR. PRESIDENTE- O Sr. Be
nício Fontenele envia à Mesa -a se
guinte retificação, escrita, à ata: 

Em virtude de não ter podido hoje, 
<Jhegar ao tempo da leitura da ata da 
65." sessão, realizada em 17 de maio de 
lfl46, não me foi possível fazer retifi
cação à mesma. Entretanto, certo da 
benevolência de V. Ex." solicito as 
providências necessárias no sentido de 
serem publicados no Diário da As
sembléia os recortes de imprensa que 
juntei à indicação n.0 77 de 17 de maio 
de 1946. 

Sala das sessões, 20 de maio de 
1946. - ll!anuel Benício Fontenelle. 

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo . mais quem queira fazer reti
ficações sôbre a ata, encerro a sua 
discussão e vou submetê-la a votos. 
(Pausa.) 

Está aprovada. 

Passa-se à leitura do expediente. 

O SR. CARLOS MARIGHELA (2.0 

Suplente servindo como 1.0 Secretá
rio) - Procede à leitura do· seguin
te 

EXPEDIENTE: 

Telegramas: 

Do Presidente da Associação Bra
sileira Amigos do Povo Espanhol, sõ
bre medidas de ordem política:· 
Inteirado. 

Da Diretoria do Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio Grande do Sul, 
com sugestões à futura Carta Magna. 
-A Comissão da Constituição. 

Ofícios: 
Do Secretariado do Movimento Uni

ficador dos Trabalhadores, sôbre pri
sões de jornalistas, em função pro- · 
fissional, e a do· Presidente do Sindi
to dos Bancários. - Inteirada. 

Do Sr. Ministro da Fazenda, trans
mitindo informações solicitadas pelos 

Srs. Representantes Café Filho e 
Aluisio Alves. -Aos requerentes. 

A baixo-q,ssinados: 
De moradores de Recife, Estado de 

Pernambuco, sôbre manifestações po
líticas. - Inteirada. 

REQUERIMENTO N, 0 148, DE 1946 

Solicita informações ao Minis
~ério da Viação e Obras Públicas 
sôbre se estão paralizadas as obras 
de prolongamento da estrada de 
ferro de Palmeira dos ·Indios a 
Pôrto Real de Colégio, no Estado 
de Alagoas e se o Govêrno já ad
quiriu os trilhos necessários à . re
ferida estrada. 

. ' Requeremos que a Mesa da Assem-
bléia Nacional Constituinte solicite ao 
Govêrno Federal, por intermédio do 
Ministério da Viação, as seguintes in
formações: 

a) se estão realmente paralizadas as 
obras de prolongamento da estrada de 
ferro de Palmeira dos Indios a Pôrto 
Real de Colégio, no Estado de Alagoas; 

b) se o Govêrno já adquiriu os tri
lhos necessáxios à referida estrada. 

Justificação 

O prolongamen~o da estrada de ferro 
.de Palmeira dos Indios a Colégio, além 
de indiscutível interêsse económico 
para' uma região das mais produtivas 
do Estado de Alagoas, se inclui no 
próprio plano ou sistema ferroviário 
nacional. A sua construção transcen
de, por isso, do simples interêsse regio
nal, porque institui mais um vínculo 
de unidade nacional pela maior apro
ximação entre o-norte e o sul. do país. 

Ademais, de nenhum modo se jus· 
tificaria a paralização dos trabalhos 
de sua constnção quando já se en
contram concluídos cêrca de cem qui-

.. lômetros de leito, inclusive estações, 
armazens, obras de arte, etc. 

Releva por último acentuar que a 
suspensão das obras da mencionada 
estrada, no momento em que o pais 
se debate na sua maioT crise econó
mica, com o alarmante decréscimo da 
produção agrícola, agravada com a de
ficiência geral dos transportes, impor· 
taria em maior desestimulo às fôrças 
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do trabalho e da produção em uma 
. das zonas mais progressistas daquele 
Estado nordestino. 

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte, no Rio de. Janeiro, 
20 de Maio de 1946. - Freitas Ca
valcantt. - Rui Palmeira. - Mário 
Gomes. 

REQUERIMENTO N.0 149, DE 1946 

Solicita ao Poder Executivo in
formações sôbre o monopólio da 
compra, venda e distribuição da 
safra de cereais concedido às in
dútrias R. F. Matarazzo, com sede 
em·São Paulo. 

Requeiro que a Mesa da Assembléia 
solicite ao Poder Executivo as informa
ções seguintes: 

I - Concedeu o Govêrno Federal 
o mono-pólio da compra, venda e dis
tribuiÇão de cereais, em todo o terri
tório nacional, às Indústrias R. F. 
Matarazzo, com sede em São Paulo, 
como execução do plano de emergên
cia, anunciado pelas autoridades para 
combater a carestia de vida? 

II - A importação e a · exporta
ção de cereais fazem parte do mono
pólio que teria sido concedido às In
dústrias Matarazzo? 

III- Que estudos preliminares foram 
realizados para a concessão do mono· 
pólio ? Que entidades da classe rural 
foram ouvidas a respeito e quais os 
nomes de seus representantes ? 

IV :.._ Porque a Carteira Agríco!a e 
Industrial do Banco do Brasil e os 
Ministérios da Agricultura e da Viação 
não executam o plano que, agora, é 
confiado a uma emprêsa particular ? 

Sala das Sessões, em 20 de maio de 
· 1946. - Café Filho. 

REQUERIMENTO N.0 150, DE 1946 

Solicita do Ministro da Viação e 
Obras Públicas, informações quan
to às razões determinantes da pa
ralização dos trabalhos de cons
trução da ponte de embarque do 
pôrto de Maragogipe. 

Requeremos que o Exm.0 Sr. Ministro 
da Viação e Obras Públicas informe 
as razões determinantes da paraliza-

' 
ção, há cêrca de um ano, dos traba-
lhos da construção da ponte de em
barque e desembarque do põr.to de 
Maragogipe, no Estado da Bahia. 

Justificação 

A tradicional cidade de Maragogl
pe, s!tuada no recôncavo baiano, é wn 
dos grandes centros industriais do 
Norte. 

. N·ela se encontram duas importantes 
fábricas, onde trabalham milhares de 
operários, além de outras pequenas 
oficinas, confeccionadoras de afama
dos charutos. 

Para a saída de seus produtos- c 
para comunicações com a capital c 

.. outros pontos do Estado dispõe Ma:a
gogipe de um pôrto, pois, a proje~.ada 
e estudada via férrea ficou para as 
calendas gregas. 

:l!:sse põrto, assás movimentado, &ra 
servido, desde 1888, por uma ponte de 
made:ra, que, desafiando a ação do 
tempo, emendada e remendada, vinha 
atendendo, mal ou bem, às necessida
des da população local em suas via" 
gens, principalmente para a Cidade 
do Salvador. 

· O Govêrno Federal, acolhendo ro" 
gos e apêlos do povo maragogipano, 
mandou, afinal, construir uma outra 
ponte, de concreto armado, em substi" 
tuição à vetusta ponte de madeira. 

E, após as conhecidas e morosas 
marchas burocráticas, que tantos en" 
traves causam ao progresso do País, 
foi iniciada a construção do almejado 
melhoramento. 

Mas, quando a população do Muni
cip:o baiano se rejubilava, justam~nte 
satisfeita, com a execução do empreen..; 
dimento, único melhoramento que lhe 
proporcionaria o Govêrno da União - · 
dêsde os tempos coloniais -. apesar 
das coletorias federais arrec9.darem 
em Maragogipe milhões de cruzeiros, 
anualmente, eis que, inexplicavelmen
te, os trabalhos foram suspc>11sos e 
suspensos permanecem há cêrca de 
um ano I 

Continua, pois, o povo que paga im
postos na esperança de que o produto 
dêsses tributos reverta em uttl!dades 

-== 
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a seu benefício, a se servir da quase 
sexagenária ponte de madeira - hoje 
apodrecida e largando os pedaços -, 
com sua vida correndo perigo ! 

Não sendo compreensível perdure 
êsse lastimável estado de cousas, os 
requerentes, no desempenho de seus 
honrosos e elevados mandatos, apre
sentam êsse pedido cte informações, 
apelando, ao mesmo tempo, para o 
ilustre titular da Pasta da Viação, no 
sentido de S. Ex.a determ!.nar s·eja:m 
tomadas as necessárias e mdlsp~nsá
veis providências no sentido da con
clusão dessa obra de utilidctde indis
cutível. 

Em Assembléia Constituin~:l 20 de 
maio de 1946 • ..:.... Dantas Júnior. -
Otávio Mangabeira. - Juracy A~aya
Zhães . . - Rui Santos. - João Mendes. 
- Manuel Navais. - Aloisio de Car
valho. - Aliomar Baleeiro. - Nestor 
Duarte. - Rafael Cincúrá. - Luís 
Viana Filho. 

REQUERIMENTO N.0 1·51, DE 1946 

Solicita ao Poder Executivo in· 
formações relativas à prisão ào 
sr. Antônio Luciano Bacelar Cou
to,· presidente .do Sindicato àos 
Empregados em Estabelecimentos 
Bancários. 

Requeremos, por intermédio da Me
sa, sejam solicitadas ao Poder Exe
cutivo (Ministério da Justiça) as se
guintes urgentes informações: 

1) - Quais as razões determinantes 
da prisão do Sr .. Antônio Luciano Ba
celar Couto, presidente do Sindicato 
dos Empregados em Esta:belecimentos 
Bancários. 
· 2) - Onde se . encontra recolhido 
o mesmo· e quais as condições de sua 
prisão. 

3) - Qual a relação existente entre 
a referida prisão e a criação da Comis
são Paritaria constante do acôrdo que 
pôs têrmo à 1íltima greve dos banca
rios. 

Sala dc.s Sessões, em 20-5-46. 
Matias Olímpia. -Hamilton Noguei
ra. - Aloysio de Carvalho. - Paulo 
Saras ate. - Plínio Lemos. - Rui 
Palmeira. -' Cajé Filho. - Eucli
des Fir;ueiredo. - Domingos VeZasco.· 
- A imprimir. 

REQUERIMENTO N.0 · 154, DE 1946 

Solicita informações ao Govêrno 
sôbre a autenticidade de nota pu
blicada nos jornais desta Capital a 
respeito da recepção feita. ao Em
baixaàor do Brasil, em Buenos 
Aires. 

Requeremos que a Mesa solicite ao 
Govêrno, por intermédio do Ministé
rio das Relações Exteriores, informe, à 
vista de esclarecimentos prestados pela 
representação diplomática do Brasil, 
na República Argentina, se é <tutên
tica a seguinte nota, que os jornais 
desta capital acabam de divulgar, 
como fornecida pelo serviço de tm
prensa do coronel Juan Peron, presi
dente eleito daquela Nação amiga: 

"0 coronel Peron convida a. todos 
os "descamisados" de Buenos Aires a 
acompanhá-lo à estação de Belgra.no 
no próximo sábado a fim de receber 
o embaixador do Brasil, Sr Batista 
Luzardo, para testemunhar-lhe as sim
patias de que goza pelas inequívocas 
provas de afeto dadas à Argentina 

· em tõdas as ocasiões e que vem re
presentar por sua vez, junto a nós, 
os ''marmiteiros" do Brasil, camaradas 
dos nossos. "descamisados". 

Sala das Sessões, 17 de maio de 
1946. - Prado Kelly. - Flores da 
Cunha. -'-Romão Júnior. - Deodoro 
de Mendonça. - Aliomar Baleeiro. 7 / 

José Bonifácio. - Milton. Campos. -
Argemiro Figueiredo. - Edgarà Arru
da .. - Vergniaud Wanderley. - Ar
thur Bernardes. - Soares Filho. -
Monteiro de Castro. - José Leomil. 
- A imprimir. 

REQUERIMENTO N. 0 155, DE 1946 

Solicita informações ao · Poder 
Executivo sôbre eis obrigações· e 
direitos existentes entre o Brasil 
e os Estados Unidos. à vista do 
tratado que criou a Comissão 
Brasileiro-Americana àe Produçflo 
de Gêneros Alimerttícios. 

Requeremos que sejam solicitadas 
ao Poder Executivo, por intermédio 
da Mesa da Assembléia, as informa·· 
ções abaixo enunciadas: 

a) quais as obrigações e direitos 
atribuídos ao Brasil e Estados Unidos 

'·, .,, .... .._.,, 
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pelo contrato firmado entre os· dois 
países em 3 de setembro de 1942, 
criando a Comissão Brasileiro-Ameri
cana de Produção de Gêneros Ali
mentícios? 

b) como foram distribuídas as res
ponsabilidades e obrigações dos Dire

. tores da Organização em espécie? 
•. c) quais as razões determinantes 
do regresso antecipado dos técnicos 
americanos dos quais cinco eram al
tamente especializados, permanecendo 
apenas no Brasil e no exercício de 
sua função o Dr. Kenneth Kadaw? 

d) quais as fazendas modernizadas 
e quais as instalações com as verbas 
da OBA, pertencentes ao Ministério da 
Agricultura? em que consistiram essas 
modernizações e instalações de novas 
fazendas? quais as importâncias dis
pendidas com tais empreendimentos, 
individualmente exemplificadas? 

e) os especialistas brasileiros em 
trabalhos agrícolas elevados ao núme
ro de 800 eram funcionários do Minis
tério da Agricultura ou foram admi
tidos apenas para os trabalhos da 
CBA? qual o critério obedecido para 
à admissão dêsse pessoal? os eret1-
vos do Ministério da Agricultura per
cebiam pelas verbas da CBA, do Mi
nistério da Agricultura ou acumula
vam? 

t> quais os vencimentos atribtúdos 
aos citados funcionários, notadamen
te dos Diretores e funcionários consi
derados técnicos dirigentes? 

g) · quantas toneladas de sementes 
de alta qualidade foram cedidas pelos 
Estados Unidos e que quantidade exis
tia acrescida da reprodução ao ter
minar as suas atividades a Comissão 
Brasileiro-Americana de Produção de 
Gêneros Alimentícios? 

h) quais as ferramentas agrícolas 
modernas adquiridas pela CBA e dis
tribuídas pelos agricultores pelos cam
pos e pelas "fazendas cooperadoras", 
suas quantidades como tamb'ém inse-

. ticidas, gasolina e óleo fornecidos 
para êsses serviçàs? 

i) quanto empregou a· CIBA na aqui
sição de 1 :205 unidades de aço pa.ra 
armazenamento de sementes de cereais 
em geral e de quem foram adquiridas? 
quantas foram vendidas e quais os 
preços da aquisição e venda e quantaa 

existem atualmente em poder do Mi
nistério da Agricultura? 

1> como foi feita a distribuição dos 
1.800 e 1600 kms. quadrados cultiva
dos nos anos de 1942-43 e 43-44 para 
plantio de milho, feijão, arroz, batata. 
·e estacas de mandioca? foram total
mente aproveitadas as culturas ou so
mente em parte isso aconteceu? 

lc) quais e onde estão localizadas as 
37 fazendas organizadas para produ
ção de frutas e legumes pela CBA? 
quantas· árvores frutíferas foram plan
tadas nesses campos? quanto foi dis
pendido nessas instalações e em que 
consistiram? 

Z) quanto gastou a CBA na chama
da organização das Hortas da Vitória, 
especificando os gastos com cartões, 
distribuição de emblemas e folhetos? 
quais os resultados práticos advindes? 
quantas toneladas de legumes foi·am 
produzidas especificadamente por Es
tado ou Município, se possível? em 
quanto importou a venda dos produ
tos obtidos? 

m) onde estão localizadas as fa
zendas avícolas e para criação de 
porcos? quanto empregou a CBA em 
cada instalação? quantas aves e quan
tos porcos foram adquiridos e quais os 
preços da aquisição? quantos indivi
dues foram fornecidos às organiza
ções militares brasileiras e amÉ!ricanas 
durante e no após guerra? 

n) qual a importância dispendida · 
pela CBA com o treinamento de jo
vens para cultivo da terra, bem assim 
no manejamento de máquinas agrí
colas em suas fazendas, como, por ou
tro lado, com as bolsas de estudos 
para o envio aos Estados Unidos de 
49 rapazes "selecionados pela sua ca
pacidade"? 

o) quanto foi gasto no ensino de 
nutrição, no Brasil e nos Estados 
Unidos? 

p) permitiam as cláusulas do con-. 
tratá assinado entre o Brasil e os Es
tados Unidos a criação dêsses cursos 
especializados ou tinha finalidades es- · 
pecifiéas com objetivo primordial de 
desenvolver a produção de gêneros ali· 
menticios para o abasteeimento ali
mentar das forças armadas? 

t .. 
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q) foram a orientação nos trabalhos 
prõprianiente agrícolas, distribuição. 
de verbas, criação de cursos, aquisi· 
ção de máquinas e envio ao estran
geiro de brasileiros para cursos de 
especialização, aprovados pelo dlretor 
americano? , 

. ' 
r) houve por parte do diretor bra~ 

sileiro prestação de contas aos dois 
govêrnos ou não foi cumprida essa 
formalidade administra ti v a? 

s) quais os recursos com ·que Ioi 
custeada a campanha até 31 de de~ 
zembro de 1944 em moeda braslleira? 
houve saldo ou deficit? 

Sala das Sessões, 20 de maio de 1946. 
- Plínio Lemos. -· Matias Olímpia. 
- A.loysio de Carvalho. - Paulo Sa-
rasat~ - Rui Palmeira. 

INDICAÇÃO N.0 34-A, DE 1946 

Sugere ao Poder E:xecutivo des
tinar, na lei e1n elaboração sôbre 
a aplicação dos lucros extraordiná
rios, 20% para distribuição aos 
operários e empregados das enti
dades industriais e comerciais, 
proporcinalmente aos seus. ordena~ 
dos ou salários, com parecer da 
Comissão de Estudo das Indicações 
e declaração de voto do Sr. Jor

ge Amado. 

Encontro-me entr:e os que não ad
mitem o reconhecimento da existên
.cia, dentro dos ditames da razão e da 
moral, de "lucros extraõrdinários". 

ceu a denominação de "extraordiná
ria". 

Tais lucros extraordinários deveriam, 
e devem ser, os que superam a taxa 
de remuneração do capital, as quotas 
de. reserva, de depreciação, etc. São, 
pOis, .lucros abusivas, ilícitos, aos quais 
o Estado não deveria se associar à 
custa da exploração do consumidor. 

Mas a que lucros extraordinários se 
refere o Uustre autor da indicação? 
Aos saldos que se encontram deposi
t!lldos ou congelados pelo Govêrno? Aos 
lu-cros futuros? 

Si a indicação se refere aos saldos 
congelados CUllla>re verificar s1 êles 
já não têm destinação outra ·como 
a aquisição de· maqulnário, qu~·.bene
ficiando a produção viria beneficiar 
os trabalhadores possibilitando~lhes ·
trabalho mais eficiente e, pois, re~ 
muneração maior. 

Si a indicação se refere a "lucros 
extraol1dinários" a serem obtidos no 
futuro, estou· certo de que repugnaria 
à classe trabalha;dora participar, sob 
qualquer titulo, de tais lucros abu
sivas, ilícitos, percebkios à custa da 
e~loração de tôda a coletividade conw 
sumidora. A pactuar com êsse ·lucro, 
os trabalhadores prefGririam, estou 
certo, que os preços fossem rebaixa
dos e que nlnguem,. nem o Estado, se 
locupletasse com a exploração alheia. 

Os tra:balhadores querem a partici
pação nos lucros das emprêsas, mas· o 
desejam porque hoje em dia o con
ceito de emprêsa supera os de "pa
trão", "emprega;do" e "aviamentos", 
tomados como coisas distintas que se 
unem para obter resulta-dos também 
distintos: - "lucro", "salário~' ~ 

Ao Capital deve caber a remunera
ção razoável que incentive sua apli
cação com um sentido de utilidade so
cial e nessa remuneração devem es
tar incluídas, sem dúvida, as. conve
nientes quota:s de reserva, de depre
ciação, .etc., sempre que o capital es-· 
tiver investido na indústria, no co
mércio ou em qualquer atividade eco
nómica que se sujeite às osctlações dos 
merca-dos ou a riscos decorrentes do 
etnllreendimento. Mas si admito, aliás 
nos têrmos do programa do Partido 
Trabalhista Brasileiro, a existência do 
C!IAPital privado, não po,so aceitar co
·mo justa uma remuneração que foge 
:à razoabilidade a tal ponto que mere-

· "produtos". 

. Emprêsa, no moderno conceito, não 
é uma .. mistura, uma união de têr
mos divel"'Gos, mas ~a combinação 
de fatores de produção, na qual o · 
elemento humano - empregador ou 
empreendedor e operário ou empre
gado - utillsam meios materiais para. 
um fim determinado que deve ser 
sempre um objetlvo social, deve visar 
os interesses da coletividade. 
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Por isso, pelo pa.pel que lhes cabe, 
é que os trabalhadores desejam par
ticipar dos lucros da emprêsa, ou me
lhor, desejam que os lucros que ·ca
b~m à emprêsa sejam, numa deter
minada percentagem a ser ajustada, 
partilhados entre êles e os emprega
dores. 

Querem os trabalhadores uma par
ticipação normal nos lucros honestos 
nos lucros razoáveis, nos lucros que 
não resultem de preço acima do jus.:. 
to. 

Como representante de um partido 
que incluiu no seu programa o prin
cípio da participação dos trabalhado
res nos lucros das emprêsas, e que de
fenderá a inclusão desse principio na 
própria Constítuição, não poderia con
cordar. entretanto, com a sugerida 
participação, fosse qual fesse a por
centagem, fosse mesmo até a entre
ga total desse lucro extraordinário 
aos empregados. 

O proletariado brasileiro sempre pe
diu reconhecimento de seus direitos e 
não mais do que de seus direitos. 

Não poderia se encontrar entre es
ses a sociedade com o abuso. 

Opino, po:r isso, contràriamente à 
indi·cação, que teria meu apoio entu
siástico, assim como de tôda a bancada 
trabalhista, si ao invés de propor a 
divisão do lucro abusivo, pleiteasse sua 
extinção e a punição. daqueles que o · 
auferissem. 

Concluindo: . 
PubUcada, entretanto, que foi, a lei 

sôbre lucros extraordinários, julgo 
prejudicada a indicação. 

S. C., 10 de abril de 1946. 
Alfredo Sá, Presidente - pela con

clusão. 
Segadas Viana, Relator. 
Joaquim Sampaio Vidal - pela con-

clusão. · 
Daniel de Carvalho - pela conclu

são. 
Gabriel Passos - pela conclusão. 
Jorge Amado - pela conclusão nos 

têrmos da declaração de voto. 
DECLARAÇÃ.O DE VOTO DO DEPUTADO JORGE 

AMADO SÔBRE A INDICAÇÃO N.0 34. 
Ao concordar com a conclusão do 

relator no sentido de julgar prejudi
cada a indicação do deputado Aman
do F·ontes (que sugere ao Poder Exe
cutivo destinar, na .Lei então em ela
·boração, sôbre a apUcação dos lucros 
,extraordinários, 20% para distribuição 
aos operários e empregados das enti
dades industriaiSi e comerciais, propor
ciona·lmente a.os seus ordena,cfos e sa
lários) já que a lei referida f.oi pro
mulgada há dias, discordo, no entan
to, do parecer em tudo que nêle se 
re!fere à participaçã.o dos trabalha
dores nos lucros das emp,rêsas. 

O relator, ilustre lider da .. bancada 
.do Partido Trabalhista Brasileiro, de
clara-se contra a indicação porque en
contra-se "entre os que não · admi
tem ·o r·econhecimento da existência, 
dentro dos ditames da razão e da mo
ral, dos lucr·os .Jxtraordinárkls", e 
não há como discutir a imoralidade 
e o abus·o de tais lucros. Com o que 
niLo concorda no parecer é com tôda 
a parte qut: se refere à participação · 
dos trabalhadores nos lucros não ex
traordinári-os. O proletariado bmsi-
1eiro., cuja consciência política aumen
ta a cada dia que passa., já; compre
endeu que essa tão falada participa
ção nos lucros nada mais é, em últi
ma instância,. que a melhor maneira 
encontrada pelos patrões. para impe
dir a justa manisfestação das suas 
reivindicações. C·.)m essa ilusória par
ticipaçã-o nos lucros pretendem os pa
trões manter seus operários no baixo 
standa-rd de vida em que se encon
tram, com salários miseráveis. Como 
a prática vem. provando, em emprêsas · 
onde já 5e instituiu essa. demagógica 
participação nos lucros, ca'be a cada 
operário no fim do ano uma quantia 
ridícula, quantia que dividida pelos · 
doze meses do ano está sempre muito 
longe daquilo que, com a aumento 
justo de salários, conquistado atra
vés os processos democráticos do dis
s1dio coletivo e :ia greve, teria êsse 
mesmo operário. Sou pelo aumento 
de salários proporcional ao do custo 
de vida, e é através êsse sempre cres
cente aumento de salário que deve
mos encarar ct melhoria das condi
ções de vids. cto proletariado bra'Si
leiro. Pe.rece-me que a obrigação ini
cial dos repr·esentantes cto povo, que 
o sfi? também do proletariado, é ba-. 
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ter-se pelo reconhecimento dos direi
tos democráticos dos trabalhadores, 
aquêles que lhes possibllitam uma lu
ta ativa pelas sua.!> reivindicações. E 
o primeiro e o maior desses direitos 
é o de greve, tão violentamente nega
do pelo Decrete. com que .J govêrno 
disse . regulariza-lo. O prole.tariado 
brasileiro não se encontra no momen- . 
to, no Brasil, em lutl:. pela posse dos 
meios .de produção já que não se di
rige, na etapa atual de nossa vida 
política e econômica, a uma demo
cracia s.ocialista e, sim, a uma demo
cracia capitalista. Na democracia ca
pitalista c. que inter·essa ao proleta
riado, antes da participaçã.o · nos lu
cros da emprêsa, é o direito de defen
der suas reivindicações e. se bater por. 
salários que lhe possibilitem uma vi
da c'...ecente, que lhe possibilitem lutar 
contra a exploração ·do seu trabalho 

Sala da Comissão, 26 c1e abril de 
1946. -Jorge Amado. --
INDICAÇÃO N.0 34, DE 1946, .'!. QUE SE RE

FERE O PARECER. 

Requeiro que ·a Assembléia Cons
tituin~e sugira a.o-Poder Exe.cutivo que, 
na lei atualmente em elaboração sô
bre a aplicação dos lucros extraor
dinários, f~ça destinar. 20% dos mes
mos lucros' para clistribuiçã.o a.os ope
rários e empreg.ado~ das entidades in
dustriais e comercials, na proporção 
dos ordenados ou salários au!·.eridos 
por cada um .. 

Sala das Sessões. 29 de março de 
1946. - Amando Fontes. 

O SR. PRESIDENTE- Está finda 
a leitura do expediente. 

Tem a palavra o Senhor Gofredo 
Teles. 

blemas de ordem geral, teóricos e 
doutrinários, relativos à mesma ques
tão. 

Eu quis, Srs. Representantes, con
jugar ·a lição da doutrina com os en
sinamentos da experiência. E aqul 
traooo meu modesto trabalho, cuja 
pri~eira parte é essencialmente_ dou
trinária e a segunda ~minentemente 
prática. 

Minha intenção, ao apresentar es
tas · notas à Assembléia, é colaborar 
no fornecimento aos Srs. Représen
tantes, dos elementos, dos números, 
das estatísticas - digamos, da maté
ria prima - pa:r;a que possamos !a
zer, agora, uma discriminação de 
rendas, em conformidade com a rea- , 
lidade nacional. 

A fim de não cançar os Srs. Cons
tituintes, não lerei, desta tribuna, o 
mencionado trabalho. Limitar-me-e! 
a encaminhá-lo à Mesa, solicitando 
sua publicação no Diário da Assem
bléia. (.lJ!Iuito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE- Tem a·pa
lavra o Senhor Ernâni Sátira. 

O SR. ERNANI SATIRO - Sr. 
Presidente, Srs. Constituintes : -
o assunto que me traz_ à tribuna, hoje, 
é daqueles que melhor ficariam reser
vados para quando o projeto de Cons
tituição tivesse, nêste recinto, amplo 
debate: mas sempre entendi que as 
ouestões relevantes, que exigem ama
durecimento, as grandes questões ju~ 
ríclic:ts a respeito das quais nos temos 
de pronunciar, exigem, desde logo, an
tes mesmo de oferecermos emendas a 
respeito do projeto, tôda discussão, to
do esclarecimento, enfim, tõda con
tribuição da parte dos Srs. Represen-

O SR. GOFREDO · TELES - Se
nhor Presidente, Srs.· ConstitUintes. 
Sõmente por 2 minutos, ocuparei· a 
atenção da Assembléia. 

Tenho a honra de submeter à con
sideração desta Casa, o resultado de 
minhas pesquisas, relativas aos lm.· 
postos brasileiros, tanto da União;. co
mo dos Estados e dos· Municlpios. Sõ
bre nosso sistema tributário, mUito se 
tem .falado. Creio, entretanto, que, 
até hoje, mais impressionaram nos
sos oradores e ConstitUintes os pro-

tantes. . 
Trata-se, Sr. Presidênte, de um dos 

aspectos mais importantes do Capi
tulo da ordem econõmica, e que se 
relaciona com a politica do .sub-solo, 
isto é, as minas e jazidas existentes 
no Brasil, matéria que tem sido tra
tada em várias Constituições e disci
plinada, como é natural, por leis or
dinárias. 

Pela Constituição de 1891, "o direito 
de propri.edade , mantém~se. em tOda. 
a plenitude, .salva a desapropriação p·or 

---· .- . 
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necessidade ou ut1lidade pública, me
diante indenização prévia". 

"As minas pertencem aos propr!e .. 
tários do solo, salvo as llnlitaçõcs es
tabeLecidas por lei, a bem da ex-plora
ção dêstes ramos de indústria". <Art. 

. 72, n.0 17). 
Pela reforma de 19216.~ apenas se 

substituiram expressões que não al
teraram os princípios estabelecidos. 
Deu-se, porém, em 1934, aquilo a que 
o Deputado Prado Kelly, com brilho e 
penetração chamou de revolução bran
ca, porquê, pràticamente, se· deslor.a
ram do domínio dos particulares, da
quêles que eram superficiários das fai
xas de terra. onde estavam colocados 
as jazidas, para o domínio da Uniã.o, 
tôdas as riquezas adormecidas debaixo 
da terra. 

Até aí, Sr. Presidente, nada de 
mais, e todos estamos de acôrdo, por
que não se compre·ende, em nossa épo
ca, o uso anti-social da propriedade; 
não se compre·ende que o inte:-êssê 
privado se sobr.eponha aos elevados in
terêsses da nação; sõmente a União 
pode ter atribuições, pocfe ter direitos 
sôbl'e o sub-solo de qualquer região. 
Mas, acontece que essas . Constituições 
a partir de 1934, que tiraram do pa .. 
trimônio privado para o da naçã•J as 
riquezas do sub-solo, mandarl'l.m ga
rantir aos )proprietários, assL-n ex
propriados daquilo que lhes pertencia, 
preferência na exploração ou partici
pação nos lucros. As leis ordinárias, 
que têm regulado a matéria, até hoje 
apenas burlaram os dispositivos cons
titucionais, com gra~es prejuízos para 
aquelas pessoas 'despojadas de seu pa-
trimónio. · · 

Dizia ainda a Constituição de 1934, 
em seu artigo 119, § 1,0; 

"As autorizações ou concessões 
serão conf·eridas exclusivamente a 
brasileiros ou a emprêsas organi· 
zadas no Brasil, ressalvada ao pro
prietário preferência na explora
ção ou coparticipação nos lucros". 

Na Constituição de 1937, se repro
duzem essas expressões, com ligeiras 
modificações, que não alcançam o ca
so em debate. 

Não obstante, Sr. Presidente, o Có
'digo de Minas de 1940 vem dando o 
direito de requerer pesquisa a qual-

quer pessoa que entenda de inva.dir 
a propriedade privada, sem respeitar 
essa pr.eferência, essa participação nos 
lucros, s·em a qual não s·e atingem as 
altas finalidades previstas em lei. E 
isso, Sr. Presidente, porquê o conceito 
de exploração propriamente dito 
começa com a lavra, e a peequisa 
fugiu, por assim dizer, à e:dgênda dos 
dispositivos çonstítucionais. Não se 
tem dado preferéncia ao proprie!;ário 
do solo, desde a pc~::ruisa. 

Se quisermos, portanto, que, de fu
turo, ::;. I~i . ordinária respeite e aca
te o prmmpw previsto na Constituiçê.o, 
isto é, de que o· proprietário, o super
ficiário tenha preferência ·o v. p'l.J'tici
paçáo nos lucros, é indispens::í.v::l que, 
desde a pesquisa, fase prelin1innr de 
tôda e qualquer exploração de uma 
jazida, comecem a manifestar-se as 
preferêncbs. 

Sr. Preside-nte, quem s.e deu ao exa
me do que tem sido a exploraç;;\o das 
minas no Brasil, sabe per·feitarncnte 
elo 'conflito. dos graves d11nos mate
ricJs e morais rcsult::mt·es 1o r~t .. 1 ele 
ter sido o superfi:;iário despojado da
quilo que lhe pertencia. sem qiJe a lei 
ordinárb respeitasse os direitos e· as 
pn:::Zer§ncias pr·evistas pela Constitui-
ção Federal. . 

Agora me~mo, no projeto da grande 
Comissão, essa parte ficou a.ssim re
digida: 

"As minas e demnis riquezas do 
sub-s0lo, bem como G.s qucctas 
dágua, constitt1em propri·edade 
distinta do solo, p:lra o efeito ele 
exploração ou aprovcitam;::mo In
dustriai. (Ht. 9.0 ) O· aproveita
mento industrial das minas e das 
jazidas minerais bem como das 
á~uas e de energia hidráulica, 
amda que de propriedade privada, 
depende de auto:·izado c.u con
cessão federal, na foi·ms, da lei". 
(Art, 10.) 

Diz, ainda, o art. l!J, § 1.0, daquele 
projeto: 

"As nutc~·izact\~s ou concessões 
serão cc;.:f·~rlri~ts exclu!::iva.nlcnte 
a hrasilcil·c;;; ou ~t c:mJ:;rês.:los orga
nisadas no :Br'l:;il. rcs:mlvnda ao 
proprl.et:.í.rlo p;:,:,f~rê·.1cla na explo
ração ou copartlcipação nos lu-
cros." · 

-
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O que se verifica, Sr. Presidente, 
é que o projeto da grande Comi~são 
insiste na mesma omissão; e, em
bora sem discurar do interêsse do 
proprietário ainda deixa margem a 
que qualquer aventureiro, como se 
tem dado, constantemente, no Brasil, 
que queira invadir a propriedade 
alheia, a pretexto de pesquisar ja
zidas, que quase sempre não são pes
quisadas, possa fazê-lo impunemente. 
A Constituição, assim redigida, con
tinuará permitindo os mesmos a;bu
sos, os mesmO.s danos e. até os mes
mqs crimes. 

O Sr. José Jófili - V. Ex.11 quer 
recuar 50 anos. 

O SR. ERNANI SATIRO - V. 
Ex.a é que quer avançar demais. Devo 
deixar bem clat'o - não ponho em 
dúvida a prevalência do interêsse da 
União. Mas, no conflito de dois inte
rêsses privado, qúais sejam o · 4o su
perficiário e o do pesquisador part1-
cular, deve. prevalecer o do proprietá
rio, porque, afinal, é a própria Cons
tituição que manda que seus direitos 
sejam. respeitados, coisa nunca ob
servada pelo Código · de Minas. O 
que sustento é que, se o proprietário 

· não usar do direito de preferência, se 
o proprietário não entender de pes
quisar a jazida, se faça essa conces
são a quem possuir idoneidade para 
promovê-la e se estabeleça no Códi
go a forma de premiar o verdadeiro 
descobridor da jazida. 

O que prevalecia, anteriormente, era 
o direito exclusivo do . superficiário 
sôbre a jazida e não o direito de 
preferência à pesquisa. Minha tese é 
no sentido de que se mantenham os 
têrmos constitucionais, como o projeto 
da grande Comissão estabelece, mas 
que essa preferência se manifeste des
de a pesquisa, para se evitar, como 
foi sustentado pelo eminente Sr. Atíllo 
Vivaqua, que, depois de longa explo
ração, de um grande esfôrço, se ve
nha prejudicar o trabalho do pesqui
sador. 

O Sr. Oscar Carneiro - O ponto de 
vista de V. Ex. a está perfeitamente 
dentro do direito, da tradição brasi
leira. Clamorosas espoliações têm sido 1 
feitas, baseadas exclusivamente no dis
positivo atual do Código de Minas. 

A Paraíba - terra de v. Ex. à _;_ e 
. Pernambuco têm sido teatro, constan
temente, dessas lamentáveis explora
ções. 

O SR. ERNANI SATIRO - Agra
deço a contribuição de v. Ex.a 

Há poucos dias, no 'seio da grande 
Comissão, o ilustre Representante Se-

. nhor Agamemnon Magalhães enume
rava as vêzes que foi ·chamado, quan
do Interventor, para evitar êsses !llbu
sos, êsses conflitos e crimes de· aven
tureiros sôbre a propriedade privada. 

Um .Sr. Representante - Sou tes
temunha da ·exploração. dos garimpos 
de diamantes em terras devolutas de 
Mato Grosso. O Estado, infelizmen
·te, não presta a assistência que deve 
ao garimpeiro, porque não tem o di
reito de cobrar um só tostão sôbre os 
diamantes extraídos. E note-se, Mato 
Grosso concorre com mais de 50% na. 
exportação de diamantes do Brasil in
teiro. · 

O SR. ERNANI SATIRO- Acon
tece, ainda Sr. Presidente, - e esta é , 
a mais grave declaração que tenho a 
fazer nesta Assembléia, e, por conse
guinte, perante a Nação Brasileira -
que o que se tem dado com essas au
torizações de pesquilsas concedidas a 
qualque!t' indivíduo que traz SJtestado 
g!t'acioso de· um banco, é que ·esses 
mesmos indivíduos não fazem uma 
pesquisa científica, mas sim a de
lapidação do sub-solo nacional. . 

Os trabalhos de pesquisa satisfazem 
quase sempre, SJpenas uma formalidade . 
uma contribuição de natureza oficial, 
para que se continue estragando, con
trSII'iando o. curso natural do filão, pa
ra que, afinal, antes da fase da lavra 
e, afinal, da época da nacionalização 
das niinas, para que marchamos, êsses 
aventureiros arranquem, sob o pretex
to de p~quisa.s tôda a nossa riquesa. 
contida no sub-solo. 

Esta tem sido a grande verdade. 
Dizer que tem havido pesquisas, pros

pecções, lavras regulareiS no Brasil é 
desconhecer, absolutamente, in loco a. 
realidade das minas, as quais têm si
do estragadas desgraçadamente, con
trariando os elevados interêsses do 
Brasil. 

o Sr. José Jofilt -.v. Ex.11 apre- · 
sente os nllmeros. 
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O SR. ERNANI SATIRO- A elo
qUência dos númerots está lá. Vá quem 
quiser a uma dessas jazidas em explo
ração ~ veja ,se existe prospeção clen· 
tfca se existe reconhecimento geo
lógico, exames de laboratório, os es
tudos geofísicos e ensaios de bene
ficiamento. O que observaremos é 
uma lavra rudimentar, uma faiscação 
irregular, uma garimpagem contrària
mente o que determinam os decretos 
que ,conce-dem licença para pesquisar, 
que devem ser cientificamente feitas, 
a fim de se conhecer a capacidade e 

·qualidade das jazidas. 
O Sr. José Jofili -V. Ex.a quer ex

tinguir oo pioneiros. 

O SR. ERNANI SA'l;'ffiO - Não se 
fala em pioneiros nos Estados da Pa
raíba e Rio Grande do Norte, onde as 
jazidas são por demads conhecidas. Já 
passou a época das bandeiras. O que 
há, realmente, são aventureiros de 
obraiS feitas, que já encontram as ja
zid&s descobertas e passam a explorá
las na propriedade privada, e assim, a 
explorar a Nação. 

O Sr. João Agripino - Muitas vê
zes o proprietário descobre a mina. 
Quando está pesquisando, vem um 
a.ventureiro, que de longe teve conhe
cimento da descoberta, levanta a plan
ta e promove o registro, porque o pro
prietário não dispõe de relações na Ca
pital Federal ou ignora os meios de 
fazê-lo. 

O SR. ERNANI SATIRO- V. Ex.11 

tem tôda a. razão. 
Minha tese se desdobra em dois .pon

tos essenciais. 
O Sr. Galeno Paranhos• - Em 

Goiás, o registro de minas para pes
quisas, quando feito pelos proprie
tários, conforme a tese de V. Ex.6 tem 
dado resultado negativo. E' que os 
proprietários, na maioria dos casos, 
pleiteam as concessões com o intuito 
de monopolizar a exploração das mi
nas de · cristal de rocha, eVitando a 
penetração de gar.impeiros, que·, de 
fato, as procuram para trabalhar. Não 
é justo, pois, que se dê ao proprl~tã.
rlo a propriedade nestes reglstros. e, 
sim, a quem se dfspuzér, . efetivamen
te a explorar tais m1nas .seja DU não 
proprietário. Contra o .regtstrante de• 

sidfoso, existe sempre o remédio. da 
caducidade. Dai por diante qualquer 
um pode reqv,erer a jazida. 

O SR. ERNANI SATIRO- Coloco, 
pois, a questão, claramente nos se
guintes têrmos: marchamos para a. 
fase da nacionalização das m:tnas, o 
que já está previsto no projeto da 
Gra;nde Comissão. 

o que pretendo é que, enquanto a 
Nação não resolver, por si mesma, ex .. 
piorar as j-azidas, enquanto o Govêr
no da União não entender necessa;cto 
exercer, êle próprio, êsse direito, ~eJa 
dada preferência· ao proprietário do 
solo. E, somente quando êste não qui· 
ser, ou não puder fazer a pesquiza, é 
que deve ser concedida. a área ao pri· 
meiro pretendente, desde que haJa 
satisfeito tôdas as exigências estabele-
cidas na lei. , 

O S1'. Galeno Paranhos - Mas há 
proprietários que apenas reque't'em a. 
pesquiza, para evitar que outrem o 
faça. Mas nunca iruciam os trabalhos. 

O SR. ERNANI SATIRO- Se um 
proprietário registra determinada á.rea 
com o intuito, apenas, de que o ver
dadeiro pesquisador nela mesma não 
trabalhe, o seu direito poderá ser de
clarado caduco por um novo decreto, 
Visto como êle dispõe do prazo de seis 
meses para dar iniCio às pesquizas. E 
ainda: se, a pretexto de procedet' a 
pesqufzas, que não deseja fazer êle 
iniciar os trabalhos, apenas para ilu
dir o poder. público, dentro do orazo 
de dois anos, como é previsto na le
gislação em vigor, prazo que poderá 
ser prorrogado, conforme as circuns
tâncias, poderá ser declarada revoga. 
da a concessão e qualquer outro pes
quizador poderá requerer e obter a 
concessão sôbre a mesma área. 

o que desejo é que, desde que a 
Nação não entenda explorar' deternú
nada mina, seja ela entregue, de pra
f,erêncfa, ao superffcfário, que jâ fol 
despojado do direito que }he asststia 
sõbre o sub-solo, e não prevaleça o 
1nterêsse de um terceiro, na maior 
parte das vêzes aventureiro, e no pior 
sentido que imaginar se possa. 

O Sr. Oscar Carneiro - A prefe
rêneia. que v. Ex." defende está. par-
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feitamente regulada no que concerne 
a.os terrenos de marinha, que são pro.: 
priedade da União; entretanto, os pro
IJ:)rietários ribeirinhos, fronteiriços 
dêsses terrenos, têm a preferência .. 

O SR. ERNANI SATIRO- .t:ss~:~. e 
uma con tri.buição valiosa de v. Ex. n. 
o que, porém, desejo dizer é .:tue, sem 
deixar de criar, a propriedade prJ.vada· 
limites e restrições impostas pelo m~ 
terêsse social, não podemos ir ao e.it
tremo de despojar completamente o 
proprietário dos últimos l'esquícios de 
direito que lhe assistem 110 suo .. .so!o 
· Qúanto à segunda 'parte, à pesquisa 

irregular que vem sendo feita no sub- \ 
solo, é indispensável que se reformem 
os têrmos em que está redigido o ao
digo de Minas, porque, como assinalei . . 
o que tem haVldo é lavra clandest1-
na, desordenada, e não pesquisa cien- , 
tífica, no .intel!êsse da Nação. 

O Sr. José Jojili - E' um ponto 
de vista reacionário. 

O SR.· ERNANI SAT!RO - Se
nhor Presidente, terei oportunidade 
de concretizar em emendas os pontos 
de· vista que acabo de sustentar e es
tou certo de que jamais se encon
trarão, na minha atitude, propósitos 
reacionários, pois, . é mister que dis
cutamos tôdas as questões, elevada e 
desapaixonadamente; e, se, po.rventu
ra, qualquer dos Srs. Representantes 
correr o perigo de ser chamado de 
reacionário, sob pena· de deixar de 
cumprir o seu dever, que assim o cha
mem, mas fique a coragem moral dàs 
atitude"s assUIXrldas. (Muito bem. 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE -- Tem a pa
lavra o Sr. Getulio Moura. 

O SR. GETúLIO MOURA ("') -
Sr. Presidente, Srs. R.epresentantes: 
os problemas econômicos, sobretudo os 
:relacionados com a vida rural, têm 
merecido a atenção e o estudo da. 
Casa. Raro é o dia em que não assoma 
esta tribuna ilustre Representante do 
povo para, com inteligência, acuidade 
e erudição, versar aspectos da vida 
do campo. · 
· E', mesmo, o traço marcante da As
sembléia Constituinte de 1946 o in-

(*) Não foi revisto pelo orad~. 

terêss.e que há revelado pelos proble- · 
mas concernente à vida rural. 

Consigno a circunstância como so
bremodo animadora para aquêles que 
vivem desenganadamente a vida do 
campo, abandonados de todos e ca:re-
cendo de liudo. · 

Na oração que vou profenr, preten
do tratar de problema que julgo fun
damental aos interêsses da econorr:\:t 
nacional: refiro-me, Sr. Presictenll..", 
à citricultura. O que ocorreu com a 
laranja no. Brasil é assás desanima
dor, é mau sintoma da organização 
econômloca para o pafs. 

O Brasil, pelo seu território. pela 
variedade ·do seu clima e pela natureza 
de suas terras, está apto p;;.r~ a e:li.· 
ploração da pomicultura: na verdade, 
porém, não a temos, porqu{l apenas 
.realizamos exportação de bans.na. de 
abacaxi e de laranja., mesmo assim em 
escala reduzida. Entretanto. Srs. Re
presentantes, a citri-cultura repres.entou 
para o Brasil, uma das fontes de ri
queza, . porque a laranja chegou a 
ocupar, no quadro da nossa expol:'~ 
taçáo, o 5. 0 lugar. Basta dizer que, 
em 10 anos apenas de desanvolvt .. 
menta, o Brasil, de 130 mil calx?,s que 
exportou em 1928, passou o, 5. 775. 000 
caixas em 1938, com o valor <1 prox1-
mado de 150 milhões de cruzeiros. 
~pesar disso, com o advento da guerra, 
cessada a na vegaçã.o para os portos 
europeus, nada se fsz no Brn~IJ para 
salvar a citricultura e os opulentes 
'laranjais da baixada flnmin.<:nse. do 
Distrito Federal e de São Paulo. 

A la·ranja, todavia, ·representC'U um 
fator extraordinário, porque melho.ron, 
até, o índice maláorico de enormes re
giões · do país Basta citar esta cir
cunstância, porque a conheço de perto 
na minha terra: no municfpio mais 
citrícola do Brasil - Nova Iguq.çu. c;i
tuado na baixada fluminense .. 1ncie 

, sobram os pântanos e falta a saúde. 
Aí, a laranja, que exige para seu cul
tivo terreno sêco e dr·enado, av.xmou 
a drenagem de todos aquêles pânta
nos e, muito cedo. uma terra abn,ncto
nada como _era Nova Iguaçu, pôde 
apa-esentar ao Brasil uma plant13.cão 
de oito milhões de pés de lara.nieira. 

Devo saUentar que esta árvore mag
nifica pode ser considerada como sa.-
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nitB~rista número um, com que contou 
a baixada fluminense e, atpesar disso, 
vejo com tristeza, nada se ter feito 
na hora em que a citricultura entrou 
em crise, proveniente apenas da falta 
de transporte para os mercados eu· 
ropeus. 

Diante do clamor gerai, .crioü-·se, 
apenas, a Comissão E::ccutiva de Fru
tas organismo compli~ado, de buro-

' r Cl'acia cara, .enervante, rg.:e nada ez 
:or •.• • ,J. • ""!<:l~'~J·a,..~' em favor aa curw:.Hvt,ra r.,.~ ""'"' 

bilhões de cruzeiros. Foi essa enor
me economia que se perdeu inteira
mente no Brasil, diante da indiferen
ça e inércia do Govêrno. 

Nem podia ela !·eaiizr.1· .oc:·~1 útil, por· 
que os me1"1bros, componentss clczsa 
Comissão não eram cit!'icultorcs, n:lo 
eram técnicos no assm:.to, mz,s l·,o- '*-;, 
mens dos quais alguns, ató, jams.i::; 11::t

viam visto 112, vida um pé C.0 lr,ran
jeira. 

Senhores Constituintes, quero fazer, 
desta tribuna, algumas · sugestõc;; ao 
Sr. Ministro da Agr!cultura, ;;::u~ que 
ampare, nesta hora, o qU:e re5ta. do 
destroçado parque citrícola nacional, 
talvez um têr'Ço do que existia em 
1939. Se medidas adequadas forem 
adotadas, poderemos aiJ1da ver reflo
recel', engrand-ecer-se êsse mesmo par
que, porque não faltam aos brasilei-
ros espírito de iniciativa e vont.~!cl.e de 
trabalhar, quando· a ação do Govêrno 
não lhes entibia o gesto, não lhes im
pede a ativ:dade, não lhes ca.tLSa os 
maks decorrentes dos impostos e fre
tes. E' por isso que assistimos hoje ao 

perecimento, qt1ase integral, do par
que citrícola nacional, e é em tôrno 
dêsse assunto, num apêlo ao atu'll 
Govêrno, que dirijo estas palavras ü 
Nação, ua certeza de que, diante da 
cr:s-e que atra vcss-:mws, precis8 mos 
cuidar, sobretudo, ele produzir, e f'.1Lli~ 
to. Mas não é possível 9!'0dtczil· qm1n~ 
do os fretes e impostos tr;u:lsformam 
o Brasil em con,itmto de peqt:enos 
compartimentos est.?.nques, o!:.de a ri
queza não circula e onc1 ~ a prosperi
dad-e não se faz. B!;sta dizer aos SD .. 
nhores Constituintes que uma cniX•1 
de laranja remetid::t como encomenda 
para São P::tulo custa de fret0 Cr$ 
23,30, ao passo qUe 8. br::-,nja, do pêl'~ 
to do Rio de .Janei:·o a Buenos Aires, 
paga apenas Cr$ 10,00! 

Quer dizer: para remeter tuna cai .. 
xa de laranjas de Nova Iguaçu a São 
Paulo, dentro do Pais, pagamos duas 
vêzes ma:s que do Rio de Janeiro a 
Buenos Aires ·! 

Consigno êsse aspecto para mostrS~,r 
que, quando o Brasil perdeu o merca~ 
do europ·eu, ainda assim, niio se j'J:;
tificava a queda que sofreu a 1arttaja 
e seu subseqü·mte pere-cimento. Se ti
véssemos cuidado da circulação dessa 
fruta no mercado int:.:mo. tariamos 
vencido a cris-e citrícola, não levRn;;!o 
ao abandono milhões de pés de laran
jeiras, que represe2itava:..'l, no cálculo 
feito pelo Ministério da Guerm, dols 

Basta salientar que, quando não se 
colhi!:\ uma úrüca laranja por falta de 
mercBcl.o consumidor, os impostns con
tinuavam a ser cobrados sôbre a mes
ma produção. o impõsto de locação 
que é cobrado conjuntamente com o 
territorial, uma espécie, uma varieda
de do impüsto de v·endas e consigna
ções, continua a incidir sôbre os po
mares, qm~ndo tôdas as safras foram 
abftndono.das por falta de cr;lhe:ta. 
E' preciso salientar que todos os téc
nicos mostraram a necessidade. na
C:F!ela ocasiii.o, de que os fretes fôssem 
1'·8cluzldcs, senão abolidos, para que as 
laranjas circulassem dentro do Brasil. 
E:1tretanto fêz-se exatamente o con
trf:rio. Nos cinco anos de crlsa, au
mentou-se, para São Paulo, o frate em 
4.00%, enquanto ·se elevava a taxa para 
a l!aritima em 700%! 

Pergunto, Senhores Constituintes: 
E' possível salvar a economia citrí
cola do Bra;sil quando os próprios a.tos 
oficiais daquele tempo impediam a 
circulação da fruta, impediam seu 
consumo nos mercados internos? A 
conseqüência dess~ desastrosa política 
econômica, em relação à laranja, foi 
o abandono dos pomares que hoje, 
principalmente no Estado do Rio. 
estão transformados em simples cam
po~ de criação de gado, com desper
c:Hcio, sac~lfício de milllócs de -cru
zeiros, que deixaram ele entrar para 
a economia citrícola brasileira. 
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Acredito, entretanto, que o stual 
Govêrno, interessado como se mostra . 
por todos os problemas econômicos ... 

O Sr. Romão Júnior - o Govêrno 
estadual não pode estar interessado, 
pois ainda agora aumentou o impôsto 
territorial em 20 %, decreto que é 
nulo porque não teve aprovação do 
Presidente da República. 

O SR; .GETULIO MOURA- Devo 
esclarecer a V. Ex.11 que me referia 
apenas ao atual Govêrno da Repúbli
ca, porque a matéria de que cogito 
transcende das atribuições do Govêr
no estadual. V. Ex.11 aludiu apenas 
ao fato dentro do território fluminen
se, quando eu vejo o panorama do 
alto, sobretudo pelo interêsse geral. 

O Sr. Romão Júnior - V. Ex.11 

falou, antes, em impôsto territorial . e 
de locação. :tl:sse impôsto foi aumen
tado 20 % para êste ano, havendo 
possibilidade de ser aumentado para 
1947 em 300 a 400 %. 

O SR. GETULIO MOURA - São 
atribuições da administração esta
dual, e as medidas que pleiteia são da 
competência do Govêrno Federal, de 
forma que êste, com a soma de a.uto
riàade de que dispõe, poderá solucio~ 
ná-lo com brevidade, justiça e efi
ciência. 

Mas quero também salientar, d<J 
acôrdo com o aparte com que me 
honrou o ilustre colega, Deputado 
Romão Júnior, que, realmente, quan
do as chácaras foram a.bandonadas, 
porque os frutos não eram colhidos, 
sofreu a propriedade imóvel uma des
va1orizaçã-L de 30 % ; mas o va1or 
atribuído às propriedades, em muitos 
casos, foi excessivamente aumentado, 
o que demonstra o êrro da politica 
econômica então seguida. 

O SR. PRESIDENTE- Advirto ao 
nobre orador que está finda a hora 
do Expediente. 

O SR. GETULIO MOURA - Re
queiro a V. Ex.11 que me mantenha 
a palavra para o próximo Expediente, 
porque a matéria de que devo tratar 
é longa. · 

Amanhã prosseguirei o estudo da 
citricultura nacional. (Muito bem,. 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE...:._ Está. finda 
a hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais 170 Senhores Re
presen tan tes: 

Partido Social Democrático 
Acre: 

Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 

Pará:· 
Magalhães Barata. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira, Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 

Ma,ranhão: 
Clodomir Cardoso. 
Pereira Júnior. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. . / 

Lmz Carvalho. 
Afonso Matos. 

Piauí: 

Renault Leite. 

Ceará: 
\ 

Moreira da Rocha. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
Georgina Avelino. 
Mota Neto. 

Paraíba: 
Jandui Qarneiro. 
Samuel Duarte. 

Pernambuco: 

Navais Filho. 
Etelvina Lins. 
J.arbas Maranhão. 
Oscar Carneiro. 
Osvaldo· Lima. 
Costa .Pôrto. 
Ulisses Lins. 
Barbosa Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: · 
Góis Monteiro. 

Bah!a: 

Pinto Aleixo. 



Lauro de Freitas. 
Aloisio de Castro. 
Regis Pacheco. 
Vieira de ·Melo. 
Altamirando Requlão. 

E. Santo: 

Atílio Vivaqua. 
Carlos Lindemberg. 
Vieira de Rezeni:Ie. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 

Jonas Correia. 

Rio de Janeiro: 
Amaral Peixoto. 
Ed:.Iardo Duvivier. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Acúrcio Torres. 
Erigido Tinoco. 
Miguel Couto. 

Mlnas Gerais: 
Juscelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra. 
Bias Fortes. 
João Henrique. 
Augusto Viegas. 
Gustavo Capanema. 
Celso Machado. 
Olinto Fonseca. 
Lair Tostes. 

São Paulo: 
Cirilo Júnior. 
Antônio Feliciano. 
Costa Neto. 
José Armando. 
Lop~s Ferraz. 
Alves Palma. 
Honório Monteiro. 

Goiás. 
Dario Cardoso. 
Galeno Paranhos. 
Guilherme Xavier. 

Ma to Grosso: 

Argemiro Fialho. 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 
Flávio Guimarã,es. 
Lauro Lopes. 
Aramis Atafde. 
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Gomi Júnior. 

Santa. Catarina: 
Aderbal Silva. 
Otacílio Costa. 
Orlando Brasil. 

Rio Grande do Sul: 
Ernesto Dorneles. 
Gaston Englert. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Antero Leivas. 
Manoel Duarte. 
Bittencourt Azambuja. 
Glicério Alves. 
Pedro Vergara. 
Herofilo Azambuja. 
Baiárd Lima. 

União Democrática Nacional 

Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Maranhão: 

Alarico Pacheco. 
Antenor Bogéa. 

Pia ui: 

Antônio Correia. 

Ceará: 
Gentil Barreira. 
Fernandes Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda, 

Rio Grande do Norte: 
Ferreira de Sousa. 
José Augusto. 
Aluisio Alves. 

Paraíba: 

Vergniaud Vanderlei. 
João Agripino. 
João úrsulo. 
Plínio Lemos. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 
Lima. Cavalcaníl. 
Alde Sampaio. 
João Cleofas. 
Gilberto Freire. 
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Alagoas: 
Freitas Cavalcanti. 
Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 
Valter Franco. 
Leandro M~iel. 
Heribaldo Vieira. 

.dahia: 
Aloísio de Carvalho. 
Juraci Magalhães. 
Otávio Mang.abeira. 
Luiz Viana. 
Clemente Mariani. 
Rafael Cincurá. 
Nestor Duarte. 
Alio mar Baleeiro. 
Alberico Fraga. 

Distrito Federal: 
Hamílton Nogueira. 
Hermes Lima. 
Euclides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Castro. 
Magalhães Pinto. 

São Paulo: 
Aureliano Leite. 

Goiás: 
Jales Machado. 

l.\1a to Grosso: 
João Vilasboas. 

Paraná: 
Erasto Gaertner. 

Santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 
Flores da Cunha. 

-• . 

Partido Trabalhista Brasileiro 

... <\mazonas': 
Leopoldo Neves. 

. Distrito Federal:. 
Rui Almeida. 
Benjamin Farah .. 
Vargas Neto. 
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Segadas Viana. 
Benicio Fontenele. 
Baeta Neves. 
Barreto Pinto. 

Minas Gerais: 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
Guar~i Silveira . 
Romeu Flori. 
Berto Condé. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 

A11tur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra. 
Agosti;nho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 

São Paulo: 
·Osvaldo Pacheco. 
Jorge Amado. 
Caires de Brito. 

Rio Grande do Sul:. 
Trifino Correia. 

Partido · Republicano 

Sergipe: 
Durval Cruz. 
Amando Fontes. 

Minas Gerais: 
Jaci Figueiredo. 
Bernardes Filho. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 
Deodoro Mendonça. . 

Bahia: 

Teódulo Albuquerque . 

Partido Republicano Progressista 

São Paulo: 
Campos Vergai. 
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Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 

Raul Pila. 

·o SR. PRESIDENTE - Acha-~e 
sôbre a mesa o seguinte requen-
mento: . 

Requeiro que ouvida a Assemblé1a, 
seja lançado em ata dos nossos tra
balhos um voto de profundo pesar 
pelo falecimento, ocorrido a 16 do 
corrente, nesta. Capital, do Sr. Em
baixador Hipólito Pacheco Alves de 
Araújo, filho ilustre do. Estad~ do 
Paraná e figura das ma1s prestlgio

sas e brilhantes da. diplomacia brasi· 
leira. 

S.S. em 20 de maio de 1946. -
Lauro Lopes. - Aramis Ataíde. -
Munhoz da Rocha. - Gomy Júnior. 
- Munhoz de Melo. - Fernando 

Flores. - Erasto Gaertner. - Flavio 
Guimarães. - João. Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Senhor Munhoz da Rocha. 

O SR. MUNHOZ DA ROCHA (*) -
Sr. Presidente, direi apenas duas pa • 
lavras para justificar o voto de pe
sar requerido pelo falecimeno do Em
baixador Hipólito Alves de Araújo. 

Julgamos que a Assembléia assim 
se manifestando prestará uma home
nagem perfeitamente justa à memo
ria dêsse ilustre brasileiro, falecido 
há três · dias nesta Capital. 

Em todos os cargos que ocupou, na 
sua longa vida pública. como secre .. 
tário de legação, ministro plenipoten

ciário e embaixador em três c·ontinen-
tes Hipólito de Araújo demonstrou 

·a dedicação, a lealdade e a sincerida· 
de com que sempre procurou servir 
ao Brasil. Paranaense de velha es
tirpe, oritmdo de uma das mais an
tigas e tradicionais famflias, filho do 
Conselheiro Antônio Alves de Araújo, 
que foi Ministro do Império, Hipólito 
Alves de Araújo ingressou na car
reira diplomática por conselho e a 
instância de Rio Branco, que viria a 
ter nele um dos seus . grandes cola
boradores. 

(•) Não fo1 revisto pelo orador. 

Conta-se até Sr. Presidente, que 
ambos se encontraram, pela primeira 
vez, na Suíça. Nessa ocasião Rio 
Branco já servia ao Brasil na diplo
macia e Hipólito de Araújo estudava 
as possibilidades da indústria laticf• 

nia daquêle pais, para tornar-se in
dustrial na sua· fazenda da Lapa, no 
Paraná. 

Rio Branco discordou do seu pro
grama, . e se o Paraná e o Brasil per
deram um industrial ganharam, por 
outro lado, um grande diplomata. 

Rio Branco, mais uma vez. neste 
caso, acertou com a sua fina faculda .. 
de de descobridor de vocações. 

Pois foi justamente em Hipólito de 
Araújo que Rio Branco encontrou um 
de seus pr~ciosos auxiliares, muito 
tendo concorrido para a decisão do 
caso do Amapá. 

O Embaixa<Cior Hipólito de Araú'jo 
foi diplomata pel'feito. Era senhor 
da velha rotina diplomática, dessa 
rotina f·eita de solidariedade, ética 
e protocolo, em que êle era impe~ 
cável. 

Mas não se deixou vencer por essa 
rotina. Ao contrãrio, possufa a visão 
profunda dos acontecimentos interna
cionais, e vigilância sempre pronta 
para agir em beneficio da Pátria. 

O Sr. Otavio Mangabeira 
Apoiado. 

O SR. MUNHOZ DA ROCHA 
Dono de vasta fortuna, gastava, na
queles velhos tempos, mensalmente, 
mais de 2 dezenas de contos; para a 
condigna .manutenção das r~presenta
ções diplomáticas que chefiava no ex
terior. Possuidor de grandes recursos, 
tinha, como poucos, o sentido social 
da riqu~za, o que, infelizmente para 
nós, estã tão mal dissemina<Cio no 
Brasil. 

Na Lapa, sua terra natal - cidade 
tornada histórica pela resistência que 
o General Carneiro opôs, na revolu
ção federalista - Hipólito de Araújo 
instalou a fundação Amélia e Hipó· 
lito Alv.es de Araújo, doando à mag
nifica ·construção os recursos necessá
rios à sua manutenção em todos os 
tempos. 

Há mais de 20 anos, a referida 1ns~ 
titwção presta à gente pobre da Lapa 

• •. .. 
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a mais perfeita e eficiente assistência. 
médica. · 

Por êsses motivos, Sr .. Presidente, 
achamos perfeitamente justa a home
nagem que requeremos, para que 
conste da ata dos nossos trabalhos de 
hoje,, um voto de pesar pelo faleci_; 
mento do ilustre . brasileiro, embaixa
dor Hipólito Alves de Araújo. (Muito 
bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE: - Os Se
nhores que aprovam, o requerimento, 
queiram levantar-se. (Pausa. ) 

Está aprovado. 

Há ainda sôbre a mesa o !:.e
guinte requerimento: 

Requeremos que na ata de hoje, seja 
consign8ido um voto de congratulações 
pela grande data que se comemora E".ID 

Petrópolis, do centenário da Paróquia 
de São Pedro de Alcântara, em cuja 
catedral repousam os corpos de D. 
Pedro II e da Imperatriz Teresa. 
Cristina. 

Sala das Sessões, 20 de maio, de 1946. 
- Barreto Pinto. - Dioclecio Duarte. 
- Miguel Couto Filho. - José Va-
rela. - Getúlio Moura. - Pereira. 
Pinto. - Arruda Câmara. - Wal
tredo Gurgel. 

O SR. PRESIDENTE- Os Senho
res que o aprovam, queiram levan
tar-se. <Pausa.) 

Está aprovado. 

O SR. ARTUR FISCHER - Se
nhor ·Presidente, peço a palavra, pela 
o~dem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra· ·o nobre Representante. 

O SR. ARTUR FISCHER - Se
ordem) - Sr. Presidente, atendendo a 
reclamação do meu partido, no ~lo 
Grande do Sul, pedi a palavra para en
canlinhar à Mesa requerimento em que 
são solicitadas informações ao govêrno 
do Estado, sõbre demissões e transfe
rências, em massa, de ferroviários, ali 
verificadas, depois do último movimen
to .grevista. 

Sr. Presidente, o ferroviário gaúcho, 
como todos os seus colegas de outros 
Estados, é um obreiro humilde que, 

patrióticamente, contribui para o pro
gresso e a grandeza do pafs. 

O espfrito de sacrifício e de civismo, 
posto à prova em muitas ocasiões e de
monstrado em todos . os tempos, tem 
sido apanágio do nosso heróico fer-

. roviárlo. · 
É êle amante do trabalho, da ordem 

e da disciplina, e somente a influência 
perniciosa de agitadores e demagogos, 
com intuitos subalternos, inconfessá
veis, o poderia ter arrastado à greve. 

Não será justo, pois, que sejam cas
tigados êsses ferroviários ápenas por
que foram levados à greve, tanto mais 
quanto é sabido que os agitadores, no 
seu processo de aliciamento às greves, 
fazem uso da ameaça e da coação. 
. Punam-se os agitadores, uma vez 

comprovada a sua intenção maléfica, 
mas não se castigue os humildes fer
roviários, só porque foram conduzidos 
à greve, muitas vezes levados por fôrça. 
de circunstâncias alheias à sua vontade. 

Sr. Presidente, acredito que o atual 
Interventor do Rio·Grande do Sul, Dr. 
Silon Rosa, nome qUe declino com slm
patia, cujo patriotismo e .boa vontade 
de bem servir à sua terra quero pro
clamar desta tribuna, por certo tomará 
medidas imediatas junto à direção da 
viação férrea de meu Estado, no sen
tido de que sé impeçam quaisquer 
transferências ou demissões, e de que 
se desfaçam injustiças praticadas, a 
fim de que possa voltar a tranquilidade 
e a confiança no meio ferroviário da
quela unidade' federativa. Asslm proce
dendo, estarão os ferroviários aptos, 
como sempre, a colaborar no progresso 
e prosperidade do meu Estado. 

O Sr. Brochado da Rocha - Vossa 
Excelência permite um aparte? 

· O SR. ARTUR FISCHER - Com 
multo prazer. 

O Sr. Brochado da Rocha - Subs· 
crevo o apêlo que ·o nobre Represen
tante faz ao Govêrno do Rio Grande 
do Sul, para qu~ faça cessar a situa· 
ção de constrangimento em que se 
acham os felToViários rlograndenses 
sujeitos a transferências e demissões 
em massa. 

O Sr. Carlos Prestes - o Interven
tor do Estado, .autoridade das m1.1.18· 
reac1onârias, tem perseguido os ferro-
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viários, que foram à greve, a um de 
obter um pouco mais de pão para seus 
filhos. 

O SR. ARTUR FISCHER- Ore
querimento, cuja votação tl.>tuu enc.:a" 
minhanuo comprovara o quo:: de fato se 
passa no· Rio Grande do Sul. (Muito 
bem.) 

O orador envia à Mesa o segum
te requerimento: 

'REQUERIMENTO N.0 156-46 

Requer seja solicitado ao Go
vêrno do Rio Grande do Sul, in
forme, com urgência, se houve 
demissões e transferências de 
empregados da Viação Férrea do 
Rio Grande do Sul, depois do úl
timo movimento grevista daq'IU
lP.s ferroviários. 

Requeiro à dd. Mesa seja solici
tado ao Govêrno Estadual do Rio 
Grande do Sul, informe com urgên
cia : 

V•> - Se houve demissões e trans
ferências de empregados da · Viação 
Férrea do Rio Grande do Sul, depois 
do último movimento greviSta daque
les ferroviários; 

2.0 ) - Em caso afirmativo, qual a 
causa• das demissões e transferências 
havidas e o número delas. 

E, finalmente, rogando-se àquele 
Govêrno, ao mesmo tempo que lhe 
são solicitadas informações, conceda 
an1stia a todos os ferroviários atin
gidos com a pena da transferência 
ou demis.sâJo, ressalva.do o intetrêsse 
da ordem e da disciplina na classe. 

Sala das sessões, 20 de maio de 
1946. - Artnur Fischer. 

(Durante o discurso do Senhor 
Artur Fischer, assume a presi
dênda, o Senhor Berto Condê, 
2. 0 Vice-Presidente.) 

O SR. PEDROSO JúNIOR - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. PEDROSO .JúNIOR 
(Pela ordem) (*) Sr. Presidente, fui 

(*) Não foi revisto pelo orador; 

procurado, ontem, por uma comissão 
de serventes de cartórios de meu Es
tado, São Paulo. 

Expuseram-me, em linhas geraü!, 
· a situação de aflição econômica em 
que se encontram, diant~.o da resis~ 
tência do.s serventuários, em ajustar
lhes, condignamente, os seus salá
rios; e fizeram-me ciente das fina
lidades do Decreto~ lei n. 0 14. 978, do 
Govêrno de São Paulo, dispondo sô
bre a alteração do Regimento de 
Custas ' e Emolumentos dos serven· 
tuários da· Justiça. 

Sr. Presidente, expuseram-me que, 
para atender a um pequeno reajus
tamento de 20% ou 30% dos salá
rios dos serventes e demais funcio
nários de cartório, tiveram os serven
tuários da Ju~tlça, . os donos dos· car
tórios, por assim dizer. um aumento 
de receita de mais de 50%, do qual 
não distribuem a seus funcionários 
sequer 10%. A imagem invocada por 
êsses serventes é a de que o Govêrno, 
para atender à aspiração e à neces
sidade dos trabalhadores de cartório 
pôs em prática a solução dos 50% 
dos fabricantes de goiabada: uma 
goiaba, uma abóbora ... 

Assim é, Sr. Presidente, que êsses 
trabalhadores de cartório, em favor 
dos quais, ou a pretexto de benefi
ciá-los, se fêz um decreto que apena.s 
beneficia aos proprietários de cartó
rios, formularam representação, de
pondo em minhas mãos documentos 
que me permitem exame do assunto, 
exame que, entretanto, só se comple
tará com os dados constantes do re
querimento que •rou enviar à Mesa, 
sob a seguinte fundamentação: (~ê.) 

Sr. Pres1dente, agora a questão de 
ordem é a seguinte: 

· Na última sessão, o nobre Depu~ 
ta,do Sr. Nestor Duarte propôs fosse 
encerra,da a discussão de todos os re~ 
querimentos e Indicações em pautá, à 
vista de que, vindo o projeto de Cons
tituição, não mais se terá tempo para 
debates. Ao demais, êsses requerimen
tos e indJ.caçóes encerram um propó-
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sito de colab'oração da Assembléia 
com o Poder Executivo, pela falta de 
competência desta Casa, para legis· 
lar ordinàriamente. 

Eis, Sr .. Presidente, a questão de 
ordem que levanto, atendendo aos in· 
terêsses em causa, quais os de se re
querer sejam essas indicações e ês
ses requerimentos encaminhados ao 
poder público; mediante solicitação 
da Casa, dispensada a discussão tan
to de uns como outras. (Muito bem) 

O SR: PRESIDENTE- Informo ao 
nobre Representante que a questão de 
ordem, em primeiro lugar, teria de 
ser formulada por escrito e partir de 
cada um dos autores das. proposições. 

O SR. PEDROSO JúNIOR - A 
questão de o11dem que levanto versa 
precisamente a possibilidade de ser 
feito ou não êsse requerimento a que 
v. Ex.a se refere. 

O SR. PRESIDENTE - Evidente· 
mente, o autor de proposição pode pe
dir seja a mesma encaminhada in
dependentemente de discussão; mas é 
necessária essa iniciativa. · 

O SR. PEDROSO JúNIOR - Obri· 
ga.do a V. Ex.a. 

o orador envia à Mesa os se
guintes requerimentos: 

REQUERIMENTO N. 0 152, DE 1946 

Solicita ao Poder Executivo in
formar qual o número de cartó
rios existentes em todos os Es
tados, especificadas as comarcas 
e a receita e despesa de cada um. 

Atendendo a que os Serventes e 
mais funcionários de Cartórios cons
tituem· numerosa cla.sse a ser ainda 
amparada pela legislação social bra
sileira; 

Atendendo a que, sem embargo de 
sua funçã-o de natureza pública, como 
integrantes do mecanismo judiciário, 
nenhum direito, senão só deveres 
têm para com o Estado; 

Atendendo &. que, por outro lado, 
sendo remunerados pelos serventuá
rios, com sujeição de horário e de-

mais cara.cterísticos de subordinação 
funcional, nem por isso estão enqua
drados, para ?S efeitos de muitas leis 
sociais, na conceituação de emprega
dos; 

Atendendo a. que não sendo fun
cionários, públicos, nem empregados, 
de forma alguma o são Uberais, con
vindo, em razão disso, dar-lhes situa
ção definida e definitiva; 

Atendendo a que o aspecto de bem 
pessoal que o Govêrno empresta aos 
Cartórios, em favor dos Serventuários 
que por livre escolha nomeia, con
traria o interêsse público como se pro
vará, e constitui fórmula odiosa de 
oligarquia politica; 

Atendendo a que, com efeito, a. clas
se anceia pelo estabelecimento da 
carreira de escrivania, se possível, e 
o que seria louvável e honesto, dan
do-se aos Serventuários, como aos 
serventes e auxiliares, o caráter de 
funcionários públicos, convertendo os 
Cartórios em órgãos também públi· 
cos; 

Atendendo a que as ciXcunstãncias 
que envolvem o Decreto~lei núme
r-o 14.97,8, do Govêrno do Estado de 
São Paulo, e 1atado de agõsto últi
mo, demonstram à sociedade incon
venientes dess·a situação, por isso que, 
sob pretexto de modest< reajusta
mento de salário de seu funcionalis
mo. obtiveram os donos dos· Cartó
rios modificação ao Regimento de 
custas e emolumentos com o que du• 
plicaram · seus rendimentos já ante
riormente vultosos; 

Atendendo, porém, a que o .assun
to exige e merece meticuloso exame, 
isto porque, modifica;do o seu aspecto 
atual, a transformação será profunda 
no aparelhamento judiciário, ~ êsse 
exame depende de dados positivos e 
oficiais; 
. Requeiro à Mesa seja oficiado ao 

Poder Executivo solicitando~1he que 
informo, co.:n a urgência possível, 
qual o número de Cartórios em todos 
os Estados, especificadas as Comar
cas e a Receita e Despesa de cada 
um. 

Sala das Sessões, 20 de maio de 
1946. - Pedroso Júnior. - Segai!as 

i -
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Viana. - Benjamim Farah. - Ro
meu. Fi.ori .• - Baeta Neves. 

REQUERIMENTO N.0 153, DE 19~. 

Solicita inserção nos Anais da 
Assembléia Nacional Constituinte 
da· entrevista de Dona Iolanda 
Santerre Guimarães, publicada no 

jornal " F6lha do Dia", de 17 de 
maio de 1946, relativa ao proble
ma da lepra. 

Requeiro que a entrevista de dona 
Iolanda Santerre Guimarães, publi
cada no jornal "Fôlha do Dia", edi
ção de 17 de maio último (apenso), 
em que trata do problema da lepra, 
seja inserta nos anais desta Assem
bléia Legislativa, fundamentando o se
guinte apêlo que faço, ao govêrno de 
São Paulo: 

Que seja restrubelecida a vigência 
das Portarias 1 e 2 do seu. De parta,. 
mento de Profilaxia da Lepra, segun
do as quais os leprosários devem ser 
administrados pelos próprios doentes, 
com prefeitos e vereadores eleitos pe
to sistema do voto secreto, uma salu
tar prática de democracia, sobretudo 
porque é essa a justa aspiração des
ses sêres humanas, que aceitam com 
resignação o isolamento que lhes im
põe o interêsse de nós outros, que in
tegrarmos a livre sociedade. 

Sala das Sessões, 20 de maio de 
1946 .. - Pedroso Júnior. - Baeta Ne
ves. - Romeu Fiore. Segadas 
Viana. 

O SR. BARRETO .PINTO - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. · 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. BARRETO PINTO (Pela or
dem) - Sr. Presidente, Srs. Represen
tantes, já houve a semana mineira ... 

O Sr. Plínio Barreto - E. ain
da não acabou. 

O SR. BARRETO PINTO - . . • e 
oiço. dizer que ainda não acabou. 

Tivemos, por dois dias, a Bahia api
mentada como um vatapá politico, que 
também não sei se já terminou, ou se 
promete continuar. 

Permitam-me pois os ilustres cole
gas, que eu, plageando-os, também 
hoje inicie "minha .semana", que se1·á 
tôda dedicada aos ministros' do Gene
ral Eurico Dutra. 

O Sr. Plínio Barreto- Um por um? 

O SR. BARRETO PINTO - Será 
um por um. Amanhã tratarei de três 
ao mesmo tempo : Marinha, Aero

._náutica e Agricultura. 
Dedicarei o dia de hoje ao ministro 

das Relações Exteriores. 
Li, nos Jornais, que o Instituto Rio 

Branco - que tem por objetivo aper
feiçoar os diplomatas brasileiros - já 
está em pleno funcionamento. 

Aconselho, assim, que nele se ma
tricule o Sr; João Neves, quanto an
tes. (Risos). 

Ainda há dias, S. Ex.a concedeu en
trevista a um j,ornalista americano, 
a propósito de fatos internacionais. 
Publicada essa entrevista, em jornal 
de grande projeção dos Estados Uni
dos, S. Ex.a se apressou em desmen
tí-la. O jornalista, que tive a satis
fação de conhecer na Améric!l do Nor· 
te, pessôa de grande prestígio, diante 
das declarações· do Sr. joão Neves da 
Fontoura, frisou ser verdade tu~o 
quanto divulgara, e, mais, que podena 
invocar o testemunho do Chefe do 
Protocolo do Ministério ds.s Relações 
Exteriores. 

o Sr. Amaral Peixoto - En
tre a palavra autorizada do Ministro 
João Neves da Fontoura, que todo o 
Brasil conhece, e a de um agita:lor il:
ternacional, V. Ex. a prefere :1 ao agl
tador?! 

O SR. BARRETO P~NTO - Estou 
narrand·O o que o jornalista disse e 
que é do domínio· público. 

O S1'. Amaral Peixoto Posso· 
s.fiancar a V. Ex. a t:::r ouvido do Se
nhor Ministro João Neves da Pontour:1 
que S. Ex:a, nessa entrevista, 11ão se 
referiu à Rússia. O jornalista prnten
deu pôr em ·cheque o Ministér~o das 
Relações Exteriores do Brasil, fa1~endo 
intriga do nosso país com a Argantina. 
Com êsse objetivo, passou um tele
grama para os Estados U11idos, atri
buindo ao 11:osso Chanceler declara
ções que, absolutamente, S. Ex.a r.ão. 
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fizera. Aliás, o Jornalista em causa 
é homem que, habituàlmente, tem feito 
intrigas contra o Brasil. 

O SR. BARRETO PINTO - Las
timo não dispor de tempo suficiente 
para ler tôda a declaração do jorna
lista, na qual está citada, até, a hora 

. em que cheg.oti ao gabinete o. Chefe 
do Protocolo do Itamaratí. 

Sr. Presidenlf;e, desoejo, entretanto, 
aludir a questão mais séria: a "fila" 
do pão. No Rio de Janeiro, no~ Brasil 
inteiro acabou a "fila" do pao, por 
que não há mais trigo. E o respon
sável exclusivo é o Sr. João Neves 
da Fontoura que, preocupado em ir 
para a conferência da Paz, deu lug~r 
a fatos verdadeiramente desagradáveis 
para nós, como êsse de se ver o país 
inteiramente desprovido de trigo. E' 
que S. Ex. 11, não tomou em tempo, 
como era de seu dever, as medidas 
necessárias, com respeito à importa
ção do produto. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao 
nobre Representante estar quase esgo
tado seu tempo. 

O SR. BARRETO PINTO - Mais 
dois minutos, apenas para encaminhar 
um requerimento·à Mesa. 

Sr. Presidente, um dos homens mais 
honrados do Brasil, o Sr. Comandante 
Amaral Peixoto Diretor do Lóide Bra
sileiro, declaroÚ que os navios dessa 
emprêsa foram à .AJ:gentina e que lá 
não havia trigo para trazer. 

O Sr. José Bonifácio - Mas o en
carregado dos Negócios das Relações 
Exteriores da Argentina afirmou estar 
o trigo à nossa disposição. 

O SR. BARRETO PINTO - E o 
Govêrno argentino informa que des
conhece completamente o fato, em 
desacôrdo com as declarações esfarra
padas que o nosso Ministro deu hoje 
aos jornalistas. 

A verdad·e, que todo o Brasil pre
cjsa conhecer, é esta: se estamos sem 
pão, um dos maiores responsáveis pela 
situação é o Sr. João Neves da Fon
toura, que não tomou as necessárias 
providências, para evitar o mal, no de;. 
vide tempo. Esta é a verdade, que 
afirmo hoje, aqui, e reafirmarei sem
pre. 

REQUERIMENTO N.0 157, DE 1946 

Solicita, nos têrmos do art. 61, 
§ 5.0 do Regimento Interno, infor
mações ao Govêrno, por intermé
dio do Ministério das Relações Ex
teriores, sôbre importação de trigo, 
para o fabrico de pão. 

Requeiro nos têrmos do art. 61, § 5.0 , 

do Regimento, se oficie, ao Sr. Minis-· 
tro das Relações Exte~iores, indagando 
o que há de 'positivo em relação ao 
convênio sôbre a importação do trigo, 
destinado ao fabrico do pão. 

Sala das Sessões, · 20-V-1946. -
Edmundo Barreto Pinto. 

O SR. SOUSA COSTA-· Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. SOUSA COSTA (Pela or
dem) - Sr. Presidente, não me pa
rece necessário fazer a defesa imedia
ta do nobre Ministro das Relações Ex
teriores. 

O Sr. Barreto Pinto -"- V. Ex.11 estã 
muito interessado em defender o Mi
nistro das Relações Exteriores, porque 
S. Ex.11 tem no bolso do colete o .nome 
de V. Ex.a para embaixador na Améri-
ca· do Norte. · 

O SR. SOUSA COSTA -· O nobre 
Deputado .Barreto Pinto tem a sua 
irresponsabilidade já reconh-ecida por 
todo o Congresso. 

O Sr. Barreto Pinto - Restituo a 
expressão de V. Ex.a 

O SR. SOUSA COSTA - Quero de
clarar que êste próprio fato prova sua 
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irresponsabilidade, porque, no momen
to em que dirige à Mesa o• pedido de 
informações sõbre o que ocorre a res
peito da importação do trigo, S. Ex.• 
já prejulga a ação do nobre chanceler. 
Antes de informado, s. Ex.a já acusa. 

o Sr. Barreto Pinto - Não sei por 
que V. Ex.a. está tão interessado em 
defender o Sr. João Neves da Fon
toura, quando a passagem de V, Ex.11 

pelo Ministério da Fazenda tem sitio 
atacada violentamente e V. Ex."' 
ainda não procurou defender-se das 
graves acusações. 

O SR. SOUSA COSTA-- Isso nada 
tem a vêr com a aprovação do reque
rimento. 

O Sr. Barreto Pinto - Não apoia
do. V.· Ex. a tem aprovado requerimen
tos até para que a Asembléia vá aos 
Ministérios verificar o que há. 

O SR. SOUSA COSTA - Apoio 
todos os pedidos de informações sis
temàticamente, porque considero um 
direito da Assembléia estar informada 
sôbre o que ocorre na vida nacional; 
mas o que não posso apoiar e deixar 
sem protesto é que V. Ex.a., antes de 
saber o que se passa, prejulgue a ação 
do ilustre chanceler. Eu o defendo 
porque reconheço em S. Ex.a. um pa
triota que está cumprindo seu dever, 
despreocupado aos efeitos da publi
cidade. Mas numa hora em que, pelo 
mundo in~eiro, há falta de trigo, em 
que os .Paises produtores têm sua pro
dução reduzida, a ponto de preci
sar racionar a sua distribuição querer 
atribuir dificuldade dessa natureza ao 
chanceler do Brasil não é justo. 

O Sr. Barreto Pinto- O Brasil 
inteiro está sem pão. Durante a guer
ra em cujo govêrno servia v. Ex.a. nun
ca faltou pão. 

O SR. SOUSA COSTA - Estou res
pondendo a V. Ex.11 Eu o ouvi em si
lêncio. Não tivemos dificuldades de 
t:-i;;o durante a guerra, mas estas difi
culà!:!.des são crescentes e verificam
se, como.já disse, em tõdos os países. 

O Sr. Barreto Pinto - v. Ex.a 
sabe a grande admiração que tenho 
por V. Ex.a 

O Sr. Alofsio de Carvalho - Oh! 
no meu. caso, dispensaria essa admira
ção. 

Trocam-se violentos apartes en
tre os Srs. Barreto Pinto, Vito
rino Freire e outros Srs. Repre
sentantes. Tumulto no recinto. O 
Sr. Presidente suspende a sessão, 
reabrindo-a cinco minutos depois. 

O SR. SOUSA COSTA- Sr. Pre
sidente, depois dêste rápido inciden
te e de ter o Sr. Barreto Pinto reti
rado a expressão, que eu não havia ou
vidO inicialmente e que consideraria. 
injuriosa de sua parte, devo declarar 
que espero também que S. Ex.8 re
considere, por intempestivos os con
ceitos feitos ao nobre Chanceler João. 
Neves antes mesmo de enviar à Mesa 
o seu pedido de ... riformações. 

Era a explicação que devia à Ca.sa. 
porque não podia deixar passar em 
julgado a acusação levianamente feita, 
sem fundamento na verdade, quanto à 
atitude do Ministro das Relações Ex
teriore~. pois a crise da produção de 
trigo é problema mundial, que preo
cupa, nesta hora, tôdas as nações. 
Não poderíamos esperar que o Bra
sil ficasse fora dos efeitos dessa crise 
geral. (Muito bem; muito bem. Pal
mas. O orador é vivamente cumpri
mentado.> 

O SR. ERASTO GAERTNER 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela. 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. ERASTO GAERTNER <pela 
ordem) - Sr. Presidente. (Lê o se
guinte discurso> - Dentro de poucos 
instantes, virá para êste plenário o
projeto elaborado pela douta Ocmis
&ão Constitucional, a fim de ser exa
minado pela Assembléia, o produto do 
exaustivo esfar.ço · dispendid:o pelos. 
eminentes especialistas. 

Já é tempo, portanto, de nos con
gratularmos pelo esperado aconteci
mento. E é tempo, também, ele con
centrarmos as atenções e os esforços, 
a meditação ponderada na obra, que
cresce e avulta como a tarefa primei
ra e legitima para a qual fomos con
vocados. 
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Nessa ordem de idéias, quero permis
são para tecer algumas considerações 
de referência a um dos capítulos dá. 
matéria con;;titucional, já esquadri
nhado na respectiva Comissão. mas 
que, ao que se me afigura, deve me
recer uma profunda revisão r.ta As
sembléia, a fim de que antigos ')reccn
ceitos, velhos tabús não venham a con
sagrar injustiça clamorosa contra. uma 
classe, a que devemos muitas glórias 
da nacionalidade. 
· Estou me referindo ao disoositivo 

malfadado, que pretende dispor que 
os militares. ao serem eleitos. ao re
ceberem a alta dignidade de um man
dato políti-co. fiquem condenados a es
tacion9.r a estagnar nas suas carrei
ras, vedando-:,e~lhes a simples promo
ção por antiguidade. eis que só se lhes 
procura ccnceder a contagem de tempo 
para r<!forma. 

E' o recurso índireto, é a mll.r.obra 
lateral cl e repelir e afastar a (!Olabo
raçã.o necessária e preciosa, por tantos 
titules. dos representantes das fôrças 
.armadas nas atividades politicas. por 
isso mr.smo que lhes abre a alterna
tiva penosa da renúncia aos mandatos 
011 do abandono definitivo da carreira, 
para a qual votaram suas melhores 
energias. 

Caldeando o espírito nas forjas da 
casema, onde se cultiva o amor d~:~. pá
tria, na mais acendrada unção de cí
vi::mo, é como se expande a vocacão 
da vida pública. à qual têm prestàdo 
os militares, em nossa terra. ')1: mais 
~,ssinalados serviços. Dêles estão 
cheias as nossa:; tradições politicas: 
com êles se identüicam e exaltam os 
fastos da República. 

Não sairemos mesmo da órbita ela 
eC'onomia interna do parlamento, na 
qual são imprescindíveis os serviços 
dos representantes militares, uma vez 
qtte o próprio mecanismo das comis
sões ele segur!'!.nça fica tributário da 
sua cooperação técnica. 

A medida in.iusta faria resultar, por
tanto. a deficlência desses pronuncia
mentos legh;lativos, a menos que o Po
der se sujeitar.se às solicitações itera
tlva$ da contribuição especializt:J.da. 

Poucos se lembraram, todaVia, de que 
o conceito de fôrças armadas isola
elas, lnudas; o conceito de classes fe-

ch111das e estanques no organismo na
cional; o conceito de exército apoli
tlco, de fôrças mecânicas, prontas ao 
serviço de todos os governos - êsse 

. conceito ruiu fragorosamente· com a. 
derrota da França, em 1940, e mostrou 
sua desnecessidade com a improvisa
ção fulgurante do exército americano! 

Quando a nossa história não se or
gulhasse, em todos os passos, da ação 
contínua e heróica de tantos soldados 
e marinheiros e ultimamente dos nos
sos aviadores que, figurando há tão 
pouco nas fôrças armadas. já se glo
rificaram, em jornadas cívicas, com 
essa figura olímpica do major Briga
deiro Eduardo Gom·es, o ca.tr.peão da 
nossa restauração democrática, então 
haveria que referir o passado recen
tíssimo. O 29 de Outubro, que a Nação 
deve guardar com o mais enternecido 
zê lo patriótico . é, incontestàvelmente, 
o pronunciamento· culminante, a ele
var na gratidão de todos, o grande· 
serviço das fôrças armadas à Repú
blica e à Democracia . 

O Sr. Lino Machado - V. Ex.a há 
de permitir que o inrerrompa para di
zer que em tôda a história política 
do Brasil êsse tem sido o serviço das 
fôrças armadas. 

O SiR. ERASTO' GAIERTNER 
Grato ao aparte de V. Ex.a. 

O argumento de pêso, invoçado para 
a ingrata missão de s-opitar aos mili~ 
tares os ímpetos do espírito plÍblico 
é o de que muitos dêles "fizeram tôda 
a sua carreira na politica" ... 

Ora, o dispositivo equilibrado e sábio 
da Co-nstituição de 1934, no art. 164, 
em seu parágrafo único, já estabelece
cia a solução adequada e lógica, pre
vendo a agregação e a promoção só por 
antiguidade, bem como a transferência 
para a reservo., na hipótese do afasta
mento contínuo por oito anos e des
continuá por doze. 

O Sr. Lino Machado - 1l:sse disposi
tivo da Constituição de 34 era, até 
certo ponto, justo. Coisa muito di ver- · 
sa está agora ocorrendo na grande 
Comissão, pretendendo-se afastar su
màriamente da política· todos os ofi
ciais das classes armadas. I ' 

.
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O SR. ERASTO GAERTNER 
Vamos, portanto, xevigorar o dispositi
vo da Constituição de 1934. 

Srs. Constituintes, denunciando o 
golpe Capitalista de 1937, para que a 
nova Carta 1\IT...agna restaure também 
as normas moralizadoras da Consti
tuição de 1934. 

O Sr. Lino Machado - O que se 
passou na Subcomissão foi precisamen
te isso: a adoção de um dispositivo 
!fascista, a renovação do que existe ria 
Constituição de 1937, êsse papelucho 
que ainda está aí a vigorar. 

Há que eschrecer ·o plenár1o, como 
episódio abonador da Câmara de 35, 
que a Comissão de Código de Aguas, 
durante dois anos, conseguiu frustrar 

O SR. ER:ASTO GA$TNER -
Perfeitamente. 

Os interêss·es da classe ficaram assim 
protegidos, · sem prejuízo da função 
eletiva transitória. Mas os altos in
.terêsses do país em nada sofreram, 
!Pelo contrário, tudo gaJlharam princi
palmente se as grandes vocações con
dicionaram algumas transferências 
para a carreira política. 

E', portanto, oportuno que se aler
tem os espíritos contra o movimento 
que se esboça de an·edar o dispositivo 
hábil em detrimento das classe::; ar
madas e em prejuízo da própria na
ção. 

O Sr. Lino Mctchado - E precis::t
mente na hora em que as classes Ul'

:madas nos devolvem a d·emocracia. 

O SR. ERASTO GAERTNER -
Não vamos ferir a modestia dos bri
lhantes elementos dessas classes, que 
nos . honram com a sua compan:!lia e 
que engrandecem a Cas::. com os seus 
trabalhos e destacada cooperação. 

Medite-se, somente, na atnação 
excepcional, na Constituinte de 31, de 
Juarez Távora. êsse expoente de cul
tura, de dignidade pessoal e de devo
tamento à causa da nacionalidade. 
Orientando com· alto sentido de bra
silidade os trabalhos daquela Assem
bléia, convenceu um. plenário ho~til, 
de iniClo, para ao fim, cristalizar aquê
les dispositivos magníficos sôbre ri· 
quezas do subsolo e quedas d'água, 
rambas de emprêgo e utilização p·:::n· 
dendo de autorização e coneessão. 
E foi além. Instnliu a chboração dos 
códigos de minas e de :'irruas. cujos 
resultados benéficos só os in terêss::s 
das grandes emprêsas n!1o qul~e::am 
enxergar. 

Pois nessa órbita co:n.stituc:c!;al, a 
ocas1ao é para despertP.:- r: a.11Jc::; 
apreensões e constitui um alto dP-ve:: 
atrafr pa!I'a ela a atenção dos nobres 

as tendências dos que se obstinaram 
em derribar as suas normas salutares. 

InaugUl'ado o Estado Novo, entre
tanto, em 10 de :novembro, analisan
do-se o dispositivo· correspondente às 
águas e minas, viu-se que, ardilosa
mente, foi subtraida a expressão "con
cessão", permanecendo somente o re·· 
quisito "autorização", para a utiliza .• 
ç:io das águas e minas. 

Evide11temente, não é mistér ser 
muito versado nesses assuntos para 
comp:·eender a proftmda alteração que 
importou em suprimir o característico 
de concessão, que equivaleu, indiscuti
velmente, em retir·ar da União a fa
culdade de conceder e, portanto, negar 
à União a propriedade das Minas e 
Aguas. 
· Não passou, porém, em julgado a 

traiçoeira investida. A vigilância devo
tada do Serviço Federal ele Aguas de
nunciou· o golpe ao Estado Maior do 
Exército e êste, depois de estudar 
o assunto, de pronto se deu co11ta da 
sua enorme gravidade. Foi do que re
sultou o Decreto-lei, baixado em 1938, 
revigorando o dispositivo constitucional' 
de 34, Decreto aquêle em franca opo
sição ao sistema estabelecido na Carta 
outc:·g·s.da em 37. 

Seria natural aue oassasse serena
mente o Decreto restaÍ.trador, caso não 
houvesse sido prerneditada a manobra. 
estigm:1 tizada n:1 Cart!l fascista. Não 
foi isso, entretanto, o que se verificou. 
As emp:0s::s hlteressadas tomaram 
posiç:'"~o contra c D~m·eto, acoimado de 
ll!::cn2t:itt:c~:o:1al, e numerosas ações 
fcr::cm Pl'O}cc::t:::.s no judiciário. Ficou 
p:t t0nt2 e ela:· o, as:;;lm, que intervieram 
na ebbO::aç:'\o da Carta de 37 e con
scguirnm. nos g·ab:;:-!;;tas fechados, em 
r~~:f ::e ~r:1.n~ou o :.:;olpe, ar;uilo que não 
j,::\:lt:r:::n ol:~ :· d:\ :Jâmq.ra Nacional. 

!:.~ ~sti, Srs. C.:o::1stitulntes, a signi-
ficagão ::xrJressh·a da at.itude de 
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muitos elementos, que se bateram 
tanto e tanto se batem, ainda, para 
afirmar que a Constituiçãp de 37 teve 
Vida legal, pois que, s·endo assim, evi
d·entemente, será inconstitucional o 
Decreto salvador de 1938. 

O SR. PRESIDENTE- Lembro ao 
orador que está terminado o tempo. 

O SR. ERASTRO GAERTNER -
Faca desta tribuna um apêlo aos Se
nhÕres Francisco de Campos e Góis 
Montei!I'o, para que deponham diante 
da Nação, esclarecendo as origens reais 
do dispositivo vitorioso em 37, a fim 
de que sejam identificados · aquêles 
que ·se fizeram instrumentos a sõldo 
das grandes Emprêsas. 

Aqui está, portanto, o momento de 
estud>ar novamente êsses dispositivos. 
E êste rela tório singelo é um esclare
cimento indispensável à Assembléia, 
que não pode e não deve incorrer num 
verdadeko crime de lesa-pátria, dei
tando por terra a legislação Vigilante, 
correta e patriótica de Juar·ez Távora. 
'(Muito bem, muito bem.) 

(Durante o discUrso do SenhOr 
Erasto Gaertner, reassume a pre
sidência o Senhor Melo Viana, 

I 

Presidente) . 

O SR. OSORIO TUIUTI - Se
nhor Presidente, peço· a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. OS O RIO TUIUTI (pela 
ordem) ("') - Sr. Presidente, Se
nhores Constituintes: ocupo a tribuna 
apenas para completar as considera
ções que fazia na última sessão, a res
peito das missões religiosas de Ca
tequese. o assunto prestava-se a uma 
explanação extensa, que julgo desne
cessária e que não poderia fazer mes
mo que o quisesse, em Vista da preca
riedade do tempo que me é concedido. 

Afirmava eu, então, que as missões, 
em regra, agiam em zonas inóspitas, 
empobrecidas e, muitas vêzes, asso
ladas pela febre mas que, apesar de 
tõdas essas dificuldades, elas têm 

sido efic,ientes, no que concerne aos 

("') Não foi revisto pelo orador. 

aspectos. mais interessantes para o 
nosso Pais. Temos tido, além da assis
tência· religiosa, a assistência e o en
sino agrícola; o ensino preliminar a 
radicação do índio ao solo, trabalhos 
de saneamento, de hospitalização e 
uma série de outros_. 

Desejo chamar a atenção da Casa 
especialmente para algumas afirma
ções insuspeitas a respeito do trabalho 
das missões. 

Destacarei, em primeiro lugar, a 
opinião emitida pelo Sr. General 
Valentim Benício da Silva, pois S. Ex.6 

se refere às Missões dos Salesianos em 
têrmos os mais elogiosos para os tra
balhos que realizam. 

Temos conceito, também insuspeito, 
do Sr. Representante Alvaro Maia, 
ex-interventor no Estado do Amazo
nas. S. Ex.a, depois de uma inspeção, 
dizia: 

"Mlaior, talvez, do que a admi
rável semeadura da capital, é 
a evangelização cívica (io interior, ' 
no Madeira e rio Rio Negro, até 
as fronteiras da Bolívia, Colômbia 
e Venezuela. Em hospitais, asilos, 
escolas que arvoram o pendão do 
Brasil, os missionários distribuem 
o alfabeto, a saúde e os ensina
mentos da Pátria. Em regiões lon
gínquas onde ainda não chegou a 
projeção oficial, os servícolas re
cebem a quinina, o remédio ime
diato, a hospitalização e vêem os 
seus filhos amparados em uma 
vida melhor. Posteriormente nas 
funções de .interventor federal, 
pude certificar-me, · ainda mais, 
da incessante atividade que êsses 
missionários desenvolvem, indepen
dente de credos e opiniões. Possa 
a minha terra ter sempre a seu 
lado êsses operários do bem." 

O Sr. General Alexandrino Ferreira 
da Cunha,. quando em visita às fron
teiras do Brasil, assim se expressou: 

· "A influência das Missões Sa
lesianas do Rio Negro, é sem dú
vida alguma, de benemerência pa
triótica: Barcelos, São Gabriel, 
Taracuá, Jauaretê são centros de 
cultura moral e cívica. Escolas 
agríColas, oficinas de ca.rpintaria, 
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. a.l!a.iataria., mecân-ica, swpatarla, 
armam os alunos para a futura 
luta pela vida. Isto porém, os 
Salesianos puderam conseguir à 
custa de muitos trabalhos e de 
grande dedicação, que só a ca
r~dade cristã pode ·inspirar, en
corajar e realizar. 

Nlada vi de melhor, nem de 
mais surpree!l'l!dente nesta selva 
amazôni-ca. Hoje já se pode afi1'
mar que esta população cons
titui um elemento de vigilância e 
de trabalho ne·sta região fron
teiriça: amanhã, constituirá sem 

· dúvida alguma um elemento de 
sua própria segurança, dev.ido à 
benemérita ação dos missionários 
Salesianos. " 

A última opinião é a de um candi
dato do Parttdo Comunista à repr.e
sentação federal pelo Amazonas, ci:da
dão que, segundo afirmal\1, desejava 
"desancar os padres". 

Manifestou-se o Dr. Pereira Nunes, 
que é Técnico do Serviço de Caça e 
Pes·ca e Presidente do Instituto l!:tnico 
Geográfico do Amazonas, da seguinte 
maneira: 

.. , 

"Até hoje, a meu ver, ainda 
êsses educadores merecem aque
les conceitos francos e desassom
brados do General Alexandrino e 
do escritor Gastão Cruls, incum
b1dos pelo G o v ê r n o Getúlio 
Vargas de observações, que seus 
i n i mi g os reclamaram fôssem 
minuciosas. Visitei-lhes os inter
natos, vhi com as crianças indf

. genas vários dias, ·visitei depois 
os lares dos . pais e verifiquei que 
até ali se estendera a ação de um 
padre da estatura moral do Pa
dre João Marches!, cognominado 
o Anchieta do Rio Negro, de um 
Padre Domitrovitsch, notá v e 1 
construtor, de um Padre Antônio 
Giacone, estudioso infatigável da 
etnologia de várias trfbus da
quela região ... Mas o Salesiano 
não pode por si só resolver em 
tôda a sua extensão, êsse 'pro
blema da terra e do homem: fa
lecem-lhe recursos que as sub-
venções, por mais pingues que 
sejam, não podem garantir, mto 

que a obra social que aspiram. 
tem de ser dirlg~da num sentido 
mais humano e mais amplo. A 
figura de D. Basco é a de um 
sociólogo e a de seus discfpulos 
também ... Nas nossas fronteiras 
com a Colômbia e a Venezuela 
essa obra é tão eSIPetacular como 
a natureza que a cerca." 

T·enho a dizer, ainda para fina
lizar, que, no meu entender, o Se
nhor Carlos Prestes não pôde ob
servar devidamente os trabalhos das 
Missões Salesianas em Mato Grosso 
porque . ia em dftsabalada carreira, 
!Perseguido pel:;ts tropas legais. 

O SR. PRESIDENTE - O tempo 
destinado ao nobre orador está es
gotado. 

O SR. OSORIO TUIUTI - Vou 
terminar, Sr. Presidente. 

Referiu-se S. Ex.a às Missões Sa
lesianas em Mato Grosso, certamente 
por ter tido remorsos do que fêz sua 
coluna, depredando, saqueando e in
cendiando as casas dos pobres bo
rórós, conforme relatório do General 
Guilherme Mariante, arquivado no 
Ministério da; Guerra. (Muito bem. 
Muito bem. Palmas.) 

O SR. LEITE NETO - Sr. Pre
s~dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. LEITE 'NETO - (Pela or
dem) (*) - Sr. Presidente, há dias, 
didgi a V. Ex.!l requerimento em que 
solicitava a nomeação de uma co
missão de parlamentares, que fôsse 
ao pôrto de Santos, rupurar, no local 
dos a·conteciomentos, a verdade sôbre 
o que esta v a ocorrendo n a q u ê I e 
grande centro da economia nacional. 

Neste momento, ao vir à tribuna 
justüicar o reieddo requerimento, 
desejo reportar-me à situação geral 
em que nos encontramos, não só o 
Brasil como todo o mundo. Aca.ba
mos de sair de uma guerra que foi 
verdadeiro cataclismo desencadeado 
sõbre os povos e naçõ.es por sistemas 
imperialistas, guiados por políticos 
delirantes sistematizados. Entretanto, 
se grande foi a hecatombe, se &rrande 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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foi a perda de vidas e a destruição 
de riquezas necessárias à satisfação 
do povo, podemos colher nêsse novo 
após guerra as li~es substanciais 
que deverão servir de guia para o 
dia de amanhã, para êsse n o v o 
arrebol de civilização. 

Ficou então frrmado o princípio da 
suprema-cia do direito sôbre os re
gimes despóticos e de violência va
lendo mais a fôrça do direito que a 
!ôrça da opressão. 

Ficou, também, assinalado o prin
cipio de que a socieda.de contempo
rânea deve ser reestrutur::vda em no
vas formas, em que prevaleçam os 
princípios íntangfve:s da justiça so
cial e da distributiva. 

Ora, ·sr. Presidente, foi aruma.do 
por êsses princípios que me abalancei 
a dirigir a V. Ex. 11 o requerimento 
em debate, propugnando que uma co
missão de parlamentares fôsse rea
lizar, num amb:ente de paz e sereni
da.de, com insuspeição, verda.deira 
investigação social, autêntico inqué
rito em tôrno dos graves aconteci
mentos que se desenrolaram em 
Santos. 

O Sr. Campos Vergal - Permita 
V. Ex.a um aparte. Tenho o praz~r 
~e declarar a V. Ex.11 que subscrevo 
tn . totum o requerimento, tanto 
ma1s que venho recebendo cartas 
e telegran:as de Santos e de ou~ 
tras localidades, protestando enér~ 
gicamente cont1•a as violências alt 
pra tícadas pela polícia paulista, que 
chega até a inva-dir lares, pren.dendo 
inúmeros trabalhadores. Nós, em 
absoluto, não podemos concordar com 
a atitude· da poUcía, ferindo direitos 
aos trabalhadores santistas. 

O SR. LEITE. NETO - Obrigado 
a V Ex.11 • 

Sr. Presidente, o requerimento que 
formulei não tem caráter político, 
porque antes e acima de tudo o que 
desejamos é investigo.r a verdade, 
para que, nwn ambiente de entendi
mento, de reciproca cooperação, to
dos nesta Ass.embléia colaboremos no 
sentido de que o Govêrno da Re-pú
blica possa realmente resolver be~ o 
problema de Santos, que é o dos traba
lhadores de um dos maiores centros 
da economia . nacional e não deve, 

conseqüentemente, deixar de inte
ressar aos legftimos representantes do 
povo brasileiro. (Muito bem; muito 
bem. Palmas.) 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK 
- Sr. Presidenoo, peço a palavra. 
pela or<iem. 

O SR. PRESIDENTE Tem 8 
palavra o nobre Representante. 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK 
(pela ordem) Sr. · Presi-

dente, há mais de meio século, co
gita-se da possibilidade de transferir 
a Capital Federal para o interior do 
Brasil. Razões inúmeras alicerçam 
o ponto de vista dos que assim pen
sam. As imensas regiões do inte
rior e à fôrça. de uma decisão po
litica que transferisse para o seu 
melo o centro vital da administra
~ão . brasileira, passariam a constittUr 
imediatamente um elemento novo de 
profunda significação económica e 
social. Na rota do progresso. do Bra
sil o grande sonho de se recuar . a 
fronteira económica do país, levan
do-a para regiões que ainda hoje 
aguardam uma nova epopéia de ban
deirantes, foi o fator decisivo que 
acalentou, durante gerações sucessi
vas o propósito de se vitalizar o ser
tilo bràslle:iro, plantando no coração 
da Pátria um centro poderoso de ir
radiação cultural econômica e social. 
Por imposição da vontade nacional é 
esta a 3.3 vêz que se reune no Bra
sil uma Assembléia Constituinte, no 
decurso de menos de um século. 
Dentro dela tem vindo bater o sô
pro da aspiração de todos os bra
sileiros. 

Nas duas primeiras, a d·e 1891 e a de 
Hl34, a questão da mudança da ca .. 
pital Federal foi estudada com fn· 
terêsse ·e c:ninho. Todos sentiam a 
necessidade de se deslocar o eixo eco
nómico do Brasil, situado numa es• 
trcita faixa litorânea, com evidente 
dcsencomjamcnto ao progresso do 
imenso território, que apenas ador
mecido aguarda o toque de sentido 
de estímulos novos e fecundantes, 

Na Constituição de 1891, no seu 
art. 3.0 , estabelecia-se : 
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"Fica pertencendo à União, no 
planalto central da República, 
uma zona de 14.400 quilômetros 
quadrados, que será oportuna
mente demarcada, para nela es
tabelecer-se a futura Capital Fe
deral". 

Idênticos propósitos animaram os 
Constituintes de 1934, que no art. 4.0 

das Disposições Transitórias estabele
cia 

"Será transferida a Ca.pital da 
União para um ponto central do 
Brasil. O Presidente da Repú
blica, logo que esta Constituição 
entrar em vigor, nomeará uma 
comissão q·ue, sob instruções do 
Govêrno, procederá a estudos das 
várias localidades adequadas à 
Instalação da Capital Federal". 

O Sr. José Bonifácio - O local 
naturalmente indicado para Capital 
Federal é a cidade de Uberlândia, no 
Triângulo Mineiro. 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK 
Estl?.mos quase de acôrdo. · 

"Cc:ncluidas tais estudos, serão 
presentes à C!!mara dos Deputados 
que tomará, sem perda de tem
po, as prov!dências necessárias à 
mudança. Efetm:.da esta, o atual 
Distrito Federal passará a cons
tituir um Estado". 

Nesta Assembléia, o assunto já foi 
focalizado pelo ilustre Senador Senhor 
Pedro Ludovico. que aduzindo conside
rações razoáveis sugeriu a mudança da 
Capital Federal para o Estado que tão 
nobrementP representa. Estando pró
ximo o momento em que se vae mani
festar o !Jlenário sôbre o ante-projeto 
constitucional, nfir;:.1ra-se-me oportu
no trazer ao conhecimento dos Se
nhores Representantes. pedindo sua 
inserq&o nos r>n8is desta Casa, um 
magnífir.o trnbc.lho de autoria do En
genheiro Ll!C:lS Lor;es, atual Secretá
rio C:a Viação do Estado de Minas 
Gern!s. 

O ,~, .. Pcr~:·o J.;•;!O?)ico - O trabnlho 
. ('.') ~T'"''>c';l1 °h'.') :r_,l,;ra~ J.."]JCS é intcres
~unt~s.~lmr;, po!s ·e::;uüa todo~ os as
pectos d."lcme!a re~ião que, aliás, co
nheço muito bem. 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK 
- Nele além de sugerir a mudan
ça da Capital para o Pontal do Tri
ângulo Mineiro, são estudados os va
riados aspectos do problema e apon
tada uma solução que, de acôrdo com 
os estudos realizados por aquêle emi
nente técnico, satisfaz o ponto de vis
ta esperado pelos partidários da idéia 
da mudança da Capital. 

O Sr. Gabriel Passos - E' realmen
te notável, mas parece que abrange 
um território éxcessivo para a locali
zação do Distrito Federal. O territó· 
rio poderia ser menor. 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK 
- ll:le inclue no seu projeto três 
municípios no'Triângulo lW.neiro. Ora, 
êsses três municípios ficariam de tal 
maneira presos à · influência da nova 
:Capital que seriam, fatalment~, ab
sorvidos. Daí o aumento da área cor
respondente ao Distrito Federal. 

Não darei conhecimento à Assem
bléia da integra do trabalho de S. Ex.11 

porque uma leitura melhor esclarecerà. 
Sucinto e claro enriquecido em ma
pas ilustrativos a "Memória Sôbre a 
mudança do Distrito Federal" é um 
documento que deve ser meditado por 
todos aquêles que desejarem tratar do 
assunto. 

São estas consideraçóés que me le
vam, .Sr. Presidente, a solicitar a in
serção do referido trabalho nos Anais 
da Assembléia Nacional Constituinte. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O orador envia à Mesa o se
guinte requerimento: 

Requeiro a inserção nos Anaes da 
Alssembléia do incluso trabalho do 
Eng. Lucas Lopes, sob o título "Me
mórias sôbre a mudança do Distrito Fe
deral", visto se tratar de assunto de 
interêsse nacional, pertinente à ma~ 
téria constitucional. 

Rio, 20 de maio de 1946. -Juscelino 
!(ubistchek. 

Ao Sr. 1.0 Secretário. 

O SR. LERí SANTOS -·sr. Pre
sidente, peGo a pftlavra, pela ordem. ., 

O SR. PRESJ.D:NTE - Tem a pa
lavra o no!.lrc R.epres·2ntante. 
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O . SR. LER! SANTOS (pela or-
- dem) (*) - Sr. Presidente, o "Diá
rio Carioca", na edição de ontem, pu
blica, na íntegra, um contrato social 
da firma Tribuna Popular Editora Li
mitada, em que aparece o Sr. Luís 
Carlos Prestes como maior acionista, 
possuindo 94 quotas, no total de 
4. 700. 000 cruzeiros. 

Dispenso-me da leitura do contra
to, porque não disponho de tempo, 
mas pediria fõsse êle transcrito nos 
nossos Anàis. 

O Sr. Carlos Prestes - Agradece
mos a propaganda que V. Ex.a faz da 
"Tribuna Popular". 

O SR. LERI SANTOS- Inúmeras 
vêzes, Sr. Presidente, homens públi
cos têm sido chamados a esta tribuna 
para a sua pr-estação de contas peran
te a Nação. Uns, por terem se excedi
do no exercício do mandato público 
ou administrativo que lhes foi confia
do; outros por terem conseguido au
mentar o seu património econôinico 
de uma maneira duvidosa; 

No caso em aprêço nada temos evi
dentemente com a vida privada do 
Sr. Luís Carlos Prestes, Senador da 
República e chefe do Partido Comunis
ta no Brasil. 

O Sr. Osvaldo Lima - Mas dentro 
do nosso regime jurídico, como po
deria alguém possuir um jornal se não 
o organizasse dessa forma ? 

O SR. LERI SANTOS - Chegarei 
lá. . 

Mas, Sr: Presidente, dentro da pró
pria técnica comunista, ·encontramos 
oportunidade para estranhar 'que o 
seu chefe supremo no Brasil, ora apa
reça comodamente . instalado na Vida, 
possuidor que é de cinco milhões de 
cruzeiros . em U.'lla emprêsa de publi-
cidade! , 

A propaganda comunista tem um 
dos seus pontos altos no alarde que 
faz da precária situação económica 
de seus chefes. 

O Senador Luís Carlos Prestes foi 
I 

A doutrina comunista desaconselha 
a acumulação de fortuna, já que se 
orienta no sentido de uma igualdade 
económica para todos os seus adeptos. 

O Sr. Carlos PreS'tes - V. Ex. a sabe 
que sou secretário-geràl do Partido Co
munista no Brasil ... 

O SR. LERI SANTOS - Exata
mente. 

O Sr. Carlos Prestes - . • • e que a · 
"Tribuna Popular" é o órgão dêste 
Pa:Ftido. 

O SR. LERI SANTOS - Mas quem 
figura como acionista e dono ·do di
nheiro, pessoalmente, é V. Ex.11 e não 
o Partido Comunista. Essa é a ques
tão. 

E' sabido a!nda, Sr. Presidente, que 
o Partido Comunista, ao mesmo tem
po que procura infiltrar na consciê!.!cia 
do trabalhador o desrespeito à lei e às 
autoridades constituídas, mete a mão 
em seu já minguado bolso e tira al
guns cruzeiros, mensalmente, para a 
constituição de um possfvel fundo .sc
cial .. 

Estamos, portanto, diante de uma. 
alternativa. Se o Senador Luís Car
los Prestes não tirou a sorte grande 
na Loteria e nem se meteu em algu
ma boa negociata ... 

O Sr. Carlos Prestes -:- Sou dirigen
te de um Partido. A "Tribuna Popu
lar" foi feita para o Povo e é um jor
nal do Povo. 

O SR. LERI SANTOS -Mas.- re
pito - o Povo não apar-ece como ac1o
nista·, e sim V. Ex.11 (Riso.) A- alter
nativa é esta. 

O Sr. Carlos Prestes - Isso é bara
ta demagogia de V. Ex.11 ! Estamos 
dispostos ao confronto. Havemos de 
ver quem tem as mãos limpas, se eu 
ou V. _Ex.". 

. O SR. LERI SANTOS- Não temo e 
aceito o confronto. Deixe-me termi• 
nar o d!scurso, porque já está quase 
findo o tempo. 

sempre apontado como um homem po-
bre, que passou vários anos na prisão 
e conseqüentemente sem exercer ne
nhuma atividade remunerada. 

(*) - Não foi revisto pelo orador. 

Se o Senador Luís Carlos Prestes 
não tirou a sorte grande na Loteria 
e nem se meteu em alguma boa nego
ciata que lhe pudesse dar, tão ràpida
mente, cinco milhões de cruzelrJs, a 
conclusão é lógica: o dinheiro arre-
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cadado dos trabalhadores é seu e não 
do Partido Comunista ou então Su!l. 
Excelência está recebendo dinheiro de 
uma potência estrangeira para fomen
tar a desordem no Brasil ! 

O Sr. Trijino Correia - V. Ex. a é 
quem recebe. V. Ex.a julga os outros 
por si! 

O SR. LER! SANTOS- Eu recebo 
dinheiro de uma potência estrangei
ra ? Isto é muito engraçado. 

Na primeira hipótese, Sr. Presiden
te, os trabalhadores estão sendo ilu
didos ... 

O Sr. Carlos Prestes - Estão sendo 
defendidos por V. Ex.n ... 

O SR. LERI SANTOS- ... porque 
o dinheiro que remeteram entra di
retamente no bolso do Senador comu
nista e é incorporado ao seu patrimô
n!o privado; na segunda hipótese, 
convenhamos, mais um9. vez o Sena
dor Luís Carlos Prestes golpeia o Bra
sil pelas costas ! (Muito bem. Muito 
bem. Palmas prolongadas. o orador 
é cumprimentado.) 

O SR. GAFE' FILHO- Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. CA~ FILHO (pela ordem) 
(*) - Sr. Presidente, recebi do Sin
dic;:t to dos Bancários do Rio Grande do 
N~rte . telegrama solicitando que, da 
tr1buna da Assembléia Constituinte, 
transmitisse ao Senhor Ministro do 
Trabalho seu veemente apêlo no sen
tido de ser cumprido o acõrdo entre 
bancários e banqueiros, realizado· sob 
a presidência daquela autoridade. 

Não posso, porém, fazer o aludido 
apêlo, pois acabo de ter noticia, atra
vés dos jornais e de oficio a mim en
dereçado, de que a policia do Distri- ·· 
to Federal prendeu e mantém 1ncomu
n1cável o presidente do Sindicato dos 
Bancários. 

Ora., Sr. Presidente, V. Ex.a deve 
estar lembrado - como, aliás, tõda a 
Assembléia Constituinte - do qu·e foi 
a greve ·dos bancários tida, no pri
meiro momento, como agitação comu-

(•) Não foi .revisto pel1l orador. 

nista e, mais tarde, objeto do estudo 
de ilustres Representantes do. povo, 
com assento nesta Assembiéia, entre 
outros o Sr. Senador pelo Distrito 
Federal, Hamiltor! Nogue1ra, o Sr. 
Deputado Domingos Velasc~.., Deputa
dos do P. S. D. e, mais do que isso, 
tõda a bancaua trabalhista. Esses no
bres colegas cooperaram na solução da 
greve, discutindo-a no gabinete do Sr. 
Ministro do Trabalho. S. Ex." presi
diu à reunião e foi na 1lOnfiança de 
sua palavra que o~ bancários brasi
leiros concordaram com u adiamento 
da solução do salário profissional; fi
zeram-no confiados na palavra do ti
tulacr: daquêle Ministério. 

No entanto, agora, quando o Presi
dente do Sindicato dos Bancários, em 
nome da clas-se, pede a nomeação da 
comissão paritária, é prêso e jogado, 
incomunicãvel, .em cârcere incerto! 

O Sr. Segadas V.iana - Hoje ouvi 
do próprio Sr . Ministro do Trabalho, 
que até às 12 horas, desconhecia a 
prisão do Sr. Antônio Luciano Bace
lar Couto. Se tal detenção fôra efe
tuada. nenhuma intervencão houvera 
do Ministério do Trabalho. 

O Sr. Nestor Dttarte - Essas pri
sões por equivoco são bem freqüen

. tes ... 

O S'R .. CAFÉ FILHO - Diz muito 
bem o nobre colega Sr. Nestor Du
arte: há quase sempre prisões por 
equivoco ... Diante do aparte do no
bre lider da bancada· trabalhista, isto 
é, do Partido que ·O Sr. Negrão de Li
ma representa no Govêrno, concluí
mos que houve mais uma prisão por 
equivoco .... 

O Sr. Segadas Viana -V. Ex. 11 se 
engana: declarei apenas que o Sr. 
Ministro do Trabalho não interviera 
no caso, e, não, que a prisão teria si
do feita por equivoco. 

o Sr. Hamilton Nogueira- Haven
do acompanhado o caso dos bancários 
desde o primeiro instante, posso dizer 
que, se houve lisura, esta foi sempre 
da parte dos bancários. Os Srs. 
Deputa,dos Domingos Velasco, Paulo 
Sarasate, outros dos Partidos Traba
lhista e Comunista, todos verificaram 
que os bancários tinham razão. Acor
dou-se na nomeação de uma comissão 
paritária para· resolver o problema. 
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~gotados os dez dias do prazo, o Pre
Sldente do Sindicato, homem digno e 
representante dos interêsses da classe, 
cumpriu sua missão, mostrando não 
ser escravo do Govêrno. E por isso 
foi prêso · 

O Sr. Domingos. Velasco - Ratifi
co, de público, tudo quanto o Sr. Se
nador Hamilton Nogueira acaba de 
afirmar. Encontramos, da parte dos 
bancários. a ma1o1 transigên~la para 
solucionar a greve. 

O SR. CAFll: FILHO - Agradeço o 
testemunho dos nobres colegas, in.sus
peitfssimos pela atitude que têm toma
do contra aquilo que se chama agi
tação comunista. 

Além ·da prisão . do Presidente do 
Sindicato, anuncia-se a intervenção 
no mesmo Sindicato, sob a alegação 
de ~e trat~r de corporação comu
nista. 

O Sr. José Bonifácio - Quer di
zer que o Govêrno está promovendo 
a greve? 

O SR. CA~ FILHO - E' visível 
o contraste. No instante, sr. Pre
sidente em que termino minha ol'a
çáo. lembro à bancada trabalhista, 
responsável pela presença do Sr. Ne
grão de Lima no Govêrno do Gene
ra! . Eurico Gaspar Dutra, que êsse 
Mmlstro está desempenhando o pa
!Jti daquele que. popularmente, se 
chama de "Amigo da Onça", pois, 
emd_o representante do trabalho no 
c;r~verno do General Dutra, faz po
lltwa ccmtra os interêsses dos tra
balh~r.iores! <Muito bem. Palmas.) 

O SR. AGOSTINHO OLIVEffiA
Sr Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. FRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. AGOSTINHO OLIVEffiA (*) 
<Pela ordem> - Sr. Presidente, Se
nhores Representantes: o que . me. 
traz à, tribuna é formular o protes
to de minha bancada, a do Partido 
Comunista, contra as arbitrariedades 
que se praticam em todo o Brasil. 

Srs. Representantes, não é possí
vel .ao Exmo. Sr. General Eurico 

(*) Não foi revisto pelo orador. 

Gaspar nutra governar com o povo, 
tomando medidas contra o povo. E' 
o que estamos verificando. 

o meu Partido não tem interêsse 
em fazer agitação comunista. O meu 
Partido de modo algum tem mos
trado que o Poder Executivo está 
governando contra à povo. Temos 

· dito sempre que o govêrno está cer
cado · de Ministros e de auxiliares 
que não se desvencilharam dos pos
tulados do Estado Novo; são os ve
lhos saudosistas que não desejam 
que o govêrno eleito a 2 de Dezem
bro seja govêrno dos brasileiros, mas 
govêrno de meia dúzia de elemen
tos comprometidos com o fascismo. 
Por isso, srs. Representantes, o que 
vemos é uma porção de arbitrarie
dades que de . modo algum são a tos 
de um govêrno democrático, e contra 
os quais temos trazido aqui o nosso 
protesto. 

E' preciso que fique bem claro no 
espirita de todos os Srs. Represen
tantes que, no passo em que vamos, 
o Brasil não está caminhando para 
a democracia, mas, sim; para a sen
da que trilhou no ano negro de 1937. 

Vou dar conhecimento à Casa 'de 
algumas arbitrariedades praticadas 
pela policia do Sr. Pereira Lira. 

o operário Davi Jansen de Oli
veira, viajando para o Estado do Rio, 
foi prêso na Ritiz da Serra, levado 
à Chefatura de Polícia, despido de 
tôda a sua roupa e espancado como 
um negro na época .da escravatura. 
E continua recolhido a uma prisão, 
completamente nu. Seu único cri
me foi viajar, para o Estado . do Rio 
e ser coP ... 1.ecido como membro do co
mité estadual dc> Rio de Janeiro. 
Lançamos o nosso protesto desta tri
buna, e os Deputados do Partido 
Comunista, como seus advogados, irão 
promover o corpo de delito para apu
rar as responsabilidades do espan
camento. · 

Outra arbitrariedade consta do se
guinte telegrama, dirigido de Marília 
ao Senador Luís Carlos Prestes, em 
16 do corrente: 

"Levamos ao vosso conheci
mento foi negada êste comité 
municipal Marília do PCB au
torização realizar comícios paU-
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ticos e comemorativos quinzena 
legalidade recintos fechados e 
praça pública medida arbitrária 
delegado adjunto Lauro Morais 
Bonilha desacôrdo nossas con
quistas democráticas pedimos ca
maradas protestarem junto As
. sembléia Constituinte pt Sauds 
Osório Àlves Castro, secretário 
político. " 

Atos como êsses, são de um govêrno 
que não deseja de maneira alguma 
que o pais marche para a democracia. 

Nosso Partido é partido legal, regis
trado, com representantes na mais 
alta Casa do pais, que é esta ASsem~ 
bléia. E quando, aqui, nos batíamos 
pela verdadeira soberania da Assem
bléia, as nossas vozes eram abafadae 
tanto pelos Ministros, como o do Tra~ 
balho, como pelo Chefe de Policia e 
muitos Interventores, que se sobre
!PÕem às suas atribuições e praticam 
tõda sorte de arbitrariedades contra 
o povo. 

Vemos diàriamente, Sr. Presidente, 
que os ates e decretos do Govêrno . 
são sancionados para ficarem nas nu
vens, como, por exemplo, os decretos
leis contra grev·es ·e outros tais. 
As greves, contràriamente ao que as
severou aqui um ilustre Deputado tra
balhista, não são agitações comunista~ 
dos trabalhadores. 

Os ferroviários da Leopoldina rece
beram solene promessa do Exmo. Se
nhor Presidente da República de um 
abóno provisório, desde que fôssem 
estudadas as rendas da emprêsa, 
quando teriam aumento efetivo. co
mo, porém, a Leopoldina e o Minis
tério · do Trabalho proibiram a con
cessão desse abono provisório, os fer
roviários reconeram à greve. 

O Sr. Segadas Viana - Não é ver
dadeira a afirmativa de que o Minis
tério do Trabalho tenha entrado nessa 
questão de abono provisório. 4 ma. 
téria está sob julgamento do Conse
lho Nacional do Trabalho, órgão da 
Justiça e autônomo. 

O SR. AGOSTINHO OLIVEIRA 
- E' autônomo para instrumento de 
opressão aos trabalhadores. 

O Sr. Segadas Viana- V. Ex.n des
-conhece a legislação trabalhista. 

O SR. AGOSTINHO OLIVEIRA 
- Conheço mais que v. Ex., porque 

semp:e fui oprimido por êsse órgão. 
O SR. PRESIDENTE -· Atençãol 

O tempo do nobre orador está . esg!Y 
tado. 

O SiR. AGOSTINHO OLIVEIRA 
-Para terminar, devo dizer aos ilus" 
tres Representantes que a Estrada de 
Ferro Leopoldina é ferrovia onde o 
número de comunista é muito dimi
nuto, não sendo capaz de influenciar 
os trabalhadores da Estrada. 

O que há é manobra do Ministro 
do Trabalho, para que o govêrno en
campe a emprêsa de ferro velho, so
brecarregando dessa forma os cofres 
da Nação. . 

o Sr. Segadas Viana - VV. Exce
lências estão aborrecidos porque a 
greve não foi avante. 

O SR. AGOSTINHO OLIVEIRA 
- Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem; muito bem.) 

O SR. MANUEL NOVAIS Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or·· 
dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa~ 
lavra o nobre Representante. 

O SR. MANUEL NOVA!S (Pela 
orclcm) - Sr. Presidente, Srs. Cons
tituintes: com apoio. dos emü1entes 
companhei.ros de minha bancada, 
:;:p;,·esentei várias indicações sugerindo 
ao Governo a solução de inúmeros 
problemas do meu Estado. 

Aguardei, pacientemente, a inclusãCJ 
Cias mesmas na ordem do dia, n fim 
de que as discutisse e debatel:ise no 
plenário. 

Duas delas, dada a ·sua natureza, 
impedem-me de continuar por mais 
tempo esperando a providência regi
menbi q1:e manda, depois de aprova
da pela Comissão parlamentar, incluir 
nn ordem do dia a indicação apresen· 
tada p:::los Representantes. 

As indlcHç-58s são as de n. 0s 35 e 
33. A p;:imGira refere-se à conclusão 
do trecho de Brumado na Bahia -
Estrada de Ferro Leste Brasileiro - a. 
Monte Azul, em Minas Gerais - Es" 
trada de Fer;o Central do Bras!! 

O simples enunciado da proposição 
dá perfeitamente a entender a gravi
dade do problema, que interessa, não 
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só à Bahia, mas, particularmente, a 
Minas e a todo o país. 

parallzação de uma obra de tama
nho interêsse nacional, simplesmente. 
porque representa um gasto. talvez de 
cerca de 100 milhões de cruzeiros. 

O Sr. Gabriel Passos - Interessa a 
todo o Brasil porque abre caminho 
pelo interior cio país. . . 

O SR. MANUEL NOVAIS - Lem
bremo-nos, de que, durante a guerra. 
'o norte esteve inteiramente isolado 
do sul, porque, em verdade, só existem 
quatro vias de comunicação entre o 
norte e o sul: a via maritima naqueie 
tempo impedida pelos submarinos 
alemães; a via são-franciscana, ine
ificiente pelo desleixo dos govêrnos, 
que jamais cogitaram de aparelhar 
a nossa frota fluvial (muito bem) ; 
e· duas vias terrestres - ou seja 
a ligação da Central do Brasil à 
Central da Bahia e à Rio-Bahia, 
também cogitada neste requerimento 
- Rio-Bahia iniciada há 1·5 anos, 
com um percurso de cerca de 1.800 
quilômetros, e que ainda não tem 
metade do tráfego. 

A ligação da Central da Bahia 
com a Estrada de Ferro Central do 
Brasil constitue uma das grandes 
aspirações brasileiras, desde o Im
pério. Esta, também, se vem arras
tando, porque levou ma1s de vi-nte 
anos sem se colocar uma pedra na 
sua construção, e não fôsse a guerra, 
declarada pelo Brasil. às nações do 
"Eixo", talvez até hoje as pontas de 
trilho ainda estivessem em Montes 
Claros, em Minas, e em Contendas, 
na Bahia. Em 1943, entretanto, o 
Govêrno premido pela guerra, de
tenrünou providências para que a 
construção fôsse retomada, e, agora, 
terminado o conflito, já somos !n
fo:l.'lllados de que, por medida de eco
.nomia, está o Govêrno decidido a 
paralizar essa obra. 

Senhores Constituin·tes, na minha 
função de Representante baiano, não 
poderia silenciar diante . de. um ato 
oue interessa de perto tôda a po
pulação no norte, da Bahia e, digo 
também, Minas Gerais, pois es:tou 
certo de, nêste momento, interpre
tar ·o pensamento ·mineiro. (Muito· 
bem.) 

Não poderia deixar de protestar 
contra essa atitude, pois não se con
cebe, como medida de economia,. a 

Tenho comigo. o mapa da ligação, 
e pelo qual se pode .. constatar fal
tarem apenas 112 quilômetros pa-:a. · 
a junção entre a garganta do s~o 
da Onça e Monte Azul, em MJ..::1as . 
Gerais. Não é j.usto que êsse pe
queno trecho de 112 quilômetros, 
quase todo atacado, venha a ser 
paralizado, em prejuizo para as po
pulações do interior do Brasil sem 
comunicações até o momento ·e na 
hipótese de uma guerra futura, em 
que nos vejamos envolvidos, perma
neceriam inteiramente isoladas umas 
das outras. 

: Sr. Presidente, venho solicitar de 
V: Ex. a se digne mandar incluir na 
ordem do dia êss-e r·e•querimemo que 
tanto interêsse envolve para as po
pulações do Estado que V. Ex.a dlg-
namente representa. · 

Outra referência, Sr. Presidente 
muito Ugeira, com relação à indi
cação n.0 3&, que diz respeito à re
tirada do casco do navio "Itacaré", 
do· tubo de sucção da· draga "Ba
hia", ·e à dragagem da barra do 
Pôrto de Ilhéus. 

Trata-se sem dúvida, de problema 
de interêsse nacional. A primeira 
vista, alguém poderá supor que o 
Pôrto de Ilhéus tem interêsse ape
nas para o sul baiano. Sabemos. 
entretanto, que é por ali que se es
côa a produção da maior ~c.;n13. ca.
caueira do Brasil, que co•1tribue, 
com cêrca de 300 milhões de cruzeiros 
para a renda nacional. 
~ste Pôrto é o escoadouro da pro

dução da z:on!'t sudoeste do Estado da 
Bahia e, sobretudo, do nordeste do 
Estado de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, peço a v: Ex.a que 
faça incluir na ordem dos nossos tra
balhos a indicação n.0 38, a fim de 
que. nós a debatamos, mais ampla·
m-ente, e possamos, obter do Go
vêrno providências imediatas . para 

, .que seja, efetivamente, desobstruído 
o Pôrto de Ilhéus, em cuja barra, 
há cinco anos, se encontra o c.asco 
do navio ·rtacaré · ali naufragado. 
(Muito bem. Muito bem. Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE - Devo ao 
nobre Deputado uina expllca.çào. 
. Procedem as alegações de S. Ex.• 
Quanto aos seus objetivos. A indica
ção n.o 35 cogita d'e assunto da .nawr 
relevância para o paíS. Quando Pre
sidente de Minas Gerais, consegm evi
tar que o Govêrno Federal paralisasse 
as obras a que se referiu s. EX.a e 
propús que o Estado as custeasse, 
sem prazo e sem juros. Digo-o para. 
demonstrar o interêsse dessa obra. 
para aquela unidade da Federacao. 

Quanto à outra questão, por·~m. 
aevo esclarecer que nenhuma culpa 
pode ser atriJ>uida à Mesa. ~bora 
hav·endo, na Secretaria, uma sérlc d<' 
1·equerimentos, atendi ao pedido do 
:nobre Representante e inclui, na or
dem do Dia, a mencionada indicação. 
Entretanto, o número .de requerlme:r.
tos, e indicações não é pequeno e já 
fJguram vinte seis na Ordem do Dia 
Cabe à Assembléia manifestar sua 
pl'eferência e à Mesa apenas - o que 
faz com prazer- acatar as decisões da 
Casa~ Quer me parecer que a mclusão 
na Ordem do Dia de todos êsses as
suntos importaria sõmente em :>rgani.
zar um caderno de lembranças, sem 
maior utilidade. 

O ilustre Representante pediu, Jlli
cialmente, no requerimente número 38, 
providências para que a· matéria fôsse 
enviada à Comissão; não solicitou a 
intervenção da Assembléia. Manaai· 
encaminhá-lo de acôrdo com o reque~ 
rimento. Desde porém, que S. Ex.a 
modifica. seti pedido, não terei dúvida 
em atenüê-lo. Gabe, agora, a S. Ex.a 
enviar à Mesa o requerimento de pie-

. :ferência. 

O orador envia à Mesa a se
guinte indicação: 

INDICAÇÃO N.0 78, DE 1946. 

Sugere ao Poder Executivo a 
construção dos edifícios de Cor
reios e Telégrafos de Itabuna, Je~ 
quié, Bonfim e Santo Amaro, no 
Estado da Bahia. 

Indicamos seja sugerido a·o Poder 
Executivo, por. intermédio da Mesa da 
Assembléia Constituinte o seguinte; 

"Construção dos edificios de Car
reias e Telégrafos de Itabuna., Jequié, 
Bonfim e Santo Amaro, no Estado 
da Bahia." 

Justifirxu;ão 

O Exmo. Sr. Ministro . da Viação 
na conferência que proferiu nesta 
Casa sõbre o problema das comuni
cações brasileiras, teve ensejo de en
carecer a necessidade ·de constru
ção de edifícios próprios, para os ser
viços de Correias e Telégrafos. E com 
tanto mais urgência S. Ex.a enfren
tará o problema, se porventura per
correr as instalações das agências Pl.ls
tais-telegráficas espalhadas pelo in
terior do Brasil. Na Bahia, com cento 
e cinqüenta municípios, apenas seis 
cidades possuem edifícios adequados. 

. Cidades há, da malar importância eco
nómica e possUidoras de estações de 
grande tráfego, cujas agências fun
cionam em verdadeiras espeluncas, 

· comprometendo desta sorte a regula
ridade dos serviços e a saúde dos ser
ventuãrios. 

Em 1937, o primeiro signatário, 
apresentou ao projeto de orçamento 
federal para 1938, a emenda n.0 15 
(Ministtério da Viação) , destacando da 
verba 14.a a importância de Cr$ 
600.000,00, para a construção dos edi
fícios de Itabuna, Jequié, Bonfim e 
Santo Amaro. O relator, então depu
tado e atual Ministro da Justiça, Dr. 
Carlos Luz, deu parecer favorãvel. 

O orçamento de 1938 ela,borado pela 
Câmara foi modificado pela Ditadura 
e o fato é que até hoje aquelas gran
des cidades do interior baiano, não 
possuem seus . edifícios de Correios e 
Telégrafos. Eis por que dirigimo-nos ao 
Exmo. Senhor Presidente da Repúbll· 
ca, certos de contarmos com o apoio 
de S. Ex.11 para tão úteis empreencu
mentos. Pleiteamos, quando nada, se
jam construidos no presente exerci
cio os prédios de Itabuna e JeqUié, 
cidades com cerca de 40.000 habitan
tes cada e dos ricos e prósperos cen
tros comerciais. Em Itabuna já exis
te uma área doada ao Govêrno Fe-

. dera! para tal fim em um dos prin
C::pais logradouros públicos da bela. 
cidade cacaueíra. 

Alronàendo ~=.:sta sugestão, o Govêr
no Federilll irá ar) encllntro dos nn-



flf'ios de populações, que multo· con
tribuem para a renda públlca na
dona!. 

Sala das sessões, 20 de maio de 
1946. - Manuel No!Jaes. - otávio 

, Mangabeira. 1- Juracf MagaJhlles. 
- Rui Santos. - João Mendes. -
Aluyrio de . Carvalho. - Dan tas Jú-
11ior. - A imprimir. 

O SR. PLINIO BARRETO - Se
nhor Presidente, peco a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. PLINIO BARRETO (pela 
·ordem) (*) - Sr. Presidente, não 
desejava, de modo algum, voltar a 
tratar da organização dos Tribunais 
de Trabalho. 

Meu ponto de vista já foi ampla
mente exposto e também vivamente 
combatido pela ilustre Bancada · Tra
balhista. Além disso, se a repetição é 
duvidosa figura de retórica, é manei
ra certa de enfastiar; não desejo, de 
modo algum, concorrer para o tédio 
de m~us ilustres colegas. (Não apo
iados.) 

Todavia, sou obrigado a voltar ao 
assunto, e: ·o· faço ligeiramente, para 
trazer ao conhecimento da Casa a 
Carta que me endereçou o Dr. José 
de Assis Pacheco, em cujo depoimen
to me apoiei da primeira vez para 
combater a organização paritária dos 
Tribunais de Trabalho. 

Quando me referi a êsse · ilustre ad
vogado, que é no meu Estado uma 
das máiores autoridades em assunto 
trabálhista, sendo, mesmo, autor de 
vários livros sôbre êsse ramo do Di
reito, notei que houve certo movi
mento de horror e espanto na ilustre 
Bancada Trabalhista. Voltei sôbre 
mim, receioso de ter praticado algu
ma inconveniência; mas isso se ex
plicou logo porque, ao enunciar o no
me dêsse advogado, acrescentei ser 
êle advogado da Light and Power. 
Isso pareceu-me causar escândalo aos 
dignos membros da Bancada Traba
lhista, porque, naturalmente, SS. Ex
celências ignoram que o corpo de ad-

("') Não foi revisto pelo orador. 

vogados da L1ght, eni São Paulo, ê 
composto de profissionais distintfssl
mos, que têm noção muito v1và de 
seus deveres e alta dignidade profis;.. 
sional. 

o Sr. segadas Vianà - o que cau.;. 
sou, não espanto, mas estrarihezá., foi 
o facciosismo dos conceitos expen
didos por êsse ilustre advogado. 

O SR. PLINIO BARRETO - . Di.; 
rei mais, êsse advogado. não é ape-· 
nas patrono da Light; é um dos gran
des profissionais que funcionam na 
Justiça do Trabalho e representa tam
bém não só muitas outras emprêsas, 
como, igualmente, empregados. 

Em carta que me dirigiu, a propó
sito da crítica severa que nesta Casa 
se fêz ao seu depoimento e ao meu 
modo de ver, S.S. aborda não só 
a organização do Trabalho, como ou
tras questões que dizem respeito, mti1-
to de perto, com a legislação traba
lhista. Tcdavia, desejo destacar, nês
te momento, alguns trechos concer
nentes, especialmente, à organização 
dos Tribunais do Trabalho. 

Chamo a atenção dos meus colegas 
· da Bancada Trabalhista. Não venho 

discutir as leis de processo do traba
lho; apenas pedi aos· Srs. Represen
tantes que atentassem na lei de or
ganização dos Tribunais. Ataquei essa 
organização por me parecer defeituo
sa e por entender que ela só será 
perfeita quando fôr presidida, pelo me
nos, por juizes togados. Essa é ain· 
da a opinião de associações de elas· 
se de meu Estado, de professôres de , 
direito e da generalidade dos advoga
dos que militam em São Paulo. 

O Sr. Segadas Viana - V. Ex.n 
'combateu a justiça paritária; não 
pediu que fôsse presidida por juízes 
togados. 

O SR. PLINIO BARRETO- Pre
sidida por juízes togados, aceitarei a 
justiça paritária. S9u espírito· conci

. lia dor. Se dependesse de mim, só 
juízes tog!lldos constituiriam a Justiça 
do Trabalho. Como opiniões há cm 
contrário, faço uma ~oncessão, admi-
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tindo que os vogais não sejam juízes 
togados. 

Um 1os argumentos utilizados aqui 
contra· a organização da Justiça do 
Trabalho por meio de juizes toga
dos, foi o de que, sendo uma justiça 
especialíssima, os juizes togados não 
teriam a mentalidade necessária para 
apurar as questões de fato, que sem
pre se suscitam nas contendas tra
balhistas. A isto, observa o meu ilus
tre informante: 

"Esta Justiça do Trabalho pre
cisa de juizes togados - espe
cializados. Especializados já os 
tem; pCl'is, conferir-lhes a toga, 
concedendo-lhes tôdas as garan
tias constitucionais conferidas aos 
juizes de direito. Em São Paulo, 
mercê de Deus, esta seria a solu
ção ideal máxime, pelo enriqueci
mento da magistratura com ele
mentos de valor". 

Entrando na análise do argumento 
do Representante Trabalhista, diz 
ainda: 

"Ao tratar da constituição da 
justiça paritária, S. Ex.a. depois 
de haver tecido loas à excelência 

. da justiça paritária, baseando
se. segundo alega, na "doutrina 
brasileira e r.strangeira", afirma 
que "os vogais funcionam como 
verdadeiros assessores do presi
dente da Junta, assessores aquê
les que l>ão técnicos, esclarecen
do os aspectos de jato das ques
tões." 

Lamenta o Dr. Assis Pacheco 
ser obrigado a discordar outra 
vez. No Brasil a lei concede aos 
voga1s a prerrogativa de "vota
rem no julgamento dos feitos .. , 
Por isso é que são denominados 
"vogais". Não funcionam como 
meros "assessores do presidente 
da Junta". esclarecendo os as
pectos de fato das questões". 
Julgam isto, sim, matéria de di
reito. Embora completamente lei
gos no assunto, um industrial, um 
banqueiro, um garçon ou um vio
linista são chamados a resolver 
questões de alta indagação. Nunca 
abriram um tratado de ciência 

juridica e, no entanto, decidem 
diàriamente questões de direito." 
"~ verd8ide - chamo a atenção 

para o espírito de justiça dêsse 
a;dvogado - é verdade que os vo
gais poderiam esclarecer o presi
dente sôbre certas questões técni
cas, relativas ao trabalho do re
clamante; todaVia, tal como 
se acham organizadas as Juntas 
isto nunca ocorreu. Venho mili
tando nas Juntas de Conciliação 
e Julgamento desde os primeiros 
dias do regime do Decreto núme
ro 22 .132; tenho funcionado . em 
processos de e1npregados de quase 
tôdas as categorias profissionais, 
e não conheço uma única decisão 
fundamentada em esclarecimentos 
de ordem técnica prestados por 
qualquer vogal. E o 1notivo é 
muito simples." 

O Sr. Segarias Viana - Conheço 
muitos. :tl:les se resolvem, quase sem
pre, por meio de conciUação. 

O SR. PLíNIO BARRETO - V. 
Ex.a 8Jguarde ainda um momento. 

"Os v·ogais s·ão indicados pelos 
respectivos sindicatos e designados 
pelo presidente do conselho Re
gional para servirem ·em determi-
nada Junta. . 

•· Dêsse moao, uma Junta, ptllo 
pra.zo da investidura. dos respec
tivos v.ogais, que é de dois anos, 
podell'á por exemplo. ser composta, 
além do presidente, por um oficial 
de barbeiro representando os em
pregados e por um hoteleiro po;r 
parte dos patrões. :tl:sse tribunal, 
assim constituído, vai conhecer 
de pro.cessos onde figur,am ques
tões relativas aos mais va1·iados 
ramos de atividade humana. Que 
esclal·ecimentos técnicos poderã.o· 
prestar a'O presidente o emprega
do de barbearia e o hoteleiro sô
bre a execuçã.o de serviços estra
nhos ao .seu metier? Que clltell
deln êl~s de fabricação de seda, de 
fundiçã.o, de serviços bancários, 
c'Le armazens gerais, de massas. 
alimentfd.as, c1e artistas de rá
dio?" 

Em S. PaJulo tem-se verificad'O o 
seguinte: quando surgiram questões. 

',, 

III 

I 
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técm.kl.l.s, nomearam-se peritos paa:a 
decidi-las, ma.s os assessores não pres
taram ao Presidente a ajuda que de
viam. 

O Sr. Segadas Viana - V. Ex. a 
me permite um J.parte? Acho que· não 
devem contestar o sistema de compo
sição da junta. 

O SR. PLíNIO BAP.EETO - In
felizmente tenho o meu tempo mar
cado. Se disptisesse de algumas ho
ras · c·om prazer atenderia. a todos os 
nobres colegas. 

O Sr. Pedroso Júnior - A causa é 
ingrata. 

O SR. PLíNIO BARRETO - Não 
é ingrata: é gratíssima, atl-. 

A r·espeito da organizaçã.o dos tri
bunais de trabalho por juizes togados, 
êle cita a opinião da própria comissão 
que criou o Conselho do rrabalho, 
opiniã,o favorável. 

Não a poderei Ler ag·ora, por falta 
de tempo, mas pedi.rei ·sua transcri
ção. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro o 
nobre or2;'dor que seu tempo está fin
do. 

O SR. PLíNIO BARRETO - Sr. 
Presidente, o prazo de que disponho é 
eooasso, os apartes são numer.osos. a 
matéria é vasta e da maior impor
tância; de modo que vo•1. concluir mi
nhas considela·ções, solicitando a V. 
Ex.a a publicação dêste trabalho. Aos 
nobres colegas solicito sua leitura 
sem paixão, porque o assunto não é 
dos que se podem resolver olhando 
de uma janela, apenas por um de seus 
aspectos. (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - O Senhor 
Pedro Vergára envia à Mesa o s-eguin
te discurso, parà ser dado como lido: 

Senhor· Presidente, solicito a 
pubi:cação do estudo incluso, de mi
nha autori,a, e que versa sôbre as Fe
derações Americanas. · 

E' uma tentativa de direito consti
tucional comparado, e cuja oportun1· 
dade, neste momento, em que elabora
mos a nova Constituição do país, -
me parece indiscutível. 

Pus em conrronto, nessa exegese, as 
constituições dos países amd''icanos, · 
que adotam a forma. federativa. 

São êles, como é sabido, a América. 
do Norte, o MéX:co, a Venezuela, a 
Argentina e o Brasil. 

Como a Constituição brasileira de 
1937 ainda está em vigor, não podia. 
deixar de valer-me dos seus textos, 
para os confrontos devidos. .Se· · 
m::lhante contingência, porta n t. o, 
é alheia a qualquer preferência dou
tr:nária. O presente estudo é apolíti
co e encerra, apenas, um fim de di
vulgação. 

AS FEDERAÇÕES AD!ERICANAS 

I .,.- A forma de govêrno 

A forma de' govêrno se caracteriza 
pelos vínculos que· ligam os govêrno.s 
locais ao govêrno central; se a nação· 
é constituída por Estados. Províncias, 
cantões, etc., com autonomia do pró-

. prio govêrno e negócios do, seu inte
rêsse restrito, - a forma é federat1· 
va: se essas regiões têm soberania ex
terna e apenas se ligam para a defesa. 
c.ontra :nimigo comum; a forma é con
federativa. se, ao contrário, as re
giões não têm auto-govêrno ou sq o 
têm muito limitado, - a forma é uni
tária. 

Federações americanas 

Adotam a forma federativa - os 
seguintes países da América: Estados 
Unidos da América do Norte, o Méxi
co, a Ven-ezuela, a Argentina e o Bra
sil. 

1 - Origem histórica 

·A federação da América do Norte 
evolveu da completa autonomia das 
colónias, que não mantinham, entre si, 
outro elo, que a subordinação comUm. 
à Inglaterra, - para a confederação · 
de 1777, aceita pelas colônias em 1781 
- e daí para a federação de 1787. 

No fundo. a federação americana 
foi o resultado de uma luta prolonga
da, entre o espírito unitário, de ten
dência autoritária, representado pelos 
autores da ConstitU:ção e o espir!to 
regionalista, de tendências democrá
ticas, representado pelos congressos 
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legislativos dos Estados; a conse
qÜêncía toi a supremacia do Ex.ecut1-
:9o federai. 

Assim, o federalismo norte-america
no nada mais tem sido que um pro
cesso da unidade nac!onal. 

No México, na Venezuela, na Ax
geiltiíla, ó federalismo teve, também, 
um: propósito de união; mas, ao passo 
que o federalismo americano do norte 
partiu de unidades a11tônomas, para 
formar a nacionalidade, - naquêles 
pafses, onde a Independência criou, 

· num fiat, as nações que os constituem, 
- a federação teve por fim evitar a 
desagregação e conservar a nação pela 
unidade; o federalismo, - isto é - a 
organização de um poder central, -
foi a luta contra os regionalismos cau
dilhescos, dissolVentes,. de índole per
sonalista, oligárquica ou despótica, e 
não uma luta contra os poderes legis
lativos, locais, de índole democrátiea. 

No Brasil, a federação não teve essa 
origem histórica; não foi imposta con1o 
condição para a unidade nacional: 
foi, ao contrário, uma reação doutriílã
ria à unificação, unitarista e por isso, 
quando essa tendência· dissolvente da 
unidade, atingiu o seu climdx, - íol 
preciso que o espirita centralista rea
gisse, também. e impusesse a sua ten
dência oposta. 

2 - Os poderes federais 

Nos Estados Feçierados, o poder !e
deral resulta não só dos poderes 
enumerados e explícitos da União, 
como da chamada cláusula coeficiente, 
que dá ao Congresso todos as faculda
des necessárias a por em e:xerr.íclo 
algum poder do govêrno nacional; 
resulta, ainda, dos · poderrs inerentes 
que são tôdas as faculdades implícitas 
nas atribuições do Congresso; devem, 
igualmente, considerar-se como pode
res da União, as proibições, impostas 
aos Estados, de certos atas contrários 
à federação. 

outros fatores da federação sãô 
os "princípios cbnstitucionais", a que 
se ligam, por normas particulares ou 
gerais, os poderes da U:ó.iiio. 

São, ádéfuâ!s, condições da rectcra
çl1o, - e portanto, fôrmas indiretas de 
poder federal, - os deveres que os 

Estados se obrigam a cumprir, no iti• 
terêsse da União, e que lhes são fnl• 
postos nas Constituições. 

Por fim, não- podem considerar-a" 
à parte dos poder~s da Uz.Uão, ~ por 
serem objetos sObre que se exercem 
êsses poderes, ..- os bens dom.Inials 
desta ou as zonas e elementos geo
gráficos sôbre os quais atua. a sua ju
risdição, bem co.tno o direito de in
tervenção e iL concessão de serviços 
federais, nos Estados, - e " dever 
cie assistência. 

à) ós poderes enumerados 

Na Constituição dos Estados Unidos, 
- êstes pod~res figuram no art. 1.0 

seção VIII, §§ 1.0 a 16; e se referem 
à matéria financeira e econômica; 
tributos da União em geral, - di'
reitos, sizas e, englobadamente, impos
tos; empréstimos externos; papel-moe
da e cunhagem de moeda e repressão 
à sua falsificação; comér_cio intema
cional; o trafico, isto é, o comércio in
ter estadual; o transporte internacio
nal e Interestadual; a energia elé
trica, nas suas relações com êsses 
transportes; correios; trabalho; pira
taria; tribunais inferiores à Suprema 
Côrte; direitos autorais; declarações 
de guerra, Exército e Armada e sua re-
gulamentação; milícias. · 

Ainda entre os poderes enumerados 
da Constituição norte americana de
vem referir-se certas faculdades autô
nomas, dadas ao Presidente da Repú
blica <art. II, seção n, ~§ 1.0 , 3.0 , se
ção III). 

A Con.stitüição mexicana dâ à Untão 
os poderes constantes do seu art. 73, 
que ·compreende medidas de carâtcr 
particular e geral; entre essas úl
timas, figuram as que se enumeram 
nos incisos VII e seguintes, entre as 
quais se compreende a legislação sôbre 
minas, indústria, cinematografia, co
mércio, iílstituições de crédito, energia 
elétrica, bancos de emissão (inc. X), 
sôbre nacionalidade estrangeira, éida
dan.Ia, naturalização, colonização, emi
gração e imigração e salubridade .geral 
da República (inc. XVI) . 

A: Constituição da. Venezuela enu• 
mera os poderes da União no art. 15; 
êsses poderes abrangem a legislação 
em geral, - e particularmente; em :ma-
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térla civil, mercantil, ·penal .e processo; 
eleições, :bancos, instituições de .cré
dito, \previdência social, sanidade, fo· 
·mento agricola · e pastoril, florestas, 
9.'iquezas nat'tll"ais, trabalho, marcas de 
·fábricas, administração da· alta jus
tiça, instrução pública, moeda, ·trans
portes, na:vegação, alfândegas. 

Na Constituição da Argentina (ar
·tigo 6'1~ •são enumerados, - Mutatis 
mutandis, - como poderes da •União, 
os mesmos da eonstituição da Ve
nezuela. 

Os poderes enumerados dà :União, na 
Constituição brasileira, constam dos 
seguintes arts. 15 e 16 e são de ordem 
particular e administrativa (art. 15) 
ou de ordem geral e legislativa (ar
tigo 16)', 

Abrangem, - como nas constitui
ções da Argentina e da Venezuela, tô
das as matérias que não interessem, 
. restritamente, à vida dos Estados. 

b) Outros Poderes da União 

Além da faculdade que tem o Con
gresso de legislar sôbre os .assuntos não 
explicitamente enumerados, mas ati
nentes com as finalidades e direitos d~ 
União de acôrdo com · a "cláusula 
da supremacia" (Constituição da Amé· 
rica do Norte, art. VI, § 2.0), - há 
a chamada cláusula coeficiente e os 
poderes inerentes, - (Const. da Amé
rici:.<. do Norte, art. I, seção VIII, § 18; 
Const. brasileira, arts. 38, 64, 67, 74; 
Const. do México, art. 73, XXIV, ar
tigo 89, alguns incisos; Const. da Ve
nezuela, art. 15, inciso 20; Const. Ar· 
gentina, art, 67, inciso 28) ;' - há 
ainda o direito de intervenção federal, 
que é um do:$ poderes mais fortes da 
União. (Const. da América do Norte, 
art. IV, s~eção; Const. brasileira, ar· 
tigo 9.0 ; Const. mexicana, art. 122; 
Const. da Venezuela, art. 23; 100, in
ciso 23; Const. da Argentina, art. 6.•); 
e há os atas proibidos aos Estados, 
cujo contrôle e cuja nulidade incumbe 
ao Poder Judiciário (Const. dos Es
tados Unidos, art. I, seção X e seus 
§§ Const. brasileira, arts. 24, 32 e 
35; Const. da Venezuela, art. 15, in· 
ciso 8.0 ; art. 17, A, B, c, D, E, F, ar
tigos 22, 23 e 24; const. mexicr..na, 
arts. 117 e 118; Oonst. da Argentllla, 
arts. 108 e 109). 

Por fim, o vinculo federativo se 
,a~r.~a, aip.!ia m,ais, com .os .dev.ercs 
que cad~ consti-tuição p~~cr.e:ve .às 
unidad-es lf-eJderadas < Const. <i os :Jl:s:t.a· 
dos Unidos art. IV, seção l, seção II, §§ 
l.(J, 2.o a;o; .emend·a. XIV; se~ão I, 
seção IV; emenda XV, seç.ão I; 
Çonst. b~asileira) art. 33; C9nst. Me· 
xicana? .art. H9, 120, ar.t. 121;. Const. 
argentma, .art. 110; .Const. da Vtene
zuela, ar:t;. 12, 2.• a.linea, e al'tS. ~6, 
19, 20, 21). . 

c) Direitos sôbre o Território 
A quem :pertence o território da ·na· 

ção, nas federações americanar:.? 
Aos Estados ou à União? 
Sem dúvida, que em tôda federação, 

existe um "território nacional" e a 
União tem sôbre as terras o "domínio
iminente" (Const. dos Estados Unidos 
art. I, seção VIII, § 3.0 ; art. IV se- . 
ção III, § 2.•; emenda n.0 V; const • 
do México, art. 27; Const. argentina, 
arts. 9,· 20; Const. da Venezuela, ar. 
tigo 2, 3; .const. do Brasil, art. 4;) e 
há, também, por certo, · uma proprie
dade nacional do território, em face . 
das outras nações; no sentido de que 
cada país é proprietário, das terras 
onde exerc•e a sua soberania. 

Mas, do ponto de vista interno, só 
originàriamente a União .(Const. dos 
Estados Unidos, art. I, seção VIII, 
alínea 12; México, art. 27), ou os Es· 
tados (Venuzuela, art. 15, n.o 18; Ar-.,. 
gentina, art. 107) são proprietários do 
seu território; êste, com o tempo, vai 
passando aos particulares. 

E', porém, inegável que a União pos
sui sôbre os territórios da jurisdição 
estadual, - além dos bens dom1n1a1S 
(Const. do Brasil, art. 37; Const. do 

México, art. 2.7), vastos poderes de 
concessão, fiscalização e intervenção 
económica <Const. da Venezuela, art. 
'15, n.o 18; Const. do México, art. 27; 
Const. do Brasil, art.<J. 135, 143, 144, 
155). 

d) Os serviços da União nos Estados 
.- de que a f·ederação brasileira a?re
senta o modêlo mais expressivo, como 
a locall'zação das fôrças armadas, às 
repartições arrecado:cioras, a organiza.
ção do trnbaLlJ.o e da asslstênCla social 
- influem, poderosamente, como !a
tores da urJdade. 
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3 - Os poderes dos Estados 

E' na confluência ·· destes poderes 
com os da União que está a linha di
visória do equilíbrio federativo, nas 5 
f.ederações americanas. 

E pode-se dizer que assim com<.J . os 
poderes da União exprimem a neces
sidade da União, - os poderes dos Es
tados representam as exigências da 
autonomia e da dé'scentralização no 
seu duplo sentido administrativo e po
lítico. 

E' a qualidade e a natureza :ios po
deres dos Estados, nas diversas llU!iS

tituições, que determinam, af, o grau 
de federalismo adotado. 

:tl:sses poderes são tôdos os "poderes 
reservados" e os '~poderes delegados'', 
supletivos, expressos e implícitos, isto 
é - compatíveis com as necessidades 
próprias e restritas de cada unidade 
federativ~;t. 
a) Os poderes reservados dos EstwtCls 

Poder-se-ia dizer, talvês. que êstes 
poderes são aquêles que as própr!as 
colônias, Estados ou províncias, ~f' CLln
cederam, quando se reuniram e firm:t
ram o pacto fed·eral. 

:tl:ste seria o caso da Venezuela, cttja 
Constituição dec),ara, expressam::mte, 
que os Estados é que outorgam os 
poderes. , 

Seria também o .caso da Constituição 
Argentina, em cujo preâmbulo se afir
ma que a União é constituida pela 
vontade das províncias. 

No preâmbulo da Constituição Nort.e
Americana. a União é formaca, não 
pela vontade cias colónias, mas pela 
vontade do povo. 

No Brasil, a federação precedeu às 
Constituições republicanas; foi decre
tada, não por fõrça de um pacto de 
Estadós, províncias ou colónias. mas 
por uma decisão dos detentores even

·tuais do poder revolucionário, que 
procuram interpretar a vontade dos 
cidadãos em geral ou das correntes de 
opinião organizada. 

De qualquer forma, e sob o aspecto 
· jurídico, os poderes reservados são as 

atribuições que cada Constituição 
defere expressamente, aos Estados, 
superpondo-se à vontade dêstes. 

Na Constituição dos Estados Unidos, 
pertencem aos Estados em particular 

todos os poderes que não lhes foram 
negados ou não foram dados a qual
quer dos poderes dos Estados Unidos, 
e, signanter, o :E:xecutivo e· o Judiciá
rio; a emenda n.0 X, - segundo a 
qual "os poderes são delegados aos 
Estados Unidos pela Constituição, nem 
negados pela mesma aos Estados. es
tão reservados aos Estados, r·especti
vamente, e ao povo", - nada mais 
fêz do que interpretar a lei funda
mental expondo, de modo explícito, o 
que estava compreendido,· já, ,de niodo 
ilnplicito, nos diversos textos; aliás, 
é de notar-se, de passagem, que as 
XXI emendas da Constituição Norte
Americana à exceção das interpreta
tivas, nunca suprimiram normas cons
titucionais. nem as modifica.ram; ape
nas lhes acrescentaram alguma .colsa 
de mais, conservando a norll,la ante- . 
rior. 

A Constituição da Venezuela, em 
seu art. 12, dispõe, e:lepressamente que 
os "Estados" conservam, em tõda a 
sua plenitude, a soberania não delega
da (na Constituição) ; o art. 15 diz 
ainda que ficam reservados à compe
tência do poder federal os poderes que 
log·o erinmera. 

Também, a Constituiç2.o Argentina, 
em seu art. l!l4 dispõe que "as pro
víncias conservam todo o poder não 
delegado (pela Constituição) ao go
vêrno federal e os que expressamen
te se tenhom reservado por pactos es
peciais, ao tempo da sua incorpora
ção." 

Dispos!ç8.o semelhante se nos depara 
na Constituição Mexicana, art. 124: 
"As faculdr.des que não estejam ex
pressamente concedidas, por esta 
Constituição aos funcionários federais, 
se entendem reservadas aos Estados.· 

Também a Constituição do Brasil. 
no seu árt. 21; n. 0 2 dispõe que com
pete, privo.tivamente, aos Estados, 
"exercer todo e qualquer poder que 
não lhes tenha sido negado, expressa 
ou implicitamente" (pela Constitui
çúo.) 

E' de acõrdo com o número e a 
importância dos poderes reservados 
que melhor se definem as duas ten
dências, - unidade e descentraliza
ção - do federalismo, em nosso he
misfério. 
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E podem~se reconhecer nitidamente, 
·sob a orientação dêsses poderes, dois 

,.. tipos de federação, na América: a 
dos Estados Unidos da América do 
Norte e a do México, onde os Estados 
podem legislar sôbre direito substan~ 
tivo e processual, - e as do Brasil, 
Venezuela e Argentina, onde essa fa
culdade é um atributo essencial da 
União, só cabendo aos Estados a sua 
organização e o poder de policia, -
observadas, assim mesmo, as normas 
constitucionais da União. 

b) Os poderes delegados e supletivos 
dos Estados 

Todavia, êstes poderes, - que não 
encontramos de modo · expresso na 
Constituição da América do Norte, 
(salvo a emenda Xv"lii, seção II) 
nem na do México e Venezuela. e que 
a Constituição Argentina recusa, de 
modo taxativo, <- "as províncias não 
exercem o poder delegado da nação", 
art. 108), -vem consignados nos ar
tigos 17 e 18 da Constituição brasilei
ra; de acôrdo com êles, os Estados, 
dentro dos limites prefixados, podem 
legislar sôbre direito substantivo, -
quer quando a União lhes delegue êsse 
poder, - quer quando a União ainda 
não tenha legislado a respeito. 

c) Os po'deres expressos, conferidos 
aos ·Estados são os que se referem à 
sua auto-organização: o de se darem 
uma constituiçãol o de criarem certos 
impostos e taxas, e os poderes gerais, 
- síntese de poderes implícitos, -
que compreendem o vasto poder de 
policia. 

Mas, na Constituição dos Estados 
Unidos não há poderes expressos dos 
Estados; é que, excluídos os poderes 
da União - enumerados, coeficientes 
ou implícitos e os poderes proibidos 
aos Estados, - todos os demais pode
res pertencem a êste; também não há 
êsses poderes, pelos mesmos motivos, 
na Constituição do México. 

N:a Constituição da Venezuela, os 
poderes expressos, que os Estados se 
reservam, de modo g·enérico, figuram 
nos artigos 12, 2.11 al. e artigos 14 e 
17 e seus incisos 1.0 a s.o. 

Na Constituição do Brasil, êsses-po
deres são os que se consubstanciam 
nos artigos 17 a 19 (poderes delega-

dos ou supletivos), e nos artigos 21 
a 24. . 

d) Os poderes implícitos dos ·Esta
dos resultam dos outros poderes que 
lhes são próprios e dependem do uso 
que se fizer de cada um desses pode
res, sob a influência dos interesses e 
necessidades locais. 

II - O REG!ME POLÍTICO 

O regime político de um país tem 
como característica a predominância 
de um poder sôbre os outros, ou · o 
equilíbrio, dos poderes; se há predo
minância do parlamento, -·isto é -
se êste é que dá os ministros M Ga
binete e êste é que governa, e só go
verna enquanto merece a confiança 
do parlamento, - temos o parlamenta
rismo; se há o equilíbrio dos oo:ieres, 
- não dependendo os ministro::; do 
parlamento, mas da confiança rio Pre
sidente da Repúbli-ca, que os no:znaia 
e demite, livremente, - sendo que o 
Presidente é que governa, - temos o 
regime presidencial; seria o presiden
cialismo moderado; se não há êste 
equilíbrio, - em verdade inexequí
vel, - e o Presidente exerce também 
funções legislativas, de certa natureza, 
- há o presidencialismo puro. de. que 
se vai aproximando, ràpidamente, o 
govêrno americano, - e que é a c·a
racterístic.a do regime brasileiro; se . 
é o Gabinete que governa, indepen
dente do parlamento, temos o yóvêrno 
de gabinete. Em tôdas·federações altle
ricanas. vigora o regime presidencial, 
com as variantes peculiares a cada 
país. 

1 -.O poder executivo. 

a) Origem histórica do presidencia
lismo. 

< 

O presidencialismo. norte~amerlcano 
surgiu como imperativo político, para 
coartar o poder do Congresso central 
e o poder das legislaturas locais. mas 
foi antes de tudo, um poder de unifi
cação, contrário ao poder autônomo e 
centrífugo das· unidades federadas. 

Do mesmo modo, a um legisln.tivo 
ambicioso, contrapôs-se um executivo 
forte. 

No México, na Argentina e na Ve
nezuela,' o presidencialismo foi uma 
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:reação contra os caudilhos; e no 
Brasil, no que respeita à Constituição 
de 1891, foi uma réplica ao parlamen
tarismo da monarquia e no que res- . 
peita à. Constituição de 1937, 1'oi uma 
reação contra o estadualismo, ao mes
mo tempo que uma necessic:lade de 
ação governamental rápida, quer para 
manter a ordem, quer para a solu
ção urgente dos problemas nacionais, 
que a prática legislativa, de si lenta 
e coartada pela política dos partidos, 
dificultava ou impedia. · 

b) O poder legislativo do Presi
dente. · 

A função tradicional do presidente, 
nas 5 federações da América, tinha 
s.ido a regulamentação e a execução 
das leis do- Congresso. 

Mas, a partir da Grande Guerra, 
êsses poderes se ampliaram, grande-. 
mente, na América do Norte, e a tal 
ponto, que o Chefe do Estado, graças 
ao expediente da· delegação de pode
res, que lhe vem do Parlamento, se 
transforma num órgão concor1ente do 
Legislativo; e por isso, pode-se dizer 
que o presidente dos Estados Unidos 
possui um poder · legislativo pa.ralelo 
ao do parlamento. 

Já na sua atribuição de exe.::utar 
e fazer cumprir as leis, há um poder 
enorme, porque, no. dizer de um jul
gado da Suprema Côrte, o dever do 
presidente dos Estados Unidos "não 
se limita a fazer cumprir as leis do 
Congre.o:so ou os tratados", mas abran
ge também "os direitos, deveres e obri
gações ·dérivados da própria Constitui
ção, das relações internacionais e tôda 
proteção implícita na natureza do go
vêrno, em observância da Constitui
ção" (Edwards S. Gorwin, The Cons
titution and what it means today, 
1938) . 

Mais importante, ainda, são: o seu 
poder de iniciativa, pelo qual reco
menda à consideração do Congresso as 
medidas que julga neces·sárias e con
venientes, e o seu poder de convocar 
as câmaras e suspendê-las sine die 
(art. II, seção ID). 

Todavia, foi um::~. interpretação ex
tensiva do art. II, Seção III, da Cons
t! tuição, pelo próprio Congresso, que 
deferiu ao Chefe do Estado Americano 
a faculdade legislativa, de que des- · 

fruta na atualidade, sôbre !mportan· 
tes assuntos; é assim que o Presidente, 
para o fiin de cumprir a legislação de 
guerra de 1917, nunca mais se desfez 
do poder .de controlar, de forma abso
luta, o transporte e a distribuição dos 
alimentos, - de fixar os prêços; de 
autorizar a importação, a exportação, 
a fabricação, a armazenagem e dis
tribuição dos artigos de primeira ne
cessidade; de explorar as estradas de 
ferro; de emitir passaportes; de. con
trolar as linhas telegráficas e cabográ
ficas; de decretar o sequestro de na
vios; de determinar a prioridade aos 
embarques; de conceder empréstimos 
a govêrnos estrangeiros; de fazer 
cumprir a lei da proibição; de orga
nizar todos os serviços públicos. 

Essas atribuições que afetam os di
reitos de propriedade, entre outr.os, 
são exercidas por meio de regulamen
tos "com fôrça de Leis" (v. James 
Hart, The Ordinance Making Powers 
oj the President, 1925) • 

Essa autorização àdquirlu maior 
amplitude, ainda, quando foi votada, 
em 1933, pelo Congresso, a Lei de res
tabelecimento das indústrias nacionais 
(N. I. R. A.); então o parlamento 
:delegou ao Presidente amplos poderes 
discricionários para levar a efeito os 
fins da lei. 

Foram de tal ordem essas atribui
ções deferidas pelo congresso "O Chefe 
do Estado que a Côrte Suprema 'le 
julgou ·-' dever de afirmar que "a 
legislatura não pode delegar os .;;eus 
poderes" e que nessa jeJegação ''0 
Congresso tinha deixado de estabele
cer quaisquer normas standats para 
guiar <:. ação executiva, e que r.in;ta 
sem dúvida procedidÓ com desnecessà
ria precipitação". 

De qualquer forma, pode-se di?er, 
com segurança, que à medida que o 
poder nacional se expande nos Estados 
Unidos, e os problemas que se põem 
ao govêrno Nacional se fazem mais 
complexos, o Congresso se vê cada ve~ 
mais forçado a delegar novos podere!: 
. _' '<ttivos ao Presidente {Cf. Fran· 
kfurtes a11d Da vison, Cases on Admt
nistrative Lriw, 213 - 228, 1935.) 

O poder· executivo, na Constituição 
brasileira de 1937, pode ser considera
dO, de certo modo, como a racionali-
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zação das praxes constitucionais nor
te':'americanas, onde o presidente não 
tem só "a direção legislativa" <v. The 
relation oj . the Executive Power to 
Legistion, e The Power ot the Presi
dent, de Binkley) , mas também le
gisla. 

Atendendo às mesmas necessidades 
práticas que levaram o Congresso 
Norte-Americano (que é como uma 
constituinte permanente)· (Const. arM 
tigo VI, § 2.0), - a delegar poderes 
ao Presidente em tudo o que diz res
peito à organização do govêrno, à 
administração, à economia, - a Cons
tituição do Brasil, que resultou do 
golpe de 10 de novembro, não só plas- . 
mou essas exigências em normas ex
pressas, como foi além. 

O Chefe do Executivo brasileiro, é 
assim órgão do poder legislativo 
(Const. art. 38 e 73) e durante os 
recessos do parlamento desempenha as 
funções do Congresso, - excluídas 
apenas as espécies enumeradas (Const. 
art. 13) ; e além disso, o Parlamento 
podEl delegar-lhe qualquer atribuição 
legislativa (Const. art. 12) • 

Na Constituição Argentina, ci Presi
dente é o chefe supremo da' Nação 
(art. 1) e além do seu poder regula
mentar e executivo (art. 86, 2) e de 
chefe imediato e local da capital da 
Nação (art. 86, 3), -é também legis
lador, e como tal, "participa da fcr
mação das leis, observada a Constitui
ção ... " (arts. 68, 69, 86 n.0 4), con
voca e pror:roga o parlamento, como 
atribuição sua, exclusiva, preside à 
abertura das câmaras, recomenda ao 
legislativo as medidas necessárias 
(art. 86, ns. 11 e .12) e juntamente 
com ês11es poderes, junto ao parlamen
to, cabe-lhe a completa e exclusiva 
direção da politica externa, diplomá
tica ou económica, e sem necessidade 
de autorização do Senado, dispõe de 
tôdas as fôrças militares. 

Mais ainda: é como que o chefe do 
poder espiritual da nação (art. 86, 
8 e 9). 

Na Constituição da Venezuela, o 
presidente não intervem na legisla
ção e apenas tem a iniciativa (all't. '19l 
concottente das leis; mas possUi em 
compensação, o poder de reg'!J.lamen-

tar t;õ.d.as a.s leis, decretar o es.tado 
de sitio <arts. 36 e 100, n.o 24) · e 
pode _ditar d.ecre~-leis para a or~a
nizaçao, modificaçao ou supressão dos 
serviços IPU):)licos e :para o recensea:. 
ment,o, créditos adicionais, etc. 

Todavia, segundo a Constituição da 
ve'nezuela, :tnuitas das atribuiçÕes do 
presidente sfio exercidas em colabora
ção com o conselho de Ministros, e 
por isso a sua responsabilidade é so-
lidária. ' 

Está ai, sem dúvida, uma concessão 
ao sistema de gabinete. 

Na ConstitUição do ·México, o Pre
sidente possUi a iniciativa das leis; 
mas é nesse pais onde o Chefe do 
Estado diSJ;lõe ãe menor soma de po
deres, cotnparado com os sistemas 
presidenciais da América; as suas fun
ções autõnoxnas são, aí, estritamente 
administrativas; mas, cabe-lhe, assim 
mesmo, bai,.ar decretos-leis sõbre a 
administraçã-o em geral, e a nomeação 
dos diplomatas e dos funcionários fe
derais e o uso das fôrças armadas. 

Devemos, :1notar, ·por fim, que em 
certos países não federados, o pre
sidente posr,l.li a faculdade de ditar 
decretos-leis, tal como vimos na Cons
tituição do 13rasil, art. 74, C; é o que 
ocorre também nas Constituições da 
Colômbia, art. 113 inc. 8, na Cons
tituição da ouatemala, art. 77, inc. 23, 
e na Constituição do Paraguai, art. 54. 

c) O· Poder do veto 

:tl:ste poder que tem o Presidente; 
no presidencialismo, é o que lhe dâ 
uma participação clireta e essencial 
na confecção das leis privativas do 
parlamento. 

A C-onstituiÇão da América do Nor· 
te o consagra no seu art. I seção VII. 
§§ 2.0 e 50: votada uma lei pelas 2 
câmaras, é remetida ao Presidente e 
êste, dentro de 10 dias, pode devolvê
la, com sugestões e emendas, para 
novo exa,me do Legislativo; o veto, 
pois, tem um caráter positivo, porque 
se decorrem os dez dias, sem a devo~ 
lução do Projeto com as .emendas -
êste se con\rerte automàticamente en1 
lei. · 

Mesmo que o veto seja r-epelido 
pelas cãmail'aS, estas deV'C::l'l. votar de 

I 
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novo o projeto, não mais por maioria, 
- mas por dois terços~ 

De qualquer forma. pois, - ou con
seguida que seja a reforma do pro
jeto., ou sendo êste reexaminado e 
mantido por dois terços. - é mani
festo que o Presidente influiu na con
fecção da lei; e o veto não se restrin
ge ap<;nas às leis inconsWucionais: 
pode atingir qualquer espécie de nor
ma. sempre visando o interêsse na-
cional. . 

A Co-nstituição brasileira consigna o 
po:-ler de veto. no seu art. 66, § §_ 1. o 
e 2.0 • 

A parte o pra·z.o. para a devolu
ção do projeto ás câmaras. que é, 
entre nós, de 30 dias. - o seu pro
cesso é o mesmo da Constituição 
norte-Rmericana. 

Na Consl'.ituidío do México. (art. 72) 
o direito de vr>t.o do Presidente é igual 
a·o dn Constituiç5o amf'rlc<>na. 

A Constituicfio da VPn-er,uela é ::. · 
únicn. -- nos Fstprlos federativos, 
americanos. - que nfi.o dá o direito dt> 
Yeto ao Presidente. 

d) Outros poderes 

Complexos e numerosos são os de
mais poderes do Pres!dc11te. 

Exerce. sob certa forma. o pod~r 
juàici~.rlo, com o direito de indulto ou 
de fn':'lca. 

Cabem-lhe: 

A direçi:i.o da polít!c3 externa, aí in
cluído o poder de nomear os embaixa
do.rcs: - os re'f)rcsen'i~antcs pessoais, 
e a desp.edida ou r!'cusa de represen
tantes de nnqõ:>s est't"?.ngeiras (Cons
titlüç?.o elos Ei'itndos Unic1os. art. II, 
seciio II. 1. e ·se~ão III. 1: Cons. Ar
gentinn. art. 86. inc. 10: Cons. da 
Vene:<:ueh, art. 100. inl.! 16. Incum
be-1111". ::tincl.::t. o cti:rf'ito de: 

Disnor dns fflrc?s t'l,rmn.das (Estados · 
Uni('lo.~ rrt. II: Brnsil. art. 74. e): 
Arwmt.in::t. nrt.. ::!5. inc. 17; México. 
art. 8'1: V,-;n~:.m:>Ja. ~rt. 1.00. inc. 18): 

Ohefi ar n.s fôr(\:.'18 rrrm8. à !:IS (EstA.dos 
Unir'! os ::~rt. 2. ~rnfío 2. i:nc. 1; BrasU, 
art. 74, e) e 163; Arr:entinn, art. 86, 
inc. 1 !i; Vene7.ue1a. art. 100, inc. 2) : 

N'<lmPflr os ser.:rt'Mrin~ clP E~t.ado (Es
tt1Clos T..Tnldns, art .. 2: Bril~il. nrts. 74 e· 
75: Argentina, art. 86. inc. 10; Méxl-

co, art. 89; Venezuela, art. 100, inc. 1); 
nomear os funcionários e emprega

dos do E&tado (Estados Unidos, art. li, 
seção II, 1; Brasil, art. 74, inc. · 1; 
México, art. 89, !nc. II; Venezuela, 
art. 100 ines. 15 e 16) ; 

arrecadar as r-endas públicas, ad
ministrá-las e decretar a sua apli
cação iArg·entina, art. 86, inc. 6; Ve-
nezuela, art. 100, !nc. 19) ; . 

organizar e apresentar a proposta 
de orçamento (Brasil, art. 67; Vene
zuela, art. 100, inc. 28) ; 

nomear os magistrados da Suprema 
Côrte (Estados Unidos, art. 2.0 seção Ir, 
L Arg~ntina, art. 86, inc. 5; Brasil, 
art. 98; México, arts. 89, inc. 18, 96 
e 73, VI, 2.0 ); 

permitir a pasagem de fôrças es
trang-eiras pelo território nacional 
(Brasil, art. 74, 1) ; 

exercer o Patronato Nadonal, na 
apresentação de bispos e o de conceder 
o passe ou reter os decretos dos con
cílios, as bulas, bréves e os rescri:. 
tos dos Sumos Pontiffces (Argentina, 
art. 86, ines. 8 e 9); 

nomear governador para o distrito 
f.ederal e territórios (Venezuela, ar
tigo 100, ines. 6.0 e 7.0 ); 

indicar o candidato à Presidência 
da. República, designar os membros do 
Consell1o Federal e exercer o direit.o 
da graça (Brasil, art. 75, a), d) e e): 

decretar o estado de sítio e suspen
der as garantias constitucionais (Bra
sil, arts. 74, 7c) e 166 a 170; Venezuela, 
art. 100, inc. 23); 

conceder aposentadorias, jubllaçõ':ls, 
licenças e montepios (Argentina, ar-
tigo 86, inc. 7); · 

intervir aos Estados (Brasil, artigo 
74, j); 

conceder cartas de cidadania CVene
~uela, art. 100, inc. 32); 

conceder privilégios a autores por 
suas obras e inventos (Venezuela, ar
tigo 100, inc. 22); 

nomear os órgãos do Ministério Pú" 
bUco do Distrito Federal, da Justica 
do Trabalho e da R·epública CBrasll, 
art. 99 e leis espe·cials; México, art. 89, 
inc. II); 

conceder patentes de corso (Argenti
na, art. 86, inc. 18; Venezuela, artigo 
100, inc. 23) • 

I 
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e) A eleiçO.o do Presfàente 

1) O presidente é eleito por eleição 
de 2.0 gráu: 

Na América do Norte os Estados no
meiam um número de eleitores igual 
ao número de seus senadores e depu
tados federais, mas a escolha não pode 
cair nestes (Cons. art. n, seção I, § 2.0 ) : 

os eleitores de cada Estado af se reu
nem e votam em 2 pessoas, sendo uma 
de outro Estado; é organizada em se
guida uma lista dos nomes votados, a 
qual é remetida à residência do Chefe 
da Nação, mas dirigida ao Presidente 
do Senado, que abrira os envólucros 
em presença do Congresso; o nome que 
tiver obtido maioria de votos, será o 
Presidente. 

No Brasil, pela Cons. de 1937, ~ 
antes do ato adicional de 28 de fev. de 
1945 - quando o Presidente não tinha 
candidato (vide Constituição ilrtigo 
84, § 1.0), o Presidente seria eleito 
por 105 eleitores, dos quais, até o 
máximo de 25 por Estado, seriam de
signados pelas Câmaras muni·cipais, 
- 50 seriam designados pelo Conse
·lho da Economia Nacional, entre os 
empregadores e empregados, em nú
mero igual, - 25, designados pela Câ
mara dos Deputados, - e 25 desig
nados pelo Conselho Federal: também 
a designação pela Câmara e pelo Con
selho Federal não podia recair nos 
seus membros ou nos das assembléias 
locais (Const. art. 82). O citado ato 
adicional, porém, estabeleceu a elei
ção direta (art. 77) . 

Na Venezuela: o Presidente é elei
to pelo Congresso (Const. art. 96). 

Na Argentina: o Presidente é eleito 
nas Provfncias e na Capital por jun- · 
tas de eleitores, eleitos em· eleição di
:retà e igual ao duplo do total de 
Deputados e Senadores do Congresso; 
nãó votam os Deputados, Senadores 
e funcionários e as juntas de eleito
res se reunem na Capital do Pafs (a. 

junta ai eleita) e nas Capitais das 
Províncias, as juntas provinci-ais. 
('Const. art. 81.) 

2) o Presidente é eleito poi' eleição 
direta 

No México, a eleição do Presidente 
é direta, pelo povo. (art. 81.) 

No Brasil, também, de acôrdo com 
a Constituição de 1937, antes do Ato 
Adicional, era eleito por eleiçã-o di
reta, quando o Presidente em exer
cicio tinha candidato à Presidência 
(Const. art. 84, 7 inc.). Já vimos 
que pelo Ato Adicionai essa eleição 
é agora dlreta e com sufrágio uni-
versal. · 

f) A reeleição do Presidente 

A Constituição dos Estados Uni
das da América do Norte, ao tratar da 
eleição do Presidente Cart. IT, Se
ção I, § 1.• e seguintes; emenda XX, 
Seção I, III e IV) , não proí·be, nem 
autoriza a reeleição; esta, porém, -
até 2 veze~, - resulta do costume; . 
e já; há exemp:os de 3. • reeleição, 
como aconteceu no caso do grande 
Presidente Franklin D. Roosevelt, 
que foi, realmente, reeleito~ pela ter
ceira vêz. 

Hamilton, opondo-se à idéia de. go· 
vêmo colegial, proposto POU' Sher
man e Randolph, sugeriu que o car
go de 'Presidente fôsse vitalf<:io. 

William Taft, para evitar a re• 
eleição, a.Ivitrava o mandato de '1 
anos. (V. La presidencia, pág. 8) . 

A Constituição brasileira de 1937, 
também é omissa, quanto à reelei
ção do Presidente; vale isso por dizer 
que a permite e é o que se infere 
a contrário (do art. 82, parágrafo 
1in~co); o fato, aliás, d.e poder o Pre
sidente (art. 84, parâgrllifo· único)' 
apresentar candidato, parece, tam• 
bém, envolver a possibilidade de que 
êsse candidato seja o próprio Presi
dente. 

Segundo as Constituições Argenti
na (art. 77), MeXicana (art. 83) e 
.da Venezuela (art. 95), o Presidente 
não pode ser reeleito para o período 
seguinte. 

g) O prazo do mandato presidencial 

Pela Constituição americana, o têr
mo do mandato do Presidente é de 
4 ·anos (art.. II, Seção I, § 1.0); pe .. 

> ;., 
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lll,S .constituiçõ.es do Brasil (art. 80) j 
Argentina (.act;, 77), México (arti
go 83) êsse prazo é de 6 anos; pela 
Constituição da Venezuela, é de 5 
anos (Const. art. 95). 

2 - O PODER LEGISLATIVO 

a) Sistema do Poder LegislatiV(1 
Vigora nas cinco federações ame

ricanas o sistema bicameral: Cânia,ra 
e Senado, ou Câmara e Conselho Fe
deral (Brasil) . 

b) Eleição do Congresso 

A Câmara dos Deputados é eleita. 
nos Estados Unidos por sufrágio di~ 
reto do seu povo (Const. art. I, 
Seção II, § 1. 0 ) ; o Senado é eleito 
pelas Legislaturas estaduais CC9ns
tituição, .art. I, Seção TII, § l. 0 ) • 

Idênti-co sistema vigora na Oonsti
tuição argentina (.axts. 37 e 46, 1. 11 

alínea) com ligeira variante, os dois 
senado;es da Capital são eleitos pela 
respectiva junta eleitoral (art. 46, 
2. 11 alínea). 

No México, a eleição dos Depu· 
tados e Senadores se faz por voto 
direto do povc, 

No Brasil e na Venezuela, o siste
ma de eleição das câmaras é . multo 
semelhante, e se faz por sufrágio ~e 
2.• grau. 

Assim, na Venezuela, os deputados 
são eleitos pelas Municipalidades, tE:· 
unidas em assembléia e os senado·res 
.pelas assembléias legislativas esta
duais (Const. arts. 55 e 59); no 
Brasil, os deputados (Const. . arti
gos 46 e 47) são eleitos pelos mem
bros das Câmaras Municipais e por 
mais 10 cidadãos eleitos por sufrágio 
dfreto, juntamente. com os membros 
das câmaras; os conselheiros <mem-· 
bros do Conselho Federal, que de
sempenh!lm funções no Senado) , em 
número de 21, são .eleitos pelas as
sembléias legislativas dos Estados e 
em número d:e 10, são nomeados pelo 
Presidente da República <Const.. ar
tigo 50, parãgra,fo único) • 

c) Puraçãº do mç.ndq,to do Parla· 
mento. 

Em geral, a Câmara alta, - s.ena· 
do ou Conselho, - tem maior duração 
que a Câmara baixa, - câmara dos 
deputados. 

Duração da câmara dos deputádos: 
Estados Unidos, 2 anos (Oonst. art. 
I, seção II, § 1.0) ; Brasil, 4 anos 
(Const. art. 29, § 2.0); México, 3 anos 
(Const. art. 51) ; Argentina, 4 anos 
(Gonst. art. 42), com renovação bie~ 
nal por metade; Venezuela, 4 anos 
(Const. art. 54), coni renovação bie
nal por metade. 

Duração do senado: 6 anos (Const. 
dos Estados Unidos, art. I, seção TII. 
México, art. 56) ; 4 anos, Brasil 
(Const. art. 50; Venezuela, art. 54): 
9 anos Argentina, art. 48.) 

d) Atribuições do parlamento. 

Em tôdas as. constituições federais 
da America, essas atribuições - já 
o vimos - são tôdas as que resultam 
dos poderes da União, exceto os pode
res dessa espécie - legislativos qu 
administrativos - dados ao Presiden
te. 

Entre as atribuições mais impor
tantes do Legislativo, é de salientar• 
se a votação dos 1mpostos, do orça
mento, economia e finanças em ge
ral (Estados Unidos, art. I, seção 
VIII e §§§; Brasil, arts. 13, c, d, e, 
f, ~h, 49 e 67, c, e 71; Argentina, art. 
67, me. 1 a 10; México, arts. 65, I e 
II, 73, vn a X, xvn, XVIII e 
XXVIII; Venezuela, arts. 77, 1,0 e 
2.0 , 4.o, 6.0 a 9,0 e 14.0, alínea.) 

O parlamento guarda, . assim, mes
mo no sistema pres1dencial, a tradi· 
ção funcional do parlamento inglês que 
teve, desde as suas origens, na Idade
Média, o supremo encargo que os ba
rões se reservaram de autorizar as ar
recadações Tributárias e despesas do 
Est!lldo. 

3 - O PODER JUDICWUO. 

a) A defesa da Constituição e das 
lei~. 

Nos Estados Unidos, o mais alto po· 
der da República é exercido pelo ju
dlciá.rio, ou melhor pela Côrte Supre-

.. 
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ma, ã. qüe inéümbe a guárdã e a; defe
sa da Constituição e das leis. 

:tl:sse poder decorre, particularmen
te, do art. III, seção I, e emenda XIV, 
seção I, da Constituição, onde se exb 
ge como condição dé nülldadé de to
dos ós ates do põder público, "0 de
vicio processo legal"; pode-se dizer 
que é :ilessà cláusula, do devido pro
cesso legal, onde se encontra à pedra 
dé toque das instituiçÕes amei'icanas 
e tal cláusula compreende ó furi.éio
námento me~mo do judiciário. 

E é de notar-se, como já o advertiu 
Marshall, que o Congresso sempre res
pei~ou as decisões da Côrte Suprema, 
quando esta julga nula uma lei por
que a Côrte com a doutrina ãos prece
dentes - stare ãecisis - mantem as 
suas decisões anteriores, em cada ca
so novo, e assim nega execução às 
leis inconstitucionais. 

O poder da Côrte não tem feito mais 
do que crescer nestes últimos anos: 
principalmente no que se refere à 
matéria social e económica. 

O seu contrôle tanto se refere a leis 
federais, como às estaduais e tanto 
çompreende os atos do Poder Executi
vo, como do Legislativo e todos os de
tentores de funções do Estado. 

E' o que se convencionou chamar a 
ditadura do judiciário. 

Durante os primeiros 77 anos se
guintes à adoção da Constituição só 
duas disposições de leis do Congres
so foram d.eclaradas nulas pela Su
prema Côrte; entre 19,20 e o começo do 
1.0 período da administração do Pre
sidente Franklin D. Roosevelt,1 foram 
desaprovadas 22 disposições semelhan
tes; - e entre 1.0 de juri.ho de 193~ a 
1.0 de junho de 1936 - foram deixa
das de lado 13 leis de igual índole, no 
todo ou em parte (V. W c. Gllbert 
Provions ot . Federal Law Held Un
cóiistitufional by the Supreme States, 
1936.) 

A Constituição do México (arts. 97, 
al. 6.n 103 a 107), da Venezuela (arts. 
123, 8.il a 11) e da Argentina Cart. 
100), seguem a ·mesma orientação da 
Constituição americana: a defesa da 
Constituição e das Íeis cabe, de modo 
exclusivo e irrevogável, ao Poder Ju
diciário. 

::Nã cónst!fii!Ção ciô Brâsn, a defe.iia 
da éonstitúiçãó perde àtniêle carã
ter sacro da democracia liberal; ·nãO'. 
é tan:tô a défésa da: óoiíst1ttiição o . 
qué impotta, ..-. senão ó interêsse :ria• 
cional. · 

Daí a ausência de juramento à. 
Constitudção, pelo Presidente e dai a 
norma de art. 96, ·e seu parágrafo 
único, da Constituição Federal, e se
gundo a qual, o Judiciário só por 
maioria absoluta do total de. seus mem
bros pode declarar inconstitucional 
uma lei ou um ato do Presidente; e 
mesmo que a lei seja declarada in
constitucional, pelo judicié.rio, - o 
presidente pode, por assim dizer, ve
tar essa decisão, submetendo a lei, de 
novo, à vota·ção do Congresso; se fôr 
confirmada por 2/3 partes de seus vo
tos em cada câmara, cai o julgado 
do Tribunal. 

Mas, seja como fôr, - é um dever 
de todos os poderes defender a Cons
tituição, isto é - observá-la ou fa
zê-la cumprir. 

Mas, êsse poder ct>.be de preferên
cia ao Presidente, que usa do veto 
(Const. art. 66 § 1. 0) contra leis in· 
constitucionais e que decreta o estado 
de emergência e o Estado de guerra 
para a salvaguarda dos poderes 
(Const. art. 166 e seguintes), e ao 
Supremo Tribunal, que aprecia e de
cide a inconstitucionalidade das leis 
(Const. art. 102, III, b). Também ca
bia a defesa da Constituição ao extin
to Tribunal de Segurança. 

b) ·Unidade e dualidade da Justiça. 

A Constituição da América do Nor
te, no seu art. III, seção II, § 1. 0 , 

enumera os poderes judiciais da União; 
a sua emenda X atribui aos Estados, 
em particular, todos os poderes não 
delegados aos Estados Unidos e a sua 
emenda n. 0 XI (votada em 1795) dá 
aos Estados um poder judiciário que 
abrange, tanto a organização da jus
tiça como o processo, e só exclui as 
matérias contrárias a outros Estados 
ou sucit8!dos por súditos de um Estado 
estrangeiro, e os relativos aos interês
ses da U:iúão. 

. '· \".::,· 
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No mesmo sentido, México, (Const. 
art. 94), Argentina, (Const. art. 94), 
Venezuela, (Const. art. 116). 

No Direito Constitucional brasilei
ro, cabe aos Estados a organização ju
diciária <Const. art. 103), e à União 
as leis de processo, em ger·al (Const. 
art. 16, XVI).· 

Vale isso por dizer que não existe, 
no Direito constitucional brasileiro, a 
justiça federal, comum, pois até mesmo 
as causas em ~ue a União é parte, 
são processadas e julgadas pelas jus
tiças dos Estados e só em grau de re
curso pelo Supremo Tribunal Federal 
(Const., arts. 107, 108, 101, II, 2.o a, 
III). 

Todavia, há várias justiças federais, 
especiais, a cargo da União; a justiçá 
militar, a justiça do trabalho; e ha
Via a justiça da Segurança Nacional. 

4 -- SEPARAÇÃO DOS PODERES 

Nos regimes presidenciais, de forma. 
federativa, .:..... o poder do legislativo 
federal sofre duas coartações: a do po
der legislativo dos Estados c a do po
der legislativo do presidente, mas, de 
modo geral, e em tese, pode-se dizer 
que a função do ~arlamento é legislar 
sôbre os poderes da União. 

Na América do Norte, ao tempo 
(1900) em que W. Wilson, -- o en
tão professor de História, -- escrevia 
o seu .Govêrno Congressual, a forma 
de govêrno da Constituição americana, 
tal c;omo fora escrita pelos seus auto
res, em 1787. não existia mais, porque 
"a forma atual do govêrno é simples
mente um s:stema de supremacia do 
Congresso" Cv. of. cit. -- v. fr. pag. 
10.) 

Mas, na época presente, -- embora 
a supremacia do Congresso não tenha. 
cessado de crescer em relação ao po
der legislativo dos Estados e apesar da 
emenda n.0 .XIV, seção X e -emenda 
·XVI, - é· indiscutível que tem decres
cido, em face do -contrôle da Suprema 
Côrte e dos poderes do presidente. 

Mas, de qualquer modo, os podP.re;:; 
do parlamento lhe dão, no regime pre
sidencial, ·uma autonomia, em re-lação 
aos outros pod-eres, muito maior que 

no parlamentarismo ou no sistema de 
gabinete. 

A separação dos poderes não deixa, 
pois, de ser uma real!dade, no regime 
presidencial, - e essa separação está 
garantida e caracterizada, nas consti
tuições federais, americanas, não só 
por uma série de normas protetoras, 
mais ou menos semelhantes (incom
patibilidades e impedimentos). nas 5 
constituições, - como sobretudo pelo 

· contrôle do jud!ciário e pela distin
ção e especificidade das atribuições do · 
Poder Executivo e Legislativo. 

No regim-s parlamentar, - ao con
trário, o chefe do gabinete, e portan
to o chefe do Executivo, é. em regra, 
o chefe dà maioria parlamentar e 
exerce, por isso, tanto o pod-er Exe
cutivo, como o poder Legislativo; ain
da nesse s!stema, os ministros saem 
do Congresso, e a êle retornam. 

E por mais que o Presidente, no 
presid-encialismo, tenha o direito de 
veto, a iniciativa das leis, a partici
pação legislativa, o exercício parcial 
da legislação,· nos recessos d'o leg!sl:t
tivo, - sempre fica ressalvada nesse 
regime a autonomia do parlamento, 
qu-er com a decisão, pelo veto das leis, 
mesmo depois do ·veto, quer com o 
uso privativo de numerosas atribui
ções. 

Rio, 9 de maio de 1946. - Pedro 
Vergara. 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
em discussão o Requerimento núme
ro 74, de 1946. 

Tem a palavra o Sr. Jurandir 
Pires. 

O SR. JURANDIR PIRES -- Se
nhor Presidente, quando ocupou esta 
esta tribuna o ilustre Representante, 

·Sr. Israel Pinheiro, para falar sôbre 
o Vale do Rio Doce, o Sr. Diocléclo 
Duarte esta.va ao lado de S. Ex.11, e 
ao apartear o orador, indagando de 
S. Ex.11 como se explicaria, dcnt.ro 
das premissas por êle levantadas, que 
a exportação de minérios pelo Vale 
do Rio Doce representava o retôrno 
dos 11avios carregados cte carvão para 
a Siderttrgio :..,...., • ..,.,.., -···•- S • ti· • ..lrlo, "'""·-~\ot) Y."".l \tu ...... v a JUS -
ficaria a exportação pelo Pôrto de 

I -., .• 
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Vitória e a importação pelo Pôrto do 
Rio de Janeiro para Volta Redonda. 

S. Ex.6 respondeu que eu aguardasse 
um pouco, por que me daria resposta 
satisfatória. E o meu caro amigo 
Deputado pelo Rio Grande do Norte, 
Sr. D:oclécio Duarte, contou-me 
uma história de Gambetá, segundo 
a qual êle aconselhara a um orador 
que não estava muito seguro do as
sunto, pois tinha alguns pontos em que 
precisava de certo cuidado, e que es· 
crevera o seu discurso, e porque 
temia que alguns ap:1rtes o pudessem 
colocar em difi.culdade - aconselha
ra-o, dizendo: menino, faça c seu dis
curso, e se algum aparte vier. de
clare : "respoJ:1derei adiante. " 

O ilustre Deputado pelo Rio Grande 
do Norte, Sr. Dioclé<:io Duarte, pon
derou-me: "você espere, porque o 
Israel re&ponderá." Esperei paciente· 
mente, e o nobre Deputado por Minas 
Gerais não respondeu, porque não 
havia resposta possí~el. 

o Sr. Olinto Fonseca - O Sr. Is
rael Pinheiro, no prosseguimento do 
seu discurso, focalizou precisamente o 
caso da aplicação do exportado pela 
Cia. Vale do Rio Dôce, dizendo que não 
estava tratando da Usina Siderúr
gica de Volta Redonda, mas, sim, da
quela Companhia. 

O SR. JUR.ti...J.'IDIR PIRES - Quer 
dizer que foi dada resposta a uma 
pergunta que não formulei Eu in
dagava, apenas, como se· justificava 
Volta Redonda, dentro das premis
sas formuladas. 

o Sr. Juscelino.Kubitschek -Acho 
que a pergunta é difícil de ser respon
dida, porque o carvão exportado pela 
Vale do Rio Doce, segundo pensa
mento da Belga-Mineira. era para 
aplicar na _· sua própria siderurgia. 

O SR. JURANDIR PIRES -Tem 
razão o meu ilustre· colega Sr. Jus
celino Kubitschek, pois a pergunta é 
be::n difícil de ser respondida, o que 
já tive ocasião de declarar, e não vai 
nisso qualquer maldade ao ilustre co
lega Sr. Israel Pinheiro. 

O Sr. Olinto Fonseca - V. Ex. a. 
está fazendo, apenas, uma crítica 
construtiva. 

O SR. JURANDIR PIRES -·De-
seja informar à Assembléia que, 110 

tocante à exportação do minério, no 
momento justo em que se dis·cu~ia 
a saída do produto, .tive ensejo de 
realizar uma conferência, a qual foi· 
comentada pelo Financial Times, de 
Londres, de 20 de agôsto de 1937. e 
em que dizia eu, que não tii:J.ha feti
chismo pelo Vale do Rio Doce. nem 
me encantava uma estrada por ela 
construida. Mas 1sso não .quena sig
nificar que eu não compreemtess~ o 
valor da exportação por ela feH.a, o 
seu potencio.! de minério de ferro, as. 
suas condições econômkas de explo
ração, e vários outros pontos, que 
foram, aliás, postos em realce pelo 
digno colega Sr. Israel Pinheiro. 

Deseja, a, Sr. Presidente, ainda, em 
relação ao meu discurso de sexta
feira última, aludir a um aparte do 
ilustre Deputado pelo Rio Grande 
do Norte, Sr. Dioclécio Duarte, refe· 
rentemente aos saldos da Central do 
Brasil, no período - digamos · napo
leónico. 

Pensei que a minha resposta hou. 
vesse sido clara. 

. Acontece porém, que alguns com~ 
panheiros da Constituinte voltaram 
ao assunto, pedindo melhores exp~ica· 
ções, e eu as trago agora. 

Entre outras, basta olhar um rela
tório que apanhei ao acaso, o do exer
cício de 1943, que dá mais alto saldo 
- de 281 milhÕes de cruzeiros. 

Examinemos as contas ein depos1tos 
diversos, apresentadas na rece1ta é 
que significam o não pagame~to ::te 
contas ·algumas compensadas na des
pesa, no montante· de 291 milhõe.s ::l.e 
cruzeiros. E claro que algumas ct=ssas. 
contas têm compensação, como sejam 
contas a pagar e que deviam ser des
contadas, mas sem o saldo cto ano 
anterior, na importância de 208 mi
lhões de cruzeiros. 

Vêm os ilustres Representantes que 
simples análise superficial do balanço, 
deJ:X!onstra como êstes. podem ser fei
tos transformando-se dejicits formi
dáveis em saldos, principalmente quan
do se apreciam saldos financeiros, 
onde entram têcnicamente, essa~ ru-. . ' 
bricas que transpO'l'tam para os exez·-

' .. li~ 
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cicios seguintes os sal'dos, c::om o ll:'im 
de os transformar em ãejicits. . . 

O Brasil, porém, tem sido muito in
feliz. Tôda a sua história se pauta 
no desastre de sua burrice inicial. 

Velho amigo me disse, certa vez, que 
o nosso pais tem a pecha de origem: 
foi descoberto por burrice. Um erro 
d·e navegação afastando Cabral das 
costas d' Mrica para vir bater no con
tinente americano foi burrice, êrro de 
tal modo enorme que representa uma 
situação de falta absoluta de técnica. 

Picker, no seu notável trabalho 
''Breve introdução à História da Es
tupidez Humana", livro que tive en
sejo de ler muito a;ntes de sua publi
cação em língua portuguêsa, traz 
originàriamente, no seu prefácio, o 
seguinte comentário: "Ao leitor que 
possa desconfiar de que não haJa tan
ta estupidês no mundo, para ter a cer
teza do valor da estupidês, basta exa
minar que há banqueiros que empres-· 
tam dinheiro ao Brasil". 

Isto se dizia naquela época, quando 
foi escrito o livro de Picker, e quando 
se asseverava que o Brasil tinha sus
penso o pagamento de seus compro
missos no exterior. 

Entre os C8isos de burrice, cita Pl
cker e d·e Gallleni que, porocasião da 
guerra, quando os alemães estavam 
às portas de Paris, descobrira a forma 
de dominar a marcha germ:lnica. 
Toma o seu automóvel, amarrotado e 
sujo e encaminha-se para o qua.!tel 
gene!l.'al dos inglêses, onde é mal re-

cEbido, onde foi recebido de tal fór
lllla que se adiou a reação dos exér.o 
tos aliados de um dia, custando ria 
.batalha do Marne quantidade enotme 
ae vidas. 

Não sei a quem o secretário da En .. 
ciclopédia Britânica diriguiu o qual1':" 
lfie"ativo de "estúpido": se aos .tngle;.; 
ses, se a Gallieni. Prefiro, entretanto, 
dá-lo a Gallieni, tendo em vista que 
desejo iniciar aqui por mim a análise 
da estupidês e da burrice na marcha 
dos acontecimentos políticos em nosso 
país. E assim o desejo, porque vim 
para esta ·Casa também num automó
vel aman·otado, como Gallienl, mas 
que me tem acompanhado na luta de
mocrática pela libe:rtação nacional. 
V:o)l entrar na apreciação da primeira 
questão, que é a burrice da propagan
da. Ainda hoje estama:s apreciando e 
jogando, com dados que são desvirtua
dos pela propaganda da ditadura . 
Aqui mesmo, desta tribuna, foram 
exibidos alguns dados sôbre a Central 
do Brasil, extraídos de sua estatística, 
dados que me permito salientar com 
o que de· notável representam para a 
economia do carvão nos vários anos 
e em várias administrações. 

Entretanto, na última administra
ção da Central, para ·se diminuir o 
consumo do carvão, se chegou a in
cluir, como gastando ca:ryão, os trens 
elétricos. 

Não citarei, aqui, todos os números, 
porque seria exaustivo. Dou-os, po
rém, pa.ra serem publicados como par
te integrante do meu discurso. 

CONSUMO DE CARVÃO POR TRENS - KMS. 

1943 -._1944 1945 

Rápidos e Noturnos ........ ' ........ 2.126.824 2.551.331 2.724.868 
Expressos .... · .......... , ............. 3.274.771 2.944.933 3.191. &.76 
Subúrbios a Vapor · .................. 2.895.356 2.994.839 2.693.287 
S1tbúrbios elétricos ................... 4.381.965 4.757.072 5.380.963 
Especiais diversos .................... 65.655 112.509 201.133 

Sub-total I I I I I t I I I t I I t I I I I I I t I I I I 12.744.571 13.360.684 14.191.327 - ----
Mistos ................................ 1.544.716 1.560.753 1.811.126 
Oargas em gerál ttltll ,·,•, tt't,lll I ti I, I 6.457.515 6.630.942 6.740.412 
Especiais de anilllaiS ••.••.••••••.•••• 339.467 361.950 432.176 

I 

I 
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IJocomotivas com carros e escot. 
Intercâmbio .... , .. , ........... , ..... . 

Sub-total ....................... . 

Serviço da Estrada ........ · ......... . 
Serviço do Govêrno ............... .. 

Sub-total ...................... · .. 

TOTAL GERAL •• I ••••• I •• t •••••••••••••• 

Consumo de combustível ........... . 
índices ............ ~ ..... ~ .......... . 

Loc. paradas - 1 hora - 10 Kms. 
± 7 Kms. hora. 

O mais notável é que de 1944 para 
1945 os índices de carvão subiram, 
~implesmente porque aumentaram ele 
4 para 5 milhões os trens-quilómetros 
eletrificados. 

Não para aí, porém; decreto do 
govêrno fixou as calorias do carvão. 
Já isso, por si só, é um pouco bizarro, 
mas na realidade, o carvão tem calo
rias que oscilam um pouco. Todavia, 
para que se veja como as condições 
do consumo se alteraram, fez-se di
gamos, como se denominava no parla
mento antigo, pela "aritmética Pereira 
Lõbo", a divisão de 7. 800 calorias por 
carv8.o estrangeiro para 5.890 do car
vão; de Santa Oatarina, e achou

se J.,8. 
:.?ara que fôsse verdadeira seria pre

cit;o que o carvão de Santa Catarina 
ti~esse apenas 4.000 calorias. Com o 
carvão do Rio Grande do Sul o es
p'etáculo tornou-se ainda mais bizar
ljo. ll: que, na divisão, dão-se-lhe 2. ooo 
~ poucas calorias,. quando, na reali
~ad~, dispõe de 4. 795, quasi 4.800 calo
,rias. Vê-se, aí, como é fácil apresen
f tar-se quadro pitoresco da melhoria 
; de condição econõmica: 

/ CALORIAS DO CARVÃO NACIONAL 
I 

\ Pág. 69 do r·elatório de 1943, temos 
/ calorias do carvão estrangeiro 7. 730 
r
1
Americano e 7.243 Africa do Sul, con

·1vertidos pelos índices arbitrários üe 
:1,8 e 2,5, nos dá: · · 
l 

161.711 
906.092 

9.409.501 

402.133 
45.919 

448.052 

22.602.124 

435.070 
15,3 

267.399 
812.841 

9.633.885 

370.929 
456.451 

9.811.094 
----- --··-:-

476.985 
59.421 

574.031 
44.021 

----- --------
536.406 

23.530.975 

463.140 
19;7 

618.052 

24.62G.473 

474.423 
19,3 

Santa Catarina . . . . . 4.294 a 4.023 
Rio Grande ... ,.. .. . 3.092 a 2.897 

Quando o poder calorífico é de: 
(pág. 78 do relat. de 1942) 

Santa Catarina . . .. .. .. .. .. . 5.890 
Rio Grande . .. .. .. .. . .. . .. . 4. 795 

Então a melhoria dos índices se faz 
a sombra de um artificio falso que é 
computar um falso poder calorífico ao 
nosso carvão. 

Poder calorífico real: 
Santa Catarina . . .. . .. .. .. .. 5.890 
Rio Grande . .. .. .. .. . . .. .. . 4. 795 

Poder calorífico falsificado para a 
conversão (média) : 
Santa Catarina . .. .. .. .. .. . 4.158 
Rio Grande . .. .. .. .. . .... . .. . 2.994 

Mali não para aí. Transportava-se 
de graça, em todo ramal de São Paulo, 
.minério para a instalação de usina 
Siderúrgica deslocada do seu justo 
lugar. No quadro representativo da 
tarifação mostro a esta Assembléia 
como se procura uma posição inútil, 
deixando todo o ramal de São Paulo 
inteiramente sem a cobrança de um 
único real de frete. Em compensação 
timbra-se em ampliações sucessiva~ de 
fretes às demais utilidades, inclusive 
ao mesmo minério, pagando por uni
dade de tráfego seis vêzes mais do que 
pagava a privilegiada indústria. 

Dispenso-me, em m:;l:téria tarüária, 
de apreciações mais detalhadas sôbre 
a situação de caos a que chegamos. 
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com prejuízo de meio milhão de cru
zeiros. Deixarei esta parte para o fim 
do meu discurso, a fim de que possa, 
desue já, examinar fato da mais alta 
gra vidacl:e. 

Quando os americanos, tratando da 
invasão do continente europeu, pro
curavam adiantar as remessas de car
vão a que se haviam comprometido, 
como colaboração no esforço de 
guerra. a Central do Brasil vendeu 
esse carvão, que foi para o cámbio ne
gl·o. ficando aquela estrada, dentro de 
pouco tempo, em situação de calami
dade, com os trens suspensos e a pro
dução nacional presa nas estações. 
Quando o problema chegou ao extre
mo. foi a Marinha de Guer:a Brasi
leira que retiroú, do carvão destinado 
ao patrulhamento da nossa costt>, o 
necessário para que não se desse umA. 
calamidade pública dentro do Bra
sil. 

Recrudeceu _ a campanha submarina 
e foi preciso que os norte-americanos, 
com esfõrço extraordinário, aumentas
sem mais cem mil toneladas de car
vão, para atender àquele desvio des
tinado à mobilização da economia na
cí?nal durante o período de guerra. 

~sse assunto -parece de tal gravi~ 
dade que não se pode nem sequer 
encobri-lo. Desejava que isto constas
se dos Anais. Depois de apreciar o 
problema como acabo de fazer, estou 
à vontade para elogiar, agora, o Se
nhor Ministro da Fazenda. 

Sexta-feira, ocupando esta tribuna 
tive ensejo de declarar que iríamos à 
ruína, se continuássemos na política 
de poupança, em vez de enveredar
mos pela política da economia. E 
ainda hoje, aqui, o meu colega da 
U.D.N. Pela Bahia também apelou 
para o govêrno, no sentido de que não 
paralisasse quer as obras que a Cen
tral está executando no Estado de 
Minas, na d1reção do sertão baia
no, quer as de melhoramento das li
nhas do centro e do ramal de São 
Paulo. 

Tenho, hoje, a satisfação de corou .. 
nicar à Casa que a Central do Bra
sil acaba de receber comunicação do 
Ministro da Fazenda, no sentido de 
que lhe daria , um abono de 30.000.000 

de dólares, e de 500 mil contos em 
moeda nacional. Em outras palavras, 
atenderia à Central do Brasil com a 
importância necessária para equilibrar 
a sua situação financeira. 

Do mesmo modo que, quando o go
vêrno erra não lhe poupo os meus 
ataques, devo, no momento em que 
acerta declarar que as suas providên
cias merecem aplausos de quantos re
almente amam o seu pais. 1!: que não 
faç0 polític::t d~molidora de oposição, 
mas a política de vigilância constru
tiva. Atendeu também o Sr. Diretor 
da Estrada de Ferro Central do Bra
sil, ao aumento do pessoal de obras. 
1!: verdade que o não . fêz na base do 
reajustamento geral dos servidores do 
país; ma.s já é um passo dado. Fê-lo 
24 horas a.pós a nossa manifestação, 
melhorando a situação de calamidade 
em que viviam aquêles funcionários. 

São dois pontos que gostaria de fri
sar, embora, quanto ao segundo, de
vo esclarecer que o atendimento não 
está na altura do. dever, que todos te
mos, de considerar, independentemen
te da natureza formal das condiçõés 
de vida do servidor, as suas necessi
dades físicas. 

Ex-diretor do Departamento ·de Es
tradas de Ferro da Liga das Nações 
estêve entre nós certa vêz. Tive Em
seja de levá-lo a apreciar como eram 
excutados os trabalhos no Brasil, e 
êle, analisando o modo de trabalhar 
dos servidores da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, teve esta expre:S-
são:· .• 

I, 

"Nunca, em minha vida, desd~~ 
o Japão até a Rússia, da índia ~. 
Inglaterra, nunca vi quem melhoy· 
trabalhasse e que maior capaci-, 
dade de serviço tivesse do que o· .. 
trabalhador brasileiro. Mas, como 
funciona? É desajustado, máqui
na oompletamente louca, inteira
mente desaparel11ada." 

Ao entrar na· cabine de s~::lctivos, 
d1sse mais: 

"Mas isto não é um lugar de 
trabalho: é um quadro de D::-.n
te:" 

I ......... 

I 
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ll: exatamente isto o que vale sall
entaa:' no sentido da melhoria das con
dições eoonômicas, para l'aciona.Iiza
çoo dos serviços; e essa raciona.lizaçãJo 
se faz, primordialmente, pela substi
tuição do oonceito de autoridade pela 
conciliação dos interêsses, pela har
monia eLos tr,abalhos. Esta é a lati
tude com que estamos n,preciando uma 
fórmula democrática. Qual o motivo 
do êxito da democra·cia? PreciSamen
te, porque cada um realiza como quer, 
trocando o seu p.rlnw[·dial pelo a.ces
sório alheio. Nêste conceito de coo
peraçã-o - palavra um poucu desa
gradáv·el de se dizer, depois do 1ongo 
período das coordenações - a situa
ção cie pequena produção do trab!llrb.a
dor nac.Lor...al e, principalmente, do da 
Capital da República adve·m de que 
êle não trabalha o mês inteiro. E por 
que não trabalha? Esta parte deve 
ser apreciada, não como uní desleixo 
do nosso ope!l'ário não como diminui
ção ao seu desejo de progredir e de 
subir, mas como resultado da desor
ga-nização e da burrice, daquela estu
pidez da direção, da parte orgânica 
da sociedade, em que perde, só em 
transporte, mais da metade do tempo 
útil de seu trabalho. o oansa9o d:aí 
resultante obriga-o · a faltar, mas 
oomo as suas necessidades de vida 
f·arçam o seu salário, é êle elevado, 
menos em proveito do próprio traba
lhador do que como suprimento de 
uma falta da ·própria organização, 
que o obriga à perda de metade de 
seu...tem,po útil. 

Daí dobrar-se o custo real da pro
dução, e, . qu~ndo digo custo real, é 
êle expr.esso em "unidade trabalho" e 
não "unidade dinheiro", cuja muta
ção Vairia inclusive por essa circuns
tância. Mas, a metade do trabalho 
humano é inutilizado tanto nos trans
pOTtes como nas filas que sem pro
V~eito se fazem. O interessante é que, 
quando se verifica ttma falta qual
queor, imediatamente uma fila se or
g:aniza. Se há o desaprur.ecimento do 
produto nã.o há motivo para a fila. 
É ela resultado da diminuição do 
atendimento, isto é, ela diminuição de 
pessoas para atenderem a;os que p!l'O
cUIDam aquela necessida.de. Em vez 
de se aumentare·m as pessoas que 

atendem, coicca-se um policia, como 
.stl pudesse r·esolver, poo: um ato de 
a utori®de, problema eminentemen
te e·conômico, problema fundamental
mente de oxganização. 

Não é possivel que o transporte, re
pr.esentando a calamidade que esta
mos apreciando no Brasil, possa es
tar nessa situação, dispondo o Exér
cito Na-c.LonJ=~.l de inúmeros vPioulo.~. 
ne•cessános evidentemt::nte para as 
horas 'graves de convuls:i.o, mas que no 
momento estão parad·OS, ancostados. 

- P.od·eriam ·tais veiculas ser utilizados, 
como sucedeu. por ocasião da greve 
dos "chauffeurs". quando se teve 
transporte em excesso no R.Lo de Ja
neiro. Entãoo por que não se trans
f,oo:mam êsses vetculos, pr·ovisôria
mente, a fim de atender aqueles que 
necessita-m do transporte? 

tsse é o modo efetiv·o, Jbjetivo de 
se diminuir o custo da vida. 

Não se processa a diminuição do 
custo de vida com limitações con
vencionais de preços, que, tal como o 
leito de Procusto, marcam apenas um 
limite formal, do qual fogem todos os 
que extravasam· êsse limite formal; 
todos os que extravasam fogem para o 
câmbio negro, e aquêles que se en
contram abaixo esticam-se pelo pres
tigio que lhes dá a .taxa oficial. 

· Longe de diminuir e melhorar a si'
tuação, aumenta o descala.bro .. Re
sulta daí evidentemente, uma sltua
ção das {nais ingratas para a solução 
CHiarei outro cruso de ex t r e ma 
burrice burrice de um órgão que é , . . 
fértil nela: O DASP, no caso do porto 
do Rio de Janeiro, resolveu criar um 
fundo de reserva para substituições, 
taxando o bruto e transformando os 
saLdos em dejicits. Com isto, a inten
ção não era, de fato, nem a formação 
do fundo, que o é em vel'daode, nem 
mesmo a disposição das obras do 
cais;mas êste fundo era constítuido 
wenas para retirar o direito que 
têm os trabalhB.Jdores do cais à uma 
parte, a 10% dos lucros. Vejam, por 
conseguintJe, os Senhores que, além 

··da burrice, há a ma1dade. Basta co
nhecimento elementar de contabili
dade para compreender o que signi
fica esta ginástica, esta acrobacia fi
nanceira, realizada no sentido de se 

, . .'r 
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retirar dos serventuários do pôrto do · 
Rio de Janeiro aquilo que lhes cabe. 
1l:Les apresentam à Assembléia Na
cional Constituinte um grande me
morial, cuja leitura me dispenso de 
fazer, em vi.rlude, precisamente, do 
tempo sempre escasso que temos para 
ocupar a tribuna. Entretanto, dou-o 
à publicação, acrescido de outro me
morial que também ao Senhor Pre
sidente da Republica Slpresentou essa 
grande classe de sexv1dores do Brasil. 
Vejam os Senhores o que represen
tam essas medidas tomadas continua
damente, com o que esticando a 
pa,ciência. E as providências só são 
toma;das quando estoura a bomba, tal 
como no caso da Leopoldina Railway, 
cuja transferência pa;ra dilante e a 
todo ·momento foi no sentido de es
perar que a bomba estourasse. Pen
sem os Senhores no mal que isso ex
prime, porque, no momento em que 
se compreender que só estourando a 
bomba é que se pode reivindicar um 
direito, então o Brasil não vai ter 
mais paz nem tranquilidade. As bom
bas estourarão a todo .instante. 1l:ste 
é ou não um dos casos que podiam 
estar perf.eitamente enquadrados no 
Livro do Secretário, da Enc1clo~édia 
Britânica? 

depois dela uma libra. vale apenas 
cento e vinte e dois escudos. Estou na 
cadeia e ·o ilustre ditador português é 
um homem eminente. 

Vejam bem. Srs. Representantes, 
neste exemplo, somado a outros tam
bem impressionantes ocorridos a Por
tugal e à Espanha, por ocasião . da · 
descoberta das minas de ouro na Amé
rica, que tiveram iUfll ruina no exces
so metálico de suas riquesas. Tudo is
M vem móstrar que o problema finan
ceiro não t.em a Simplicidade numérica 
que lhe querem dar. :tllle representa. 
sempre, o reflexo da situação econõmi· 
ca que lhe serve· de base. E o Marquês 
de Sagres, emitindo duas vêzes o meio 
circulante português,· melhora as con
dições de câmbio de seu pais. Por que? 
Porque fazia. com isso a inflação si
multânea do crédito; ao ·mesmo tempo 
que inflacionava em not;as, o fazia 
também em crédito. Dafa reação eco- · 
nõmica, em Portugal e da sua Colõnia1 

ter sido suficiente para melhorar a 
base e, conseqüentemente, la.strear eco
nõmicamente as emissões. 

No assunto, é pouco usado trazer o 
exemplo de um labrego, condenado pe
l!US Cõrtes Portuguêsas, como prova 
de felicidade administrativa. Mas o é. 
Abandona.ndo a apreciação moral do 
fato e examinando apenas a realida
de do efeito. 

O Marquês de Sagres - talvez a. 
maioria dos presentes não o conheça, 
foi, um dos homens mais populares de 
Portuga.l em 1930 e 1931 e um dos mais 
)POPuLares, preai.sal:niente, porqUie f!oi 
um homem de gênio. Não sei se o cha
maria de ladrão, mas de qualquer ma
neira o Marquês de Sagres comprara 
os clichês e o papel das notas de Por
tug!lll, e imprimira dinheiro português, 
em grande escala. Tinha um banco 
o "Angola & Metrópole", que empres
tava o dinheiro. Foi prêso, · algum 
:tempo depois, e procetssado. Tive en
sejo de assistir ao julgamento dêsse 
homem. Disse êle: Senhóres: eu sou 
um lrudrava~; estou aqui prêso como 
criminoso. O dita.dor das finanças o 
Sr. Salazar, é, entretanto um gran
de homem um grande esta.di\Sta; de
vo porém esclar.ecer que antes de 
minha emissão - como êle chamava 
seu lamçamento de notas ff!llsas - an
tes de minha emissão, eram nece·ssá
r1os trezentos escudos por uma libra; 

~ uma realidade e deve servir de 
exemplo aos nossos dirigentes, para não 
ficarem na fórmula simplista, a que 
me referi, de se alarmarem com ex- · 
cesso monetário. O alarma, é eviden
te; quando êsse excesso monetário é 
desviado para obter operações de mais 
valia, digaanos na compra para ven
der mais ca.ro. Mas quando o objetivo 
não é a especulação quando existe o 
fundamento · da operS~Ção econõmica, 
não importa, como não importoU SI 
Portugal, a inundação de notas falsas 
- que aliás não erain fal\sas, como di
zia, multo bem, o Marquês de Sagres, 
ao referir-se às mesmas: o papel é 
igua,l, a tinta é a mesma, o cllchê é o 
mesmo. Como é falsa essa nota? 

Mas nós ainda temos dívidas a ajlm
tar com o Govêrno. 

Há medidas salutares que mere
ceram nosso apoio, como a que ex
tinguiu o jôgo. Mas o pessoal do 

I 
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jôgo ainda está, como seres huma
nos, necessitando de amparo. O De
partamento Nacional do Café, com 

. a espada de Damocles sôbre uma 
grande massa de servidores, foi um 
''motu continuo", com o qual se tira 
.dinheiro do lavrador, para se gastar 
numa engrenagem complexa. dos pro
blemas de financiamento e de valo- · 
rização, para voltar de novo ao pró- · 
prio café, e então se abstrai de to
dos os atritos e da complexa má
quina que êle representa. 

Sem entrar · na análise, prõpria
mente, da loucura do Departamento 
Nacional do Café, desejo apenas apre
ciar a situação de fato em que vão 
ficar seus servidores, que merecem, 
da mesma forma que qualquer ou .. 
tro brasileiro, o apoio dos Represen
tantes do povo, no sentido de que 
se lhes dê trabalho - fórmula que 
devia constar da nossa Constituição 
como direito fundamental do homem. 
O direito ao trabalho é tão ou mais 
necessário, na época da divisão do 
próprio. trabalho, quanto as demais 
liberdades denominadas, pelo senti
mentalismo. 

Assim, eu teria . aináa a apreciar 
como as burrices se. vem manifestan.:. 
do, e essas burrices trazem em . seu 
fundo interêsses mais ou menos ves-
tidos. · 

Não quero, entretanto, apreciar se
não a parte que se enquadra na 
história da estupidez humana. E 
mencionaria aqui, apenas, como ti
nha separado de início, .com receio 
da hora, que, em 1945, a Estrada .de 
Ferro Central do Brasil 

Tinha uma teceita em 
. 1943 excluídos sub-
venção e serviços 

Cr$ 

anexos era de .. .. 575.442.316,60 
Contos 

Com o aumento de 
40% nas tarifas fei
to em fins de De
zembro de · 1943 
ter-se-ia mo au-
mento de .. .. . . . .. 230.176 

Mas em . Março de 
' 1911 outro aumento 
foi feito de 40% 

• 

ou seja 33% sôbre 
805.618 contos ...• 

E a estimativa da re
ceita para 1944 su-
biria a ........... . 

Contudo ela apenas 
se efetivou com a 
cifra de ......... . 

Houve pois em 1944 
um sacrifício solici
tado a economia do 
Pais que não rever
teu a Estrada na 
alta importância de 

Em 1945 .o aumento 
de Março de 1944 
deveria oferecer ain
da o acréscimo de 
receita de ........ . 

E o aumento tarifá
rio que se realizou 
em Agôsto de 1945 
(40%) em 5 meses: 

E a estimativa para 
1945 seria de ..... 

Contudo apenas se 
efetivou com. a ci-

265.854 

1.071.472 

Cr$ 

868. 276.388,10 
Contos 

203.196 

56.393 

182.184 

1.310.049 

Cr$ 

fra de . .. .. . . . .. .. 942.889.937,20 
Contos 

Houve pois em 1945 
·um sacrifício soli
citado a economia 
do País que não 
reverteu a Estrada 
e que montou em. .. 367.159 

o total pois do sa
crifício que a Cen
tral pediu aos pro
dutores brasileiros 
sem . reversão a stia 
própria economia 
durante a loucura 
tarifária de 1944 e 
.1945 sobe a alar-
mante cüra de . . • 570.353 

Mais de meio bilhão de cruzeiros 
inutilmente retirados da produção ra·
cional forçando o encarecimento da 
vida. 

Que houve, por conseguinte, foi a. 
retiradà. da economia nacional, :sem 
prov-etto · para a própria Estrada, da 
quantia de 570 milhões de cruzeiros. 
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Mas - reparem - que não é só es;;:l 
quantia. Todo o transporte já ini
ciado realiza-se, llfas a falta do lucro 
que êsse transporte pode represem::~ t 
implica, evid-entemente, numa dinn
nuição da sua capacidade de produ
ção e, conseqüentemente, de fUtll!'O. 
vem provocar crises como as que esta
mos sentindo. 

Quem transporta e não tem o b'=!
n·efício do seu trabalho, certamente 
não trabalha mais nesse gênero de 
atividade. E, cada dia mais. vai de
crescendo e definhando a economia 
nacional. Ao lado disto, outras .;ali
citações como sejam a de compra e 
venda. de apartamentos, a do jôgo e 
várias outras d-e natureza espt>culati
va e não úteis à sociedade, tôdas essas 
outras especulações chamam préferen
cialmente as atividades. Assim, para 
onde se destina o esfôrço humano ? 
Para uma redução da produtividade 
nacional, e, conseqüenterr~ente a ru1~ 
na a posteriori. 

Esta, a situação do nosso interior, do 
nosso campo. Foi nesta base que 1i
zemos a ruína de todo nosso hinter
land. Acrescidas as tarifas, aumenta
da a resistência econômica na s::tída 
dos produtos do int-erior para a cida
de, e aumentada, também, a resistar..
cia na ida dos produtos da cida:le para 
o interior, o custo de vida aumsrltou 
pelo encarecimento dos produtos que 
importava e a sua receita diminuit. 
pelo dee!réscimo do valor dos produLos 
que exportava. 

Esta situação foi se agravando, su
cessivamente, até chegarmos ao es~<:tuo 
que estamos vendo, . da falta total de 
quase todos os produtos. Houve n1~s
mo ocasiões que se perderam produ
.tos -e em que se faziam leilões. de pra
ça; quem tinha facilidade de trans
portes, vendia._ .. 

· Assim se criaram companhias às quais 
foram dadas situações preferenciais 
de transporte, até mesmo com taxas 
reduzidas, abaixo das cobradas pelas 
próprias estradas. E essas compa
nhias, então, elevavam o preço e agra
vavam ainda mais a produção nacio
nal. 

No Conselho Geral de Transportes, 
certa vez, declararam representantes 
do Instituto do Sal, que não podiam 
transportar em determinadas estradas 
sem qu-: tivessem de dar dinheiro por 
fora. E os representantes das várias 
estradas apenas bateram com -~ ca
beça e nenhuma providência foi to• 
mada. 

o Sr. Café Filho - E' uma grande 
verdade o que v. Ex.11 afirma. 

O SR. JURANDIR PIRES- Quan
do solicitei que me informassem à 
base de que lei, de que autorização ou 
de que forma a Central do Brasil co
bra v a taxas· de preferência, asseve
rou-me o Sr. Artur Castilhos, pres!
dente do Conselho, que o não faria, 
porque havia um diretor de estradas 
que poderia dissolver o Conse:ho a 
bala. Pedi a S. Ex.a que o frzes.se, 
porque se tratava de processo que eu 
ainda não conhecia e, como estudloso 
da matéria, gostaria de aprendê-lo. 

São -estas, Srs. Representantes, as 
razões que me trouxeram à tribun~, 
para apre.ciar a situação de fato em 
que estamos aparecendo. Que se pense 
bem nas tolices que se estão comet:n
do, porque o Brasil se acha num mo
mento ímpar de sua vida polit:cu e 
num instante único para se elevu no 
concerto das nações. A situação eco
nómica: . do Brasil tem bases promisso
ras e é pr·eciso que haja mwtc juizo 
e muita energ:a de vontades, no senti
do de acertar, para que se mtegre o 
Brasil na marcha conscientP. de seu 
progresso. (Muito bem .• · multo llem. 
Palmas.) 

(Os Sr~. Coelho R?drigues e Pe
do Vergára cederam ao orador o 
tempc das suas inscrições.i 

O SR. PRESIDENTE - Acham-se 
ainda inscritos diverso·s Srs. Repre
sentantes, devendo ocupar a tribuna, 
em seguida, o Sr. Euzébio Rocha. En
tretanto, faltam apenas 10 minutos 
para o término regimental ctos traba
lhos. Nestas condições como ha.bitual
mente tenho procedido, vou levantar 
a sessão. 

,Q SR. FLORES DA CUNHA - Pe· 
ço a palavra pela ordem, Sr. Presi
dente. 

r 
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O SR. ·PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela 
<Jrdem) ("') - Sr. Presidente, como 
é do_ conhecimento de V. Ex. a., não 
foi lido, durante a hora do expedien
te, um requerimento assinado pelo ilus
tre Deputado Prado KeHy e por outros 
Representantes, pedindÇ> informações 
ao Govêrno sõbre as noticias trans
mitidas pela Associated Press; segun
do as quais o Sr. Coronel Peron Pre
s~dente da República Argentin;, ha
'Vl.a convccado os seus "descamisados" 
pa.ra receberem, na estação da estra
da d.e ferro, o novo Embadxado:r do 
Brasil. Creio que êsse requerimento 
será publicado no "Diário da Assem
bléia" de amanhã, podendo os Srs. 
Representantes dêle tomar conh·eci
mento através essa publicação. 

Para comemorar a coparticipação do 
:Brasil na primeira Grande Guerra, 
:fez Nilo ~eçanha gravar em placa de 
bronze, eXlstente no Palãcio Itamarati 
a declaração de que, tendo os Esta~ 
dos Unidos ent:rado na Guerra outra 
s.l!tude não poderia ter o Br~sil se
nao_ a de acom:panhá-los, pois que, 
apoiando-os, nada mais fazíamos do 
que conservar intacta a politica inter
nacional, secularmente mantida e se
guida por nós, menos em troca do que 
e:n ab~no do seu apoio e da sua solida
riedade, que nunca nos faltaram. 

Qua11:.do da devastadora guerra de 
seccessao, a França ofereceu-se para 
mediar _entr.e os contendores, a fim de. 
consegrur que a luta fraticLda cessas
se. ~incoln, porém, agradecendo ·o 
oferecimento generoso, afi.xmou que, se 
~ouve~se alguém com qualidade para 
mterru, só poderia ser o Brasil o 
ami,g~ histórico e certo · da Améric~ 1 

E Isso .o que consta da correspon
~ência do então representante do Bra
s~l.. naquêle pais, como se poderá ve
nf~car dos arquivos da nossa chance
lar!~. Conhecedor. dêsse grande gesto 
do mcomparável estadista americano 
D. Pedro II sentiu-se no dever d~ 
corresponder a êle, indo visitar ofici-
almente a grande Nação amiga. · 

("') Não, foi revisto pelo. orador. 

Essa foi sempre a politica tradicio
nal do Brasil: a de marchar ao lado, 
e em completa solidariedade dos Es-
tados Unidos. · 

Porque truncá-la, ou interrompê-la, 
justamente quando, juntos e irmana
dos, acabamos de vencer os inimigos 
da civilização humana? 

A recepção, previamente prepara-da, 
feita ao nosso representante na Ar
gentina, no momento em que ali de
sembarcava, se não tivesse por si os 
contornos de~uma grande gafe, adqui
riria, ainda, aos olhos dos demais pai
ses o nítido aspecto de um~ represá
lia ou, o que é mais grave, de uma pro-
vocação. · 

Dír-se-á que nem Peron assumiu o 
mando e nem o nosso espantoso Em
baixador, também, ainda, apresentou 
credenciais. Mas, não há como contes
tar, o primeiro já foi .proclamado elei
to presidente e o segundo não só teve 
o agreement para a nomeação, como 
levou as cartas que: o acreditam no ca
ráter de Embaixador do Brasil. 

Estamos, portanto, em presença da 
violação flagrllnte das praxes diplo-. 
máticas e dos cânones mais rudimenta
res da cortezia e do respeito que se 
deveni aos povos. 

O Sr. Glicério Alves - Pergunto a 
V. Ex.11 que culpa têin ·o Sr. Batista 
Luzar.do e · o Ministério das Relações 
Exteriores, por uma publicação possi
velmente feita nà República Argenti-
na. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Respondo que não sei se S. Ex.a. teni 
mais essa culpa, mas o que posso 
dizer é o seguinte: ou S. Ex.11 é em
baixador do Brasil ou é embaixador· 
dos "marmiteiros". <Muito bem. Pal
mas). 

o Sr. Glicério Alves - Não vejo 
motivo para as palmas. 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Não foi o 
embaixador Batista Luza11do quem fez 
a declaração. 

o Sr. Barreto Pinto ~ O Sr. Perori 
foi receber o Sr. ~atista Luzardo jul
gando que s: Ex.a pertencia ao Par
tkio Trabalhista; no entanto, S. Ex.a. 
é do lado· de lá.. 
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O Sr. Aureliano Leite- O Sr. Bar
reto ~into está repucllando o Sr. Ba
tista Luzardo. 

O Sr. Acúrcio fJ'ôrres - S. Ex.n é 
embaixa-dor do Brasil, acima de todos 
os partidos. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Prossigo. 

A conduta do futuro governante da 
Argentina, como a do nosso repr'esen~ 
tante, aberra das boas práticas inter~ 
nacionais e revigora a suspeita, ou 
antes, a certeza de anteriores enten~ 
dimentos havidos entre um e outro, 
quem sabe lá com que reconditos pro~ 
pósitos! ... 

De qualquer modo, não há como 
disfarçar, pelo menos, houve ingresso 
de ambos em esfera que lhes deveria 
ser defesa e que pode trazer· apreen~ 
sões prenhes das mais graves canse~ 
qüências. 

No momento mesmo em que o nos~ 
so Govêrno procura organizar a de~ 
legação oficial que o representará nas 
solenida,des da posse do novo manda~ 
tário da Argentina, surge, de ino:pi~ 

no, êste incidente, desagra:dabilissimo 
para a vida dos dois povos amigos. 
Porque, francamente, eu não sabe~ 
ria qualificar qual dos gestos foi mais 
infeliz e ridículo: se o de Peron, er~ 
guido nos ombros dos descamisados, 
para agarrar-se aos estribos do com- · 
bolo que conduzia o Embaixador, ou 
si o do próprio Embaixa.dor, aceitan~ 
do as aclamações em representação dos 
marmiteiros do Brasil! ... 

Nunca vi, em qualquer instante da 
nossa vida, ameaça para nós na pros~ 
peridade e no engrandecimento do no
bre povo argentino, que conheço e sin
ceramente admiro. Nem siquer quero 
admitir que nele possa estar o nos
so inimigo eventual, a ponto de exi
gir de nossa parte a mais estreita e 
severa vigilância. 

.Somos uma democracia pacifista, e, 
como tal, devemos desejar viver em 
harmonia com todos os povos, sobre
tudo com os do nosso Continente, aos 
quais nos recingem laços de afeição 
e de solidarierdac!f~. 

Sabemos que o povo argentino aca
bou de eleger o coronel Peron para 

a alta investidura de Presidente da -
República. Bem ou mal eleito, só 
aquêle povo é juiz dos seus destinos, 
nele residindo a soberania nacional. 
De um modo ou de outro, é fato aus
picioso haver a grande nação irmã 
reingressado no regime da legalidade. 

Damo-lhes por isso, aplausos cor
diais e calorosos porque para nós, co~ 
mo para os antigos gregos, só é de~ 
mocracia a organização do poder 
avessa ao despotismo. (Muito bem; 
muito bem. Palmas) •. 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a hora da sessão; vou levantá~la, de
signando para a de amanhã, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão única do ' 
requerimento n.0 74, de .1946, solici
tando ao Poder Executivo informa
ções sôbre a despesa realizada com 
a encampação da Estrada de Ferro 
Vitória a Minas; sôbre a constituição 
do capital da Companhia Vale do Rio 
Doce/ qual a parte subscrita pe110 Go
vêrno, qual a subscrita pelas autar~ 
quias e pelo público; sôbre a forma
ção da Companhia, seu funcionamen
to, estado atual dOIS serviços, etc., etc. 

Discussão única do requerimento 
n.O 136, de 1946, solicitando a nomea:~ 
ção de paTlamentares para examinar, 
com urgência, no local, a situação do 
pôrto de Santos, São Paulo, em face 
dos últimos acontecimentos. 

Discussão única do requerimento nú
mero 48 de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo sôbre a àpll
cação do a,rt. 19 do Decreto~lei que 
instituiu o Fundo Nacional de .Prote
ção à Infância e bem assim sôbre os 
dispa.sitivos da Constituição de 1934, 
referentes ao assunto. 

Discussão única do requerimento nú
mero 22, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo por intermé
dio do Ministério da Justiça e Negó
cios Interiores sõbre pagamento de 
gl."latificações a Jufze\S elei~orais nos 
Estados e aos preparadores das eleições 
de 2 de dezembro último. 

Discussão do requerimento n.0 40, 
de 1946, pedindó se consigne em ata 
voto de 'regozijo pela chegada do pri-

' .. 
I 
I 
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meiro trem, conduzindo minérioS, s. 
·Volta Redonda. 

Discussão única do requerimento' nú~ 
mero 30, de 1946, solicitando ao Pod~r 
Executivo informa,ções sõbre o anda
mento das realizações empreendidas 
em Alagoas pela Companhia Hidroe~ 
létrica do São Francisco, aut.orizada 
a organizar-se pelo Decreto-lei núme
ro 8.031, de 1945. 

Discussão única do requerimento nú~ 
mero 44, de 1946, solicitando sejam 
encaminhadas ao Poder Executivo su
gestões sôbre medidas a serem to
madas para debelação da crise econô
mica. 

Discussão única do requerimento nú
mero 62, de 1946, solicitando inform81· 
ções ao Poder Executivo sôbre as me
didas tomadas ou a serem tomadas 
com relação ao problema dos nossos 
transportes m81rítimos. 

Disc.ussão única do requerimento nú
mero 21, de 1946, solicitando que a Me
sa da Assembléia oficie ao Prefeito do 
Distrito Federal, solicitando suas pro
vidências junto à administração da 
Companhia Light and Power, a fim de . 
que sejam tomadas_ várias medidas que 
beneficiem o serviço de transporte de 
passageiros de bondes. 

' Discussão única do requerimento 
n. 0 63, de 1946, requerendo seja suge
rido, pela Mesa da Assembléia ao Po
der Executivo o estudo e construção 
de duas pontes sôbre o rio São Fran
cisco; uma ligando Joazeiro, no Es
tado da Bahia, a Petrolina, em Per
nambuco; e outra, neste último Es" 
tado. em Jatinã. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 46, de 1946, solicitando medidas · 
do Poder Executivo tendentes a mo
bilizar todos os recursos e meios de 
transportes disponíveis nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná, para dar. vasão ao escoa
mento· da safra do milho; e concessão 
de prioridade para o transporte de 
cereais das zonas produtoras aos cen
tros consumidores. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 42 de 194:6, pedindo a interferên-. 
ela da· Assembléia Constituinte junto 
ao Poder Ex.::cut1·~o parg que se.ia 
considerado válido para os próximos 

pleitos estaduais e municipais o alis
tamento voluntário sob o qual se rea
lizaram as eleições de 2 de dezembro. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 69, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a revogação do decreto que 
prorroga por mais um ano o manda
to das atuais diretorias das entidades 
sindicais. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 73, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações por intermédio 
do ·Instituto Nacional do álcool e do 
Açúcar, qual o "stock" de açúcar exis
tente nas usinas produtoras e no co
mércio encarregado da distribuição. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 · 65, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a remessa à Assembléia, do 
extrato da conta corrente do Govêr
no Federal no Banco do . Brasil, rela
tiva ao financiamento especial do al
godão, no período de 7 de outubro de 
1944, até a presente data, bem como 
do processo n. 0 183-45, da Comissão 
de Financiamentó da Produção. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 79 de 1946, solicitando seja no~ 
meada; pela Mesa da Assembléia 
Constituinte,· uma Comissão Especial, 
destinada a proceder a um exame em 
vários casos, cujo esclarecimento é de 
interêsse da Nação. 

Discussão única da indicação nú
mero 9-A, de 1946, sugerindo que se 
represente ao Poder Executivo, no 
sentido' de serem propostas medidas 
urgentes de ordem econômica. 

Discussão única da indicação nú
mero 32-A, _de 1946, sugerindo ao Po
der Executivo medidas a serem, toma
das com urgência, para· desobstrução 

·dos· canais que ligam as lagoas "Nor
te" e "Manguaba", no Estado de 
Alagoas, inclusive a assinatura de um 
acôrdo entre os Governos da União 
e do Estado, para execução e conser
vação das obras. 

Discus-São única da indicação nu
mero 29-A, de 1946, que propõe seja 
desaprovado pela Assembléia Cons

tituinte o ato do Poder Executivo 
baixando um Decreto-lei contra o di
reito de greve; e sejam pedidas infor
mações sôbre os motivos- da presença 
dos agentes da Ordem Política e So
cial nas assembléias dos Sindicatos. 
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Discussão única da indicação nú· 
mero 37-A de 1946. que indica seja 
sugerida aó Poder Executivo a trans
ferência do acêrvo de "A Npite" para 
o Instituto Nacional do Livro, e abo
lição imediata dos impostos que gra
vam a importação do livro estrangeiro. 

Discussão única da Indicação núme
ro 44-A, de 1946, suge.rindo ao Poder 
Exe.cutivo providências para pagarúen
to imediato de indenizações devidas 
às famílias das vítimas do desastre 
ferroviário, ocorrido em Sergipe no dia 
18 de março p. p. 

Discussão única do Requerimento 
n.0 71, de 1946, solicitando informa
çõ·es ao Poder Executivo. com a má
xima urgência sôbre as despesas rea
lizadas até a.gora pelo Instituto Nacio
nal do Sal com o pessoal e a instala
ção d.o seu escritório. inclusive da Di
reteria da fábrica da Comoanhia Na
cional de A1ca1is, no EstadÔ do Rio. 

Discussão única do Requerimento 
n.0 20, de 1946, solicitando a interfe
rência da Mesa da Assembléia junto 
ao Ministério da Viação e Obras Pú
blica.s, por meio dé ofício, sugerindo 
seja notificada a Leopoldina Railway, 
encarecendo-se a necessidade de ele
trificação de sua ferrovia, com a possí-
vel urgência. . 
Di~cussão única do Requerimento 

n. 0 66, de 1946, que solicita ao Poder 
Executivo informações sôbre o mon
tant~ das ise.nções de direitos adua
neiros concedidas entr.e Março de 1938 
e Outubro de 1946, inclusive as que 
o forem baseadas no art. 107, do Da
creta-lei n.0 300, de 24 de fevereiro 
àe 1938. 

Discussão única do Requerimento 
n.0 91, de 1946, soUcitando seja Íll.for
mado pelo Poder Executivo o anda
mento da construção da Estrada de 
Ferro de Mossoró; o material de que 
esta dispõe; despesas con seus fun
cionários e operários; se o Govêrno 
tem rf!cebido reclamações contra a sua 
administração. 

Discussão única da Indicação núme
ro 36-A, de 1946, pedindo seja suge
rida pela Assembléia Constituinte ao 
Poder Executivo a necessidade urgen
te da criação da cadeira de Tisiologia 
nas Faculdades de Medicina do pafs. 

Discussão única do Requerimento 
n.0 129, de 1946, solicitando a nomea
ção de uma Comissão de 8 membros, 
incumbida de estudar a influência, na 
economia nacional, das tarifas alfan
degárias. 

Discussão única da Indicação núme
rt'l 35-A, de 1946, pedindo seja suge
rida ao Poder Executivo ·a conclusão 
da construção de trechos de estrádas 
de ferro no Estado da Bahia. 

Discussão única da Indicação núme
ro 38-A, de 1946, sugerindo ao Poder 
Executivo providências para a retirada 
do casco do navio· "Itacaré" e do tubo 
de sucção da draga "Bahia", que es
tão obstruindo a barra do Pôrto de 
Ilhéus; e dragagem da mencionada 
barra e do canal destinado à navega
ção. 

Levanta-se a sessão às 18 ho
ras. 

Deixaram de comparecer 55 Se
nhores Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Cosme Ferreira. 

Maranhão: 

José Neiva. 

Ceará: 

Almeida Monte. 
Osva·1do Studart. 

Alagoas: 

Laura Montene2'ro. 

Bahia: 

Fróes da Mota .. 
.Luis Barreto. 

E. santo: 

Henrique de Novats. 
Ari Viana. 

R. Janeiro: 

:Bastos Tavares. 
Levindo Coelho. 

M. Gerais: 

Pedro Dutra. 
Cristiano Machado. 
Joaquim Libânio. 



José Alkm1m. 
Rodrigues Pereira. 

São Paulo: 

Cesar Costa. 
Martins Filho. 
Atali;ba Nogueira. 
João Abdala. 
Sampaio Vidal . 

. Sílvio Campps. 

Goiás: 

Caiado Godói. 

Paraná: 

Roberto Glasser. 
Fernando Flores. 
MtÍnhoz de Melo. 
João Aguiar. 

S. Catarina: 

Altamiro Gu1mar~es. 
Hans Jordan. 

R. G. do Sul: 

Adroaldo Costa. 
Damaso Rocha. 

União Democrática Naclonat 

Piauí: 

Coelho Rodrigues, 

Ceará: 

Beni Carvalho. 

Paraíba: 

Adalberto Ribeiro. 

M. Gerais: 

Licurgo Leite. 

São Paulo: 

Mário Masagão. 
Paulo Nogueira.. 
Romeu Lourençâo. 

M. Grosso: 

Vespasiano Martins. 
Dolor de Andrade. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

. Distrito Federal: 

Gurgel do Amarai. 
Antônio Silva. 
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R. Janeiro: 

Abelardo Mata. 

São Paulo: 

Marcondes Fllho. 
Hugo Borghi. 

Partido Comunista do Brasil 

São Paulo: 

José Crisplm. 

Partido Republicano 

M. Gerais: 

Daniel Carv?.lno. 
Mário Brant. 
Artur Bernaraes. 

São Paulo: 

Altino Arantes. 

Partido Popular Sindicalista 

Ceará.: 

Olavo Oliveira. 
Stênio Gomel!. 
João Adeodato. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 

Manuel Vitor. -
CARTA DO DR. JOSÉ DE ASSIS 

PACHECO A QUE SE REFERE O 
SR. PLíNIO BARRETO;. EM SEU 

DISCURSO. 
São P·aulo, 30 de abril de 1946. 

- Ilmo. Sr. Dr. Plínio Barreto.- Rio 
de Janeiro. 

Co1:1diais cumprimentos. 
Em dias do mês p. passado, fui pro

curado pelo genro de V. S.11 meu pre
za.do amfg.o - que, a seu pedido, ~;oli
citou-me algumas notas sôbre a de"i
ciência da organização da Justiça do 
Trabalho, a fim de que V. S.11 apre
sentasse à Assembléia Constituinte 
uma sugestão, no sentido de ser d . .:1da 
nova estrutura à atual organização pa
ritária, substituindo-a pela magistra
tura togada . 

Dada a exiguidade de tempo, prepa
rei ràpiáamente alguns elementos de 
ordem pr.ática, proourando objetivar 



-,-. 

os principais defeitos do sistema pari
tário adotado pela nossa legislação. 
Não mencionarei, naturalmente, o que 
há de bom ou simplesmente aproveitá
vel quer no campo doutrinário, quer 
no direito positivo, quer ainda na apli
cação das normas jurídicas pelos tri
bunais, porque não se tratava de uma 
apreciação geral mas, tão somente, de 
robustecer a tese de V. S. com obser
vações pessoais colhidas no fôro tra
balhista de São Paulo. 

Ao proferir o discurso, r.equereu V. 
S. a inserção das minhas notas nos 
anais da Ass·embléia, o que, aliás, me 
surpreendeu por não se tratar de um 
trabalho que mere•cesse essa distinção. 

Aproveito o ensejo para cumprimen
tá-lo pelo brilhante discurso cuja re
percussão foi das melhores, indicando, 
dêsse modo, que sua tese sairá vence
dora. Assim me parece, não só por 
corresponder à aspiração ·geral de 
quantos militam no foro trabalhista 
como, e principalmente pela sintomá
tica reação provocada no seio do Par
tido Trabalhista, reação essa, concre
tizada no discurso proferido, cerca de 
20 dias depois, pelo nobre deputado 
Gurgel do Amaral que não ocultou sua 
preocupação por haver a tese de v. s.a. 
tomado vulto capaz de conduzi-la ao 
objetivo vizado. 

A propósito do discurso do Uustre 
deputado "petebista", sinto-me no de
ver de dirigir-me a v. s.a. porque, ten
do a minha crítica provocado tão gran
de celeuma, cabe-me esclarecer certós 
pontos de réplica a fim· de que não 
paire dúvida. sôbre o verdadeiro sen
tido dos conceitos por mim emitidos. 
A isto sou movido-, exclusivamente, por 
um princípio de lealdade decorrente 
de um imperativo de consciência, sem 
intuito de ser agradável ou desagra
dável a quem quer que seja. 

Disse o Sr. Gurgel do Amaral que 
para desagravar os trabalhadores bra
sileiros e suas entidades de classe das 
palavras· "sumamente insultuosas" 
constantes do referido Jo·cumento, era 

· mistér que uma voz se levantasse. 
Ora, nenhuma outra voz seria .tão In
dicada para tal desagravo quanto a 
minha; tomei, pois, do documento in
serido nos anais da Assembléia e pro-

curei, com a maior sinceridade, exa'"' 
minar minhas palavras para, publica
men~e, retratar-me daquilo que menos 
verdadeiro fôsse. Rebusquei. as "calú
nias e injúrias" "assacadas à face do 
trabalhador nacional" ... mas não as 
encontrei. E não as consegui encon
trar pelo motivo bem simples de não 
constituir calúnia ou injúria aquilo 
que é a expressão da verdade. 

Eis porque, a<i invés de retratar
me, venho reiterar a ·critica anterior, 
confirmando tudo quanto disse a res
peito da Justiça do Trabalho como or
ganização parttária; esta opinião pes
soal, todavia, não importa, de modo 
algum,· em desconsideração para com 
os ilustres membros dos tribunais tra
balhistas de primeira e s~gunda ins
tância os quais, como farei sentir mais 
adiante, se tomaram credores da ad
miração e simpatia de quantos os co
nhecem de perto. 

Para desfazer a confusão da réplica, 
abovdarei agora os seguintes pontos: 
a) Legislação social; · b) trabalhador 
nacional; c) sindicatos; d) regime do 
Decreto 22.132 e e) Justiça do Traba
lho. 

Legislação Social: Ninguém de boa 
fé ousará contestar que as leis traba
lhistas, decretadas no período de 1930 
a 1945, sem obedecerem a uma siste~ 
matização preestabelecida, alteradas s. 
torto e a direito, ao sabôr muitas vêzes 
dos acontecimentos polfticos ou como · 
preparatórias dêles, criaram complexos 
problemas na vida econômica, admi
nistrativa e até na própria discipli!l.a 
interna das emprêsas. Somente quem 
atravessou a noite da ditadura, tro
peçando em decretos-leis, portarias, clr
culares, instruções, etc. que se entre
chocavam desovdenadamente no mais 
completo alheiamento da técnica legis
tiva, pode avaliar o mal causado à har
monia entre o Capital e o Trabalho 
pelo regime então dominante. 

Ao leigo, que desejar ter uma vaga. 
idéia na nossa fertili®de legislativa, 
ba;stará manusear os três volumes de 
"Legislação Trabalhista" do Dr. Sou
za Neto, num total de mais de 2. o{)() 
páginas, para ficar extasiado ante a 
enxurrada de leis postas em vigor no 
decênio de 1931 a 19411. E' de se notar 
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que no primeiro volume, relativo ao 
perfodo de 1931-38, não estão inclufdas 
circulares, portarias e instruções que, 
freqUentemente, mediam fõrças com 
princípios e normas juridicas consa
grados em decretos-leis, superando-os 
multas vêz~. Ao ser publicado o ter
ceiro volume, viu-se o autor obrigado 
a anexar um suplemento com as revo
gações, alterações, derrogações, pror
rogações etc. etc., somando-se, apro
ximadamente, a 530 as notas do apen
dice com as constantes das margens 
dos dois primeiros volumes. E isto no 
curtíssimo espaço de dois anos com
preendido entre a. publicação do pri
meiro volume · (1939) e a do terceiro 
(1941) . Por outro lado, enquanto os 
trabalhadores das cidades eram cer
cados de mil e um direitos e garan
~as, os trabalhadores rurais (embora 
se falasse em "rumo ao oeste") per;. 
maneciàm no mais completo desampa
ro, não obstante ser o Brasil um pais 
essencialmente agrícola; evidentemen
te, tal ocorria porque o interêsse poli
tico residia nos grandes centros indus-
triais e não nos campos. · 

Ora, é evidente que a· instabilida
de, acima referid!)., teria, necessària
l:nente, de provocar um mal estar en
tre aqueles sujeitos à aplicação das 
leis trabalhistas, isto é, empregados e 
empregadores. Mesmo quando promul
gadas em regime de liberdade, em am
biente de calma e confiança, ainda 
que longamente discutidas pelos repre
sentantes do povo, as leis, por sá só, 
nada conseguem. Não basta legislar. 
E' preciso educar .. E' indispensável 
que os atingidos por certas e determi-

. n,a:das ib.ormas jurídicas tenham uma 
compreensão tão perfeita quão possí
vel das finalidades e conseqüências 
das leis :à êles aplicáveis. E esta eXi
gência se torna tanto maiS rigorosa 
quando as normas juridicas são des
tinadas a regular as relações entre 
o caJpitaJ. e o trabalho. 

Sem essa educação, a legislação tra: 
balhista pode transformar uma ofici
na de trabalho num campo de luta. E 
entre nós - digam o que disserem os 
corifeus do estadonovlsmo - a legis
lação traçou uma linha divisória entre 
as classes. Dividiu empregados e pa-

trões. Eis porque afirmei que, pelo fa
to de nunca terem ensinado o trabalha
dor a conhecer com clareza seus di
reitos, êle passou a . tomar a nuvem 
por Juno. Assim o operário, geralmen
te ignorante, e multas vêze~ servindo 
de instrumento a elementos interessa
dos na desordem social, colocou-se em 
posição contrária ao patrão. ~ste, por 
sua vez, quando não suficientemente 
esclarecido, passou a se "defender" da 
lei naquilo que lhe era possível. 

Essa má compreensão motivada pela 
falta de ambiente propicio à aplicação 
dos principies consagradores dos di
reftos dos empregados, causou profun
do mal estar. A falta de-preparo do 
povo, de· um lado, e a anarquia le
gislativa .de outro, resultou nêsse qui-. 
proquó trabalhista que todos conhe
cem. Vivendo há uma década no con
vívio diuturno de empregados e em
pregadores, auscultando a uns e a ou
tros, . acabei convencido de que "no 
Brasil a legislação social criou a ques
tão social". Antigamente, sem embar
go da opinião em contrário do ilustre 
deputado traba•lhista, não padecíamos 
daquêle mal. ~ste, quando exis,te re
almente, não se conforma em ficar 
"relegado a planq secundário" n~m é 

. resolvido como um "caso de policia". 
Explode! E da maneira tanto ma!l.s vio
lenta quanto maior fôr a pressão no 
sentido de sufocá-lo. 

Estas considerações não importam, 
todavia, na afirmativa - como enten
deu o ilustre representante dos operá
rios - de se acabar com a legislação 
trabalhista. Ao contrário, os direitos 
já existentes devem ser mantido.! e 
melhorados. A consignação já propos
ta de um texto . na Constituição ga
rantindo os direitos dos trabalhadores 
é, sem favor, medida de alta relevân
cia para a paz social da família bra
sileira. 

Manda a lealdade afirmar que de
pois da vigência da Consolidação das 
Leis do Trabalho a situação melhorou 
bastante; porém, sômente com o decor
rer do tempo e com a aâoção de me
didas tendentes a corrigir as falhas da 
atual legislação, poderá haver mais 
serenidade e confiança em nosso am
biente de trabalho. 
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Trabalho Nacional:. - o ilustre 
deputado Gurgel de Amaral acusou
me de haver insultado o t"·abalhador 
nacional. S. Ex.a, com a devlda vénia, 
não apreciou bem. Se há titulo de que 
sempre me orgulhei e do qual jamais 
abdicarei, é êsse de trabalhador brasi
leiro. Desde os banco. acadêmicos vivo 
do meu trabalho e para o meu tra
balho. Respeito tanto os que lutam 
pelo pão de cada dia, que sinto in
vencível aversão pela demagogia da
queles que, no interêsse próprio, se 
intitulam protetores dos operários. 
Durante a campanha eleitoral três 
coisas me revoltaram: a exploração do 
trabalhador, da Fôrça Expedicionária 
e da religião. 

O insulto a mim· atribuído não 
passou da simples observação de que 
'.<certos" empr·egados ·abusam· do dír·ei
to de reclamar. Isto disse, afirmo e 
rep1to. Qualifiquei e to·rno a qualifi
car de extorsão o fato de um indi
viduo, atendendo a conveniências pes
soais, pedir expontâneamente demis
são do emprêgo, com a assistência do 
sindicato de. classe, e depois chamar 
o empregador a juízo sob a alegação 
de ter sido coagido a assinar sua ex·o
neração, para com isso pretende!!.' 
volta.r ao trabalho ou, mais comumen
te, obter uma grossa indenização a que 
jamais teria direito. Isto não é igno
rância. É má fé, é chantage, é ex
tqrsão, ou que nome tenha. · 

Contestou-me o Sr. Deputado Tra
balhista quando declarei que "certos" 
empreg1ados cos.tumam reclamar "como 
quem joga barro à pared·e. Se grudar, 
grudou; se não grudar nada se perde". 
A imagem não é minha·; todavia, a 
endossei porque a expressão se tornou 
hoje luga!l.' comum. Discordo de 

· S. Ex.a quando assevera que o "tra
balhador brasileiro quando procura 
seu direito - essa é a expeyiêncía do 
fôro trabalhista - é porque está cheio, 
tem carradas de razão". Lamento ser 
obrigado a dizer que S. Ex.a não pa
rece bem informado no assunto pe·lo 
menos sôbre o que se passa aqui em 
São Paulo. 

A propósito, peço venia, para trans-: 
crever uma ponderação que fiz alhu
res: "As Juntas de Conciliação e Jul-

gamento em número de seis na Ca
pital de São Paulo, tornaram-se in· 
suficientes para o elevado montante 
de re·clamações em curso, motivo pelo 
qual, já se faz imprescindível a criação 
de novos tribunais (Ef·etivamente, 
foram criadas êste ano mais duas 
Juntas) . Não é, no entanto, o volume 
de processos em andamento o motivo 
de minhas cogitações. ll:sse, até certo 
ponto, é um fenômeno natural dado o 
desenvolvimento extraordinário do 
parque industrial paulistano. A na
tureza das q'uestões, o abuso do direito 
de reclamar, o absmdo de muitas pre
tensões, algumas reveladoras de eviden
te má fé, outras de uma ignorância 
profundamente .lamentável, obriga
ram-me a êste estudo". "Não seja 
esta observação da realidade, tida 
como censura e ataque ao operariado. 
Embora seriamente prejudicial à pro
dução e, por ve:l)es, E~~os próprios em
pregados, compr.eende-se essa ansia 
de reclamações. As durezas da vida, 
a ignorância, as injustiças sociais, a 
ação de exploradores interessados na 
desarmonia social, os levam a assim 
proceder. Podem às vezes, ser desar
razoados, violentos e até ingratos para
com o empregador - que admira? -
CALÓGERAS já observáira: "Ficaram pri
vados tanto tempo de reclamar, 
mesmo justamente, que não é de es
tranhar que exagerem". A solução 
não é, pois, dar combate ao operário. 
Há uma tarefa mais nobre, mais hu
mana, mais cristã a desenvolver" ..• 
"o problema deve ser encarado, não 
sob o ponto de vista unilate1·al do 
operáa'io ou do. patrão, mas, impar
cialmente, em junção do paráter social 
do trabalho". 

Parecem-me incompatíveis estas 11· 
nhas escritas há quasi um ano, com 
a. acus·açã.o a mim feita pelo Senhor 
Gurgel do Amaral. Não insultei o 
tra•balhador brasileiro. Apenas apontei 
os erros de "cer~os reclamantes" di· 
~«-'!:rio, contudo, o motivo: " .. ; o em
pregac;lo que nunca mereceu do Go· 
vêrno a menor atenção· no que diz 
respeito à sua educação cívica e pro

fissional começ0u 'a abusar da lei". 
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Amigo é o que tem a coragem de 
ddzer a verdade para ser útil e não o · 
que lisonjeia por utilitarismo ... 

Falando em trabalhador não resisto 
à tentação de transcr.ever, pela sua 
oportunidade, uma página da admi
rável obra de FULTON SHEEN, intitu
lada "Freedom under God" e tradu
zida por MELO SARAIVA. Depois de 
emitir profundos conceit'os sôbre "Li
berdade e Trabalho", diz o grande 
filósofo contemporâneo: "Finalmente, 
um argumento, a bem da clareza, com . 
referência ao têrmo trabalhador. A 
J:!ropaganda comunista está levando os 
americanos a crerem que trabalhador 
é o homem que carrega suas rejeiç6es 
numa marmita e que qualquer um que 
não proceda assim é inimigo do tra
balhador (os grifos são meus). Estão 
suscitando a impressão de que há 
alguma coisa extraordinária no tra
balho, d·e "que êle é monopóli-o de uma 
classe e em particular da classe que 
usa. macacão, que tem músculos fortes 
e c&rrega martelo ... " (O Problema da 
liberdade - Ed. Agi:r.', pág. 167) • 

O têrmo trabalhador não é privi
légio de classe alguma. É tanto tra
lhador o industrial.. como o cientista, 
o magistrado, o funcionário público, 
o operário. A·liás, a lei se aplica in
distintamente ao trabalhador intelec
tual, técnico ou manual. 

O maior insulto que se pode assa
car à dignidade da classe proletária 
é servir-se dela como de um tram- • 
poli~ ... · 

Sindicatos de Classe: - O Senhor 
Gurgel do Amaral acusou-me também 
de haver inst!!t~do os Sindicatos de 
classe . ..:iem qualquer intuito injurio
so proct!rei realçar a responsabilidade 
dos Sindicatos, atribuindo a êles "boa 
parlle do desmerecimento da Justiça 
dO' Trabalho". o ilustre represent::mte 
eleito pelos operários tem o direito 
de discordar dessa opinião, mas tanta 
basta para tachar de injuriosas mi
n...'las palavras. Aproveita· a oportuni
d3idc pr.ra reafirmar- embora sem in
sultar ·- que, efetivamente, entre nós, 
os sindicatos têm falhado na sua mis
são máxima. Qual essa missão? Evi
dentemente, orientar bem seus asso
ci3idos. A lei estR.helece como primeiro 

dever do. Sindicato "colaborar com os 
poderes públicos no desenvolvimento 
da solidariedade social". Gostaria de 
conhecer o que têm êles feito nesse 
sentido. A verdade nua e crua é que 
no Brasil a organização Sindical não 
. urgiu de um anseio do povo, de uma 
necessidade da classe (não havia ques·· 
tão operária}. de uma exigência im· 
posta pelas contigências da vida pro
fissional. Não foi o govêrno que se 
viu· na obrigação de reconhecer 'lm 
movimento gerado e desenvolvido ex
pontâneamente no seio do povo. Ao 
contrário, os trabalhadores foram 
convidados a se associarem. Mais 
ainda: foram incentiv"ados a fazê-lo, 
através de uma propaganda sistemá
tica e da imposição · do impôsto sin
dical a tôdas as categorias profissio
nais. O movimento veio de cima para 
baixo e não no sentido inverso. como 
seria natural. E a prova disso é que 
antes da pressão governament~l ~s
tadonovista - quando desde as p;:i
meiras leis datadas de 1903 e 1907, 
os Sindicatos tinham "por finalidade 
o estudo, a defesa e o desenvolvimcm
to dos interêss:>s g-erais da profissão 
e doi' interêsses profissionais de seus 
membros" e quando os Sindicatos po
diam se organizar livres de quaisque~ 
restrições ou ônus e mesmo "sem au
torização do Govêrno" - jamais fio· 
res·ceu entre nós o espirita de classe. 

o Esta,do Novo foi procurar êsse 
"espírito" no Estado Fascista, verten
do para a língua pátria os dispositivos 

·da organização 'ndical contido~ na 
Carta del Lavoro, esquecido da adver· 
tência, tantas vêzes repetida, do pró
prio Duce, de que o fascismo italiano 
não era merca,doria de exportação 

E assim, passou' a se aplicar - ao 
Brasil aquilo que em 1934 o ilustre 
deputado Pinheiro Lima proclamou 
na Assembléia Constituinte, referin
do-se à Itália: "A intervenção direta 
e draconianã do Estado" na vida jos 
Sindicatos. tornou-os verdadeiros 
"instrumentos da política ditatorial 
do Duce". CConf. A Nova Constitui
ção Brasileira 1935 - Araújo 
Castro : - pã;g. 464) . 

A falta de autonomia dos sindicatos 
brasileiros os tornou meros instru-
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mentes da politica ditatorial do Se-
1 nhor Getúlio Vargas. Só contestará 

esta verdade quem desconhece os 
fatos ou tem interêsse em ocultá-los. 
Isto não é calúnia, mas a expressão 
da verdade. Em 1941, por ocasião do 
I Congresso Brasileiro de Direito So
cial, realizado nesta Capital, depois 
de mencionar aquela passagem do Se
nhor Pinheiro Lima, disse textual
mente: "êsse rigoroso contrôle confe
rido ao Estado pelo Decreto-lei vi
gente, é menos· resultante da nossa 
estrutura politica do qÚe da influên
cia exercida sôbre o legislador pela 
doutrina fascista". Cconf. Anais do 
Congresso - Vol. IV - pág. 220) • 
Ninguém poderá negar a luz do sol. 
Não costumo, contudo, fazer crítica 
destrutiva; embora sem me arvorar 
em protetor dos traJbalhadores, inte
resso-me vivamente pela · sua sorte, 
.quando mais não fôsse por princípios 
de patriotismo e solidariedade huma
na. Eis por que no referido Congresso 
formulei a seguinte proposta como 
conclusão da núnha tese: "Ao finali
zarmos êste trabalho, seja-nos permi
tido fazer sentir ao Primeiro · Con-
gresso Brasileiro de Direito Social a 
necessida.de de se iniciar no país um 
movimento de educação .sindical bem 
orientado. Tal medida torna-se indis
pensável sobretudo aos dirigentes, para 
que possam desempenhar, de modo sa
tisfatório, suas delicadas junções . . li: 
preCiso - repetimos - que os homens 
especialmente encarregados de pre
sidir a complexidade dos problemas 
ligados à organização sindical rece
bam uma formação adequada, a fim 
de se evitar os entrechoques de clas
l!es. A harmonia entre o capital 

Anais do Congresso - Vol. IV -
pág. 221). 

Para que esta e:lq)llcação não ·seja 
1nterpretada . ou 'desvirtuada como re
tratação, é que sou obrigado a citar 
trabalhos meus já publicados. 

Exatamente por conviver no meto 
operário, julgo ser obra das mais im· 
portantes o preparo dos dirigentes de 
Sindicatos. Basta considerar que .o 
operariado· é uma grande fôrça e uma 
grande fôrça, quando não se encontra 
rigorosamente disciplinada ao bem 
social, é capaz de gerar as mais tristes 
conseqüências. 

Os sindicatos - afirmei de outra 
feita - deveriam empreender um 
movimento entre seus associados com 
o fim de prevenir dissidios trabalhis
tas. 

A mim me parece levarem êles 
~puito a rigor, aquele dispositivo ,legal 
que lhes atribui a prerrogativa de re
presentar, perante autoridades judi-
ciárias, os interesses indiv1dua1s dos 
associados, relativos à atividade pro
fissionaL Muitas vezes um simples 
queixume do associado, o mais leve 
descontentamento sofrido no trabalho 
uma consulta com finalidade mera
mente esclarecedora resulta num pro
cesso, que poderia ser evitado com um 
simples entendimento entre os inte
ressados. 

e o trabalho só é possível quan
do os partici<pantes de · um e de 
outro têm clara c o :m p r e e n s ã o 
(los seus deveres e direitos. ll:, 
pois, muito desejável que se organi
zem cursos, círculos ou semanas de 
educação sindical durante os quais 
.sejam ventiladas, entre outros as
suntos, questões referentes aos deve
dores e direitos dos .Sindicatos e de 
seus membros, organização profissio· 
nal, legislação operária e até prlnc1-
,p1os de econoinla politica" (con!. 

E' preciso que todos - operários e 
patrões - ouçam a palavra de Leon 
Duguit: "0 movimento ·sindicalista 
não é a guerra empreendida pelo pro
letariado para esmagar a burguezia e 
para conquistar os instrumentos da 
produção e da direção da vida eco
nómica. Não é, como pretendem os 
teóricos do sindicalismo revoluciona.- · 
rio, a classe operária, adquirindo a 
consciência dé si. mesma para concen• 
trar o poder e a fortuna, e aniquilar 

.I a classe burgueza. · 
E' um movimento muito mais am• 

pio, muito mais fecundo, mesmo 
muito mais humano. Não é um ins .. 
truménto de guerra e de div.isão so-

. ciais; pelo contrário, é um poderoso 
meio de pacificação e união. Não é 
uma transform·ação só da classe ope
rá:r;ia, abrange tõdas as classes c 
tende a coordená-Ias num sistema 
harmônico. o sindicalismo é a orga-

• 
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nização da massa amorfa em grupo:. 
fortes e coerentes, de estrutura jurí
dica determinada e compostos de ho
mens já unidos pela comunidade de 
função social e interêsse profissional" 
(apud. Araújo Castro - op. cit. pá
gina 463). · 

Eis como compreendo o sindical1s-: 
mo. De outro modo os Sindicatos se 
transformam em centros de discordia 
das classes, elementos de desagrega
ção da sociedade e, freqUentemente, 
passam a constituir, voluntária ou in
voluntàriamente, verdadeiras células 

·de doutrinas exóticas. Regime do De
creto n.0 22.132: No tocante à Justiça 
do Trabalho sou forçado ainda uma 
vez :__ e com o devido respeito o fa·~o 
-a admitir que S. Ex.a não procurou 
se esclarecer bem quanto ao sentido 
da minha crítica. 

Antes de mais nada, é mister que 
se observe. uma distinção intencional
mente feita em obediência aos fatos e 
homenagem à verdade. Refiro.:.me à. 
absoluta separação entre a Justiça tlo 
Trabalho organizada pelo Decreto
lei n.o 1.237, de 2-5-39 e regulamen
tada pelo Decreto n.0 6.596, de 12-12, 
de 1940, atualmente regida pelo Titulo 
VIII da Consolidação das Leis do 
Trabalho, e o regime anterior sujeito 
ao Decreto n.0 22.132, de 25-11-32. 

O ilustre deputado trabalhista não 
levou em consideração aquela distin
ção, passando a r&plicar misturando 
fatos, datas e leis. Nem siquer aten
tou a circunstância do emprêgo dos 
verbos no tempo pretérito sempre que 
me referia ao regime do Decreto nú- ·· 
mero. 22.132, e no tempo presente 
quando me reportava à atual Justiça 
do Trabalho. · 

Assim eu disse: "0 onus da prova, 
por exemplo, cabia (não -diSse, 
"cabe") sempre e em qualquer hi
pótese ao empregador". Ora, pensan
do que eu me referia ao atual regime, 
retrucou S. Ex.11 êitando o art. 818 da 
Consolidação das Leis do Trabalho e 
''o ànligo Regulamento da Justiça do 
Trabalho", segundo os quàis, ''a prova 
das alegaÇões incumbe à parte. que 
as fizer". Todavia n~o procede o ar
gumento, pois, ,a Consolidação entrou 
em vigor no dia em· que o Govêrno 
comemorou o sexto . aniversário do Es-

tado Novo (1943) ·e o <~antigo Regu
lamento era o aprovado pelo Decreto 
n.0 6.596, de 12-12-40, acima clt!tdo. 
Desse modo, à falta de contestação, 
fica bem claro, que anteriormente a 
12-12-40 as coisas eram diferentes ... 
E de fato o eram porque a parte pro
cessual do Decreto n.0 22.132, de 1932, 
silenciava a respeito, ficando a ma
téria a critério exclusivo dos julga-
dores. -

o digno representante trabalhista 
não acreditou na nomeação de comu~ 
nistas para a presidência <~de algu
mas" das Juntas· regidas pelo citado 
decreto e, como não pertence ao blo
co vermelho, naturalmente considerou 
aquela afirmação como um insulto 
"assacado à face do trabalhador" ... 
Pois é verdade! Foram nomeados "al
guns" ·comunistas para aqueles postos. 
Se S. Ex.a desejar não me custará 
citar os nomes. Mas, tais elementos 
não poderiam ser censurados por issci, 
eis que, como de outras vezes, servi
ram êles de instrumento político do 
regime .. Por tal motivo conclui com 
aquela frase oniitida na réplica: ''0 
Estado Novo pretendia ·com isso atrair 
sôbre si as simpatias do proletariado". 

Deixando os comunistas de lado, 
continuei criticando o regime da lei 
anterior à instalação da Justiça do 
Trabalho: "Se o reclamante não com
parecia (não disse "comparece") à 
audiência inicial, a parte contrátia não 
era (não disse: "não é") absolvida da 
instância com o arquivamento do pro.; 
cesso" ... 

Procurando contrariar esta n.firma
ção, diz o nobre representante do P. 
T. B. que "estatísticas velhas e esta
tísticas fresquíssimas ... provam o con
trário'. E cita as seguintes percenta
gens "sôbre os totais dos casos solu
cionados": 40% de casos concil!ados", 
20 % julgados procedentes, 15 % im
procedentes e 25% . arquivados. Em 
primeiro lugar o orador não forneceu 
um elemento indispensável para a 
apreciação de qualquer quadro esta
tístico que é. o fator tempo. A que pe
riodo corresponde êsses dados? Erri 
segundo lugar não mencionou se "os 
totais dos casos" se referem ao Estaido 
de .São Paulo <em :foco) ou ao Brasil 
todo. ~terceiro lugar não Iniormou 
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se os processos foram arquivados logo 
na primeira audiência a que não ccrn
pareceram os reclamantes ou <>e após 
várias tentativas. Inexpressiva torna
se, pois, a argumentação. Posso, po
rém, afirmar com segurança absoluta 
que: as estatísticas do Conselho Na
cional do Trabalho não se referem ao 
período de vigência do Decreto nú
mero 22.132, porque êste estatuto não 
mandava arquivar o processo de re
clamante ausente, deixando de haver 
assim a absolvição da instância. Não 
era aquele um "regime de subversão 
da ordem jurídica"? 

Ao período da vigência do citado 
decreto-lei não se aplicam, de conse
guinte, as categóricas palavras de Sua 
Ex.11 : "Jamais se deixou de arquivar 
um processo dentro das determinações 
estritas da lei". • • pelo simples motivo 
de não haver determinação lega! uesse 
sentido (grifei) . Ademais, a afirmati
va importaria no conhecimento direto 
de cada processo através do tempo e 
do ~spaço ... 

No que se refere às conciliações, o 
Sr. Gurgel do Amaral se baseia nas 
mesmas insubsistentes estatísticas que 
nada provam. 

Foi, porém, mais uma vez infeliz ao 
acrescentar: "Se essas conci~iações 
não se fizessem com agrado de todos 
- e isso se vem verificando desde 
1932 - não haveria grita geral'?" <o 
grifo é meu) . S. Ex. a desconhece o 
ambiente de São Paulo e, por isso, 
baseando-se na data do decreto, asse
verou que as conciliações são feitas 
desde 1932. Outro equívoco. Ames do 
Estado Novo, as Juntas não vingaram 
entre nós, não obstante a existência 
da lei, porque a criação daqueles tri
bunais dependia de requerimento de 
qualquer dos sincncatos então regidos 
pelo Decreto n.0 19.770, de 19 de Março 
de !931. 

:tl:stes, porém, não se interessavam 
pelo assunto, havendo mesmo certa 
hostilidade a tal respeito. 

Sô:mente depois do golpe de 37 é que 
se> i:r,_stitufram entre nós as primeiras 
Juntas dt: Gonciliação e Julgamento. 

Procurando demonstrar a superiori
dade da Justiça paritaria sôbre a Jus-
1i1!'}a. ordinária, afirma, por três •Jezes, 

o nobre deputado "que, quanctos as. 
decisões das Juntas eram revistas pela. 
Justiça ordinária, esta freqüente~ente. 
aplicava mal o direito" ... 

s. Ex.a reconhece, pois, que as de
cisões eram revistas pela Justlça. to
gada o que, todavia, não deveria acon•· 
tecer por constltuirem as Juntas ins
tância única e sõmente o Ministro do 
Trabalho, dentro do prazo de 'seis. 
meses poderia avocar a sí o pNcesso 
t modificar a decisão. Aos juizes de 
direito cabia apenas a execução das. 
stntenças transitadas em julgado, não 
lhes competindo, maximé, depois do 
Decreto-lei n.0 39 de 3 de D~zcmbro 
e1e 1937, a apreciação do mérito da:s 
decisões exeqüendas. Acontecia, po
rém, que a justiça comum para exe
cutar as sentenças das Juntas preci
sava fazer uma verdadeira ginástica 
a fim de colocar as coisàs nos seus 
devidos lugares. Havia decisões em 
que cada um dos três membros do. 
Lribunal paritário dava um v(.\to di
fe:rente dos outros dois! A ,Justiça 
ça togada precis:wa rever a espécie a 
fim de tornar exequível a decisão. 
DêGse modo, não poderia ser pior do. 
que a Justiça paritária, como afirmou 
S. Ex.a - Com referência. ao funcio
namento das Juntas e a pa,rte admi
nistrativa do pessoal, não poderia ha
ver ·nada mais irregular. Os mem
bros dos tribunais do trabalho - pre
sidentes e vogais - não podia.m se 
dedicar intei:~mente às funções ju
dicantes porque ... trabalhavam de 
graça. Os presidentes, sendo advoga
dos, tinhàm seus escritórios, seus cli..: 
entes, seus processos, seus interêses 
particul:::.res que não podiam, eviden
temente sa·crificar. Da,í o funciona
mento irregular das audiências. Pos
teriormente foi instituído um ridículo 
"pró-labore" que não resolveu a ques
tão. Com o decorrer do tempo, chega
ram a funcionar nesta Capital 10 
Juntas. Todos os processos, porém. 
ootavam centra.lizados numa única se
cretaria. O advogado paxa examinar 
os autos precisava pedir vista por es
crito em petição devidamente selada e 
sujeitBJ a despacho do então inspetor 
federar: A burocracia do serviço fe
deral funcionava complicadamente, e. 
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não raras vêzes chegava o dia da au
diência sem que o advogado tivesse 
põsto oo olhos sôbre o processo... O 
funcionalismo era o mais bisonho pos
sível. Mocinhas e rapazes inexperien
tes, completamente' alheios às mais 
elementares noções de processo, não 
dilstinguiam um apensamento de uma 
juntada; ficavam embasbacados quan
do se pedia uma certidão em breve re
latório ou se requeria o desentranha
menta de um documento. O chefe da 

· Secretaria, que aliás, era um bacharel 
dedicadissimo ao serviço, tinha 81 pa
ciência e a resignação de um santo. 
E não era só ele. Havia outros igual
mente .dedicados mas nada podilbm fa-
zer em face da burocracia caprichosa, 
da precaridade das instalações e da 
eterna falta de verba. Dentre os pre
sidentes muitos se distinguiam pela ca.:. 
pacidade de trabalho, cultura jurídi
ca e mesmo especializada na matéria. 
Mas que poderiam fa,.zer naquele regi
me? Para que não se diga _que estou 
exagerando, invoco o testemunho ab
solutamente insuspeito do Exmo. Se
nhor Dr. · Geraldo Bezerra de Mene
zeiS, digníssimo Presidente do Conse
lho Nacional do Trabalho, em brilhan
te conferência pronunciada quando 
presidente da 2.6 Junta de Conciliação 
e Julgamento do Distrito Federal. A 
certa altura disse sem rebuços: "A 
situação anterior ao advento da Jus
tiça do Trabalho era de todo insus
tentável. Criou-se um ambiente de 
desprestígio e descredito completos, 
não sÓ' pàra as Juntas de Conciliação 
e Julgamento,. senão também para os 
demais órgãos incumbidos da apli
cação d81S chamadas leis sociais (in 
Legislação do Trabalho - Vol. V -
Pág. 554) . Um outro estudioso do as
sunto, Gomets de Matos, assim se ex
pressou: "Temos aí o exemplo das 
Juntas de Conciliação e Julgamento 
instituídas pelo Decreto n.o 22.132 de 
25 de novembro de 1932, cuja máximà 
finalidade tem sido. nlb ~)::\t.ica a de 
aumentar os dissídios de forma czsS'Its
tadora, tornando-se mais órgãos de 
assistência aos· empregados, do que. 
prõpriamente, órgãos distribuidores 
de justiça" (apud. Cesa.rino Jr. Di:-ei
to Processual do Trabalho. Pág. nll-

mero 112) • :il:ste o embrião da Justiça. 
do Trabalho! - Um longo período de 
legislação completamente instável, des
tinada a operar em ambiente não pre
paraJdo para recebê-la e sua utilização 

· com objetlvos indiscutivelmente polí
cos "desvirtuaram a Justiça do Tra_. 
balho entre nós". Foi o que disse na. 
minha critica e agora repito para dei
XBir bem claro meu pensamento. Res.;. 
peito, porém, qualquer opinião em con
trário ... 

• . Justiça do Trabalho 

Têénicamente só se pode falar em 
Justiça do Trabalho depois da vigência. 
do Decreto-lei n.0 1.237, de 2 de maio 
de 1939, regulamentado pelo Decretó 
6; 596 de 12 de dezembro de 1940. Em 
obediência ao Blrtigo 233 dêste último 
diploma, a instalação da Justiça do 
Trabalho no Brasil se efetivou no dia 

. 1,0 .de maio de 1941, !!ca.ndo extintas, 
nessa data, 8/S Juntas de ConciliaÇão 
e Julgamento e as Comissões Mixtas 
de Conciliação então existentes. A 
enorme confU\São do Sr. Gurgel do 
Amaral misturando- de boa fé quero 
crer - fatos, datas e leis para apre
ciar englob81damente o regime anterior 
e o atual, precisa ser desfeita por 
amor à verdade. Todavia, para evitar 
nova.s confusões convém ficar esclare• 
cido que o regime da Justiça do Tra
balho está dividido em duas fases 
bem distintas, cujo marco é a data de 
10 de novembro de 1943, quando pas
sou a vigorar a Consoli:ãaçii.u d81S Leis 
do Trabalho. Antes da vigência do 
Decreto-lei n.0 5.452, de 1.0 de Maio 
de 1943 aprovando a Consolidação, 
mil e um diplomM, leis, decretos, por
tarias, circulares, instruções, despa
chos ministeriais e uma va-cilante ju
risprudência, imperavam regula-ndo as 
relações de emprêgo. Evidentemente, 
os advog::t.dos fugiam de tal ambi
ente; r.ecusando-se a. dafender as 
questões trabalhistas . surgidas em 
seus escritórios. A não ser advoga
dos de emprêsas e os procur111dores 
do· exti::'.:o Departament~ Escs.àu~:~.l 
do · Trabalho, poucos, muito poucos, · 
se interessavam pela matéria. Com 
a vigência da. Consolidação das Leis. 
do 'ITabalho, o pa.nora.ma se trans-
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formou. O Direito Social tomou-se 
uma disciplina acessível a qualquer 
pxofissional. Por outro lado, foram 
reorganizadas as Juntas com o apro· 
veitamento de seus melhores elemen
tos. Houve, por assim dizer, o ama
dUJ:Iecimento da J·ustiça do TrabaLho. 
Por parte dos membros das Juntas 
existe mais experiência, melhor co
nhecimento dos problemas e maior 
compreensão ãe suas próprias Jun
ções julgat:Loras. Aliás, é minha opi .. 
nião pessoal que, se ·apesar de todos 
os seus pecados de orig·em, o.s tri· 
bunais paritários se encontram na 
posição em que estão, tal circunstân
cia, é devida ao fato homem. Não 
fôssem os. postos preenchidos por es· 
pfritos esclarecidos, dedicados e ca
pazes, de há muito estaríamos no 
pandemónio do Decreto n. o 22.13-2. 
Não conheço de perto os Juízos t:r:a.
balhistas dos outros Estaãos, mas 
através da jurisprudência, sobretudo 
da 2. a instã.ncia, sempre tive a im
pressão de que São Paulo estava na. 
vanguarda. Dias atrás, em conversa 
com um dos mais ilustres advogados 
do Distrito Federal, estudioso de re
nome, autor de vários e preciosos 
trrubalhos, tive a satisfação de ouVir 
dêle a confirmação daquela. · impres
são, por Yêzes, · atribuida a. um certo 
espírito de bairrismo ... 

A satisf·ação com que, por dever àe 
justiça, consigno esta circunstância. 
:não importa de modo a.J.gum em 

. ' ·aplausos à organização paritária dos 

Direito Romano, do . Direito Filipino 
e do Direito Francês, através do 
"Corpus Juris", das Ordenações e do 
Cod. Civil, e a nova concepção, nas
cida da crescente socialização da 'Vida 
jurídica, cujo centro de gravitação se 
vem deslocando sucessivamente do 
Indivíduo para o Grupo e do Grupo 
para a Nação, compreendida esta 
como uma totalidade específica." 
(Problemas de Direito Corporativo ~ 
1938 - Prefâcio) . 

Mas esta di.ficulda:de, também a.d
mitida pelo Professor CESARINO JtJ
NioR, de "Juizes encaneéidos... ada
ptarem-se às novas leis e aos novo.s 
processos de julg.ar" (Op. cit. pã
gina. Hl5) se bem, que, jamais de 
modo absoluto, não servirá de obstá
culo à melhoria da Justiça do Tra
balho.. Esta precisa de 1uízes toga
dos-especializados. Especializados já 
os tem, resta, pois, confer.h'-lhes a 
toga, concedendo-lhes tôdas as g.a
rantías constítucíonals conferidas ao.s 
juizes de direjj;o. Em São Paulo, 
mercê de Deus, esta seria a solução 
ideal, maximé, pelo enriquecimento 
da magistratura com elementos de 
valor. 

Ao tratar da constituição da J·usti
ça paritária, S. Ex." o Sr. G'ilrgel 
do Amaral, depois de haver tecido 
loas à "excelência da Justiça pari
tária", baseando-se, segundo alega, 
na ((·doutrina' brasi!eira e estrange1 .. 
ra", afirma que "o.s vogais funcio .. 
nam como verdadeiros assessores do 
presidente da Júnta, assessores aquê
les que são técnicos, esclal'lecendo o.s 
aspectos de ·fato das questões~•. 

nossos tribunais trabalhistas. A m!m 
me parece urgente a modificação do 
atual sistema paritá:rio, conforme di
rei mais adiante.. Nesta aitura, por 
pl'incípio de lealdade, quero concor
dar, embora não de modo a~bsoluto 
com o Sr. Gurgel do Amaral, nÓ 
ponto referente ao julgamento de 
questões tra.ba~histas pelos "juízes 
ordinários .afeitos à aplicação do di
!l'eito comum:, cujos princípios são 
totalmente diversos daqueles que in
formam o direito social ·trabalhista ... " 
Já. OLIVEIRA VIANA salientou a exis .. 
tência de um conflito entre duas con .. 
cepç!Ses do Direito: •:a. velha. concep
ç!to individualista, que noa vem do 

Lamento ser obrigrudo a discordar 
outra vêz de s. Ex. & • No Brasil a 
lei concede aos vogais· a ,Prerroga-tiva. 
de "votarem no julgamento dos· fei
tos" (art. 667, c) . Por isso é que 
são denominados "vogais". Não fun
cion·am como meros "assessor·es do 
p::esidente da Junta", esclarecendo · 
"os aspectos de f!i.to das questões". 
Julgam, isto sim, matéria de direito. 
Embora completamente leigos no as
sunto, um indu.str!a.J., um banqueiro, 
uni garçon ou um violfuista. são cha· 
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mados . a resolver questões de al
ta indagação. Nunca abriram um tra
tado da ciência juridica e, no entanto,· 
decid-em diàriamente questões de dl
reito. 

Como se vê, a tão propalada junção 
técnica dos vogais não tem expressão 
alguma na prática, desaparecendo 
com ela o grande argumento em favor 
da Justiça paritária. 

Jl: verdade que os vogais poderiam 
esclarecer o Pres1dente sôbre certas 
questões técnicas relativas ao traba
lho do reclamante, todavia, tal como 
se acham organizadas as Juntas, isto 
nunca ocorreu. Venho militando nas 
Juntas de Conciliação e Ju}gamento 
desde os primeiros dias do regime do 
Decreto n. o 22.132, tenho funcionado 
em processos de empregados de quase 
tõdas as categorias profissionais e não 
conheço uma única decisão funda
mentada em esclarecimentos de ordem 
técnica prestados pOr qualquer vogal. 
E o motivo é muito simples. Os vogais 
são indicados pelos respectivos sindi
catos e designados pelo Presidente do 
Conselho Regional para servirem em 
determinada Junta. Dêsse modo, uma 
Junta, pelo prazo da inV>estidura dos 
respectivos vogais que é de dois anos, 
poderá, por exemplo, ser composta 
além do presidente, por um oficial de 
barbeiro representando os empregados 
e por um hoteleiro por parte dos pa
trões. ll:sse tribunal, assim constitui
do, vai conhecer de processos onde fi
guram questões relativas aos mais 
variados ramos de atividade humana. 
Que esclarecimentos técnicos poderão 
prestar ao presidente o empregado de 
barbearia e o hoteleiro sôbre a exe
cução de serviços estranhos ao seu 
"métier"? Que ent·endem êles de fa
bricação da seda, de fundição, de ser
viços bancários, de armazéns gerais, 
de massas alimenticias, de artitas de 
rádio? 

Infelizmente os vogais não "funcio
nam como verdadeiros assessores do 
presidente da Junta", conforme pensa 
o ilustre Deputado "petebista". Jul
gam, na verdade, como se fossem 
Juizes de Direito, coisa que o bom 
senso repele. 

A solução seria aquela sugerida pelo 
saudoso Dr. Vasco de Andrade, cujo 
nome está intimamente ligrudo ao es
tudo da legislação social brasileira. 
Em artig.c) de fundo, publicado em o 
número de maio de 1939, da r·evista 
"Legislação do Trabalho", apresentou 
a seguinte sugestão: - "Somos po:r 
uma jurisdição especial do trabalho, 
sempre na dependênda do Juiz to.g~do, 
representa:do no interior pelos JUl~es 
de direito e na:s capitais por magzs
trados que sirvam a varas privativas. 
Tais juizes teriam assessores, profis-

•. sionais recrutados entre empregados e 
empregadol'es, que auxiliariam o !lla
gi:strado na conciliação e dar1am, 
quando solicitadas pelo julgador, i':
jormações de ordem técnica. Os ~
bunais de Apelação teriam uma Ca
mara encarrega·da de julgar os re
cursos dos processos de trabalho e o 
mesmo poderia ocol'l'er com o Supre
mo Tribunal, se não se julgasse con
veniente a criação de um Tribunal 
especial na capital. 

Esta seria a organização aconselhá
. vel entre nós para a solução dos dis
sfdios individuais. Ha'V'eria, assim, na 
primeira instância, um único julga
dor, o qual solicitaria, quan;do neces
sária, a colaboração de ordem técnica 
de ·assessores espedalizados no ramo 
da atividade cujos interesses estariam 
em litígio.· Dêsse modo, um estiva
dor, por e~emplo, não seria chamado 
a colaborar em processo onde houvesse 
mistér esclarecimentos sôbre a técni
ca, digamos, da fabricação de perfu
mes. Para tal fhn a magistratura do 
trabalho disporia de um quadro de 
assessores composto de especialistas 
indicados pelos sindicatos das diver
sas categorias profissionais. 

Dêsse modo, sempre que há necessi
dade. de esclarecimentos de ordem too
nica, o que, aliás, raramente acontece, 
são nomeados peritos para tal fim, de 
81CÕ1X:lo com a própria Consolidação. 

Haveria, por conseguinte, eficiente 
colaboração quer de empregadores, 
quer de empregados, na solução dos 
conflitos de trabalho sem, contudo, a 
participação dêles na aplicação do cU
reito. 

r. 
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A constituição de tribU'na1.5 paritá
rios só é defensável no caso exclusivo 
de dissídios coZetivos de natureza eco
nómica, cuja solução pode importar 
na modificação ou criação de normas 
e condições de trabalho, circunstância 
essa que exige dos julgadores perfeito 
conhecfmento da realidade onde de
verá ser cumpr1da a sentença, bem 
como para o éfeito da extensão da 
decisão, quando fôr o caso, a empre
gados da mesma categoria profissio
nal não participantes do dissrdio. 

A pref.erência pela justiça togada 
não é, pois, "insulto" que só agora se 
atire à face do trabalhador nacional... 
Sua vantagem sõbre a paritária sem
pre foi defendida pela imensa maioria 
dos especialistas brasileiros, inclusive 
pelo Prof. Cesarino Júnior, a quem, 
sem favor, se deve a sistematização do 
Direito Social Brasileiro. Pois o ilustre 
jurista que honra a cátedra da Facul· 
dade de Direito da Universidade de São 
Paulo, assim se manifesta sôbre a tese 
em estudo: "Efetivamente. pensamos 
que a administração da Justica do Tra
balho, para a solução dos cÕnflitos de 
direito, nas capitais dos Estados e no 
Distrito Federal e nas demais cidades 
cujo desenvolvimento das relações de 
trabalho o exigisse, devia ser confiada 
a juízes privativos do trabalho, e a das 
demais cidades aos Juízes de Direito 
locais, todos, porém, com as indispen
sáveis garantias de admissão por con
curso, vitaliciedade e inamovibilidade" 
(conf. .seu Tratado de Direito Proces
sual do. Trabalho- 1942, pág. 103). 

Para melhor convencimento, seria 
aconselhável que o Sr. Gurgel do Ama~ 
ral lêsse a exposição de motivos apre
sentada ao Sr. Getúlio Vargas pela 
Comissão Elaboradora do Projeto da 
Justiça do Trabalho (Decreto-lei nú
mero 1. 237, de 2-5-39) onde encon
trará textualmente: 

"O ideal para o nosso povo seria 
organizarmos a Justiça do Traba
lho sôbre bases de uma verdadeira 
magistratura - a. magistratura do 
trabalho - funcionando ao lado 
dos tribunais ordinários, com os 
mesmos predlcamentos dêstes e 
tendo os seus Juizes as mesmas ga-

rantias dos Juízes comuns" (os gri
fos são meus) . 

Em seguida a Comissão justif~ca por
que não poude atingir "o ideal": 

"Mas, em primeiro lugar, é a 
própria Constituição que impede 
esta equiparação dos Juizes do tra
balho aos juizes ordinários, no to
cante às suas garantias de establ· 
lidade: Em segundo, uma magistra
tura destas não seria, pelo menos, 
presentemente, possível em nosso · 
pais, atentos os nossos limitados re
cursos orçamentários e o relativo 
rudimentarismo da nossa estru
tura industrial". 

Apenas aqueles dois motivos, um de 
ordem constitucional e outro de caráter 
económico momentâneo impediram que 
"o ideal para o nosso povo" se reali
zasse. 

Ora, graças a Deus, o primeiro e 
principal motivo já não subsiste e o 
segundo nem naquela época .constitui
ria maior obstáculo. E mesmo que 
procedente fôsse o argumento seria êle 
de ordem económica transitória e 
nunca de ordem doutrinári.a. 

Prossegue a Exposição de Motivos: 

"Dai têrmos optado pela organi
zação corporativa. e paritária dês
tes tribunais. Isto tanto mais ra
zoavelmente quanto tínhamos que 
levar em conta essas duas conside
rações decisivas: não só a nossa 
tradição nêste particular que to!· 
naria impolítico o abandono da co
laboração dos elementos profissio
nais como ainda e principalmente 
o regime corporativo expressamen· 
te instituído na carta de 37 e que 
tem como pressupôsto fundamental 
esta colaboração". 

Por conseguinte, foram motivos polí
ticos ligados à estrutura do Regime 
Corporativo que ditaram a organização 
da atual Justiça do Trabalho. Recei
ando pela integração das Juntas por 
"elementos profissionais", continua o 
precioso docup1ento: 

". . . a colaboração dos represen
tes das classes nem sempre poderia 
oferecer uma garàntia muito se
gura ele competência técnica e ele 

I ,_ . 
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·imparcialidade. Era preciso, nêstes 
pequenos tribunais, como também 
.pela mesma razão, nos tribunais 
superiores, colocar na presidência 
-dêles um elemento, que a todos 
inspirasse igual sentimento de con
tiançr;, e respeito, e que, além disso, 
trouxesse a estas corporações o co
nhecimento da lei e a prática da 
sua aplicação. Dai a presidência 
dos tribunais do trabalho ter sido 
confiada, em regra, a-Magistrados 
Togados: juízes.locais nas Juntas; 
desembargadores, nos Tribunais 
Regionais; ministro do Supremo 
Tribunal, no Tribunal Nacional". 

.Insistindo: 

"Esta utiliz~ção dos Juizes To
gados na presidência dos tribunais 
do trabalho em geral e, espt:cial-

togada. O Decreto-lei n.0 1.237 é de 
2 de maio de 1939, e, no entanto, sem 
motivos plausíveis, somente um. ano 
e sete meses ma~s tarde, isto é, no 
dia 12-·12~40 foi regulamentado pelo 
Decreto n.0 6.596. 

Todavia, nas quarenta e oito horas 
que precederam aquela regulanlenta
ção, entrou, inesperadamente, em vi
gor o Decreto-lei n.0 2.851, modifican
do disposições do Decl"eto-lei n.0 1.237, 
entre elas, os artigos 7 e 14 acima 
mencionados. A êste golpe se deve· o 
completo afastamento dos juizes to
gados na composição das Juntas de 
Conciliação e Julgamento. 

tstes fa-tos e a exposição de moti
vos - documento oficial firmado pelos 

mente, das Juntas é, sem neuhu- técnicos do Ministério do Trabalho, 
ma dúvida, uma gara.ntia das • Indústria e comércio - narram de 
mais cabais ao bom juncionamen- modo insuspeito a orig-em política da 
to dêsses tribunais". 

E repizando: 

". . . a utilização para êste fim 
dos Magistrados Togados impu
nha-se" (os grifos são meu?J . 

Diante de tão insistentes conceitos. o 
Decreto-lei n.0 1.237, ao tratar da 

nomeação dos' presidentes de Juntas, 
declarava' textualmente- no artigo 7.0 : 

"A nomeação recairá em. magisJ;rado 
de primeira instância ou em bacha
reis em direito ... "; e o § 1.0 do ar.:. 
tigo 14, referindo:..se aos Conse!nos 
Regionais do Trabalho: "A escolha de 
presidente e de seu suplente ~·~cai.rá 

e~. desembargadores ou em juristas 
especializados em legislação social". 

Como se vê, o Presidente da Repú· 
blica poderia confiar ou não a Justiça 
do Trabalho a juízes togados. i?oilti· · 
'Camente contentava a gregos e troia
!llos; haveria a participação dos repre-

. sentantes das classes e, ao mesmo · 
tempo, não ficaria extranha à justiça 

nossa Justiça paritária. 

Não injúria os Trtllunais do Traba
lho quem se preocupa em aper.feiçoa
los, cercando-se de tôdas as garantias 
para a perfeita distribuição da Jus- . 
tiça. 

Estas, Dr. Plínio Barreto, &.s consi
derações que, na qualida-de de advoc 
gado de empregadores e de emprega
dos, julguei acertado fazer em tôrno 
do discurso proferido pelo ilustre 
Deputado Gurgel do Amaral, a quem 
rendo minhas homenagens. 

Antes de finalizar, quero, mais uma 
vez, cumprimentar a V. S. por ter 
levantado a questão na Assembléla 
Constitui..!:te, demonstrando, assim, 
'clara visão e profundo co·nhecimento 
dos nossos prob}emas relacionados 
com a Justiça do Trabalho. 

Continuando a seu inteiro dispO:.-, 
poderá V.S. fazer d-esta o uso que 
bem entender. Do patrício e admira· 
dor José Aranha de Assis Pacheco. 
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(Trabalho do Deputado Gofrerlo Te
res, a que se refere no seu discurso, 
pronunciado nesta sessão) 

O SISTEMA BRASILEIRO DE DIS~ 
CRIMINAÇÃO DE REN~AS · 

Sugestão apresentada à Assembléia 
Nacional Constituinte, em :1.8 de 
maio de 1946 

PREFACIO 
Em razão da exiguidade dos prazos 

estabelecidos pelo Regimento Interno 
da Assembléia Nacional Constituinte, 
teve êste trabalho que ser escrito em 
poucos dias, ou, melhor, em poucas 
horas. Não é, nem tem a pretensão de 
ser obra completa. Constitui, apenas, a 
mais modesta das contribuições, para, 
a solução brasileira~ do problema refe
rente à discriminação de rendas tri
butárias. 

Compõe-se dos seguintes capítulos: 
Princípios gerais. 
Os sistemas de divisão àas rendas 

tributárias. 
Subordinação do sisterna de divisão 

das rendas tributárias à forma po
lítica do Estado. 

O sistema brasileiro. 
Crítica do sistema brasileiro. 
Soluções para as falhas do sistema 

brasileiro. 
A solução do problemà financéiro 

dos Municípios. 
Conclusão. 

PRINCíPIOS GERAIS 
1 Há do1E mil anos, disse o eco
. nomista indu Kautilya que "a base 
de todo empreendimento é finaJJ.ça". 
Em 1936, Findlay Shirras, em sua 
H Ciência de Finança Pública", sus
tentou que, na esfera das atividades 
públicas, tudo depende das finanças 
do Es·tado. 

Mesmo sem esquecer a multiplicida- · 
de dos fatores, que influem, direta ou 
indiretamente, na !formação, na exis
tência e no destino dos Esta,d6'S, não 
é possível deixar de 1·econhecer a im
portância que, para as nações politi
camente organizadas, representa o 
binômio despesa-receita. 

Sob pena de fracasso, o Estado há 
de exercer as funções, para as quais 
foi criado. Exercendo-as, efetua 
como é óbvio, despesa obrigatória Á 
fim de atender a essa inevitável cies• 

pesf!,, o Estado necessita de obter re- . 
ceita correspondente. 

Esta singela argumentação demons
tra, desde logo, .a magnitude dos pr~
blemas relativos às despesas e re<:el
tas públicas, porque torna evidente 
que estas se acham diretamente li· 
gadas às transcendentes . questões sô
bre os fins do Estado. 

Tal argumentação deixa patente, 
também, uma frisante diferença· en
tre a finança particular e a finança 
pública. Na finança particular, ·a 
boa norma é a de que a despesa deve 
ser condicionada à receita. Na fi
nança pública, pelo contrário, as exi
gências ·da receita são determinadas 
pelas imposições da des1pesa. Note
se, porém, que essa diferença não 
existiria, se o Estado não pudesse, 
com muito menos dificuldade do que 
os particulares, aumentar sua receita, 
embora impondo, em :benefício da co
letividade, maiores sacrifícios aos ci
dadãos. 

o Estado, nas épocas anormais, em 
que êle seja mais solicitado, e a fim 
de atender a despesas cres·centes ou 
nova;s, pode determinar, dentro de 
certos limites, o aumento de sua re
ceita, a custa da receita dos parti
culares. Os particulares, entretanto, 
em época nenhuma, podem determi
l1ar o aumento de sua receita, à custa 
da receita do Estado. 

Em outras palavras, é o que de
clara Carvalho Pinto, em sua ·obra 
"Discriminação de Rendas": "pode· 
se dizer que a economia particular 
se conf·orma com as possibilidades da 
receita, ·cujo desenvolvimento, ligado 
a bntas circunstâncias ·alheias à von.: 
tade do interessado, não lhe permite 
uma inversão do problema~ Por ou
tro la:do, ,a !finança pública COOlSidera 

. a despesa como uma necessidade su
perior, à qual se deve amoldar, numa 
maior ou menor compressão sõbre o 
contribuinte, a receita destinada a 
lhe fazer face. 

"Deriva esta diversidade da cir<:uns
tância de ser a despesa pública o 
meio de execução da finalidade do 
E~tado, - objetivo supremo a que se 
não podem sobrepor qaisquer outros 
interêsses -, e, ao mesmo tempo, do 
f.ato de estarem nas rnãos do próprio 
Estado as faculdades necessárias à 
obtenção dessa receita." 
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2 Ressalta do que se acaba de ex-
por o princípio fundamental, rela

tivo às questões da despesa e da re
ceita do Estado. 1J:ste princípio, sim
ples e claro como todos os princípios 
fundamentais, se enuncia nos seguin
tes têrmos: 

As rendas públicas devem ser su
ficientes para o pagamento das des
pesas ocasionadas pelos encargos atri
buídos ao Poder Público. 

Ou, resumidamente: Rendas pro
porcionais aos encargos. · · 
3 . Físicos, sociólogos e juristas têm 

demonstrado que a evolução dos cor
pos (inclusive da sociedade e do Es
tado) se realiza por diferenciação e 
por coordenação. Isto é: a evolução 
dos corpos se verifica em Virtude da 
progressiva diferenciação das partes, 
dos órgãos e das funções, e da pro
gressiva coordenação dessas partes, 
dêsses órgãos e dessas funções. 

Realmente, a soeiedade, em suas 
origens, era constituída, ~penas, pela 
família. Esta era um so todo, em
bora pequeno, mas homogéneo. A 
medida qUe a sociedade evoluía, no
vos grupos familiares se foram des
tacando da família primitiva, ·e for
mando, ' com esta, uma sociedade 
mais ampla. Pouco a pouco, .desa
pare·ce a primitiva homogeneidade, e, 
conseqüentemente, aumenta a com
plexidade social. As famílias for
mam as tribus, a;s ·tribus formam ra 
nação. Nesta, as partes estão caracte
rizadas com funções definidas Cada 
grupo social (grupo biológico, grupo 
profissional, grupo político, etc.) tem 
sua própria tarefa a desempenhar, no 
todo nacional. Esta progressiva carac
terização das partes, e esta distribui
ção de tarefas, funções ou encargos, 
entre tais partes da sociedade, cons
tituem, exatamente, o que se chama 
movi1nento de diferenciação. 

Mas, como é claro, a diferenciação 
da:s partes e das fUll!ções acarreta a 
in'terdependência dessas mesmas par
tes e funções. Nas· sociediades com
plexas, cada· indivíduo, cada grupo, 
executando a sua ,tarefa especial, ne
cessita, para viver, para .existir, da 
colaboração dos outros indivíduos, 
dos outros grupos, que se entregaram 
a outras tarefas especiais. Onde hou
ver complexidade, n~~tda basta a si 
mesmo. Uns necessitam dos outros. 
E, então, impõe-se a S'Olidariedade 
social. A ação de solidarizar as par
tes e conjugar as funções corustitui, 

exatamente, o que se chama movi· 
mento de coordenação. 

Ao conjunto dos referidos movi
. mentes de diferenciação e de c·oor
denação, os autores modernos deno
minaram movimento de integração. 

Vários são os duristas e soció· 
logoo que analisaram, com objeti
vidade e precisão, os fenômenos aci
ma referidos. tEntre êles, avultam 
Rudolf Smend, Cogliolo, !cílio Van
ni, Vítor Emanuel Orlando, Puglia, 
Cimbali, Pontes de Miranda e Mi· 
guel Reale. 

Cogliolo, em sua "Filosofia d!l Di· 
reito Privado", descreve o movlmen
to de integração, com estas pala
vras: "No desenvolvimento dos or· 
ganismos sucede o seguinte: de um 
todo vai desaparecendo a primitiva 
homogeneidade, as funções tornam
se mais particulares e distintas, os 
órgãos adquirem cada qual uma fi· 
sionomia própria, até mesmo as pe
quenas diferenças aumentam, e a 
massa se divide em partes diversas 
e aperfeiçoadas; de outro lado e con
temporâneamente, verifica-se a coor
denação em planos gerais, as várias 
f.unções cooperam para um escopo 
complexo, o sistema se desenvolve e 
reune a multiplicidade das coisas em 
princípios vastos e superiores". 

Ora, em virtude mesmo do movi
mento de integração, o gcivêrno da 
sociedade, a principí.õ uno e indivi
so, tem como que a tendência de se 
dividir em vários governos, a fim 
de se amoldar melhor à diversidade 
das condições regionais e locais. O 
govêrno do todo, atendendo, em cada 
caso, às necessidades e aos interês
ses públicos, como que se reparte em 
governos regionais, e êstes, pàr sua 
vez, em governos locais - ;todos. 
porém, coordenados entre si e clas
sificados, segundo um critério hie
rárquico de poderes. 

Cada govêrno · - local, regional ou 
nacional - tem sua jurisdição e com
petência; a cada um, são atribuiàas 
certas funções e determinados encar
gos - tudo de acôrdo com as reali
dades nacionais e as exigências do 
bem público; tudo em conformidade 
com a lei inelutável do movimento de 
integração. 

4 Para exercer os atas de sua com-
petência e desempenhar as .fun

ções qu~:: lhe são atribuídas, cada go
vêrno - local, regional . ou nacional 
- necessita de rendas, que lhe per-
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mitam · enfrentar as despesas aca.l'·· 
reta das por seus encargos. 

Entre as várias espécies de ren~ 
das públicas, têm grande importân
cia as rendas tributárias. 

Repartir as rendas tributárias en
tre os diversos govêrnos, existentes 
concomitantemente num mesmo país, 
atendendo ao m1ncipio da proporcio
nalidade mtre rendas e encargos, 
constltu1 a operação habitualmente 
denominada ãiscriminacão de ren-
das. • 

Os Sistemas de Divisão das Rendas 
. Tributárias 

5. Referindo-se à discriminação de 
ren.das, verdade essencial enunciou 
Shrrras. ao declarar: "Nço há nenhum 
esquem:: .ideal de distribuição, capaz 
de servrr a todos os países uma vez 
que é necessário não perder' de vista a 
tradi_ção histórica e a conveniência 
admmistrativa ("Ciência de Finança 
Pública") . ·· 

Não é possivel, realmente re;:;ta
be.le~er l!m sistema a priori 'de dis
crrmi~aç~~ de renda·s, um conjunto 
de prmmp10s que sirva, de um modo 
geral, a todos os Estados, em todos 
os tempos. Mil fator.es diversos mil 
con.dições diferentJes, que poderiam ser 
desr~ados, cr;giobaidamente, pela ex
pressao realulaãe nac~1JnaZ o'ol'l· 
gan: o legislador prud.ente a ·• modelar 
o srstema; de s<:U país, de acôrdo com 
os verda~eiros interêsses dêste em 
cada fase histÕ'dca. ' 

Robert Haig na "EncicloiDédia das 
Ciências Sociais", assim se expri~ 
me: "A vista do grande número de 
!tatores que entram na .formulaeão 
de um sistema tributário, não é súr~ 
preendente que resulte uma• varie
dade infindá.v.a~.. Alguns países são 
ricos e outros probres, e-mbora os po~ 
bres possam precisar de maiores re0.:i
tas do . q~te os ricos, para financis,1: 
suas atrv1dades Alguns países tem 
uma ~conomia altamente desenvolvi~ 
dro, e outr~s são atrasados; em al~ 
guns, .o govern0 é altamente centrali~ 
zado, e em o·.:1tros altamente locaU
zados; .en:t alg•.ms, verifica-se uma al
ta pencia administrativa, e em ou
tros, os "standards" de a•dminis!,ra~ 
ção são baixos; em alguns, o ser1s<\ 
de responsabil!da~de social é bem 
desenvolvido, e em outros países, qua.
s~ ine~istente; em alguns, as condi
çoes sao muito homogêneas, e em 
outros, diferem grandemente, de 

seção. em seção. ~stes e muitos ou
tros fatores complicam a tarefa de 
sele.cionar os tlpos de tributação a 
serem usados, e servem para mul
tiplicar as variações nos resultantes 
sistemas de tributação". 

O sistema je discriminação d.e 
rendas de ca;da pais é, em regra, a 
combinação dok: diversos modos pJs
siveis de repartição da receita tri
butária. 

:f:sses modos são os tipos teórico·$ e 
fundamentais da . discriminação de 
rendas, ou, melhor, os sistemas p?L·· 
ros ou simples, não çomplexos, aue 
a doutrina ass:!.nala, e cuja combina
ção produz os sistemas mistos, e, pnt 
isso mesmo, ftexíveis, adequados i'ts 
variá veis cirounstâncias de cada paf.::: . 

Os sistemas . puros ou simples de 
divisão das rendas tributárias redu
zem-se aos três seguintes: · 

1. .sistema de divisão das bases 
econômkas de tributação. 

2. Sistema de divisão da receita 
, tributária;. 

3. Sistema de divisão das espécies 
tributárias. · 

Cumpre analisar cada um dêsses 
sistemas. 
6. A divisão das bases econômicas 

de tributação consiste na distrilmi
ção, entre os govêrnos existentes ccn
comitant.ement'l num mesmo pais, dos 
campos ou setures de incidências 'dos 
tributos. Em outras pa~avras, tal di
visão consiste na repartição das ·ma
térias (como circulação, renda, capltg,l, 
trabalho) susc€tiveis de serem grava
das por ilnposl~os. Seria, por exemplo, 
atribuir ao govêrno nadona•l os tri
butos sôbre a 1 enda; aos governos l'e
gionais, os tributos sôbr.e a circuht-,ão 
e aos governos :ocais os tributos sôbre 
o capital e o trabalho. 

O principal defeito dêste sistema re
side na imprecit,fto de seu próprio fun .. 
dam~nto. As ba·ses económicas de tri
butação, isto é, as fontes tributárlo.s 
justifica.das pela Ciência das Finanç.l.S, 
nem sempre cc.incidem, na prática, 
com as fontes fiscais, isto é, com. as 
matérias sôbre as qua1s, realmente, in.:. 
cidem os impostos. Assim, é pos~ivel 
que um imposto. cuja base econômi~a 
seja a circulação, incida sôbre o ca1>i~ 
tal. 

Basta citar um exemplo, para que 
fique patenteada• a confusão fàcilmcn
te resultante déste sistema de clibcri
~nação de re:1das. Suponha-se que 
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o legislador tenha atrlbu~do aos govê~~ 
nos regionais, base económica da 
circulação, e, ab.s governos locai~. lÃI 

base econômrr.a do capital. Funda
do nesse fato, um govêrno region~l 
cria o impôsto cie transmissão de imó
v.eis, que é, ev1aentemente, um trii.n~
to sôbre a circulação; e um govêrno 
local cria o .impôsto territorial, aue 
é, evidentememE., um tributo sõhre 
o capital. Ora:, se a percentagem do 
impô:to de tran~missão de imóvel:; fo·~
demasiad.amenie alta, o tribato pas
sará a represeatar uma fraçã<: .i.lOtá.
vel do valor dos bens trans.ferili:Ja, e 
:não poderá, em muitas ocasloe.s se1· 
pago, a !lão ser -Jela alienaçáv ct~ uma 
parte desses bt:>ns. Nessa dwunstan- . 
cia, não é po.s~rvel afirmar que a 
base econômica do in•põsto, ;;rrado 
p~lo goyêrno r~gional, seja a circula
ça_o, pors o t!lbu.to grava a própria 
c01sa, o pról)rlo rmóvel tra'l1Sferido, do 
qual êle chega a absorver uma nar-

. te. As base eccnômica dêsse · impõ.,to 
passa a ser o capital - base que, na 
hipótese acima suposta não pert,;n
ce ao govêrno regiona•l, e, sim, ao lo
cal. ·Em tais condições, o govêrno re. 
gional estaria invadindo, flagrante .• 
mente, o setor de incidência, reser
vado aos gov~:-aos locais (vide Edgar 
Allix e Marcel Lecerlé, "O impôsto 
sôbré a renda", 1.11 Parte, Cap. 1.~). 

Ca'l'valho Pin •. o, referindo-se às ba
ses económicas de tributação, declara: 
"·o entrelaç:l.mento com aue ela..; se 
apresentam na ccm>Jlexidâde da ·iicla 
s·ocial, determina tima ft:3â.o L1sE':pa
rável de aspC'ctos nos objetos ou atos 
pa·ssíveis da imposição tributária, difi
cultando uma perfeita indentificação 
das hipótes.es concretas. Esta (!inum
tância é suficiente para onde! .ar u.n1a 
disc~·iminação ãe tal naturet:a onde a 
indistinção mev:t:ável de incidência, 
viria constituir fonte inesgotável de 
desentendimentos. e confusões" (Dis
crimina•ção de Fendas). 

7. A divisão da receita tributária con
siste na repartição, entre os gover. 
nos existentes · concomitantemente 
num mesmo país, da receita tributdria 
já arrecadada, sem consideração pe
las bases e c mômicas de tributação e 
:pela•s. f~ntes fis~Jais, de que tal reeei t.a 
se orrgmou. E', em suma, a distribui-
ção do prodt~to dos impostos. · 

':Cal divisão pode ser efetuada de ci
ma para baixo, ou de baixo p::tra ci
ma, isto é, pede ser efctuada pe
lo governo hüc'1'àl~quk.amente super,or, 
ou pelos governos hieràrquicamente 

inferiores. Pode o govêrno nacionaa se 
incumbir de receber tôda a receita, e, 
em seguida, reparti-la entre os ou
tros governõs do pais, ou podem os 
governos locais receber tôda a rCI.lJi. 
ta, entregando aos governos que illes 
são superiores (por exemplo, govê :no 
regional e governo nacional) , s11a:> 
p.artes respectivas. 

~ste sistema;, empregado judiciosa-· 
mente e em ·combinação com outros, 
terá, em cer.;os casos, o grande mérito 
de possibilitar a um govêrno finan
c-eiramente fraco, sua participação em 
algum rendoso tributo, que seja o es• 
teio das finanças de outro govérno, 
com o qual o primeiro estej.a relaCIO
nado. E' o meio de a·ssociar financei
ramente, uns !l.cs outros, os giQV~r
nos de uma ne.ção, ou de determma
das regiões, a fim de impedir que c~r
tas entidades do Poder Público, de:;. 
providas de rJoas fontes de receita tri
butária, viva.m na miséria, enquanto 
outras, ligadas às primeiras, prospe.tem 
em virtude de impostos realmente pto-
dutívcs. · 

Alguns fL'lano;stas, entre os quais 
Fínday Shi;'?'as. Alfred Buehler, Car-· 
valho Pinto, condenam êste sistema 
de divisão de re ... ldas tributárias, decla
rando ser mil. nurma a de se "ou~ur
gar a uma• er.tidade, receita sob a 
administração de outra", e enumeram. 
as seguintes desvantagens do referi
do processo: 

l. Menor precisão nas previsões 
orçamentárla.s, por depender a 
arrecadação de p r o v i d ê n c ias 
alheias. 

2. Menor segurançsJ de rece1ta, 
por depend:Jr a mesma de poste
rior transferência do poder que a 
arrecadou. 

3. ·Sujeição da receita a todos 
os riscos e onus decorrentes de 
eventuais defeitos na conceitua~ 
ção, regulamentação ou arrecada• 
ção. dos tributos, com seus danosos 
reflexos sóbre as finanças púiJ.J. .. 
cas. 

4. Redução da• receita, ocas,o
na pela menor eficiência do órgão 
arre~adador, em relação a de>er
minados tributos - uma vez q.Je, 
como é sabido, há tributos cuja. 
arrecadação é mais efici':lnte 
quando felt<t. pelo govêrno local, 
e _outros, quando :l)elta pelo go
vêrno regional ou nacional. 

5. Dificu1da.de no critério de fi
xação da.s cotas, ·destinadas aos 
govêrnos interessados . (vide a ar-
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vall).o Pinto, "Discriminaçoo 
Rendas", Cap. V) . 

de 

Ninguém negaria·, parece a ex:'l" 
tência de tais <l.esvan tagens: São zlas, 
entretanto, como é fácil verificar de 
ovdelll: muito mais administrativá do 
que fmancerra Devem e podem ser 
superadas, cada. vez que o interês.:;e 
da coletivida~e exija• a participação 
de um gcnerno em determinadas 
rendas tribuiiárias de outro 

Não será, certamente, eni razão de 
u:na "m~n_or ,precisão nas pr.evis1ies 
OIQa;mentanas , ou de uma te6t•ica. 
"diflCuldade no critério de fix~áo 
d:as cotas", ou rie qualquer outro u.o
tlvo dessa ordem, que se há de deixa~ 
desfalecer, à míngua de recursos cer-
tos setores do Poder Público ' 
8. A divisã'O das espécies tributárias 

. cons~ste na !epartição dos pró
pr~os 1mpostos, e:ntre os governos 
ex1stentes concom1tantemente num 
Jl!-esmo pa_ís. . Êste sistema não co
g~t~ ·d:e dls{;nbt~lr os campos de in
Cldencla dos tl'lbutos, nem a recdt&. 
ar:rec_adada. T.c:·a:ta, isto sim, de ctis
tnbUlr as es];Jeeies tributárias con·· 
ferindo a cada govêrno detelmina
dos imp~stos, . independente das ba
s7s eco~01mcas de cada espécie. se 
n~ ~onf~rme a êste processo, a di:;
cn;mmaçao de rendas, que a;tn· 
b:tusse, por. ex".mplo, ao govêrno r.a
~lon~l, o nnpo;;to de importação, c 
1mposto de consumo e o impôsto 
de. ren~a; . e aos governos regio
~als, o 1mposto de vendas e con· 
s1~n~ções, . e o impô.:;to ·de trans
ml!)Sao de rropriedade imobili<tria 
(eJ:l!--bor~ êstes dois últimos imp.:;r.tos 
regwna1s tenham por base econômic" 
a cir?ul?-oção, que é, exatamente a bus; 
7eonom1C!L dos 1mpostos nacionais de 
1mportaçao e de consumo) . 

A divisão das espécies tributárias 
pode. ser efetuada nos cinco regimes 
segum tes : 

J. • Reg1me de réstrições. 
2. Regime rlO>S tributos privativos 
3. Regime de concorrência. · 
4. Regime de :1dicionais.' 
5. Regime de remanescentes. 
Cumpre analisar cada um dê;;tes 

regimes. 
9. O regime de restrições é aquele 

em que cada um dos governos exis
tentes concomitantemente num pais 
tem competência para cobrar quais~ 
quer impostos, que não lhe sejam ex
pressamente vedados. 

Empregade> isoladamente, o sist~· 
ma de ·estabe~eci!r competências . tri
butária•s pelo método negativo da ex
clusão, só pode, como é evidente, au
mentar, na pratica, a~ dificuldades 
e as confusões reinantes em matéria 
de discriminl'.~-ão de rendas. . 

As restrições .O.e competência para. 
cobrança r.le impostos não consti
tuem, geralmente, um regime de dis
criminação, e, não têm outros obje
tivos senã,o os de gamntir o recipro .. 
co ajustamento dos poder-as fisc.tis, 
a combinação .1armônica dos diver
sos sistemas de discriminação, e a 
adaptação dos principies financeiros 
às condições da realidade social. 
J.O. O regime dos tributos priva-

tivos é a•qi.lele em que os tributes 
são· privativa, especificada e nominal· 
mente atribuLdos a cada um dos go
vernos existentes concomitantemente 
num país. Ne.~te regime, o govêwo 
nacional tem direito de co.brar certos 
e deterninad.os impo&tos, expressa.
mente nomeados em lei, e que ll·.e 
pertencem privq,r.l.vamente, o mesm'J 
aconte·cendo em relaoão aos gover
nos regionais e aos governos local~. 
Isto é: a lei estabele·ce, taxativa
mente, a lista dos impostos que per
tencem, com exclusividade, ao govGr
no nacional; dos que pertencem, com 
exeluslvidade, aos governos regionais; 
e dos que pertencem, com exclusivi
dade, aos governos locais. 

Êste regime õ{·m dois inconveni':l"l· 
tes flagrantes. O primeiro é a di· 
ficuldade de se estabelecer, em lei, 
llstas completas e fixas de impos
tos, que sejam adequadas àis va.rià
veis circunstàncias de tempo e de lu
gar. As necessidades da receita se 
a•lteram; alteram-se as possibilid::;.des 
dos campos de incidência. Com o 
desenrolar. da vida nacional, ce~·tas 
fontes fiscais, jii explorSJdas, vão se 
tornando inconvenie11.tes e improdu
tivas; outras, ~.linda virgen~, surge:m 
para as fi.1::mça·s públicas, em plena 
fecund~ãade. Corr:o se há-de, pois, 
achar a fórmula, estática · e parali
zada, que distribua, nominalmente, 
de modo comp1eto, útil e sempre 
s.tual, entre os governos existc:<ll;es 
num pais, todos os tributos já criados 
ou que possam vir a ser criados? 

o segundo inconveniente dêste l'e• 
gime é o obstáculo,· que êle repre
senta., a JUstas ~Jterações na re\lei
ta fiscal, da um govêrno. P'odem, por 
exemplo, os governos locais sentir 
que sua re~eita é insuficiente, :)a.rll. 

-
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atender a encargos crescentes; e, em
ibera haja ca:mpos de incidência tri
butária, ainda lnexplori:l.dos, acham
se impedidos de aumentar sua ren
da fiscal, porque a lei só lhes atri
bui aqueles determinados impostos, 
que eh taxs;~ivamente enumera e 
menciona. 

11. O regime de concorrência é 
aquele em que governos existentes 
concomitantemente num pais, e hie· 
rãrquicamente diferentes, tentam 
competênda para cobrança de mes
mos nnpostós. 
s~ a concorrência, entre os diversos 

governos de um pais, se referisse à 
totalidade dos impostos, não exisoiria, 
nesse CSISO, nenhuma discriminat;:ão 
de rendas tributárias, e, em conse
qüência, as finanças públicas se ca
racterizariam pe!a mais completa bal
bwdia. 

O vel'dadeiro regime de concorrtln
cia é aquele, evidentemente, em que 
a concorrênci81 se refere, somente, fl. 
determinados· impostos. -

l'ltmda-se êste regime, como bem 
assinala Carvalho Pinto, "no presSU-' 
posto de uma perfeita harmonia das 
unida:des int-:ressadas". Embora com 
competências concorrentes, em r'31a
çã-o a certos tributos, os governos, 
perfeitamente articulados uns CO.ill os 
outros, se absteriam da bi-tributação, 
repartindo entre si tais tributos, de 
a(:ôl'ldo com as conveniências de cada 
exercício financeiro. 

A prática tem demonstrado, enGre· 
tanto, que o referido _pressuposto é 
uma quimera. A corrida à busca .de 
receitas maiores, a ancia por mellu·· 
res. rendas acarr<,-tam sempre, ou qua
se sempre, o t'S·CiUecimento da nonr.à 
de ;harmonia !inanceira, que dev.erla 
existir entre os governos de um mes
mo pais. Em conseqüência, no men
cionado regime, a bi-tributação, e 
mesmo a multi-tributS~Ção, frequen
temente · ca?nutlada, mas real, é ine
vitável, trazendo consigo todos os ma~ 
les que lhe são inerentes. 

I 

receita dos governos locais ser cons
tituída por uma contribuição adlcio· · 
nada a um impõsto pertencente aos 
governos regionais. 

O regime de adicionais pode se 
apresentar em duas modall!dades. A 
primetra é aquela em que a parte 
bá.sica dos impostos pertence aos go
vernos hierarquicamente superiores, e 
a parte adicional, aos hieràrquica.· 
mente inferiores; a segunda, aquela 
em que a parte básica do impôsto 
pertence aos governos hieràrqilica
mente inferiores, e a adicional, aus 
hieràrquicamente superiores. 

Este regime, wn sua'S duas modoaJi .. 
dades, apresenta, aproximadamente, 
os méritos e os iuconvenientes já apon .. 
tados em relação ao sistema de 1'dlvi
são da receita tributária" (vide, neste 
trabalho, o n.O ~) . 
13. O regime de remanescente é 
aquêle em que certos impostos são 

atribuiidos a determinados governos, 
existentes concomitantemente nmn 
pais, e os im:r..ostos remanescentes, 
sem especificaçã-o, aos demais gover
nos. Seria, por exemplo, o caso em 
que fôsse atribuído ao governo na
cional, o impôsto de importação, o 
impôsto de consumo e o impôsto 
de renda; aos governos regionais, o 
impôsto de vendas _ e consignações 
e o impôsto de tra!llsmissões da pro
priedade imobililária, e, finalmente!, 
aos governos Ioe.ais, os· impostos re- · 
manescentes. · · ·. · l 

o regime de remanescentes .se apre
senta em duas modalidades. A pri
meira é aquela em que os impostos 
remanescentes pertencem aos gover
nos hieràrquicamente inferiores; a 
segunda, aquela em _que_ os mesmos 
pertencem ~os hieràrquicalrten,,e su.o 
periores. 

Neste Iegime, €ID suas dU!tS i:noda~ 
lidades, embora nenhuma destas ad· 
mita competência fiscais coindiden
tes, não se estabelece uma lista fixa 
de todos os tributos, não se impõe uma. 
fórmula 1nflexh7el d·e distribulçà.o de 
impostos, não F•~ cria• obstáculo à ex
ploração de nó;vos campos de incl• 
dência tributária. 

12. o reg~me de acl.icionais é àquele 
em que a receita tributária de 
certos governos, existentes concomi
tantemente num país, se constitua de 
parcelas acresc'ida•s a impostos atri
buídos a outros governos existe11tes 
nô mesmo país. Isto é: tal receita é 
firzpada .por ac1éscimos feitos em tri
butos, que não !Pertencem à.s entida
des _ beneficiadas pelos referidos a.::rés .. 
olmos. Seria por exemplo, o c~ . dá 

Ém conseqüênciá, o reginic de re· 
manescentes atenua, consideràvelmen
te, os defeitos d.écorrentes da rigidez 
do "regime dos tributos p .. ·ivativos" 
<vide, neste trabalho, . o n.0 9), ~ e\•lt.a 

. os decorrentes da bi-tributaçao, _ no 
"regime-. de concomncia. (.vide, nes
te' trabalho, o n.0 10) • 
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S'OBORDINIAÇA:O DO SISTEMA 
DE DIVISAO DAS RENDAS TRI
BUTARIAS A FORMA POLíTICA 

DO ESTADO 
14. Qual é, em cada país, o melhor 
sistema de divisão das rendas 
tributárias? A ·resposta genérica é 
si:lr.Jples. Em ca:da país, o melhor sis
tema de divisão das rendas tributá
rias é aquele que realize o principio 
fJIDdamental da propo11ciona1idade 
entre rendas e encargos. 

Importantíssimo, pois, ao se esta
belecer o sistema de discriminação de 
rendas de um país, é conhecer os -en
cargos, as funções, o papel das enti
dades, entre as quais a receita tribu
tária vai ser distribuída. De mais· 
rendas p.re,cisarão os govêmos, que 
tenham mais encargos e, portanto, 

. mais despesas; de menos, os outros. 
De mais rendas pTecisarão os go
vernos autônomos, rdev·endo preve~r 
ao que seja de seu peculiar intexêsse; 
~ menos os subordinados e depen-
dentes. · · 

A des!Pesa de um govêrno v.a,ria 
conforme a extensão e natureza das 
funções, que lhe forem atribUídas. 
Ora, em.fina.nça pública, como já fol 
explicado, as exigênda.S da despesa. 
determinam os limites que cumpre 
sej.am atL'1gidos pela receita. Logo, 
a receita, em geral, e a receitta tri
butária, em particula.r, devem ser 
fixadas em cor,respondência com os 
encargos de cada govêrno. 

Os encargos de cada govêrno, lsto 
· é, suas funções, seu papel dependem, 

evidmtemente, da forma política de 
cada Estado. Num Estado un.ltá.rio e 
centra1zado, o." govêrno nacional tem 

relação a polÍtica. Superpõe-se, nes
tas condições, ao aspect'o purjmente 
financeiro o caráte.r político do pro
blema, cÓmo conseqüência imediata. 
da supremacia do fim sôbre o meio, 
isto é, da própria finalidade política. 
do Estado sôbre o mero recurso eco-
nómico necessário à sua ciJil'lS'ecução" 

o mesmo autor cita as seguintes 
palavras de Gaston Jéze: · 

"1tsses problemas devem resolver
se em função de considerações de . 
ordem politica ou social. Num Esta-

. do democrático não serão resolvidos 
como num Estado autocrático ou 
a.ristocrãtico"... "Isso é tão ver
dadeiro que é possível reconhec·er & 
forma política de um Estado, a fõrça. 
respectiva das classes sociais, pelo 
exame de seu sistema de impostos". 

o sistema brasileiro 
15. o Brasil é uma federação. 

Um dos cara,cterísticos das !e.
derações é a. autonomia de cada Es
tado federado. Esta autonomia con
siste no poder de ter e ~rganizar 
vida própria:, po!ítica e administrativa., 
dentro dos prlncipios constitucionn.:Ls 
da União. 

Ora tal regi.i.ne de autonomia extge, 
como ' é óbvro, regime paralelo e 
correspondente. de ·discriminação de 
re.ndas. Não há autonomia polí
tica sem autonomia financerra. 
"Constituindo a receita o re ... mso 
indispensável e exclusivo paTa 'Jtte 
o Estado moderno .possa atmgir 
sua plena finalidade, importaria, efe
tivamente, em designação inócu~ e 
sem sentido, acribuir-se autonom~a a 
uma unidade política que não dispu
sesse de independência e recursos pró-
prios no setor ima'IlCeiro. . a maioria dos encargos, enquanto os 

governos regionais e locais exerece•1l 
poucas funções. Num Estado n:ão 
unitário e descentr!iliza:do, sucede o 
contrário. Em. conseqüência, no pri
meiro caso, os governos regionais e 
locais necessitam dP. rendas menores 
do que no segundo, 

"Subtrair, portanto; a indel){;.ndên
cia financeira a uma unidade a rue 
se queira atribuir efetiva _.,wLonomia 
político-administrativa, serra neg~-

·lhe o elemento substa'IlCi~l desse~. t:l'ó
pria autonomia". (Carvalho Pinto -
"!Discriminação de rendas".) 

O sistema de discriminação de 
rendas deve, pois, em cada caso, su
bordinar-se a forma. política do Es
do. 

Carvalho Pinto esclazece: 11Estan
do a fixação da receita pública .su
bordinada às exigências da despesa, 
e dependendo esta da extensão e na
tureza das funções do Estado, é evf.
dente a dependência da. finança. em 

Tal·é a razão por que o sistema bra
sileiro de disc::-xminação atJ.·ibui ren
da~ tributárias ao govêrno da União 
e a cada• um dos governos estadu~is. 

Os Estados do Brasil acham-;;.:. di
vididos em Municípios, que, segundo 
a tradição constitucional, gosam, por 
sua vez de ••autrnomia em tudo 
quanto reE>pe:te a sen peculiar. inte
rêsse". Em ccilseqüência, o srstema. 
brasileiro de discriminação a~>nbui, 

n -• • 
• I 
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também, rendr..s tributárias ao.; go
vernos munbi:pais. 
16. Os tributos privativos da União 
segundo o regime constitucional 
ainda em vigor na data cm l,j!;.e é com
posto c presente trab.'l.lh::>, são os se
gv;ntes: 

1. Impõsto de importação de 
mercadorid.s de procedência: · es
trangeira. 

2. Impõ~to de con;)umo de 
quaisquer mercadorias, ex:ceto 
combutíveis e lubrific::J.ntes lí
quidos. 

3. Impôsto de renda e proven
tos de qua'quer n~Lureza 

4. Impô~~o de tran&f'l.:'êitcia de 
fundos para o exLc1ior. 

5. Imp~··~to sobre a tos emana
dos de se•l gove:·no, ncgór:io d'l sua 
economia: e ins•,r:mientllS cu ~nn
tratos re·gu:ad:ls por le.i fe·:lcra1. 

6. Nos ".rerritó:·::~s, os impostos 
que a Comtítuição atribui aos Es-
tados. · 

7 .. Tax:-1.> por se1·viços ft::lerais. 
Os tr1butos 1Jl"lV'lt.ivos dos Estados 

sã.o os segutn~;es: 
1. Impôs~ territorial, exceto 

o urbano. · 
2. Impôsi;:1 d€' tr:msmi!:são o e 

propriedade causa-mortis. 
3. Imp0:,Go d<; 1.ra. \smissãt' · da 

propriedade ünóvel inter-?Atos 
inclusive sua inco:potacü.o ao ca.:. 
pital de so.::ieda:i-.; · · 

· 4. Impô.Jto de ''endas e c:m
signações ef~tuadas p.:>r comerci
antes e '1ronl't )~··~s. isenta a pri
meira op~!·ação üo peque:::10 pro
dutor, como tal definido em lei 
estadual. . 

5. Impô.; to de: exportação de 
m.frcadori:ts dr. sua. p!"oduçã::>, 
até o mrucmo de 10"o ad· valL·rem, 
vedadÇ>s ·1Uaisqu.~r adicicnaü. 

6. Impôsto sôbre atos emana
dos de seu g:o•!~h·n, em ·negócio de 
sua economia ou regulados por' lei 
estadual. 

7. Impústos remanescentfs. 
8. Taxas per serviços tsta

dua1s. 
Os impo~tos criados pelos Est,ados, a 

titulo de imp:)si;,os remane::cente>s, são 
os seguintes: impõ·;~o de transa(;ão 
e inversão. de ca::>i tais. impõsto de- rc
ajustamentõ e~onõmico, impõsto de 
hipotecas, nupôs •o de t.ab3c·;;s c d01 J
vados, impôs~o de bebidas alcóolic:J.s, 
impõsto de ex:.lloração agrícola c 1n
dustria:l, impôl:iliO de turismo e hospe-

dagem, impõ.;to de jogos e diversões. 
impostos adicionais. . 

Os tributo3 pnvativos dos Municlpio~ 
são os seguinte~· 

1. Imposto de licença .. 
2. Impt~sto predial e ~~.rritcrial 

urbano. 
3. Impu.:;tos sõbre diversões pu

blicas. 
4. Impustos que lhes sejam 

transferidos pelos Estados. 
5. Taxas por serviços w•mi

cipais. 
Além dos in•.postv~ privativos, rx!s

Lem os de pe.rcer.r.;~c;. comum, cujo plo
duto é dividic;o t:ntre · entidades dife
rentes. Os imposto.s de percepção co
mum são os .~eguintes: 

· 1. Impõ~to <ie. indústrias e pz•··
fissões, qu~ <'~ :a.nr,.ado pelo Est::·do 
e arrecaliado por êste e pelo Mu
nicípio em pa1 tes iguais. 

2. Impô&to sôbre ~ consum'J d3 
combustíveis e lubrificantes liqUi
des, lançado e arrecadado prla 
União, c3.bfr!dO aos Estados e aos 
Municípios cotas-partes propJlôo- . 
na,is ao consumo dos re!er!dos pro
dutos, nos respedivos terrltó.-1.:-s, 
as quais 'ievem ser aplicadas na 
conservação e zw desenvolv:mento 
das rêdes rodoviárias dos E.>tclidOJ 
e dos Mumcfpios. 

As restrições ·..ribut.i.rias (vide, neste 
trabalho, n.0 :n são as seguintes. 

1. E' vedada a bi-tributação. 
2. E' vedado à União decretal· 

impostos CJ.Ue não sejam uniformes 
em todo o território nacional, ou 
que importem discriminação em 
favor dos portos de uns contra os 
de outros Estados. 

3. E' vc.lado à União, aos Es
tados e aos Municjjpios tributct.r 
bens, rendas e serviços uns dos 
outros. 

4. São veda;das quaisquer bar
reiras alfa.ndegârias ou outra.; li
mitações ao tráfego, entre os Es
tados, não podendo· os Estado·; e 
os Municí~ios cobrar, sob auaJquer 
denominação, impost05 interesta
duais, inter-municipais. de via

ção ou do!'l transporte, que grnvem 
ou perturbem a livre circulação de 
bens ou de pessoas e dos veioulos 
que .os tra:~~v!"rtarein. 

5 . E' vedado aos Estados, ao Dis
trito Federal e aos Município" es
tabelecer d:.f>criminação tributã.':ia 
ou de qualquer outro tratame:n~l> 
entre bens ou mercadorias por 
motivo de 5Ua procedênci?t· 

- ~· ~ ' 
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6. E' vedado a.os Estados decre
tar impôsto de venda, que, den
tro de seus respectivos territórios, 
não seja unifcrme, sem disL:.nç!lo 
de prooedência, destino ou e:spécie 
do produto. 

7. E' vedado aos Estados cobr:.r 
. o impôsto de vendas e consig-na
ções sôbre a primeira operaçâu do 
pequeno produtor, como tal uefi
nido em lei estadual. 

8. E' vedado ao Estado coorar 
o impôsto i>óbre a transmissão dos 
bens corpó:·eos, que não se achem 
situados em seu território. 

9. E' vedado ao Estado cobrar o 
impôsto de transmissão cc,usá
mortis dos bens incorpóreas, in
clusive dos títulos e créditos, nos 
casos em que a sucessão não te
nha sido aberta em seu terrltório, 
ou em que os valores da herança 
não tenha~.n sido liquidBidos ou 
transferidos em seu território. 

10. E' vedado o aumento do lln
pôsto de eX!portação, a não ser 
temporàriamente, em casos cxce
cionais e com o consentimento do 
Senado F·~deral. · 

11. E' ve•jado aos Estados CJ\IU
nicfpios Lnl>utar, direta ou indi
retamente, a produção e o com~r
cio, incius1ve a distribuiçü\.l e a 
exportaçao de carvão mineral na
cional e de combustíveis e lubrifi
cantes líquidos de qualquel' ori
gem. 

12. E' ~·edada a isznção tribu
tária para os serviços públicos 
concedidos, .salvo a onto:·gada no 
interêsse comulT', por lei especia·l. 

17. Verifica-se, pois, que o sistema-
·brasileiro .de discriminaçã:> de ren

das confere trli.mr.os privativos à União 
aos Estados e aos Município.>; confere 
aos Estado.> o;s impostos rernane~cen~ 
tes; confere aos Municípios os implls
tos estadu~is, que o Estadc.' quiser lhes 
transferir, Jividc, entre os Estados e 
ós Municípios, o produto do impôsto 
de indústrias e profissi.-e.s; divide P :
tre a União, oo:; Estados e os Munici~ 
pios, o produ~o do impli.c:to sõbre o 
consumo de Cúmbusth eis e lubrifican
tes líquidos; e estabele<:e certas nor~ 
mas restritivas pa~a. a atividaae tri
butária da União, dos Estad0s e dos 
Municípios. 

O sistema bra:::ileiro, é. pois, um mis
to do "sistema de divisão da·~· e-spé<.•CS 
tributárias · (vide, ne.,te ürabalho, os 
ns. 5 e 8) e d~ "sistema de divl~ão da 
receita tributá,~l rt ', <vide, neste t,.::J:I~:~
lho os ns. 5 e 7) como predominância 
do primeLro, e .fompleta·do com :tur
mas restriLiva..;. O "sistema de divisão 
das espécir:.s tributárias" é efetvado 
no "regim~ de remane:;centes" (vic:e, 
neste tl·.:t?l_ :>, cs ns li e 13,. 

Crítica do sistema brasileiro 

18. Em tese, o sistema brasileiro de 
discriminação de rendas é extraor
dinàriamente racional e claro. Subor
dinando-se à forlT'a política do país, 
manifestando de .nodo flagrante. a in
tenção de manter proporcionalidade 
entre encaTgos f• rendas, tal sir,tema 
procura confe~·.ir, a <;ada uma das tlês 
e;,feras do podar público - à nacio
nal, à estadual e &. municipal - uma 
competência tributá:·:a -.c.rr~cv.'J mdç.nte 
às necessl.dades da manute.11ção de 
suas respet:blvas auto'1tn!irts. 

RealmenLe, à l.inião, cujos encargos 
são pesadoci, mas constit'.lr.i::malmc.nte 
fixos, e l.im.til<lu:;, atribuiu lmpN,tos 
privativos, J.t. ma10r pr·odativida-:e, 
mas espe<.lficarhmen~e enumerad,~s. 
Aos Estado.:;, cujos cncnrgos, por di~
posição cons~.t·I :• .. > Hl, são em l!Ulllt
ro. por a:ssim dizer ilim1a;do, atJ:ibuiu 
certos unpos:;os privativ.l.: e todos c11 
impostos rem&n!':;•l.:\. ms. Aos Mu:r.i
cfpios, cujos en<·argos sãú, C( mo. os 
dos Esta.dos, em número também ili
mitado, al;ri.J 4JU certos imp.,..>t.t)S pii
vativos. e os impostos estaduais, q:..o:J o 
Estado qul.:;·~r lhes conffrlr. 

E' evidellte, pr1iS, que G sistema OU 
teoria de discriminação de rendas, 
adotado pelo Brasil, obedece a nor
mas de boa doutrina. 

Descendo, entl·r::ta~Jto. ào campo dos 
princípios gerais para o da prática. e 
da experiência., cump!e analisar, sem 
mais den:ma, ns falhas verificP.':las 
na aplicação do referido si~tema ou 
teoria. à realUla:::t :l d'b Brnsil. 

19. A apli~ação do sistema bras1lell'O 
de discriminação de rendas produziu 
os resultados constantes do Sêguinte 
quadro: 
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1925/29 . . ..........•••.. \ 3.508 1.970 I 56 ! 
1930 ........•.......... , .1 3.276 1.678 I 51 I 
1931 • . ..•....•........•. J 3.504 1. 753 ~o 1 
1932 • • .......... .-....•• ·1 3.472 1. 751 oo 
1933 • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • a .339 2.078 54 1 
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'1936 • . ..........•....... -I 5. 83;j 3 .127 54 
1937 • . •.•........•....... 1 6. 270 3 .462 55 
1938 . • ........ .-•......... 1 6. 670 3. 880 57 1 
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Neste quadro, verifica-se que os ín
dices per.centu:t.is da União e dos Mu
nicípios, relativos a suas respectivas 
receitas tributáJ:ias, têm demonst1ado 
uma tendência de queda, enquanto os 
dos Est!lldos dem1onstram uma ten
dência de elevação. 

Verifica-se, também, que, no período 
que vai de 1925 a 1944:, a receita t!i· 
butária da União representa 52% da 

receita tributária. tOtal; a dos Estados. 
31,5%; e a dos lV,rtlll.icipios 10,7%. 

E' de interêsse oOll.frontar êstes nú· 
meros com os C(}rfespondentes de :li
versos países Ctvíli:z:ados. O quadro 
seguinte fornece 0~ indices percentuais 
das receitas tributárias locais, regio
nais e nacionais, :r>os Países nele rela· 
cionados. 
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Verifica-se, neste qua.Jdro, que, em 
regra, a receita. ·tributária local é 
muito superior à regional. Na No
ruega, a receita regional não passa de 
de l% da receita total, e a local se 
elevru a 44,2%. Na Holanda, a regional 
4 de 2,1 %, e a looaJ. de 34,5%. Na 
Suécia, a regional é de 8%, e a local 
de 32,5%. 
· A tei!lidência mundial, é favorecer, 

com altas rendas ·tributárias, o go
vêrno nacional e os governos das lo
calidaJdes, em detrimento dos govêr
nos regionais. 

Esta. tei!lidência deriV'a de razões na
turaiS. A nação e a looalidade 
(no Brasil, a União e o Municipio) sã;o 
os dois polos em tôrno doS' quais gira 
a quase totaUdaJde dos interêsses vi
tais dos c~dadãos e daJ pátria. !Forta
lecê-los financeiramente é promover 
o progresso do org.a.nismo naciOnal. 
Deixá-los à míngua de recursos, de
pauperá-los ou sangrá-los, é fa21er o 
contrário, ou seja, é preparar a fa.• 
·lência dêsse orgrunismo. 

Pode-se· dizer que as médias per
centuais das rtceitas tributárias do 
mundo civilizado são aproximada
mente as seguintes: 

Receita tributária nacional - 58%. 
Receita tributária regional - 1l% . 
Receita tributária local - 31%. 
&te números significam que, em 

média, a receita tribllitáriru loc·llil é, 
aproximadamente, três vezes maJior 
do que a regional. 

Basta esta. observação pa.ra d~ixa.r 
P!litenteado que o sistemà constitll(:io
nal de discrimin.ação das rendas tri
·butárias brasileiras, razoável em tese, 
não tem, contudo, sido a;plicaJCio com 
a. necessária judiciosid·ade. Realmente, 
não é cabivel que só os Estados apre
se<ntem elevados índices percentuais 
de arrecrudação tribwtária, sendo as 
únicas entidades cujos índices wrceil
tuais estejam em franca ascenção, en_ 
quanto os M!un:icipios, em que se tlivi
dem os Estados, e que são os propu1so
r-es. da economia nacional, vivam na 
miséria, apresentando índices rcada 
vez mais baixos. 

Não entenderam os Estad9s, ou não 
quiseram entende:r, ,a faculdade que 
lhes foi conferida, de atribuir aos 
Municipios as rendas que a ês·tes fôs
sem necessárias. Algumas timidas 
iniciativas foram tomadas, por paxte de 
alguns Estados, pa!l'a m.lnoo:ar a an
gústiw financéi'l'a dos mu!D.l.cípkls 
<como, por exemplo, por iPa.Tte dos 
Estados do P·ará, e Espirita Santo, 
que tr.an.sferiram, p·ara os Municípios, 
o primeiro parcial e o segundo to
ta;lmente, a . parte, que lhes cabia, do 
impôsto de indústJrias e profissões) . 
Honra lhes seja. feita. De eficiente, 
porém, naJda; se realizou nesse. sentido, 
como fi<::axá pl'ovado no presente tra
ba·lho. 

20. No Brasil, os impostos mais pro
dutivos são, em ordem decrescente, 
o impôsto de renda, o impôsto de 
consumo, o impôsto de vendas e con
signações, o impôsto de importação Ora, no Brasil, COID.J:tjo:mne ficou de

monstrado, a receita municipal (ou 
local) , é, a.proximaJdamente, três 'VZe• 

. e . os impostos de transmissão de pro
priedade. 

· zes menor do . que •a estrudual (ou re
gional) . Vivem, pois, os municipios 
brasileiros, em estaid() de miséria fi
na.nceira. 

O seguinte quadro revela o que 
. tais tri.butos representam, dentro da 
receita tributária ·totaJI da União, dos 
Estrudos e dos Municipios: 
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o impôsto de renda, o impô.sto de 
consumo e o i:npôsto de importação 
foram atribuidos à União; o impôsto 
de V'endas e consignações e os im
postos de transmissão de pr~rieda
de, aos Estados. Quanto aos Municí
picrs, o regime constitucional bl·asi
leiro não lhes ccmferiu, expressamen
te, nenhum tributo fundamentaL O 
impôsto mais produtivo, que foi atri
buído aos Municípios, por disposição 
constitucional, consiste na metade do 
impôsto de indústria e profi.ssões (a 
outra metade perten8e ao Estado) . 
Essa metade não representa mais do 
que 1,6% da receita total dru União, 
dos Estados e C-\os Munidpios. 
21. Dentre os impostos da União, 
destacam-se, portanto, pela sua 
importância, o impôsto de renda, o 
impôsto de conl:>umo e o impôsto cl,e 
:importaçã.o. . 

A primeira virtude dêstes três 1m
postes é a de que não gravam jon-

Exercfcio 

1943 

I I I 
I I I 
I · I I 

............. I 5.44311.4981 27,5 
I I I 

I 
............. 7.366 2;038127,6 

I I I 
I I 
I I 
I I 

1944 

Nada mais é preciso :u:rescentar pa
ra que fique de.:nonst.rado que a União 
conta com um assaz forte sistema tri
butário. Aquinl~oado com tributos que 
em tese se leg1t1mam ante a Ciência 
das' Finanças, aufere uma receita que 
rea>resenta, em média, 52% da receita 
tributária total do país - índice per~ 
c~tual que muito se aproxima, como 

tes de produção (trabalho, capitarl), e 
não militam, em conseqüência, no 
sentido de entan~á-Ias. Gmv'am, isto 
sim, as rendas, as riquezas, os lucros 
já produzidos. 

Note-se, pürém, que 01 impôsto de 
renda,· embor.a doutrinàriamente jus
tifLcável, tem apresentado gravíssi
mas difi,cu1dardes, em relação ao sis
tema, ao método, à técnica de sua ar
recadação. Referindo-se a tal tri
buto, o Sr. A1de Sampaio declara: 
"A deficiência d.o impôsto provém da. 
dificulda·de de cobrança, pelo . seu 
aspecto prático, que levaJ a iniqüi
dades na arrecadação" (Sugestões à 
Comissáo Constitucional", Diário da. 
Assembléia, a.no I, n.0 48, de 13 de 
abril de 1945, pág. 1. 087) . 

A segunda virtude dêstes impôstos 
é sua produtiviC:ade. O quadro abai
xo revela o que êles representam nas 
:finanças federais.· 

I 

.§ 

! I I 11 I I 
I ! I 

I /1 I I I 1.554128,5 0.596110,913.648167,0 

I I t I l 
1.947 26,41 0.902. 12,7/4.887166,3 

I I I I 

f. I I l 
já se verificou, da média estabelecida 
pela experiência mundial. 

Dentre os cincos maio!l.'es impostos 
bra.tsileiros, a União dispõe de três. 
Não .seria aconselhável passar-lhe 
qualquer outro grande tributo, pcds 
isto desfalcall'ia ra receita estadual, com 
grave prejuizo para a autonomia das 
unidades federadas. 

-
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22. Ao se iniciar o estudo do sistema 
tributário dos Estados brasilei
ros, im!!Jressiona, desde logo, a falta 
de umdade na conceituação dos· tri:
butos. Um mesmo impasto varia de 
feitio, de Estado ,para Estado1, ·ll:, po1r. 
exemplo, o que acontece com o ím
pdsto de indústrias e profissões e com 
o impôsto terrHorial ruraL A parte 
praporcional do impôsto de indústrias 
e profissões ora é proporcional ao 
"giro" comercial e industrial do ano, 
do mês e até da quinzena anterior 
ao lançSJmento, ora ao valor loca
tivo do prédio, onde SI atividade 
tributada é exercida, ora â im
portância dos sêlos adqueridos para. 
pagamento do impôsto de vendas e 
consignações. O impôsto territorial, 
rural ora é pl'oporcional ao valor ve:. 
na:l das propriedades, ora é fixado por 
unidade de superfície, ora é estabele
cido por um pl~()ICesso misto dos dois 
anteriores. · 

O Sr. Afonso Al:miro, do Conselho· 
Técnico de Econamia e Fin~ças, de-

Unidades Federadas 

Amazonas . . ....................... . 
Pará . .. .. .. .. .. .. .. .............. .. 
Maranhão . . ....................... . 
Piauí ................ , , . , .......... . 
Cea~rá ...... , ...................... . 
Rio Gral!l!de do Norte ................ . 
Parafb·a . . ... , .. , .................... . 
Pernambuco . . .................... .. 
Alagoas . . .......................... . 
S·ergipe . . ......................... . 
Bahia ............................. . 
Minas Gerais . . ..................... . 
ESpírito Santo ............... , ... , . 
Rio de Janeiro. • . ..................... . 
Distrito Federal ................... .. 
Sãio Paulo . . ............. , .......... . 
Paraná . . ......................... . 
Sa:n ta Catarina . . .................. . 
Rio Grande do Sul . .. ............ .. 
Mato Grosso ........................ . 
Goiás··················~·········· 

Unülades federadas .• , •• , ••••..•• 

clara. textualmente: "Uma das maio
..res !Munas da nossa discriminação 
constitucional é que ela não ·define, 
de maneira cla:rSI e !precisa, os di
versos' tributos, ·dando margem a que, 
na utilização do chamadõ campo re
manescente, isto é, na criação de no
vos impostos, sejam invadidos o.s Jl.. 
mites fiJGados para ·a competênciSI de 
cada um dos tl·ês poderes tributantes 
("Di.scriminaçãOI de Rendâs", ver Bo
letim do Conselho Técnico de Econo
mia e Finanças, n.0 63, de março, de 
1946) . 

Esta disparlda•de na conceituação 
dos tributos dükulta, sobremodo, a• in
terpretação das estatísticas, e vicia, 
como é evidente, a pr .. pria discri
minação constitucional de rendas. 

23. A receita tributária de cada Es
tado, relativamente à sua receita or
çamentária, durante os exercícios de 
1940, 1941 e 1942, se exprime pelas se
guintes .percentagens: 

RECEITA ORÇAMENl'ÁRIA - 100 

--------1--------1--------
ll 11 1940 

89,3 
74,6 
83,1 
76,9 
70,7 
82,9 
72,4 
71,1 
90,2 
81,0 
87,7 
69,9 
60,7 
84,4 
84,4 
66,8 
84,7 
89,2 
52,3 
83,3 
89,2 

71,7 

1941 
I I 

I ! . 
I 87,7 I 
I 69,3 I 

I

II sl,9 

1

, 
78,2 
87,7 

)I 82,0 
1

1 

64,6 
', 67,5 84,8 
l 84,4 
I 84,5 I 67,6 
1 72,3 
1 81,7 
I. 77,8 

I 
61,4 
81,3 

1

1 86,7 11 
52,2 

,,· 75,0 11 
82,4 

11 ,' 68,5 

I I 

1942 

89,3 
78,2 
83,8 
80,7 
88,8 
78,0 
68,1 
68,6 
83,1 
81,6 
76,8 
63,8 
73,1 
82,7 
67,3 
64,3 
83,3 
86,2 
47,3 
'77,3 
80,4 

68,6 
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Dando-se o valor de 100 à receita ·tributária de cada. Estado, no exercfciG 
de 1939, tal receita se exprime pelos seguintes índices, referentes ao exercício 
de 1940, 1941 e 1942: 

Unidad..:s Federadas 

Amazonas .................... , ..... 
Pará . . ............................ . 

Ma.:ranhão . . ................. , ... -:- .. . 

Piauí . . ............................. . 
. i.;: ::..~~ ' 

Ceaxá . . ............................ . 

Rio GTa:nJde do Norte .................. . 

Pa.ralba ........................... . 

P.em·ambuco , , ..................... . 

Alago as 

Sergipe , 
··························· 
I I I t t I I I t C. I I t I t I I I I I I f I I I I f 

Bahia • I I I I I f I f I I I I t I I I f I I I I I f I I f I I f f 

1., ;1, 

Min·a.s Gerais . . ..................... . 

ES:Pfrito Santo . . ................... . 

Rio de Janeirto . . ................. , .. . 

Distrito Federal • . ..•..•........•..•. 

São Paulo .. 

Paraná .. 

I I I 1 t t f I f 1 t t 1 t 1 t t t ,I 1 t t 1 1 1 1 

• ••••••••••••••••• t •••••••• 

Sm,ta Cartal'in·a . . .................. . 

Rio Gra:nJde do Sul . .. ............. . 

Mato Grosso . . ...................... . 

G-oiás . . ........................... . 

Unidades federadas I I I I t f I I t I t I t 1 

1940 

100 

96 

97 

110 

97 

115 

103 

103 

93 

122 

118 

105 

67 

124 

102 

101 

145 

99 

115 

Ll2 

109 

105 

ll939 - 100 I 
1----.1, 1 1941 
I I 
I I 
', 132 ', 

11 124 11 

', 126 11 

I 163 li 
I 
I 133 I 

1
1 I 

136 1 

I :: :; 
! ,:: I 
1

1 152 I 
108 ,1, 

I 98 

I 141 I 
', 112 ! 

1116 1 

I 159 I~ 

I

! 113 I 

I 118 

1

1: 

I 120 

I 1s1 ,
1 

! 118 1 

1942 

177 

148 

145 

148 

110 

120 

103 

1'14 

105 

146 

164 

118 

84 

159 

126 

129 

17.1 

135 

129 

131 

154 

130 

-

-
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Nos mesmos exercícios, as contribu ições per capita, relativamente a.os im
postos estaduais, foram as seguintes: 

I. 
UNIDADES FEDERADAS I POPULAÇÃO I . 

Amazonas . ............ J 

I 
.Pará . I I I I I I I I • I I I I I I I I I f 

I 
Maranhão . ............ ! 
Piauí . 

Ceará . 

.................. 1 

................. r 
I 

Rio Gra.nde do Norte ... J 

I 
Pa.rafl>a . .............. I 
Pernambuco . .......... ! 

lagoas ................ ) A 

-Se 

B 

. . I 
rg1pe . . .............• .. J . I 

ahia . ················' I 
Minas Gerais .......... ,.! 

spfrito Santo ·E 

IR 

D 

s 

••••••••• • f 
I 

io de Janeiro .......... 1 
I 

istrito Federal ...... ., ·I 
I 

ão Paulo . t I I I I I I I I f I I J 

I 
:ar.aná .. •............. { :B 

s 
R 

M 

G 

I 
anta Catarina~ • ....... f 

I 
io Grande <:lo Sul .... j 

I 
ato Grosso • •••••• -· ••• J 

I 
oiás . .. •••••• I ••••••••• I 

/. 

449.077 

949.808 

1.2.W.81:i 

832.250 

1.994.009 

774.503 

1.424.457 

2.674.683 

957.6211 

544.945 

3.907.086 

6.864.322 

758.425 

1.86'1. 727 

1. 781.567 

'7 .230.168 

1.243.838 

1.182.854 

3.336.632 

427.629 

832.865 

ni e eer U dad.s 1 d ada s .. 41.275.279 

194(} 
39,66 

24,57 

14,53 

21,06 

16,25 

21,46 

19,00 

29,89 

17,01 

30,18 

23,43 

33,25 

26,79 

43,88 

200,58 

81,11 

53,50 

30,48 

54,75 

36,37 

20,01 

. 47,21 

EM CRUZED!OS, 
J I 
I 1941 I 1942 
I 52,24 

,' 
70,28 

I 

'r 
3:1,84 

i 37,89 

'r 
18,96 l 28,86 

'r 
31,10 

r' 
28,3() 

r, 22,20 
I 18,31 

'r 
25,20 

,' 
22,33 

'r 
19,61 

,' 
18,97 

I 29,60 I 33,00 
·I 
'r 

17,42 
I 

19,26 

r, 31,06 l 36,03 
, 

'r 
30,10 ,, 3~,44 

'r 

34,21 

" 

37,34 

'r 
38,78 I 33,33 

I . 

', 
49,91 

l 
56,19 

', 
220,47 l 247,63 

'r 
92,96 

I 
100,54 

58,84 I l 
63,20 

1 
11 

34,83 
l 

41,'76 
' 

,, 55,89 
,r 61,36 

'r 
38,72 i 42,37 

', 
24,17 

I 
28,29 

I I 
52,94: 58,21 

''I 
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Ainda nos mesmos exercficios, as contribuições .por quilômetro quadrado 
!oram as constant€s do quadro abaixo: 

I 
I rr· . 1 Supe lCie 

Unidades federadas I 
1 em Km2 

'I 

I 
I 

Amazonas . . ........... 
1

1 L 325 . 99 'i' / 
Pará . . ................ ·I 1.332 .96G 
'"'"' •,- I iv~ar~n1 .. ao . . .......... . 
P1au1 . . ............... ·I 
Ceará . . .............. -I 
Rio Grande do Norte . I 
Paraíba ................ 1 

Alagoas ; ............. -I 
Pern::tmbuco . . ....... I 
Sergipe . . ............ -I 
Bahia . . .............. -I 
Minas Gerais . . ....... I 
Espírito Santo . . .... -I 
Rio de Jrmeiro . . .... -I 
Distrito Federal . . .... -I 
São Paulo ........... --I 
Paraná . . ............ -I 
Santa~ Catarina ....... -I 
Rio Grande do Sul . . ; I 
Goiás . . .............. -I 
Mato Gro·~.s.o . . ...... -I 

311B.217 
. 24:5.582 

1-13.591 
52.411 
55.920 
28.571 
!)9,254 
21.552 

529.379 
593.810 
44.6S4 
42.404 
1.167 

247.239 
1"99.897 

94.99B 
285.289 
660.193 

1.477.041 

Em cruzeiros 

-----1----1----
1 I 
1

1 

1941 I 

I I 
1940 

I I 
I I 

9,75 1 12,85 1 

17,12 I 22,19 I 
52,31 1 68,26 I 

71,36 1 105,41 1 

218,02 I 297,89 I 
317,16 1 372,33 1 

483,84 1 499.42 I 

570119 1 583,81 I 
805.42 I 797,91 I 
763,09 1 785.32 1 

172,90 I 222,13 I 
384,37 395,47 1 

454,71 1 658.27 I 

1.926,34 1.191,25 1 

306.208,44 336.573,91 1 

2.371,92 2.713,61 1 

332,38 1 366,14 I 

379,56 I 433,70 I 
640,28 I 653,66 I 
25,24 I 30.49 I 
10,52 I 11,20 I 

1942 

17,28 
26,40 
78,51 
95,89' 

245,69 
329,94 
483,29' 
645,45 
889,52 
910,92 
239,41 
431,66 
565,73 

2.467,05 
378.040,14 

3.027,75 
393,24 
520,02 
717,66 
35,68 
12;26 

1---
1 

----1- 1---

I 
Unidades federadas . 1 8. 363.162 

I 
1 I 

233,00 I 261,26 I 
I I 
I · I 

287,28 

O quadro seguint€ revela o 'que rendeu cada um dos impostos esta~duais, 
em cada uma das unida•des da Federação, durante o triênio 1940, 1941 e 

1942: 



Sintentizando o quadro anterior, e completando-o, com os resultados alcançados nos exercícios de 1943 e 
1944, as percentagens são as seguintes: 
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1940 ................................ 1 37,27 I 8,23 I 2,65 I 9,68. I, 7,87 I 5,24 I 4,35 1 5,24 
___ _:._ ______ -+1 ___ .-71 __ -:1,_ __ 1 I I I I . 

1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 40,37 I 9,04 .I 2,89 I 9,02 I 7,80 I 
I 1· I r · ! I 

4,84 4,16 5,05 

1942 
r I I - -- -- 1· I I 

•....•............. ; ....•..... -I 43,54 r 10,21 r · 2,68. 1 8,44 I 5,96 I 
1 r r 1 1 r 

4,55 3,84 4,59 

1943 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1
1 46,5 I 12,7 I 2,;- I 7,4 I 5,1 I 4,5 I 
I r ' . I I I I I , 

1,8 4,55 

I I I I : I I ' 
.........•••...........•...... -I 53,1 14,3 I 2,8 I 8,2 I 3,0 I 5,8 I 

I I I I I I I 
I I I I ! ' I 
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24. Verifica-se, desde logo, que o impOsto, de vendas e consignações é a 
coluna mestra do sistema fiscal dos Estados. O qua<cko abaixo revela o que 
êle r~resentou, dentro da receita tributária de cada! uma das unidades ria 
federação, nos exercícios de 1943 e 194 (os núméros relativos aos exercícios 
anteriores acham-se no quadro g.eral referente ao triênio 1940-42) . 

Estados 
Exercício 

de 
1943 

Exere!cio 
de 

1944 

I . 
I 

/% 
I 

I 
Amazonas ............... , .......... . 14.857.433144,41 

35.794.153169,91 
14.204.968,49,11 

I 
20.433.496150,9 
44.267.383 172,1 
18.471.395 151,9 
11.506.861142,8 
21.233.671139,3 

Pará . . ...................... I •• I ••• 

. Mara.Ilhão . . ....................... . 
Plaui . . ............................. . 8.313.900 36,6 

10.596.965 127,81 Cerurá . . ............................ . 
Rio Grande do Norte ................ . 
l?araiba . . .......................... . 
Pernambuco . . ............ , ........ . 

6. 785.925135,1 J 
16.419.479149,41 
65.141.778 I 55,7 
11.411.293,45,0 I 

9.774.868,38,2 
22.031.214 56,6 
80.689.459,57,2 
15.633.157 53,3 Alagoas . . .. ; ...................... . 

Sergipe . . ......................... . 
Bahia ........ · ................... .. 
Mina:s Gerais . . .................... . 
Espírito Santo . . ................... . 
Rio de Janei!l'!o . . ..................... . 
Distrito Federal . .. ................ .. 
São Paulo ........•................•. 
Pa.raná . . .......................... . 
Santa Ca•tarina . . ................. .-. 
Rio Grande do Sul . . ............. .. 
Mato Grosso . . ...................... . 
Goiás . . ............. , ............. . 

Total . . .................... . 

Além da v:antagem de sua grande 
produtividade, o impõsto de venda e 
consignações tem a virtude de não 
gravar fontes de produção, nã;o miU
tando, portanto,, no sentido de estan
cá-Ias. Pelo contrário, êste tri,buto 
gxava a riqueza iá produzida, long:e de 
sua fonte, na hora exata em que e1a 
se transforma em lucro, isto é, no mo
mento em que a riqueza é empregada 
oom os objetivos para que foi criada 
quer dizer, no ato .do pagamento, oÚ 
seJa, de sua entrega ao consumo. 

:0 bom sistema fiscal é aquêle, evi
dentemente, em que a importâ.nciw dos 
impostos· não seja sup,erior à possibi
lidade de pagar do contribuinte. ora, 

6.983.325 26,81 
44.060.040129,2 I 

· 102.314.244133,0 1 
14.:530.7.13 130,3 I 
65.633.895146,71 

143.023.714 I 26,8 I 
633.392.175 62,71 
39.567.789140,11 
27.876.389146,6 I 

140.685.638)55,71 
7.828.172)34,9.1 

11.625.062 37,0 I 

I 

9 .o2o. 628 1 25,2 
59.241.399 134,2 

133.209.443132,8 
21.161.915135,1 
83 .121. 233 1 50,5 

180.148.1121---
824.513.679 163,0 
54.090.937145,2 
38.346.014152,2 

194.112.401)62,1 
8. 774.120 147,7 

15.498.209 J37,4 
I 
I 

I I I 
1.278.023.336j46,5l1.685.131.462153,1 

I ... / I 
esta pos•sibilida;de é, na absoluta mato. 
ria dos ca:sos, prorporc1onal ao mon
tante das despesas efetuwdas por cada 
contrLbuinte. Os pagamentos, que vã.c 
sendo feitos pelos cLdadãos, no ~ecor
rer de sua vlda, constituem, real
mente, os melhores fndices de suas 
possibilidades de pagar. Em conse
qüência, o ImpOsto mMs conveniente 
é o impõsto sõbre. os pagamentos, SO
bre a (lespestL. 

o impõsto de vendas e conslgnaç~es 
- como os ·de transmissã-o de proprle
da;de, consumo, import~ão, etc. -
é exatament~ um imr•ô.sto sObre a 
despesa. Assim sendo to.l tribut~ 
se constitui num :rat..or de C..!'i,Uld~de. 

J 
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rea.Hzanldo justiç!il f.lscal automática. 
o mais rico, tem mais gastos, faz mais 
pagamentos · e sua despesa é mais ou 
menos proporcional à sua r1queza. 
Logo, no regime em que o 1~0sto 
grava a despesa, ê se:mpr.e o rico, na: 
IPliOIPOrção de suas posse~. quem -recebe 
a maior carga fiscal. 

E' vérdade que o homem rtco, que 
vl<Va como um pobre, não efetuando 
senão as despesas 1mpresc1ndfveis pa
ra a manutenç!!.o de Sllal vlda, pag<1!á 
impôsto de vendas e consignações 
igual ao que pagara. o pob.te. Mas, 
nêste caso rigorosamente excepcional, 
a fortuna· do homem rico não consti
tUi lima autêntica,. riqueza, porque . a 
um bem inutilizado, ~r assim dizer 
J:)eild1do, :rião tra~endo . vantagens a 
seu proprietário, como se !ôsse uma 
m1n.a. de ouro alnda 1rrevelada, no sub~ 
solo de um sitio ·!Pertencente a algum 
agricultor m.iseráv~. 

O impOsto de vellldas e conslgnaçoes 
representa a justa pa.rticlpa~ão do go~ 
v~rno nas vantag.ens aoearreta,da.s pela 
riqueza. Ora, tais vantagens se produ
zem, quando a r!queza é empregada. 
No~S caso5 em que a rlqueza :nao ê 

· empregada, ela não. produz va:ntagens, 
Nesta hlpótese, não hã renda ou va
lores de que possa o governo partl· 

- Cipar. E, mesmo nesta · hipótese, tàl 
riqueza enclausurada sera., um ·dla, · 
gra<V,a:da pelo fisco. No dia em que 
:ta:iecer o homem rlco, q·•1e n!:to em .. 
pregou sua fortuna, e que , dela não 
a:u~eriu vantagens, o impõsto de trans
missão causa mortfs · substltuh·á o da 
vendas e consignações, e a fortuna, 
tanto tempo acumulada sem pro~elto, 
cOillcorrerâ para o bem tia colet1Vida .. 
de. 

Além do .niats, o regime :t1sca1 que 
deve-ser g·eral como todos os regimes 
lega1s, não pode se p11eocupar com ca• 
sos de exceção. . · 

o ImpOsto de vendas e cons1gnaçCJes 
não ê um "tributo contra o pobre·•, 
como às ve21es se declara. J.J', Isto· s1m, 
um tributo a fSJVor do pobre·, pols que 
não entra<Va a produção dns utiltdades 
de que êste necessita, sendo apenas 
pr:oporcional ao montante das despe~ 
sas, e portanto, proporcit~nsl aos be11s 
e às possiblllda<l.es .de pagamento de 
cOOa. contribuinte. . 

Alegam os detratores dêste tributo 
que êle é "contra. .os pobres", porqua 
~~~Carreta .o aUiiiento dó ·cust~ de vida. 
Tal aumento, reifer~do com uma certa 
treqUencia, não passa, em verdade, de 
Wlla Ien~. 

o que se poderia afirmar é, prec1~ 
samente, que, de todos os 1mpost.os 
é êste, por ventura, o que menos con
corre para a ·elevação do cu;sto de 
vidm. . 

E' claro que todo impOsto seu.do um 
encargo, encarece a vida. Mas uns 
poderão encarecê-la de modo razoa~ 
vel, e outros, excessivamente. Os pri
meiros são bons impostos; os últimos, 
inaceitáv:eis. , 

A refutação cabal da. a,tegaç!!.o ele 
que o impõsto de vendas e consigna." 
ções a•carreta um condenável aumento 
do custo de vida, .é fornecida pela ma
temâtica. Considerando que as merca
dorias passam, em média, por q~latro 
transações, desde o produt"ór atê o 
consumidor, um simples cálculo ~e
monstra que: 

· 1. Na hipótese em que o lm· 
·põsto de veiJJdas e coruigna-ções 
seja fixado em 1,40%, uma mer~ 
cadorla, cujo preço 1n1clal é de 
Cr$ 100,00, passando por quatro 
transações, desde o produtor atê 
o consllll'Údm-, sofrend;> um au
mento comercial de preço de 10% 
em cada transação, ~ttsta:rá, na 
última · tra:nsação, o preço de 
Cr$ 140,70, em que .:..e acha 
1ncMda a importância de Cr$ 
6,60, correspondente ao total do 

· impOsto 'de vendas e consigna
ções pago quatro vezes <uma ve21 
em ca'tia transação) . Ess-a i-mpor
tância total do impôsto é igual a, 
apenas, 4,69% do último preço da 
mercaãorta. 

2. Na hipótese em que 'o 1mp08· 
to de vendas e consignações seja 
fixado em 1,40%, uma mel·cado
ria, cujo preço inicial é de Cr$ 
100,00, ;passando por quatro tran
saç6es, desde o produto.r até o 
consumidor, sofrendo um aumen
to comercial de 20% em cada, tran· 
sação, custará, na última tran~ 
sação, o preço de 182,70, em que 
se . acha incluída a. illlUlortãncia 
de Cr$ 7,70, correspondente aoo to. 
tal do impõsto de vendas e con
signações,- pago quatro vêzes <uma 
vez em calda tramação) . E.çsa Í'l"!-" 
portância total ào impõsto c; Igual 
a., apenas, 4,22% do último preço 
da merca·ãoria. 

3. Na htpótese em que o 1m .. 
põsto de v:endas e · consignações 
seja fixado em 2.%, uma merca· 
doria, cujo preço inicial t_de Cr$ 
100,00, passando por quatro· tran
sações, desde o produtor ao con-
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sumidor, sofrendo um aumento 
comercial de 10% em cruda tran~ 
sação, custará, na última transa~ 
ção, o preço de Cr$ 144,00, em que 
se acha incluída a importância. de 
Cr$ 9,60, correspondente ao total 
do impõsto de vendas e conslg~ 
nações, pago quatro vezes (~tm&. 
vez em cada transs,ção) . Esba 
importância total do Hnpõsto é 
fgual a, apenas, 6,66% do últtmo 
preço da mercad.orta. 

4. Na hipótese em que o 1m· 
pOsto de vendas e consignações 
se:Ja fixa,do em 2%, uma merca
doria, cujo preço inicial seJa de 
Cr$ 100.00, pa•ssando por quatro 
transaçóes, desde o produtor ao 
consum~dor, sofr·endo um aumen. 
to comercial de 20% em cada tran~ 
sação, o preço de Cr$ 187,70, em 
que se acha incluida a importãn~ 
cia de Cr$ 11,10, correspondente 

·ao total do imrpõsto de vendas r: 
consignações, pago qua•tro vezes 
Cuma vez em cada transação), 
Essa importância total do impôs· 
to é igual a, apenas 5,90% do 
último preço da mercadoria. 

Os quatro cases cita,dos demonstram 
que, na hipóte~e de ser o preço daa 
mercadorias aumentado de 10% e1n 
cada transação o impõsto· de vendas e 
consignações, a 1,40%, encaTece o·l! 
produtos entregues ao consumidor, na 
proporção de 4,69%; e, a 2% os enca~ 
rece. na proporção de 6,66%, propor· 
ções estas que serão tanto· menores 
quanto maior€s forem os aumentc.-5 
comerciais de preço em cada tran~ 
sação. 

Assim, uma mercadoria•, cujo preço, 
após quatro transações, fôsse de Cr$ 
100,00, custaria, no mínimo., ~em o 
impôsto de vendas e consignações a 
imp'ortância de Cr$ 95,30 <calculando .. 
se o impõsto a 1,40%), ou a 1mpor~ 
tãncia de Cr$ 93,30 (calculando-se o 
impôsto a· 2%). ·Uma mercadoria cujo 
preço, após quatro transações, 'fôsse 
de Cr$ 140,70, custaria, no minl:mo, 
sem o impósto de vendas e conS'Igna
ç(Jes, a importância de Cr$ .134,11l 
(calculando-se o impõsto a 1,40%). 

Nf1o será justo que o Estado parti
cipe, em Cr$. 6,60, do preço de um pro
~c:~·('l. que custa Cr$ 140,70, sendo certo 
que o mesmo sofreu, por motivos va
rios (lucros dos intermedUírlos, frete 
etc.), um aumento comercial de c~$ 
.W,70, já incluído no referido preço? 
ou que o Estado paTt1cipe, em crs 
7,70, do preço de um produto, QUe 

custa Cr$ 182,70, sendo certo que· o 
mesn~o sofreu também por motivos 
vários, um aumento cometcia.l de 
Cr$ 82,70, já incluido no re·fendo 
preçe? 

Quem afir:t~ará, diante dos ratos e 
dos números, que um impôsto de Cr~ 
6,60 seja responsável pelo aumento de 
preço de uma merca,dorla que, de 
Cr$ 100,00, passou a custar Cr$ 140,70? 
Ou que um impõsto de Cr$ 7,70 seja 
culpaJdo pelo preço, de Cr$ 182,70, a! .. 
cançado pela mesma mercadoria? 

E' evidente que o impôsto de vendas 
e consignações não tem nenhuma 1n .. 
fluência ponderável no aumento do 
custo da:s utilidades .. 

Outros e vários são os motivos do 
en:carec1mento da vida. Querer a;tr!. 
buir ao mencionado impôsto a culpa de 
tal fato é pretender tapar o sol com 
a peneira - talvez para procurar en
cobrir, em certas ocasiões, as ve~da.;. 
deiras e 1nconf€ssáveis causas do en
carecimento verificado. 

O que é certo é que êsse tributo, 
maleável, impessoal e anônimo, acom·. 
panha, com precisão. matemáticru, as 
oscilações da prospertdade nacional. · 
Nas épocas de fartura, as transa,ções 
são mais numerosas: mais rendoso, 
para o Govêrno, fica .o impôsto da 
vendas e consignações. Em outras épo
cas, os mercados se retraem: mai!l 
leve, pam o contribuinte, se torna o 
menciona,do tributo. 

Imposto discreto, muito menos os~ 
tensivo do que os impostos "Ianç211dos" 
o contribuinte paga: sem quase o seu •. 
tir. Confundido no pre~o de uma mer
ca;doria, arrecadado na ocasião de um 
pagamento, torna-se, por assim dizer. 
imperceptível. Não colocando o con
tribuinte em relação direta com o fis
co, não· o irrita, não o incomoda, não 
o importuna. E à prova' do qu€ se aca
ba de afirmar é que êste imposto é 
o que menos provoca reclamações e 
recur.so:s ?..os órgãos fis~ais competen
tes. Tal fato deve ser levado em con
sideração, uma vez que, como é sa
b~do, os efeitos psicológicos, causados 
na massa: dos contribuintes pela arre
cadação fiscal, influem claramente .·.a 
receLta tributâria. 

Outra vantagem do 1mpõgto r.le ven
das e consignações é o baixo custo de 
sua arrecadação e fiscalização, como 
a,.àian te se verificará. 

25. Impõsto também de boa quall
drude, perteDJCente aos Estll!clOIS, e o 
de transmissão de pronrl~dade tnter
vivos. EQuânime e produti'vil, não gra-
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vando fontes de riqu-eza, possui lla
tureza semelhante a do impôsto dr: 
vendas e consignações. Es~es do~s tri
butos somados atingiram as seP'uintes 
percentagens da receita tributária es
tadual: 

Exercício 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

O o O O O O o O o O O I I O 

O O O I O O I O O O O O O O .............. .............. 
0 O I O O o O O O o I O I O 

45,50 
49,41 
53,'/5 
59,2 
6'1,4 

26 • Contrastándo, fla;granteme:nte 
co~ o impôsto de vendas e consig~ 
naçoes. e o impôs to de tra'Ilsmtssào de 
propri~dade inter-vivos, doJ;; impos
tos e:l?stem, a macular o sistema tr!
b~tárlo estadual: o impõ.ltü de indús
trl~s e profissões e o lmpôsto · tarr1-
tonal rural. · 

O impõsto de indústrias e profissões 
grava O trabalho; O territOl'l.tl rural 
graNa~ '! terra. Ora, . O trabalho e a 
~erra sa~ Jo'f!-tes de prodltqüo. Logo, 
esses do1s tnbutos gravam fontes de 
JProduçao. · 

Não oner~m a riqueza j{:, p·rodnztda, 
o lucro cbtzdo, a renda auteridct. One
ram as. fontes da r1queza, do lucro, 
da renaa, ftmelonando, porta:nto, no 
sentido de estancá-las. Antes mesmo 
da verifi~ação de qÜalqucl vantagem 
económica, provemente dü trabalho ou 
da. te.·..:·~, Jà os dois mencionados trl
bu:ns pe::fm sõbre a teua e <J "r· 
ba1ha. ' ·•-

. Em consequencia, o impOsto de m
du,t.;·las E profissões e o tem tu.:r:u 
rura •. sa.o encargos que cc.t.'cela!l1 ~,. 

at~viaactes. arrefecem as ener~~:as, ele 
sat<:Ut-.l.:a .a. produção. Emra:1•am: ·.1~1'. 
truem, d1f:cultam tudo. Desaoonse
lhant t•ovos empreen :iimentc:. a.r. 1.

t.::-·:1 du l>ampo passiveis agrfcultcres 
f:.ao ir.: 1.11:~tos - êstes .,;~~n -· c1ue ::cg. 
Si,mam o e.ncareclmento d.ts tu!hrÚ1 
des e. o .:.:.umento do c..Is~a da •:. 

O H.i:.IÕbLo de indústrln::: e .!J!CJl~
soes, gra1•ancto o traba. :10. castiga c 
trrtbaJJ)adcr e premeia J va"·abun.:lo 
O 1rr.pês1.o territorial rur::.l. gTavand~ 
a te;ra. cria o desamr1r pela gleb:. 
conc1ta ao abandono dos campos, es
tim~la o êxodo para as .::id9J:ies. 

Sao, ambos, tributos antl-soclall:i 
cont:ános aos interês.ses humanos ~ 
bras1leiros. 

Nem o tra•balho, nem a terra co~ 
mo fontes de p:i-oduça,', deveria~ tso~ 
:frer gravatr..es !1scals. Pi;l<.> contrario, 

tt:dos os que se dispõem a produzir -
~evenam merecer a aJUd:l c o mr:en
tlvc do" governos. 

Qt..cülCb.li e quantas vezes, um tra- · 
llat1o que se inicia, ;ma terra que 
::e e..;ta cultivando, lonf~e de ser 1on
tes de riqueza:, são fonte.:1 de prejul
zo! Entretanto, Oll dots manc1onados 
impostos, Indiferentes a meros ou 
prejuizos, · gravam tais iúntes. 

Eis porque o lmpõsto ;,;0brc o tra
balho e o imopõsto sõbre a terra sem
pre atratram, em tõdas as nacões do 
mundo e sempre atrai;ã'J, pará· i:l. ca
!Jt:;;a . ú_Ct.s • qu.:. o cobr!tm, a maldição 
mhop1tavc1 dos que sa.~ obrigactcs a 
pt,,gá-io~. A prova do que se acaba de 
af1nnar é o elevado j1Ü!nero cte 1 f;• 
clamações e recursos du" c~ntr:lmm
to:::.;, an.. órgãos fiscais competent~·. 
t.Pn·;~. ·J>Ol objeto os mcr.oet1-:.ach!5 ~l'l- · 
bn~::·, Le.ia-se, sõbre o .tÚ .. I.lt J. ., ~~
gui!tte t.ri..cho do relató.·:u de c~m!'t:
lho Administrativo do Estaau de São 
Paulo, relativo ao exercício de 1944: 

"Fundadas em tabelas lm)recisas, 
em critérlos vagos ou e<~1 estimativas 
arbi~rá.rias, o impõ;;to de indústrias e 
profissões e o territorial têm suscita
do · ·desconfiança da 0ontribuLrue. 
Pode ~fil'Llar-se com .;€guranç!:l., · que 
a cargü. de trabalho cum IJ.Ue arc,tm 
:;.s reça.r;.ições julgadorr,s de recursos 
e reclamações,. quer n::1 se .. ~retarla da 
Fazenda, quer no Tri:1um:11 de Impos
to.;; e Ta:l>.as, t;em si:do mot1vacw., nn 
nub:Jma parte, pelos tmpos~c·s cte ln
dústrias e profissões e territorial • 

''?.c:..la. cem provação d'!; J t assertlva, 
bao;ta o rcglstro das reela:naçoc<> c 
r~tt.r.:ot entra.ctos, em 19 !4., re::]J''' u
\'an:e.'"JtL', na Diretoria d:t Recelt· l e 
nu T .. o-.nal de Impos~;os e Taxas. 
Sr·~>:''-' o i.otal de 12.261 reclamaço.:s, 
apresentadas no citado exercício .•• 
!! l'fi:l cm: am respelto ao 1mposto :w 
lnclústrias e profissões e 1.009 ao ter
ritorial, somando ambas as reclama
ções 9.672, ou seja 78,88% do to
tal. Sôbre um total de 1. 963 recur
sos, Interpostos 'no mesmo exercicló, 
1. 319 se referem ao impôsto de in
dústrias e profissões e 109 ao :.crrt
torial, somando ambos, .1. 428, ou seJa 
72,56% .sõbre o total''. 
· Com todos os mencionados defeltos, 
têm, ainda, êstes dois trib•ltüs a des• 
vantagem de .serem improd'.ltivos. 

27. Para que se tenha uma idéia n!
tida da: diferença existent~ t.lltn: a 
receita provinda dos bons e do!! máu.s 
impostos, isto é, entre a receita dos 

. '•' 
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29 Diga-se, finalmente, que o im-
, pôs to de indústria e profissões se 

confunde, na prática, com o impõsto 
municipal de licença; e o impôsto ter
ritorial rural, com o im:r;>ôsto cedular 
de renda., a que se refere ·o art. 57, da. 
lei que regula. o impôsto de renda. 

Logo, a imposição dos tributos de 
indústrias e pro!!ssões e territorial ru
ral constitui flagrante caso de bi-tri
butação. 30 Mas, a maior falha na aplicação 

do sistema brasileiro de discrimi
na:;ão de rendas é, sem dúvida, a re
ferente aos Municípios. · 

O· melhor tributo municipal consis
te. na meta-de do péssL.-no impôsto es
tadual de indústrias e. profissões! E é 
de se notar que, por circunstâncias vã
rias, os Munidpios não recebem, in
tegralmente, nem mesmo essa me
tad~! 

Outro importa11te tributo municipal 
é o impôsto ·de licença, que grava o 
trabalho e apresenta, portanto, todos 
os defeilios do imuôs·to de indústrias e 
profissões! · 

o impôsto terr1tol1al urbano é im
produrti·vo, pois grava as terras situa
das nos arredores da cidade, geral
mente , desvalorizadas, quase sempre 
ocupadas pela parte mais miserável 
da população uroona. · 
· O impôsto de jogos e diversões 
pJ"àticamente inexiste, uma vez que, na 
gr-a,.J.de maioria dos Municípios brasi
leiros, os raros jogos e as escassas· di
versões são isentos de quaisquertri.." 
butos, a fim de que sejam incentiva-
&L ' 

Não é de estranhar, pois, que os 
Municipios caiam na miséria, com
provada pelos impression:mtes alga~ 
rismos, referidos no número 19 dêste 
trabalho. 

O Município vive em regime de san
g!·ia continua, e mantido em estado 
d~ jejum permanente. 

E, entretanto, tôda a economia e 
tôda a finança na>eicnal se funda na 
vida dos Municípios! 

Cumpre corrigir êstes defeitos. Com 
tal objetivo, são àpresenta.claa as su
gestões contidas nos dois ca.p1tulos se
g·ulntes. · L:' .:,j 

Soluções para as falhas na aplicação 
do sistemq. brasileiro 

3 2 Para sanar a disparidade exis-
tente na conceituação dos impos

tos, há um remédio: a codificação tri
butária. Só um código, definindo e re
gulamentando cada espécie tributá
ria, evitaria que um mesmo nome de 
im'J)ÕSto seja atribufdo a impostos di
versos, ou que impostos considerados 
diver:sos incidam sôbre as mesmas 
fontes. 

O código tributário ê uma garantia 
para o contribuinte e para ·o Poder 
Público. E' garantia p'>tra o contri
buinte, porque o de.fencle contra as 
manobras, os go11])es, as interpreta
çoos faciósas, os scf.ismas com que os 
órgãos fiscais, às vêzes, assaltam os 
cidadãos. E' ~arantia par·a o Poder 
Púbiico, porque dá~lhe autoridade e 
s·egurança na arre<:adação dos impos
tos. 
3 3 Não basta, entretanto, a simples 

existência de um código. É pre
ciso que o mesmo seja rigorosamente 
cumprido. Para isto, a eX!periêl)cia 
mundial tem demonstrado a necessi
dade de órgãos especializados, que fis
caliZem tal cumprimento. 

Estes órgãos ·teriam, por funções · 
precípuas, esclarec·er o Poder Público 
e demais interessados sôbre as ques
wes tributárias, e verificar se as nor
mas leg-ais de ma.téria fiscal estão 
sendo· observadas. Competir-lhes-ia 
dar a cada tributo seu exato conceito, 
e indicar, em cada caso, o verdadeiro· 
processo de an'Madação. 

'IIeriam, também, funções acessó
rhs, de acentuado interêsse, como 
seja o levantamento de estatísticas 
prec!s.ss sôbre todos .os assuntos tribu
tários, e a r.ealização de minuciosos 
estudos sôbre essa maitéria. Presta-3 i Após a critlca, qt!e acaba de ser riam, com isto, como é óbvio, um ser-

fcitn. do sistema bras!.lelro de dis~ viço inesi;imável, para 0 progTessivo 
criminação ele rendas, fica evlden- ap.e;tieiçoomento do sistema tributá-
cindo que as principais falhas na apli- rio. 
caç:ío elo regime tributário do B1·asil· 
são s.s seguintes: O Brasil conta, atua;lmente com um' 

, órs·ão dessa natureza: o Conselho Téc-
1. Disparidade na. concei- nico de F.conomia e Finanças. Se-

tuação dos impostos. diado na Capital da P.epública, êste 
2. Existência de. impostos órgão, modelar e eficientfssiino, tem 

anti-e·conômicos e a.nti-socinis. por missão acompanhar e fiscalizar 
3. Insuficiência das rendaa a ·vf.cta financeira dos Estados, pres-

tributárias municipais. ts.ndo1 a êstes, assistência técnica, e 
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oferecendo, aos interessados, o fruto 
- de suas observações e estudos. 

o sistema tributário, que fôr ado
tacto no Brasil, só será corretamente 
aplicado, ·em todo o território nacio
nal, quando existir aparêlho seme
lhante, em cada uma das unidades 
da Federação. 
, .tJ. Para a outra falha na aplicação 
::; ~do sistema tributário brasileiro, 
isto é, a existência de tributos anti
econômicos e anti-sociais, que gravam 
fontes de produção e não a riqueza 
produzida (como, por exemplo, o im
pôsto de indústrias e profissões, .o ter
ritorial rural, o de licença) , há um 
remédio: suprimi-los. 

Com a supressão de tais impostos, 
o Poder Púb1ico nada perde. 

Ficou demonstrado que os · tribu
tos anti-econômicos são, sempre, 
pouco produtivos e de arrecadação 
custosa. Por outro lado, suprimi-los 
é descntravar a produção nacional. 
Aumentando e, por conseguinte, ba
rateando a produção, desenvolve-se 
a riqueza, ativa-se a circulação das 
mercadorias e do dinheiro. Em con
seqüência, cresce a receita pl'ovinda 
dos bons impostos. Pode-se afirmar, 
em V'erd·ade, que a supressão éLe im
postos anti-econômicos, além de di
minuir o-preço de venda das utilidades 
e de fazer baix_ar o custo da vida, 
acarreta a majoração da receita tri
butária. 

A conferência Nacional de Legisla
ção Tributária, realizada na Capital 
da República, em maio e· junho de 
1941, por iniciativa do Conselho Téc
nico de Economia e Finanças, apro-:: 
vou, expressamente, a abolição do im
pôsto de indústrias e profissões. 

o. impôsto territorial, por gravar 
unu fonte de produção e não a ri
queza produzida, precisa, igualmente, 
ser banido do sistema tribUtário 
brasileiro. Na hipótese. porem, de 
ser mantido, não deVle pertencer ·aos 
Estados, e, sim, aos Municípios, 11111a 
vez que g·tava um· pa:t.rimõnio emi
nentemente Municipal. 

Aliás, existe, no Brasil, a intenção 
inequívoca de atribuir aos Municípios, 
tanto o impôsto t'"'nitorial rural, como 
o de indúst1·ias e p-o•fissõ.es. Ora, 
considerandn nne êstes tributos são 
anti-económf.cos, -.:~nsicl.al·ando, ainda, 
que os Estados (com exceção, talvez, 
de Minas Gerais), lie conformam c:~ 
perdê-los, em favor dos Municípios; 
considerando, finalmente, que os Mu
nicfpios, para aumer>tar suas rend!:!.s, 
dêles prescindem, como adiante ficará 

demonstrado, tudo leva à convicção de 
que tais tributos devem ser simples-
mente suprimidos. . 

suorimir ~s impostos que gravam 
fontês de produção1 é aten~er às duas 
sábias :!:ecomendaçoes segtuntes, con· 
tidas no. Carta Econômica de Teresó
polis; 

1. Que o sis'lema tributár-Io 
sobreponha. ao interês::e pura
mente fiscal, o interêsse eco
nómico do pais, como norma 
fundamental de política tribu
tária.. 

2. Que o sistema tributário 
elimine os t1ibutos criados sem 
iundamento económico. 

A 'SOLUÇÃO :DO PROBLE!'iiA 
FINANCEIRO DOS MUNICíPIOS 

31! P8.ssar para os Municípios o im
J pôs to de indústrias e profissões e o 

territorial rural é dar-lhes um pre· 
sente de grego. 

Para os Estados, que contam CQlll qs 
magnificas impostos de vendas e con· 
signações e de transmissão de pro
priedade, fazer tal oferta é cómodo e 
fácil, porque os maus tributos n~o lhes 
podem interessar. Para os Murucfp1os, 
a dádiva seria uma irrisão, porque os 
maus tributos são improdutivos e de 
arrecadação difícil e custosa. 

E' evidente que os Municípios, ape· 
sar de tudo, não hesitariam em acel
tar o impôsto de indústrias e profis·· 
sões e o territori:::.l rural. Pois, quem 
não tem nada, contenta-se com bem 
pouco. Mas o -problema finan.:Jeiro 
municipaJl continuaria sem solução. 

Os Municípios, em plena miséria, ar
recadaram, nos últimos exercícios, as 
seguintes importâncias: 

E~erdcio - Milhões de cruzeiros 
1940 . . . . . . • . . . . . • • . . . • • • • • 937 
1941 .... ·,... • . . • • • • • . . • • . • 1. 002 
19-42 . • . . • . • . . • . . . . . . . • . • • • L 063 
19'.!3 . . . . . . • . . • • . • • . • • . • • • . 1. 09R 
1S44: . . . . . • • . • • . • • . . • . . • • . • 1. !:31 

' 
A importância de um bilhão duzen-

tos e sessenta e um milhões de cru
zeiros, que foi quaJnto os Municípios 
arrecadarám, no exercício de 1944, re
presenta 3% ~ã. receita tributárli:l. total 
do pais. 

No mesmo exerG~cio, o impôsto de 
indústrias e profis~ões e o touiturial 
:ural, somados, renderam .quatrocen
tos e auar~::l'lt:t> e seis milhões e seis
centos liiil cfü:õc!:o:os, isto é, 2,9% ela 
receita tributR.ri?,. tobl do p::.!s. Se 

... 
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tal importância fôr entregue aos Mu
nicípios, êstes, em vez de morrer na 
miséria com 8%, morrerão na miséria 
oom 10,9%; 

Note-se que a receita proveniente 
dos dois referidos impostos, se os mes-
mos fôssem cobrados pelos Municí
pios, seria certamente menor do que 
a atual. Pois, os Prefeitos (cuja 
sorte politica depende de seus eleito
res ... J raras vêJ:es, ou nunca, ou-· 
saríam enfrentar a. massa das quei
xas, das reclamações e dos recursos, 
sempre acar:retados pelo lançamento 
e .cobl'ança dêsses tributos. 

E' preciso que o legislador brasileiro 
compreenda, de uma vez por tõdas, 
que, quando os Municípios solicitam 
wn awnento de renda tributária, não 
estão mendigando. .Elstão, isto sim, 
exigindo que lhes seja entregue o que 
lhes é devido, em virtude de sua im
portância ll3/ organização nacional. 

Õ de que os Municípios necessitam 
não é a llllgalha de 2% ou de 3% da 
renda tributária do pais. Necessitam, 
em verdade, que sua renda seja du
plicada ou triplicada, a fim de que 
ela se torne· proporcional aos encar
gos municipais. 

Nessas condições, o problema finan
ceiro dos Municípios se coloca nos ·se
guintes têrmos: Como triplicar a re
ceita tributária municipal, sem preju-
dicar a·s finanças estaduais ? • 

A .primeira verdade, da qual não se 
pode fugir, é simplesmente esta: os· 
municípios necessitam de uma receita 
tributária, que corresponda a uma 
proporção justa da receita tributária 
total do pais. 

Ora., nenhum tributo municipal é 
capaz de lhes assegurar essa propor
ção. O mais produtivo dos tributos 
municipais representa cerca de 1,5% 
da receita tributária -total do pais. 

Como fazer ? Salta aos olhos que os 
Mtmicípios só alcançarão êsse objetivo 
se puderem recorrer aos impostos es
taduais. Mas a que impostos esta
duais? o impôsto territorial rural não 
chega a representar 1,2% da receita 
tributária total do pais; o impõsto de 
indústriaS e profissões (a parte dos 
Estados) não chega a 1,7%. Os dois so- · 
mados não chegam a 2,9%. Só restam 

. o imposto de transmissão de proprie
dade inter-vivos e o impõsto de ven
das e consignações. :e:stes, som31dos, 
representam 25% da receita tributá
ria total do país. 

E' evidente que só êstes dois últimos tributos estão em condições de 

por têrmo ao jejum financeiro dos Mu!. 
nicíP,ios. · 

Mas, ao se 'passar para os Municí
pios. uma parte dll! renda produzida 
por tais impostos, é necessário, entre
tanto, não privar ·o Estado dêsse mes
mo esteio de sua vida orçameptária. 
Para isto, basta deixar aos Estados a. 
faculdade de fixar as taxas dos men
cionados impostos em quanto fôr exa
tamente preciso, para que a renda 
dos mesmos cubra o pesfalque, so-' 
frido pelos cofres estaduais, com a. 
referida passagem de receita para os 
Mullicípios. 

· E' oportuno lembrar, aqui, o pnnc!
pio doutrinário, referido no n.0 7, dês
te trabalho, de que não é aconselhá
vel outorga.r a uma entidade receita 
sob a administração de outra. No caso 
brasileiro, entretanto, como ficou de
monstrado, não há, para os Municf· 
pios, outra· alternativa, senão· a de re
correr à receita dos Estados. A fim 
de diminuir dificuld31des, de ordem 
mais administrativa do que financc.ira, 
cada Estado poderia optar, em con
formidade com as circunstâncias re-

. gionais, entre: a) atribuir oos Muni
cípios uma parte da renda propria
mente produzida pelo ímpôsto de ven· 
das e consignações e pelo de transmis
são de propriedade inter-vivos; b) 
atribuir aos Municípios uma parte de 
SU3/ renda . tributária total. Devião à 
importância dos mencionados impôs
tos na receita tributária estadual, os 
dois processos são equivalentes. 

Diante do exposto, e conhecida a 
impossibilidade em que se acha a 
União de renunciar a qualquer parte 
de sua arrecadação tributária em fa
vor dos Municípios, a solução prátic& 
e· imediata do problema finançeiro 
dêstes últimos é a seguinte: 1. 0) En
treguem os Estados aos , Municípios, 
em cada exercício, a lmportãncla per
centual que lhes permita participar do 
progresso geral que êles ajudam a pro
mover e de maneira · a lhes facultar · 
uma ascenção de sua receita tribu
tária, pelo menos paral{;lla a das 1lni• 

· dades federati~as a que respectiva
mente pertencem. 2.0) Fixem os Es· 
tados a taxa de seus próprios im.;;- ~stos 
(e, em particular, a dos· impostos a .. ' 
vendas e consignações e de transmis
são de propriedade), de modo a que a 
renda dêsses tributos cubra o desfal
que acarretado aos cofres ·estaduais, 
pela referida transferência de receita. 
aos Municípios. 

• 
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Da quota global das rendas esta
duais a ser atribuída aos Municípios, 
a parte de cada um dêstes deverá 
ser proporcional à respectiva popu
lação. 

Esta é a solução geral, aplicável a 
tOdas as unidades da Federação. En
quanto, repita-se, não seja possível 
aos Municípios apelarem também para 
uma participação substancial nas ren
das da União, nenhuma outra solu
ção seria tão completa e radical; ne
nhuma, tão conforme à realidade bra
sileira. 

CONCLUSÃO' 

36 Em síntese: 
As prlncipais falhas ~o atu_.al 

sistema brasileiro de discr1minaçao 
das rendas tributárias ficariam deci-

1 sivu111ente atepuadas com as seguin
tes providências: 

1. Organização do Código 
Nr.cional de Impostos e Ta~as. 

2. Criação de Conselhos ..l.S• 
taduais de Economia e Finan
ças que fiscalizem a exata D-pli
cação da legislação tributária, 
realizem completos estudos sél
ibre tOdas as questões fiscais, e 
exerçam funções consultiyas: . 

3. Proibição de ex1stenc1a 
de impostos que incidam ~>ôbre 

fontes de produção, como sejam 
o trabalho e o capital <c, em 
conseqüência, abolição dos tri
,butos que tenham a natureza, dos 
impostos de indústrias e profis
sões, territoria.l rural, licença, 
etc.). 

4. , Entrega aos Municípios, 
por parte do Estado, em cada 
exercício, segundo o critério que 
a lei ordenar, de uma cota .Per
cer!tual dos impostos estaduais 
(sobretudo do impõsto de ven
das e consignações) , ficando 
ressalvado ao Estado a facul
dade de fixar a taxa de seus 
próprios impostos (e, em parti
cular, a dos impostos de vendas 
e consignações e de transmissão 
de propriedade imobiliária in
ter-vivos), de modo que a renda 
dêsses tributos cubra o desfal
que representado pela referida 
cessão de receita aos Municí-
pios. . 

Se a nova Constituição deter
minar tais medidas, é muito 

[provável que o Brasil conte com 
o melhor sistema de discrimina
çi:i.o de rendas tributárias, a que 
as atuais circunstâncias lhe per
mite aspirar. 

Rio, 9 de maio de 1946. - Go~'FnEDO 
TELLES JUNIOR. 

(J 
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67.a Sessão em 21 de Maio de 1946 
Presidência dos Senhores Melo Viana, Presidente; Lauro Lopes, 2.o Secre

tário e I-Jugo Carneiro, 1.0 Suplente de Secretário. 

As 14 horas comparecem os Senho
res. 

Partido Social Democrático 

Acre: 

Hugo Carneiro. 

Pará: 

Nélson Parijós. 

Maranhão: 

Pereira Júnior. 
Crepori Franco. 
Lufs Carvalho. 

- Piauí: 

Areia Leão. 

Ceará: 

Frota Gentil. 
Raul Barbosa. 

R. G. Norte: 
José Varela. 

Paraíba: 

Janduí Carneiro. 
José Jofili. 

Pernambuco: . 
Osvaldo Lima. 

· Pessoa Guerra. 

Alagoas: 

Medeiros Neto. 
José Maria. 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 

Vier~ de Melo. 

E. Santo: 

Eurico Sales. 

Distrito Federal: 

José Romero. 

R. Janeiro: 

Alfredo Neves. 
Carlos Pinto. 
Getúlio Moura. 

M. Gerais: 

Melo Viana. 
Bias Fortes. 
Israel Pinheiro. 
Wellington Brandão. 
Milton Prates. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 

Noveli Júnior. 
Costa Neto. 
Horácio Lafer. -
Alves Palma. 
Honorio Monteiro. 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso. 
Ga1eno Paranhos. 

M. Grosso: 

Argemiro Fialho. 

Paraná: 

Lauro Lopes .. 
Gomi Júnior. 
Nereu Ramos. 

S. Catarinna: 

Ivo d'Aqulno. 
Aderbal Silva.. 

. . 
i 
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Otacílio Costa. 
Rogerio Vieira. 

R. G. Sul: 

Ernesto Dorneles. 
Teodomiro Fonseca. 
Daniel Faraco. 
Glioério Alves. 
Nicolau Vergueiro. 
Mércio Teixeira. 

União Democrática Nacional 

Amazonas: 

Severbno Nunes. 

Piauí: 

Matias Olímpia. · 
José Cândido. 
Antônio Corrêa. 

Ceará: 

Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Egberto Rodrigues. 

Para~ba: 

João Agripino. 
Ernani Sátira. 

Sergipe: 

Leandro Maciel. 

Bahia: 

Aloísio de Carvalho. 
Juraci Magalhães. 
Manuel Novaes. 
João Mendes. 
Rui Santos. 

R. Janeiro: 
Prado Kelly. 
Soares ~ilho. 

M. Gerais: 

Monteiro de Castro. 
José Bonifácio. 
Magalhães Pinto. 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 
Plinio Barreto. 

GO!iáz: 
Jales Machado. 

Paraná: 

Erasto Gaetner. 
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R. G. Sul: 

Flores da Cunha. 
Osório Tuiuti. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Amazonas: 

Leopoldo Neves. 

Distrito Federal: 

Baeta Neves. 

M. Gerais: 
Ezequiel Mendes.· 

São Paulo: 
Eusébio Rocha. 

R .. G. Sul: 
Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

Bahia: 
Carlos Marighela. 

R. ,Janeiro: 
.Alcides Sabença. 

São Paulo: 
Jorge Amado. 

Partido Republicano 

Maranhão: 
Lino Machado. 

Sergipe: 
Amando Fontes. 
· M. Gerais: 

Jaci Figueiredo. 
Felipe Balbl. 

Paraná: 
Monhoz da Rocha. 

Partido Popular Sindicaltsta 
Pará: 

Deodoro' Mendonça. 
Partido Republicano Progressista 

R. G. Norte: 
Café Filho. 

Partido Libertador 
R. G. Sul: 

Raul Pila. 
O SR. PRESIDENTE -Achando

se presentes 92 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da sessao 
anterior. 

.J 
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O SR. IIDGO CARNEIRO (1.0 Su
plente, servindo como 2.0 Secretário) 
procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE ..:_ Em d1s· 
cussão a a ta. 

Não havendo quem peça a palavra 
sôbre a ata,. encerro a sua discussão 
e vou submetê-la a votos. <Pausa) 

Está aprovado.. 
Passa-se à leitura do e:lCPed1ente. 

O SR. LAVRO LOPES (2.• Secre-
tário, servindo como !.•) procede a. 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Ofício 

. Do Presidente da Arco-Iris Viaç!l.o 
Aérea S. A., comunicando sua insta
lação e oferecendo uma passagem grá. 
tis em seus aviões aos Srs. Represen
tantes. - Int'2irada. 

Carta 
Os abaixo assinados, homens de le

tras, professores e jornalistas brasi
leiros, solicitam a V. Ex.a seja presen
te à Assembléia Constituinte a ne-. 
cessidade do Brasil dar ao idioma que 
falamos e que tão acentuadamente já 
diverge do dioma falado em Portugal, 
a denominação - Língua Brasileira. 
Não envolve ;esse pedido oposição de 
espécie alguma ao velho pais que nos 
colonisou e do qual hoje nos declara
mos sinceros e devotados amigos. o 
que pleiteamos representa uma reivin 
dicação de ordem politica, tão impor
tante como a de natureza filológica, a 
qual poderá ser discutivel, apenas, pe
los que fazem da ciência da lingua
gem um campo de eternas desintel1- · 
gências e contendas. 

Lembramos a V. Ex. a que pedido 
idêntico, corporificado em projeto, fol 
apresentado na passada Câmara (pro. 
jeto êsse que obteve, facilmente, a as
sinatura da maioria dos Srs. Depu
tados) só não se tornando lei. em vir
tude da dissolução do Congresso no 
ano de '1937. 

Contamos com o patriotismo e aju
da de V. Ex.6 

Renato Travassos. - Newton Bra
ga. - Lima Figueiredo. - Ml~cio 
Leão. - Canãiào Campos. - Carlos 
Maul. - Bastos Tigre. - Márcio Stl 
va. - M. Paltlo Filho.- Aníbal Ga-
ma. -· A imprimir. -. 

·Abaixo assinado 
De portuários e estivadores desta. 

Capital, sõbre ·a situação do porto de 
Santos, São Paulo. -Inteirada. 

INDICAÇÃO N. 0 47-A, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo· me
didas que ,zeterminem a instala
ção de Escolas Normais Rurais no 
Norte e Nordeste dJo País, e, bem 
assim, :a instalação de estabelect
mcntos de ensino secundário no 
int~rior e de mtrsos de capata
zes,· com parecer {ia Comissão de 
Estudo 'das Indicações. 

A indicaçã.o n.0 47, de 1946, sugere 
ao Poder Executivo a necessidade C.e 
instalações de Escolas Normais Ru
rais no Norte e Nordeste do Pafs, de 
estabelecimentos de Ensino Secundá.; 
rio no int-srlor, e de cursos de capa
tazes· e pequenas escolas técnico-pro
fissionais. 

Pelo enunciado se verifica que 
abrange um vasto programa de en
sino, pois as Escolo.s Normais Rurais 
visam a formação de prof~ssoras para 
o meio rural, ,para aLfabetização do 
interior' do País; o estabelecimento de 
Ensino Secundário, para bcilitar o 
acesso a êsse curso dos residentes no 
interior; e os cursos de capatazes e 
escolas técnico-profissionais, para dar 
ofícios e especializàções aos trabalha
dores rurais. 

E' um programa de ensino rural, 
para atender à população do interior, 
sempre esquecida dos grandes centros, 
apesar de constituir três quartas par
tes do País. 

Por sermos intransigentemente ru
ralistas, opinamos para qüe- seja en
caminhada· ao Poder Executivo a su
gestão em aprêço, como a voz da As
s·embléia Nacional Constitutinte, no 
grande anseio de elevação cultural e 
profissional dos brasileiros, única !or':' 
ma de valorizar o homem, dando-lhe 
eficiência maior, em benefício do 
Brasil. 

Sala das Sessões, 16 de Maio de 
1946. - Alfredo Sá, Presidente. 
Sampaio Vidal, Relator. - Jorge 
Amado. - Segadas Viana. - Ga
brie~ Passos. - Daniel de Carvalho. 

- A imprimir. 

INDICAÇÃO N,o 47, DE 1946, A QU!l: SE 
REFERE O PARECER. 

Requeiro à Mesa, que, ouvida a 
a Assembléia, sejam feitas as seguintes 
sugestões ao Poder Executivo: 

-
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a) a instalação. quanto antes, de 
Escolas Normais ~urais no Interior 
dos Estados do Norte e Nordeste 
Brasileiros; 

b) a instalação de es~abelccimen
tos de ensino secundário oficiais no 
interior do Brasil; 

c) · a instalação de cursos de ca
patazia e pequenas escolas técnico
profissionais, junto aos estabelecimen
tos de ensino secundário que venham 
a ser h1stalados no interior dos es
tados do Norte e do Nordeste Bra
sileiros. 

INDICAÇÃO N; o 60-A - 1946 

Sugere ao Poder Exrumtivo, por 
intermédio do Ministério da Via
ção, a melhoria ,dos sal~rios dos 
servidores marítimos, de que tra
ta a Portaria n. o 105, do mesmo 
Ministério; com parecer da Co
missão de Estudo dcts Indicações. 

A indicação 11úmero .60 solicita que 
a Mesa da Assembléia sugira ao Po
ãer Executivo, tendo em vista o dis
posto na portaria n.0 105, do 1J.Unis
tro da Viação, posteriormente modifi
cada pela de n.0 265 e por outras, que 
o acréscimo de salário deferido na

·quela primeira portaria seja mantido 
e, mais, passe a abranger também os 
emprega.dos em Empresas de Nave
gação Nacionais e Estrangeiras que 
tenham agências no Brasil, sem ex
clusão dos funcionários que sirvam a 
particulares que exploram o serviço de 

·navegaÇã9. 

A indicação vem atender a reivin
dicação muito justa e ·sou de parecer 
que deve ser aprovada. 

Sala da Comissão, 16 de maio de 
1946. - Alfredo Sá, Presidente. -
Jorge Amado, Relator. - Segaãas 
Vianna.- Gabriel Passos.- Joaquim 
Sampaio Vidal. - Daniel de Ca1·va- · 
lho. - A imprimir. 

INDICAÇÃO N,0 60, DE 1946, A QUE 

SE REFERE O PARECER 

Indicamos que a Mesa da Assem
bit1ia Nacional Constituinte tendo em 
vista o disposto na Portaria n.0 105, 

do Exmo. Sr. Mfnistro da Viação, que 
trata do reajustamento dos salérios 
dos servidores marítimos, ulteriormen
te moàificada pela de n.0 265, e por 
outras subs,eqüentes, interceda junto 
ao Poder Executivo, a fim de. que o 
a,créscimo justíssimo, deferido naque
la primeira Portaria, seja mantido, 
abrangendo, também, os emprega,dos 
em escritórios de Emprêsas de Nave
gaçlo Na'i::ionais e Estrangeiras, lo
calizadas nos vários Estados da Fe
dern.ção ou com. agências nos mesmos, 
sem exclusão dos que sirvam, por ou
tro la,clo, a particulares que exploram 
o serviço de navegação. 

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte, 30 de abril de 
1946. - r1ntônio Feliciano. - joão 
Botelho. - Lino Machado. - Jací Fi
gueiredo. - Novelli Júnior. - Carlos 
Nogueira. - Toledo Piza. - Paulo 
Sar~ate. - Agostinho Monteiro. 
Plínio Barreto. - Acúrcio Tôrres. 

INDICAÇÃO N, o 62-A - 1946 

Indica se constitua uma comis
são para apresentar sugestões ao 
Gov'êrnb no sentido de se fixar a · 
data do descobrimento do Brasil; 
com parecer da Comissão ;de Es
tudos das Indicações. 

A proposta do nobre representante 
Sr. Altamirandd Requião e outros, 
destina-se ,·a constituir uma com.issfio 
para o fim de articular as necessárias 
sugestões no sentido de corrigir-se o 
êrro da comemoração do descobri
mento ·do Brasil a 3 de Maio, fixan
do-se oficialmente, como data verda
deira a de 22 de Abril. 

É velha a questão que os signatá-' 
rios da indicação consideram resol
vida no sentido por êles exposto e que 
é a de uma das correntes em dissídio. 

Também me alisto no rol dos de
fensores da data proposta na indica
ção e, como velho professor de his
tória do Brasil, sentir-me-ia tenta
do a desenvolver o tema embora su-

. cintamente. 
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Acontece, porém, que havendo res
peitáveis opiniões em sentido contrá
rio, parece-me prudente não dar, de 
antemão, como definitivamente erra
da a orientaÇão oficial ·e . constituir 
uma com1ssao para reunir os ele
mentos necessários à averiguação da 
data e para apresent::tr uma conclu
são que seria remetida ao Poder Exe
cutivo com as razões e documentos 
em que se fundar. 

Opino, pois, pela aceitação da pro
posta com a nova redação. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 
1946. Alfredo . Sá, Presidente. 
- Daniel de Carvalho, Relator. 
Sampaio Vidal - Jorge Amado. 

· Segadas Viana. - Gabriel Passo$. 
- A imprimir. ' 

INDICAÇÃO N.0 62, DE 1946, ,\ QUE SE 

REFERE O PARECER 

Com a oportunidade que se liOS 

oferece, no transcurso da data de 3 
de maio, indêbitamente consagrada, 
pela tradição, sem nenhum fundn
mento, histórico ou cultural, à come
moração do Descobrimento do BJ:::tsil, 
requeiro que sejam encaminhadas ao 
Poder Executivo, por intermédio do 
Ministério da Educação, as necessárias 
sugestões, articuladas por uma Comis
são, nomeada pela Mesa, no sentido 
de corrigir-se a erronia em aprêço, fi
xando-se, oficialmente, a data vercl:l
deira de 22 de abril, como a que cor~ 
responde, no calendário, ao memorá·· 
vel acontecimento em · aprêço. 

Sala das. Sessões da Assembléia 
Constituinte, 3 de maio de 1946. -
.Altami?'ando Requião. - Aloysio de 
Castro Filho. - Luiz Barreto. - Frôis 
da Mata. - Anibal Duarte d'Olivcira. 
- Eunapio de Queiroz. - Dantas Ju.. 
nior. 

INDICAÇÃO N. 0 79 
Solicita ao Govêrno proVidências 

que impeçam a anulação de con
t/1ato de prédios situados na Ca
[pitaZ de São Paulo. 

Considerando: 
1) gue é, no momento, impraticável 

e anti-populal', a realizaçãu do con
trato já existente entre, de um l:J.do, 
a Prefe1tura de Sao,Paulo e a Unl:to, 

e doutro, a Curia Metropolitana da
quela cidade, contrato êsse inoportu-. 
no que objetiva a transferência da 
Delegacia Fiscal para o prédio recem
construído sito à Avenida Ipiranga es
quina com a Rua Santa Efigênia; 

2) que essa transferência, (no mo
mento em que sofremos as conse
qüências da verdadeira caJamidade 
püblica de falta de habitação) ; 

a) inutiliza uma construção nova 
com 150 quartos com banhos, quando 
há carência absoluta de hoteis; 

b) acarreta uma despesa fabulosa e 
inútil de Cr$ 6.230. 000,00 (seis milhões, 
duzentos e trinta mil cruzeiros) assim 
distribuída, de acôrdo com o con-
trato: · 
Aluguéis de 24 meses adi-

antados .............. . 
Adaptação do prédio 

novo ................. . 
Mudança ............... . 
Instala·ção provisória da 

Delegacia ............. . 
Reposição do imóvel .... . 
Perda de impôs to (Ind. e 

Profissões, locativo, ven-
das e consignações, ren-
das) .................. . 

Selos de contra.to ..... . 
• 

3.360.000,00 

720.000,00 
100.000,00 

100.000,00 
1.500.000,00 

350.00:0,00 
120.000,00 

6.230.000,00 

3) que essa transferência provisó
ria exige que alguem assuma tácita 
responsabilidade pelos perigos que cor
rem processos importantissimos .de 
desaparecerem daquele Delegacia; 

4) ainda: que um grande e famoso 
prédio de l:l. Paulo, o do Sr. Sérgio 
Carmine, situado na esquina feita en
tre a Avenida Brig. Luis Antônio e a 
Rua Humaitá, está sendo adquirido 
pelo Govêrno de São Paulo para ali 
instalar a Polícia Civil, prédio que 
está na iminênLla de ser vendido por 
Cr$ 22. 000.000,00 (vinte e dois mi
lhões dé cruzeiros) ; 

5) que o referido prédio Sérgio Car· 
mine possui 110 apartamentos, abri
gando cêrca de 700 pessoas, que se 
vêm no perigo de serem .:lesalojadas, 
sem t!)rem para onde ir, em virtude 

-
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da falta absoluta de 11abitação ern S. 
Paulo. 

6) que a adaptaçao dêste prédio para 
a Policia do trabalho exige despesas 
volumosas, quand o govêmo de São 
Paulo niio tem recursos ps.ra ·gastar 
em b<mefício do povo a fim de me- · 
lhorar su.q, precária situação alimen
tar; 

7) que continuam, para agravar a 
situ9çi',o de inqu!lmcs, tanto residen
ci~is cm:1o ~01:1erc .. ais, d~;. São Paulo, 
R10 de Jane1ro, Eslo Horizonte, Reci
fe e outras gra11d~s cidadss do nosso 
pais, a chover as intimações para en- · 
trega de prédios, "que v:1o. ser clemo
lidos para clm lug~u a edi!'ic::-,.~üo de 
grande vulto". cem a comoetente 
an1e2.ca de 9.Cfio de :Jr~:!•,r)-io· • • • ~ .......... '""J ' .. 

Reqn~zro. .J01' 111ei:.~· "~S di r .. .,...; .;.o~i:n·l~ ... ' .. b ... .~. ... , ..... _ ... no. 

~~?sa, consul~8.da a calenda Assem
.olela, CGr.G a d2V"Íd? ll"~"{j .-;.-.1·'"'-?.'t e v· o· ida 
~1 d·t ~.-.nn,. .. • 

1
'.· ._., ..... ._ .... .:.;:;~~ 

p .... a ~- k .. , .. u. oe sohc.loCm ao Poder 
Ex 'Cl' 1'1."0 -. o- n·t·,· • .. • · c .t\J v C...:'l ... c.,.t .. n,:.:·s l~·'"·Q'r·~s acau 
te Is dbras a. o be~1 ~~'tar J.~:úbliL~O' r • 

1. 0 ) Determi:1e a anulação d~ i!On
t~a~o existent_c entre 2. Pref:::itma Mu
!llC!r;:..J de .:=ao P.::~1l0 e ~ r7·,1•;:;o d"' 

.. ~ o..- _. wr.... I .... 

U'i' '~"'o e a ,....,rl'a r., ·· · .. .... ·~ .. ~~· .. .t , vl. .v;.i;.,~:Cl)O.:.~tana, de 
o;Itrc, ccntra~o êsse refer.::nte ao pré
diO de propnedade desta, situado na 
capi~al paulista à AVE!1ida Ipirang.a 
esqmna com. a Rua Sant::t Efirrênia·, re
servando-~ e êste imóvel, s;b fisca
lizrrç§.o da Prefeitura, à locação para 
ft.r11i.lias; 

2. ~) q u:: se oponha à comp.ra c;ue o 
'?OVG!'l10 de Rf.o Pr..ulo está realizan
~c do p:·édio Sérgio Carmi 11e, situa
QO e~n Sao Paulo, fazendo esquma en
tre a Avenida 3rig. Luis Antônio e a 
Rua _Hnmp.itá, e ê!Uc destiM. à ins
ta~açHo da P~Ucia, a fim de que não 
seJam despeJadas. as famílias que 
ocupam seus 110 apartamentcs. 

Sala das Sessões, em 20 de ·Mrrio de 
1946. - Qampos Vergal. A imprimir. 

O. SR. PRESIDENTE - Está finc:a 
a leitura do expediente. . 

Tem a palavra o Sr. Getúlio Moura. 

O SR. GETUL'IO MOURA (':') _ 
Sr .. Presidente, Srs. Represlmtantes, 

(•) Não foi revisto pelo orador. 

na sessão -de ontem, nos dez minutos 
que me restaram da hora do expe
diente, tive oportuni·dade de tecer 
considerações de ordem geral sôore 
o protlema da citricultura nacional. 

Salientei, nessa oc::.siP..o, que a la
ranja havia adquirido importância no· 
tável na cconomb do pai:::, uma ·;ez 
que, pelas c!ivisus om-o, result?.do da 

· exportação do fn:to, a laranja se co
locoq, no quadro da exilortaç:lo r.a
cional, ·cm quinto lugar. 

Hoje, prossezTdndo, devo tratar 
mais det~Jhactumente do assunto, ex

' pondo i.~ Caw - cbn.1 o ccnhecimer.to 
que tenho, de · repr~se;:t:;.n te do :Mu~ 
nicípio ;.n::tis c i trí-ccla do Brasil - os 
aspectos principais dê~se t;T.we pro
blema, q::e não m.::reccu, ainda, ::o
lnçfo adeC!l.lada. 

Jr1 mz foi dado salientar que a únlca 
rnedida a~_lotada p::l!'a a s:;.lvaç§o ela 
laranj::t, no pe1·íodo qe c:·i~c. foi a t:ri:1-
ção da chamada Comiss§.o E;~ec1~~iva 
de Frutas, de cuja aç:lo conheço, 
apenas, dois ato.::: a. instituic;flo da 
cota de cin(!üents. cent:1vos, para ca~da 
caixa de Iaranj~s efetiva11:1ente ex
portada, e a fixaçfto ele cot~.s pn l''t 
o· merc::cdo arg·enti~lo. . 

Vér!:fi.ca-sa, primd:::::mente, a 111-
coerência e o des.conheci.r-.aento dessa 
Comissão no Gt!e respeita à c::tpacicladc 
da laranja,· para receber, naquela al
tura, qualq~!cr tributação. 

Se a la·ranja não era vendida, em 
lf-39 a l!:'t.:5, nem mesino por um cru
zeiros, no laranjal, porque ali ficou 
aba.ndonaàa, sem ser colhida, não se 
c<Jmpreende que um órgão criado para 
sua defesa, tivesse a preocupação ini
cial, senão única de estabelecer a ta .. 
xa d·3 clnqüenta centavos para onerar 
um produto que já não tinha fôrças pa·ra 
suport~·r fretf:~s e outros impostos. E, 
quanto à fixação de cotas, ocorreu nes
sa matéria injustiça grave, dando em 
resultado, também ali, o chamado cfun
bio negro das cotas. Enquanto o pro
dutor, como um que conheço, que foi o 
rei da larr..nja, possuindo sessenta mil 
caixrrs de fruto, obtinha da Comissão 
de Frnks apenas treze mil cotas de 
exportação, firmas que não tinham um 
único real invertido na exploração da 
laranja, que não possuiam chácaras 
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nem casas de beneficiamento, apenas 
um escritório comercial, uma máqui~ 
na de escrever e uma datilógrafa, ob
tinham dessa• mesma Comissão cento e 
vinte a• cento e oitenta mil catas. E o 
1·esult~do dessa política en·ada da co
mi<Ssão de Frutas é que tais comerci
antes, de posse das cotas, impunham 
o pr.;ço aos infelizes plantadores, por
que quem possuia lamnja e não tinh:::. 
cota n§,o obtinha exportação. Conse
qüentemente não tendo circulação pa-

. ra o produto, não conseguia .qualquer 
resultado para sua exploração agríco
la. E sa·bem todos quantos cuidaram 
da citriculttU'a, no periodo grave de 
1939 a 1945, que atS cotas eram nego
ciadas na Comissão de Frutas à razão 
de um e dois cruzeiros, através· dos vá
rios interessados, com prejuíZQ dos que 
àircta.mente tinham trabalhado a ter
ra e a haviam banhado com O· suor 
honrado de seu r-osto. ~ contra essa 
politica, que r'oi pior do que a guerra 
para a laranja, que venho protestar, 
pedindo Srs. Consti·tuintes, que se 
olhe com ca1inho, com atenção, para 
um produto que terá, certamente, na 
economia naciona:I um efeito benéfico 
e salutar. Urge, portanto, salva·r do 
desastre final a pomicultura brasilei
ra que teve na laranja o seu principal 
e mais valioso produto de exportação. 
ApesaJ.: da variedade do clima e da 
excelência de nO'Ssas terras, não so- · 
mos um país pomicultor; só exporta
mos banana, abacaxi e laranja em pe
quena escala. A guerra, por si só, não 
teria tido a virtude de levar à ruina 
a. citricultura brasileira, se não fôra 
o mal crônico de nossa desorganizS~
çilo económica. Realmente, perdidos 
os mercados europeus, o que se· impu
nha era incrementar internamente o 
comumo da laranja. Para lograr êsse · 
objztivo, a medida preliminar e indis
:Pensável er& favorecer a· circulação do 
produto, de modo que tivesse acesso 
fácil e direto aos centros consumido-
res. 

O Sr. Fernandes Távora 
Enquanto, aqui, as laranjas apodre
ciam nos la1·anjais, nós, em todo o nor
te. pagâvamo·s a hrEl .. !l.ia a um e até 
dois crur.eirC'.>. e r1tlm. Tudo isso por
que não se cuidon do transporte. Es- · 

ta, a grande desgraça do país, infeliz
mente; 

O SR. GETúLIO MOURA - Agra
àieç.o a contribuição de V. Ex. a. N'o 
ll"Aeu.~direurso faço referêncila à cir
cuns•tância de qu•e as px:aças do Norte 
s.eQ'io,m ·excel~:n.tes metl'ca.dos consumi
doa.-cs p.a~·a a ftruta bras'Heira, &e entre 
nós e e1as nã.o e>:·tivesse a navegação 

· cara e' difícil. 
O Sr. Erasto Gaertner - V. Ex.a. 

pe:rmirte tan a.p.a.rte? 

O SR. GETU'LIO MOURA - Cem 
111 ui·to pa'azer. . 

O Sr. Erasto Gaertnei' - Queil.'o drur 
a V. Ex.11 a conr(;.ribuição õ.re minha 
m~p·edê.ncia. melancólica também na. ci
brJ.cul.tnra, pcrq.ue . po·ssuo um sítio 
ab::tndona.do, cm I·Jova Iguaçu. V. 
Ex.a não ·acredita que o ocorrido com 
a 1atl·anja foi aip·enas um ::l:os aspectcs 
C:e inve.r.sáo da moxalidade e da ho
nes.ti.clra.de que a dita,dura. no•s impri
llliu? 

O SR. GETúLIO J.I.WURA - Re· 
a1menb3 quas•e tõcl:as as chacams es.tão 
ab!l..ndon:adas e -é vulto•so o pa.t.:rimô
nio que pe.rec:eu com o pall"que cirtrf
oola na.ci·O•na.J. 

Newa ma.térta, o qUte S!e fez f,of e:lOSt
tanJent.e o contrário. P,o invés ele re
duzir-s•e os fretes, pa.ra tornail' a fro
tá ace:ssÍ'\nel à bols•a de todos, arbuscu
sre n:a ele·vaç·ã.o dos fretes, que fic•::uram 
Vel'd.adeiramen;te proibi ti vos. 

Um vagã,o ·com 500 caixa:s de lal!'lalll
j:a, de Nova Iguaç.u paira São Parulo, 
em 1838, pagava de f11ete, na Ce.ntil'al 
do B.rosil, Cl'$ 1.120,00, o que já com
ti.tuia tun exa.gêro, sabendu-se. que o 
frete cm malio·r que o v~üm oo fruta., 
pc•r ser esta da classe refugo. 

A o,r.ouorcão o!Le s·e agrava~a a cri
~e citrfc:ola ·e a· miséria inV'.ntdia o la~ 
do pomicultoil:, a Central elo Brosil, 
com uma f·ricza.· eslava, rev.ela.ndo uma. 
a;ee:r:,tuada hos.tilidad·e à eco.nomia bra
§i1e-im, qu€ ajudava a des·oirg.anizail', 
ia aumentando, de ano para a.no, os 
~eus fre.tes, a ponto de co·bra.r, entre 
N. !gu~,çu e Sã·o Pa.ulo, po;r 'tl.tl1 vagão 

· de la.ranj.l, em 1945, a bagatela de 
Cll'$ 4. 440,00, além da.s imp(lsrtoo· que 
orçam em Cr$ 219,60. 

O Sr. Campos VergaZ - V. Ex.n 
dâ llcen-ça prura um a~rte? 
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O SR. GETúLIO MOURA- Pois 
n.íio. 

O Sr. CamzJos Verga.l - A baibúr
clia reinante na Coorde.nação de Mo
bilizaçfo Zconômica atingiu a tal pon
to n-=d-J p.:cil.'tkulail' que - informo a 
V. Ex.:. - em Sft.o Joiio da Bôa Vis·
ta enco.n,tr.;;:i extens:os la[·anjais, õti
m:unente o.:·rr:H1iZ?.dos, quase a.o a'ban
dono, quando, logo aél.cant.e, em Cam
pi.nas, ér:c.mo.s forç~.dos a pagar Cr$ .. 
0,50 por lail'.anja. Veja V. Ex. a a que 
situ:a·ção- chegamos. 

O SR. GETúLIO MOURA- Agra
deço a contribuicão de V. Ex. a. 

A Central do Brasil, património da 
União, no tocante à laranja chegava 
a agir com malícia, revelando má :re 
acentuada. No periodo de fevereiro a 
setembro, que é o da entre-safra e 
não há, portanto, embarques de la
ranjas, os fretes para São Paulo, como 
ocorreu em 1942 e outros anos, eram 
reduzidos, para serem novamente ma
jorados ·a partir de setembro até Ja
neiro, isto é, no período da safra. 

Assim, em 1941.2, por exemplo, de 
fevereiro a setembro · o frete. era tle 
Cr$ 1. 060,00, passando, em seguida, 
para Cr$ 1.980,00. Quasi o dôbro, :por
tanto. Como se verifica, a Central 
tinha o propósito deliberado e anti
patriótico de dificultar a circulação 
da fruta na épo.ca das sarras. 

O Sr. Erasto Gaertner - Foi, por
tanto, uma campanha· organizada con
tra os agricultores e a economia Na
ciomil. 

O SR. GETúLIO MOURA- Com 
inteira razão está V. · Ex.". 

Para Juiz de Fora e Belo Horizonte, 
dois centros consumidores de laranJa, 
o frete é também escorchante: 
Cr$ 3. 200,00 e Cr$ 3. 500,00, respecti
vamente, sem incluir os impostos co
brados no ato do despacho da mer
cadoria e que montam a Cr$ 219,60, 
como tivemos oportunidade de acen
tuar. um·a caixa de laranja para 
1São Paulo, partindo de Nova Iguaçu, 
despachada como encomencür., paga de 
frete Cr$ 23,20, . mais do dôbro do 
frete para Buenos Aires, que é apenas 
de Cr$ 10,00 em porões ventilados. 

Para a Marítima, a laranja des
tinada à exportação paga de frete e 

impostos Cr$ 1.199,60, quando, em 
~941, pagava apenas Cr$ 180,40. 

Mas, a faina da Central contra a 
laranja não para ai. Vai mais longe. 
Criou uma taxa de armazenagem verda
deiramente absurda. Cobra Cr$ 200,00 
para cada periodo de 6 horas que 
o vagão carregado permanece no 
Cais do Pôrto à espera de embarque 
nos navios cujas praças foram . prê
v1amente tomadas. A taxa precitada, 
além de exorbitante, é injusta e iní
qua, pois nenhuma culpa cabe ao ex
portador pela demora verificada no 
Cais do Pôrto, eis que a êle não com- . 
pete o serviço de carga e descarga dos 
vapores. 

Conhecidas as deficiências do Põrto 
do Rio de Janeiro, ainda mal apa
relhado para um serviço rápido de 
estiva, pode-se avaliar o gravame que 
a taxa de armazenagem representa 
para o exportado·r. Conhecemos casos 
em que essa taxa de armazenagem 
atingiu a Cr$ 800,00 por vagão, apesar 
da fruta ter sido remetida no dia de
signado pela Comissão de Frutas, que 
então co·ntrolava os embarques e. as 
respectivas praças. 

o que é mais grave, entretanto, 
é que, à proporção que a Central 
ia elevando discricionàriamf'nte seus 
fretes a eficiência dos seus serviços ' . . 
decrescia assustadoramente, ocaslo-
nando prejuízos irrepa!.'ávei.s aos ín
teressados. Basta salientM' que o 
percurso· de Nova Iguaçu a São P~u
lo, que deve ser vencido ordinã_:rla
mente em 12 horas, levava, às vezes, 
dez dias para ser percorrido, com ín
te"'ral sacrifício da laranja transpor
tada, que ·.chegava ao destino íntei· 
ramente deteriorada. 

E' assim que se defende; ampara, 
e estimula a pomicultura nacio
nal! · 

Não se compreende que a Çentral 
do Brasil, estrada de f.erro de pe
netração, construída e custeada .~om 
o dinheiro do povo, vise lucros co
merciais, quando, a sua fi:t;alidade 
precipua é ajudar a expansao e~o
nômica do Pais, favorecendo a cu
culação dos seus produtos. 

·Sem transportes seguro, râpido e 
barato, não era possível incrementar 
o consumo da laranja n·)s mercados 
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internos.· Dai a agravação da crise 
que levaria à núna à citrlcultura 
nacional.. 

No Brasil, nunca nouva um plano 
econõmico de conjunto, abrangendo 
todos os a.spectos da nossa produção, 
de modo a discipliná-la convenll'nte
mente, evitando onus ou taxas pre
judiciais à criação. da .riqueza. 

Enquanto a laranja, sem mercados 
para consumi-las, apodrecia nas ár
vores, o Govêrno prosseguia na co
brança d-e impostos anti-econômicos, 
que gravam a produção mesmo quan
do esta perece por falta de colheita. 
O impôsto de lotação, que é uma 
modalidade do de Vendas e Consig
nações, grava a produção em qual~ 
quer hipótese, pois é· cobrado junta
mente com o impôsto territorial, 'te· 
nha ou não o prod'l.ltor vendido <~. 
sua safra, o.btendo ou não resultado 
financeiro. · Mas não é só. Se o 
produtor exporta o seu pl'O.duto, no 
ato de despachá-lo, na Central do 
Brasil, paga novamente o imoôsto de 
vendas e consignações, havendo fla
grante e ilegal bi-tributa.ção. 

Sob . o pêso de fretes e impostos, 
feneceu uma das mais promissôras 
riquezas nacionais: a citricultura. 

Cumpre ao Govêrno, agora, ~nc~rar 
realisticamente o problema, no e,;;
fôrço l~uyável de salvar o que resta 
do outrora rico e opulento parque 
citrícola do Brasil. 

. Convencidos do patriotismo e do 
espírito de iniciativa, prático e reali
zador, da atual administracão fe
deral, que se mostra empenhâda em 
fomentar e desenvolver as nos~as 
fontes de produção e riqueza, vamos 
sugerir medidas e alvitrar soluções, 
aconselhadas .. pela prática, ·pela ex
periência e pela observação, pedin(lo 
para elas a atenção não só do Go
vêrno mas também dos técnicos e 
estudiosos do assunto: 
. Por uma questão· de método, va
mos encarar as causas separadamen
te, indicando, para cada uma ' delas, 
algumas sugestões. , 

Como é natural, devemos começt~r 
pela sanidade dos pomares. Sem 
árvores sadias, não há frutos sãos. 

As laranjeiras, de um modo geral, 
carecem de tratamento. A falta de 

capinas e pódas, nas épocas próprias, 
concorreu para o. enfraquecimento 
das árvores, que se tornaram vítimas 
de doen!(a.s é parasitas. A consel'va
ção de um pomar, hoje, pela falta 
de mão de obra e custo elevado dcs· 
ta, é um problema a:ngustiante. 
Poucos, muito poucos são os citricul
tores que estão em condições de tra
tar devidamente seus pomares. Im
põe-se, portanto, que o Govêrno ve· 
nha em auxílio dos mais necessi+·t1· 
dos, pondo à sua disposição o crédito 
necessário .e em condições f,avorá
veis. O custeio da entre-safra, nos 
moldes em. que é feito· pela Carteira 
de Crédito Agrícola do Banco do 
Brasil, não resolve, pela exigüidade 
do tempo para o resgate do emprés· 
timo, pelos juros altos e as forma- · 
!idades complicadas e caras que a · 
bm·ocracia do Banco exige dos inte
ressados. Até que a pomicultura se 
resta;beleça, a taxa de juros não deve 
exceder de 5 % e o prazo do em
préstimo não deve ser inferior a três 
anos. Com recursos financ.eiros ao 
seu alcance, o citricultor restaurará 
as suas chácaras, dE>.ndo vida e saúde 
à lars.nj eira. 

No momento, o problema mais 
grave e urgente é o combate P.t mosca 
do mediterrâneo, terrível insr~to que 
destrói, anualmente, milhões e mi
lhões de frutos. Sem a extinção des
sa praga, não. se · pode pensar :r..o 
reflorescimento da pomicultura na-
cional. · 

Os Estados . Unidos já se viram a 
braços com idGntico problema, pois a 
:>nosea do metl'iterruneo invadiu a ca
li:f órnia e pôs em grave risco a po
micultura americana, a. mais opulen
h elo J).iunclc. 

Na grande nação do Norte, os .pro
blemás econômicos são cncm·ndos com 
serledaçle e esyírito de decisüo. Em 
dois anos, apenas, estava extinto o 
terrível flagelo c salvqs os magníficos 
laranjais da F'lórida. 

De ncôrdo com a experiência ame
ricana, os métodos a serem adotados 
no combate e extinção da terrível 
pr::tga são os seguintes: 

a) O Govêrno Federal, em dois 
anos consecutivos, t"Ldquirirá tôda a 

-
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saúa., que será colhida e destruída 
antes do amadurecimento dos frutos 
para impedir a alimentação e repro
dução da mosca. 

bl Tôdas as árvores, cujos frutos 
servem de alimento e hospedagem à 
mosca.. facilitando a sua propagação, 
como goiabeiras e mamueiros, serão 
exterminadas. 

c) Pulverização intensiva . das re
giões afetadas pela praga. 

As medidas que acabamos de pre
conisar são radicais e de resultados 
prontos e seguros. 

Se ao Govêrno, por simples questão 
de economia, n5.o parecer aconselhá
vel a destruição integral de duas sa
fras, poderá adotar solução menos 
drásticas, qual seja: 

a) Determinar que a safra em dois 
anos co~secutivos, seja colhida nos 
meses ele julho, agôsto e setembro, de
positando-se nos frigoríficos o núme
ro de caixas que a capacidade dêstes 
comportar, sendo o excedente, parte 
distribuído pelo mercado interno,· e 
parte doado a t:.rnrra, como meio de 
propaganda da nossa fruta e socor
ro às populações da Europa, o que 
traria certa economia ao Govêrno • 
pois a ven'da da laranja armazenada 
nos frigoríficos seria sobremodo com~ 
pensadora ,aliviando os gastos com 
a debelação da praga. 

b) Colhidas as laranjas, dar-se-ia 
jnício à puhrerização dos pomares, im
pedindo, pela retirada precoce, o 
amadureCimento das Iara::J.jas tempo- ' 
rãs, que alimentam a mosca e ser
vem de hospedeiros. entre uma e ou
tra safra, o que convém evitar. 

Para o êxito· dessas medidas, im
põe-se o emprêgo de milh.:tres de tJ.a
balhadores,- pois a pulverização dos 
pomares deve abranger. de cada vez, 
uma regiil.o i_nt.eira, sob pena de não 
produzir os res:.::ltados desejados. 

Objetar-se-á, porta::J.to, que a me
did::l. é ímp1·atic.ável, no momento, pela. 

carência de J::::lços com que lub a 
ZO!'!:l rural. Mas, a (lebPlf'."~" · .:!a ci
tada p::aga, pelo vulto e i!Í1portãnc'ia 
do · cometimc~tn, escapa necessàr:ia
mente aos rP.cursos c:r-dinários de mão 
de. obra. Terá que ser realizaaa cum 

o emprêgo de meios extraordinários. 
A exemplo do que se fêz na Califór
nia, em situação idêntica a que ora 
se encontra o nosso parque citrícola, 
a União poderá mobilizar, para és.se 
fim, parte das noss·as fôrças armadas, 
entregando ao patriotismo e oôa von
tade dos nossos heróicos soldado~ a 
tarefa ingente de combater e destruir 
a terrível praga, evitando, dêsse modo, 
que pereça uma das nossas fonte:< de 
riqueza. O Exército Nacional, gloril)· 
se, e de tradições fúlgidas em .no.ssa · 
história, não estaria propriamente 
!fora de sua alta mis.são. A luta bélica, 
que tudo desorganizou, deve suceder 
o trabalho harmonioso e fecundo da 
paz. O Exército bem. pode ajudÚ o 
Brasil na batalh_a da produção, eis 
que esta,· nas guerras modernas, vale. 

·tanto como o aço das armas. 

TBANSPORTE E FRETES 

No que concerne a êsse aspecto cio 
problema, impõe-se a adoção das se
guintes medidas: 

1.0 Os fretes nas estradas de ferro, 
principalmente na Central~ do Brasil, 
no tocante ao transporte de laranjas 
e caixas vasias, deverão baixar ao n1-
vel de 1939, para possibilitarem _o 
consumo da laranja nos mercados in
ternos, o que hoJe não é prat,r.ávt:!l 
pela falta de circulação do produto, 
pois os fretes são verdadeiramente · 
proibitivas. 

2.0 Por via marítima, para os por-
~ 

tos do sul e Norte do País, é poSSlVel 
tamoém a remessa de laranja, desde 
que os respectivos fretes baixas~em 

razoà_velmente. Com os fretes atuais 
não· é econômico nem comercial a 
venda de laranjas ·para os citados 
mercados. 

3.0 O transporte das madeiras des- . 
tinadas ao fabrico de caixas; do Pa
raná, e Santa Catarina para os Por
tos de Santos e Rio de Janeiro, deve 
ser facilitado; reduzindo-se tambéiu 
ó:; f1·etes. 
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ALVITRE PARA INCENTIVAR O CONSUMO. DA 

MRANJA NOS MERCADOS INTERNOS 

. Solucionada a questão dos fretes .e 
feito o Abastecimento regular dos 
mercados internos, é possível aumtm· 
tar o consumo da laranja com o em
prêgo das seguintes providências: 

aJ fixar, de acõrdo com os oroma
tologistas, o teôr da laranjada nos 
grandes ·centros consumidores, ::orno 
Rio de Janeiro, São Paulo, Jmz ac 
Fora e Belo Horizonte, :mpedina; o 
abuso que hoje se verifica de pôr-s-; 
a venda, pelo preço de Cr$ 1,00 a .... 
Cr$ 2,00, um copo dágua assucnada 
com algnmas gotas de suco ou extra
to de laranja. 

Com· o estabelecimento da quanti
dade mínima de suco de laranja para 
ca·da laranjada - um têrço de água 
para dois de suco ou quantidades 
1guais - por exemplo -, obteríamos, 
e.~!tomàticamente, um aumento · ae 
300% no consumo atual de laranja 
nos bars, botequins, restaurants, etc. 
com sensível valorisação do produto 
não exporté.vel. Para impedir a resis
tência passiva dos negociantes ganan
closcs e impatrióticos, as casas do gê
nero· seriam oórigadas a servir larao· 
jacta aos seus fregueses. 

b> ao invés de azeitonas, prod~to 
de importação e dispensável às refei .. 
ções, os restaurantes, hotéis e casas 
de pastos em geral, incluiriam no ~~ha
mado serviço uma laranja, que, con· 
sumida ou não~ estava paga, como 
acontece cor;n· as azeitonas. Hoje é 
hábito, nas refeições, como aperitivo, 
a consumação de frutas. 

A fiscalização seria fácil, pois cnda 
estabelecimento do g~nero acirila in
dicado teria que adquirir, no curso do 
mês, laranja à razão de uma por .fre
guês atendido. Apurada a média da 
:freqüência não haveria possibilidade 
de grande burla. 

C) aos escolares, nas merendas, e 
aos soldados, marinheiros e oficiais 
de terra, mar e ar, nas refeições for
l'l.ecidas nos estabelecimentos m!JJta. 
res, na vais e· aéreos, uma vez por dia 
ser-lhes-ia dado como sobremesa uma 
ou duas laranjas. 

Com essa providência, o Govêmo, 
alem de auxiliar a citricultura, escaria 
fornecendo à infância das escolas e à 
mocidade dos quartéis e navios, uma 
fruta rica em vitaminas, concorrendo 
para melhorar o índice alimentar de 
milhares de brasileirôs . sub-nutn•1o~. 

Quanto à medida alvitrada neste 
item só vigoraria nos meses própna
mente de safra, isto é, . de agôsto a 
dezembro, quando há abundância de 
frutos. 

. MERCAD.OS EXTERNOS-EUROPEUS 

O desenvolvimento e florescimento 
·ao parque citrícola nacional adve1o 
c:a .exportação dos frutos para os mer
cados europeus, sobretudo Londres. 

Precisamos, preliminarmente, afas
tar as causas que nos levaram a perder 
êsses mercados. A maior delas - a 
guerra - felizmente já desapareceu. 
Restam as outras, porém menores. 

aJ Por meio de negociações comer
ciais ou mesmo ·a assinatura de um 
convénio ou tratado de comércio, o 
Brasil precisa obter do Govêrno Inglês 
a abolição da taxa que onera a entrada 
de nossa laranja na Inglaterra. en
quanto que a laranja que procede da 
Africa do Sul, recebe, como prêmio ou 
estimulo, 4ma subvenção, o que J"e
sulta afinal em sério gravame para a 
laranja· brasileira na concorrência com 
as demais. 

Antes da guerra, quando o custo da 
vida e a mão de obra não haviam •'lin
da atingido a ascensão astronómica 
que hoJe se verifica, era possível a nos
sa fruta, pela sua melhor qualidade, 
suportar .o ônus alfandegário inglês. 
Hoje. isto n5.o é absolutamente possí
vel, . pois o ·desajustamento da econo
mia frente n inglêsa é alarmante Lá, 
o custo da vida subiu 30% em méaia; 
aqui, atingiu a 300%. Assim, o pt·eço 
que a nossa laranja obterá no mercado 
londrino não pag·ará siquer o custo da 
produção, si tivermos que suportar 
qualquer ônus alfandegário. 

b) A França, a Alemanha, Bélgica, 
Holanda e Suécia são . também merca
dos consumidores de laranja brasilei. 

· ra, se o nosso Govêrno obtiver a redu
ção dos direitos alfandegários que atu-
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almente oneram a importação de fru
tas naqueles pafses. 

MERCADO ARGENTINO 

No momento, é o único mercado ex
terno que recebe laranjas de procedên
cia brasileira. 

Sua incapa!Cidade para absorver a 
nossa produção, mesmo no seu estado 
atual, é manifesto. Sua capacidade 
aquisitiva varia de 800.000 a 1.000.000 de 
caixas. Exportar mais é sujeitar o pro·· 
duto a· fracasso pela quéda vertigino. ' 
sa dos preços. · 

Presentemente, a exportação para os 
mercados platinas não é animàdora 
nem mesmo compensadora. Em pr1~ 
mei.ro lugar, não há orientação ou 
cor.trôle dessa exportação, que os ar
gentinos conduzem ao sabor dos seus 
interêsses comercmrs. Enquanto o 
Brasil não possuir frigoríficos que per
mitam armazenar o produto, aqui, pa
ra exportá-lo' metódicamente, os nos
sos exportadores continuarão à mercê 
do jôgo ou manobra dos importadores, 
eis que as laranjas são remetidas em 
consigna.çiio, sem nenhuma garantia 
real. Fremidos pelo tempo e a neces
sidade de colher:;m os frutos já sazo
nados, os nossos exportadores ou pro
dutores remetem grandes partidas de 
frutr.s pf1ra os portos argentinos, onde 
são recolhidos a frigoríficos. Sempre 
que o estoque atinge a determinados 
limites, os compradores fqrçam a que
da do preço. Não há nenhuma novida
de nisso. E' a velha lei da oferta e 
da procura. A retenção da laranja·por 
dilata.do tempo é danosa, pois a re-

. sistêncla da frnta tem duração limi-
tada que :1ão deve ser ultrapassada. 
Além disso, a fruta, em virtude de 
doenças e máu trato elas árvores, ofe
rece menor resistência que antigamen
te, sendo de notar que a demora· do 
transporte, às mais das vêzes em na
vios n5.o refrigerados, concorre para o 
enfraquecimento dos frutos. 

Assim, o maior prejuízo dos exporta
dores e produtores não reside no preço 
que a fruta alcunça nos mercados ex
ternos, mas na. avaria que os frutos 
apresen ta.m. 

Para obviar êsse inconveniente, .pre
cisamos: a) melhorar o estado de sa-

nidade dos nossos laranjais; b) trans
porte rápido e adequado nas estradas 
de ferro; c) resfriar o produto antes 
de exportá-lo, contando para isso com 
frigoríficos reguladores da exporta
ção; d) navios frigoríficos . para o 
transporte, de modo que a tem
peratura, no decurso da viagem, man
tenha~se inalterável. · 

No que concerne a navios frigorífi
cos é bem -triste e desalentador o que 
ocorreu no Brasil. - Ante:> da guerra 
).)O:õsuiamos dois ou três navios fri
goríficos. Sob o pretexto de conss
guir mr.is espaço para carg,as, foram 
retiradas, dêsses navios, as maquinas 
de refrig.e~ação ! Estas coisas só 
ocorrem no Brasil! Enquanto agía
mos dessa forma, a Arffentina, que 
não possuía navegação transatlântica, 
tem hoje uma fr.ota de bons barcos, 
inclusive alguns frigoríficos, com os 
quais exporta regularmente seus pro~ 
dutos, principalmênte frutas e cãr~ 
l:l.es. Só com .o transporte da la
ranja brasileir·a a Argentina há ob~ 
tido exceLentes resultados par,a •a sua 
navegação, enquanto que nós vivemos 
na dependência da nação irmã. Sem 
uma linha regular de vapores frigo
rmcos, é quase impossível estimular 
a pomicultura entre nós, tais os óbi
ces a vencer no momento da .expor- · 
tação. 

FISCALIZAÇÃO 

:lt ,outro capítulo amargo na histó
ria dá citricultura brasileira. 

Pelos regulamentos em vigor, a 1a~ 
ranja está. sujeita a três espéci:;s de 
fiscalização: 

a) inspeção do pomar; 
b) classificação dos frutos nas ca

sas õMe embalagem; 
c) fiscalização no Cais do Pôrto. 
A rigor:, não existe nenhuma des

sas três fiscalizações. O que e:d~t~. 
em lugar delas, é a extorsão pura 
e simples. 

Os pomares não são absolutamenteJ 
ex.aminadcs pelos técnicos do Mini<J
tério da Agricultura, que não visi.~ 
tam as chácaras e nem .sabem onde 
eb.s estão situadas, mas, para obter 
o certificado de sanidade, o exporta· 
dor paga, por pomar que tenha a;d-

! 
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quirido, Cr$ 50 ,o o em média, e .os 
atestados são fornec1dos de uma só 
vêz, por atacadG ou a varejo ... 

Colhida a fruta é ela encaminhada 
às oa.sas de beneficiamento. Aí exis
tie outra fiscalização teórica e one~ 
rosa. Os fiscais deveriam verifical' 
se a fruta estava sendo embalada de 
acôrdo com as eXlgencias legais, 
quanto a tipo ,e classe. 

lVLa.s, à casa de embalagem, tam~ 
bém, não comparecem. Não acom~ 
panham o serviço nem f·azem insp

. ção de qualquer natureza. A fruta 
é embs.Iada conforme o critério do 
exporta~dor, sem nenhuma assistência 
técnica dos órgãos fiscais. Depois de 
carreg3ido o vagão, o motorista, que 
fêz ,o último carregamento, vai à 
casa ·do fiscal e obtém dêst·e a guia 
de exportação e os demais documen· 
tos necessários. O fiscal não viu 
nada. Não sabe de nada, mas for
nece os papéis indispensáveis ao de
sembaraço da fruta, .re·cebendo in~ 
variàvelmente uma gratificação. Sem 
esta, o testado não sái ... 

O Sr. Campos Vergal - Tais· 
fatos pre.cisam cair no dominio pú
blico, pam que essas extorsões cri
minosas não mais se verifiquem em 
nosso paf.s. 

O SR. GETúL'fü DE MOURA -
~sse o objetivo dc1 meu discurs.o . 

O · Sr. Campos Vergal - Con
gr,atulo-me com V. Ex. n pelo brilhan· 
tismo de sua oração. 

.O SR. GETúLIO DE MOURA 
Agradecido a V. Ex.t~. 

s~ o interessado é reca.lcitr,ante e não 
gosta de distribuir propinas, a fruta 
é !.nv~riàv·elmente cond·enada, perden~. 
do .o exportador mais de Cr$ 20.000,00 
por vagão impugnado. Conhecendo 
os métodos da fiscalização, . todos os 
.expGrt3!dores tratam de ajustar-se 
com os fiscais. As grandes firmas 
pagam-nos mensalmente.· Os P.eque~ 
nGs exportadores pagam por vagão. 
Uma v·erdadeil1a calamidade ! 

Em 1944, na época da grande es~ia
gem que assolou os laranjais, a fruta 
murchou e apresentava pouca resis
tência. Nesse período, os fiscais ele
varam o preço de suas gratificações. 
Uma firma exportadora, entreta.nto, 
que possuía grandes pomares e situa
dos em zonas diferentes, poude esco
lher a fruta e fez um embarque de 
500 caixas em excelentes condições. O 
despachante telefonou avisando que 
os· fiscais estavam com o faro aguça
do, mas tôdas as frutas iam passando, 
mesmo as que se apresentavam em 
lamentável estado de conservação, 
tlesde que a gratificação fôsse refor
çada. O exportador a que nos referi
mos, convencido de que a sua fruta 
era :realmente boa, não autorizoi{;o 
pagamento da gratificação. o~ re§'Ul
tado não se fez esperar: a:frutai foi 
condenada. A partir dêste mom'ento, 
o citado exportador deliberbti at·ender · 
às exigências da fiS'calização· e· sua 
fruta embarcava incólume . como :as 
demais. .;·, ,,:, , .::····,·.:-.: 

Nesse clima de: desonestidàde,. u.té . 
que a fruta alcance :o tombadllho:.: do 
navio, já ,sei··dilfu.u, em. fretes/.·:im
postos, gorgetas:_,, e ::gratilicações,.:: o 

Gomo se vê, a fruta, a cada ope- lucro _eventual do _ e"portador. _ O rc~ 
ração, vai fica11do mais oner::!ida, sultado,'. c,()~ó' é.' ~bvi9',·:~efl.e~é~ af~;~al 
Não termina aí o calvário do expor~ no produtor.· ~·que· o exportador; se 
ta dor. No Cais do Pô1~to está o Gól- t'ixn.l, o p~eço' de iêrtlisição, Ieva ;em 
gota. final. Aguarda.-o a mais ra- 'conta: a:·soma de 'sacrifícios -e 'sangrlas 

~ : : ' ' ! , , ' ' • , I I ~ ' - o ' - ' .' • ' ' ' • • ' ' 

nligerada das fiscalizações. Com a: que ·lhe agtiàrdàm no 1on.'go percurso 
Chegada dO Vagão C011dUZÍl1dO a frU• da CXp'of'taÇâo:; Olldfl' 1tera' de, vêncer, 
ta, surgem as tu1:ma.s de agrônom~s. ' pela fôrça do dinheiro/' as; ériiboséi:t-
Fazem descarregar e abrir três -à de2 .,qas .. d~; fi.sc,a],i~aç~o .. : ,. · · ·, 
caix,as de frutas, conforme o critério :, Urge; -,:em' primeiro·· lugar, ·a:c'abnr 
de cada um, e proced,em a um exame · ci:nn ·a fiscalização( no Cais·: db · Pôrto, 

. perfuntório. Se o despachante ou ·que 'é morosa', cara e :prejUdicial. 'Não 
o exportador já entraram' em eilten- -·se· compreende que o·atestado firmado 
dimentG com os fiscais,. a : frutac é •. pelos r fiscais ,:aa·j·seoretaria • de' Ag-H
aprovada sem mats; delongas.· :''Màs, cultura do Estado do Rio; que,. no 

' I . 
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caso, agem com expressa delegação do 
Govêrno Federal, não baste ao de
sembaraço da fruta. Se é necf.ssária 
a ação dos agrônomos que funcionam 
no Cais do Pôrto, o curial, o lóg1c.:; é 
que êles exerçam . a sua fiscall.Zf-l,çã.o 
nas casas de o·eneficiamento, onde a 
J.nspeção poderá ser completa e efici
ente, evit~ndó o:S prejuízos da fruta 
ser condenada no Cais, depois de em
bltlada e onerada pelo frete, o que 
representa um prejuízo irremediável 
para o exportador. 

A fruta só deve ser examinada no 
Cais, quàndo ocorrer algum atraso ou 
acidente no transporte, que faça 
presumir a existência de avaria. Nos 
demais casos, 9 atestado que acom
panha a fruta deve bastar para o seu 
desembaraço. 

Com essa · providência, a ação ma
léfica deis fiscais perderia muito de 
sua nocividade, aliviando o exporta
dor de gastos supérfluos e .ilícitos. 

Saneados os pomares e libertada a 
laranja, dos fretes, impostos e fisca
lização arbitrária .e maliciosa, é pos
sível ainda recuperar o parque citrí
cola nacional, com a restauração das 
árvores existentes e a . plantação de 
novas. 

E' preciso, entretanto, que haja um 
plano de defesa e uma certa unidade 
na ação .do Govêrno, para prevenir a 
improvização, o desacerto ·e a· descon
tinuidade adnJ.:nistrativa. 

No terreno da citricultura o campo 
a explorar é vasto e as perspectiva& 
são as mais animadoras, se houver 
ordem, método e pÚtnejamento prévio 
na execução do trabalho. 

O Brasil pode e deve .tornar-se um 
p~ís citricultor por excelência. Nada 
ainda p•·uü.uzin}os, tendo em vista que 
a Ari1érica do Norte e a Espanha pro·· 
duzéin, por ano, 117.000.000 e .... ; . 
22.000. 000 de caixas de laranjas, res· 

· pectivamente. 

A nossa fruta, em qualidade, sabo\ 
e res:stência supera .as similares. Fal· 

. ta-nos apenas organização. Obtida 
esta, passaremos a influir, em futuro 
próximo, no mercado mundial de fru
tas cítricas, com resultados "Salutares 
para a nossa economia. 

O Sr. Barreto Pinto - v·. Ex.a está 
sendo .ouvido com a maior atenção, 
pelo grande conceito -em que é tido 
nesta Casa. P•crmita-me, entretanto, 
que acrescente ao brilhante discurso 
de V. Ex. o. êste aparte: antigamente, 
quando nada tínhamos, passávamos 
fome, dizíamos que estavamos "a pão 
e laranja." Ontem, um cronista ra
diofónico, o Sr. Carlos Brasil, na Rá
dio Mayrink Veiga, repetia a mesma 
coisa e acrescentou: hoje passamo& 
fome e não temos nem pão nem la
ranJa ... 

O SR. GETúLIO MOURA - .Ell
tendo que o Brasil deve encarar seria
mente o probkma do trigo. Precisa
mos libertar-nos da s:tuação humi
lhante de importadores. Precisamos 
fazer campanha . nacional· para plan
tar trigo, trigo e mais trigo, até que 
obtenhamos, como no Império, o ne
éessârio ao nosso consumo e à ~xpor
tação. Devemos plantá-lo com serie
dade, não para o efeito de filmes ou 
fotografia, mas com vontade de pro
duzir, de prosperar, de bastar-nos a 
nós mesmos e, se possível, exportar o 
produto. 

O que acabamos de expor, Sr Pre
sidente, são verdades palpáveis, ex
traídas de fatos vivos e concretos. Em 
as aflorando, visamos tão sõmente 
concorrer com o nosso depo:mlmto 
para a solução de um problema fun
damental para os interêss·ss económi
cos do Brasil, que estão mais lig·ados 
ao campo que às cidades.· Náda, toda
via, lograremos realizar de útil e per
durável, se não modificarmos as nos
sas tendências e ditetrizes, tôdas 
orientadas no sentido das soluçõ·es 
empíricas. 

Que a advertência de Alberto Tôr· 
res tenha a virtude de déspertar a11 
fôrças vivas da nacionalidade, curan· 
do-as do seu "estado · endêmico de 
dissolução: 

"0 nosso País precisa, doe uma ·ve?. 
por tôdas, formar um espírito e uma 
diretriz prática, que o conduza sal-

. ' vando-o do atravancamento das opi-
niões e das tendências particularistas 
e sistemáticas, em que está div:dido, 
a organ1zar e pôr em movimento ao: 
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suas próprias fôrças." (Muito bem; 
muito bem. Palmas.) 

' O SR. PRESIDENTE - Devo co
municar aos Srs. Representantes que 
S. Ex.a o Sr. Ministro João Neves da 
Fontoura, c·om.pare;ceu na sexta-fe!ra, 
à tarde, a esta Assembléia, a flin de 
transmitir-~.:le convite para se fazer 
representar nà posse do Exmó. Sr. 
Presidente da · Repúbl1ca ·Argentina. 

Consulto a Casa sôbre se dá aqui
escência a ess.a representaçao bem as
sim quanto a !O·l tna pela qual se deve 
fazer a escolhs j~s membros que a 
devam compor. Qualouer dos &·$. Re-

. presentantes que desejar manifestar
se a respeito poderá usar da palavra. 
(Pausa.) 

Aceito o con1•ite, a Mesà -solicita 
sugestão sôbre ~- ~urina da represen
tação: se a Assemhlé.ia qutlr indicar 
por eleição ou se prefere mcumbi-la. 
de escolher os reprecoentantês. · · 

O SR. JURANDIR PIREs <Pela 
ordem) - Sr. Presidente, creio que 
traduzo o pensamento d-os deili.als éo
legas propondo que a Mesa · flque in
cumbida dessa tare.fà., . (Ápoiàdos.) 

O SR. PRESIDENTE ~- O. ilustre 
Representante Sf. Jurandir Pires, 
apoiado pelo Sr. Aurellano Leite e ou· 
tros colegas, propõ.e seja a Mesa en
carregada de providenciar quanto · à 
escolha da Comissão. 

Os Srs. que concordam cJm a pto
posta, queiram levantar-se. (Pausa.> 
Es~á aprovada. 
O SR. PRESIDENTE. - Está finda 

a hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais 168 Senhores 
Representantes: 

Partido Social Democrático 

Acre: 

Castelo Branco. 

Amazonas: 

Alvaro Maia. 
Valdemar Pedrosa. 
Leopoldo Peres. 
Pereira da Silva. 

Pará: 
Magalhães Barata. 
Alvaro· Adolfo. · 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittencour·t. 
Carlos Nogueira. 
J,oão Botelho. 
Moura Carvalho. 

Maranhão: 

Clodomir Cardoso. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 
Afonso Matos. 

· Piauí: 

Renault Leite. 

Ceará: 
Moreira da Rocha. 

Rio Grande do Norte: 

Díoclécio Duarte. 
Valfredo Gurgel. 

Paraíba: 

Samuel Duarte. 

Pernambuco: 
Navais Filho. 
Etelvina Lins. 
Agamemnon .àfagalhães. 
Jarbas Maranhão~· · 
Gercino Pontes. 
Oscar Carneiro. 
Costa Põrto. 
Ulisses Lins. 
Ferreira Lima. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 

Teixeira de Vasconcelos. 
Góis Monteiro. 

Sergipe: 
Leite Neto. 
Graco Cardoso. 

.Bahla: 

Pinto Aleixo. 
Lauro de Freitas • 
Aloísio de C~stro. 
Regis Pacheco. 

Negreiros Falcão. 
Altamirandó Requião. 
Eunápio ~~ Queiroz. 

-

' ; 

,, 

I 



l 
-416- ',, 1 ..... ,. 

Espírito Santo: Antero Leivas. 
Manuel Duarte. ~ Carlos Lindemberg. Sousa Costa. '·' l Vieira de Rezende. Bittencourt Azambuja. + 

Alvaro Castelo. Pedro Vergara. 
Asdrubal Soares. Herofilo Azambuja. 

Distrito Federal: Baiard Lima. 

Jonas Correia. União Democrática Nacional 

Rio de Janeiro: Pará: 
11 

p.ereira Pinto. Agostinho Monteiro. I 
I~ 

Amaral Peixoto. Epílogo Campos. ., L 
li. Paulo Fernandes. Maranhão: 
1:. Heitor Collet. Alarico Pacheco. 
11:· Acúrcio Tôrres. Antenor Bogéa. ,. 

Erigido Tinoco. 
Miguel couto. Piauí: 

Minas Gerais: Esmaragdo de Freitas. 

Levindo Coelho. Adelmar Rocha. 

Benedit.o VeJadares. Ceará: 
Rodrigues Seabra. Plinio Pompeu. 
João Henrique. Gentil Barreira. 
Augusto Viegas. Fernandes Teles. 
Gustavo Capanema. José de Borba. 
Celso Machado. Leão Sampaio. 
Olinto Fonseca. Alencar Araripe. 
r~air Tostes. Edgar de Arruda. 

São Paulo: Rio Grande do No~· 
Cirilo Júnior. Ferreira de Sousa. 
Gofredo Teles. José Augusto. 
Antônio Feliciano. Aloisio Alves. 
José Armando. 

Paraíba: Lopes Ferraz. 
Vergniaud Vanderlei. Goiás: João úrsulo. 

i 
Diógenes Magalhães. Plínio Lemos. 

I João d'Abreu. Fernando Nóbrega. 

I 
Guilherme Xavier. Osmar Aquino. 

M::tto Grosso: Pernambu<:o: I 
i Ponc·e de Arruda. Lima Cavalcanti. I 

I Martiniano Araújo. Alde Sàmpaio. I 

João Cleofas. ' Paraná: 
I 

Flávio Guimarães. Gilberto Freire. 

Munhoz de Melo. Alagoas: 
João Aguiar. Freitas C a valcanti. 

Santa Catarina: Mário Gomes. 
I Rui Palmeira. 

Orlando Brasil. 
Roberto Grossembacher. Sergipe: 

Rio Grande do Sul: Valter Franco. 
Heribaldo Vieira. 

Gaston Englert. •• 
Brochado da Rocha. Bahia: 
Elói Rocha. Otávio Mangabei:ra. 
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Luis Viana. 
Clemente Mariani. 
Dantas Júnior. 
Rafael Cincurá. 
Nestor Duarte. 
Aliomar Baleeiro. 
Alberico Fraga. 

Distrito Federal: 
Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 
Euclides Figueiredo. 
Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 
Romão Júnior. 
José Leomil. 

Minas Gerai·s: 
Gabriel Passos. 
Milton Campos . 
Licurgo Leite . 

São Paulo: 
Paulo Nogue1ra. 
Aurellano Leite. 

Goiás: 
Domingos Velasco. 

Mato Grosso: 
Agrícola de Barros. 

Santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 
Tomás Fontes. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 
Luis Lago. 

Distrito Federal: 
Rui Almeida. 
Benjamin Farah. 
Vargas Neto. 
Sega.das Viana. 
Benício Fontenele. 
Barreto Pinto. 

São Paulo: 
Guaraci Silveira. 
Romeu FiorL 

Paraná: 
Melo Braga.· 

Partido Comunista do Brasil 

PcmP.mbuco: 
GreJ;ório Bc:zerra. 
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Agostinho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: 
Carlos Prestes: 
Mauricio Grabois. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 
Claudino Silva. 

São Paulo: 
Osvaldo Pacheco. 
Caíres de Brito. 

Partido Republicano 

Pernambuco: 
Sousa Leão. 

Sergipe: 
Durval Cruz. 

Minas Gerais: 
Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Mário Bralj.t. 

Partido Popular. Sindicalista 

Bahla: 

T·eódulo Albuquerque. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 
Arruda Câmara. 

Partido Republicano Progressista 

São Paulo : 

Campos Vergal. 

_, 

O SR. JURANDIR PIRES <Pela 
ordem)· - Sr. Presid.ente, pedi a. pa
lavra ·para, em complemento a meu 
discurso de ontem, encanunhar à Mesa 
o seguinte requc:rlmento de informa
ções; (Lê.) 

REQUERIMENTo N, o 158, DE 1946 

Solic1Jta informações do Gover
no a respeito d:o carvllo entregue 
pelo Govêrno americano à Estra
(la de Ferro Central do Brasil, 

Requeiro· a V. Ex. a. que peça ao 
govêrno 11,s sc~::;:in+.es informações: 

1) Se o govêrno Americano adian
tou ·a entrega das cotas de carvão 
destinadas à Central do Brasil nas 

i' 
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vésperas ·da invasão do Continente 
Europeu. 

2) Se a Central do Brasil negociou 
com firmas particulares parte dêsse 
carvão e em que quantidades, e em 
que condições. 

3) Se uma das firmas retardou a 
sua retirada do Parque Carvoeiro, 
sendo multada pela própria estrada a 
razão de Cr$ 1,00 por tonelada e por 
dia. 

4) No caso afirmativo, se essa .mul-
ta foi dispensada. . 

5) Se a Central do Brasil reduziu 
os seus trens em virtude da falta de 
carvão. -

6) Se, ainda por essa época, a Cen-
tral ·não estêve ameaçada de parali
sar o seu tráfego por. falta de car
vão. 

7) Se a Marinha de Guerra socor
reu a estrada nessa emergência. 

8) Se a América não aumentou a 
cota de carvão e em que quantida
des. 

9) No caso afirmativo, no intervalo 
que decorreu até a chegada da cota 
suplementar do carvão, quais os na
vios torpedeados na nossa costa .. 

O SR. PRESIDENTE - Acha-se 
sôbre a mesa o seguinte requerimento 
firmado pelo ilustre representante Sr. 
Medeiros Neto e outros, para que se 
consigne em ata um voto de pezar 
peLo falecimento de S. Em.11 o Car
dial Gasparri, ocorrido em Roma, a 
19 do corrente. 

Requeremos a V~ Ex.a que, con
sultada a Casa, mande inserir, nos 
anal~ dos nossos trabalhos um voto 
de pezar pelo .falecim~nto do eminen
te Sr. ·CardiFtl, Dom Henrique Gas
parri, ocorrido em Roma, aos 19 do 
vig~n~-J?êS. Cumpre salientar que S. 
~111:enCla, cpmo arcebispo titular, 
funcionara, por durante dez anos à 
testa_ da Nunciatura A,postólica, {un
to ao nosso Govêrno, na qual rele-, 
vantes ·serviços prestara, rio sentido 
da intensificação dos nossos laços 
diplomáticos com a santa Sé. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 
1946. -Me.àeiros Neto. -Luis Mér
cio. - Daniel I!'araco. - José Ma-

ria. - Waltredo Gurgel. - Ntcolau 
Vergueira. - Manuel Duarte. 

Os senhores que concordam com a 
a inserção em ata dêsse voto de pe. 
sar, queiram levantar.se. (Pausa.> 
Está aprovado. 

O SR. ALFREDO NEVES - Se
nhor Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. ALFREDO NEVES (pela 
01'dem) - Sr. Presidente, tenho sido 
Interrog-ado por alguns ilustres co..:. 
legas desta Casa, relativamente à ati
vidade da Comissão de Investigação 

· Econômica e Social. Quero explicar 
à Casa que nosso trabalho tem pros
seguido ativo e regularmente. Mas, 

. Sr. Presidente, to~os nós conhecemos 
as dificuldades com que lutamos 
sempre que precisamos coligir da
dos que possam realmente esclarecer 
a situaçB."o. econômica e social do· país, 
o,proximando, em relativa exatidão 
numérica, as impressões que pode
mos formar, quer pela observação 
pessoal, sempre limitada, quer pelas 
superficiais e' reduzidas informações 
do conhecimento ou alcance mais 
geral. 

Essa dificuldade decorre de alguns 
fatores principais: 

- a grande · dispersão das fontes 
coletoras e elaboradoras de informa-

. ções, a qual foi sem dúvida reduzlda 
pelo louvável esfôrço de coordenação 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, de sorte que, conhecer 
as fontes chega a constituir unia es
pecialidade, diminuto como é, o ma
terial publicado;. 

- o desaparecimento dessas fontes 
para elaborar, analisar e publicar os 
dados colhidos, dos quais . existem, 
como verificou a Comissão, grande 
massa de material por aproveitar; 

- as discordâncias e contradições 
existentes entre dados relativos aos 
mesmos fenõmenos, oriundos de fon
tes diversas; 

- a insuficiência dos inquéritos es
tatísticos e dos estudos econômicos e 
sociais; 

- a falta de um órgão que estu
de. permanentemente a conjuntura 
econômico-social, uma espécie de la-
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boratório estàtístico, provocando e 
orient:l!!clo os inquéritos, e servindo 
de clearing house dos estudos dos vá
rios órgãos especializados, e de recur
so de pronta informaÇão para os vá
rios serviços administrativos e para 
o Poder Legislativo. 

Seria. facílimo à Comissão e a cada 
um dos seus ilustres membros ela
borar rclatóricis, apontar aspectos ge
rais da insuficiência alimentar, da 
precariedade dos transportes, da in
flacão monetária. e tantos outros as
peétos, se!ll que; porém, isso avan
ç-asse Eluit:o mais do que é do conhe
cimento ou da discussão geral. 

Não poderia bastar à Comissão o 
método dos depoimentos, que ela, en
tretanto, está utilizando, compreen
dendo o seu alto alcance democrático, 
pela oportunidade de fazer ouvir re- . 
presentant:)s de vários grupos de in
terêsses e de opiniccs, bem como de 
técnicos e pesso:?,s categorizadas de 
várias classes e regiões do país, es
tranhas aos quacjros do Poder Le-

• gislativo. Muitas informações auto
rizadas são ,por êste modo colhidas. 
Mas sabemos que não podem bas
tar, e.té porque os depoentes não po
derão satisfazer a tõdas as dúvi
das e interrogações que todos for
mulamos sôbre a situação do país, 
porque também êles, por mais' espe
cialistas que convidemos a falar, não 
podem dispor no Brasil dos dados su
ficientes. 

O grande mérito dos depoimentos 
é provcca1· constatações e análises, 
tanto mais que, nesse setor de ati
vidades, não podemos. julgar por con
vicção, mas com provas objetívas. E 
só sôbre dados desta natureza, cui
dadosamente analisados, é lícito, no 
delicado campo dos problemas eco
nómicos e sociais, sugerir soluções 
que aspirem à efetividade. 

Nosso trabalho tem sido, na maior 
parte.ç,,,~i!encioso. Pedimos a colabo
ração 00de alguns distintos técnicos, 
que acumulam esta atividade às suas 
funções ordinárias, e sem qualquer 
compensaçfio material. :t:.:sses técni
cos. por sna vez, solicitam a ajuda 
de outros especialista e de serviços 
públicos e entidades privadas. 

Estamos assim colhendo um mate
rial abundante, em parte inédito, 
cujo maior mérito é o de coligir os 
informes das variadas fontes, permi
tindo comparações, correções e a ve
rificação das lacunas. Sucedem-se as 
reuniões fechadas entre os senhores 

· Deputados das Subcomissões e os 
técnicos, para o estudo do material 
e a sua elaboração. :t:.:ste trabalho, 
realizado, pràticamente até agora sem 
contar com pessoal amdlíar, tem sido 
penoso, e naturalmente demorado. 
Temos nos valido da ajuda ele vá
rie.s repartições e entidades, devendo 
de logo salientar a do pessoal e dos 
serviços da Fundação Getúlio Var
gas, do Departamento Nacional de 
Indústria e Comércio, do Serviço de 
Recenseamento e outros órgãos do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, da Confederação Nacional 
da Indústria, e da Comissão Orga
nizadora do Instituto d'e Serviços So
ciais do Brasil, em cuja sede fre
oücntemente nos retinimos, cercados 
dos seus gráficos e -cartogramas, e 
utilizando o seu material e alguns 
dos seus auxiliares. · 

Solicitamos a alguns serviços públi
cos e entidades privadas da·dos e in
formes muitos dos quaits têm custado 
a chegar. Com o material já reunidÓ 
e a reunir dentro ·de alguns diasl' cre-. 
mos ficar de posse de um documentá
rio que permita ·à Comissão conclu
sões mais seguras. Não se suponha, po
rém, que apresenta,remos completas ra- . 

· diografias da s~tuação nacional. Não 
possuímos recursos para isto. Nem foi 
possível realizar todos os exames, mes
mo suuerficiais, nem reunir tôda a. 
documêntação existente, mas que pre
cisaJ ser desintegrada, com mais tra
balho, dos arquivos, dos fichários e 
dos mapas Hollerith. Os dados que . 
serão apresentados se referem à pro- . 
dução primária, ao consumo .dos arti· 
gos essenciais, à produção industrial 
e ao consumo de certas matérias pri
mas e energi8!, bem como de materiais 
de construção, ao número de trabalha
dores, salários, custo e padrões de vl
da, sobretudo alimentar, a alguns as
pectos do problema agrário, ao co
mércio exterior, às finanças da União, 
Estados e Municípios e aos principais 
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índices monetários. Seria longo deta
lhar. Examinado pela Comissão todo 
êste material, como já está sendo fei
to, surgirão dúvidas, a S(;l'em esclare
cidas, quanto possível, através ele no
vos intzrogatórios e inqu6rltos. Evi
dentemente, nem tôdas as dúvidr.s po
derão ser afastadas, pois, como escla
reci de início, a documentação exis
tente é precária. Basta diz.;r qt~e o 
'Brasil ainda não r·ealiza o cálculo d:. 
renda nacional, e os levantamcntc·s 
do balanço de pagamentos internacio
nais e dos índices de preços. A Comis
são iniciando o exame e envolvendo-se 
no emaranhado da·s pesquisas de ele
mentos nece&sários a bem cumprir a. 
dificil tarefa que lhe foi atribuícla pc
la indicação Mangabeira compreendeu 
que a sua missão é de âmbito mais lar
go do que aquela que, segundo muito::; 
críticos, porventura bem inspirados 
na sua impaciência, lhe teria sido atri
buída. E à proporção que prossegue 
na suas inda.gaçõe's e melhor se en
fronha nas nosas estatísticas de asun
tos econômicos, financeiros e mesmf'l 
sociais, mais se convence que a realiza .. 
ção da sua finalid~de precípua me
lho·r será conduzida se iniciar também 
e desde logo a coletânea de uma do
cumentação permanente para 9 Con
gresso, a qual servirá de base aos fu
turos tr::vbalhos das comissões enca r
regadas dos problemas económicos e 
financeiros, de assistência e seguros 
sociais e até de diplomacia, no seu 
aspec•to, hoje tão decisivo, de política 
comercial. ll:sse documentário, deverá, 
a ·seguir, abranger um índi.ce mbucio
!30 de legislação e de fontes bibliográ
fica·s, incluindo periódicos, e ainda o 
prosseguimento da documentação esta
tística, agora iniciada e entregue a 
técnicos de reconhecida competência f 

indiscutível probidade profissional. Sô
bre tais propósitos tive me\Smo oportu
nidade de conversar com o Exmo. Se
nhor Presidente da República, que 
acaba de colocar a,o serviço da Comis
são que tenho a honra de presidir e 
que com tamanho desvêlo e dedicação 
se entrega ao estudo de elementos bá
sicos para poder concluir sÕbre as con. 
dições em que se encontra o país sob 
os pontos de vista da inflação, custo 

de vida e greves, instalações e outros 
recursos de ordem material e o pessoal 
da I..S.S.B., instituição que recomen
da e confirma a alta capa>c1dade orga
nizDJdora de seu ilustre presidente o 
Sr. João Carlos Vital. Mas, Sr. Presi
dente, ::ts dificuldades para cumprirmos 
a nossa t:l.refa. s~o de tôda ordem. Ain
da hoje, tivemos ouvindo a dois dignos 
operários, o Sr. Sebastião dos Reis, 
tecelão, e Sebastião Magalhães Sobri
nlw, marcineiro, que trouxeram ele
mento:s valiosos para o trabalho da 
Comissí:w, informações que não pode
rão ser totalniente aproveitadas para 
exames posteriores, po·r isso que os dois 
funcionários, que aliás não pertencem 
ao Côrno te,quigráfi.co da . Casa, que 
fazem Õ apanhamento dos nossos de
bates não puderam comparecer ao 
trabalho, o que vêm fazendo principal
mente por espírito de colaboração. E 
dadas a natureza e a, importância das 
investig·ações a que estamos proceden
do na parte referente a inquéritos pes
soais não podemos também prescin
dir do auxílio de estenógrafos. Por isso 
solicito a V. Ex. a as providência-s que 
julgar necessárias e possíveis para 
que às têrças e sextas-feiras não nos 
faltem tão úteis colaboradores. (.Mui
to bem.) 

O SR. PRESIDENTE . - Tomando 
em coniSideração o apêlo do ilustre Pre
sidente da Comissão de Investigação 
Econômicao e Social vou procurar aten
dê-lo. Acontece que o côn)o taquigrá
fico da casa não dispõe de profissio
nais em número excessivo, sendo ainda 
de acentuar que os mesmos também 

··estão atendendo ao apanhamento das 
se\Ssões da CÓmissão da Constituição. · 
Terminado êsse serviço, talvez seja 
possível satisfazer, no que terei gran
de sat~sfação, ao pedido do nobre Re
pr.esentante. 

O SR. ALFREDO NEVES- Agra~ 
de·cido a V. Ex. a pela atenção. · 

O SR. RUI ALMEIDA. S·r. 
P~·esidien1ie, peço a pa1a1Vl'a, pela o:r
dem. 

O SR. PRESIDENTE - 'IIem a pa
J:a.wa o nob~e RepreseDJtante. 

O .SR. RUI ALMEIDA (pela ordem) 
- Sr. P·l1esidentte, apesar de alguns 
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j>orna:is - aliás, em pequeno núme
a:o - ass,eve.m:rem que o Paa-tido 'I'.l'3J
balhista Bra&i.l!eiro não cuida dos in
terêsses dos tmahalhadwes, desejo ler 
um telegmma dtrigido a V. Ex.11, na 
qu;a;!Lda;cLe de Pireside:nte des,ta Casa, e 
um o!fício do Sindicato dos Músicos 
P~rof.iJSs1ol1Jais do Rio de Janeiro, de~
sampail'ad~os, êSJtes, depois do f,ecm
mento dos cassinos. 

O te~egrama está assim redlig:Ldo: 

1 "Ó Sindic:.'3.1to dos Músi·C·OS Bro
Jissicmi.s do Rio de Ja:neiro como 
orgã.o l1epres~Cntartiv,o de ,sua nu
meQ··o,sa class'e ·vem te1s:temunhaQ· 
seu pa·,of'U:Ilido reconhecimento pelo 
a.poío esponrtlam•e,o pil'~esta.do pel>os 
Deputados Rui Almeida e Benja
min F.al1ah que demoa:m,tira.rom 
peln desvelo e abneg.~&o em fa
vor dos i:n;f;ea:êss,es ligitimos des.ta. 
classe o quanto honmam e enobre
c·em o Pall'tidio Tr.abalhis,ta Ba-asi
Ieia:o pt Comissão Executiva .pa:o 
interêsse Músicos Cail'los Nilo R:ó
me·o Silva Geraldo Mkanda. '' 

O ofícto a que a~ludi acha-s>e con
cebido nos segümtes têrmos: 

"Gompanheiro - Deputado, Li
dei· clJa Bancada T.ra.ba.Jhisrta na 
Câmauia Con~&tituln!te: 

Os abatb{o-assimdlos., memba:oo 
da Comlssão Executiva Reivindi
caJd.ora dos DbeLtos dos Músicos 
designada por assembléia do Sin
dicML dos Músicos Profissionais 
do ruo dle Jenewo, cm vi:r.tUidte 
dos bons resultados que es,tão sen
do co1hido.s pela intenrençi::·o dessa 
b::w.1ca.d:a na so1uçi1o do caso re· 
lativo ruo 'encetrramenrto legai das 
a,tividades· de jo.go, quer agrade
cer a tôcla bal!lca.da trabalhista o 
muilto que v~em fa·zendo patr'a a 
11epa.:r~ção dos dire1to.s tra-balhistas · 
que s.S~Sà:sbem a,os músicos pro!is- · 
sionaàs e a todos os demais em
p11egad,os que exercem· p~·.ofiss:ão 

nos Oa.ssinos e compl,e:i-:os horte
leh1os que explorav:am a a'tiv1da.
de hoJe coruidemdla pircihlda. 

C:mr.ca de c1uz.2nt·ns mil pl.1ofis
si>ona.is, de tôdas f!.IS e.sped'es e ca
tegorias, me'!1eceram a p1:m:t if.IC:s:ls
;8ncla clio P,a;J•tino Trnbrt,J'hi~·tr, 

Bil'as.i1eia'o, mórmenrte a1tmvés eLa 
insigne coopera.ç.ã,o d:os Gomp-De
putados Rui A lme1da, B·erujamin 
Far.ah e Segadas Viana além do 
mui·to que, em a.po1o des'S:a ação 
f~ez o Dia:eitório RegiOOJ·al do P. 
T. B. 

Out!l'a.s me:di,dfus ainda 11esta:m 
toanaT, mas de cujo sucesso não 
r.e,SJta dúvida, em face do muito 
que tem feito, e concretamente 
:re~vli~ado, o Par•tic1o T~ahalhi.st'a 
BraiSUe.ixo. 

De~ea'JJas e dez·enas de milhaires 
de pess.orus a.cham-se hoJe muito 
espera.nça.d:as que a fome, a mi
séx.ila e o desemprego nã,o os en
contrem abandonados. 

Constituiria grave inj.USitiç,a nã.o 
f.risar o alto sentido de a.ssistên
da social. que lhes v~em p~reSite.ndo 
o P.oe:llea· Executivo, na pessoa dos 
ilust11es Presidente dia Naçfu> e 
Ministro do Tra.balho, os Exmos. 
Srs. Gal. . Gaspa,r Duto:a e Negrão 
de Lim:a, que bem demonstral'I8Jll 
comp.reendetr o que .seJam os 
problemas dos trabalhado:res. 

Pedimo.s inclua o Gompaooeiro 
noo axquiv~o.s do Paa:tido esta men
sagem de agrade>Cimento." 

Era tudo que tinha a dizer. (Muito 
bem; muito bem). 

(Durante o discurso do Sr. Ruy 
Almeida; assume a presirtência o 
Sr. Laura Lopes, 2.0 Secretár~o.) 

O SR. MILTON PRATES - Senhor 
Presidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. MILTON PRATES (pela or
cZem) - Sr. Presidente, venho à tri

·buna para tratar de assunto de rele-. 
vância excepcional - a ligação ferro
viária entre· a· Sul e o Norte do país. 

Pediria a V. Ex.a, Sr. Presidente, 
fôsse incluída em o.rdem do dia a in
clicaçi'io n.0 35, assinada por alguns re

. presentantes do Estado da Bahia, e 
pela qual se solicita desta Assembléia 
seja sugei·ida ao Poder Executivo a con
clusão do trecho ferroviário de Bru· 
ma.do, naque1o Lsta,tio, a Monte Aznl, 
em Mina:.:; Gorais. 

-
I 
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Basta dizer que se trata de ligação 
entre o Sul e o Norte do Brasil; e, mais, 
que essa ligação permitirá a junção de 
tôdas as rêdes de Sul e Centro com as 
elo Nordeste, para tornar desnecessário 
qualquer outro esclarecimento. Com
preende-se, Cle relance, a importância 
singular dêsse .cometimento, que pro
duzirá, sem sombra de dúvida, os maio
res beneficies de ordem econômica, 
social e involve medida de caráter es
tratégico, de relevante interêsse militar. 

O honrado Govêrno do Sr. General· 
Eurico Dutra, nesta hora de início de 
sua ~dminist~·:v::ã.o, ad;l'ta pwvidênc1as 
seve1·as de economia, no intuito louvá
vel d.e pô;r crciem m.s finanças do País, 
~baliaô.us com a cris·e re.s·ulta.nte da 
guerra. 

A fim de cumprir-se êsse acertado 
intento há. recomendação no sentido de 
ser suspenso o. andamento de obras 
adiáveis. Entendo, Sr. Presidente, que 
a construção do trecho ferroviário que 
lir:a o.s d·oi.s cJ:tremos do País não é 
e não deve ser considerada como adiá
vel; e, ao contrário, Sr. Presidente, 
impêe··se imperativamente a sua termi
n::tç:i<o dcnt;:·o do m.::.is curto pr,azJ, pois, 
pela sua natureza -, tais obras não 
d~vem e não podem ser par&lisadas, 
dizendo respeito com a própria se
gurança nadonal. Além disso, par
te do material da via permanente 
(sejam trilhos e acessórios) que foi 
encomendado na América do Norte, 
já se acha em Salvador, na Bs.hía. 

Dos 358 quilômetros de extensão total 
à:;~, Unha, c-ons-truíram-se 114, que estão 
em tráfego, no trecho compreendido en
tre Contendas e Brumado, no territó
rio bahiano. Com o leito preparado e 
pronto a receber trilhos, há já 132 qui
lômetros, faltando para terminação das 
obras 112, que se acham em construção. 

Assim sendo, Sr. Presidente, a .As
sembléia Constituinte, penso, não ne
gará seu apoio à indicação n.0 35, 
na qual se revela o intuito patriótico, 
de não deixar desfeita uma obra no· 
tável e de grande alcance politico, no 
elevado sentido desta expressão. Sus
pendendo-se a construção da linha f(:r• 
11ea, a c1ue me venho referindo, tal me
dida determinaria: não economia oe
ctmiária, mas um grande prejuízo. de 
serviços já ~eitos, de material empre-

· gado, de obras d'arte a se desmorona
rem, causando ainda lamentável dece
pção a todos que vêm na ;, grande lón
gitudinal", retraçada por Francisco Sá 
e iniciada pela brilhante administração 
dêsse benemérito brasileiro, u'a obra 
de alto e nobre sentido econômico, po
lítico e social. 

Peço, pois, Sr. Presidente, que a .r.resa 
inclua em ordem dÓ .:!ia a i.ndicação 
n.0 35. (Muito .bem; muito bem.) 

"/ 

O SR. PRESIDENTE - A indi
cação a que se refere o nobre Repre
sentante já está na ordem do dia e 
consta do avulso: · 

O SR. PESSOA GUERRA - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela,. 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representa.nte. 

O SR. P!TISSOA GUERRA (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, a crise de 
produção e conseqüentemente o en
carecimento do nível de vida, consti
tuem assunto de interêsse nacional. 
Quase diàriamente, temos ouvido nes
ta tribuna, a psJavra de ilustres re·· 
presentantes, abordando, numa atitude 
colabor'a..cionista, as causas e os efei
tos dêsse lamentável problema econô-· 
mico. Filho do interior, homem .do 
campo, ocupo hoje esta tribuna, em 
defesa da minha gente, gente até 
hoje esquecida pelos poderes -públicos. 
Sr. Presidem te, estamos reunidos em 
Assembléia democrática. Temos aqui 
representantes de tôdas as classes do 
Brasil. Vejo engrandecendo êste re
cinto, figuras as mais notáveis de 
juristas, de médicos, de sociólogos, de 
economistas, de jornalistas, de mili
tares, de sacerdotes, etc. numa repre
sentação das mais dignas que já . in
tegrou o parlamento nacional. E, Se
nhores Constituintes, vejo também 
se engrandecendo em tão honrosa com
panhia de representantes das duas 
maiores classes da nossa produção -
operários e agricultores, o fato repre
senta evidente conquista dessas du:J.s 
classes laboriosas do país, classes que 
muito têm contribuído para a noss::~. 
grandeza e para o nosso progresso. 
Sou, Senhores Constituintes, com 
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muita honra para mim, um dos re~ 
prêsentántes, nesta Assembléia, dos 
agricultores. 

Até . hoje, Sr. Presidente, os h·J
mens públicos do Brasil, ainda não 
se convenceram da import~ncia que 
merecem as classes agrícolas do país. 
Atualmente estamos diante da maior 
crise rle · produção da nossa história. 
Crise que no próximo ano será triurto 
maior, porque, Senhores Represtm
tantes, o agricultor · que vencendo 
tectos os obstáculOs, incentivou a sua 
produção, e que não conseguiu meios 
para transport:1~la aos centros con~ 
sumidores, não se .lanÇará no ano pró
ximo a outra aventura. Diàriamente 
podemos ler. nos jornais, verdadeira 
inflação de palavras sõbre produção, 
mas até agora, nenhuma medida foi 
iniciada, no sentido de resolver tão 
angustiante problema, nenhuma ori
entação planLficada foi pelo menos 
cogitada. 

Pensam alguns, que produzir, é 
sõ1ilerite mandar plantar; de que 
serve inaúdar plantar se o go
vêrno não oferece meios para tal 
fim; . para qUe . produzir, se os 
agricultores não têm transportes que 
assegurem o esçoame11to dos seus 
produtos; que importa incentivar a 
pecuária, se assistimos de braço::; cru~ 
zados, o fazendeiro atravessar a maior 
crise da sua história, sem recursos, 
e sem encontrar no mercado o arame 
farpado tão necessário à organização 
d!lS suas fazendas, que adianta acon
selhar a intensificação da lavom·a, se 
o Ministro da Agricultura, não tomou 
providências no sentido de tornar a 
enxada acessível a todos os lavrado
res, quando· sabemos que esse ru,;u: 
mentar instrumento· agricola, custa 
atualmente no interior do p9.i:::, cêrca: 
de Cr$ 30;00; por que se fala. tanto 
em produção, quandc a nação não 
possue nenhum estabelecimento ban
cário, destinado a se1.1 fomento e que 
faz o financiam~nto à sua agricultura, 
através da carterra a.gTi·cola do Banco 
elo Brasil, cuja orientação varia sem
pre com a mudança de diretor. 

Que adianta tanta h1fla.ção de pala~ 
vras, se o nos:::o trabalhador rural, 
sem a menor nssi.$1;êr.ci~ mécUca, nãa 
dispõe de u::n ml: erêvel leito de hos-

pital, onde possa e~pirar os seus úl
timos momentos? Como ·pode o govêr
nc combater o comunismo se não pro
cura estancar as nossas fontes de mi
séria? Por que tantas comis~ões de 
tabelamento se elas são o ventre onde 
se gera o câmbio negro! Que !lidianta. 
a boa vontáde e as preocupações do 
General Dutra, se o Ministro da Agri
cultura no momento mais difícil da 
vida nacional, fica um mês em Per
nambuco a receber festas e banque
tes, numa demonstração d.e que não 
há problemas de s.limentação! 

O Sr. José Bonifácio - Vossa Ex.a 
bem sabe que, no regime presidencial, 
a responsabilidade dos atas dos Minis

. tros cabe ao Presidente da República. 
., 

O SR. PESSOA GUERR.A - Mas a 
boa fé do Presidente da República a 
r;\nz-t:.•;m cabe discutir. S. Ex. a es
colheu o Sr. Neto Cs.mpelo certo 
de estar nomeando um ótimo au~ 
xiliar para o seu govêrno. Por
que S. Ex.a n~.o compareceu à XII 
E~:posição de Animais realizada em 
Uberaba, certame que contou· Eempre 
com a presença de todos os titulares 
anteriores, pelo menos para dizer que 
o govêrno estava vivo, e que os mi-

. neiros contassem· com o seu trabalho 
no sentido de salyaguardar a grande 
riqueza nacional da pecuária - Se
!Jhor Presidente, embora reconheéendo · 
a boa fé de todos os nossos patrícios 
que ocuparam a chefia do executivõ 
brasileiro, não posso deixar de afir
mar que todos fizeram obras que re
comendam os seus governos como pro
paganda politica:, mas não procuram 
fortalecer de modo algum as bases de 
nossa economia rural. · 

Era eriança, Senhor Presidente, re
cordo com tristeza a época em que 
o Banco do Brasil anunciava, que nãà 
fazia tra.nsações com agricultores, ape..: 
sar de ser o país essenciaJmente agri
cola, pois que tem 65 % das suas ri;. 
quezas no interior. Eis, Senhores Re
presentantes, a causa remota da crise 
de produção que atrav·essamos neste 
ins•tante. E posso afirmar que ainda. 
hoje C'O:Qtinuamos com essa política 
alheiatória aos grandes prÇ>blemas na
ciona!s. O Brasil dentro em breve dei
xará de ser o grande celeiro da Amé~ 

•.'" 
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rica do Sul, para ser o país da fome e 
da desordem. Atualmente há falta de 
gêneros de 1.11 necessidade em quase 
tôdas as capitais do país, e não tar
da-rá, Senhores constituintes, que êsses 
género-s faltarão dentro das próprias 

, fontes d.<A proour;ão. 
· Sem t~s~;istencia de espécie alguma, 

vive o agricultor brasileiro entregue 
à sua própria sorte, sem a meno: con
fJ.amn ll:fiS medidas de proteçao do 
govêi·no. n:nnte desta situação de de
sorganizat~rw dos nossos campos, resta
nos a esperança, de que os adminis
tradores incapazes que ocupam car
gos de evidência Junto ao govêrno do 
honrado General Dutr:a, cujo patrio
tismo a serviço do Brasil ninguém 

· tem o direito de duvidar, reconheçam 
que perturbam a marcha do nosso 
progresso, e numa ati,tude de lealdade 
confessem ao grande brasileiro que 
nã,o possuem capa!Cidade adnúnistrati
va, para servirem de orientadores téc
nicos do seu govêrno. (Muito bem: 
muito bem. Palmas.) 

O SR. BARRETO PINTO - Sr. 
P1·esidente, peço a palavra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavr.a o nobre Representante: 

O SR. BARRETO PINTO (pe'la 
o1·dem) - Sr. Presidente, Srs. Re
presentantes. 

Antes de tudo, devo niostrar à 
Casa um pão que consegui comprar, 
ag,ora, quando vinha para a Assem
bleia. (Exibe um pão) Ainda fui fe~ 
liz obtend.o esta "bomba", que é mi
illha arma. . . <Riso.) 

Em entrevista publicada, há dias, o 
nosso antigo colega, Sr. Augusto do 
Amaral PeixotD, homem que ama. 
a,cima de tudo c: verdade, declarou 
que não foi por escassez de transpor-· 
te que o trigo deixou de vir par,a o 
Brasil. S. Ex.a foi ainda mais po~ 
sitivo, dizendo que "o Moinho M:a
tarazzo enviou a Buenos Alves qua
tro cargueiros. Os navios permane
ceram longos dias na Capital Argen
tina e regressaram vazios porque não 
havf,a trigo". 

O Ministro das Relações Exterio
res, como que refutando ao diretor 

do Lloyd, diss,e ontem que o pecli'do 
feito a S. Ex.a para o envio urgente 
de navios a Buenos Aires, era J)al1a. 

busca.r trigo. Assim, v,emos, de um 
la.do, uma autoric:Lade que nos me
rece a maior fé, o direto~ do Lloyd 
Brasileiro, afirmar que os navios fo
ram em busca de trigo, e, <ie outro 
lado, o Ministro <Las Relações Exte
riores, declar,ar que ,o trigo não vej,o 
por falta de tr,ansporte. 

Fui, então, ao Ministério da Mari
nha, para sugerir a possibilidade tl!e 
que alguns navio3 de guerra pudes• 
sem, a exemplo do que se fazia ao 
tempo da conflagração mundial, tra
zer trigo da República Argentina e o 
feijão, o milho e o arroz que estão 
apod11ec·endo no Rio Rio Grande do 
Sul. 

Ao chegar ao Ministério da Mari
nha ·não dedinei minha qualidade de 
Deputado. Logo no saguão me in
formaram que eu não poderia faLar 
com o Sr. Ministro da Marinha, por
que S. Éx.• se ·encontrava n:a Amé-
rica do Norte. · 

Não desanimei: se o Ministro não 
está, por certo conseguir,ei falar com 
o seu substituto. Acontece, porém, 
que S. Ex. a também não se ~achava 
lá. 

Dirigi-me ao Ministério da Aeronáu
tica, para ver se teria um entendimen
to com o Chefe do Estado Maior da 
Aeronáutica. Lá comunicaram-me que 
S. Ex.a se achava, .a passeio, na Amé
rica do Norte, no momento em. Holly~ 
wood, conforme os jornais publica
ram, ao lado das estrêlas cinemato
gráficas. 

Desconsolado, encaminhei-me para 
o Ministério da Agricultura. Seria pos
sível que lá também não · encontrasse 
o titular da pasta, quando os jornais 
fazem uma gritaria geral, sôbre ne
gras perspectivas, dizendo que elas se 
estão confirmando pela realidade, e 
que o abastecimento alimentar da po
pulação carioca torna-se a olhos vis
tos cada vez mais deficitário e os es
toques de gêneros alimentícios caem, 
as prateleiras se esvaziam e os cin
tos se apertam ? 
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Fiz anunciar minha intenção: que~ 
ria falar com o Sr. Neto Campelo, Mi
nistro . da Agricultura, a quem estão 
acometidos os graves problemas que se 
referem, principalmente, ao leite e à 
carne. 

A propósito, devo ressaltar· um de
talhe. 

Não sei se se ar.ha no recinto o 
General Flôres da Cunha. S. Ex.n 
compareceu à Assembléia, como faz 
todos os dias, muito cedo. S. Ex.a -
um dos mais brilhantes colegas que 
ornametam esta Casa - não tendo 
ainda almoçado, pouco depois das 14 
horas dirigiu-se a uma leiteria, para 
tomar um copo de leite. Pois bem: 
S. Ex.~ nada encontrou para comer. 

Vejo que S. Ex.o. se acha presente e 
peço o seu testemunho. 

O Sr. Flôres da Cunha - l!: verdade 
não encontrei leite nem pão. 

O SR. BARRETO PINTO - Co
nheço o Sr. Ministro da Agricultura 
desde uma vez em que um comenta~ 
rista de Pernambuco - por perver
sidade, sem dúvida- dizia que S. Ex.n 
pedira, havia vários anos, demissão 
de um cargo, para transferí-lo, após 
entendimento, ao Sr. Alcides Guerra 
Pereira. . Voltei a ter contacto com 
S. Ex.l\ posteriormente, quando Pre
sidente do Clube Náutico. 

Mas, como dizia, desejando falar 
com o Ministro da Agricultura, fui 
Informado de que S. Ex.o. se achava 
em Pernambuco, certamente reman
do na_ política. . . (Riso) . 

O Sr. Novais Filho - S. Ex.11 acha
se em Pernambuco assistindo a um 
filho gravemente doente, recentemen
te operado. 
O~SR. BARRETO PINTO- Agra

deço o aparte de V. Ex.~, e apesar do 
grande respeito que tenho pela fa
mília de S. Ex.a, sou de opinião que 
os problemas atuais da Pátria, exi
gem sua presença aqui, acima de 
todos os interêsses pessoais. 

O SR. PRESIDENTE - Advirto 
o nobre orador que está findo o seu 
tempo. 

O SR. BARRETO PINTO - Se· 
nhor Presidente, o tempo . é mesmo 

implacável. Em cinco minutos re
latei o resultado de minha visita aos 
Ministérios e a ausência de seus ti
tulares, inclusive do da Agricultura, 
que se acha em Pernambuco numa 
época em que nos falta leite, pão, 
água, em que nada temos .e em que 
a fome está à porta de nossos lares. 

Amanhã irei ao Ministério da Via
ção, à procura do Sr. Coronel Edmun
do Macedo Soares e Silva. (Muito 
bem.) 

(Durante o discurso do Senhor 
Barreto Pinto reassume a presi
dência, o Senhor Melo Viana, 
Presidente.) 

O SR. DOMINGOS VELASCO -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. DOMINGOS VELASCO (pela 
orãem) - Sr .. Presidente, Srs. Re
presentantes: A Comissão Nacional da 
Esquerda Democrática faz publicar 
hoje uma declaração, que passo a 
lêr: 

"Diante dós últimos atentados às· 
liberdades públicas e individuais, 
- intervenções nos sindicatos e 
prisões de lideres tra-balhistas -
e do mal estar decorrente do desa
parecimento progressivo de' gêne
ros alimentícios - a Esquerda De
mocrática vem reiterar, de ma
neira veemente, as conclusões da 
sua declaração, lida :::1a Assembléia 
Constituinte e datada de 28 de 
fevereiro último, e que; em seu 
parágrafo final, dizia: - "0 go
vêrnc só poderá desempenhar bem 
sua missão, que é árclu:oJ,, através 
de uma política de inteligência e 
não de uma política de fôrça. A 
política de compressão das liber
dades públicas' será mais nm fator 
de agravamento da crise. Ao Go
vêrno incumbe, pois, antes de tudo, 
restaurar a ·confiança na adminis
tração pública, adotando medidas 
concretas para reduzir .as emissões, 
cortar as despesas supérfluas, fo
mentar a produçfí.o e garantir-lhe 
o escoamento. Nesse esfõrço go-

i 
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vernamental, é impeJ:ativo que co
laborem trabalhadores e patrões." 

Ao Sr. Presidente da República, 
a Esquerda Democrática renova o 
apelo que então lhe fez. Nesta 
hora de sacrifício para todos, não 
é possível dominar a crise económi
co-financeira sem que haja tran
qüilidade política. Não é com me
didas páliciais que se dominará a 
situação. Medidas de violência e 
fôrça, o Govêrno já demonstrou 
que tem capacidade para praticar. 
O que a Nação agora quer é sen
tir a capacidade do Govêrno para 
resolver os problemas econômicos 
que estão causando um mal estar 
·generalizado do qual se originam 
os dissidios e greves a tuais. 

Que o Sr. Presidente da Repú
blica e .seus altos auxiliares de
monstrer.ri que são capazes de en
contrar soluçao pacífica e demo
Crática para .o cáos social que a 
ditadura, na qual colaboraram, 
legou ao país. O que, enfim, o 
povo brasileiro quer é livrar-se 
dos açambarcadores, libertar-se 
das autoridades a.trabiliárias e sair 
das filas que a ditadura: instituiu 
e o atual govêrno .mantém. 

Rio de Janeiro, 21 de maio de 
1946. A Comissão Nacional." 

Era o que me cumpria dizer. (Mui
to bem; muito bem.) 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
·sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTÉ - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. HAMILTON NOttUEI&A 
- (Pela ordem) - Sr. P.residente, 
por motivo de doença não estive 
presente quando o nobre Senador, 
Sr. Alvaro Maia, pronünciou o seu 
discurso sôbre o valor das Missões 
Religiosas. Se aqui me encontrasse 
teria respondido, tam.bém, aos concei-

. tos injustos emitidos pelo Senador, se
nhor Carlos Prestes, no tocante às . 

· Missões Religiosas e, em particular, 
às MisSões Católicas. Como acentuou, 
muito bem, o ilustre Deputado Se
nhor Ai..treliano Leite, recordando a 
palavra de Capistrano de Abreu, es-

taria incompleta a Históriá do Bra
sil se não fôsse conhecida a História 
da C'o!lllpanhia de JesuS. 

Quem quer que leia, de boa fe, o 
memorável e notável trruba!ho do 
Padre Serafim Leite, da Companhia 
de Jesus, verificará que Capistrano 
de Aibreu tinha tôda razão. Mas as 
palavras injustas do SeNador pelo 
Distrito Federal, Sr. .Jarlos Prestes, 
se referem, de modo particular, aos 
Salesianos. 

S. Ex.a afirmou o seguinte.: soube 
que, em poucos anos, de quatro mil 
os Borôros foram reduzidos a qua
trocentos!. · 

Em primeiro lugar, trata-se de in· 
formação vaga, pois, · uma simples 
informação não é critério de cer
teza; em segundo, .S. Ex.a não tronxe 
documentação alguma segura; eni 
terceiro, S. Ex:. a não disse de que 
maneira foram exter.minados êsses 
indios. · 

Trata-se, aliás, de informação in-
. fantil, pois, para que houvesse essá. 

redução seria necessário luta ~ os 
missionários, em geral, são pouco nu.:. 
merosos, algumas dezenas, talvez; e 
-lutam apenas êom a cruz, o rosário 
e os Evangelhos. 

O nobre Representante, assim, não 
tem a menor razão.· · 

o Sr. Carlos 'Prestes - Vossa 
Ex.a. médico que é, sabe que o traba
lho exóessivo também mata. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA 
- V. Ex. a também sabe que . trabalho 
assim excessivo só seria passivei se 
fossem escravos e não se compreende 
que Um.a m1rioria domine uma inaio
:d.a esmagadora. 

Por outro lado, o ilustre Reprec;en
tante desconhece completi:l.mente o 
que é . a cate<il.lese salesiana, a qual 
se caracterizá por atitudes contrárias 
à violência~ · 

Don ,Bosco, ao eriar suas escolas ia 
buscar as crianças do povo á,:J)ando
nadas nâs ruas. MUito antes de ha
ver comunismo, os sàlesia.nos ia·m 
procurar os desherdados da so~te 
para educar nas suas escolas, dando
lhes instrução técnica e profissio
nal, como demonstra o Colégio Sa
leSiano de .Nlterói é que o digno R.e
'presêritante pode visitar, à .fim de 
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se cientificar da minha afirmação. 
(Muito bem,· apoiados gerais.) 

E.Stou aqui para defender êsses 
homens qUe incorporaram os selvico
las ao Brasil. 

O Sr. Daniel Faraco - E, Vossa 
Excelência,· estou certo, terá o apoio 
de tõda a Constituinte. (Muito bem. 
Apoiados.) 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA 
- Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem. Palmas. O orador é cumpri
mentado.> 

O SR. JALES MACHADO - Se
. Dll.çr Peresidente, peço a palavra, 

pela ordem. · 

Ó SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobr·e Representante. 

. O SR. JALES MACHADO (*) (pela 
ordem) ....:. Sr. Presidente, neste novo 
'aovêrno, continuamos ainda no mes
mo regime de economia dirigida, pro
~egenci.o . o câinbio negro. 
. vou ler trecho de uma carta quere

'cebi de um comerciante hei Estado de 
qoiás, pela qual ·a casa verá como, ein 
São Pa:ulo, as repartições encarrega
'éias 'da liberação dos diversos gêneros 
~kein contra os consumidores. . 
. · i:>iZ o teferido missivista: 

~·uma· enxada . estrangeira custa em 
São Paulo Cr$ 27;70, para poder ini
ciar essa compra o pretendente tem 
que apresentar nomes de fazendeiros 
lavouristas dando o número de enY.a
ci.as · que precisará para seu consumo, 
'pois 'bem, na era da liberação aparece 
sempre um moço que se encarrega dessa 
liberação· cobrando Cr$ 19,00 por en
xada liberada, (isto foi o que êle pagou 
em média, pois vai receber. de diver
sas libras) . Isto acontece com o !tÇú
éar, com a farinha de trigo e enflni 
tudo quantô depende d'e liberação. 
dom o· açúcar ainda há. pior, pOis a 
usina Junqueira não pode vender açú
·càr 'pàra Minas e nem .Goiás, o nosso 
·vem ·do norte, além · de custar ·mais 
caro que o Junqueira está ·sujeito a 
pagiu álém dos Cr$ . Ül,OO ou Cr$ .• :. 
2'0;00 para liberar 1 paga'· mais por va
gão Or$ 5oo;oo aoo estivadores ei:n 

(*) Não foi revisto pelo orador. · 

Santos para a carga do vag~o. mais 
eh~$ 500,0Í:l ao moço que se encarrega de 
encostar o vagão para ser carregado. 
b açúcar Junqúeira custa na Usina Cr$ 
128,00 (cento e vinte e oito cruzei
ros), o de Sergipe em São Paulo Cr$ .. , 
154,80 e de Pernambuco Cr$ 162,00. De 
São Paulo a Uberlâncüa faz éie frete 
Cr$ 17,10, da Usina em Uberlândia Cr$ 
15,25, veja que política errada! .. , ou
tra coisa, o do norte chega sempre coni 
uma quebra de 5% devido a sacaria 
que é péssima. Resultado: o açúcar 
chega por mais Cr$ 50,00 Ccinqüenta 
cruzeiros) em saco, o do Norte, que o 
Junqueira. Além disso tudo o Pre
feito consente que nos seja vendido a. 
Cr$ 270,00 6 saco". 

Realrilente, é interessante que o 
abasteêime:tito do· interior de Minas ~ 
Goiás SI= faça com o açúcar dó norte, 
quando sabemos que um dos impecl• 
lhos para abastecer o mercado é a 
falta de transporte. No entanto, o açll
car Junqueira, que estã às portas de 
Minas, e próximo de Goiás, ·não pode 
ser exportado para essas regiões, en
quanto o produto do norte atravessa 
todo o Estado de São. Paulo e parte 
do de Minas para penetrar no · de 

· Goiás. E' assim que se desenrola a 
economi.a dir~gida, que era privilégio 
do Estado Novo, mas que, parece, val 
perpet)lar-se no Govêrno atual. 

Por outro Iàdo, acabo de receber 
vários têleg~amàs de Goiãs, entre êles 
i:ie B.ui'iti Alegte, Orizona, Ipameri 'e 
'Catalão em que os pecuarlstas quei
xam-se de que ·os l>anc·os pàrticulares 
não estão atendendo às medidas. que 
o Govêrno f·ederal lhes pôs à disposi
ção, isto é, permitindo que seus titules 
fõssem recebidos em caução por aquê.; 
les ban-cos . 

O Sr. Domingos Velasco - Pedi
ria a V. Ex:a 'incorporasse ao seu 
discurso . telegrama qu~ acabo . de re

' ceber dos pecuaristas de Orlzona, a 
· respeito da situação do gado. 

Os::. •TALES MACHADO- O as
sunto do· teleerama que V. Ex.11 re
cebeu é idêntico a·o dos meus, que 
estão assim redigidos: . 

"Proviãéncias favor pe,cuarlstas 
nenhum auxilio trouxer::ti:n diante 
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sistemática recusa Bancos conce
derem prorrogação. Bancos alegam 
não terem instruções benéficas de
devedores ameaçando protestarem 
seus titulas. Situação desoladora 
insustentável não vindo urgente 
plenas medidas socorro. Saudações 
Mário Neto". 

"Fazendeiros Orizona pedem mi
nha humilde interferência para di
zer prezado amigo que último de
creto redesconto beneficiando pe
cuária continua sem aplicação en
quanto bancos particulares, sobre
tudo Banco Comércio e Indústria, 
intermédio advogado, movem ação 

. judicial protestos títulos. Pedimos 
sua valiosa interferência a fim mi
tigar assoladora crise. Atenciosas 
saudações. Conêgo Trindade". 

Quando a Comissão de pecuaristas 
da Assembléia entendeu-se com o Se
nhor Ministro da Fazenda e conse
guiu de S. Ex.a essas medidas, está
vamos certos dos bons resultados que 
acarretariam para a pecl.Íária. Nota
se grande congelamento de capital 
nas mãos dos pecuaristas, os quais es
tão impossibilitados, dada ·a falta de 
circulação de suas riquezas, de paga
rem os respectivos bancos. 

Ora, o descongelamento dessas im-
. portâncias, que seria possível, através 

das Caixas de Mobilização, iria real
mente tonificar a região, ·onde é 
mais grave a crise. Tal medida seria 
realmente de grande · benefício à eco
nomia geral da região. 

Apelo . para os bancos particulares 
no sentido de cola.bot~rem com o Go• 
vêrno nas providênciás que tendam a 
desafogar a pecuária nacional. (Mui-
to bem; muito bem.) · 

O SR. SEVEB.IANO NUNES- Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. SEVERIANO NUNES (pela 
ordem, lê o seguinte discurso) 

Senhor Presidente, Senhores Cons
tituintes: 

ti .. , 

Subo a esta tribuna por um impe
rativo politico de meu Partido e dos 
altos interêsses do Estado do Ama· 
zonas, cujo mandato me foi confe
rido com o maior sufrágio verificado 
naquele Estado, no pleito de 2 de de
zembro último. 

Trata-se de matéria relevante, eml• 
nentemente política, de ordem cons
titucional, cuja magnitude carece ser 

.. focada antes de debatermos aqui o 
projeto de nossa Constituição. Que
ro me referir. Senhor Presidente, à· 
divisão política territorial do Brasil, 
frente a expoliação do melhor da glé
ba de alguns Estados, que particula
rizo aqui· no meu Amazonas, retalha
do - em Territórios Federais, ao al· 
vedrio da Ditadura, aberrando das nor
mas gerais e tradicionais do nosso 
Direito Pátrio, de nossa tradição de 
povo pacífico contrário às provocações 
de guerra. Os prejuízos advindes 
dêsse ato ditado por êsses teóricos, 
técnicos das ávenidas desta metrópo
le, que vivem fazendo da Nação co
baia e brincando com ·a consciência 
nacional, vão ser conhecidos pelo do· 
cumento que envio à Mesa para. ser 
publicado no Diário da Assembléia, 
documento êsse, oficial, organizado 
pelo Serviço Oficial de Estatística, 
submetidos à consideração do Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Esta
tística, o qual só por si, vai reivin· 
dicar para o Estado do Amazonas, a 
expressão candente de um Senhor 
Constituinte de Minas Gerais, quando 
afirmou que êste Estado "foi o que 
mais sofreu com o regime ditatoriaJ, 
~sse documento consubstancia os 
prejuízos acima alegados. 

Traduzindo os prejuízos que o do
cumento demonstra, verificamos que, 
só na pecuária, pertinente ao meu 
Estado, foi o Amazonas lesado na 
importância de Cr$ 57.275.650,00 ar
rebatando-se, assim,· tôda à pecuária 
dos campos do Rio Branco, .a êle per
tencentes. 

Quanto à indúst1·ia extrativa mine
ral pela criação do mesmo território, 
principalmente, o Amazonas perdeu 
ricas jazidas cujos recursos são enume
rados. . . , ! ·.: •.. : ••. ! 
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Relativamente à exportação, meu 
Estado foi prejudicado em mais de 9 
milhões de cruzeiros, anualmente. 

O meu pobre, desconhecido e lon~ 
.ginquo Amazonas, desgraçadamen~ 
te só tem sido lembrado para sofrer 
imposições politicas, expoliação e re~ 
talhamentos. As lezões que lhe tenl 
ocasionado a União, desde a desagre~ 
gação do 'J:'erritório do Acre, ·que rein~ 
vindicamos sozinhos, arrebatando~o da 
República da Bolívia, depois de derro" 
tarmos seu Exército comandado pelo 
General Paulo, e, cujo direito o Ama~ 
zonas, pelo seu glorioso patrono se~ 
nador Ruy Barbosa assegurou vitorio~ 
samente, já em. acórdão do Supremo 
Tribunal Federal e já no inciso 5.0 das 
Disposiçõ'es Transitórias da Consti~ 
tuição de 1934, até o estrangulamento 
de seus dois ricos, ubérrimos e progres~ 
sistas municípios de Pôrto Velho · e 
Rio Branco, precisam ser reparados, 
nesta hora que pretendemos recompor 
o Brasil, dessa situação estanque, que 
a Ditadura criou. 

Estou sustentando uma tése ínte· 
grante do programa da União Demo· 
crática Nacional a qual me orgulho 
de pertencer. Delineando a sua con~ · 
cepção democrática, o meu partido 
preconisa e apoia um processo de demo
cratização do Brasil, no qual preten
de "reintegrar nos Estados de que 
foram desmembrados os Territórios 
que não interessarem, diretamente, à 
defeza da fronteira." 

Ora, Sr. Presidente, o Decreto
lei n.0 5.812 que retalhou alguns Es
tados para criar Territórios, com fun

·damento no/art. 180 e 6.0 da Consti
tuição de 1937, é ipfrjngente do nosso 
tradicional dir€ito constitucional e pú
blico, porque, "essas disposições es~ 
peciais que em matéria constitucional, 
no campo do direito público, só se 
revogam nos casos que, pela sua na
tureza, nisso implique impllcitamente 
ou, declare expressamente ou, ainda 
quando um ato de ordem legislativa 
posterior, reproduzindo disposições pre~ 
existentes ou tratando do mesmo as~ 
sunto, faça omissão de qualquer dêles. 
A revogação dos ates de ordem legis~ 
lativa só se pode verificar por ato hie~ 
xàrquicamente idêntico .ou superior 

àquele que existe. Ora, a própria Cons
tiuição de 1937 onde se alicerçou o ato · 
em espécie, em seus .artigos 3, 4, i, 
184 e 174, estabelecem: 

"É mantida a sua atual divisãe 
politica territorial." "O Território 
federal compreende os territórios 
dos Estadós ·e os diretamente admi
nistrados pela União, podendo 
acrescer com novos territórios que a 
êle venham a incorporar~se por · 
aquisição, · conforme as regras do 
Direito Internacional." "É manti
da a forma de desmembramento 
mediante . aquiescência das Assem~ 
bléias Legislativas Estaduais, em 
duas sessões e aprovação do Par
lamento Nacional". "Os Estados 
continuarão na posse de seus ter~ 
ritórios em que exerçam jurisdi~ · 
ção." ~. "a Constituição pode ser 
emendada, modificada ou refor
mada por iniciativa do Presiden- . 
te da República ou da Câmara 
doo Deputados. " 

E' bem verdade, Sr. Presidente, que 
o art. 6.0 preceitua: "A União pode
rá criar, no interrêsse da defesa nacio~ 
naZ, com partes desmembr~çias dos 
Estados, territórios federais, cuja· :td
ministração será regulada em lei e.:;~ 
p•ecial!" 

Mas, Senhores Constituintes, onde o 
interêsse da defesa nacional determi~ 
nante da criação dos territórios de 
Guaporé e Rio Branco ? Qual o pe· 

. rigo que vislumbx·aram naquelas zonas 
lindeiras das Repúblicas secularmen~ 
'te amigas, militarmente fracas e cujas 
demarcaçõés de suas fronteiras corn. 
as nossas s·e processaram por comis
sões mistas, sem estrépito algum, par:t. 
justificar o a to di ta torial ? 

Muito ao contrár:o, pois informados 
estamos que, após a criação do ter
ritório do Rio Branco com êste pre
texto, ,a República da Venezuela pro
videnciou em fortificar suas savana);; 
Iindeiras alarmada com os ignorados 
propósitos da ditadura brasileira, en
tão olhada com res·ervas pelas demo~ 
cracias sul~amer~canas. 

Argumentam os iconoclastas de nos~ 
sa histórica fisionomia geográfica, 

- ,, 
• 
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os que querem o território nacional 
uma colcha de retalhos aos seus ta
lantes, que se deve admitir como o 
postulado político - dividir para ven
cer -, o postulado econõm:co - divi
dir para administràr ! Que se tra
tam de :r;iquezas ignoradas, de espa
ços vazios, inúteis e inexplorados de 
nossa fronteira. E citam o exemplo 
dos Estados Unidos que vinham rea
lizando de maneira feliz a recup·era-

, ção dos seus vazios demográficos pela 
transformação de territór:os . em Es
tados. . . E êsses pretenciosos e chu
cros doutores da antropogeografia do 
Brasil, que não passam de visionários 
que desconhecem a própria realidade 
brasileira, o fundamento físico históri
co da Nação, sua vontade, concreti
zada no seu ambiente, património, sa
biamente organ:zado pelos nossos an
tepassados que nos legaram para 
conservarmos através sua sobrevivên~ 
cia tradicional intangível, resistind:J 
as imprevidências ·e as tentativas dos 
eternos renovadores. 

Quanto ao meu Amazonas, ignoram 
a expedição ·e a obra de Hamilton 
Rice, explorador e naturalista que 
escreveu "The Rio Branco, Urar:coera. 
and Parima", bem como os trabalhos 
de Kogh Grumberg, sõbre a região das 
terras que nos foram arrebatadas. De 
oitiva êles sabem que o Amazonas 
tem uma área gigantesca, maior que 
do vale do Mississipi e do que do Da
núbio; que do Catete é mais· fácil ~ 
mais perto governar aquelas fronteiras 
que de Manáus; que só assim se na
cionai:za a fronteira, como se lá não 
estivesse a maior reserva de bt·asUi
dade, já escrita na· história patría. 
corri a ·epopéa acreana ! 

No decorrer dos debates à nossJ. 
Carta Constitucional, teremos oportu
nidade de demonstrar que o Decreto
lei 5. 812 foi exclusivamente de acôr
do com o clima ditatorial, ev:dencian
do-se a ilegitimidade da fonte de 
Direito em que a União se baseou 
para desmembrar Estados que gozn.
ram sempre de autonomia, usando 
processo tipicamente d·e um poder de 
.fato, contrário ao Dire:to Constitu
cional Brasileiro, à Democracia e à 

nossa formação histórica; que o int3-
rêsse da defesa nacional, fonte dO' 
pretexto em que se baseou a Ditadura 
para o exercício do poder de desmenl
brar Estados da. Federação, não pro
cede, pela ausência de caráter mili
tar, tanto que, dispensável seria êsse 
desmembramento, face a possib:lida
de, na melhor hipótes•e, das· ColõnillS· 
Militares de Fronteira que, desrie 
1936 já se cogitara no Parlamento 
Nacional; que, no Amazonas, em par
ticular, as áreas seccionadas eram
bem povoadas, política e administrã
tivamente organizadas, contribuindo 
grandemente para a receita púbi:ca do 
meu Estado; que, frente a situaçã.o 
aflitiva que se encontra a União, não 
lhe é possível acarretar com despesas 
gigantescas com ês&es territórios, cuja 
situação económico-financeira se pode 
exemplificar com o Território do Ac~e, 
ai.rida em regime def:citário; que, ou
tros meios poderia usar a União par~ 
auxiliar e cooperar com o5 Estados e 
Municípios, imprimindo a nacionali
zação ou progl'esso, sem o processo 
truculento de desmemhrar, com essa 
cirurgia estupida e revoltante aos brios · 
e d:gnidade das populações estaduais; 
e que, -finalmente, sob o aspecto me
ramente político, desprezando-se os 
pronunciamentos obtidos pela coação
dos governantes locais, a vontade da
quela· gente já &e fêz sentir no ple
biscito livre de 2 de dezembro, cujv.:;. 
cidadãos, - apesar da ação catalitiua.. 
dos agentes da Ditadura, - deram vi·; 
tória ao candidato da U. D. N., quP 
prometia em seu programa partidáriO' 
"a reintegração nos Estados de qu·e 
foram desmembrados os território.s 
que não interessarem, diretamente, à. 
defesa da fronteira", - no atual ter
ritório do Rio Branco e, no de Gua
poré, -a insignificante vantagem do. 
cançlid~to ditatorial sôbre aquêle va· 
leu por uma derrota do prestigio5a 
governador que neste território des
frutava, realmente, de grande e real. 
estima desde quando ali, no então, mu· 
nicípio amazonense de Pôrto VeL~c. 
dirigia. os serviços da Estrada de :fer-
ro Madeira-Mamoré e chefiava os 
serviços de Correios e Telégrafos e o- I ,_ 
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comando da Companl1ia Milita.r de 
Fronteira. 

Ante o expôsto, é um ato de justa 
reparação, como um imperat!vo na
cional, a reintegração dêsses territó
rios aos Estados de que foram. des
membrados, já face o expôsto e já em 
obediência à nossa tradição corográfi-

. ca os nossos ~ntepassados nos legaram. 
Terminando, Sr. Pr·esidente, se]am 

minhas palavras para que os Senhç
res Representantes meditem natural-

. mente sôbre a situação precária a que 
ficaram reduzidos os Estados estran
gulados pelo ato ditatorial e, doe acôr
do com os postulados do meu Part!do, 

· estou adyogando aqui o retôrno dêsses 
territórios aos . Estados dos quais fo
ram desmembrados. <Muito bem. 
Muito bem. Palmas.) 

O SR. MEDEIROS NETTO - Se· 
nhor Presidente, peço a palavr'a, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE.- Tem a pa-· 
lavra o nobre Representante. 

O SR. MEDEIROS NETTO - (Pela 
ordem) - Sr. Presidente: Devia, 
neste instante, estudar a entrevista 
do Sr. Ministro da Agricultura, rela~ 
tivamente ao aproveitamento. da ener
gia hidro-·elétrica da Cachoeira de 
Paulo Afonso, pois foi, com imenso 
prazer que tive conhecimento de que 
S. Ex.a se encontra, nessa região, ven
do in loco as possibilidades de levar 
a bom têrmo a Companhia Hidro-Elé
trica, criaiCla no Govêrno passado. 

A nação it!lteira se rejubila com êsse: 
fato, que pode empolgar a consciência 
nacional, pois constitui um anseio, 
que se amplia e elastece por tOda a 
alma nacional, o aproveitamento· da
quela Cachoeira. José Lins do Rego, 
romancista atual do Brasil, ao passar 
de uma feita pela· Cachoeira, deixara, · 
ali, no livro de impressões, uma ex
pressão que já passou ao domínio pll
blico, pela sua originalidade. ·Lá es
crevera êle: "A Cachoeira de Paulo 
Afonso está rouca .de gritar pelos en
genheiros do Brasil!". Parece que pro
duziu eco, na consciência dos técni
cos do Brasil, a necessidade premente 
e urgente de tornar uma grande rea-

!idade o aproveitamento dessa Ca
choeira. 

De fato, porém, encontramo-nos 
diante de uma situação, para a eco
nomia nacional, sobremaneira difícil. 
Consta haver um deficit de dois bi
lhões de cruzeiros no orçamento, que 
vigora êste ano. Dêsse modo, torna
se difícil ao Sr. Presidente c;la P..epú
blica, l-evar a têrmo essa obra, no 
sentido da organização da Companhia 
Hidro-életrica. Vencendo, pórém, essas 
dificuldades e escudado na sua boa 
vontade, S. Ex. a afirma àqueles que 
se debatem sob as canículas e intem
péries, que emptegará todos os esfor.:. 
ços no sentido de podermos ver, ama
nhã, devidamente realizada essa obra, 
que há de marcar a redenção da eéo
nomia db Nordeste. 
· o Sr. Barreto Pinto - Sem querer, 

está V. E.a. desmentindo o nobre Se7 
na dor Sr. Manuel Novais, que de· 
clarou, há pouco, que o Sr. Ministro 

. da Agricultura se encontra em Re· 
cife, e, não, na Cachoeiira de Paulo 
Afonso que, segundo a opinião mlnts
terial, não deve ser aproveitada, com 
grande prejufzo para o Nordeste. 
. o Sr. Medeiros Netto - Muito ao 

contrário: venho secundar a observa
ção do nobre Senador pelo Estado de 
Pernambuco, pois embora o titular da 
Agricultura esteja com o filho grave
mente enfêrmo, deixa a angústia do 
lar .e vai atender a um dos maiores 
problemas .nacionais. (Palmas) . 

o Sr. Barreto . Pinto - Apesar da 
grande admiração e do grande aprêço 
que V. Ex.a me merece, devo acen
tuar que o Ministro da Agricultura. 
naturalmente teria todo o direito ·de 
estar ao lado de seu filho doente; . 
mas V. Ex. a deve compreender, tam .. 
bém, que no instante em que a Nação 
passa fome, situação pela qual o Mi
nistro da .. Agricultura é um dos res
ponsáveis pela ausência de providên
cias-que deixou de tomar, S. Ex.a de
via ter feito ·o que não fêz.até agora: 
abandonar a pa·sta. 

O Sr. Medeiros Netto - Vossa 
Ex.a permita-me declarar que <i Mi
nistro da Agricultura é uma das figu
ras que se alçam, neste instante, na 
vida politica nacional, marcando um 

. estádio, pela sua probidade, crit-ério 
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e dignidade. (.Muito bem.) E' apenas, 
de volta em a.cudir ao filho enfêrmo, 
que S. Ex.n vai à Cachoeira de Paulo 
Afonso, ao contato do anseio na
cional, certo de que assim corres
ponde aquilo por que tanto nos bate
mos: a organização da Companhia 
Hidro-elétr.ic.a do São Francisco. 

O Sr. Pessoa, Guerm - O Sr. Neto 
Campelo, em vez de se dirigir à Ca
choeira de Pa;ulo Afonso, devia diri
gir-se ao seu Ministério, porque o 
Sr. Neto Campelo não é um técnico. 
S. Ex.n pode ir a Paulo Afonso ·como 
turista. No seu Ministério poderà en
contrar todos os estudos para orienta
ção do seu govêrno, feito, aliás, por 
hábeis engenheiros brasileiros e ame
ricanos. 

o Sr . .Medeiros Netto - Vai nisso 
um grande elogio ao Ministro da 
Agricultura, pois acentua ;que S. 
Ex.a pmcura sempr.e os problemas na
cionais para vesolvê-los. 

Aliás, não estou a.qui para defender 
o titular da pasta da Agricultura. 
V. Ex.a há de compreender que aq.ul 
me encontro para elogiar o grande 
g·esto do Ministro, que procura um 
problema, ligado diretamente à sua 

. pasta, para solvê-lo com presteza. 
Ta1 gesto merece nossos calol·osos elo
gios, principalmente da parte daque
les que aqui representam o Nordeste, 
pçrque vamos encontrar em S. Ex.a 
apoio para a solução· de um dos 
maiores problemas do Brasil. (.Muito 
bem; muito bem. Palmas.) 

O SR: CARLOS MARIGHELA -
Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. · 

O SR. PRESIDENTE- ':Dem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. CARLOS MA:RIGHELA (") 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, Se
nhores Constituintes, venho trazer ao . 
conhecimento da calenda· Assembléia 
a seguinte moção de protesto da ban
cada comunista: --

tra as liberdades púplicas, quer 
interditando sindicatos, como su
cedeu com o Sindi.cato dos Ban
cários, quer impedindo reuniões 
e comicios de Partidos legàlmente 
registrados, · esta Assembléia Na
cional Constituinte, que r.epres~n
ta os ans·eios democráti-cos do 
povo brasileiro, e se se.nte no de
ver de vigiar pelas instituições 
demcr.ráticas e esforçar-s.e por 
as,~egurá-la.s, vem, por êste meio, 
trazer ao E:nno. Sr. Presidente 
da RepúbJi.ca e a tôda a Nação 
Brasileira seu mais veemente pro
testo às atitudes das autoridades 
poli_ciais, que, longe de contribui
rem paxa a boa marcha da de
mocracia em nossa Pátria, estão 
concorrendo para comprometer o 
Govêrno. 

A Assembléia Constituinte es
pera que o Poder Executivo tome 
as medtdas necessárias sem maior 
demora, para modifi:car as- 9.tivi
da-des anti-demo•crática.s de au
torida-des · a êle subordinadas. 

A defesa da democracia é um 
, dever de todos. os brasileiros e 

patriotas, e esta Assembléia Cons-
tituinte não poderia deixar ·de 

manifestar-se nesta emergência, 
em aue realmente se fere o nosso 
regirile democrático. " 

Sr. Preslctente, quero chamar a 
atenção de tôda a calenda Assembléia 
para o fato de se estar praticando 
verdadeiro suicídio em nossa terra. 
Nós, representEllntes do povo, não PO·· 
demos ficar indiferentes aos crimes 
que vêm perpetrando autoridades po
licias, que estão, realmente, compro-
metendo o Govêrno. -

Ainda ontem, à meia-noite .• membros 
do Partido Goml.mista, que se retira
vam para ~uas casas depois .de ter 
participado de reunião pacífica de nos
so Partido, eram assaltados, verdadei
ramente assaltados na estrada por um 
carro do Socorro Urgente da Policia, 
cujoo ocupantes prenderam aquêles pa-

"Em face das prisões que a po
lícia do Distrito Federal vem efe
tuando nos últimos dias, e das 
med1das de coação, toma.das 'con-

.(*) Não foi revisto pelo orador. 

. catos cidadãos brasileiros, apreende
ram prospectos de comfci,9 marcado 
para o dia 23 - permitido legalmen
te, portanto - e, mais ainda, carrega-
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raro com todos aquêles companheiros 
para as masmorras da Polícia Central. 
E isso acontece quando se diz que es
tamos em plena democracia! 

E pior ainda, Sr. Presidente: hojé, 
ao meio-dia, em plena praça pública, 
investigadores, acompanhados de sol
dados da Polícia embalados; com todo 
o aparato policial e militar, prende
ram · mais outros pacíficos cidadãos, 
em franca luz do dia. 

Vou ler os nomes dos que se encon
tram presos. 

Presos ontem à noite: Wilton ·de 
Carvalho Bastos, estudante de medi
cina; Valdir Dorneles, comerciário; 
Máximo Pimentel, pintor; José Perfi
rio dos Santos, operário - éste, tu
berculoso; Afonso Costa, pintor; Os
mar Palmeira de Queirós, funcionário 
público; Neusa Palmeira de Queirós, 
doméstica; José Gomes, comerciário; 
João Barbosa, comerciário; Alcebiades, 
pintor; José Luis Pereira, operário. · 

E hoje, em pleno meio-dia, como dis
se, foram presos mais os seguintes ci- . 
dadãos: Ydil Machado, ex-sargento da 
FEB; Marinho· Cavalcante de Carva
lho, metalúrgico; Elsa Morais Rêgo, 
professora primária. 

Sr. Presidente, o nosso protesto tem 
todo o cabimento. 

Chamo a .atenção dos Representan
tes· de todos os Partidos· para os fatos 
que se vêm pa:;sando em nossa pá-
tria. · 

Ainda há poucos minutos tive opor
tunidade de procurar o ilustre' líder 
da maioria para ·contar-lhe êsses fa
tos. O Sr. Nereu Ramos, nosso ilus
tre companheil·o na Assembléia, tem 
responsabilidades pela posição que 
ocupa dentro desta Casa, e não pode 
.ficar indiferente a essas arbitrarieda
des da policia. Cham,ei a atenção de 
S. Ex. 11 de forma veemente e volto 
aqui a fazer um apélo para que o 
Partido da maioria se pronuncie de 
acôr<lo. com o que sempre tem mani
festado. Ainda h? poucos dias, em 
sessão aqui realizada, o próprio Sr. 
Nereu Ramos, ilustre representante do 
P. S. D. e seu líder, referindo-se ao 
Presidente Eurico Dutra, como Presi
dente dos brasileiros, asseverou que 

todos lhe mereciam igual considera
ção, pertencessem a· qualquer classe, 
porque S. Ex. 11 desejava estabelecer 
regime em que a lei mandasse mais 
do que os homens e em que a justiça 
se implantasse em tôda a parte, para 
que os brasileiros pudessem viver em 
plena liberdade. · 

Pergunto: será isto viver em plena 
liberdade, com Partido legalmente re
gistrado e reconhecido, como o nos
so, perseguido, sem poder manifestar 
livremente suas idéias, enquanto o 
Chefe de Polícia realiza seus próprios 
comícios?! Isto é democracia?! E' pre
ciso que os Srs. Constituintes respon
dam a está pergunta. o Govêrno es.tá 
marchando para o suicídio, para o 
abismo; está-se compr-ometendo, se 
não expulsa os responsáveis do govêr
no - elementos fascistas da marca do 
Sr. Pereira Lira, da mai·ca do Minis
tro do Trabalho, Sr. Negrão d·e Li
ma. E' preciso também· que os ilus
tres membros da bancada udenista· se 
pronunciem a respeito do assunto. 
Ouvimos do Sr. Otávio Manga beira a 
expressão, que dizia ser de seu parti~Õ, 
de que a sua idéia era manter-se flel 
à democracia e protestar contra se
melhantes absurdos. 

Também de outros representantes 
de partidos tenho ouvido as· mesmas 

.. declarações. · 
Democraci~~ porém, se faz na práti

ca . Dai, a necessidade de lança;- o 
nosso protesto ·e considerar um c~1me 
que a Assembléia Constitui::te f1~ue 
de braços cruzados diante desses VlO· 
lentos atos policiais, desde que não ~os 
achamos sob a influência dos reaclo
nários e fascistas. 

Apelo, portanto, para todos os parti" 
dos, sem distinção, por que to~os pre" 
cisam pronunciar-se a respe1to des" 
sas acusações e demonstrar a vonta
de dos repr·esentantes do povo de as
segurar as instituições democráticas e 
de vigiar por que, realmente, ,elas se" 
jam dentro de nossa Pátria uma ga" ' 
rantia dos nossos direitos na época em 
qu.e vivemos, proporcionando-nos liber" 
dade ao nosso próprio trabalho, qtThn
do devemos dar ao Brasil uma Cons
tituição verdadei1·ament.e democrática. 

., . 



Fica, portanto, nestas palavr~s o 
veemente protesto de nosso partido· 
(Muito bem; muito bem; palmas.) 

llfocéw a que se refere o orador: 

Em fa~e das prisões q~~ a Polícia 
do Distrito Federal vem efetuando nos 
últimos dias e das medidas de coa
ção tomadas contra as liberdades pú

. blicas quer interditando sindicatos, 
como · sucedeu com o Sindicato dos 
Bancários, quer impedindo reuniões 
e comícios de partidos legalmente re
gistrados, esta Assembléia N_acional 
Constituinte, que representa os an
seios democráticos do povo brasilei
ro e se sente no dever de vigiar pelas 
instituições democráticas e esforçar
se por assegurá-las; vem por êste 
meio trazer ao Exmo .. Sr. Presidente 
da República e a tôda a Naç.lo Bra
sileira seu mais veemente protesto às 
atitudes das autoridades policiais, que. 
longe de contribuírem para a boa 
marcha da democracia em nossa 
Pátria, estão concorrendo para com
prometer o govêrno. A Assembléia Na
cional Constituinte espera que o Po
der Executivo tome as medidas ne
cessárias sem maior demora, para 
modificar as atividades anti-democrá
ticas de autoridades a êle subordi
nadas. 

A defesa da democracia é um dever 
de todos os brasileiros e patriotas, e 
esta Assembléia Constituinte não po
deria deixar de manifestar-se nesta. 
emergência, em que realmente se fere 
o .nosso regime democrático. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 
1946. - .Luiz Carlos Prestes. ·- Car
los Marighella. - Gregorio Bezerra. 
- Claufi,irto José da Silva. - Al
cedo Coutinho. - Agostinho Oliveira. 
- Alcides Sabença. - Batistà Neto. 

Milton Caires Brito. - Jorge 
A.mado. - Maurício Grabois. 

O SR. OSIVALDO LIMA - Se
nhor Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. OSVALDO LIMA - (Pela 
ordem) Sr·. Presidente, zriinha 

.. 

questão de ordem · se funda no ar
tigo 54, letra f do Regimento Interno. 

Saiu, há pouco, da tribuna o nobre 
Deputado Medeiros Neto, que a ela 
tora a fim de justificar a ausência. 
do Sr. Ministro da Agricultura. 

o Sr. Medeiros Neto - Não fui 
justificar a ausênc~a do Ministro Ja. 
Agri-cultura, mas congratular-me com 
s. Ex. a pela viagem de inspeção que 
está realizando na cachoeira de P:Lulo 
Afonso, no sentido do aproveitamento 
de sua energia. 

o Sr. Osvaldo Lima - Tomo, en
tão, melhor conhecimento do pensa- . 
mento de v. Ex.a que foi o de 
congratular-se com o Ministro, e não 
o de lhe justificar .a ausência. 

Antes do nobre Deputll.ao, o Sena· 
aor Navais Filho afirmava que o Minls
t.ro estava ausente em virtude de mo
léstia de pessoa da família, creio que 
de um filho. 

Ora, Sr. · Presidente, . vemos um1:1. 
contradição entre os c.iois constituin
tes. Enquanto o Senadm· Nova1s Filho 
diz que o Sr. Neto Uampelo está de
tido em Recife por questão de doença 
na família, o que de ::erta mant'ua 
,justificaria a sua ausência, o nobre 
Deputado Sr. Medeiros Neto, asseve
ra que S. ~x.a anda ém inspeção na 
cachoeira de Paulo Afonso. 

O Sr. Costa Porto - Não há con
tradição alguma, por que a verdad.e 
é que o Ministro está em Pernami:lu • 
co e a cachoeira de Paulo Afom,:;: é 
muito per.to de Recife. 

o Sr. Osvaldo Lima - Há uma 
contradição. Então, o Ministro está 
em Paulo Afonso ou em Recife. 

Paulo Afonso não é tão pe;.·t.•::> de 
Recife como V. Ex.a pensa. Dista 
desta cidade 4 ou 5 horas de viagem. 
Na verdade, o Sr. Ministro não está 
em Recife premido pela nece.>s!dade 
ce assistir a seu filho doente, mas re
mando no seu clube e recebenrlo ma
nifestações dos seus amigos. A Assem
bléia e a população desta cidade pre
cisam saber da realidade. 

O nobre colega Sr Medeiros Neto, 
não veio à tribuna senão para desau
torizar a palavra do Senadot Nov.e.is 
Filho. S. Ex.11 • demonstrando que o 
Ministro da Agricultura se afast'l de:.-
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ia Capital e abandona os problemas 
prementes que angustiam o po·/:J evi
dencia que S. Ex.a descumpre os seus 
deveres) esquece-se das suas obr1gà
ções mais elementares e, assm• não 
pode deixar de receber a censura mais 
veemente da Assembléia e da p )!J~l'.a
ção do Brasil. 

Sr. Presidente, diz o Regimento 
que os deputados poderão falar para 
explicação pessoaL 

V. Ex.a destribui a matéria da or
dem do dia. 

O Sr. Luiz Viana - Cheguei em . 
meio do discurso de .V. Ex.a, de for
ma que a impressão, que tenho, é de 
que V. Ex.a não está levantando pro
priamente a questão de ordem, mas 
a· ponta do veu da cisão na política de 
Pernambuco. 

O Sr. Osvaldo Lima - o caso 
da cisão é da economia interna de 
minha bancada. Não tenho de dar 
explicação a esse respeito .a ilustre 
membro da bancada baiana da U. 
D.N. 

O Sr. Luiz Viana - Também não 
pedi explicações .a êsse respeito. 

O Sr. · Osvaldio Lima - · Senhor 
Presidente, a minha questão de or
dem nada tem de comum com a dis
sLdência na política pernambucana, 
dissidência que não pode haver, por
que a Comissão Executiva do Partido, 
solidária com o Senador Navais Fi
lho, indicou o Sr. Barbosa Lima como 
candidato a governador do Estado. 

(Trocam-se apartes.) 

O SR. PRESIDENTE- Atenção! 
O Sr. Osvaldo Lima - senhor 

Presidente, a questão de ordem que 
desejo suscitar é a seguinte: V. Ex. a, 
Sr. PresLdente, tem distribuído .a ma
téria de nossos trabalhos de tal ma-
11eira que não é possível ao Represen
tante usar da palavra para uma ex
pli-cação pessoal. A 011dem do Dia ab
sorve quase que todo o tempo e, como 
a fase de sessão, destinada à explica
ção pessoal, vem depois, nenhum Cons
tituinte dispõe de tempo para usar da 
palavra por esse motivo, quando mui-· 
tas vêzes ao fazê-lo versa também as-

slllito que envolve questões políticas,· 
de alta relevância. 

Nestas condições, pediria que v. 
Ex.a reconsiderasse o critério adota
do quanto à distribuição da matéria, 
a fim de que os Srs. Constituintes pu
dessem usar da palavra para expli
plicação pessoal. (Muito bem; Mui
to bem.) 

. O SR. PRESIDENTE - Resolvendo 
a questão· de ordem levantada pelo 
ilustre Representante, cumpre-me de
clarar, primeiramente, que as expli
cações pessoais tên:i sempre lugar ao 
fim da Ordem do Dia, e quando não 
mais existem oradores inscritos. Mas, 
cómo se verifica sempre, nunca fal
tam oradores, e, assim não é possível 
sobrar tempo para que os Srs. Re
presentantes usem da palavra em ex
plicação pessoal. Em segundo lugar, 
devo frisar que a Mesa nunca pode 
tirar a palavra ao orador, quando ob
servado o prazo Regimental de que 

. dispõe; e, esgotado êste, como sempre 
se observa, não· sobra tempo - re
pito - para que os Srs. Represen
tantes possam usar da palavra para. 
explicação pessoal. Por isso mesmo é 
que, com a condescendência da Mesa, 
os Srs. Representantes têm usado da 
palavra "pela ordem", o que cons
titui uma válvula, a fím de que pos
sam tratar de assuntos não constan
tes da OJ:1dem do Dia. 

O SR. ALOíSIO CARVALHO -
sr: Presidente, .peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. ALOíSIO DE 'CARVALHO 
(pela ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra para apresentar à MeS& 
um requerimento de informações, 
formulado pela União Democrática. 
Nacional; e que faço chegar às mão• 
de V. Ex.a.. 

Ouvimos, ainda há pouco, a pala
vra do nobre Representante da. ban
cada do Partido Comunista do Brasil, 
e os fatos por s. Ex.a. trazidos ao 
conhecimento desta Casa são de im
portância excepcional. Ainda ontem, 
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deputados da União Democrátiéa Na
cional também dirigiram à Mesa 
um tequerimento de informações em 
torno da ·prisão do presidente do Sin
dicato dos Bancá:t:ios, indagando quais 
os motivos determinantes dessa pri
são e eni que condições estava sendo 
executada. 

Somos hoje surpreendidos com a 
notícia de novas prisões, e à União 
Democrática Nacional parece que, 
antes de um protesto, seria ainda o 
caso de se fazer um requerimento de 
informações. E digo seria ainda o 
caso~ porque o seticismo talvez já nos 
vá dominando, e quiçá á esta Assem
bléia, em relação ·a tais requerimen~ 
tos de informações, que não têm me
recido do Govêrno da República o 
aprêço e o acatamento que deveriam, 
por sua própria natureza e pela . so
berania desta Assembléia, merecer .. 
(Muito bem.> 

·Ainda não está esquecido da União 
Democrática Nacional, o fato, que 
reputamos bastante grave, de não 
haver sido, até hoje, sàtisfeito o pe
dido de informações que endereça
mos ao Govêrno, relativamente às 
prisões efetuadas nas vésperas e no 
Dia do Trabalho e à proibição das 

.. manifestações coletivas em praça pú
blica. 

Para que a· liberdade de locomoção 
e de pensamento sofram, no Brasil, 
neste momento, colapso tão profun
do, mister se faz, Sr. Presidente, que 
militem a favor do Govêrno razões 
muito graves, que terão de ser co
municadas à Assembléia Constituin
te, porque, se êle, o Poder Executi
YO, é hoje, resultante da vontade po
pular expressa nas urnas em 2 de 
Dezembro, somos aqui, também, in
discutivelmente, a encarnação e uma 

·expressão muito viva e palpitante 
dessa vontade ... 
. O sr. Paulo Sarasate - Mais 

v1va amda porque representamos vá
rios partidos. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Mais 
't'iva, ainda, porque representamos 
aqui vários partidos, como bem diz 
o nobre Deputado Sr. Paulo Sarasate 

Nossq propósito de vigilância de~ 
mocrática aos atos do Govêrno im
porta, acima de tudo, em vigilância 

constante àqueles atos que represen
tem uma diminuição das garantias 
individuais e dás liberdades públi
cas. 

E' em nome dêsses princípios, que 
a União DemoCrática Nacional sus
tenta, e ássistindo, moral e material
mente, · tanto · quanto lhe permitam 
as fôrças, aos sofrimentos por que 
passam cidadãos brásileiros e que se· 
refletem também nos quadros de 
partidos, como o· . nosso, legalmente 
registrados e ainda hoje com exis
tência legal, que dirigimos o pre
sente pedido de informações ao Go
vêrno da República. 

Não se trata de um paliativo, nem 
de um protesto, que poderia ser 
inócuo, mas do exercício de um di
reito, o de sabermos, agora, como 
ontem c como sempre, quais os mo- · 
tivos que levam o Govêrno da Repú
blica à pl'ática de atos que estão. 
repercutindo tão profundamente na 
opinião pública e, talvez, desencan
tando-a, nas esperanças e ilusões, de· 
que se acha plena, quanto ao res
tabelecimento da democracia brasi
leira. (!~uito bem. Palmas.) 

· Requerimento a que se retere o
orador: 

REQUERIMENTO N. 0 159 

Solicita ao Poder Executivo in
formações sôbre ~s motivos · de
terminantes das prisões etetua
das nos últimos dias. 

Requeremos à Mesa se dirija ao 
Poder Executivo (Ministério da Jus
tiça) solicitando as seguintes 1nfor- · 
mações de natureza urgente: 

1) Quais os ·motivos determinantes 
das prisões efetuadas nos últimos 
dias. 

2) Onde se acham recolhidos os res
pectivos presos e quais as condições 
da prisão. · 

:3> Por ordem de quem foram efe~ 
tua das as mesmas detenções. · 

4) Qual o motivo da intervenção no 
Sindicato dos Empregados nos Esta~ 
belecimentos Bancários. 
· Sala das Sessões em 21 de maio de 

1946. - Matias Olimpio - Aloísio de 
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Carvalho. - Paulo Sarasate. - Rui 
Palméira. - Rui Santos. - Prado 
Kelly. - Plínio Lemos. - Plínio Pom
peu. - Hamilton Nogueira. - Osório 
Tuyuty. - Fernandes Távora. - Ta
vares d' A,maral - Nestor Duarte. -
Gilberto Freyre. - Attreliano Leite. -

. Egberto Rodrigues. . · 

0- SR. MAURíCIO GRABOIS -
Peço a pai::wra, S·r. Prec:;idente, pela 
o!'dem, pa:ra falaa: sõbre o reque:rimen
to. 

O SR. PRESIDENTE - O reque.ri
meillto de S. Ex.a nã.o esrtá em dL~us
são. A Mesa v•ai encaminhá-lo ao Go
verno, coni<Jirme solicita o seu autOT. 
Se eu deil' a pa.1avra a V. Ex.a, abri
rei a discuss:W sôbl"e o assun·to. 

O SR. PAULO SARASATE - Sr. 
Pres1dente, peço a palavra peh or
dem n.penas para escla.re.cer que, ela
da a u:rgência ela ma.térb, o requeri
ment·o f.od di:rigtdo à Mesa. 

O &li. .. PRESIDENTE .....:. O reque
rimento é dirigido à Mes•a para que 
esta o encaminhe ao Poder Executi
vo. 

O 8}1,, PAULO SARASATE ·- E' 
isto mesmo. Agm.deço o V. E:.:.a. 

O SR. CAFÉ FILHO -Sr. P:resi
de:n~e, peço a palavra, p•ela or<I•em. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a na-
Is vra o nobre Rep:resentante. • 

O SR. CAFÉ FILI-IO (Pela ordem) 
- S:r. Presidente, pedi a pala.vra paa-a 
dan- conhecimento à A...<:sembléia dos 

' t;êrmos de um telegrama que aca,bo de • I 
recebeG:' do Sr. Interventor em S. Pau
lo, sôl>re mat&-ia ·que se acha em po
der da Mesa. 

& . Prestdente, na sessão de o.ntem 
apresentei a V. Ex.11 U.'lll requerimen
to de informações sóbre o contralto 
realizado no Ministério d:a Faze:nda 

' "' , I 

pelo Governo,· com a fixma Indústrias 
Ma,tao:azzo. 

O honrado Sr. Interven,toa:' em São 
Pau1o, enviou-me, sõbre o asrunto o 
teleg'rtama que passo a ler: (Lê) 

Temos a S:a tisfa·çã.o inf.ormatl." V. 
Ex.u que o conrt1~atl:o finnado Go-· 
vêmo Feder:-al com Indústl'i•us Reu-· 
nldas F. Ma.tarazzo e anuência 
Estad.o de S . Paulo dentro ezrtri
ws nOil'matS comerciais mediante 
vantagem única C•omi:s,.séo UJSual 
três ,meio po:r cento deba.ixo aboo-
luto coritrõle representam comple
mento indl~Spensável plano ezr.er
gênci:a de def·e:Sa p:roáu9ão oe~·ea.is 
p.t Cumpre escla•recer que comis
são contm.tad:a. c.oaTespond·e na 
f o r m a PIMX•e came.:-éa.I aos 
s•ell.'Yiçcs · a s~rrem prestados 

· p t A E m p r ê s a cru'1tl1a•tam.
te que a c e i t o u clificil incum
bência a única nG pais apa!r.elha
da iiMJJceira e . ec·Otilômicamente 
para realizar em órbitas tão ex
tensa.s aiS operações oomercilai.s 
necessária pao:a na realização do 
planG c1e eme.rgência garantk- .aos 
produtores o preço mínimo com
pensad;or a que êles têm c'&:ed.to 
bem como pre·ço equtta.tivo para 
os consumidol!'es pt. Acresce cix
clll11St:lnc~a J:>.anqueiros de S . Pau
lo .have~em manif·e·s:t.a:dc em reu
nioo realizada em Palácio sob mi
nha presidência o desejo de fi
nanciar todos 00 certificad·OS de
pó.s.i•tOS e conhecimentos f•erroviá
rios de ce!l'e•a·is pt Assim o convê
nio as:sillt.'lodo pelo ilustre :M:inis•ul'O 
da Fazenda Dr. Gasltã•c Vidig.al e 
a firma l'datau-azzo dev·erá funcio
llaG:' apenas por . simpLes a·ção · d-a 
presença pt Já fomos infc:rmadtos 
de que quase todos os Ba.nccs do 
Estado de s. Pa·ulo estão financi
ando l:.ra.nsações por preços m_ais 
e~evadoo do que os ,preçoo míni
mos de·termina.dos peloo convênio 
pt Poo'tanto a beneú1érita aç:ff,o d~ 
Governo da República representa 

. t.Tta.nquili<lade pa-'l'a C•S ag.rlculrflo
:res e consumldotl."es bras>ile.i.ros e 
segu~-ança de fomento el-a produ
~-ã.o nacional de genêros ali:rn.a.'I'Jití
cios cereais em p3.rticular pt Aten
c1osas Saudações -José Carlos de 
Macedo Soares, Interv.entor F\ede
ral Estad·o· São Paulo·''. 

"Exm.0 &'. Deputa,do Café Filho· 
Assembléia Legis]Ja,tiva - Pa·lá
cio Tndentes Rio DF. 

Esse o telega-am.a de que desejo dM"· 
encaminhamento à P..ssembléi:a, Sr. 
Ptresidente, com ress•alva das l'estri-
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~ões que em tempo opoil"tuno, Sr. Pre
sidente, me permit:ia'ei fa-zer quanto 
à matéria. (Muito bem) .. 

O SR. PRESIDENTE - Oontinua 
em ãi.srcurssão o Requerimento n.0 74, 
de 1946. 

Tem a p:a;lavra o Senhor Berna.rdes 
Filho. 

O SR. BERNARDES FILHO - (Lê 
.o seguinte discurso) : - Sr. Presidente 
Srs. Constituintes, quando._o Sr. Be
nedito Valadares procurou fazer a de
fesa do seu govêrno, e não consentiu 
.apartes dos seus colegas, solicitei a 
V. Ex. a que mantivesse minha inscri
ção, para não deixar sem resposta ime· 
diata as palavras ·daquele deputado 
mineiro. 

Pretendia evitar que as suas afir
mações, vãs e infundadas, ecoassem 
neste recinto sem pronta contestação. 
Só não fiz por se haver expirado o 
prazo da sessão e por havermos deli
berado abandonar o recinto, em sinal 
de protesto pela forma deseleganté e 
<l.escortês com que S. Ex.n se con
duziu nesta tribuna. 

Tendo me ausentado desta Capital, 
só no meu regresso pude ler, na ínte~ 
gra, o seu discurso. 

Aqui estou para rebater as afirma~ 
'Ções de s. Ex.11, em tese inverosimeis 
e sem apoio em elementos que mereçam 
fé. 

Entrementes, os meus nobres colegas 
José Bonifácio e Gabriel Passos dis
secaram o discurso de S. Ex.a, con
trapondo aos seus dados estatísticos, 

. adrede arranjados para confundir, 
uma argumentação sólida, fundada; 
·em ·elementos seguros e minuciosos, 
que o ex-governador de Minas Ge
rais não será capaz de refutar. 

O Pártido Republicano estaria dis
pensado de secundar a ação dos ~e
presentantes da União Democrática, 
porque já se lhes antecipara na crí
tica ao govêrnó Valadares e no pro
testo contra os atentados à liberdade 
pública em Minas Gerais, através das 
orações aqui proferidas pelos seus no
bres representantes, Srs. Daniel de 
•Carvalho e Jaci Figueiredo. 

Ambos, focalizaram, em têrmos ex
:pressivos, a situação de inseguran-

ça em que vive o povo mineiro há mais 
de quirize anos. 

Da nossa terra, nos chegam ape
los angustiosos de a.m.i.gos e correli
gionários, que nada reclamam senão 
o direito a uma eXistência livre e 
Isenta de perseguições. 

Nosso silêncio seria inadmissível, por 
importar numa incompreensão de de
veres, numa traição ao mandato dê

, les recebido. 
A gravid81de dos fatos aqui rela

tados e a extensão das violências ha
vidas no meu Estado, mostram a im
procedência e a injustiça da critica 
,que nos tem sido feita por denunciá
las a esta Assembléia em período de 
elaboração constituciónal. · 

Essa critica revela como são ten
denciosos os que _se enchem de fal
so zêlo pelos trabalhos da Assembléia, 
a cujo exame ainda não foi, sequer, 
submetido o projeto da Constituição, 
e para os quais parece valerem menos 
os atentados contra a dignidade hu
mana e a própria vida dos nossos con
cidadãos. 

E' nosso dever zelar pelas garan
tias individuais, fiscalizar as autori
dades e verberar-lhes a conduta. sem· 
pre que faltem a essa finalida;de, ou 
se excedam, ou se desmandem na 
exercício das suas funções. 

Nenhum momento é mais pripfcio, 
do que êste, para os debates dessa 
natureza. -

Sem se conhecerem as necessidades 
e os sofrimentos das populações do in~ 
terior, não faremos nesta .hora a 
constituição que o Brasil re!llama. 

E' indispensável assagurar à N'a
ção uma existência de liberdade e ga
rantia de direitos compatível com a. 
sinceridade dos nossos propósitos de
mocráticos. 

"O preço da liberdade é · a eterna 
vigilância" . . 

Se ainda surgem ·vozes q11e nos cn
tiquem por isso, serão vozes suspei
tas e por motivos que não são desco
nhecidos. 

Minas Gerais, Sr. Presidente, a 
cujos destinos V. Ex. a já presidiu ao 
tempo em que os homens nobilita
vam o govêrno pela' austeridade e 
decência com que o exerciam; Minas 
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Gerais foi, pela incapacidade ou má 
• fé do seu governante, o Estado mais 

afrontado e sacrificado nos quinze 
anos de ditadura. 

E só a presença do Sr. Benedito 
. Valadares na interventoria tornou is.; 
so possível. 

Pouco lhe importavam os padeci
mentos do povo mineiro. 

O desprezo pelos interesses do seu 
Estado, o desconhecimento dos seus 
problemas e das suas necessidades, 
valeram-lhe o poder sem agruras; 
permitiram-lhe governar a sua terra 
sem nela residir; investiram-no na 

. chefia de um Estado a cujo convívio 
parecia ter horror. 

O governador ambulante nem mes
. mo os seus correligionários recebia, 
nas suas curtas vilegiaturas em Belo 
Horizonte. 

Seus prefeitos. ou chefes políticos 
l.'egressavam a seus Municípios sem 
lograrem a honra de lh·e dizerem ao 
que iam. 
. Foi com êsse descaso pela nossa 
gente que o Sr. Valadares desgover
nou Minas Gerais. 

Concluido êste prévio retrato da 
sua atuação ·política, passo a respon
·der seu dis-curso, no que ainda não 
haja sido contestado pelo Srs. José 
.Bonifácio e Gabriel Passos. 

Inicio por uma preliminar. 
Lendo as respostas do ex-governa

c· aos apartes que então recebeu, 
·Observo que S. Ex.a se houve com 
deselegância ao revêr o seu discurso. 

Enxertando-lhe frases que não fo
:ram, aqui, pronunciadas e conceitos 
·que não foram emitidos, S. Ex.a deixa 
os seus aparteantes em posição· má 

· perante o público, o que não deixa· 
de ser deselegante, senão ato de 
·má fé. 

Lançando mão dêsse expediente, 
-como suprimindo apartes de seus co
'legas; S. Ex.a modificou seu discurso · 
-com o intuito· de apresentar-se à Na
·Ção, como tendo refutado, com vanta-

. gem, as acusações que lhe foram 
feitas. 

Preparando-se para o combate que 
vinha travar, S. Ex.a trouxe, na al
gibeira, uma frase feita para cada um 
dos prováveis aparteantes, que supu-

nha confundir e desnortear com afir
. mações de ordem pessoal, que nada 
tinha com o assunto em debate. · 

Bastou, porém, que participassem 
dêle Deputados do P.R. e representan

. tes de outros Estados, para S. Ex." 
perder a serenidade e desmandar-se 

. até o ponto de forçar-nos à retirada 
do recinto. · 

Vejamos, porém, como S. Ex. a pre
tende ter justificado a repq_sição dos 
prefeitos pelo atual Qovêrno: . 

"Nada CJ,e concreto se imputava 
aos prefeitos mineiros, disse S,Ex.", 
senão que pertenciam ao partido 
que havia lançado a ca11didatura 
do General Dutra, como se não 
houvesse em· Minas quem não es
tivesse filiado a algum partido." 

Da leitUra dêste período se verifica, 
desde logo, que o Sr. Valadares la
deou a questão. Fugiu de responder 
ao que, àqt1i, se articulou con.tra S. Ex.a 
. Ninguém incriminou a entrega das · 

prefeituras a membros do P.S.D., o 
que ·se verberou foi a remontagem 
da mesma máquina ditatorial, de an
tes de 29 de outubro, como se a dita
dura não houvesse sido posta por 
terra. S. Ex.a mandou repor, nas pre
feituras e fora delas, o mesmo antigo 
pessoal, com excelente fé de oficio 
na prática das violências e da deso
nestidade, com raras exceções. Mui
tos dêsses prefeitos eram chefes po
líticos do Govêrno · do Estado e por 
êle corrompidos, para empregar os 
dinheiros públicos na voragem das 
lutas municipais. Será possível que 
no P.S.D. de Minas, não haja mais 
ninguém capaz de desempenhar os 
cargos, senão. os mesmos que o Se
nhor Valadares adextrou no tempo da: 
Ditadura? Mas é que S. Ex.11 ~corda · 
cêdo no preparo das eleições estaduais 
e municipais, que af vêm. 

Os prefeitos repostos são, com hon
rosas exceções, pessoas incorilpatibili-

. zadas com o meio municipal, onde 
exerceram perseguições contra os ad
versários do Govêrno, . dissiparam di- . 
nheiros públicos, semearam a cizânia 
entre os municipes e, por isso, ne
nhuma garantia de paz e de liberdade 
oferecem às populações locais. Seu 
simples retôrno aos postos não passa 
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de um desafio e uma ameaça às po
, pulações sofredoras, sendo muitos dê
. J~ extranhos aos municípios. 

b.:ste é que é o ponto a que S. Ex.a 
fugiu, preferindo não enfrentá-lo. 

Pretendendo demonstrar um inte
rêsse que nunca teve pela opinião pú
blica dos Municípios, contou-nos o 
S1·. Valadares que fôra para atender 
aos seus reclamos que substituira 
vários prefeitos quando viajou o Es
tado em propaganda da candidatura 
de S. Ex. a o Sr. General Dutra. 

Diante dessa declaração, afirmei, 
em aparte, que só a proximidade do 
p:eito e o receio dum desastre eleito
ra! iminente, levaram-no a percorrer 
os Municípios, pois que em oito anos 
de govêrno nunca se· preocupara com 
o que pensasse a opinião pública dos 
prefeitos, sô então tomando em con
sideração o descontentamento que há 
muito lavrava contra os mesmos. 

Em tal momento, o que houve foi 
uma corrupção operada por S. Ex.'\ 
que abandonando amigos que lhe ha
viam sido fiéis, procurou conquistar 
os adversários de longos anos, aos 
quais oferecia o prato de lentilhas 
da prefeitura local. Tão profundas 
eram as dissenções locais, criadas por 
sua política, e pela de seus prepostos 
nos municípios, de tal vulto eram as 
perseguições, que vários oposicionistas 
para fugir a elas, aceitaram a .proposta 
de g11.nhar a prefeitura e aderiram ao 
Govêrno, sem se aperceberem do lado 
moral da sua atitude. 
· Sem poder explicar-se, nem contes
tar-me, o Sr. Valadares acusou-me 
ele estar fazendo baixa politicagem". 

Esta Assembléia é testemunha de. 
que, protestando contra a expressão 
tão. pouco parlamentar, pedi fôsse ela 
registrada ·-ara revide posterior. 

Começam aqui os enxertos. 
_Alte:az:do minhas declarações, que 

nao contmham qualquer injúria, e mo- . 
dificando fundamentalmente as suas 
próprias expressões, · o Sr. Valadares · 
2.ssim redigiu o nosso diálogo e o fez 
17 bli c ar : 

É o que consta do Diário da Assem
bléia de 7-5-1946, págs. 1 .. 535: 

o Sr. Bernardes Filho -
V. Ex. a. substituiu alguns por me
lhores, foi porque, durante dez 

anos, manteve nos postos os pio
res prefeitos. Esta é a verdade . 

Ei.s a reposta de s~ Ex.a: 
O Sr. Beneclito Valadares - V. 

Ex.a está sem sinceridade, fazendo 
a maior injúria aos prefeitos de 
Minas. 

Onde tentou descobrir injúria aós 
Prefeitos, não houve senão uma crítica 
minha à espertesa de S. Ex.a., pois ou 
os prefeitos de sua confiança eram 
administradores capazes, "depositários 
da estima pública", para usa1· das 
expressões do seu discurso, e neste 
caso nad~ justificava que fôssem exo
nerados, ou não prestavam e o Govêr
no devia tê-los exonerado há mais 
tempo. Não há como fugir ao dile
ma. 

Mas a verdade, Srs. é que se 
vivessemos ainda no Estado Novo; e 
não fôsse a necessidade de mendigar 
votos para o partido oficial, nenhuma 
mudança de prefeitos se r.eria operado 
visto que em oito anos de seu govêrn() 
nunca se lembrara de viajar o Estado 
para auscultar o pensamento do povo. 
mineiro. 

S. Ex~11 ainda teve o desplante de 
declarar que "o resultado das umas 
demonstra de maneira eloqüente que 
o povo mineiro está satisfeito com os 
antigos prefeitos". 

Ora, Srs., essa conclusão teria ca
bimento se houvesse a máquina dita
tOrial sido ali desmontada antes do 
pleito, ou se ainda tivessem sido subs
titufdos todos os prefeitos. Entretall
to, não o foram. senão em número li
mitado e quase todos em vésperas das 
eleições. · 

Ein Minas, pode-se dlzer que as 
substituiÇões de prefeitos visaram mais 
c:ao:·~~ztar uma imparcialidade que, 
de fato, não existiu, em virtude de 
cerceamento impôst6 à livre ação do 
Sr. Desembargador Nisio Batista. 

Vou ler. ainda outro tópico do dis
curso em que se patenteia, mais i.lms. 
vez, a insinceridade do ex-governa
dor: 

"E' que, Srs. Constituintes, não 
obstante nos acharmos gov.ernando 

· o ;Estado em período discricionál'io 
tivemos sempré a preocupação d; 
confiar o govêrno dos Municipioht 

... 

.. 
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.a cidadãos que desfrutassem da 
verdadeira estima pública e tives
sem prestado já serviços à coleti
vidade ek que viviam". 

Se todos os prefe;ítos eram dêsse 
quilate, se desfrutavam da "estima. 
pública" porque então foram exone
rados? 

Até parece que êsse trecho foi escrito 
para confundir os incautos, dando-lhes 
a falsa impressão de que os prefeitos· 
do Sr. Valadares pertençam aos muni
cípios onde servem. Mas a ·verdade é 
que as prefeituras tornaram-se cabides 
de emprêgo para pessoas estranhas ao5 
municípios, com· injustificável prete
rição dos filhos da terra. 

S .. Ex.a relegou-os a plano secundá
rio, pa!a colocar na Chefia~ dos m·es
mos grande nú..>nero de sobrinhos e ou
tros parentes SSUS, que nem Sequer C) 

conheciam e menos os seus problemas 
e as suas necessidades. ·· 

Todo o discurso do Sr. Valadares 
está vasado nesses disparates. Veja
mos como acreditou poder .cont~star 
fatos ocorridos em determi.nados Mun~
cípios: limitou-se a dizer que o Pre
feito de Piumhy é "operoso"; que o 
de Caeté é "progressista"; que o de 
Jácutinga é "figura destacada do Sul 
de Minas", que o de Aiassuahy é "fi
lho do saudoso Dr. Manuel Fulgên
cio" a cuja memória rendo a homena
gem da minha admiração; que o de 
Caratinga "desfruta da solidariedade 
de Monsenhor .Aristides Rocha e do 
Bispo D. Cavati"; 'que o de S. Sebas
tião cio Paraíso é "lidador incansável 
do seu progresso"; que o de Ouro Fino 
"desfruta de grande prestígio". 

Ora, Sr. Presidente, que têm a ver 
a "operosidade", ou o "prestígio" de 
que possam gozar os prefeitos, ou a 
sua relação de par.entesco com A., B. 
ou c., com as violências havidas nos 
ieus Municípios? Supõe o Sr. Bene
dito Valadares que a leitura da biog:.-a
fia de cada um seja bastante para in
validar as acusações aqui articuladas?. 

Prosseguiu S. Ex.a dizendo apenas, 
Srs. representantes, que em Porte!
rinha o escrivão João Maia não sofreu 
violência; que Agenor Pereira de Al
menára queixou-se por ter sido desar
mado; que das sete pessoas de Aimo-

rés, cinco são descontentes que tive
ram interêsses contrariados pela admi
nistração municipal; que José da S. 
Ramos, de Raul Soares, foi apenas 
desarmado; e conclui elogiando os .ci
dadãos que se acham à frente dêsses 
municípios. 

o Sr. Monteiro de Castro - Ainda 
mais: na resposta do Sr. Deputado 
Benedf.cto Valla.ctares, alegamos e ci
tamos nomes de sete pe~soas que fo
ram vítimás de violências em Aimo
rés. Respondeu S. Ex.11 que, das sete 

· pessoas citadas, em relação a cinco, 
está positivado que são meros inimi-

. gos do Govêrno. Pergunto agora a 
V. Ex.a: positivado quando? como? 
Porque ? Era o que S. Ex.a devia po
sitivar perante.. a Assembléia, à qual 
deve prestar contas. 

O Sr. Bernardes Filho - Vou res
ponder a V. Ex. a. de que maneira o 
S'r. Benedito Valladares acreditoU: ter 
pr·cvado o contrário. 

Ao invés de · trazer provas cabais, 
.fundadas em elementos que mereçam 
fé. e só assim capazes' de anular as 
nossas comprova<Jas ale.gações, o .ex
governador Valladares divagou ... 
Disse falar em informes prestados 
pelo Chefe de Policia, como se ptides
semos àceitar, como boas, informações 
partidas da própria autoridade coa- , 
tôra. · 

E' o mesmo que perguntar ao réu se 
cometeu o crime. 

Não me deterei no eY.ame da situa
ção fi:o.anceira do Estado. 

Responderei apenas afirmações de 
s. Ex.a e fixa.nckl pontos que ainda 
não foram abordados. ' . 

No que· concerne ao regime tribu-
tário, instituído em Minas, a p9.rtir 
de 1937, são alarmantes as cifrás que 
revelam a crueldade a·dministrativa 
do seu govêrno .. 

A medida que aumentam impostos, 
a título. de diminuir os deficits, S. 
Ex.n gastava assustadoramente em· 
despesas supér!luas e ·obras suntmí
rias. 

A economia mineira se esvaia intt
tilmente~ empobrecendo-se o povo dia 
a dia, pelo volume dos enca·rgos que 
pesam sôbre êle. 

'-'. 
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O Sr. José Bonifácio - V. Ex.n pode 
acentuar que o Sr. Deputado Bene
dicto Valladares deixou aumentadas 
grandemente as dividas flutuante e 
fundada do Estado. 

O Sr. Bernardes Filho - Obrigado 
pela contribuição de V. Ex. a. 

Comparando a receita do Estado 
em 34 com a de 45, o Sr. Valadares 
atribuiu o aumento ao surto econô
mico verifi-cado no seu govêrno. S. Exa. 
não contava com o que Viria dizer 
desta tribuna o Sr. J. Bonifácio: 

"Manteve-se, pois, até 37 · esta 
situação. Mas proclamada a di
tadura, o Sr. Valladares, logv em 
janeiro de 38 expediu o Decreto
lei n.0 67, que elevou de 7% para 
10% o impôsto de transmissão de 
prop1iedade intervivos, ou seja, o 
aumento de 43%; o impôsto ter
ritorial passou de 0,6% para 1,5%, 
ou seja, um aumento de 150%, 
isto quando saíamos de um regi- . 
me que não permitia aument-J su
perior a 20%; o impôsto sôbre •. 
vendas e consignações passo·u de 
0,3% para 1% e depois para 1,5%, 
ou seja, sofreu um aumento de 
317%; dobrou as taxas do impôsto 
do sêlo; elevou de 5 para 30 centos 
a taxa fixa do impôsto de indús
trias e profissões; criou a série 
especial dêste impôsto com 47 es
pecüicações no campo da ativi
dade comercial e industrial, de 
modo a aumentar o gravame de 
100% a 600% e o estendeu à zona 
rural para tributar a indústria 
agrícola e pastoril. Criou o im-

. põsto de inversão de capitais; ta
xas de exploração agrícola e in~ 
d·ustrial; do ensino primário, de 
hospedagem nas estâncias hidra
minerais, talvez para auxiliar a 
cura dos doentes e a do registro 
de veículos e conservação de es
tradas. 

E vai agora a explicação porque 
a renda d~ Minas aumentou de 
264 milhões em 1937 para 651 mi
lhões em 1944. 

E' que os impostos de maior ex-· 
pressão fiscal como o territ.oria l 
transmissã-o de propriedade, ven
da e consignações, indústrias e 

profissões, são por sua natureza, 
aã valorem, sendo que a taxa pro· 
porc~onal dêste último, recai ·sô
bre o valôr locatLvo dos prédios 
e portanto tendo havido aumento 
extraordinário dos impostos, au
mento do quadro do · funcionalis.
mo fiscal e sobretudo a elevação 
assombrosa dos preços. das utili
dades, dos imóveis, suas locações, 
fácil se verifica onde está o mé
rito do govêrno neste aumento de 
renda: apenas .1a decretação de · 
impostos altos e no desdobramen
to dos quadros de funcionários. 
pois o fator último, o mais impor- . 
tante, foi devido o fenômeno de 
ordem geral e independente da 
ação dó gbvêmo. 

Releva, todavia, notar que a. 
arrecadação de Minas passou em 
1937 de 264 milhões para 6&1 mi.; 
lhões, aumentando 146%; S. Pau
lo aumentou 208%; Rio,. 238%; 
Sergipe, 168%; Maranhão, 153%: 
Pará 161%; Amazonas, 157%: 
Bahia, 179%; Paraná, 183%; San~ 
ta Catarina, 164% e Goiás 1:>4%. 
Isto, paxa o Sr. Valladares qu.e 
se mostra tão regionali!;ta, deve 
ser bastante desagradável. 

O impôsto territorial no Estado as•. 
sume proporções gigantescas. En
quanto, em 1945, os Estadc do Ri() 
•Grande do Sul e São Paulo, para só 
me referir aos que mais arrecadam. 
,exigiram de selis contribuintes do im
pôsto territorial, as · somas de Cr$ 
16.000.000,00 e Cr$ 41.000.000,00, res
pectivamente, o Govêrno do Sr. Val· 
ladal'eS arrancou ao povo mineiro, no 
mesmo período, a soma incrível de 
mais de · Cr$ 83. 000.000,00 I ... 

O Sr. José Bonifácio - E arran
cou à custa de executivos fiscais -. 
deve V. Ex. a acrescentar. 

O Sr. Bernardes Filho- E' verda· 
de. Dou testemunho disso, porque 
presenciei vários casos dessa natu-
reza. · 

Pretendendo àtribu:ir o surto de 
progresso econômico de Minas a.o seu 
Govêrno, pelo confronto dos·- depósi
tos e empréstimos dos Bancos Minei
ros em 1934 ~ em 1945, e pelo au-
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mento do número de contratos regis
:traidos na Junta Comerctal de Minas, 
em 1944, assim se expressa o Sr. Val
ladares: 

O Sr. · Benedicto Valladares -:-
Ainda não. , 

Basta considerar que, em 1934, 
:foram registrados na. Junta Co
mercial de Minas 148 contratos, 
com um capital declarado de 
Cr$ 62.076.576,00, enquanto que, 
em 1944, êsses da,dos se elevaram 
à soma de 787 contratos, com um 
capital declara,do de Cr$ ...... . 
4l6. (}88. 594,00. 

O Sr. Bernardes Filho - V. 
Ex. a queria . qu_ o Br.asii. ficasse 
par,ado durante êsses dez anos ? 

O Sr. Benedicto Valladares -
Os cinco principais esta·beleci
mentos de crédito que operam 
em Minas possuiam, em 1934, de
pósito no total de Cr$ ..... ; .. 
368.276.000,00 e efetuaiam em
préstimos no montante .de Cr$ 
388.764.000,00, quando, em 1944, 
até novembro, a soma doo depó-
sitos se e1evou a Cr$ ......... . 
3.762.599.000,00, e os empréstimos 
foram representados pelá cifra de 
Cr$ 340. 938. 000,00." · 

Nessa ocasião estranhei, em apar
te, que- S. Ex. a. tomasse por base de 
comparação os · anos de 1934 e 1944, 
de vêz que não chegaria .ao mesmo 
resultàdo s·e considerasse os dados de 
ca:d.a exercício, sobretudo os reLativos 
ao "pei'iotio · de 1934 a 1939, quando 
o3 efeitos da inflação não se faziam 
ainda séntir tão profuntlamente. 

S. Ex.• assim me r·espondeu: 

"Estou apenas referindo .ao pe
ríodo do meu govêrno. de 1934_ 
a 1-945. Não . vejo motivo para 
proceder de acôrdo com a exi
gêncLa de V. Ex.a. 

Or.a, Sr. Presidente, o Sr. Depu
, tado Valladares me contestou como 
se o período de 1934 ·a 1939, não' fôsse 
também do seu govêrn·o ... 

A invocação do número de contra
tos l'legistr.ados na Junta Comercial; 
do desenvolvimento bancário e con-

seqüente aumento de depósitos e em
préstimos · de bancos mineiros, eu 
oponho os seguintes argumentos: -
.Não· foi só em Minas Gerais que se 
operou êsse desenvolvimento. A in
flação de papel moetla originou o au
mento dos impostos e d·os valores em 
todo o território nacional. 

Ela ocasionou o aumento das dis~ 
ponibílidades e foi segui-da de enor
me inflação também de crédito. 

Não :Qá · instituto bancário que não. 
tenha progredido no país. 

Em relação, porém, aos Bancos Mi
neiros, é fora de dúvida que S. Ex.a 
incluiu nas cifras, aqui apresentadas, 
os depósitos e empréstimos das su
cursais e agências dêsses Bancos na. 
Capital da República e nos Estados. 
A proporção do des·envolvimento 
apontado pelo Sr. Valladares não é. 
assim devida, no todo, à depauperada · 
economLa mineira, mas ao fato, pú-. 
blico e notório, ãe que o volume dos 
depósitos e empréstimos feitos nas 
sucursais dos Bancos Mineiros. no 
Distrito Federal são muito superiores. 
aos das suas , matrizes de Belo Hori
zonte. O Sr. V:alladares atribuiu,. 
"ingênuamente", ao seu govêrno o 
crescimento dos Bancos Mineiros,. · 
quando êie é devido, em grande par
te, aos clienves e depositantes do 
Distrito Federal e dos Estados. 

Nesta situação se acham os prin-· 
cipais Bancos de Minas, os maiores. 
e mais sólidos do Brasil, como .o 
Banco do Comércio e Indústria, o 
Banco de Crédito Real, o Banco Hi
potecário e Agrfcola, o Banco da . La
voura, etc., s·enão todos os demais,. 
cujas Sucursais nesta Capital têm 
movimento superior aos das suas. 
Matrizes em Belo Horizonte.· 

Enquanto outros Estados viram 
. crescer a suá população, Minas Ge
rais, pelos desmandos do. Sr. Valia
dares, assistiu ao despovoamento do· 
seu solo, cedendo para São Paulo a 
primazia de 'Estado mais populoso do· 

·Brasil. Perto de dois milhões de mi
-neiros emigraram para 'buscar alhu
res, condições mais favoráveis a.o.: 
trabalho honesto, sem perseguições · 
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,políticas e os percalços duma legis
lação fiscal àsfixiante e . abominável. 

Fábricas e organizações inteiras se 
:111udaram, tolhidas no seu desenvol
·vimento pelo fisco mineiro. 

No meu Estado, a não ser ll ·Es
trada União e Indústria, que . está ·a 

·Cargo do Govêrno Federal, não há 
estradas dé rodagem em condições 
normais de tráfego. 

As três principais vias férreas que 
.cortam aquêle .Estado - a Central 
do Brasil, a Leopoldina Railway e a 

.Rêde . Mineira de Viação, quase que 
desservem· a economia mineira. 

O Sr. Olinto Fonseca - Estou ou
·vindo o discurso de V. Ex.a com tôda 
~a atenção ... 

O SR. BERNARDES FILHO - lí: 
sempre com atenção, também, que 

,.ouço V. Ex.a. 
O Sr. Olinto Fonseca - . . . e v~

.rifico que V. Ex. a. foi pouco cuidadoso 
no exame do assunto que se propôs 
focalizar. Haja vista que, de5creven

.. do as estradas mineiras, V. Ex. a se 
esquece de que a Vale do Rio Dc~e 
e a Mo-giana também correm em t?.r
.ritório mineiro. · 

O SR. BERNARDES FILHO- V. 
Ex.11, neste ponto, não tem razão. 

O Sr. Olinto Fonseca - Neste par
·ticular, devo dizer que V. Ex. a, quan
do trata. das estradas de ferro ue 

.Minas Gerais, parece desconhecer im
portantes vias férreas do nosso Es
tado .. 

O SR. BERNARDES FILHO - V. 
.Ex. a, dizia eu, não tem razão neste 
ponto, pois o que eu não quis foi· mos
-trar a superioridade das estradas de 
terra que. vêm de São Paulo para Mi
nas sõbr<: as fiscaliza·das diretamente 
pelo govêrno mineiro. 

O Sr. Olinto Fonseca - A Estrada 
·.de Ferro Vale do Rio Doce não parte 
.do território paulista. 

O SR. BERNARDES FILHO - Re
.firo-me à Mogiana, que, sabe Yos:;a 
E~celência, vai ao sul de Minas e ao 
Triângulo. 

O câmbio negro, em Minas Gerais, 
,.era oficializado ao tempo do Sr. Be
.medito Valadares. 

Só os íntimos do govêrno ou das 
prefeituras logravam permissão para 
adquirir o sal, o açúcar e o querosene 
para revenderem com grandes lucros. 

O descaso do . Sr. Valadares pela 
instrução, saúde pública, assistência 
social e pelo funcionalismo público 
atingiu a limites inverosímeis, por sua 
culpa exclusiva. 

Enquanto, nas outras unidades da 
federação,· se abriram escolas, em Mi
nas nem ao menos se mantiveram as 
que existiam. 

Muitas se fecharam, sob pretexto de 
~conomia. No número das que o SE!
nhor Valadares arrolou, para imprc:s
sionar, acham-se incluídas muitas que 
só foram criadas para fins eleitorais, 
em vésperas do pleito, e não chega-

.mm a ser instaladas. 
o que ocorreu com a Escola Sup2-

rior de Agricultura e Veterinária, ele 
Viçosa, seria obra de ]nconsciência; se 
não militassem circunstâncias dolo
sas, de cuja responsabilidade não pode 
eximir-se o ex-governador. · 

Ninguém melhor do que V. Ex.11, S~
nhor Presidente, conhece o que foi 
esta Escola e quanto a sua criação 
exigiu do esforÇo e da capacidade de 
Vossa Excelência. 

Foi na qualidade de advogado Ge
rar' do Estado, ao tempo do govêrno 
do Sr. Arthur Bernardes, em Mim:.s, 
que V. Ex. a andou pela Zona d!l. 
Mata, algumas vêzes a cavalo, a pro
cura de local para instalar a Escola 
que havia de ser um monumento d.1• 
gno do Brasil e glória de quantos co-. 
laboraram para a sua fundação. · 

:ll:sse instituto de ensino profissio-
1nal era, na época, dos maiores e dos 
mais importantes do Mundo. Era esta 
a sua fama, que atravessou os. ocea
nos. Os diplomas por ela expedidos 
gozam do reconhecimento oficial, por 
parte de todos os países da Europa e 
da América. 

o seu corpo de professôres compu
nha-se de técnicos de nomeada, vá
l;ios dêles contratados nà América e 
na Europa. Quase todos foram· des
pedidos ou forçados a deixarem a Es
cola. Para ali afluíam alunos de vá
rias partes do Globo. 
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Para que esta Assembléia tenha no
ção ·da eficiência da Escola, basta di
zer que foram instiuídos cursos práti
cos para fazendeiros 'ou adultos que 
não ·puderam, quando moços, nela se 
matricular. Todos os anos, velho ou 
moço, rico ou pobre, em épocas· deter
minadas, pcidem instruir-se em seus 
cursos, alojando-se na própria esco
la e ali recebendo. lições, das mais 
elementares, às mais complexas . 

Bastou, porém, que esta Escola ad
quirisse fama, preenchesse plenamen
te os seus fins· e estivesse situada na 
terra do Sr. Arthur Bernardes e fôsse 
criação·de S. Ex.11 para que o Sr. Va
ladares a mutilasse. 

Verbas indispensáveis à sua manu
tenção foram reduzidas a um mínimo 
tão incompatível com o seu funciona- · 
menta que só o espírito de sacrifício 
e a dedicação do seu professorado im
pediram que ela soçobrasse. 

Seu corpo docent·e e seus emprega
dos passavam oito e dez meses sem re
ceber vencimentos, e aós laboratórios 
faltavam necessários materiais. 

Não contente com isso, S. Ex.11 re
tirou da Escalda a Secção de Vete
rinária, transferindo-a para Florestal, 
nàs divisas de Belo Horizonte com Pará. 
de Mtnas, onde fica a fazenda de pro
priedade do ex-governador. 

O que hoje dela existe, Sr. Presiden
te, não é sombra do que V. Ex.11 co
nheceu e do do que ela seria, se outra 
fôsse a mentalidade dominante na 
administração Valadares. 

Eis, em traços rápidos, Srs. Consti
tuintes, mais um subsídio para que 
julgueis um govêrno. 

Discursando nesta Assembléia o Sr. 
Valadares não contestou que: - em 
dez anos de govêrno gastou, apenas 
Cr$ 82.349.735,00 em construções para 
a Justiça, Educação, Saúde Públicr.t, 
etc., enquanto gastava só com o Ho
tel de Araxá mais de Cr$ .... ; . 
150. 000. 000,00; não contestou que do 
milhão e cem mil crianças existen
tes no Estado 738.000 não frequentam 
escolas; não contestou que o ordenado 
dum soldado de pólfcia é quase o dO-· 
bro do mínimo que ganha uma profes
sora pública; não contestou que em 
1934, enquanto havia 224.398 crianÇas 

que freqUentavam escolas, em 1943, 
ou sejam dez anos depois, este nú- · 
mero aumentou apenas de 1.000 cri
anças; não explicou porque Minas Ge
rais é o Estado do Brasil que destina 
menos verba para a Saúde Pública, 
nem porque possui postos de saúde 
menos numerosos para cada grupo de 
500.000 habitantes, do que quaisquer 
outros Estados. 

Passemos, aqui, Srs. Constituintes, 
ao único caso de que. o Sr. Valadarcs 
fez questão de assumir inteira respon
sabilidade: - o caso do Banco Hipo
tecário e Agrícola de Minas Gerais. · 

Assim inicia S. Ex. a a sua exposição: 

"É bem de ver que nos querem 
atribuir a responsabilidade dos 
atas contrários aos que assinaram o 
manifesto dos mineiros; Assumo 
Inteira responsabilidade da desa
propriação do Banco Hipotecário 
e Agrícola do Estado de Minas Ge
rais, mas devo declarar, a bem da 
verdade, que não visei com êsse 
ato os diretores daquele estabe
lecimento de crédito, mas somen
te defender os interêsses do povo 
m1ne!ro, conforme demonstra a 
representação que então dirigi ao 
Presidente da República." 

Srs. Representantes. Teria sido mais 
nobre da parte do ex-governador mi
nelro, que chamou a sl a responsabi
lidade ào assalto à propriedade priva
da, qu:e também confessasse nunca ter 
sido o interêsse do Estado, mas o inte
rêsse polít!_ço do seu .govêrno o único 
motivo que. determinou a desapropria
ção do Banco. 

o Banco Hipotecário existe desde 
1911. Funcionou regularmente duran- , 
te 34 anos, fiscalizado por todos os 
governos. que teve Minas Gerais, de· 
1911 a esta data. Pela chefia do Estado 
passamm' cidadãos impolutos que en
caneceram no serviço duma vida pú
blica que souberam dignificar. 

Porque só o Sr, Benedito Vala da
res, e nenhu.m outr.o dbs Presidentes 
de Minas lembrou-se de chamar à or

. dem o Banco Hipotecário e forçá-lo 
a melhor sel'Vir à e;omunidade minei-. 
ra? 

Pretenderá o Sr. Valadares passar 
à posteridade como ô único cidadão 
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capaz e honesto que ocupou o Palá
cio da Liberdade ? 

Se nenhuma iniciativa foi tomad!t 
contra o Banco Hipotecário pelos ex
presidentes de Minas, é porque nada 
havia que a justificasse. O próprio Sr. 
Valadares, gov()rnando o Estado du
rante oito anos, só depois do .Mani
festo dos · Mineiros, que tinha a assi
natura de três diretores dêsse Ban~o, 
resolveu acusar o Banco e desapro
priá-lo. 

o Sr. Olinto Fonseca - Quanto 
ao Banco Hipotecário, V. Ex.a sabe que 
o seü caso está diretamente relacio
nado com o do empréstimo francês. 

O SR. BERNARDES,FILIIO - Vou 
tratar, em seguida, do empréstimo 
francês, para mostrar a V. Ex.a o es
tado lamentável em que se acha a 
contabilidade mineira, no que diz res
peito àqueles empréstimos. O Sr. Va
ladares foi induzido a um êrro grave, 
por ter assacado desta tribuna acusa
ções gravíssimas à firma Bauer, Mar
shall & Cia., as quais, se positivadas, 
só uma providência ficaria o Govêr
no mineiro obrigado a tomar: a ação 
penal contra a mesma; 

Tenha V. Ex.a a bondade de aguar
dar o meu discurso .. 

o Sr. Olinto Fonseca - Aguar
darei no discurso de V. Ex.a a refe
rência expressa ao assunto, para fo
calizar o ponto de união que existe 
entre o Banco Hipotecário e o caso 
dos . empréstimos franceses, que está 
na dependência de uma sentença das 
Côrtes de Direito. 

O SR. BERNARDES FILHO- Ou
virei v. Ex.o. c'om muito prazer, no que 
concerne aos empréstimos franceses 
V. Ex.a vai me dar razão; ao :tim dA 
tudo. 

Exponho apenas os fatos. E ou se en
ganou o Sr. Benedito Va!adares ... 

O Sr. Olinto Fonseca - Não se en
ganou. 

O SR. BERNARDES PILHO - ... 
ou me enganei eu: V. Ex.a vai aguar
dar um pouco e ter a paciência· de ou

. vir o ret>tO do meu discurso, para cer
tificar-se de que o êrro foi d-e S. Ex." 

Com que c.utorida.de, vem, o Sr. 
~e!lledito Vlaladares agora, declarar 

que não visou os diretores do Banco 
e que não influiu no seu ato o Mimi
festa dos Mineiros ? 

Porque haviam êsses diretores de ser 
excetuados, da punição e das 'derruba
das de S. Ex.a, quando não houve um 
só signatário do Manifesto que escapas
se ao castigo ? Os funcionários públi
cos foram exonerados; os que exerciam 
atividades em emprêsas particulares fô
ram forçados a deixar os seus cargos, 
diante das represálias com que o 
Govêrno as ameaça v a. 

Tudo ocon·eu em circunstâncias no
tórias, e o Sr. Va!adares não se cons- · 
trange em negar os fatos. São dêsse 
feitio tôdas as suas afirmações. 

O Sr. Olinto Fonseca - Pediria a 
V. Ex.a. o obséqtúo de citar os nomes 
dos funcionários exonerados. pelo go
vêrno de Minas, em consequência do 
Manifesto dos Mineiros. 

O SR. BERNARDES FILHO - Não 
possuo· a relação de tôdos os signatá
rios dêsse Manifesto; mas comprome-· 
to-me, caso V. Ex.a. assim o deseje, a 
obtê-Ia. ' 

O Sr. José Bonifácio - Posso citar 
desde já, dois nomes - os· Srs. José 
Monteiro de Castro e Sílvio Marinho, 
que foram exonerados pelo Govêrno 
do Sr. Valadares. 

O Sr. Olinto Fonseca - · o Sr. 
Sílvio Marinho, não foi exonerado por 
ter assinado o Manifesto. 

O SR. BERNARDES FILHO -
Não existe qualquer motivo que me 
obrigue a silenciar relativamente as 
exonerações feitas,. inclusive a do Se
nhor Sílvio Marinho. Nesta tribuna 
ou fora dela, nada tenho atrás de 
mim que me impeça de dizer o que 
penso. Digo alto e bom som sem -re
ceio de contestacão. 

O Sr. Olinto Fonseca - O Sr. Síl
vio Marinho não foi exonerad'o em 
consequência do aludido documento 
político, afirmo a V.- Ex. 

O Sr. José Bonifácio - Qualquer, 
porém, que tenha sido o motivo, êle 
só foi levado em. consideração e apa
receu após o Manifesto. 

O Sr. Olinto Fonseca - O Govêrno 
mineiro não tem qualquer responsa
bilidade quanto a coincidências de 
r)R,tas. 



M '~1. •' ... •· 

-447--

O SR. BERNARDES FILHO 
Frente a essa coincidência de datas 
é que, justamente, desejamos explica
ções. E impõe-se que se as esclareçam. 

O Sr. Olinto Fonseca - Insisto· na 
minha pergunta: pode V. Ex.11 infor
mar· quais os funcionários exonerados 
pelo Govêrno mineiro em virtude do 
Manifesto? 

O SR. BERNARDES FILHO -
Como já referi, não tenho, no mo
mento, a relação de todos, mas pode
rei trazê-la oportunamente, se assim 
V. Ex.11 quiser. O fato é público e 
notório, . dispensa. a preocupação de · 
prova .. 

O Sr. Olinto Fonseca - · O do
cumento teve grande repercussão. O 
fàto foi poo- V. Ex.11 focalizado aqui 
várias vezes e V. Ex.11 não cita os 
nome::s. 

O SR. BERNARDES FILHO 
Mencionei o Sr. Sílvio Marinho .e 
lembro, também, o Sr. Tristão da 
Cunha, exonerado pelo Govêrno Fe
deral. 

O Sr. Olinto Fonseca - Posso ga~ 
rantir a V. Ex.11 que o Sr. Sílvio 
Marinho não foi exonerado em con
seqüência daquele documento polí-
tico. / 

O Sr. Milton Campos - Afirmo que 
o foi; não houve outro mo·tivo~ 

O SR. BERNARDES FILHO 
Como percebem os nobres colegas, 
uma palavra se contrapõe ao ilustre 
aparteante. a do digno Representante 

. por Minas Gerais. 
O Sr. José Bonifácio - O Sr. Olin

to Fonse:ea, que foi Secretário parti
cular do Govêrno Valadares, não co
nhece êsse fato. 

O SR. BERNARDES FILHO 
Peço a atenção da Assembléia para 
êsse ponto: 

Com relação .às atividades do Banco 
Hipotecário, que S. Ex.11 acusa de não 
ter desenvolvido a sua carteira hi
potecária, ocorre-me indagar: - Des
de que o Estado ocupou o Banco, hou
ve qualquer alteração na técnica das 
suas atividades bancárias? 

No ano e muito que se seguiu à 
desapropriação, tomou o Sr. Valada
res a iniciativa de levar o Banco a 

fazer empréstimos agrícolas e hipo• 
tecários? 

Nada disso. O Banco continua como 
dantes, sem qualquer mudança nesse 
setor. 

O Sr. Olinto Fonseca - Antes tarde 
do que nunca. o Sr. Benedito va.. 
lactares agiu contra o Banco Hipote
cário, e seria acusado publicamente, 
hoje, se não o tivesse feito, mesmo 
tardiamente. Mas o fato é que S. Ex
celência as tomou em tempo. 

O SR. BERNARDES FILHO -
V. Ex.11, portanto, acusa todos os ex
Presidentes de Minas, por não terem 
feito o mesmo. No entanto, o Sr .. Be
nedito· Valadares, durante . oito anos 
de "Govêmo, nunca se lembrou .disso. 
Só lhe ocorreu a medida depois que 
surgiu o Manifesto dos Mineiros. 

O,.Sr. Olinto Fonseca - Não acuso 
os honrados ex-presidentes de Minas; 
apenas procurei relacionar o caso do 
Banco Hipotecário com os emprésti
mos francêses. 

O SR. BERNARDES FILHO .....;:.. Vou · 
destruir as afirmações do Sr. Valada· 
res. V. Ex.11 terá a bondade de ouvir
me a respeito dos empréstimos fran· 
cêses. 

S. Ex.11 trouxe para aqui outras in
formações e da-dos inexatos. 

Referiu-se a suposto prejuízo do va
lor de Frs. 20.940,844,00 que Bauer 
Marshall & Cia. teriam dado ao Es
tado. Essa acusação denota apenas 
o estado lamentável da contabilidade 
mineira no que diz respeito aos em
préstimos francezes. 

o ex-governador quiz referir-se a. 
cifra de Frs. C. 712.750,00 de que Bauer 
Marshall & C ia. não são devedores 
ao Estado, mas depositârios para o 
efeito de resgate, junto aos portado
res, dos títulos do Estado, c:n franco 
papel, pelo seu valor nominal. . 

O Sr. Olinto Fonseca - Como V. 
Ex.11 não ignora, os Srs. Bauer Mar
shall & Cia. são devedores ao Estado 
de Minas Ger'ais. · Na contabilidade 
pública do nosso Estado, V. Ex.a po
derá verificar que essa firma figura 
como devedora. 
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O SR. B.ERINARDES FILHO -E' 
justamente o ponto que .estou contes· 
tando. V. Ex.a e o Sr. Benedito Va
ladares confundem alhos com buga-
lhos. . 

o Sr. Olirito Fonseca - Nã.o me pa
rece. 

O SR. BERN:ARDES FILHO -
Bauer Marshall & Cia. são mandatá
rios do Govêrno de Minas para resga
tar títulos do empréstimo.· 

O Sr. Olinto da Fonseca - As im
portân-cia foram remetidas para res
gate de empréstimos francêses e esse 

. resgate não se fêz. 

O SR. BERNARDES FILHO -
Bauer Marshall & Cia. são meros 
mandatários do Govêrno de Minas 
para resgatar esses títulos. · Restam 
em poder dos mesmos comó deposi
tários - e aí está o lamenta vel êrro 
do Sr. Valadares -apenas nove. mi
lhões de francos. Nem V. Excia, nem 
o Sr. Benedito Vala.dares serão ca
pazes de provar o contrário. Restam 
repito arpenas nove milhões, que ali es
tão para efeito de resgate, desde o 
momento em que os portadores quei
ram receber a importância dos titu
les ouro, em moeda papel. O assunto, 
aliás, está afeto aos tribunais fran
cêse:>. 

Onde o Sr. Vala.dares encontra dí
v1da. em dinheiro o que existe é ape
nas uma obrigação de mandatário para 
com o mandante. Esta a verdade. 
Não tenha dúvida V. Ex.11 de que 
está errada a contabilidà.de do Go
vêrno mineiro. 

O Sr. José Bonifacio - O Sr. Be
nedito Valadares confundiu as situa
ções jurídicas, o que é natural. 

O SR. BERNARDES FILHO -
E vou dizer as razões por que está 
errada. 

E' que S. Ex.a baseou-se no r.elató
rlo do seu ex-Secretário de Finanças, 
Sr. Edson Alvares, que omitiu nêsse 
mesmo relatório, que o dé.blto dos ban
queiros não se constitui. de dinheiro, 
mas da obrigação de resgatar títulos à 
medida que sejam apresenta.dos pelos 
partadores, e que a importância em 

poder dos mesmos para êsse efeito é 
apenas de Frs. 9. 712.750,00 de que são 
depositários. 

o Sr. José Bonitacio - E' uma re
\·elação muito grave. 

O SR. BERNARDES FILHO -
Ora, Srs. Representantes, há grande 
diferença entre o-que afirma o Depu
ta.do Valadares e a verdade dos fatos. 

Bastaria que S. Ex.11 tivesse lido a 
Mensagem do Presidente Antônio Car
los ao Congresso ~eiro em 1927 e 
os relatórios do Sr. Gudesteu Pires 
e José Bernardino, respectivamente 
Secretários das Finanças em 1928 e 
1929, para que verificasse de pronto 
o engano a que o induziram ... 

o sr. Olinto Fonseca - Não há .en
gano. V. Ex. 11 pode verificar jus.ta
.mente que, à proporção que os débitos 
do Estado para com os i,nglêses e nor
te-americanos vão sendo resgatados, 
não se consegue chegar a uma conclu
são quanto ao débito para com os 
francG:ses, porque a isto' se opõe a fir
ma Bauer Marshall & Cia. 

O SR. BERNARDES FILHO- Só 
posso discutir o assunto com v .. Ex. a 
desde que aceite, como certa, minha 
argumentação, admitindo a possibili
dade de engano na contabilidade ·mi
neira. A verdade é que aquilo que 
ainda se encontra em poder dos ban
queiros franceses destina-se apenas a 
resaatar os títulos, quando fôr decidi-o • 
da a ação que se acha no JulZo 
francês. 

o sr. José Bonifácio - O Sr. Be
dito Valadares está na Casa e poderá 
esclarecer melhor o assunto. 

O SR. BERNARDES FILHO - Por 
certo, s. Ex .11 esclarecerá oportuna
mente. 

'Não pode tão pouco passar sem 
contestação a declaração do Sr. Vala
dares cie que só interveio nas eleições 
dos Membros da Ordem de Advoga
dos em Minas na qualidade de modes
to advogado, sem valer-se de sua si
tuação de Governador do Es.tado. 

A verdade é que S. Ex~a agiu osten
sivamente em favor da chapa oficial, 
ora radiografando ora telefonando a 
Juizes de direito e promotores de Jus-
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tiça solicitando seus bons ofícios para 
a chapa oficial. 

Diversos advogados, que ocupam fun
ção pública, , exercendo ou não a pro· 
fissão, foram forçados a ace1tar a re• 
comenda·Ção do ex-governador, receio· 
sos das represálias. 

o Sr. Olinto Fonseca .....,. Poderia re
petir o tópico do discurso do Sr. Be· 
nedito Valadares. V. Ex.a não está 
sendo justo para com a classe dos ad· 
vogados mineiros. 

O SR. BERNARDES FILHO -
Também sou a.(ivogado e mineiro. 

O Sr. Olinto Fonseca - Os advoga
dos mineiros, educados no clima da 
democracia, ilustrados num ambiente 
de liberdade, não suporta·riam, de for-· 
ma alguma, qualquer pressão por parte 
do govêrno. V. Ex.a, repito, está sen
dc injusto. 11> 

. O SR. BERNARDES FILHO- Eu 
me refiro a advogados que nunca 

·exerceram a profissão e àqueles que, 
ocupando caJ.:go público, deixaram, por 
isso de exercê-la e foram forçados a 
votar na chapa 'oficial. ·Falo com a . 
autoridade ae· quem tinha amigos pes
soais na chapa oficial. 

O Sr. Olinto Fonseca - E' muito 
fácil e simples falar em pressão, mas 
provar é bem difícil. Pediria a V. 
Ex. a provasse à Casa a pressão que 

·diz ter sido exercida sôbre os advoga
dos mineiros. 

. O SR .. BERNARDES FILHO -
Provó com o inquérito ~berto pela Or
dem dos Advogados e com as conclu
sões a que a mesma chegou anulando 
as eleições. . 

O Sr. José Bonifácio - A questão 
é simples: o Conselho Superior da 
Ordem dos Advogados do Brasil com 

· sede no Rio de Janeiro~ anulou a; elei
ções de Minas, sob dois fundamentos: 
a bravura q,os advogados ·e a interven
ção do govêrno mineiro no pleito. 

O SR. BERNARDES FILHO -o· 
Sr. Benedito Valadares não negou es-
sa intervenção. · 

O Sr. Olinto Fonseca _ o Conse
lho Superior da Ordem dos Advoga
·dos do Brasil resolveu anUlar as elei~ 

ções também porque a apuração não 
tinha sido feita como manda a lei. 

O SR .. BERNARDES FILHO- Não 
foi êsse o argumento. V. Ex.a está 
enganado. V. Ex.a está querendo ser 
mais realista do que o rei, pois o Sr. 
Benedito Valada.res declarou, desta 
tribüna, que tomou interêsse pelas elei;. 
ções, não como Governador do Esta
do, mas como modesto advogado. sa ... 
be v. Ex. a; entretanto, que as duas 
qualidades são inseparáveis. · 

o Sr. Olinto Fon;;eca- v. Ex. a está 
preconiZando, da tribuna, os belos 
principias democráticos que todQs_ado
tamos e o Sr. Benedito Valadares na-. 
da mais fez do que exercer êsses prin
cípios democrático~. 

o Sr. Nestor Duarte - Desgraçada 
democra·cia em que o presidente do 
Estado faz cabala jun~o aos advoga
dos . 

O SR. BERNARDES FILHO: ~ 
Ninguém esquecia o que ocorr~ra . aos 
signatários do Manifesto dos Mme1ros. 

Eis ai Sr. Presidente em linhas ge
rais o que foi. a obr.a do g~vêrno Va
ladares. 

Por mui.to menos, na Grécia antiga, 
socrates, o grande varão, foi cond~
nado ·a beber cicuta, sob a alegaç9:o 
de corromper a mocidade, a quem nu
nistrava apenas, princ1pios inocentes 
e saluta~es da sua admirável filosofia! 

No Brasil galardoam-se os corrup
' N - I tores de grande parte da , açao. 

. (Muito bem; muito bem. Palmas. O 
orador é cumprimentaito.) 

o orador se demora 'POT mais 
tempo na tribuna por ter~ Sr .. s_e
gadas Viana cedido sua ~nscnçao. 

(Durante o discurso do Sr. Ber
nardes Filho, assume a 'Presidên
cia, 0 sr. Lauro Lopes. 2.0 Secre
tário, que é, posteriormente, ?·eas
sumida pelo Sr. Melo ,Yiana., Pre
sidente.) 

o sR.' PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o Sr. Euzébio Rocha. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA (Lê o sew 
guinte. discurso) -- Sr. Presidente, 
Srs. Constituintes: trouxe-me à triN 
buna a preocupação d•espretenciosa e 
·sincera de colaborar, na medida das 
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m!nhas poucas possibilidades (Não 
apoiado), na obra efetiva de análise 
à tormentoSa. época que atravessamos 

Minhas palavras seriam timidas se 
eu não me pudesse livrar· da impres
são &e que é esta .a primeira vez q1.1e 
ocupo a tribuna, para o cumprimento, 
que julgo indeclinável, do dever de 
uma definição perante os graves fa
tos sociais que se verif:cam no Pais. 

Senhor Presidente: esta Assembléia 
já decidiu sôbre a competência e a 
jurisdição do Poder Executivo; já de
clarou, por isso mesmo, a sua próprià 
posição, negando-se a tarefa legisla
tiva ordinária, p!:l.ra que se d·edicasde, 
de modo exclus:vo, à elaboração da. 
nova Carta Magna, com a maior ra
pidez possíveL Caracterizaram-se, em 
conseqüência, os limites da açáo n
gulamentadora do Poder· Executivo, 
sob os postulados da Constituição ou
torgada a 10 de novembro de 1937, até 
qU>z seja promulgada a nova Carta 
Magna. 

Estou certo, entretanto, Senhor Pre
sidente, de que esta Assembléia não 
se mantém alheia e · estranha aos 
acontecimentos sociais do Pais. Nern 
porque d-evamos acelerar os trabalhos 
constitucionais, nem porque impl:quem 
êles em soluções mais altas para o;; 
problemas brasileiros, poderíamos des
conhecer os fatos sociais ou postergar 
nosso pronunciamento sôbre as medi
das aconselhadas pelo interêsse cole
tive. 

Entendo que os apelos do povo bro.
sileiro, insistentemente dirig:doa aos 
membros desta Casa, devexn ser ou
vidos e atendidos sem preocupação d•e 
distinções partidárias, sob pe-na . de 
criarmos uma desilusão completa para. 
aqueles que nos conduziram a êstu.s 
postos de comando das atividades de 
democratização do País. 

o. ~emento atual exig·e esfor.;os es· 
pec:ais de pesquisa, observação e es
tudo, a fim de que possamos, no am
biente conturbado em que vivemos 
delinea~ o melhor caminho a seguir.' 

Por Isso mesmo, o certo, indubità
velme~te, é qu~ nós, desde já, deve
mos f1rmar prmcipios que situem a 

posição do Estado, em face do pro
blema assistencial. 

Tal tarefa não cabe a mim em sua 
plenitude, mas aos ilustres ' colegas 
que, com rara inteligênc~a e indlcut1· 
vel cultura, têm honrado esta trilmna. 
Entretanto, apraz-me apl'esentar al
gumas considerações que me parecem 
oportunas e dizem respeito ao proces
so de evolução social. 

E' que, desde o momento em ::.~ue · a 
máquina a var!br foi conhecida pela 
humanidade, desde o instante em que 
Papin e Watb aperfeiçoaram as ex
periências de Newcomen no exgota
mento das águas estagnadas, permi
tindo a utilização do vapor nos mais 
variados fins industriais, sensíveis 
transformações técnicas se operaram 
que não podiam deixar de influir p.ro
rundamente 11as relações económicas 
e sociais entre os homens. 

Já o gênio de Cibali acentuava, em 
mead.os do século passado, tais trans
formações neste quadro sintético que 
aqui vale a pena transcrever: · 

1.n Fase - "a da sociedade prim.i
tiva na qual o elemento mdivldual 
era inteirame11te absorvido pelo ele
mento social, assin,alandc-se 11a or-

. dem económica pela ausência . com
pleta de qualquer indústria. 

2.a Fase - "a da completa. eman
cipaÇão ào elemento individual do 
eleme!:.to social, ou seja. a fase da 
pequena indústria. 

s.a Fase - "Reintegração do ~le• 
mento individual no elemento soc1al, 
em conseqüência do desenvolvimento 
gigantesco da grande indústria. . 

Não vou fazer aqui análise hlsl:orl
ca desta maneira simplista de colo
car, em sentido lógico, a marca evo-
lutiva. . 

Mas certo é que a humanidade pro
grediu muito além do que podia pre
ver o talento do ilustre jurista itf~
liano. 

o estudo da desintegração do átomo 
revolucionou a ciência humana e ~ 
aplicação da energia atômica podP.ra 
mudar, por . completo, a técnica de 
produção. 

Mas, no quadro atual, é certo que 
as máquinas substituem homens e.lll 
elevada proporção e que a grande 1n • 
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dústria atingiu limites de poder. ja
mais· visto; contra o qual tu:.lo illí.li
dfduo se choca e se aniquila, não ha,ia 
a protegê-lo fôrça, igualmente po
derosa, como o grupo profissiona!. 

O individualismo proclamou, em 
fórmulas metafisicas que só havia o 
interêsse individual é o geral, negan
do o direito de associação de caráter 
profissional. Assegurava teoricamente 
a liberdade, mas não dava os meiús d-3 
se poder ser livre. Fois quando, pre
mido pela fome, é o operário obrigado 
a sujeitar a si mesmo, a mulher e os 
filhos à lei da oferta e da procura, 
que nada suaviza. não há lil:letdade, 
há escravização econômica. 

Mas não tem o direito por objetivo 
assegurar .as condições de vida e de
senvolvimento do indivíduo e da so-
ciedade? ' 

Que há de impedir, então, que a lei, 
concretizacão máxima de direito ob
jetivo, venha em socorro .do fraco con
tra a ganância do forte? Que há, pois, 
de iinpedir repito, seja o individuo 
reintegrado· na sociedade? 
Ob~S,ervai que falo em reintegração 

do indivíduo pela sociedade e não cm 
absorção dêste pelo Estado. Defendo, 
pois, a ação social do Estacl.Cl que há 
de se exercer harmoniosamente e 
não, aniquilando ans, em favor dos 
outros, mas assegurando o justo equi
líbrio e fazendo entrar no jôgo das 
competições, pela sua fôrça coerclti· 
va. o princípio de solidariedade hu
mana. 

Defendo c princípio de iguais opor
tunidades sociais e econômicas, pois, 
a democracia se firma na medida 
que o individuo se sente devidamen
te aú.1parado. 

Impedir pelas dificuldades econõmi
cas o justo acesso dos mais capazes 
aos postos elevados é .estabelecer ::e
gime de privilégio, porta aberta à in
tranquilidade social. Essas reinvindi
cações de iguais oportunidacll:s eco
nómicas e sociais não excluem, logi
camente, a capacidade ·de iniciativa 
individual nem retiram do homem a 
liberdade nem o transformam em au
tômato do Estado. 

Defendo, pois. a ação supletiva do 
Estado e não a absorvente . 

Mas esta ação há de se realizar,· 
efetivamente, ou o primeiro líder, 
que surgir, alardeando-se salvador, 
aiuda que não tenha qualidades para 
ta.l, explorando, demagogicamente, o 
desânimo do povo, poderá conduzi-lo 
para caminhos que nem sempre coin- · 
cidem com os interêsses nacionais. 

Por isso, fugindo a extremos con
denáveis, firmemos o prinCípio do es
tado ativo que não cpnstitui insub
sistente inovação, como comprovam 
e est5.o presentes inúmeras relações 
legais existentes. Aí está no Direito 
de Família, pelas restrições impos
tas ao exercício do pátrio-poder, pela 
ação preventiva e repressiva do po
der público; aí está também em tôda 
a legislação trabalhista. 

Ai está nas relações decorrentes 
da propriedade, mesmo em dispositi
vo do nosso código referente ao di
reito de vizinhança onde se veda o 
uso anti-social da propriedade. 

Aí está ainda e sobretudo na teo-. 
ria do abuso de direito ou na dou. 
trina do enriquecimento ilegítimo. 

Aí está no Direito das Obrigações, 
no conceito da responsabilidade, 
oriundo do simples risco, ou na proi
bição dos monopólios, principalmen
te dos gêneros de primeira necessi
dade. 

Se assim é, a política social do Es
tado, assegurando a iniciativa parti
cular, deve se conduzir, no sentido 
de dar às populações nível de vida 
compatível com a dignidade hu
mana. 

Firmado êste ponto de vista, lan
cemos os olhos i:)ara os nossos pro
blemas, e, então, assusta-nos a enor
midade da tarefa a executar. 

Mas não disperdicemos nós o nos• 
so tempo em questiúnculas inexpres
sivas, que giram em tôrno de ques
tões pessoais;.· percamos o medo à 
análise, à pesquisa e ao exame. De
votemo-nus à urgente solução dos 
graves problemas em que se debate 
o nosso povo. 

Ainda agora, além dos clamores 
que me chegam de S. Paulo, decla
rando ser angustiosa a situação do 
povo em face da falta de transporte, 
de pão e de açúcar, do interior do 
Estado ~ de regiões não servidas pela. 
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· estrada de ferro, me afirmam ser 
premente a necessidadE de se con
segui!· caminhões, pois, os pedidos 
não estão podendo ser atendidos com 
visível prejuízo para os nossos trans
portes e pa:r;a as nossas populações. 
Impossível se tornou o alheamento 
desta Casa em face das contingên
cias dolorosas que determinados pro
cessos, principalmente econômicos e 
:!:inanceiros criaram em todo o ter
ritório nacional. Desvalorizada a 
moeda, porque os recursos circulD-n
tes superaram de muHo o valor dos 
bens produzidos, asfixiando a pro
cura de gêneros e mercadorias, pela 
avidez incontentáve1 dos que pode
riam suprü os mercados consumi
dare~, e a situaç§.o das largas clas
ses, precisamente daquelas menos do
tadas ·de reservas econômicas, se 
agravou desmensuradamente, acar
retanl:l.o gravíssimos problemas so- · 
cíais. índice vigoroso de tal situa
ção é a pcuca capacidade aquisiti
va dos trabalhadores da cidade e do 
campo. 

Bem maior que tôdas as conces
sões da lei; dos contratos coletivos 
ou das decisões judiciais, no que toca 
ao aumento dos salários .dos traba
lhadores, muito maior foi a eleva
ção vertiginosa de preços pelo de
senvolvimento incontrolado da espe
culação em tôrno de fatores psicoló
gicos norteados da procura de gêne
ros e mercadorias. 

A produção nacional de elementos 
básicos à alimentação se' manteve es
tacionária; as indústrias são taca
nhas e sobremaneira frágeis; o co
mércio não dispõe de meios · de cir
culação de mercadorias que permi
tam sua plena expansão; mas a ver
dade, a verdade é que, apesar de 
tudo, houve. motivo suficiente para 
uma lei de "lucros extraordinários". 

Os gravames conseqüentes à infla
ção monetária como os decorrentes ' . das manobras especulativas, recaí-
ram, sobremodo, nos ombros estritos 

. dos trabalhadores e dos que de ne
nhum modo poderiam ampliar os 
seus rendimentos. E os fenômenos 
de insatisfação popular eclodindo nas 
próprias greves, foram a explosão de 
uma insopitúvel inconformidade do 
povo perante a miséria e a fome.· 

Ora, Sr. Presidente e Senhores 
Constituintes,. o Poder Executivo, pela 
palavra do· seu eminente Chefe e dos 
seus ministros de Estado, tem con
vucado os mais l'epresentativos ele
lllentos das classes produtoras, a fim 
de consertar medidas, coordenar es
forços e traçar planos de ação go
vernamental, no intuito de encami
nhar soluções para os graves proble
mas do nosso povo; 

Segundo foi noticiado, igual con
vite. se dirigiu· a elementos de re

.. presentações políticas. . 
Por que não admitiria, nessas cir

cunstâncias, o pronunciamento sole.: 
~ne e categórico desta augusta Assem
bléia Nacional? 

Por que nos manteríamos à mar
gem destas iniciativas, se dizem elas 
resveito ao interêsse do povo que re
presentQmos? Por que não daríamos 
nós, os delegados populares, uma con
tül:miç0.o a êsse' esfôrço em. pról do 
reajustamento das condições de vida 
das populações que nos· elegeram? 

A mim me parece, Sr. Presidente, 
que as questões ·qua afligem às me
nos favorecidas càmadas populares e, 
em especial, às classes trabalhadoras, 
::;ão ~ele máxima relevância para nós. 

As rc.edidas preconizadas pelo Po
der Executivo classificam-se, funda
mentalmente, em duatro grupos, em
bora se destinem, de modo geral, à 
redu9ão do custo .de vi.da : 

n de saneamento no nteio cir· 
culante, evitando, tanto quanto pos
sível as novas emissões, razão pela 
qual' o Govêrno pretende levar a efei
to rigorosa compressão ··'.e despesas; 

2) de estimulo da produção, nota ... 
damente das atividades agrárias, me~ 
diante a concessão · de amplos crédi
tos aos lavradores, regulamentados de 
maneira a garantir a mais rápida ob
tenção ·de gêneros alimentícios e de 
produtos lndispensáveis às indústrias 
manufa,tureiras. 

3> de combate à especulação dos 
preços, ativando-se a campanha po
licial contr·a os trangressores das nor~ 
mas baixadas par~·. as tr:msações em 
todo o pais, e finalmente: · 

IIII 
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4) de redistribuição dos créditos ela 
produção· nacional,. limitando os lu- · 
cros comerciais e industrlaill, para 
confiscá-los por certo sempre que se 
verificar o . excesso de rendimento das· 
atividades desenvolvidas. 

o agravamento das condições de 
vida das populações e de modo par
ticular, dos mais adiantados centros 
industriais é um resultado também, 
do êxodo' dos trabalhadores do cam
po, premidos pela miséria em q\le 
vivem e tentados pelos melhores sa
lários dos estabelecimentos fabris. 

Estoi;l co21Victo, Senhor Presic;iente, 
· de que esta Casa, Pela totalidade dos 
seus membros, aprova as linhas ge
rais da politica administrativa do Go
vêrno da República, no seu intento 
de retirar das costas do povo uma 
parte dos pesadfssimos encargos exis-
tentes. · 

Não basta, no entanto, o simples 
conhecimento de tais medidas por in
t~rmédio da imprensa. O mandato 
que exercemos, a confiança em nós 
depositada pelo povo exigem dos· in
tegrantes desta Casa ação vigilante 
e_esclarecida. 

E não é só, Senhor Presidente e 
Senhores Constituintes. As medidas 
preconizadas pelo Poder Executivo 
não hão de se resumir nos quatros 
grupos já mencionados. Urge cuidar, 
também, e, de imediato, encontrar-. 
se um meio de se realizar um au
mento geral de salários aos traba
lhadores rurais, dada a impossibili
dade em que se encontra a .lavoura 
de, sem proteção especial, realizar 
tal medida. · 

Ora, se o Poder Executivo decidiu 
amparar os lavradores, dando urgen-. 
·te execucão "ao plano de emergên
cia" ~ a instalação do Banco Rural, 
cumpre não esquecer, entre as medidas 
assentadas, pelo menos uma, que as
segure melhor remuneração aos tra
balhadores do campo, ainda que sejá 
com um emprêgo de uma parte dos . 
financiamentos projetados. 

Praticaria o Govêrno da Repúbii· 
ca um êrro de tremendas conseqüên
cias se levasse a . efeito o financia
mento à lavoura sem -observância de 
dois requisitos indispensáveis: ' 

1) o de que as importâncias entre
gues aos lavradores, realmente, fôs
sem aplicadas na produção agrícola; · 

2) o de que o financiamento im
portasse, ·obrigatoriamente, em me
llloria, dos trabalhadores da e~presa 
rural beneficiada. 

A especulação desenfreada. por sua 
vez, não parte dos donos da terra, 
mesmo porque, a maioria deles faz a 
entrega dos seus produtos sob a pre
mência da liquidação de títulos de 
dividas. A criminosa majoração dos 
preços é realizada pelos intermediá
rios, quando os produtos agrícolas são 
encaminhados aos mercados in natu
ra ou é efetivada pelos donos dos 
meios de beneficiamento ou transfor· 
mação industrial· das matérias pri
mas. As transações mercantis e a in
dustrialização erguem-se no papel ne-

. fasto de escorchamento dos mercados 
consunüdores, · aproveitando-se da exi
güidade das safras e do regime infla
cionário da nossa moeda. 

ora Senhor Presidente e senhores 
' . - ... constituintes, se estas observaçoes sao 

as mais lúcidas, as mais exatas, por 
que o Poder Executivo não des~ina; a 
parte excessiva dos lucros das l?dus
tria~ do comércio, dos estabeleCimen
tos de crédito, além de- outros, ao fi
nanciamento das lavouras e ao soer
gulment6 físico e social dos trabalha:
dores rurais? 

Quais os argumentçs que milita_m 
no sentido de obstar a uma dev.oluçao . 
em pecúnia, das cotas ~ensurávels 
de sangue, calor e energ1a - que as 
classes sacrificaram .para o império 
do luxo e do fausto nababesco de al
guns capitães da indústria do lito
ral? 

Que fala ma1s alto do que o legí
timo interêsse coletivo,. para impedir 
0 confisco dos lucros . exc:ssivos e 
desviar sua destb:~ação à.s primordiais 
fontes de produçao nac1onal? 

As populações brasileiras voltam os 
seus olhos para esta Casa e para o 
Gabinete do Poder Executivo; de to
dos os rincões brasileiros,. mesmo dos 
mais long!nquos as populações espe
ram a :fixação das normas que asse-

·., 
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gurem a solução dos ingentes proble· 
mas coleti:vos. 

Todos nós não ignoramos, a situa· 
ção dos nossos campos. Sabemos per
feitamente das dificuldades com que 
vive o homem do campo, quer pela 
falta de técnicos. quer pelo desamparo. 

São problemas fundamentais q~.&e 
precisam ser resolvidos, sob pena de 
mergulharmos a nação na mais tre
menda das crises. 

O Sr. Café Filho- V. Ex.a permite 
um aparte? 

O SR. EUSEBIO ROCHA ...,... Cl)m 
muito prazer. 

O Sr. Café Filho- V. Ex.a referiu
se às populações brasileiras dizendo 
que elas voltam suas vistas para a 
Assembléia Nacional Constituinte. es
perando medidas sôbre a situação que 
V. Ex.a está registrando. Essas popu
lações devem saber q1.1e nos cassaram 
os poderes legisla ti vos, outo!'gandL'
nos, apenas, poderes constituintes, e 
que a responsabilidade dessa situação 
cabe tôda ao Poder Exe('uflvo, que 
acumula as funções legislativas. 

O SR. EUSEBIO ROCH.'\ - Con
cordo com V. Ex.a. mas me permito 
dizer que nada impede que as indi
cações por nós formuladas sejam pro
va inconteste de que nós, vigilante-. 
mente, amparamos essas populações; 
que, apesar de estarmos completamente 
entregues a êsse aspécto constitucio
nal, não nos esquecemos de que sua 
situação é premente e exige soluções 

. imediatas. Desejo acentuar. justa
mente, que. a Assembléia não se man
tém alheia aos clamores da população 
e se não pode legislar, ao menos, por 
meio dessas indicações, leva ac conhe
cimento do Poder Público aquilo c!,e 
que necessita saber, a fim de resolver 
tais problemas. 

O Sr. Café Filho - Ei'iz essa de
claração, meu nobre colega, porquê isso 
está s-ervindo de arma contra a Assem
bléia Constituinte, como se de nós 
dependesse a solução dêsses problo:mas · 
que estão sob exclusiva responsabili
dade do Poder Ex·ecutivo. 

O SR. EUSEBIO ROCHA- O ilus
tre colega, por certo, ouviu com aten-

ção meu discurso e perc-ebeu que digo 
pre.cisamente. iss~. 

o Sr. Café Filho - Estou apohndo 
V. Ex.8 , que, aliás, está fazendo bri
lhante oração. 

O SR. EUSEBIO ROCHA E' 
grande honra para mim essa opinião, 
partida de· um Representan~e do porte 
de V. Ex.a:. 

O Sr. Eurico Sales - V. Ex.a su
gere algum preceito explfcito, nêss·e 
particular, a ser incluído . nc texto 
constitucional? 

O SR. EU.SEBIO ROCHA - A êsse 
respeito tenho para mim que o pro
blema exige estudos profu 'ldos e, eo
hretuclo. uniformes, dos componentes 
.desta Casa. Representantes das mais 
variadas regiões do país. Per isso 
mesmo encaminhei à Mesa um re· 
querimento, no qual . sugiro a consti
tuição de uma comissão. f.le.~tinada a 
estudar os problemas agrários, .porque 
os julgo de tal complexidade que só 
através de comunhão de interesses, 
dedicação absoluta .de todos nós. aci
ma de paixões partidárias, e sectarts· 
mos regionais, é que se poderia ter, 
de fato. uma visão de conjunto, vendo 
o que melhor convém à solução de tão 
importante problema :J.::tcional. 

o Sr.· Eurico Sales - Era precisa
mente o que queria acentuar a êsse 
respeito. em relação ttO b"i~hante dis~ 
curso que V. Ex.a venr proferindo. 

O SR. EUSEBIO ROCHA - Agra
deço a V. Ex.a. Isto muito me honra . 

o Sr. Eurico Sales - Penso, porém, 
que essas regras deveriam ser capitula
das· na Ieg:siação ordinária, mesmo 
porque um estudo mais profundo e 
mais detalhado da matéria _exigiria 
legislação mais compLeta, e não sim
ples preceito de recomendação a fi- · 
gurar na nossa Constituição. 

O SR. EUZEBIO ROCHA - Con
cm,do em parte com o que diz o nobre 
cole.ga. Entret.anto, devo ponderar que 
acho deve se·r preceito co.nstituc!onal a 
fixacão de normas fundamentais. 
Devé-se deixar, de fato, às regiões 
I e g i s 1 a r e m no que toca as suas 
peculiarieda.des, já que me parece im
possível wdotar n o r m as uniformes 
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para tôdas as regiões geográfie:as do 
pais. 

o Sr. Eurico Sales - Mas mesma 
no tocante à participação das traba-
lha-dores agrários? · 

O SR. EUZEBIO ROCHA - Vossa 
Excelência partJCularíza o assunto, 
.quando pretendo, pre·cisamente, a ge
neralidade. Oonco:11do em que haverá, 
por certo, um complêmento geral.· A 
participação nos lucros, por exemplo, 
pode ser adotada em todo o país. Mas 
o que .. decorre das condições geográ
ficas, geológicas, e da paisagem da 
região - isso há de obedecer aos 
principias inerentes e convenientes a 
essa mesma região. P<Jr isso, v;ejo 
impossib:Iidade de se estabelecer im
pôsto uniforme para tôdas as regiões· 
geográficas do pais; vejo necessidade 
de haver nesta p a r te legislação 
particularizada, de acôrdo com a re
gião, e suas necesstda~es. 

O Sr. Eurico Sales - Não pare>Ge a 
V. Ex.11 que legislação federal, defi
nindo prin.cipios e deixallldo aos Es
tados legislarem supletivamente sôbre 
a matéria, de acôrdo com suas con
dições peculiares, resolveria bem o 
assunto? 

O SR. EUZEBIO ROCHA - Mas 
não exclui a fixação, na ·Constituição, 
de alguns princípios básicos de prote
. ção. O problema fundamental é o 
Brasil, não o de hoje, mas . o de 
amanhã. Pre·cisamos ·prever, in
discutivelmente, no que toca ao pro
blema de proteção, o importante pro
blema 'de se não esgotar a terra, de 
se não acabar a paisagem, de se não 
destruir a própria vegetação. Pa
rece-me· 'prin-cípio -de tanta impor
tância êsse ·que tange à defesa do 
nosso patrimônio, que se deve firmar 
como norma constitucional. 

O Sr. Eurico Bales - Tenho certa 
alergia pelos ·princípios constitucionais 
de simples recomendação. 

O SR. EUZEBIO ROCHA - Não 
vejo por que, numa Constituição, se 
possa deixar de consignar semelhante 
preceito. 

Parece que cabe ao legislador ordi
nário esmiuçar os fatos de acôrdo com 
as con:Uções e necessidades locais. A . 

função da Constituição é precisa
mente estabelecer normas gerais. Çomo 
s i t u a r o legislador ordmário dentro 
dês te ponto de VJsta? Não p()derá fugir 
a êsse qua.dro; tem de se cingir a êsse 
princfp:o, mas há de atender, tam
bém, às conveniências e peculiarieda
des da região. Mesmo porque, creio, 
no momento em que vivem.os ainda é 
confusa a situação. Há pouco vimos 
a Constituição francesa, elabora;da 
pelos representantes do povo, ser logo 
depois repudiada por êsse próprio 
povo. Vemos que há, no Brasil, prin
cfpios que vão desvirtuar com~leta
mente o destino da. humanidade. 
Assim, ·parece-me mais conveniente, 
deixar, tanto quanto passivei, ao le
gislador o r di n á r i o, atendendo às 
peculiaridades sociais e às condições 

.. do momento, que evoluem no tempo e 
no espaço, resolver o problema. Vejo 
até que há certa concordância de opi
nião com o nobre colega. 

O Sr. E·urico Sales - Não há dú
vida. Apenas digo que certos preceitos, 
estipulados na Constituição sem a in
dispensável madureza, levam à si
tuação anômala. 

O SR. EUZEBlO ROCHA. - . De 
acôrdo. 

O Senhor Eurico Sales - Amanhã, 
pode-se. exigir a reforma da Constitui
ção para atender à regra decorrente 
de circunstâncias futuras. 

O SR. EUZEBIO ROCHA - Ao . 
terminar esta série de apartes, .de
sejo concluir o pensamento que ini
cialmente expressei (lenào) .:.... Há 
injustiças a reparar na distribÚiçilo 
dos frutos do trabalho nacional; há 
crimes que devem ser punidos em 
nome da coletividade, há êrros que 
não devem ser repetidos sob pena de 
enterrar, na lama de uma subversão 
terrível, os próprios destinos da nacio
nalidade. 

Eis por que, Sr. Presidente, quisera 
eu possuir, neste instante, a eloqtlên
cia necessãria para conclamar o meu 
povo, os meus ilustres colegas e, es
pecialmente, os trabalhadores, a uma 
atitude decisiva em defesa das nossas 
tradições, da democracia, da oroem 
e tranqüilidade da familia brasileira, 
a fim de que não seja o nosso clima. 

·'· ., 



:I 
IL 
:1 

• '' ~ .. ' '- .... · . 

-456-

democrático subvertido, nem pela vio
lência do arbítrio; nem pela intran
qüilidade provocada pelo exacerbado 
sectarismo politico-partidário que 
ameaça degenerar em grave agitaçfw 
nacional. · 

Assim, Sr. Presidente, minhas pa
lavras foram, ·certamente, inexpres~i
vas, mas espero que os sentimentos 
de que me fiz i.ntérprete, vencendo 
minha própria insignificância pes
soal, com a ajuda ele Deus, nos con
duzam a uma atitude, realmente, útil 
à nacionalidade. ClV!uito bem; muito 
bem.) 

(Durante o discurso do Sr. Eu
zébio Rocha, assume a presidén
cia, o Sr. Hugo carneiro, 1.0 Sn
pZente, que é, posteriormente, 1'ects
sumida pelo Sr. lrielo Viana, Pre
sidente). 

O SR. CAMPOS VERGAL - Se
nhor Presidente,· peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem :1. pa
lav,ra o nobre Represe11tante. 

O SR. CAMPOS VERGAL, (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra para enviar à mesa requeri
m~nto nos seguintes têrmos: 

Conside1·ancto que está iminente a 
distribuição do ante-projeto da Cons
tituição aos Srs. Represeatantes e, 
conseqüentemente, a apresentação de 
emendas e já os estudos, debates e 
votaçfto de matéria constitucional no 
plenário; 

Requeremos à D.D. Mesa encami
nhar às Comissões competentes todos 
os requérimentos, os constantes da 
ordem do dia e os demais, a fim de 
que: 

a) não fiquem ·congelados, em vir
tude da consideração acima; 

b) ditas comissões se manifestem 
relativaJrJente aos mesmos, encami
nhando-os segundo êsses pareceres, in
dependentemente de virem a plenário 
para discussão e votação. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 
1946. - Campos Vergai. - Costa 
Neto. - Erasto Gaertner. - Carlos 
Pinto. - Getúlio lllcura. - Paulo 

Fernandes. -Souza Costa. -A im
primir. 

P.asso, Sr. Presidente, às mã:os hon-· 
radas de V. Ex,11 o requerimento que 
acabo de lêr. (M~tito bem; muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Tomarei, 
como sempre, r.:o devido apreço, o re
querimento do nobre Representante. 
Devo, porém, esclarecer que a Mesa 
não retém qualquer matéria, deixando 
de lhe dar o devido destino. As pro
posições aguardam inserção na Ordem 
do Dia ou já se acham nas Comissões, 
aguardando parecer. 

o Sr.· Campos Vergal - Sr. Presi
. dente, agradeço a V. Ex.11, mas quero 
acentuar que o pensamento dos su
h:.critores do requerimento é o de que 
todos êles sejam encaminhados às Co
missões, a fim ·de receberem parecer, 
independentemente da vinda dos mes
:r:.1os a plenário. 

. Assim sendo, evitar-se-á congelação. 
' O SR. PRESIDENTE - ~ão me 

parece que deva retirar as proposi
ções do co:nheéimento da Assembléia, 
para enviá-las às Comissões. Se estas . 
já foram remetidas, pendem de parecer 
e sômente a elas . caberá atender a 
solicitação. Como a ordem do dia está 
finda e o requerimento de V. Ex.11 terá 
de ser subii1etido à discussão, ficará 
para a sessão de amanhã, mesmo .por
que não há, evidentemente, número na 
Casa. · 

O Sr. Campos Vergal - Muito obri
gado a V. Ex.a, Sr. Presidente, pelo 
esclarecimento. 

O SR. CAF~ FILHO -Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem. a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. CAF~ FILHO - ("') (Pela 
ordem) -Sr. Prestdente, desejaria al
guns esclarecimentos sôbre a questão 
que vem de ser sugerida: a retiradà da 
matéria que já consta da; Ordem do 
Dia é imediata, ou só se verificará 
quando vier ao plenário o projeto de 
Constituição? 

(*) Não foi revisto pelo ora,dor. 
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O SR. PRESIDENTE -O reque
rimento há pouco formulado pelo Jluts
tre representante Sr. Campos Vergai 
::tem de s·er submetido à apreciação da 
Casa tal como foi enviado à Mesa. 
.como, porém, ainda não tomei conhe
cimento dos têrmos do referido reque
rimento, · não posso decidir a questão 
de ordem levantada. pelo ilustre Depu
·tado. pelo Rio .Grande do Norte. 

De qualquer maneira, entretanto, 
S. Ex.a, amanhã terá a de·cisáo da 
Mesa sôbre os é\Sclarecimentos que de-
seja. · 

O SR. CAMPOS VERGÁL -Se
nhor Presidente, reservo-me · para, 
a.manhá, fornecer explicações mais 
completas relativamente ao requeri
mento que forllllllei. 

O SR. PRESIDENTE- Trata-se de 
matéria que será debatida na sessão de 
amanhã, independente de qualquer ou .. 
tra formalidade. 

Está finda a hora da sessão; 
levantá-la, designando para a 
ama,nh§. a seguinte 

vou 
de . 

sim sôbre os dispositivos. da cons-' 
tituição de 1934, referentes ao as· 
sunto. 

DiS<:ussão única do requerimento 
n.0 22, de 1946, solicitando infor
mações ao Poder Executivo, por 
intermédio do Ministério d'a. Jus
tiça e Negócios Interiores, sôbre pa
gamento de gratifica.ções a juizes 
eleitorais nos Estados e aos prepa
radores das eleições de 2 de dezem:brq 
último. 

DiS<:ussão do requerimento n.0 40, 
· .de 1946, pedindo se ,consigne em 

ata voto de regozijo pela chegada do 
primeiro trem, conduzindo minérios, 
a Volta Redonda. 

Discussão única do requerimento 
n.o 30, . de 1946, solicitando ao Po
der Executivo informaç·eõs sôbr~ o 
an:da·niento das realizações empre
endidas em Alago·as pela Compa,nhia 
Hidroelétrica do São Francisco auto
rizada a organizar-se pelo Decreto-lei 
n . .- 8.031, de 1945. 

Discussão única do requerimento 
n.o 44, · de 1946, solicitand() sejam 
encaminhadas ao Poder Executivo 
sugestões sôbre medidas a serem 

ORDEM DO DIA toma,das para debelação da cri.se eco-
Continuação da discussão única do nômica. 

requerimento n.0 74, de 1946, solici- Discussão única do requerimento 
tando ao Poder Executivo informa- n.0 62, de 1946, solicitando infor
r;ões sôbre a despesa realizada com mações ao Poder ~ecutivo sõbre 
a encampação da Estrada· de Ferro as medidas tomadas ou a serem 
Vitória a Minas; sôbre a constituição tomadas· com relação 1ao pro:Plema 
do capital da Companhia Vale do dos nossos transportes marítimos. 
Rio Doce, qual a parte subscrita· _pelo Discussão única do requerimento 
Govêrno, qual a subscrita pelas au- n.o 21, de 1946, solicitando que a 
tarquias e pelo público; sôbre. a Mesa da Assembléia oficie ao Pre- . 
formação da Companhia, seu fun- feito do Distrito Federal, solicitando 
cion,amento, estado atual .dos serviços, suas providências junto à adminis-
etc., etc. tração da Companhia Light and 

Discussão única do requerimento Power, a fim de que sejam tomadas 
n.o 136, de 1946, solicitando a no- várias medidas que benefici·em o ser- . 
meação de uma comissão dP par- viço de transporte de passagei_ros de 
lamenta·res para examinar, com ur- bondes .. 
gência, no local, a situação do pôrto Discussão única Jo requerilllento nú-
de Santos, São P.aulo, em ,.face dos mero 63, de 1946, requerendo seja su-
últimos acontecimentos~ gerido, pela Mesa da Assembléia ~o 

Discussão única do requerimento · · Poder Executivo, o estudo e construção 
n,0 48, de 1946, solicitando infor- de duas pontes sôbre o rio São Fra·n· 
mações ao Poder -Executivo sõbre cisco; uma ligando Joazeiro, no Estado 
a aplicação do art. 19 do Pecreto- da Bahia, a Petrolina, em Pernam
lei que instituiu o Fundo NS!Cional · buco; é outra neste último Estado, em 
de Proteção à Infância e 'bem as- . Jatiná. • • ,J 



=""-

-458-

Discussão única do requerimento nú
mero 46, de 1946, solicitando medidas · 
do Poder Executivo tendentes a mobi
lizar todos os recursos e meios de 
transporte disponível nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná, para dar vasão ao escoamento 
da safra do milho; e concessão de orio.:. 
ridade para o transporte de cereais das 
zonas produtoras aos centros consumi
dores. 

Discussão única do requerimento nú
mero 42, de 1946, pedindo a "interfe-

. rência da Assembléia Constituinte jan
to ao Poder Executivo para que seja 
considerado válido para os próximos 
pleitos estaduais e municipais o alis
tamento voluntário sob o qual se rea
lizaram as eleições de 2 de Dezembro. 

Discussão úllica do requerimento nú· 
mero 69, de 1946, solicitando ao Po- ·· 
der Executivo a revogação do decreto 
que prorroga, por mais um ano, o m:in
dato das atuais diretorias das entida
des sindicais. 

Dis·cussão única do requerimento nú
mero 73, de 1946, solicitando ao Po
der Executivo informações por inter-· 
médio do Instituto Nacional do Alcoo1 
e do Açúcar, qual o "stock'' de ;'l.çú
car existente nas usmas produtoras e 
no comércio encarr.eg-ado da distribui
ção. : ;: ,,~ 

Discussão única do requerimento nú
mero 65, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a remessa, à Assembléia, do 
extrato da conta corrente do Govêrno 
Federal no Banco do Brasil, relativa ao 
financiamento especial do algodão, no 
período de 7 de outubro de 1944 até a 
presente data, bem como do processo 
n. 0 183-45, da Comissão de Financia
mento <'IR. Produção. · 

Discussão únk!t do requerimento nú
mero 79, de 1946, solicitando seja no
meada, pela Mesa da Assembléia Com.~ 
tituinte, unia Comissão Especial, aes
tinada a proceder a um exame em vá
rios cases, cujo esclarecimento é de in. 
terêsse da Nação. 

Discussão única da inclicacão nú
mero 9~A, sugerindo que sê repre
sente ao Poder Executivo, no sen~ido 
de serem propostas medidas urgentes 
de ordem RnonômicA .. 

.. 

Discussão úllica da indicação nú
mero 32-A, de 1946, sugerindo ao Po
der Executivo medidas a serem toma
das, com urgência, para descbstruç:io 
dos canais que ligam as lagoas· "Nor&e" 
e "Manguaba", no Estado de Alagoas, 
inclusive a assinatura de um acõrdo 
entre os Governos da União e do Es
tado, para execução e conservação das 
obras. ' · 

Discussão única da indicação n. 0 2ll
A, de 1946, que propõe seja desapro
vado pela Assembléia consUtuinte o 
ato do Poder Executivo baixando um 
Decreto-lei contra o direito de greve; 
e sejam pedidas informações sõbre L>S 

motivos da presença dos agentes da. 
Ordem Política e Social nas assem
bléias dos Sindicatos. 

Discussão única da indicação núme
ro 37-A, de 1946, que indiea seja liU
gerida ao Poder Executivo a transfe-· 
rência do acervo de "A Noite" para o 
Instituto Nacional do Livro, e abolição 
imediata dos impostos que gravam a 
importação do livro estrangeiro. ~ 

Discussão úllica da indicação núme·
ro 44-A, de 1946, sugerindo ao Poder 
Executivo providências para pagamen
to imediato de indenizações devidas às 
famílias das vítimas do desastre ferro
viário, ocorrido em Sergipe no dia 18 
de março p.p. 

Discussão úllica elo requerimento 
n.0 71, de 1946,. solicitando informa
ções ao Poder Executivo, com a mã.
xima urgência, sôbre a~:> despesas rea
llzadas até agora pelo Instituto Na
cional do Sai com c pessoal e a insta
lação do seu escritório, inclusive da . 
Diretoria da fábrica da CompanhiA. 
Nacional de álcalis, no Estado do 'Rio; 

Discussão única do requerimento 
n.0 20, de 1946, solicitando a interfe
rência da Mesa da Assembléia junto 
ao Millistério da Viação e Obras Pú
blicas, por meio de ofício, sugermdo 
sej11, notificada a Leopoldina Railway, 
encarecendo-se a necessidade de ele
trificação de sua ferrovia, com a pos
sível urgência. 

Discussão única do requerimento 
n.0 66, de 1946, que solicita ao Poder 
Executivo informações sôbre o mon
tante das isenções de direitos- adua
neiros concedidos entre Março de 1938 

I 
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e Outubro de 1946, inclusive as aue 
o foram baseadas no art. 107, do .Óe
c:eto-lei n.0 300, de 24 de Fevere1ro 
de 1938. 

Discussão única do ·requerimento 
n.0 91, de 1946, solicitando seja mt'or
mado pelo Poder Executivo o anda.· 
n1ento da construção da Estrada de 
ferro de Mossoró; o material de que 
esta dispõe; despesas com seus fun
cionários e operários; se o G:Jvérno 
tem recebido reclamações .contra a sua 

·administração. 
Discussão única da indicação núme

ridoro 36-A, de 1946, pedindo seja su
gerida pela Assembléia Constituinte 
ao Poder Executivo a necessidade u~·
gente da criação da cadeira de Tisio
logia, nas Faculdades d.e Medicina do 
pais. 

Discussão única do requerimento 
n.0 129, de 1946, solicitando a nomea
ção de uma Comissão de 8 membt·os, 
incumbida de estudar a influência, na 
economia nacional, das tarifas alfan
degárias. · 

Discussão única da indicação núme
ro 35-A, de 1946, pedindo seja suge
rida ao Poder Executivo a conclusão 
da · construção de trechos de estradas 
de ferro no Estado da Bahia. 

Discussão única da indicação núme
ro 38-A, de 1946, sugerindo ao Poder 
Executivo providências para a reti.!'ct· 
da do casco do navio "Itacaré" e do 
tubo de sucção da draga "Bahia", que 
estão obstruindo a barra do Pôrto ae 
Ilhéus; e dragagem da mencionada . 
barra e do canal destinado à navega
ção. 

Deixaram de comparecer 65 Se
- nhores Representantes. · 

Partido Social Democrático 

' Amazonas: 

Cosme Ferreira. 

Maranhão: 

José Neiva. 

Pia ui: 

Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 

Almeida Monte. 
Osvaldo Studart. 

. R. G. Norte: 

Georgina Avelino. 
Mota Neto. 

Alagoas: 

Silvestre Péricles. 
~aurci Montenegro. 

Bahia: 

Fróes da Mota. 
Luís Barreto. 

E. Santo: 

Atílio Vivaqua. 
Henrique de Novais. 
Ari Viana. 

Rio de Janeiro: 

Eduardo Duvivier. 
Bastos Ta vares. 

Minas Gerais: 

Juscelino Kubitschek. 
Pedro Dutra. 
Duque de Mesquita. 
Cristiano Machado.· 
Joaquim Libânio. 
José Alkmim. 
Rodrigues Pereira, 

São Paulo: 

César Costa. 
Martins Filhc 
Ataliba Nogueira. 

.. João Abdala. 
Sampaio Vidal. 
Sílvio Campos. 

Goiás: 

Caiado Godoi. 
Paraná: 

Roberto Glasser. 
Fernando .Flores. 
Aramis Ataíde. 

Santa Catarina: 
Altamiro Guimarães. 
Hans Jordan. 

R. G, Sul: 

Adroaldo Mesquita. 
Damas o Rocha. 
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Uniâo Democrática Nacional 

Pia ui: 

Coelho Rodrigues. 

Ceará: 

Beni Carvalho. 

. Paraiba:; 

Adalberto ·Ribeiro. · 
Argemiro ·de Figueiredo. 

E. Santo: 

Luís ·Cláudio •. 

São Paulo:· 

. Mário Masagão. 
· Romeu Lourenç'ão. 

Toledo Piza. 

Mato Grosso: 

Vespasiano Martins. 
João VUasboas. 
Dolor de Andrade. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

·Distrito Federal: 

durgel do Amaral. 
Antônio Silva. · 

Rio de Janeiro: 

· Abelardo .Mata. 

Minas Gerais: 

.Ler! Santos. 

São Paulo: 

Marcond'es Filho. 
Hugo Borghi. 
Pedroso Júnior. 
Berto Condé. 

. ·,·; 

Partido Comunista ao Brasil 

Distrito Federal: 

João Amazonas: 

São Paulo: 

José Crispim. 

R. G.Sul: · 

Trifino ·correia . 

Parti~ Republicano · 

Minas . Gerais:. 

Artur. BernardeS. · 

São Paulo: 
Aitinó .Ararites~ 

Partido Popular.· Sinãicatista 

Ceará: 

Olavo Oliveira; 
.· Stênio -Gomes. 
João .Adeodato. 

Partido Demoerata Cristão 

São Paulo: 

Manuel Vitor. 

. " 
I ': 
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Levanta-se a. sessão às 17 horas 
e 50 minutos. 
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