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163.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4,a Legislatura, 
18 de setembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO, GILBERTO MARINHO 
E MATHIAS OLYMPIO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Cunha Mello — Vivaldo Lima — Lobao da Silveira — Remy Archer 

— LeOnidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — Fernandes 
Tdvora — Menezes Pimentel — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado 
— Salviano Leite — Jarbas Maranhao — Afranio Lages — Heribaldo 
Vieira — Ovidio Telxeira — Lima Teixeira — Ary Vianna — Caiado de 
Castro — Gilberto Marinho — Lino de Mattos — Coimbra Bueno — Josd 
Feliclano — Lopes da Costa — Caspar Velloso — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 23 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, declare aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2.0-Secretdrio, procede a leitura da ata da sessao anterior, que, 

posta e discussao, e sem debate aprovada. 
O Sr. l.0-Secretdrio, le o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

N.0 207 (numero de origem 500), de 14 do mes em curso, do Sr. Presidente 
da Repiiblica, restituindo autdgrafos do Projeto de Lei da Camara n.0 124, de 
1961, sanclonado, que concede a Cruz Vermelha Brasileira a subvengao anual de 
Cr$ 20.000.000,00, consignada no Orgamento da Uniao, a partir do exercicio de 1961. 

OFICIO 

N.0 1.465, de 14 do mes em curso, do Sr. Primeiro-Secretdrio da Camara dos 
Deputados, restituindo um dos autdgrafos do Projeto de Lei da Camara n.0 248, 
de 1957, sancionado, que modifica o art. 330 da Lei n.0 1.316, de 20 de Janeiro 
de 1951 — Cddigo de Vencimentos e Vantagens dos Militares. 

PARECER N.0 543, DE 1961 

Redagao final do Projeto de Lei da Camara n.0 85, de 1955 (n.0 4.222, 
de 1954, na Camara). 

Relator; Senador Lourival Fontes 
A Comissao apresenta a redagao final (fl. anexa), do Projeto de Lei da 

Camara n.0 85, de 1955 (n.0 4.222, de 1954, na Camara). 
Sala das Comissdes, 1.° de setembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente 

— Lourival Fontes, Relator — Menezes Pimentel — Ary Vianna — Paulo Fender. 



ANEXO AO PARECER N.0 543, DE 1961 

Reda^ao final do Projeto de Lei da Camara n." 85, de 1955 (mimero 
4.222-C54, na Camara), que modifica o artigo n.0 238 e sens paragratos, 
Titulo III, Sefao V, e revoga o artigo 244 e sens paragrafos da Consoli- 
da^ao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n." 5.452, de 1.° 
de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — O artigo 238 e seus pardgrafos, Titulo III, Segao V, da Consoli- 

dagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.0 5.452, de 1.° de maio 
de 1943, sao substituidos pelos seguintes: 

"Art. 238 — Serd computado, como de trabalho efetivo, todo o tempo em que 
o empregado estiver a disposigao da estrada. 

§ 1.° — O empregado e considerado a disposigao da estrada, desde o momento 
em que inicia o servigo, em sua sede, ate o seu regresso, no fim do servigo; 

§ 2.° — Ao pessoal removido ou comissionado fora da sede sera contado, 
como de trabalho normal e efetivo, sem direito, contudo, h percepgao de horas 
extraordinarias, o tempo gasto em viagens de ida e volta a servigo da estrada. 

§ 3.° — No caso das turmas de conservagao de via permancnte, o tempo efe- 
tivo do trabalho sera contado desde a hora da saida da casa da turma ate a hora 
em que cessar o servigo em qualquer ponto compreendido dentro dos limites 
da sua turma, ser-lhe-a tambem, computado, como de trabalho efetivo, o tempo 
gasto no percurso de volta a esses limites." 

Art. 2.° — Sao revogados o artigo 244 e seus paragrafos da Consolidagao das 
Leis do Trabalho. 

Art. 3.° — Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

O Sr. Cunha Mello se ausenta da presidencia, assumindo-a o Sr. Gil- 
berto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Esta finda a leitura do expediente. 

Tern a palavra o nobre Scnador Jefferson de Aguiar, primeiro orador inscrito. 
(Pausa.) 

S. Ex.a nao este presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Cunha Mello. 

O SR. CUNHA MELLO — Sr. Presidente, Srs. Senadores. Todos os anos, neste 
dia, tenho vindo a Tribuna desta Casa para congratular-me com o povo brasileiro 
pelo transcurso, em paz, em ordem, em liberdade, de mais um ano da nossa 
Constituigao de 1946. 

Surgida apds uma revolugao nacional, a uma grande guerra mundial, a um 
colapso de muitos anos de nossa vocagao de legalidade, de uma ditadura com 
um ditador suave, completa essa Constituigao, nesta data, quinze (15) anos. 

Nao teve para pregii-la e defende-la como aconteceu com a de 1891, um dis- 
cipulo amado, um pregador excelso, um interprete eminente, como Ruy Barbosa. 
Nao fez, nem faz ainda parte de nossa educagao civica um culto b Constituigao, 
uma propaganda de seus principios, de suas liberdades, como um verdadeiro ca- 
tecismo de nossa nacionalidade. 

Nela se dlsciplina as atribuigoes dos poderes piiblicos. Os deveres dos gover- 
nantes e governados, para que cada um use dos direitos de liberdade e de pro- 
priedade da mesma forma, e com a maior seguranga. 

Cddigo de disciplina politica e social de um pdlo estimulando o empenho dos 
poderes do regime, 6 um preamar onde se espraiam, amortecendo todas as paixoes. 
em beneficio da ordem e do respeito ao principio da autoridade em sentido 
coletivo. 
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Com quinze anos, ainda pubere, sem ter atingido a sua emancipaQao politica 
e civil, contudo a nossa Constituigao atual viveu os dias agitados de tres cam- 
panhas presidenciais, do mais alto sentido democratico, sob o sistema do voto 
universal. 

A nossa falta de organizagao politica, a ausencia de partidos sem programas 
bem definidos que nao seja o da cobiga das posigoes, a incapacidade dos nossos 
eleitores na selegao de sens eleitos, e outros fatores, tern feito de nossas eleigoes 
presidenciais, periodo de anormalidade, de graves agitagoes em todo o Pais, e nao 
atos normals do regime, agora, tao malsinado. 

Uma codificagao, disse o grande apostolo da Constituigao de 1891, seu genial 
interprete e doutrinador Ruy Barbosa, 

"jamais pode ser a expressao absoluta, d'um sistema, a vitdria exclu- 
siva de uma doutrina. Instrumento de essencia politica, de estabilidade e 
de equilibrio entro forgas em luta e interesse em choque, uma Constituigao 
e uma obra de transigencia entre esses escolhos." 

£ essa obra de transigencia sobretudo uma obra de pregagao civica de orga- 
nizagao politica e social. Deve ser ajustamento entre aquilo que somos e do que 
podemos ser, sem saltos para uma evolugao no sentido do qual ainda nao estamos 
preparados. 

Sr. Presidente, nesta altura, com seus agitados e mal vividos quinze anos, 
a nossa Constituigao tem sido das mais sofredoras. Nao tern, ainda, votadas as 
diversas leis complementares que Ihe deviam disciplinar a pratica e melhorar a 
execugao. Muito violada, emendada e remendada, e uma Constituigao, de tanta 
ferida, ja em agonia. 

Ainda agora, traumatizado o Pais, por uma crise politico-militar, obrigado um 
Presidente da Republica, eleito por 7 milhoes de votos, a renunciar o seu mandate, 
ela acaba de sofrer o mais cruel golpe que ja Ihe foi desferido. Pretendeu-se 
desrespeitar um mandate conquistado por milhoes de votos, diga-se, duas vezes 
conquistado, em eleigoes das mais livres assistidas no Pais, negando-se, por injun- 
goes de tres Ministros Militares, a posse do atual Presidente da Republica. Fala- 
vam esses Ministros, ao que assoalhavam, em nome da unanimidade das Forgas 
Armadas, asseguravam que a ordem e a paz existiam e as garantiam em todo 
o Pais. 

Em defesa dessa Constituigao, nao fez o Sr. Presidente da Republica, entao, 
provisoriamente no Poder, fazer valer e dominar a sua autoridade. Ao contrario, 
com estarrecimento geral da Nagao, com o protesto de sua opiniao publica, com 
a reagao de parte das Forgas Armadas, limitou-se a confessar a sua falta de auto- 
ridade para cumprir o seu artigo 79, dando posse ao substitute legal do presidente 
renunciante, nao Ihe garantindo sequer o compromisso perante o Congresso Na- 
cional, pretendeu mante-lo exilado e espoliado. 

E, entao, a pretexto de evitar lutas fratricidas, com derramamento de sangue 
de tarasileiros, votou-se, a jato, em 48 boras, uma emenda parlamentarista, mu- 
dando-se o regime em vigor do Pais, desde 1891. 

De repente, o regime politico em que viviamos viu voltarem-se contra ele os 
seus maiores e mais felizes beneficidrios, manifestando-se como parlamentaristas, 
a pretexto duma pressurosa solugao de paz para a crise desnfreada, entre nds, 
decorrente das injungoes estranhas, condutoras do Sr. Janio Quadros a renuncia 
imprevista e inesperada, com a qual desiludiu 7 milhoes de brasileiros. 

Nao pode o povo brasileiro, nesta data, festejar mais um ano de existencia 
de sua Constituigao, a exemplo do que vinha fazendo em muitos anos anteriores. 

Deve, apenas, laments-la pelos golpes que tem sofrido e pelos que ainda estao 
em curso no Congresso Nacional. 

Sem ser ouvida, numa bora de convulsao nacional, a opiniao publica, justa- 
mente revoltada, assistiu, diga-se, com mais verdade, teve noticias vagas, de como 
tudo isso se processou. 
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Diz-se, ja com maliciosos protestos de alguns, que, oportunamente, o povo 
brasileiro sera ouvido para trazer a sua aprovagao ou desaprovagao a tudo quanto 
se fez a sua revelia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Nao posso, infelizmente, falar com o mesmo ardor civico, o mesmo entusiasmo 

patridtico, com que, em anos anteriores, falei em comemoragao do dia de hoje. 

Profiro estas palavras, breves e rapidas, como quern fala na cabeceira de um 
agonizante, nao para festeja-lo mas com pesar, com o esplrito ainda atribulado 
pelos dias de crise que vivemos ultimamente. 

Alentam-me esperangas, posso afirmar a confianga e a convicgao de que ainda 
saberemos respeitar as promessas do nosso compromisso regimental, sabendo 
respeitar e cumprir a nossa Constituigao, mantendo a uniao perpetua e indisso- 
luvel do Brasil, a sua Federagao e a Republica, a sua tradigao pecifista, a afir- 
magao de que todos os seus poderes emanam do povo e em seu nome sao exer- 
cidos, e da igualdade de todos perante a lei. 

Festejamos esta bora sombria e melancdlica de nossa Constituigao, reiteran- 
do-lhe o compromisso de continuar a respeita-la naquilo que ainda Ihe resta, e 
cumpri-la na afirmagao destes principios fundamentals. (Muito bem! Muito bem.) 

Durante o discurso do Sr. Cunha Mello, o Sr. Gilberto Marinho e subs- 
titufdo na presidencia pelo Sr. Mathias Olympic. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympic) — Tern a palavra o nobre Senador 
Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, o dia de hoje tern especial signifi- 
cado para nds brasileiros, porque festejamos mais um aniversario da nossa Cons- 
tituigao. 

Nao sao decorridos ainda quinze dias que, sob a invocagao da nossa Carta 
Magna, vencemos as dificuldades decorrentes de uma crise politico-militar, que sd 
nao se agravou mais, provocando a guerra civil, porque, merce de nossa maturi- 
dade politica, exigimos o respeito a Lei Basica. 

Foi por isso mesmo que eu disse, de inicio, que a data de hoje tem especial 
significado. A nossa Constituigao, no decorrer destes 15 anos, tem sido emendada, 
tem sofrido alteragdes, algumas das quais chegam a ser verdadeiras distorgoes 
do direito constitucional; contudo, isso e decorrencia da prdpria evolugao. A lei 
nao pode ser imutavel: tem que sofrer as modificagoes naturais da evolugao. 

Isto me faz lembrar uma expressao, com certo sentido filosofico do Ministro 
Brandeis, da Suprema Corte dos Estados Unidos da America do Norte: "Acima da 
logica das palavras esta a logica dasa realidades sociais". E essa Idgica nao e 
imutdvel, ela corresponde as mutagoes e as transformagoes decorrentes da prdpria 
evolugao. 

Assim, Sr. Presidente, na qualidade de Lider da Maioria desta Casa, quero 
neste instante, ainda invocando a ultima alteragao da Constituigao da Republica 
— a Emenda Parlamentarista — declarar que essa modificagao foi bendfica, pois 
solucionou uma crise que, se nao fora o Congresso vir estudando o Parlamenta- 
rismo ha muito tempo, nao teria sido resolvida tao facilmente. 

Acredito na nova forma de Governo. O tempo se incumtaira de nos dizer se 
temos ou nao razao. O parlamentarismo, com a divisao de responsabilidades com 
o Gabinete, resguarda a pessoa do Presidente da Republica. O presidencialismo, 
com a hipertrofia do Poder Executive, absorvendo os outros Poderes e colocan- 
do-se acima deles, fazia crer aos observadores dos fatos politicos que o Pais 
marchava para a ditadura. Votando pela instituigao do Parlamentarismo — muito 
embora, na opiniao de alguns colegas, o tivessemos feito sob coagao, o que nao 
creio — a atitude do Congresso se definiu como a de maior independencia naquela 
hora. No que menos pensou o Parlamento brasileiro, diga-se de passagem, foi na 
manutengao dos mandates, e, para evitar que um golpe anulasse para sempre a 
Constituigao da Republica, buscou aquela solugao, que afastava a guerra civil. 
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Cumpre aqui dizer, antes de tudo, que os que votaram pela Emenda Parla- 
mentarista o fizeram convencidos, como eu, de que o Parlamentarismo seria uma 
experiencia benefica para o povo brasileiro. Temos a certeza de que as crises 
politicas que porventura se verificarem no novo sistema de governo, nao serao 
mais destorcidas pelos golpes de Estado, como aconteceu no Presidencialismo; 
poderao resultar apenas quedas de Gabinete, que entretanto nao afetarao a estru- 
tura do Pais. 

Por isso, nesta bora em que festejamos mais um aniversario da Constituigao 
da Republica, com maior razao digo, em nome da Maioria desta Casa, que a data 
tem um sentido todo especial, vai alem de uma simples comemoragao. A Lei Maior 
foi respeitada. Para isso contribuiu o Congresso Nacional, que deixou a marca 
indel6vel da firmeza que agiu nas boras dificeis. 

O Poder desarmado soube dar uma demonstragao inequivoca de que somente 
com a Lei os regimes e as instituigoes democraticas podem salvar-se. 

Fago este registro, Sr. Presidente, com os mais ardentes votos de que o Brasil 
continue trilhando a senda democratica e o povo brasileiro, na defesa dos prin- 
cipios constitucionais, continue cerrando fileiras com o mesmo ardor civico, o 
mesmo entusiasmo e a mesma crenga democratica com que se comportou naquelas 
boras graves que viveu a nossa Patria. 

Eram essas, Sr. Presidente, as palavras que eu queria neste instante proferir 
em nome da Maioria desta Casa. Seremos sempre dignos defendendo a Lei, com 
a Lei, pela Lei, dentro da Lei, porque fora da Lei nao ha salvagao, como dizia 
em^rito jurisconsulto. Com a Lei, com a Constituigao sempre, Sr. Presidente. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O Sr. Mathias Olympic deixa a presidencia, reassumindo-a o Sr. Cunha 

Mello. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a Mesa requerimento que val 

ser lido pelo Sr. l.0-Secretarlo. 
E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 371, DE 1961 
Tendo sido convidado a participar da Delegagao do Brasil a XVI Assembldia 

da Organizagao das Nagoes Unidas, a realizar-se proximamente em Nova lorque, 
requeiro a necessaria autorizagao do Senado para aceitar e exercer essa missao, 
nos termos do art. 49 da Constituigao e do art. 40 do Regimento Interno. 

Sala das Sessoes, 18 de setembro de 1961. — Afranio Lages. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O presente requerimento sera dis- 

cutido e votado depois da ordem do dla, ouvida a Comissao de Relagoes Exteriores. 
Passa-se k 

ORDEM DO DIA 
Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 12, de 1961 (de 

autoria do Sr. Nelson Maculan), que altera a Lei n.0 1.779, de 22 de de- 
zembro de 1952, que criou o Institute Brasileiro do Cafe e da outras 
providencias (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra "c', 
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento n.0 360, de 1961, 
aprovado na sessao de 13 do mes em curso), dependendo de Pareceres das 
Comissoes: de Constituigao e Justiga; de Economia; de Servigo Publico 
Civil e de Finangas. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Estao sobre a Mesa os pareceres das 
Comissoes de Constituigao e Justiga e de Economia. 

Sao lidos os seguintes pareceres 
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PARECER N.0 544, DE 1961 
Da Comissao de Constituicao e Justiga, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n.0 12, de 1961, que altera a Lei n.0 1.779, de 22 de dezembro de 
1952, que criou o Institute Brasileiro do Cafe. 

Relator: Senador Nogneira da Gama 
Altera o presente Projeto de Lei n.0 1.779, de 22 de dezembro de 1952, que 

criou o Institute Brasileiro do Cafe. 
Do confronto do texto do projeto com o da citada lei verifica-se que as altera- 

goes nesta propostas, mais de forma que de fundo, visam a dinamizar a politica 
cafeeira do IBC, bem como a uma participagao mais efetiva dos cafeicultores no 
exame dos problemas cafeeiros, resguardados os superiores interesses do Pais. 

Atento a tais objetivos, busca o projeto possibilitar ao IBC a constituigao 
de sociedades de economia mista para explorar a industrializagao do cafe. 

Determinou-se, tambem. a liberagao dos cafes de cooperativas das obriga- 
goes restritivas do contingenciamento das exportagoes, ficando sujeitos apenas 
as exigencias de qualidade. 

Exige o projeto, por outro lado que os lavradores de cafe, para obter bene- 
ficio direto do IBC, sejam eleitores do Institute, devendo as cooperativas, a seu 
turno, terem em seus quadros pelo menos cinqlienta por cento de eleitores do IBC. 

Essa exigencia tern em mira interessar mais os cafeicultores na vida da 
autarquia que orienta suas atividades economicas. 

Outra modificagao de relevo: o IBC, pelo que prescreve o art. 3°, § 6.°, da 
proposigao, fica com a possibilidade de assumir, total ou parcialmente, o controle 
da exportagao brasileira de cafe, se tanto for necessario aos interesses nacionais. 

No tocante a administragao do Instituto, nada mais se fez que consolidar 
dispositivos constantes de resolugoes e decretos, sendo as alteragoes de pouca 
monta. 

A Junta Administrativa, segundo o projeto, baixara o regulamento referente 
a eleigao dos representantes cafeicultores e a indicagao dos representantes do 
comercio e dos governos estaduais, fixando-se, no projeto, somente os principios 
basicos que deverao informar o regulamento. 

r No tocante a questao do veto, houve modificagao substancial. Foi mantida a 
atribuigao, ao delegado especial do Governo Federal, de vetar as decisoes da 
Junta, eljminando-se, no entanto, a dos representantes dos governos estaduais. 

Reduziu-se, tambem, de 30 para 10 dias, o prazo para a manifestagao do 
Presidente da Republica. 

O projeto ampliou as incompatibilidades para o exercicio de cargos de Dire- 
toria, afastando dos mesmos as pessoas direta ou indiretamente interessadas no 
comercio do cafe e na armazenagem e industrializagao do produto. 

Quanto ao pessoal, procurou-se racionalizar a estruturagao dos quadros 
administrativos. 

No que tange ao patrimonio, foram feitas algumas adaptagoes, mas, no que 
respeita a aplicagao dos recursos do IBC, acrescentou-se a possibilidade do 
Instituto contratar com o Banco do Brasil o emprego dos fundos da autarquia 
mediante comissoes previamente acordadas sobre o montante das operagoes, 
independentemente do resultado positive ou negative dessas operagoes. 
c- Abriu-se, ainda, ao IBC, a possibilidade de ceder ou arrendar seus armazens 
a cooperativas de cafeicultores. 

No Capitulo V, tendo em vista ser insuficiente a atual taxa a ser arrecadada 
pelo IBC para custeio de seus servigos e encargos — fixada em 10 cruzeiros por 
saca de 60 quilos — o projeto abre a Junta Administrativa do Instituto autoriza- 
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gao para fixar o "quantum" dessa taxa, dentro dos limites maximo e minimo 
dela, respectivamente Cr$ 100,00 e Cr$ 50,00 por saca de cafe beneficiado. 

Finalmente, estabelece o projeto que os representantes do Brasil nos drgaos 
ligados a economia cafeeira no estrangeiro continuam sendo de nomeagao do 
Presidente da Republica, porem, mediante indicagao, em lista triplice, da Junta 
Administrativa. 

Essa, em sintese, as alteragoes principals do projeto cujo merito devera ser 
apreciado pela Comissao de Economia. 

No que toca a constitucionalidade e juridicidade, a proposigao nada con- 
tem que a invalide, salvo a parte final do § 1.° do art. 19, relativa ao aproveita- 
mento, em termos efetivos, dos servidores interinos, medida que, parecendo justa, 
infringe, contudo, o art. 186 da Constituigao. 

Isto posto, opinamos pela aprovagao do projeto com a seguinte 

EMENDA N.0 1 - CCJ 
Ao art. 19, § 1.° 
Suprima-se o trccho final do paragrafo, a partir das palavras "e os interinos". 
Sala das Sessoes, 23 de agosto de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presidente — 

Nogueira da Gama, Relator — Lima Teixeira — Miguel Couto — Aloysio de Car- 
valho — Silvestre Pericles — Heribaldo Vieira — Afranio Lages. 

PARECER N.0 545, DE 1961 
Da Comissao de Economia, sobre o Projeto de Lei do Senado n.® 12, 

de 1961, que altera a Lei n.0 1.779, de 22 de dezembro de 1952. 
Relator: Senador Fausto Cabral. 
Na palavra de sen llustrc Autor Senador Nelson Maculan, o objetivo da 

proposigao e "introduzir na Lei n.0 1.779, de 22 de dezembro de 1952, que criou 
o Instituto Bfasileiro do Cafe, algumas alteragoes, mais de forma que de fundo, 
com vistas a permitir ao IBC, atuagao mais dinamica na condugao da politica 
cafeeira, bem como dar aos cafeicultores mais efetiva participagao no equacio- 
namento dos problemas cafeeiros, sem, com isso, quebrar-se o resguardo natural 
que deve ser dado aos interesses do Pais". 

Para atingir essa finalidade cuida o projeto, alterando a legislagao basica 
do IBC, de introduzir modificagoes relacionadas com a estrutura administrativa 
do orgao e, outras, que ihe cumpre realizar, estas ultimas, de especial significa- 
gao economica, como veremos. 

Esta prevista, por exemplo, no projeto, a possibilidade do IBC constituir 
sociedades de economia mista para explorar a industrializagao do cafe, assegu- 
rando, tambem, as condigoes necessarias para que o maior mimero possivel de 
agricultores goze efetivamente das vantagens do empreendimento. 

Fica estabelecida a liberagao dos cafes de cooperativas das obrigagoes res- 
tritivas do contingenciamento das exportagoes, isto e, do encaminhamento dos 
cafes das zonas produtoras para os portos; os referidos cafes estarao sujeitos, 
apenas, as exigencias de qualidade (tipo e bebida). 

Dispositivo, tambem, de grande importancia e aquele contido no art. 3.°, § 6.°, 
conferindo ao IBC autoridade para assumir, total ou parcialmente, o controle 
das exportagoes brasileiras de cafe, quando os interesses nacionais o recomen- 
darem. Objetiva-se, com tal providencia, esclarece o autor da proposigao, 

"permitir que o IBC tenha mais efetiva ingerencia nos negdcios de 
exportagao, inclusive monopolizando-os, como ja o fez em relagao ao 
cafe de consumo interno. Com isso, se for o caso de adotar-se essa medida 
sera possivel atribuir-se ao produtor maior renda em cruzeiros, sem 
que o prego ouro sofra qualquer modificagao." 
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No que se relaciona com o custeio dos servigos do IBC, a Lei n.0 1.779 fixa 
uma taxa de 10 cruzeiros por saca de 60 quilos. Considerando essa taxa insu- 
liciente, pois sua arrecadagao nao esta atingindo a casa dos 300 milhdes de cru- 
zeiros — obrigando o Instituto a langar mao de recursos suplementares — o 
projeto abre a Junta Administrativa do IBC autorizagao para fixar o "quantum" 
dessa taxa, estabelecendo, apenas os limites maximo e minimo dela respectiva- 
mente CrS 100,00 e Cr$ 50,00 por saca de cafe beneficiado. 

A intervengao governamental que se processa. em nosso Pais, na produgao 
e na comercializagao de aiguns produtos de base, e uma pratica legal e atende, 
nao apenas aos interesses especificos dos grupos empresarlais e trabalhadores 
de cada produto em causa, mas, tambem, aos interesses globais da coletividade e da 
propria economia nacional. 

O que se tern passado, alias, com o cafe, e significativo. Antes de 1930, dentro 
embora de uma orientagao economlca eminentemente liberal, nao ficou o Estado 
indiferente aos problemas relacionados com os pregos e com as exportagoes de 
cafe e, atraves de medidas extraordinarias, sempre tratou de fazer o que podia, 
para restabelecer o equilibrio de mercado. 

Depois de 1930, na vigencia da Constituigao de 34, tivemos o Departamento 
Nacional do Cafe — que acabou extinto, pela pressao dos interesses contrariados, 
quando a melhoria das condigoes conjunturais do comercio Internacional do cafe 
foi levando seus produtores a admitir que poderiam, com melhores lucres, voltar 
a prescindir da tutela do Estado. 

Mas, o cafe, como os demais produtos primarios, tern uma situagao instavel 
por excelencia, dentro do presente quadro da economia mundlal. Sua relagao 
de prego com os produtos industriais e cada vez mais precaria. E vai plorando, 
assim, a situagao de paises insuficientemente industrializados, que exportam tais 
produtos, para importar bens de produgao e de consumo de que carecem. 

Foi, portanto, a consciencia do subdesenvolvimento nacional que nos levou, 
novamente, a criar um orgao atuante na esfera da produgao e da comercializagao 
intema e extema do cafe, o mais importante dos nossos produtos de base. 
Referimo-nos ao Instituto Brasileiro do Cafe, criado pela Lei n.0 1.779, de 2 de 
dezembro de 1952. 

E a lei que o projeto em exame pretende modlficar, para aperfeigoar, estru- 
turalmente, o orgao por ela instituido e dar a agao do mesmo um sentldo de 
malor flexibilidade e de maior amplitude. 

Analisando a materia, pronunciou-se a ilustre Comissao de Constituigao e 
Justiga pela constitucionalidade do projeto, desde que viesse a ser aceita uma 
emenda supressiva que propoe ao seu art. 19, § 1.° 

Quanto ao merito, somos de parecer que as modificagoes que introduz na 
lei crladora do IBC conduzem, na verdade, a um melhor adequacionamento desse 
orgao para o tipo de tarefa que Ihe cumpre executar, a servigo do interesse piibllco 
no que se relaciona com a economia do Pais. 

Achamos necessario, entretanto, apresentar uma emenda ao projeto, no que 
se refere as disposigoes que fixa para a cobranga da taxa destinada ao custeio 
dos servigos. Ainda que sejam ponderaveis os motivos alegados para sua elevagao 
a consequencia da mesma, na forma admitlda, seria aumentar o onus, jd grande' 
suportado pelo produtor; ora, a essa altura, qualquer onus desta especie e anti- 
social e antieconomica, devendo ser evitado. 

Assim, opinamos pela aprovagao do projeto, com a Emenda I — CCJ e a 
seguinte 

EMENDA 2-CE 
No art. 27, onde se le: 

Pr« sn niwJufta Administrativa do IBC, em valor nao inferior a Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) nem superior a Cr$ 100,00 (cem cruzeiros)" 
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Leia-se: 
"a ser fixada pela Junta Administrativa do IBC, em valor nao inferior a 

Cr$ 25,00 (vinte e cinco cruzeiros), nem superior a Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros)". 
Sala das Comissoes, 24 de agosto de 1961. — Caspar Velloso, Presidente; 

— Fausto Cabral, Relator; — Lima Teixeira — Fernandes Tavora — Del Caro. 
O presente projeto, de autoria do Senador Nelson Maculan, visa a alterar 

a Lei n.0 1.779, de 22 de dezembro de 1952, que criou o Institute Brasileiro do 
Caf6, e dd outras provldenclas. 

As Comissoes de Constitui?ao e Justiga e de Economla ja se manifestaram 
na especle, conclulndo pela aprovagao do projeto, porem com a apresenta?ao de 
emendas. 

Cabe, agora, a este Crgao T^cnlco apreciar os aspectos que Ihe sao pertl- 
nentes, aduzlndo as consldera^oes que se fizerem necessarias a perfeigao da 
obra legislatlva. 

Do exame da proposigao, verifica-se que a mat^ria mais intimamente liga- 
da ao estudo desta Comissao e a consubstanciada no Capitulo III, ou seja, a 
afeta ao regime de pessoal do Institute Brasileiro do Cafe. 

O art. 19 do projeto prescreve a criacao de tres partes na estrutura do 
Quadro do Pessoal do IBC. 

A Parte Permanente seria integrada pelos funcionarios admitidos por con- 
curs© de titulos e provas; pelos ex-servidores do extinto DNC aproveitados no 
quadro efetlvo do Institute, na forma estabelecida no art. 16 da Lei n.0 1.779, 
de 22 de dezembro de 1952; e pelos interinos que contarem 5 (cinco) anos de 
efetivo exerciclo. 

A Parte Suplementar seria composta pelos servldores admitidos em carater 
temporario e pelos interinos que nao contem 5 (cinco) anos de exercicio. 

A Parte da Tabela Num6rica Suplementar gruparia os ex-servidores do 
extinto DNC, alnda nao aproveitados no quadro efetivo do Institute. 

Como se observa, a estrutura administrativa recomendada pelo projeto, para 
a organlzaijao do Quadro do Pessoal do IBC, nao se ajusta aos termos estabele- 
cidos na leglslacao vlgente, decorrentes da nova padronizaQao instituida pela 
Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960 (Classiflcagao de Cargos). 

Assim e para que a organizacao de pessoal do Instituto venha a atender as 
especlflca?6es legais dltadas pela uniformizagao administrativa, impoe-ee a 
altera?ao do Captiulo III do projeto. 

Em conseqiiencla ficaria prejudicada a emenda n.0 1-CCJ, que visa a corrigir 
trecho insert© no citado Capitulo. 

Face ao exposto, opinamos pela aprovaQao do projeto, com a emenda 1-CE, 
nos termos da segulnte Emenda n.0 1-CSPC. 

De-se ao Capitulo III do projeto a seguinte redagao; 

CAPITULO III 
Do Pessoal 

Art. 19 — O Quadro do Pessoal do IBC sera organlzado nos termos da estru- 
tura administrativa dltada pela Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960. 

Art. 20 O tempo de servigo prestado ao artlgo DAC, inclusive em sua fase 
de llquldagao, ser^ computado para os efeitos de direito. 

Art. 21  O regime juridlco do pessoal do IBC sera regulado, no que couber, 
pela Lei n.0 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Art. 22 — As aposentadorlas concedldas pelo extinto Departamento Nacional 
do Caf6 contlnuam a cargo do Instituto Brasileiro do Caf6. 

Art. 23 — As contrlbuigoes dos funcionarios e servldores do IBC para o IPASE 
serao calculadas nas mesmas bases estabelecldas para os funcionarios publicos 
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civls da Uniao, ficando-lhes asseguradas as vantagens e direitos de que gozam 
estes ultimos. 

O SR. PRESIDEXTE (Cunha MeUo) — Tem a palavra o nobro Senador 
Coimbra Bueno, para emitir parecer da Comlssao de Servijo Publico Civil. 

O SR.COIMBRA BUENO — (Le o parecer). 
O SR. PRESIDENTE (Cunha MeUo) — Tern a palavra o nobre Senador 

Lobao da Silveira para emitir parecer em nome da Comissao de Finangas. 
O SR. LOBAO DA SILVEIRA — O presente projeto, de autoria do ilustre 

Senador Nelson Maculan, visa a alterar a Lei n.0 1.779, de 22 de dezembro de 
1952, que criou o Instituto Brasileiro do Cafe. 

2. Em sua justificacao ao projeto o seu autor teceu comentarios as altera- 
goes que propos mais de forma que de fundo, e que visam a permitir que o 
IBC oossi ter uma atuagao dinamica e energica na condugao da politica cateeira 
do Brasil, bem como a dar aos cafeicultores uma participagao mais efetiva na 
resolugao dos problemas cafeeiros, sem quebra do resguardo aos interesses supe- 
riores da Nagao. .v.'fl 

3. A Comissao de Constituigao e Justiga pronunciou-se pela constitucionali- 
dade do projeto e sua conseqiiente aprovagao, apresentando, entretanto, emenda 
ao art. 19, 1 1.°, contraria ao aproveitamento em termos efetivos, dos servidores 
"interinos", em face do disposto no art. 186 da Constituigao. 

4. A Comissao de Economia, ouvida a respeito, manifestou-se favoravelmente 
a aprovagao com emenda ao art. 27, no tocante ao quantum da taxa a ser fixada 
pela Junta Admlnistrativa do IBC, destinada ao custeio dos servigos a seu cargo, 
por saca beneficiada de 60 (sessenta) quilos de cafe, diminuindo o seu llmlte, 
maximo e minimo, de Cr$ 100,00 para Cr$ 50,00 e de Cr$ 50,00 para Cr$ 25,00, 
respectivamente. 

5. A Comissao de Servigo Publico, dando parecer favoravel, apresentou, 
tambem, emenda quanto a parte contida no Capitulo III — Do Pessoal — arts. 19 
a 23, por entender que, da forma em que se encontrava o projeto, havia conflito 
com a recente Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960 (Ciassificagao de Cargos). 

6. Realmente, assiste razao ao ilustre Senador Nelson Maculan, quando diz 
que a reforma 6 mais de forma que de fundo. Pelo projeto, o IBC tera uma 
atuagao mais forte, dinamica e energica na economia cafeeira. Os cafeicultores, 
sem qualquer duvlda, participarao mais dlretamente na solugao dos problemas 
fundamentals que os afligem, tendo sido, portanto, bastante favorecidos pelo 
projeto. 

7. Ante todo o exposto e nada havendo a argiiir contra seu aspecto flnan- 
ceiro, a Comissao de Finangas opina favoravelmente a aprovagao do projeto de 
lei em exame e das emendas apresentadas pela Comissao de Servigo Publico. 
Esta ultima atendeu, perfeitamente, a restrigao levantada pela Comissao de 
Constituigao e Justiga no tocante aos interinos. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tendo a Comissao de Constituigao e 
Justiga oferecido emenda que visa a corrigir viclo de inconstitucionalidade que 
argue, no projeto, declaro aberta, nos termos regimentals, a discussao preliminar. 
(Pausa.) 

Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. (Pausa.) 
Estao na Casa 23 Srs. Senadores, numero insuficiente para se proceder a 

votagao. 
As demais materias em pauta dizem respeito a eleigao de duas Comissoes 

Especiais. Tambem por falta de quorum, a eleigao fica adiada. 
Esgotada a materia constante do avulso, anuncio a discussao do Requerl- 

mento n.0 371, anterlormente lido. 
Tem a palavra o nobre Senador Caspar Velloso, para apresentar o parecer 

da Comissao de Relagoes Exteriores. 
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O SR. GASPAR VELOSO — Sr. Presidente, nosso ilustre colega Senador 
Afranio Lages, convidado que fol a participar da Delegaqao do Brasil a XVI 
Assembleia da Organiza?ao das Nagoes Unidas, a realizar-se proximamente em 
Nova lorque, requer a necessaria autorizagao do Senado Federal para aceitar e 
exercer essa missao, nos termos do art. 49 da Constituigao e 40 do Regimento 
Interne. 

Na sessao de sexta-feira ultima, a Casa concedeu licenga, nos mesmos termos 
requeridos, aos ilustres Senadores Afon.-o Arinos, Ruy Carneiro e Jefferson de 
Aguiar. 

Pelos mesmos motives e fundamentada nas mesmas razoes de ordem jur}dica 
e regimental, a Comissao de Relagoes Exteriores opina favoravelmente a autori- 
zagao requerida pelo nobre Senador Afranio Lages. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O parecer da Comissao de Relagoes 
Exteriores e favoravel ao Requerimento. 

Em discussao o Requerimento. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
A votagao flea adiada por falta de numero. (Pausa.) 
Tem a palavra o nobre Senador Afranio Lages, orador inscrito para esta 

oportunidade. 
O SR. AFRANIO LAGES — Senhor Presidente, Senhores Senadores, no mo- 

mento em que o Banco do Brasil se ve privado da colaboragao inestimavel de 
dois seus diretores — Joao Batista Leopoldo de Figueiredo, seu Presidente, e 
Justo Plnheiro da Fonseca, Diretor da Carteira de Credito Agricola e Industrial 
— e de justiga que rendamos aos mesmos o testemunho de nossa admiragao e 
o nosso reconhecimento pelo muito que fizeram nas altas fungoes que delas agora 
se afastam. 

Podemos dar um depoimento insuspeito e sincere obtido atraves de observagao 
pessoal durante uma convivencia de quatro meses, tempo em que estivemos a 
frente da Carteira de Colonizagao daquele estabelecimento de credito, e respeito 
da politica crediticia ali implantada e cuja responsabilidade se podera imputar 
em grande parte a essas duas figuras aqui retiradas. 

Critlcas sempre existiram em administragoes anteriores ao Banco do Brasil, 
com alguma razao, pelas facllidades concedidas a meia diizia de privilegiados e 
ao mesmo tempo pelas dificuldades quase intransponiveis opostas as pretensoes 
da grande massa dos pequenos e medios produtores. 

Profunda modificagao processou-se, porem, ao ser empossada sua diretoria 
nos primeiros dias do governo Janio Quadros. O Banco do Brasil passou a ser 
algo mais que um banco comercial, despojando-se da sua estreita finalidade 
mercmtilista para converter-see m um instruvnento dinamlzador das atividades 
construtivas e produtoras da Nagao. A "democratizagao do credito" tivemos numa 
verdadeira revolugao, com as unidades moveis de credito rural espalhadas por 
todo o territdrio nacional, levando o financiamento do pequeno produtor sem o 
auxillo de intermediarios e livre do prestiglo de influencias estranhas. Os resul- 
tados de tais medidas sao conhecidos de todos e o ruricola brasileiro pela vez 
primeira pode libertar-se dos juros usurarios que Hies eram cobrados pelos estran- 
guladores da economla nacional. A "democratizagao da propriedade rural", alcan- 
gada com o funclonamento da Carteira de Colonizagao, citando o acesso A terra 
do malor numero possivel de lavradores fol outro fruto da nova politica adotada 
pelo Banco do Brasil. 

E, finalmente, a "democratizagao da industria", com a dissemlnagao da 
pequena e media indiistrias, posta em pratica ha poucos dias, pode ser consi- 
derada o coroamento de um largo programa de fortalecimento da nossa economla. 

Em conferencia pronunciada dias antes do seu afastamento, sobre o tema 
— Financiamento a pequena e media indiistrias —, definiu o Dr. Justo Pinheiro 
da Fonseca a t^cnica dominante do governo de entao no campo da economia 
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— ordenar o crescimento e reduzir o desperdicio —, afirmando, na oportuni- 
dade, enquanto se distancia da coletividade a que pretende servir. So a vivencia 
intima dos problemas, no ambiente em que de.senvolvem, confere autoridade ao 
agente do poder de bem discemir necessidades e atende-las com as soluqoes 
mais adequadas. A maior parte dos erros que praticam os governos, concluiu, 
resulta de um inexato conhecimento da realidade. 

Tais palavras sao bem oportunas e deverao ser meditadas pelos atuais 
dlrigentes do Pais. 

Um dos males do presidencialismo era a falta de continuidade administra- 
tiva. 

Ora, no instante em que entramos em um novo sistema, devemos corrigir 
aquela falha, criando um corpo administrativo permanente e especializado, des- 
tinado a assegurar a exscucao do,s programas elaborados pelo Conselho de 
Minis tros. 

de lamentar, portanto, nao hajam sido reconduzidas aos seus postxjs 
figuras da estirpe de Joao Batista Leopoldo de Figueiredo e Justo Pinheiro 
da Fonseca. 

Mas, se por um lado temos a registrar perdas tao sensiveis, nos conforta 
o ato do atual Minlstro da Fazenda mantendo no Conselho da SUMOC o 
Dr. Otavio Bulhoes, Superintendente da SUMOC, Julio de Souza Avelar, Diretor 
da Carteira de Redescontos, Walter Azevedo, Dire:or da Carteira de Cambio e 
Amaldo da Taveira, Diretor da Carteira de Comercio Exterior, o que dtemonstra 
sua intenqao de prosseguir com as medidas da nossa balance comercial, esta 
que, no dltimo semestre, obteve o significativo superavit de 35 milhdes de 
ddiares. 

Resta, pois, esperar que o atual Governo da Republica compreenda a neces- 
sldade de nao ser alterada a politica seguida pelo Banco do Brasil, recondu- 
zindo os demais diretores. 

Nesse particular, diretor que fcmos da Carteira ds Colonizacao do Banco 
do Brasil e dizemos sem vaidade, quern a dinamizou, rompendo a "barreira do 
sono" em que vivia mergulhada, preocupa-nos seriamente o destine desse 
orgao. Afastado da diregao daquela Carteira para preencher a vaga deixada 
no Senado pelo Senador Freitas Cavalcanti, tivemos a honra de ser substituido 
pelo Professor Claudio Pacheco Brasil, catedratico da Faculdade de Direito do 
Piaui e advogado dos quadros do Banco do Brasil. Figura por todos titulos 
ilustre, o_ Professor Claudio Pacheco, durante os poucos dias em que vem perma- 
necendo a frente da Carteira de Colonizagao, tem acumulado uma atuagao digna 
de encomios. 

Ha poucos dias, em vista a Sua Senhoria, nos foi possivel verificar o desen- 
volvimento daquele importantissimo setor de atividades do Banco do Brasil. 

Os emprestimos fundlarios, dentro da sua nova conceituagao, estao desti- 
nados a uma obra social de larga envergadura, permitindo atraves de redistri- 
buigao das terras rurais nas zonas onde se faz sentir a pressao democratica, 
que numerosos brasileiros se fixem a gleba e possam, dentro da tecnica reco- 
mendayel, explora-la racionalmente e permitir condigoes de vida mais elevadas 
para si e suas familias. Cerca de dez propostas de tais emprestimos chegam 
diariamente a Carteira de Colonizacao o que nos anima a conflar no relevante 
papel que esta reservado a esse organismo na tao decantada e necessaria modl- 
ficagao da estrutura agraria brasileira, modificagao que podera ser feita sem 
processes violentos ou subversives. 

Ora, Sr. Presidente, se a Carteira de Colonizagao esta dando tao bons frutos, 
se sua diregao esta confiada a um homem cuja capacidade nlnguem contesta, 
um homem que, alem dos dotes intelectuais de que e possuidor, e originario de 
uma das regioes mais desassistidas do Pais e conhecedor na proprta carne 
dos sofrimentos por que passa o nosso homem do campo, porque substitui-Io 
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ainda que por outro da mesma estirpe pondo em perigo a continuidade de 
uma politica salutar num setor tao vital para o future da Patria? 

E, como vimos, e recomendavel a continuidade onde, esta mais se impoe 
com relacao a Carteira de Colonizacao do Brasil, tendo-se em vista os longos 
anos em que viveu adormecida e aos esforcos feitos para a recuperacao do 
precioso tempo psrdido. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao ha mais orador inscrito. (Pausa.) 
Ninguem pedindo a palavra vou encerrar a sessao, designando para a de 

amanha a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Vota?ao, em discussao preliminar, do Projeto de Lei do Senado n.0 12, 

de 1961 (de autoria do Sr. Senador Nelson Maculan), que altera a Lei n.0 1.779, 
de 22 de dezembro de 1952, que criou o Institute Brasileiro do Cafe e da outras 
providencias (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra e, do Regi- 
mento Intemo, em virtude do Requerimento n.0 360, de 1961, aprovado na sessao 
de 13 do mes em curso), tendo Pareceres; da comissao de Constituicao e 
JusiiQa, favoravsl, com a emenda que ofsrece (n.0 1-CCJ); da Comissao de 
Economia, favoravel ao projeto e a emenda n.0 1-CCJ e oferecendo a emenda 
n.0 2-CE; da Comissao de Servico Publico Civil, favoravel ao projeto e as 
emendas n.os 1-CCJ e 2-CCJ e oferecendo a de n.0 3-CSPC: de Finances, favo- 
ravel ao projeto e as emendas. 

2 
Eleigao da Comissao Especial que devera dar parecer sobre o Projeto de 

Emenda a Constituicao n.0 6, de 1961, orlginario da Camara dos Deputados 
(n.0 1, de 1951, na Casa de origem), que institui nova discriminacao de rendas 
em favor dos Municipios brasileiros. 

3 
Eleigao de Comissao Especial (de 5 membros) criada em virtude do Reque- 

rimento n.0 350, de 1961, da Comissao de Constituiqao e Justiga, aprovado na 
sessao anterior, a flm de examinar os documentos que instruiram o Projeto 
de ResoluQao n.0 5, de 1959, que fixa e delermina os limites entre os Estados 
do Espirito Santo e Minas Gerais, ao norte do Rio Doce. 

4 

Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.0 371, de 196'1, do Sr. Sena- 
dor Afranio Lages, solicitando nos termos do art. 49 da Constituicao e do art. 40 
do Regimento Interne, autorizacao para participar da Dehgaqao do Brasil a 
XLI Assembleia da Organizaqao das Nacoes Unidas icom parecer favoravel da 
Comissao de Relagoes Exteriores). 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessdo as 16 horas e 10 minutos.) 



164.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 19 de setembro de 1961 

PRESID£NC1A DO SR. CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Cunha Mello — Lobao da Silveira — Leonidas Mello — Mathias 
Olympic — Fernandes Tavora — Menezes Pimental — Sergio Marinho — 
Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Joao Arruda — Salviano 
Leite — Afranio Lages — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima 
Teixsira — Ary Vianna — Jefferson de Aguiar — Caiado de Castro — 
Gilberto Marinho — Lino de Mattos — Padre Calazans — Pedro Ludo- 
vico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Lopes da Costa — Gaspar 
Velloso — Daniel Krieger — Guido Mondin — (29). 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 29 Srs. Senadores. Havendo niimero legal, declare aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 

O Sr. 2.0-Secretario precede a leitura da ata da sessao anterior, que, 
posta em discussao, e sem debate aprovada. 

O Sr. l.0-Secretario, le o seguinbe 

EXPEDIENTE 

PARECERES N.0® 546 E 547 DE 1961 

N.0 546, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei n.0 35, 
de 1960, que restringe o exercicio do magisterio do ensino medio aos 
licenciados dentro da finalidade de cada curso. 

Relator: Sr. Nogueira da Gama 
O Decreto-lei n.0 8.777, de 22 de Janeiro de 1946, que dispoe sobre o registro 

definitive de professores de ensino secundario no Ministerio da Educagao e 
Cultura, estabelece (art. 1.°) que "o exercicio do magisterio nos estabelecimen- 
tos de ensino secundario, oficiais ou particularss sob regime de inspegao federal, 
sera permitido somente a professores registrados no Departamenbo Naclonal da 
Educagao" sendo admitidos (art. 2°) a registro os candidates que apresentarem: 

a) diploma de licenciado, expedido pela Faculdade Nacional de Filosofia ou 
estabelecimento congenere, reconhecido; 

b) ou prova de habilitacao na disciplina ou disciplines em que desejem 
registro, obtida em concurso para professor catedratico, adjunto ou livre docen- 
te de estabelecimento de ensino superior ou professor catedratico de estabeleci- 
mento de ensino secundario, mantido pela Uniao, pelos Estados ou pelo Distrito 
Federal; 

c) ou prova de exercicio de magisterio na Faculdade Nacional de Filosofia, 
ou estabelecimento a ela equiparado. 



- 15 - 

For outro lado, a Portaria n.0 473, de 8 de junho de 1954, que trata do regis- 
tro dos licenciados por Faculdades de Filosofia para o exercicio do magisterio 
no curso secundario, determina em sen artigo 2.° que o registro sera concedido 
nas seguintes disciplinas: 

a) aos licenciados em filosofia — registro em filosofia e histdria geral e do 
Brasil; 

b) aos licenciados em matematica — registro em matematica, fisica e 
desenho; 

c) aos licenciados em fisica — registro em matematica, fisica e ciencias 
naturals; 

cl) aos licenciados em quimica — registro em histdria natural e ciencias 
naturais e ainda em matematica no 1.° ciclo; 

e) aos licenciados em histdria natural — registro em histdria natural e 
ciencias naturais e ainda em matematica no 1.° ciclo; 

f) aos licenciados em geografia e histdria — registro em histdria geral e do 
Brasil e geografia geral e do Brasil; 

g) aos licenciados em ciencias sociais — registro em filosofia, histdria geral 
e do Brasil e ainda em matematica no 1.° ciclo; 

h) aos licenciados em letras classicas — registro em latim, grego e portugues; 
i) aos licenciados em letras neolatinas — registro em portugues, frances, 

espanhol e latim; 
j) aos licenciados em letras anglogermanicas — registro em portugues, 

ingles e latim; e 
k) aos licenciados em pedagogia — registro em filosofia, histdria geral e do 

Brasil e ainda em matematica no 1.° ciclo. 
Cabe, tambem, faser mengao a Portaria n.0 115, de 20 de abril de 1955, na 

qual o Ministro da Educagao e Cultura balxa instrugdes relativas a realizagao 
de exames de suficiencia para registro de professor do ensino secundario. 

A referida Portaria dispoe (artigo 1.°) que, para o exercicio de magisterio 
em estabelecimentos de ensino secundario, localizados em regides onde nao 
houver professores legalmente habilitados ou onde, a juizo do citado Ministerio, 
nao os houver em mimero suficiente, sera concedido registro aqueles que forem 
aprovados em exame de suficiencia, aos quais entretantto (§ 2.° do art. 1.°) sera 
expedido certificado de registro com a nota de validade exckisivamente para a 
localidade ou regiao na qual o professor podera exercer o magisterio. 

II — Como se verifica, o Decreto-lei e as F'ortarias citados estabeleceram 
um slstema racional para o exercicio do magisterio ou do ensino medio no 
Pais, adaptavel as realidades brasileiras, e no qual se conciliam, da melhor 
maneira, as exigencias do ensino medio e as necessidades dos jovens brasileiros 
das diversas regioes do Pais em idade de recebe-lo. 

III — IS esse sistema que o Projeto de Lei do Senado n.0 35, de 1960, ora 
submetido ao nosso exame, procura modificar. 

IV — O art. 1.° do projeto, segundo o qual 
"O exercicio do Magisterio do Ensino Medio e privativo dos Licenciados por 

Eaculdades de Filosofia oficiais ou oficializadas, nao se reconhecendo qual- 
qualquer outro sistema para se conceder o titulo de licenciado" nada mais faz 
do que mutatis mutandis, consagrar aqueles principios e normas fixados no 
Decreto-lei nP 8.777, de 22 de Janeiro de 1946, ja por nos citados de inicio. 

Onde a proposigao destoa do sistema vigente e no art. 3P, quando determina 
que; 

"As matdrias auxiliares de um curso nao concedem direito a licenga para 
leciona-las, nem mesmo a titulo precario." 
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Esse dispositivo, aceitavel em si, so pode prevalecer, na pratica, em paises 
de cultura rudimentada, onde se possa admitir a sspecializaQao em alto grau, 
mas nunca em um Pais como o Brasil, em qus ha carencia de coleglos e de 
professores, onde existem enormes areas da sociedade completamente desasls- 
tidas em materia educacional. 

O aconselhavel aqui, e fazer como se fez nas mencionadas Portarias n.0 478, 
de 8 de junho de 1954, e n.0 115, de 20 de abril de 1955, as quals, com as devidas 
cautelas, e sem prejuizo das boas regras educacionais, procuraram criar um 
processo pedagogico capaz de penetrar funda e extensamente nas diversas cama- 
das da juventude brasileira, da qual, grande parte, a localizada no interior, 
ficaria praticamente privada do ensino medio, se viessem a prevalecer as restri- 
goes previstas no projeto. 

V — A medida em apreco fere, portanto, em nosso entender, o sistema 
educacional em vigor no Pais, mas o exame desse aspecto do problema diz respei- 
to ao merito do projeto, cuja analise incumbe a Comissao de Educagao e Cultura. 

VI — Isso posto, conquanto consideremos o projeto inconveniente, nao 
podemos negar-lhe nossa aprovagao, eis que, do ponto de vista constitucional e 
jundico pelo qual nos cabe aprecla-Io, nada ha que o invallde. 

Sala das Comissoes, 26 de abril de 1961 — Jefferson de Aguiar, Presidente — 
Nogueira da Gama, Relator — Lima Teixeira — Silvestre Pericles — Ary Vianna 

Heribaldo Vieira — Aloysio de Carvalho — Venancio Igrejas — Barros Carva- 
Iho. 

PARECER 
N.0 547, DE 1961 

Da Comissao de Educacao e Cultura sobre o Projeto de Lei do Senado 
n.0 35, de_1960. que restringe o exercicio do magisterio do ensino medio 
aos licenciados dentro da finalidade de cada curso. 

Relator: Sr. Jarbas Maranhao 

. . ^ autoria do nobre Senador Gerah'o Lindgren, o presente Projeto de Lei objetiva hxar normas para o exercicio do magisterio do ensino de grau medio, 
determlnando seja ele "priyativo dos Licenciados por Paculdades de Filosofia 
onciais ou oficializadas", nao se reconhecendo qualquer outro sistema para se 
conceder o titulo de licenciado. 

Em seu art.^2°, estabelece o projeto que o registro de professor se fara, 
exciusivamente, "na materia ou materias especificas de cada curso, nao sendo 
tacu . ao a ninguem o direito de lecionar, "nem mesmo a titulo pre carlo", as materias auxiliares de um curso. 

fio dfLrefsaltar a finalidade e a importancia das Faculdades de Filcso- lnstltutos formadores de profissionais especializados, impugna o autor 
f _ l , P os atos do Ministerio da Educacao e Cultura, que concedem aos 
res em erminados cursos a faculdade de lecionarem materias auxilia- 

cecundi?foristahli^0 4 244 de 9 de abril d8 1942' ,Lei Organica do Ensino 
cadrestabelerim^tn Hem art' 79> que a constltuicao do corpo c'ocente, em 
formacao em f secundario sera feita, observado o principio de C , cursos apropnados, em regra dc ensino superior. 

do maebftTrio nos0■artig,0 determina que, "dos candidates ao exercicio 
gida orevia inscrieao b8 ecirnentos de ensino secundario reconhecidos, sera exi- 
SgfsKo SSSoTa 1d'S;ao?Uanle pr0va ae ™ competent© 

o registro^etoiUv^d^r^rnfo' n'0 de 22 de Janeiro de 1945, que regulou 
sob regime de insneeao .e ensino secundario, oficiais ou partlculares, 
de licenciado exnedirio neia 11116 03 candidates apresentem diploma 
Snglne^ Naclonal de Filosofia ou estabelecimento 
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Ja o art. 4.° do mesmo Decreto-lei, dispoe que "podera, tambem, mediante 
requerimento, ser concedido registro aqueles que se submeterem a provas de 
suficiencla e se destinarem ao exercicio do magisterio em regioes onde nao 
houver, a juizo da administragao, professores diplcmados por faculdade de Filo- 
sofia, ou nao os houver em niimero suficiente, devendo os candidates indicar o 
estabelecimento que deseje contrata-los. 

O paragrafo linico deste dispositive vai mais longe e estabelece que, em casos 
especiais, e desde que haja solicitagao do estabelecimento, com a comprovagao 
de imposslbilidade de obter professor ja registrado, podera ser desde logo auto- 
rizado o exercicio do magisterio aos que requeiram as provas de suficiencia pelo 
prazo maximo de um ano, 

O criterio da afinidade de disciplines, que presidiu as providencias posteriores 
do Ministerio da Educagao facultando aos licenciados em Faculdades de Filosofia 
o exercicio do magisterio de materias auxiliares, ja consta do Decreto-lei a que 
nos vlmos referindo. 

Assim e que, o § 2° do art. 6.° deste Decreto-lei preceitua que um professor 
ja registrado, por exemplo, em histbrla natural e fislca, ou em historia natural 
e quimica, ou ainda em fislca e quimica, "podera exercer o magisterio de ciencias 
fisicas e naturais,"sem outro registro". 

Sobre a realizagao dos exames de suficiencia para o exercicio do magisterio 
dos nao diplomados em Faculdades de Filosofia, dispoem a Lei n.0 2.430, de 
19-2-55 e a Portaria Ministerial n.0 115, de 20 de abril do mesmo ano. 

Alias, ja a Portaria n.0 501, de 19 de malo de 1952, expedindo instrugoes 
relatlvas ao Ensino Secundario e baixada pelo ex-Ministro Slmoes Filho tratava, 
igualmente, da materia, e previa todos os casos, tendo em vista a realldade nacio- 
nal, sobre a concessao dos registros definitive e provisorio de professores para 
o exercicio legal do magisterio. 

E porem, mals preclsamente contra a Portaria n.0 478, de 24 de junho de 
1954, do ex-Ministro Antonio Balbino, versando sobre o registro dos licenciados 
por Faculdades de Filosofia para o exercicio do magisterio no curso secundario, 
que o projeto se insurge vlsando a torna-la sem efeito, estabelecendo, como se 
viu, normas restritlvas ao exercicio do magisterio. 

De fato, pela citada Portaria, expedida, alias, atendendo aos expresses termos 
da Lei Organlca do Ensino Secundario e tendo em vista o dlsposto no art. 51, 
alinea a, do Decreto-lei n.0 1.190, de 4 de abril de 1939, comblnado com o art. 2.° 
alinea a do Decreto-lei n.0 8.777, supra-mencionado, o Titular da Educagao resol- 
veu expedir certas instrugoes, que tiveram em mira atender ao criterio da afini- 
dade das dlsclpllnas ministradas nos curriculos da Faculdade de Filosofia e, 
sobretudo, a realidade do ensino secundario brasileiro, 

Assim e que, a um aluno, verbi gratia, licenciado em matematica, sera 
concedido o registro tambem em fislca e desenho, e a um forraado em fisica, o 
registro em matematica e ciencias naturals, devendo o registro ser concedido 
para o exercicio do magisterio no ciclo em que for ministrado o ensino da 
disciplina ou para os dois ciclos. 

A evolugao que vem sofrendo a legislagao ao ensino brasileiro no tocante ao 
exercicio do magisterio secundario, se prende a imperiosas razoes de ordem 
pratica, o que por si so fundamentam as providencias ate hoje tomadas pelos 
tltulares da Pasta da Educagao e contra as quais, injustificadamente, se ergue 
o projeto de lei em aprego, de vez que, em ultima analise ele retroage aos rigidos 
preceitos da legislagao flxada no Decreto-lei n.0 1.190 de 4-4-1939, que organizou 
a Faculdade Nacional de Filosofia, e aos subseqiientes dispositivos legais, em 
boa hora revogados por leis mals consentaneas com a realidade do ensino bra- 
sileiro. 
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Efetivamente, contra as meclidas tomadas, ja houve uma especie de exacer- 
bamento cicllco originado pelo exclusivismo de algims que pretendem transformar 
os cursos das Faculdades oficiais ou equiparadas em unidade de ensino de rigida 
especializagao. 

Chegaram mesmo a atribulr maiores responsabilidades pelas deficiencias do 
ensino de grau medio as provldencias que visam a facilitar o exercicio do 
magisterio em todo o territorlo naclonal. 

Nao ha como nao reconhecer que urn mestre nao se rmprovisa e que os cursos 
das Faculdades vem dando, na sua grande maioria orientacjao segura e meios 
eficazes de habilitagao profissional aos professores brasileiros. 

Seria, porem, de se desejar que se melhorasse o nlvel de ensino nas Faculdades 
de Fllosofia, Imprimindo-se-Ihes maior flexibilidade nos programas e intensifi- 
cando o intercambio com as instituigoes estrangeiras congeneres. 

O problema do ensino secundarlo nao e tao simples assim e a observagao 
de que ha deficiencia qualitativa no corpo docente brasileiro encerra apenas 
uma meia verdade, admitindo-se como lamentavelmente se deve admitir, haver 
professores que nao percebem claramente o alcance de sua alta missao. 

Mas, como ja ressaltamos, as razoes que militam contra o presente projeto 
encontram seu maior fundamento na evolugao e na realidade do ensino secundarlo 
brasileiro. 

Cabe assinalar o crescente aumento da populagao escolar brasileira, regls- 
trada, alias, em todos os parses. 

Houve, mesmo no Brasil, em 1956, para o ensino secundario, um acrescimo 
de oito por cento, superando desta maneira o do ensino primario que se manteve 
entre cinco e seis por cento. 

O ensino secundario permanece sendo a "zona nevralgica" do movimento 
eaucativo mundial, e, por isso, o mais sujeito a variagoes. Trinta e sete parses, 
em 1^36, empreenderam ou concluiram pianos de modificagoes nos seus estudos 
e programas. 

nfo-fLu*6 Se em Particular, que a srntese da situagao do mundo educacional 
ronohlo pe t Anuarro Internaclonal de Educagao, publicado pelo B.I.E. de 
rinmonfo' a contlnuagao da pemiria numerica do pessoal docente, nota- o que concerne ao ensino de matematica e de ciencias naturals. 

O Brasil esta a bragos, como poucos parses, com este grave problema. 

nrpen^fnH0 Se reconhece Que o primeiro dever da educagao ha de ser o de com- 
tantn 'v, SUaS mais targas fungoes, escolares e extra-escolares, a se cxcrcerem, 
onront rf6 aS gera?6es povas, quanto aobre aquela parcela das geragoes adultas 

-Jr.-.-f urna rormagao que a habilite a enfrentar os absorventes problemas 
„ e sociais do momento: quando se procura ensaiar outros meios de 

f
novas 0P0rtunidades educativas e de instrugao; quando, enfim, 

req^lvpr n ^loe,!!0rgC'l,tendentes a reduzir 0 indice tao grande de analfabetos e de 
e de sp rppnrnp Problema de milhares de alunos sera escolas e sem mestres, nao 
aqueles obTeS educa'SSs. ^ reStrinjam estas oP^tunidades e diflcultem 

escolar brasileira, no que tange ao ensino secundario, 
mpinc moie aPtopdades^ procuram efetivar provldencias vlsando a proporcionar 
trntn n 6 .J^bilitagao ao magisterio secundario, como a de que 

/ ' dlspondo sobre a realizagao dos exames de suficiencia e 
a p constrtuigao de bancas examinadoras itinerantcs, a fim de 

ondifnao pxistp^firn vi h3 canciidatos a registro do professor, nas localidades 
n5n .JP ppmnrpp^r f gs- Filsofia a Que se refere o Decreto-lei n.0 8.777, nao se compreende a restrrgao proposta pelo projeto. 

.sabido ha cidades brasileiras, providas de estabelecimentos secundarlos, drstantes vanos dras de viagem da capital escolhida para a reall- 
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zagao de provas de suficiencia e onde escasseiam professores habilitados. No 
Amazonas, cita-se um ginasio distante 8 dias de viagem da capital do Estado; 
Exemplos mais ou menos identicos ocorrem em Mato Grosso e Goias e ate 
mesmo em Brasilia, onde ja existem quatro ou cinco estabelecimentos de ensino, 
■mas em que se podem contar nos dedos o numero de professores formados por 
cursos de Faculdades de Filosofia. 

Por outro lado, dados oficiais divulgados pelos drgaos do Ministerio da Edu- 
cagao, revelam que so de 1940 a 1954, o numero de alunos matriculados no 
ensino secundario triplicou no Brasil. Os efetivos da matricula geral que entao 
somavam pouco mais de 190.000, alcamjaram mais de 550.000 registrando-se um 
aumento que corresponde a media anual de aproximadamente 30.000 alunos. 

O aumento da matricula geral no ensino secundario foi cerca de 5 vezes 
mais rapldo do que o incremento demografico, porquanto naquele mesmo lapso 
de tempo a populagao cresceu de 38%, cnquanto o numero de alunos se elevou 
de 215%. 

As unldadcs escolares do curso secundario, por seu tumo, se multiplicaram 
quaso no mesmo ritmo, sugindo cm media, de 1950 a 1954, 103 novas unidades 
escolares por ano no conjunto do Pais. 

A procura intensiva nos cursos de 2.° grau, em decorrencia do surto industrial 
e tecnologico do Pais, se exprimiu de maneira mais impresionante ainda no 
periodo de 1956 a 1959, atraves da elevagao das matriculas para 1.076.201 alunos, 
importando num acrescimo de 24%. 

Em contrapartida, o aumento de professores habilitados nao foi tao auspicioso, 
devendo-se reconhecer que os efetivos do corpo docente nos educandarios de 
nivel secundario continuam bem insuficientes para atender as reals necessidades 
do ensino. Assim e que, naquele periodo, o aumento do corpo docente foi de 
apenas 10.000 professores para todas as modalidades de ensino de grau medio. 

Enquanto, em 1955, a proporgao era de 10 professores por curso, no ensino 
normal; 11, no ensino cornercial e agricola; no ensino secundario geral, triplicado, 
como se viu, havia somente 15 docentes por unidade escolar. 

Conv6m, ainda, registrar que, no ano de 1956, relativamente ao aumento da 
populagao brasilelra e ao numero crescente de matriculas no curso secundario, 
o movlmento de inscrigoes nos cursos das Faculdades de Filosofia em todo o 
pais atinglu apenas a reduzida cifra de 13.566, tendo concluido o curso somente 
3341 novas professores, para uma lotagao na rede escolar secundaria que passou 
de 64.420 em 1933 a 617.588 em 1956, acusando um crescimento de, aproximada- 
mente, 830%. 

Mas, a despeito desses dados, urge fazer que a Escola Secundaria c, por exten- 
sao, a Escola Media conslgam satlsfazer as necessidades do individuo no que 
respeita ao fornecimento de elcmentos para melhores indices de trabalho. 

O Brasil esta, no momento, em luta contra o atraso, o subdesenvolvimento 
e a insuflclencia de meios para promover o aceleramento de sua marcha para o 
seu alto destino economico e cultural. 

Para isto, precisamos de uma cultura autonoma e livre. Cultura que, indispen- 
savel ao desenvolvlmento do Pais, nao importa deva ser super-especiallzada ou 
submetida a rigidas normas tecnicas. 

Em materia de ensino e imprescindivel o exame das condigoes proprias de 
cada regiao, da cons tan Le e percuciente observagao de nossas peculiaridades, vale 
dlzer, da adequagao entre o ensino e a realidade brasilelra. 

Ora, uma das dolorosas realldades no que diz respeito a Instrugao em nosso 
Pais, e a penuria de mestres em quase todas as unidades da Federagao. 

Atualmenie, cerca de 700 mil alunos frequentam cursos secundarios, e varios 
fatores negatives, conjugados, contrlbuem para o malogro a que se tern assistido 
neste ramo de ensino. 
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Vivendo o mundo periodo historico a que Kandel chamou de universalizagao 
da escola secundaria, tal como o foi o seculo XIX em relagao a escola primaria, 
nele distinguimos uma serie de problemas emergentes, implicitos a essa inelutavel 
opgao social pela extensao da escolaridade comum ao nivel de segundo grau, como 
corolario de uma epoca de ciencia, tecnologia, industrializagao, urbanizagao, de- 
mocracia. 

No Brasil, esta observagao toma novas dimensoes. que se apresenta como 
arquipelago cultural diversificado e nao seria aconselhavel preconizar-se um 
especialismo prematuro na docencia do ensino de 2.° grau. 

Ainda nao conseguimos, infelizmente, superar esse estado em que vive a 
nossa escola, considerando, adequadamente, quer as implicagoes de uma epoca 
de industrializagao, urbanizagao, ciencia, democracia, quer as diverslficagoes 
culturais exlstentes. 

Ja Roger Gal, do Institute Pedagogico Nacional da Franga, observava, que, 
"em conseqiiencia das mudangas ocorridas no mundo moderno, o ensino secun- 
dario abre-se a uma procura cada vez maior de j ovens e tera de satisfazer a uma 
crescente variedade de carreiras". 

No Brasil, faz-se imperiosa a necessidade de reexaminar, nas suas finalidades 
e nas suas estruturas, o ensino de segundo grau, e de adapta-lo racionalmente 
as exigencias da formagao do homem brasileiro e as necessidades da sociedade 
moderna. 

Cada meio e cada epoca tern seu proprio figurino pedagogico, na pessoa dos 
pais, parentes, conselheiros e mestres. Em todo seu con junto, a educagao, expres- 
sao de vida coletiva, que simplesmente a retrata. Mas, a partir de certo ponto, 
especializa-se criando instituigoes definidas, que sao as escolas, e os agentes pro- 
prios, que sao os professores. 

Uma outra razao, esta de ordem criteriologica e nao menos relevante, apresen- 
ta-se contra a aprovagao do projeto. Referimo-nos ao principio logico do otajeto 
formal das ciencias ministradas nos cursos de formagao de professores. 

De fato, num curso de Filosofia, onde as ciencias estudadas se diferenciam 
especificamente pelos seus objetos formais, mas que, dada a afinidade e a seme- 
Ihanga de objetos materials se entrelagam estreitamente, nao se compreende nem 
se justifica que, se venha a impedir um professor, diplomado em tal ou qual curso, 
o exercicio do magisterio das ciencias auxiliares ou afins, quando se sabe que, 
pelo curso ministrado ficaram eles suficientemente habilitados, atraves do estudo 
dos principios e dos fundamentos dessas disciplinas. 

Pelas razoes expostas, apesar do elevado aprego em que temos o ilustre autor 
da iniciativa e dos altos propositos que a inspiraram, somos de opiniao que o 
projeto, nao consultando aos reais interesses do ensino, deve ser rejeitado. 

£ o nosso parecer. 
Sala das Comissoes^ 13 de setembro de 1961. — Menezes Pimentel — Presi- 

dente — Jarbas Maranhao — Relator — Paulo Fender — Aloysio de Carvalho, ven- 
cido pelas razoes expostas em sessao. 

OFlCIO 

Exm.0 Sr. Presidente do Senado Federal. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia que me ausentarei do Pais 
para o desempenho da missao com que fui distingiiido pelo Governo da Republica, 
conforme autorizagao concedida pelo Senado. 

Sala das Sessoes, 19 de setembro de 1961. — Nelson Maculan. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Lobao da Silveira. 
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O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Senhor Presidente, Srs. Senadores, quando o 
ex-Presidente da Republica, Senhor Janlo Quadros, cogitou do fechamento de 
diversas estradas de ferro do Pais, sob a alegagao de deficitarias fui um dos que 
assomaram a tribuna do Senado para pleitear a manutengao da Estrada de Ferro 
Braganga, no Estado do Para. 

Na ocasiao, afirmei que aquela estrada cortava uma regiao cuja estrutura 
economica se baseia na agricultura, constituindo o seu fechamento verdadeiro 
crime contra a economia do meu Estado. Disse ainda que a sua recuperagao 
poderia ser conseguida atraves do reaparelhamento do material; e que os resul- 
tados em perspectiva sao muito diferentes da situagao atual, porque o panorama 
economico da regiao se esta transformando. 

Esses argumentos foram ta.nbem oferecidos pela Rede Ferroviaria Federal, 
na defesa da manutengao daquela ferrovia. . O : 

Varios pronunciamentos se fara no mesmo sentido se fizeram sentir nas 
duas Casas do Congresso Nacional e atraves do radio e da imprensa da capital 
do meu Estado. S. Ex.a nomeou, entao, um engenheiro paraense, porem idealista, 
que se propos a tarefa de, com a ajuda do Govemo Federal, recuperar a Estrada 
de Ferro de Braganga. Em poucos meses de administragao modificou-se de maneira 
sensivel o panorama financeiro da Estrada de Ferro a que me refiro. 

O atual Diretor, Dr. Filadelfo Machado da Cunha, encontrou a estrada com 
uma receita mensal de novecentos mil cruzeiros. Conseguiu em tres meses eleva-la 
para dois milhoes e duzentos mil cruzeiros, um acrescimo, portanto, de cento e 
cinquenta por cento, a atestar a eficiencia da sua administragao e a contestar a 
afirmativa daqueles que pugnavam pelo fechamento da Estrada, afirmando ser 
deficitaria, 

Nao.cornpreendo que estradas de ferro e companhias de navegagao maritima 
neste Pais possam ser deficitarias. Muitas vezes o sao pela falta de reaparelha- 
mento e de administragao, porque os fatos ai estao a desmentir aquela afirmativa. 

O Presidente da Companhia Forga e Luz do Para S.A., do meu Estado, Dr. 
Firmo Dutra, engenheiro dos mais competentes deste Pais, relatou-me um caso 
ocorrido no porto de Belem. Certa maquina destinada a referida Companhia, fora 
transportada em navio do Ldide Brasileiro pagando o frete de duzentos mil cru- 
zeiros. Chegando a capital do meu Estado, o navio teve que permanecer no porto 
durante vinte dias, tal a dificuldade encontrada para o desembarque da maquina. 
Vinte dias de estada de um navio no porto em nosso Pais representa, por dia, um 
prejuizo de duzentos mil cruzeiros, que perfaz um total de quatro milhoes de 
cruzeiros. Quer dizer, o transporte da maquina que produziu o frete de duzentos 
mil cruzeiros, acarretou ao Loide, so para o desembarque, a despesa de quatro 
milhoes de cruzeiros. 

Este exemplo atesta a falta de organizagao e de aparelhagem dos nossos portos, 
navios e ferrovias. Neste Pais, qualquer pessoa que compre um navio de pequeno 
calado, em quatro ou cinco anos fica rico, milionario. Se assim e, so a Nag an, o 
Governo Federal 6 que fica pobre, tem deficit nas suas empresas de navegagao 
ou ferroviarias? 

Prosseguindo no caso de que vinha tratando, quero dizer que assomo, hoje, 
a tribuna do Senado para pleitear do Govemo Federal, do Senhor Presidente da 
Republica, do Senhor Primeiro-Ministro ou do Sr. Minlstro da Viagao e Obras 
Publicas, a quern couber, a permanencia daquele Diretor frente a Estrada de Ferro 
de Braganga. Sou insuspeito para faze-lo, porque nao se trata de correligionario 
meu, mas adversarlo do meu Partido. Julgo, entretanto, que quando alguem admi- 
htstra bem e se conduz com eficiencia a frente de um servigo piibllco, deve ser 
mantido no cargo. Por este motivo, sou pela permanencia do atual Diretor da 
Estrada de Ferro de Braganga, que se conduziu com honestidade naquele posto, 
demonstrando, por outro lado, grande capacidade de trabalho. Nesta hora, quando 
encetamos um Governo de coalizao, nao podemos prescindir dos elementos capa- 
265, honestos e eficientes do Pais, A fillagao partid^ria nao nos deve preocupar 
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porque em primeiro lugar deve estar o bem coletivo, o interesse publico. For essa 
razao assume a tribuna do Senado com absoluta isengao de animo, a fim de 
pleitear a permanencia do meu adversario politico, engenheiro Filadelfo Ma- 
chado da Cunha, na diregao da Estrada de Ferro de Braganga, onde vem se con- 
duzindo com rara habilidade e tino administrativo. (Muito bem!) 

O SB. PBESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Lima 
Teixeira. (Pausa.) 

Nao esta presente. 
Tern a palavra o nobre Senador Afranio Lages. 
O SR. AFRANIO LAGES — Sr. Presidente, Senhores Senadores, acabo de 

envlar a Mesa dois requerimentos de informagoes, um ao Ministerio da Viagao 
e Obras Publicas e o outro ao Ministerio da Marinha. O primeiro diz respelto ao 
porto de Maceio, construido nos idos de 1934, se nao me falha a memoria, dotado 
de um cais em cortina de ago e com duragao prevista para 20 anos. 

De ha muito. nas duas Casas do Congresso Nacional vozes tem clamado pela 
reallzagao de obras de defesa do referido porto e ao mesmo tempo que ampliem 
suas instalagdes, possibilitando um melhor servigo ao prospero comerclo das 
Alagoas. 

No Primeiro Piano Portuario Nacional uma verba de Cr$ 332 milhoes foi 
reservada para servlgos de dragagem, a construgao de 300 metros de cais com o 
respectivo armazem, a recuperagao do cais existente e a aquisigao de novos equi- 
pamentos portuarlos e que seria empregada nos anos de 1959 a 1962. 

Acontece, porem, que os orgaos govemamentais se limitaram, ate hoje, a 
enviar para Maceio uma draga que nao pode realizar a dragagem porque a arela 
existente no fundo da enseada requeria aparelhamento de tipo especial e a 
construgao de dois armazens no contlnente. 

A draga logo depois regressou com a promsssa de que outra a substituiria 
e os armazens, apes a r do longo tempo decorrido, ainda estao em obras. 

Essa situagao de abandono do porto de Maceio nao se justifica, pois, 
apesar das deficiencias do transporte maritimo, esta ele colocado no Nordeste 
logo abaixo dos portos de Recife, Salvador e Fonaleza. 

Com uma safra de agucar de 5 milhoes de sacos, em grande parte exporta- 
dos para o estrangsiro o que requer seguranga para os navios de grande calado, 
com uma produgao de fumo apreciavel, cuja exportagao se fazia pelo porto 
de Salvador e agora se inicia pelo porto de Maceio, com safras avultadas de 
milho, feijao e arroz, com abundantes colheltas de cocos gragas a sua posigao 
de maior produtor da especie no Pais, com uma regular produgao de tecidos 
etc., Alagoas nao pode prescindlr de um porto. 

Houve epoca em que a SUDENE planejou para o Nordeste apenas 3 portos: 
Recife, Salvador e Fortaleza, relegando os demals a simples condlgao de anco- 
radouros. A grita que se levantou contra piano tao absurdo foi enorme e a 
SUDENE voltou atras. 

Assumindo o Ministerio da Viagao e Obras Publicas um nordestlno, um 
homem profundo conhecedor da regiao, os alagoanos exultaranv renascendo 
a esperanga de que, desta vez, o porto de Maceio teria os melhoramentos pro- 
metlck>s. 

Estao os orgaos de imprensa a noticiar, porem, que Sua Excelencia em 
declaragdes presiadas anunciara um programa de melhoria urgente em varios 
portos do Pais e o porto de Maceio nao figura entre tais portos. 

Oom o objetivo de restaurar a tranqiiilidde do comercio e dos produtores 
que vlvem sob a ameaga constante de um colapso na economla alagoana com 
a perda irreparavel daquela via segura para o escoamento das rlquezas que 
movimentam ou produzem, deixo aqul um angustioso apelo ao Ministro Vlrgi- 
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lio Tavora para qua inclua, em carater prioritario, no seu programa a execu^ao 
dos melhoramentos do porto de Maceio. 

O outro requerlmento, Sr. Presidente, prende-se a Escola de Aprendizes 
Marinheiros, cuja construgao foi iniciada na Capital alagoana ha quase dez 
anos pelo Ministerio da Marinha e que vive a aguardar a conclusao de suas ohras. 

A Uniao despendeu nessa obra somas vuitosas. Os edificios ja se encon- 
tram de pe e cobertos, restando apenas o necessario acabamento. Suspensas 
as obras, ha alguns anos, faz pena que tanto dinhelro gasto pela Nagao corra 
o risco de perder-se se a parallsa§ao coniinuar por mais algum tempo. 

DIrijo, portanto, desta tribuna um apelo ao Senhor Ministro da Marinha 
para que inclua no seu programa de trabalho a conclusao das obras da Escola 
de Aprendlzes Marinheiros de Maceio e Sua Excelencia, se atender ao apelo 
podera ter a certeza de haver prestado um inestimavel servigo a gloriosa Mari- 
nha do Brasll, resguardando ainda um valioso patrimonio nacional. Era o que 
tinha a dizer. (Muito bcm!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador 
Jefferson de Aguiar. 

O SR. JEFERSON DE AGUIAR — Sr. Presidente, desejo consignar nos Anais 
do Senado Federal o pasar e a malancolica impressao que tive ao tonrnr conhe- 
cimento de que o Governo turco executou tres Ministros do Governo extintos, 
depois da vitoria da ditadura militar que hoje dirige a Nagao amlga. Formulo 
esta manifestagao de tristsza e melancolica apreciagao porque a revolucao vito- 
riosa, posterlormente, foi assistida por 'mim, em Istambul e Ancara, quando 
ali estive depois de participar da Reuniao Interparlamentar de Atenas. Apre- 
ciei .odes os fatos historlcos desenrolados quando os populares se amotinaram 
em prol das forgas oposicionistas turcas que lutavam pela deposigao do Gover- 
nador Adnam Mendsres, cujas atltudes frontalmente contrarias a Constituigao 
e as Leis nao poderiam merecer o sufragio do povo turco. 

Naquela oportunidads, justamente no dia em que cheguei a Istambul, foi 
deflagrada a resistencia popular, contra o Governo Menderes e do Presidente 
Bayard. No Ho'.el Hilton ainda tive ensejo de ver as massas estudantis, apoia- 
das pela mslhor representagao do povo turco, em manifestagoes de rua contra 
o Governo Menderes. 

A reagao do Governo turco entao nao se fez esperar, permanecendo nas 
ruas, de vinte em vinte metros, soldados armados de baionetas caladas e fuzis 
enquanto em todas as encruzilhadas patrulhas de tanques de guerra discipll- 
navam a populagao. 

Depois de regressar de Ancara, onde estive hospsdado na Embaixada do 
Brasll, foi-me dado assistir um sitlo que em parte alguma se poderia confi- 
gurar: coda a populagao da cidade de Istambul retida nos seus lares, proibida 
de sair as ruas por determinagao do Governo turco, numa reagao desaprovada 
pelos representantes das potencias ocidentais. 

Sei eu que aconselharam o Ministro Menderes a pacificar a oposigao, num 
entendimento capaz de por termo aquelas violencias e divergencias politicas de 
que nas melhores cidades da Turquia foram palco naqueles cinco dias que passei 
no pais amlgo. 

Nao obstante os excessos praticados pelo governo anterior, que fomentaram 
e justiflcaram a reagao popular e autorizaram sis forgas armadas a dar o golpe 
de estado, ningu^m no Brasil, admite a pena capital, maxime quando aplicada 
depois de muito tempo decorrldo, e, a meu ver, paciflcada a populagao ante a 
disciplinadora atitude assumida pela Junta Militar que tomou conta do poder 
da Turquia. 

O Sr. Gilberto Marinho — Permlte V. Ex.ft um aparte? 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Com multa honra. 
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O Sr. Gilberto Marinho — Os juizos que V. Ex.a ora formula a propdsibo 
da execugao de Menderes e de outros Ministros do antigo regime nurco, fazem 
de imediato acudlr ao nosso espirito a consideracao de que constitui realmente 
um motive de orgulho para o povo brasiieiro ter saido da gravissima crise 
que recentemente o afligiu, das mais cruciantes da sua agitada Historia, sem 
o menor derramamento de sangue, sem expatriagoes, sem cassagao de direitos 
politlcos. Tal miraculoso resultado se deve a maturidade poiitica do nosso 
povo, ao seu fervoroso sentimento civico, ao seu indesviavel devotamento as ins- 
tituigoes democraticas, que ele defendeu e preservou a despeito de todas as 
incertezas e angustias e, acima de tudo, a sua fe sem vacilacoes na destina- 
gao historica da Patria. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Agradego o excelente aparts de V. Ex.® 
O Sr. Pedro Ludovico — Da-me V. Ex.a licenca para um aparte? 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Prazeirosamen.e! 
O Sr. Pedro Ludovico — Os que executaram os Ministros turcos ainda os 

acusaram de desonestidade no trato da coisa piiblica, afirmando que havlam 
enrlquecido nessa adminlstragao. Hoje, porem, um caso ainda mais grave se 
verlfica na Turquia, segundo 11 numa revista europeia: e que algumas pessoas, 
tendo injuriado a estatua de Ataturk e o busto de Kemal Pacha, foram fuzi- 
ladas exclusivamente por isso. Nao e so a questao poiitica que determlna a 
pena de morte, pois ali se mata ate por simples desrespeito a estatuas. Pelo 
menos tres pessoas foram executadas, sob essa acusagao. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Tern V. Ex.a toda razao. Os excesses 
pratlcados sao irreparaveis. A pena de morte rmpoe silencio eterno e pune os 
famillares dos que foram eliminados por motives passionals, no auge de crise 
poiitica que nem sempre admite a equanimidade fundamental aos julgamsntos 
dos que sao submetidos as dscisoes de Tribunals de Excegao. 

Verificamos que a penalidade imposta aos ex-Ministros turcos nao pods 
merecer a aprovagao da Nagao brasileira. Somos pacificos, mas dentro daqueles 
princxpios viris de dlgnidade e exaltagao patri6:ica que nao pormitem em qual- 
quer epoca ou oportunidade, excesses prejudiciais a familia brasileira. Por isso 
mesmo venho a tribuna manifestar a melancolia de que me acho possuido, ante 
a terrivel punigao aqueles que, em determinado momento, teriam praticado 
deslizes. Nao entro na apreciagao dessas praticas, nem me cabe tampouco, 
como representante de um pais soberano e livre, apreciar o que tenha ocorrido 
em outras nagoes. Mas, desejo, como representante dos melhores sentimen- 
tos humanitarios, manifestar minha desaprovagao, como a de toda a Nagao 
brasileira, creio eu, as demasias praticadas em nome e por conta de excesses 
que teriam sido cometidos no passado. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Pois nao! 
O Sr. Fernandes Tavora — Essa melancolia de V. Ex.a em verdade tambem 

e a minha, porque eu, como todos nos, homens civilizados, lamsntamos que 
a Turquia, que julgavamos na senda da verdadelra civilizagao, desde a sutaida 
ao poder de Kemal Ataturk, voltou agora aos excesses indignos de um povo 
adiantado. Por consegulnte, nos, que amamos a civilizagao e pugnamos pelos 
princxpios da verdadeira fraternidade humana, ficamos profundamente melan- 
colicos quando vemos um povo, praticar atos dessa natureza, aberrantes da 
civilizagao ocidental. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Agradego o aparte de V. Ex.a 

Contudo, deve ser acentuado que o Governo turco teve o merito de corautar 
as penas impostas a outros acusados, e melhor seria que tivesse adotado o 
mesmo procedlmento era relagao a todos, para que nao tivessemos ds lamentar 
a execugao de tres Mim'stros, como reparagao sangulnolenta, que nao pode ser 
obtida atraves da pena de morte. Com efeito, alegando que o ex-Presidente 
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Bayard, com 77 amos de idade, nao podia, p-sla lei turca, ser submetido a pena 
de enforcamento, comutaram-lhe a pena para prisao perpetua, o mesmo fazen- 
do com outros, acusados tao culpados quanto os que foram executados, numa 
excegao evidentemente condenavel. 

Sr. Presidente, espero que a Nagao turca, cujo povo glorioso nao estara 
admitlndo a pena de morte, mas, ao contrario, transformando em martires 
aquelss que a junta militar procurou expungir da realidade turca, vira a conde- 
nar os seus executores. E pego a Deus que aqueles que executaram Menderes 
e os Ministros das Relagoes Exteriores e das Finangas, nao venham a padecer, 
numa outra emergencia, dentro da area politica, a mesma pena de enforca- 
mento, que vira a ser ssmpre condenada pelo povo brasileiro, que repudia a 
pena de morte e banimento. 

Igualmente, protesto semelhante deve ser langado nos Anais do Senado, contra 
o verdugo de Cuba, que continua a dar um banho de sangue na Nagao amiga, 
a titulo de reprimir a agao de revolucionarios e inimigos seus, ex-aliados de ontem, 
que o elevaram ao poder. 

For isso, condenando o Governo turco, reitero as manifestagPes anteriores que 
aqui teve contra Fidel Castro que prossegue na agao sangiiinaria que envergonha 
as Nagoes latino-americanas, trazendo a consideragao do mundo sua agao nefasta 
e permanente a frente do Governo cubano, com o intuito declarado de oprimir, 
impondo o comunismo deletPrio a uma Nagao que foi, ha algum tempo, terrivel- 
mente tiranizada por Fulgencio Baptista e, hoje, pelo seu alegado libertador, Fidel 
Castro. 

Estes os meus protestos, e manifestagoes perante o Senado da Republica 
contra aqueles que nao oonhecem os principios cristaos e se esquecem de atender 
aos mais comesinhos interesses da Humanidade. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Gil- 
berto Marinho. 

O SR. GILBERTO MARINHO — Sr. Presidente, desisto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Lima 

Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Senhor Presidente, fomos, ontem, surpreendidos 

pela infausta notfcia do desaparecimento, em condicoes trdgicas. do Secretario- 
Geral da Organizagao das Nagoes Unidas, Sr. Dag Hammarskjold. 

Em 1956, em companhia do Vice-Presidente da Republica, Sr. Joao Goulart, 
tivemos ensejo de visitar os Estados Unidos da America do Norte, a convite do 
Vice-Presidente Senhor Richard Nixon, e em la chegando, acompanhados pelo Em- 
baixador Freitas Valle, tivemos a feliz oportunidade de conhecer o Secretario- 
Geral da ONU. 

Confesso a V. Ex.a, Sr. Presidente, ter sido magnifica a impressao que nos 
causou, nao obstante as informagoes que i£ haviamos obtido do Embaixador Frei- 
tas Valle, sobre a capacidade, a operosidade e o dinamismo do Dag Hammarskjold. 

Secretario-Geral da ONU por mais de oito anos desaparace ele aos 56 anos 
de idade, deixando o mundo, preocupado com as dificuldades da sua substituigao 
no importante cargo, indiscutivelmente do maior relevo naquela grande Assembliia. 

Dizem os jornais, baseados nas declaragoes de um sobrevivente, que o sinistro 
ocorreu quando o aviao sobrevoava a Rodesia, com destino a Catanga, onde o 
Secretario-Geral no cumprimento das missoes que costumava desempenhar, pro- 
curaria solucionar problemas resultantes de divergencies ali verificadas. 

fi natural, que neste instante, se preste — e o Senado especialmente — home- 
nagem a memdria da Dag Hammarskjold, de fato uma das maiores figuras da 
Organizagao das Nagoes Unidas. 

Sr. Presidente, quando o mundo atravessa fase das mais dificeis, e com pro- 
blemas a primeira vista insoluveis, e natural que os paises componentes daquela 
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Organizacao conjuguem eslorgos na escolha do sucessor de Dag Hammarskjold, 
que deixou naquela organiza^ao mondial o tra?o marcante da sua personalidade. 

O Sr. Afranio Lages — Permite V. Ex.B um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Afranio Lages — Vossa Excelencia deve saber que a substltuigao dessa 

grande figura que o mundo acaba de perder, o Secretfirio-Geral das Natjoes Unldas, 
suscitara, naquela organizagao uma luta, renhida. Os palses da Cortina de Ferro, 
tendo a frente a Russia Sovi^tica, hd muito se batem no sentido de que a Secre- 
taria Geral da ONU seja substituida por um triunvirato integrado por elementos 
do Grupo das Nagoes Ocidentais da Cortina de Ferro e dos chamados Paises 
Neutros. Podemos assim aquilatar o prejuizo enorme que nao somente a ONU, — 
mas todo o mundo sofrem com a perda irreparavel desse grande cidadao, cong- 
nominado, com muita razao, Embaixador da Paz. £ o segundo sueco a perder a 
vida em beneficio da causa da humanidade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito agradego o aparte do nobre colega, Senador 
Afranio Lages. 

Aventa-se, Sr. Presldente a hipdtese de o Brasil ocupar posigao de tao alto 
destaque, em consequencia dc um fator que nos poderd conduzir a tanto: a nossa 
independencia em relagao aos diversos blocos que compoem aquela grande assem- 
bl^ia mundial. 

Nao fossem as circunstancias que ocasionaram a ultima crise nacional — da 
qual felizmente nos saimos muito bem — a esta altura, o Brasil talvez pudesse 
prestar o seu concurso na escolha do future secretdrio da ONU, ou entao ver 
um representante do nosso Pais indicado para esse posto, em virtude da nossa 
posigao intemacional Ihe granjear a confianga de todos os blocos que compoem 
a ONU, mesmo dos grupos em cheque. 

Neste instant*, Sr. Presidente, devemos homenagear a memdria do eminente 
cidadao que tantos servigos prestou k paz mundial. No seu alto posto deu ele 
provas constantes de capacidade de operosidade e do esplrito elevado que o ani- 
mava, grangeando a confianga de todos os paises, sob a bandeira da paz e da 
concdrdia universal. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Em reconhecimento aos servigos extraordindrios 

prestados h causa da paz pelo ilustre sueco que acaba de desaparecer tao tragi- 
camente, os homens que representam hoje, no mundo inteiro, a bandeira de llber- 
dade e da dignidado humana, tern os seus coragdes de luto ante essa desgraga 
que atinge nao sd a Sudcia como as demais nagoes. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, incorporo ao meu discurso o opor- 
tuno aparte do nobre Senador Fernandes Tdvora, que traduz perfeitamente o 
momento de angiistia e de diflculdades por que passam os que compdem aquela 
grande assembldia, a Organizagao das Nagdes Unidas. 

Muito dificil serd o preenchimento da vaga aberta com o desaparecimento 
dessa figura excepcional de sueco. 

„ defender a paz mundial. ele deu provas de que o posto de SecretArio- 
ueral da ONU se apdia na confianga geral dos povos e no espirito de fratemldade 
universal. E porque possuia este e soube cativar aquela, permaneceu por longo 
penodo nessa fungao elevada. 6 

Como Lider, em exercicio da Maioria desta Casa, e em nome dessa Maioria, 
sr. Presidente, presto aqui uma derradeira homenagem A figura extraordinAria 
desse eminente cidadao do mundo — Dag Hammarskjold. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Vao ser lidos dois requerimentos do 

nobre Senador Afranio Lages. 
Sao lidos e deferldos os seguintes requerimentos. 
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REQUERIMENTO N.® 372, DE 1961 

Brasilia, 19 de setembro de 1961 
Senhor Presidente: 
Requeremos, nos termos do Regimento em vigor, sejam solicitadas ao Exce- 

lentissimo Senhor Ministro da Viagao e Obras Publicas, as seguintes informagoes: 
a) se no Piano Portudrio Nacional estao incluidos melhoramentos no porto 

de Maceid, Alagoas; 
b) em caso afirmativo, quais os melhoramentos previstos e a data em que 

terao inicio; 
c) quais os motives que vem retardando a execugao de obras no porto de 

Maceid, obras incluidas no 1.° Piano Portudrio Nacional; 
d) se esse Ministerlo tern conhecimento das condigoes precarissimas do porto 

de Maceid e da necessidade de obras urgentes para a recuperagao do cais exis- 
tente e dragagem da bacia. 

Plenario, 19 de setembro de 1961. — Afranio Lages. 

REQUERIMENTO N.® 373, DE 1961 

Brasilia, 19 de setembro de 1961 
Senhor Presidente: 
Requeremos, nos termos do Regimento em vigor, sejam solicitadas ao Exce- 

lentissimo Senhor Ministro da Marinha, as seguintes informagdes: 
a) quanto despendeu a Uniao nas obras de construgao da Escola de Apren- 

dizes Marinheiro do Pontal de Barra em Maceid, capital do Estado de Alagoas; 
b) desde quando se acham paralisadas as obras e quais os motives que de- 

terminaram a paralisagao; 
c) se o Ministdrlo programou para o exercicio de 1962 a conclusao das refe- 

ridas obras; 
d) qual o valor das verbas necessarias para o custeio do termino das citadas 

obras. 
Plenario, 19 de setembro de 1961. — Afranio Lages. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Vai ser lido requerimento subscrito 

por vdrios Srs. Senadores. 
fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.® 374, DE 1961 

Com fundamento no art. 214, n.0 6, do Regimento Intemo, requeremos a 
insergao em ata de um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Dag Hjalmar Agne 
Carl Hammarskjold, Secretdrlo-Geral da Organizagao das Nagoes Unidas, vitimado 
em recente desastre aviatdrio que emocionou todo o universe. 

Sala das Sessoes, 19 de setembro de 1961. — Jefferson de Aguiar — Afranio 
Lages — Luis de Mattos — Dix-Huit Rosado — Guido Mondin — Menezes Pl- 
mentel — Lopes da Costa — Coimbra Bueno — Joao Arruda — Ovidio Teixeira 
— Lima Teixeira — Femandes Tavora — Lobao da Silvelra — Daniel Krieger 
— Cunha Meiio — Caspar Velloso. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra, para encaminhar a 
votagao do presente requerimento, o nobre Senador Daniel Krieger. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Senhor Presidente, Srs. Senadores, em nome da 
representagao udenlsta nesta Casa, associo-me is justas homenagens que o Senado 
da Republica presta a memorla do Secretarlo Executlvo das Nagoes Unidas, 
morto no cumprlmento do dever. 
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Era Dag Hammarskjold uma Individualidade privileglada no seus Pais, onde 
desde os albores de sua mocidade teve atuaQao destacada.^ Depois, representante 
na Organlzacao das NaQoes Unidas, foi al^ado, pela votagao dos seus Pares, ao 
cargo de Secretario, no qual sempre se houve com energia, com desassombro, 
destemor e clarividencia, procurando servir a paz, que e a suprema aspiracjao 
daquele organismo. 

Morreu, Sr. Presidente, quando procurava manter unida uma Nagao que alvo- 
recla para a Liberdade. Nesta hora, nada mais devemos senao repetir aquelas 
palavras dos anjos, que sao a sintese de sua vida: "Gloria a Deus nas alturas, 
e paz na terra aos homens de boa vontade". (Muito bem!) 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Sr. Presidente, peso a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Jef- 

ferson de Aguiar. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAr — Senhor Presidente, por delegagao expressa 

do ilustre Lider do Partido Social Democratico, devo manifestar a concordancia 
e a solidariedade do meu Partido ao voto que submeti a decisao e aprovagao do 
Senado Federal. 

Quando requeri o voto de pesar que devera ser conslgnado em decorrencla 
da morte traglca de Dag Hammarskjold, Secretario da Organlzagao das Nagoes 
Unidas, num desastre de aviagao ocorrido nas proximidades da Rodesia, pro- 
curava interpretar o pesar todo o mundo pela perda irreparavel de um dos mais 
Jidimos representantes do Ocidente, na politica internaclonal que se deflagra no 
mundo modemo. 

Dag Hammarskjold sempre manifestou aquela mesma tendencia de solidarie- 
dade humana que as Nagoes Unidas cumpria executar atraves da politica inter- 
naclonal de solidariedade e de amparo, de assistencla e de protegao em todo o 
mundo. A Organizagao das Nagoes Unidas encontrava-se nesse momento em ter- 
riyel situagao na Africa, em virtude da luta deflagrada entre Catanga e o Congo 
ha pouco emancipado da Belglca. As lutas travadas naquelas regioes da Africa 
tomaram indispensavel a ida de Dag Hammarskjold a Leopoldvllle e a Elisa- 
bethville para impedir o prosseguimento da luta entre as forgas da ONU e as 

de T.C. Lombe. No entanto, quis p destino que ele nao ultimasse as 
providenclas que adotara para a tregua que se fazia necessdria a paz intema do 
Congo, impedindo o prosseguimento de uma luta que poderia trazer conse- 
quencias funestas para a paz mundial. 

For consegulnte, a manifestagao de pesar requerida constltui um preito de 
saudade e homenagem justa aquele que tan to fez pela Paz mundial e pela coe- 
xlstencia social dentro dos termos mais lidimos das expressoes a que me refiro. 

Dag Hammarskjold mereceu a gratidao de todos os povos do mundo, e o 
Senado Federal interpreta essa gratidao e manifesta a sua saudade. 

O Partido Social Democratico assegura a sua solidariedade e da o seu apoio 
nao so ao voto de pesar requerido, como a que se enderece a ONU a manifestagao 
do Povo brasileiro pela perda irreparavel de Dag Mammarskjold. (Muito bcml) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votagao o requerimento. (Pausa.) 
Os Senhores Senadores que o aprovam, quelram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
EstA aprovado. 
A Mesa associa-se as manifestagoes de pesar tributadas na sessao de hoje 

a Dag Hammarskjold, emlnente figura intemacional que tomba a servlgo do ideal 
do grande Parlamento do Mundo — a ONU. 

As homenagens do Senado serao transmltidas por telegrama a Organizagao 
das Nagoes Unidas. 

Sobre a Mesa projeto de lei proposto pelo nobre Senador Gilberto Marinho. 
£ lido e apoiado o segulnte 
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: ; - PROJETO DE RESOLUCAO r /:■ 
N.0 45, DE 1961 

Dispoe sobre o encaminhamento de reclamagoes relativas ao nao 
cumprimento de prazos. 

Art. 1.° — As reclamagoes formuladas por funcionarios do Senado, que visem 
ao cumprimento de prazos legalmente estabelecidos para despachos e decisoes 
sobre materia de seu interesse, serao encaminhadas, diretamente pelos interessa- 
dos, ao Diretor-Geral da Secretaria do Senado, e por este remetidas a Comissao 
Diretora, no prazo improrrogavel de 5 (cinco) dias, contados do seu recebimento. 

Paragrafo linico. A Comissao Diretora verificada a procedencla da recla- 
magao, responsabilizara a autoridade que houver dado causa ao retardamento, 
aplicando-Ihe a penalidade cabivel na especie. 

Justificagao 
Sao numerosos os fatos que chegam ao nosso conhecimento, de requerimentos 

de funcionarios que ficam retidos, sem solugao, durante meses, nesta ou naquela 
Diretoria desta Casa. 

Ora, com a reorganizagao dos servigos da Secretaria do Senado e com a 
nomeagao de numerosos funcionarios para o seu Quadro, nao mais se justifica 
que petigoes dos servidores, sustentando interesses legitimos, permanegam, inde- 
flnidamente, nas Diretorias. m 

O projeto que ora apresentamos, possibilitando a Comissao Diretora, por 
provocagao dos interessados, elidir essas anomalias, corrige, portanto, uma omis- 
sao do Regulamento. 

Sala das Sessoes, 19 de setembro de 1961. — Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esgotada a bora do expediente (Pausa.) 
Estao na Casa 29 Srs. Senadores — numero insuficiente para se proceder a 

votagao das materias em pauta, na Ordem do Dia., 
Nao ha mais oradores inscritos. 
Vou encerrar a sessao, designando para a de amanha a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votagao, em discussao preliminar, do Projeto de Lei do Senado n.0 12 de 
1961 (de autoria do Sr. Senador Nelson Maculan), que altera a Lei n.0 1.779, de 
22 de dezembro de 1952, que criou o Institute Brasileiro do Cafe e da outras 
providencias (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, de 1961, aprovado 
na sessao de 13 do mes em curso), tendo Pareceres: da Comissao de Constituigao 
e Justiga, favoravel com a emenda que oferece (n.0 1-CCJ); da Comissao de 
Economla, favoravel ao projeto e a emenda n.0 1-CCJ e oferecendo a emenda 
n.0 2-CE; da Comissao de Servigo Publico Civil, favoravel ao projeto e as 
emendas n.0s 1-CCJ e 2-CE e oferecendo a de n.0 3-CSPC; de Finangas, favoravel 
ao projeto e as emendas. 

2 
Eleigao da Comissao Especial que devera dar Parecer sobre o Projeto de 

Emenda a Constituigao n.0 6, de 1961, originario da Camara dos Deputados, 
(n.0 1, de 1951, na Casa de origem), que institui nova discriminagao de renda 
em favor dos Municipios brasileiros. 

Eleigao da Comissao Especial (de 5 membros) criada em virtude do Reque- 
rimento n.0 350, de 1961, da Comissao de Constituigao e Justiga, aprovado na 
sessao anterior, a fim de examinar os documentos que instruiram o Projeto de 
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Resolugao n.0 5, que fixa e determlna os llmites entre os Estados do Espirito 
Santo e Minas Gerais, ao norte do Rio Doce. 

4 

Votagao, em dlscussao linica, do Requerimento n.0 371, de 1961, do Sr. Senador 
Afranio Lages, solicitando nos termos do art. 49 da Constltuigao e do art. 40 
do Regimeto Intemo, autorizaqao para participar da Delegagao do Brasll k XLI 
Assembleia da Organlzaqao das Naqoes Unldas (com parecer favoravel da Comls- 
sao de Relagoes Exteriores). 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 15 horas e 30 minutos.) 



165.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 20 de setembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Cunha Mello — Lobao da Silveira — Remy Archer — Leonidas 

Mello — Mathlas Olympic — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — 
Menezes Pimentel — Dix Hult Rosado — Salviano Lslte — Afrimio Lages 
— Heribaldo Viana — Ovidio Teixeira — Lima Telxeira — Ary Vlanna 
— Jefferson de Aguiar — Arlindo Rcdrigues — Caiado de Castro — 
Gilberto Marinho — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludo- 
vlco — Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Lopes da Costa — Caspar 
Velloso — Daniel Krieger — Guido Mondin, (28). 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
redmento de 28 Srs. Senadores. Havendo numero legal, esta aberta a sessao. 

Val ser llda a ata. 

O Sr. 2.0-Secretario precede a leitura da ata da sessao anterior, que, 

posta em dlscussao, e sem debate aprovada. 

O Sr. l.0-Secretarlo da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER N" 548, DE 1961 

Da Comissao de Eeonomia, sobre a Mensagem n.0 39, de 1961, do 
Sr. President® da Republica, submetendo a aprova^ao do Senado Federal 
a escolha do Dr. Vicente de Prulo Galliez, para membro do Consclho 
Nacional de Eeonomia. 

Relator: Sr. Fausto Cabral. 

Com a presente Mensagem, n.0 39, de 16 de janeiro de 1961, o Sr. Presiden- 
te da Republica submete a aprova?ao do Senado Federal, nos termos do art. 205, 
da Constituiqao, a escolha do Dr. Vicente de Paulo Galliez para membro do 
Conselho Nacional de Eeonomia. 

Sem que o Senado houvesse dellberado sobre a referlda indicaqao, o Chefe 
do Governo envlou a esta Casa, a Mensagem n.0 45, de 2 de fevereiro deste ano, 
na qual soliclta seja tornada sem efeito a Mensagem anterior, sob o funda- 
mento de pretender reexaminar a escolha de que era objeto. 

Diante do exposto, requeremos o arquivamento da mat^rla, na forma regi- 
mental. 

o parecer. 

Sala das Comlssoes, 24 de agosto de 1961. — Caspar Veiloso, Presidente — 
Fausto Cabral, Relator — Alo Guimaraes — Dei Caro — Lobao da Silveira — 
Nogueira da Gama. 
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PARECER N.0 549, DE 1961 
Da Comissao Diretora, sobre recurso oferecido por Deusdedlth de 

Araiijo Silva, Ajudante de Porteiro, PL-7, a decisao que indeferiu seu 
Requertmento de 2 de maio de 1961, solicftandio aposentadoria, nos 
termos do artigo 345, item IV, da Resolugao n.0 6-60 e mais os benefi- 
cios da Lei n.0 283, de 1948. 

Relator: Sr. GUberto Marinho. 
Deusdedith de Araujo Silva, Ajudante de Porteiro, PL-7, requereu, a 2 de 

maio do corrente ano, Ihe fosse concedida aposentadoria, nos termos do art. 345, 
item IV da Resolucao n.0 6 de 1960 e, mais, com os beneficlos da Lei n.0 288, de 
1948. 

2. A Diretoria do Pessoal, examinando o parecer declara: 
"Em face do exposto, cabe ao requersnte ser aposentado, no cargo de 

Chefe de Portaria, como o foram os que se acharam nas mesmas condigoes." 
3. O Sr. Diretor-Geral, concordando com a opiniao da Diretoria do Pessoal, 

submeteu a materia a apreciacao da Comissao Diretora. 
4. Esta Comissao, em reuniao de 31 de maio, na conformidade do parecer 

do eminente Relator, Senador Cunha Mello, indeferiu o Requerimento. 
Disse o ilustre Relator; 
"A Diretoria do Pessoal, opinando pelo deferimento do pedido, na informa- 

gao de fls. e no seu parecer, contou irregularmente o tempo de servigo do 
requerente, em Brasilia." 

E aduziu: 
"A Resolucao a que se refere o Parecer (n.0 9, de 1960) que autoriza a conta- 

gem de tempo de servico, em Brasilia, depois de 2 (dois) anos e, somente, de 
2 anos, e nao mais de 2 anos. 

O tempo de servico do requerente, contando um ano de servico, em Brasilia, 
em dobro, foi equivoco, nao tern fundamento legal." 

5. Achou, assim, esta Comissao, em seu pronunclamento anterior, ter sido 
contado irregularmente em dobro o tempo de servigo prestado em Brasilia pelo 
requerente, motivo por que indeferiu o Requerimento. 

6. Nao concordando com a decisao denegatoria, dela recorre o Sr. Deus- 
dedith de Araujo Silva, e o faz nos devidos termos alegando, em razao de seu 
pretense direito: 

a) que antes de 21 de abril de 1960, contava 30 anos de efetivo exercicio 
sem levar em conta 3 periodcs de licenga especial, o que Ihe dava, para efeito 
de aposentadoria, o total de 33 anos de servico; 

b) que a Resolugao n.0 9, de 1960, em seu artigo 2P, dispoe: 
"Art. 2.° Serao computados em dobro, para efeito de aposentadoria, os 2 

(dois) primeiros anos de efetivo exercicio em Brasilia, contados a partlr da 
data da instalagao, ali, do Congresso Nacional;' 

c) que a vantagem acima referida foi limitada ao maximo de dois anos 
porque o Senado julgou que esse seria o periodo de maior dificuldade para adap- 
tagao do seu funcionarlo na nova capital; 

d) que essa limitagao nao implica em negar-se o mmimo (ou o menos), mas, 
sim, o mais; 

e) que, a nao interpretar-se desse modo, a norma seria inocua para os 
que precisassem, a data da mudanga, de menos de 2 anos de efetivo exercicio; 

f) que e evidente ter a Resolucao nP 9-60 fixado, apenas, os limites do 
periodo a ser contado em dobro para efeito de aposentadoria — 21 de abril de 
1960 a 21 de abril de 1962; 
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g) que o tempo de servi^o publico e necessariamente apurado em dias, 
segundo as boas normas da tecnica administrativa; 

h) que a decisao denegatoria e, data venla inconstitucional, de vez que, 
diante de uma lei geral dlscrimina taxativamente, em prejuizo de terceiros, 
excluindo-os dos beneficios legais: e 

b) que, assim, o Requerente, por ja contar 35 anos de servigo publico, estava, 
por forga de exclusiva interpretagao administrativa, afastado do imperio legal. 

7, Procedem, em nosso entender, as razoes apresentadas pelo postulante 
em seu recurso. 

Efetivamente a Resolugao n.0 9, de 1962 que mandou computar em dobro, 
para efeito de aposentadoria, os 2 primeiros anos de efetivo exercicio em Brasilia, 
contados a partir da data da instalagao, ali do Congresso Nacional, nao espe- 
cifica que a contagem de tempo de servigo se faga somente depois de 2 anos. 

O que o legislador quis na Resolugao em aprego, ao contar e-m dobro o tempo 
de servigo do servidor, durante o periodo de 21 de abril de 1960 a 21 de abril de 
1961, foi dar, a cada dia de trabalho do servidor transferido para Brasilia, d 
valor de dois dias, de maneira que dentro desse espago de tempo, um dia valendo 
dois dias, um mes valendo dois meses, no fim ou seja a 21 de abril de 1962, dois 
anos valessem quatro anos. 

Dessa maneira, no periodo compreendido entre 21 de abril de 1960 a 21 de 
abril de 1962, cada dia de servigo efetivo valendo dois dias, e claro que compu- 
tando em dobro o seu tempo, o funcionario que viesse, antes de 21 de abril de 
1962 a contar 35 anos de servigo efetivo, estaria em condigoes legais de requerer 
a sua aposentadoria. 

Nao fora assim, isto e, se so contasse o tempo de Brasilia em dobro depois de 
vencidos os dois anos de efetivo exercicio nesta capital, o funcionario que viesse 
para ca a 21 de abril de 1962, estaria com 37 anos, e desse •modo, nenhum bene- 
ficio auferiria da Resolugao, ficando em paridade de condigoes com os que, na 
mesma data de 21 de abril de 1960, para aqui viessem com apenas 21 anos de 
servigo, os quals, em 21 de abril de 1962, contaria 35 anos, estando, portanto, habi- 
litados a aposentado. 

9. Diante do exposto, opinamos pelo deferimento do recurso, e, portanto, 
pela arnparagao ao Requerente, da aposentadoria, nos termos solicitados, para o 
que oferecemos o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUQAO N.0 46, DE 1961 

Artigo linico. E aposentado, nos termos do art. 191, §§ 1° e 2°, da Consti- 
tuigao, combinado com o art. 345, item IV da Resolugao n.0 6, de 1960 e do art. 5.° 
da Lei n.0 288, de 1948, no cargo de Chefe de Portaria, FL-8, do Senado Federal, 
o Ajudante de Porteiro, Padrao PL-7, Deusdedith de Araujo Silva. 

Sala das Comissocs, 20 de agosto de 1961. — Moura Andrade, Presidente — 
Gilbert© Marinho, Rclator; — Mathias Olympic — Guide Mondim. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
v!) Ha oradores inscritos. 

Tern a palavra o nobre Senador Jefferson de Aguiar. 

SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Senhor Presidente, preocupado com a apli- 
cagao e a execugao do regime parlamentarista no Brasil, instituido pela Emenda 
Constitucional n.0 4, de setembro corrente, desejo a constituigao de Comissao 
Especial que deverd elaborar a reforma regimental, adaptando a lei interna do 
Senado as novas exigencias do regime e, especialmente, reexaminando a refe- 
rida Emenda, para que se possa fortalecer o Senado que, irrecusavelmente, foi 
Pfejudicado has suas atribuigdes institucionais com a reforma a que me refiro', 
decorrente a crise politico-militar que acabamos de ultrapassar. 
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No regime parlamentarista nao se pode admitir outra representagao que nao 
seja a das assemblelas populares, e essa reforma mais se afinara com as restri- 
Coes e contencoes de ordem ideologica, para que marcada flque a posigao de cada 
grupo politico em torno da constituigao do Gabinete que representara, quanto 
possivel uma ideologia e uma ordem programatlca e jamais as postulagoes de 
ordem regional ou imposigoes de ordem politica que possam deflulr das influen- 
cias pessoais e egoisticas dos grupos ou de quaisquer pessoas que tenham domi- 
nante influencia no governo. 

No entanto, segundo minha opiniao pessoal, o parlamentarismo que se insti- 
tuiu no Brasil, talvez por decsconhecimento da indole especial do governo que se 
estabeleceu e como conseqiiencia natural da crise que terminou ha pouco, esta 
inserido mais no regime presidencialista do que no da organizagao parlamentar. 

Adotando-se, como se adotou de certa maneira, o parlamentarismo ingles, 
com um Chefe de Gabinete que se afinara perfeitamente com as postulagoes 
decorrentes dos dois partidos que dominam a Inglaterra, o Partido Trabalhista e 
o Partido Conservador, todavia essas influencias dominantes, dos multiplos parti- 
dos em que se divide o agrupamento politico neste Pais, nao admite o engranza- 
mento do governo de gabinete com a influencia do Executive, que deve ser 
marcado pelas determinagoes das assembleias que orientam e dominam as deter- 
minagoes governameltais. 

Ha bem poucos dias li obra interessante, de Georges Burdeau, "O Executivo 
na Franga", onde ele demonstra, em critica e analise percucientes, nao ser possi- 
vel admitir que o luxo do liberalismo marcasse a atuagao do Parlamento no 
regime de Gabinete, como se fora o monarca ou o presidente aquele que deter- 
minava ou orlentava o Governo. Nem o Governo poderia marchar dentro daque- 
la omissao e demissao do Parlamento, sem a outorga de concessoes especiais atra- 
ves de decretos-leis ou de beneplacitos populares como o referendo ha pouco 
utilizado por Charles de Gaulle, para conquistar, atraves de uma constituigao 
outorgada, poderes excepcionais que mutilaram o regime parlamentar frances, 
para fortalecer o presidencialismo dlsfargado daquele que dlrlge os destines da 
Franga nesta hora. 

Nem se pode admitir, tao pouco, as solugoes de ordem regional, em que, 
como hoje vemos no Gabinete que dlrige os destines do Brasil, os grandes Esta- 
dos marcaram a sua influencia dominadora, para determinar a orientagao politi- 
co-administrativa do Governo. Tres Estados lutam no Brasil, ha muito, pela 
domlnagao politica da Federagao brasileira — Sao Paulo, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul — sendo que este, como Informava ilustre politico da repiibllca 
preterita, anterior a 1930, terla de domlnar, necessariamente, a luta entre minel- 
ros e paulistas para conseguir a influencia decislva, que obteve, atrav6s daquela 
pessoa dominadora pela sua simpatia pessoal, que foi Gettilio Vargas. 

So naquele periodo e que foi possivel dominar o conflito, ou esvasia-lo de 
seu conteudo, pois Sao Paulo e Minas Gerais lutam permanentemente pela con- 
quista do poder politico e pelo dominio do poder economico na Federagao brasi- 
leira. 

Essa competigao cria como que um proletario externo, indispensavel a manu- 
tengao dos mercados que influexn na manutengao das indiistrias, instaladas es- 
pecialmente no Estado de Sao Paulo, ou naqueles outros que se industrializam 
com grande eficacia, atraves dos instrumentos financeiros que sao o Banco do 
Brasil e o Banco Nacional do Desenvolvimento Economico. Esses Estados absor- 
vem a map de obra e atraem para o fortalecimento da sua economia e para o 
engrandecimento do seu poder politico, mais e mais, todos aqueles que pretendem 
particlpar das solugoes politicas que se adotam neste Pais. 

E os pequenos Estados? Indiscutivelmente com maioria de representagao 
parlamentar nas duas Casas do Congresso, permanecem mudos e quedos, aguar- 
dando oportunldades, solicitando favores e formulando apelos. Desatendidos, e 
esquecidos, constituem, como disse, o proletariado externo no mercado consumi- 
dor, e engrandecem, com seu esforgo, os grandes Estados que cada vez mais se 
fortalecem, atraves do dominio politico e economico. 
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Mister se faz, por conseguinte, no regime parlamentar, a necessaria agluti- 
nagao e solidariedade daqueles que representam os pequenos Estados. Unidos, 
poderao conquistar as posigoes que almejam aqueles que representam na Federa- 
gao brasileira. 

Nao temos apenas dlreito as concessoes do poder politico e as conseqiienclas 
do fortalecimento do poder economico na Federagao brasileira; e-nos outorgado, 
tambem, como obrigagao institucional e constitucional, o dlreito de participar 
das concessoes do poder. 

Temos o dlreito de participar do poder politico da Federagao e, atraves dele, 
deferlr aquilo que representa o bem-estar social, uma das metas do exercicio do 
poder politico na Democracia. 

O Parlamento, se se demite ou se se omite, fortalece o Poder Executivo. Em 
politica nao ha espagos vazios; qualquer restrigao ou redugao do exercicio de 
poder admite imediatamente a conquista daqueles que estao vigilantes no exerci- 
cio do poder. 

Siegfried, citando conhecido brocardo, diz que, se nao se nasce cozinheiro, 
nao e possivel nascer-se assador. 

Essa sensibilidade, que admite a conquista e o exercicio do poder politico, 
determlna, em conseqiiencla, certa coragem nas arremetidas feitas para o equi- 
librio do poder politico. 

Quando nos omltlmos, ou quando nos demltlmos das nossas fungoes, permiti- 
mos a escravizagao crescente, que os mais fortes conquistam pela nossa inercia. 

O Senado Federal tem-se demitido das suas atribuigoes constitucionais, e e 
exemplo disso a elaboragao da emenda parlamentar. 

Quando os deputados se uniram para fortalecer o exercicio do poder politico 
que a Constituigao Ihes defere, o Senado Federal aguardou a solugao da crise, ate 
que, dentro da equanimidade e do reconhecimento natural das nossas atribuigdes 
a outra Casa do Congresso Nacional nos deferisse as legitimas atribuigoes que a 
Constituigao nos outorga. 

Pouca a pouco, tenho visto as nossas atribuigoes reduzidas: mesmo aquelas 
que sempre nos foram reconhecidas, estao sendo negadas ou restringidas, em 
detrimento do exercicio natural, que nos cabe cumprir, das nossas atribuigoes 
constitucionais. 

Uma reagao deve ser adotada pelo Senado Federal, que nao quer transfor- 
mar-se numa academla politica. Foi o que, se verificou na Gra-Bretanha atraves 
da agao virll dos representantes ingleses na Camara dos Comuns, em detrimento 
das atribuigoes da Camara dos Lordes, que se viu transformada em camara de 
debates politlcos. 

Essa reagao, em favor do orgao institucional e em beneficio do que deve ser 
deferido ao Senado, devera ser uma agao de conjunto. 

Apenas, formulo e extravaso uma integao, que e o comum e um apelo, que 
e gen6rlco, atraves das sollcitagoes daqueles que representamos e que nao pode- 
rao ver, nesta Casa do Congresso Nacional, apenas a Camara Alta no sentido 
indcuo da que chancela, homologa e outorga aquilo que foi adotado pela outra 
Casa do Congresso Nacional. 

Uma agao virll deve marcar permanentemente a atuagao do Senado Federal, 
capaz de impor equllibrio a Federagao brasileira. A nos, que representamos os 
Estados da Federagao, cabe essa atribulgao, quando surge a necessidde no regime 
federative, de um entendimento entre as duas Casas do Congresso Nacional, no 
sentido do bem geral da Nagao. 

Nao devemos admitir, Sr. Presldente, a omissao do Senado Federal. Nem 
Pode o Senado aviltar-se perante a opiniao publica, esquecldo das suas atrlbul- 
?6es constitucionais. Elas devem ser aceitas com aquela austeridade e dignidade 
que marcam o exercicio da representagao popular. 
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Devemos ter em mira os alvos mais elevados da Nagao brasileira, mas nao 
podemos renunciar a nossas prerrogativas, que preclsam ser resguardadas e pre- 
servadas de todos os estimulos redutores, por parte daqueles que pretendem 
exercer o poder politico com total supremacia. 

Acredito mesmo que a Camara dos Deputados e o Conselho de Ministros, que 
dlrlgem a Na?ao brasileira, verao nestas palavras, uma colaboragao de ordem ins- 
tltucional, com o fito de fortalecer o regime, preservar a democracia, numa hora 
em que a elite nao ve, na sua impermeabilidade, uma das causas geradoras dos 
males sociais que afligem a Nagao brasileira. uma elite que se reduz a ess a 
denominagao apenas porque nao e criadora, como deve ser, em todos os momentos 
da historia. 

fi apelo que formulo a todos os Senadores, porque esta solicitagao deflul do 
respeito comum desta Casa no sentido alto do tortalecimento dos representantes 
dos Estados da Federagao e nao podem, portanto, esquecer os interesses e direitos 
dos pequenos Estados na bora que atravessamos de transigao e de grande dificul- 
dades para a Nagao brasileira. 

As modestas e humildes palavras que ora profiro sao no sentido de alerta aos 
ilustres colegas que, melhor do que eu, poderao examinar as causas desta adver- 
tencia a fim de constituirem a comlssao especial que reexaminando a Emenda 
Constitucional n.0 4, formulando as leis complementares do regime parlamenta- 
rista e organizando a reforma regimental indispensavel ao exercicio do regime 
parlamentarista, venha a atingir os alvos e o escopo maior que tenha em mira. 

Aguardo a colaboragao dos meus mais ilustres e doutos companheiros, no 
sentido do tortalecimento do Senado Federal para que nao constitua em laraen- 
tavel academia de debates. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa, oficio que vai ser lido, 
lido o seguinte 

OFfCIO 

Em 20 de setembro de 1961. 
Senhor Presidente: 
Achando-se ausente o Senhor Senador Jorge Maynard solicito se digne Vossa 

Excelencia de designar-lhe substitute, na Comlssao Especial do Projeto do C6digo 
de Telecomunicagoes na forma do disposto no art. 77, do Begimento Interno. 

Atenclosas saudagoes, Cunha Mello. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Atendendo a solicitagao de que trata 

o oficio que acaba de ser lido, designo o nobre Senador Dix-Huit Rosado. (Pausa.) 

Continua a hora do expediente. . i 
Tern a palavra o nobre Senador Lima Telxeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, constantemente ocupei a tribuna 
do Senado para reclamar a falta de planejamento, de programas do Govemo 
Janio Quadros. For varias vezes, e insistentemente, apelei ao Chefe da Nagao que, 
afinal, apds seis meses de administragao, apresentou um esbogo de programa. 

As caracteristicas do Chefe do Governo eram impregnadas de um persona- 
lismo que descambava para ordens de servigo, atraves de bilhetinhos enderegados 
aos seus ministros, muitos dos quais criando series embaragos aos eminentes 
titulares. . . . O ■„ , ■ 

Agora, Sr. Presidente, estando no Regime Parlamentarista, tive, hoje, o cuidado 
de me avistar novamente com o Sr. Primeiro-Ministro Tancredo Neves. Indaguei 
de S. Ex.a se, realmente, pretendia o novo Govemo apresentar, perante a Camara 
dos Deputados, um programa e quais os objetivos que o seu Gabinete tinha em 
mira. — . ; r..'... 
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Autorizou-me o Sr. Primeiro-Ministro a que declarasse nesta Casa que o Pro- 
grama que o Governo levara a efeito sera, hoje, debatido no Conselho de Minis- 
tros e que, na prdxima quinta-feira, S. Ex.a comparecera a Camara dos Deputados 
para apresentar o planejamento da Administragao Joao Goulart. 

A esse proposito, Sr. Presidente, encontrei ontem judiciosos comentarios, 
publicados em "O Globo", em torno do ex-Presidente Janio Quadros e, tambdm, 
do atual Gabinete, comentarios esses que se ajustam perfeitamente as criticas 
que aqui fiz ao Governo passado. 

Isto me conforta porque, ao ocupar a tribuna — e poucos eram os que com- 
batiam nesta Casa o Governo Janio Quadros — eu alertava a Nagao para deter- 
minados aspectos da gestao de S. Ex.a os defensores do Governo passado — 
rapido, e verdade — sempre lembrava nao ser necessaria tanta pressa em 
defender o Presidente Quadros. Ocupava a tribuna mais para advertir S. Ex.a 

para tecer criticas construtivas do que para fazer oposigao sistemdtica, que nao 
6 do meu feitio. 

Encontro em "O Globo" o reconhecimento daqueles comentarios e criticas 
que fazia e desejo se transcreva, nos Anais como uma especie de ratificagao & 
minha conduta oposicionista ao Governo Quadros, para que, tambem, com a mesma 
independencia ante o Governo Parlamentarista que se instalou, possa, quando 
as circunstancias me conduzirem a isto, combater os erros e oferecer as sugestoes 
que, porventura, julgue oportunas. 

Sr. Presidente, passo a ler o artigo de "O Globo"; 

Um Piano de Governo 
Prepara-se o Primeiro-Ministro para submeter a aprovagao do Parlamento o 

seu piano de Governo, conforme determina o Ato Constitucional. 

Esperamos que o documento a ser apresentado a Camara pelo Senhor Tancredo 
Neves, em nome do Conselho de Ministros, seja, tanto quanto possivel e apesar 
do pouco tempo que houve para a sua preparagao, um verdadeiro programa 
governamental, e nao apenas um expediente formal destinado somente ao cumpri- 
rnento do art. 9.° da Emenda Constitucional, 

Um dos aspectos mais surpreendentes da curta Presidencia Janio Quadros foi 
a ausencia de planiflcagao. Substituindo na Chefia do Executive Federal o Sr. 
Juscelino Kubitschek, que chegara ao poder munido de um minucioso, talvez 
ambicioso, mas certamente bem elaborado Piano de Metas, esperava-se que o Sr. 
Janio Quadros nao Ihe ficasse atras. Mas nao foi o que ocorreu. 

O mandatdrio renunciante, assim como nao dispunha de uma equipe de auxi- 
liares e tecnicos, nao trouxe tambem, um piano de Governo. O Ministdrio foi 
formado as pressas, na antevespera da posse, sendo varios dos titulares desco- 
nhecidos do Presidente da Republica, e a Assessoria Tdcnica foi-se constituindo 
aos poucos, com elementos arrebanhados ao improvise, atb mesmo nos circulos 
ligados ao candidate derrotado. 

Nao 6 de admirar, portanto, que a rapida administragao Quadros tenha sido 
avessa a sistematizagao. Para isto e verdade, contribuia, muitissimo, o tempera- 
mento do Presidente, inclinado a providenciar pessoalmente sobre os mais diversos 
e secundarios assuntos, por meio dos famosos "bilhetinhos", que logo descamba- 
ram do pitoresco para o ridiculo. 

Afinal, no ultimo mes de seu Governo, o Sr. Janio Quadros, muito aconse- 
Ihado e advertido por alguns amigos e auxiliares, resolveu mandar organizar um 
Programa de realizagoes e objetivos, comegando por fazer publicar, a titulo de 
Piano de Emergencia, a minuta que Ihe havia sido apresentada para exame por 
bin dos mais categorizados assessores, que por este motive pediu exoneragao. Foi 
tambem criada a COPLAN (Comissao do Piano), sob a chefia do ilustre econo- 
mista Joao Paulo de Almeida Magalhaes. Esta, entretanto, nao chegou a funcionar, 
Pois sobreveio a renuncia. 
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Antigos drgaos que anteriormente ao Governo Quadros assessoravam o Exe- 
cutive na preparagao dos pianos e na fiscalizagao dos mesmos, foram, do mesmo 
modo, muito afetados na passada administragao. O Conselho Nacional do Desen- 
volvimento, por exemplo, foi abandonado e o prdprio BNDE viu-se privado de 
varios tecnicos e economistas, forgados a ceder seus lugares a representantes de 
politicas estaduais. O Sr. Tancredo Neves, renomado financista, bem conhece o 
problema, pois foi um dos diretores do BNDE afastados pelo Sr. Janio Quadros. 

Agora, elevado a Chefia do Governo (pois o mundo da muitas voltas e com 
extraordinaria rapidez, cabe ao prdprio Sr. Tancredo Neves restabelecer o presti- 
gio dos drgaos de planificagoes, revigorar as instituigoes de crddito e de execugao 
financeira debilitadas pelas improvisagoes praticadas de fevereiro a agosto e ofe- 
recer, ele mesmo & consideragao do Parlamento, um programa governamental que 
merega a aprovagao dos Deputados, readquira para a administragao publica a 
confianga do povo e mostre ao exterior que retomamos o bom caminho do plane- 
jamento e da previsao. So assim, alias, poderemos estimular os financiamentos 
e investimentos externos, necessaries a tarefa de desenvolver o Brasil. Para isto 
as medidas de ordem financeira (que foram o ponto alto do Governo Quadros, 
como muitas vezes dissemos) nao sao suficientes. Um bom piano de governo e 
indispensavel. 

Estamos certos de que o Sr. Tancredo Neves nao desmerecera a favoravel 
expectativa que cerca a proxima apresentagao do programa de seu Gabinete. 
Depois do desenvolvimento economico, que foi o mote de toda a atuagao do Sr. 
Juscelino Kubitschek e scm relegar os programas de industrializagao que deram 
ao Brasil uma nova projegao no cenario mundial, e precise atentar para o pro- 
gresso social, aspiragao primeira de um povo que esta atravessando a mais penosa 
fase de sua existencia. 

O bem-estar social e a consequencia do desenvolvimento economico. Um 
governo que cuide de incrementar as industrias, de aumentar a capacidade ener- 
getica do Pais, de abrir e pavimentar rodovias, estara fazendo obra importante, 
mas nao estara fazendo obra completa se se distrair dos problemas do homem, 
em cujo beneficio devem orientar-se todos os progresses e avangos materiais. 

Confiamos em que o piano de Governo do Sr. Tancredo Neves atendera, 
igualmente, aos problemas do desenvolvimento economico e do desenvolvimento 
social. Com um piano assim, que corresponda as necessidades da bora presente, 
bs esperangas do povo brasileiro, o Primeiro-Ministro estara assegurando a esta- 
bilidade do seu Gabinete, fortalecendo o novo sistema de Governo, contribuindo 
para a pacificagao politica e para a tranqiiilidade popular, silenciando os ambi- 
ciosos, os perturbadores da ordem, os sebastianistas e os adeptos do poder pessoal, 
todos eles a espreita, aguardando o desmoronamento do regime parlamentar, que 
foi e podera, por muito tempo, continuar sendo a salvagao da democracia brasi- 
leira. 

Que venha o Piano, que ele esteja a altura deste momento historico e que 
depois de aprovado seja bem executado! 

Sr. Presidente, li este artigo, por sinal muito bem elaborado, com muita impar- 
cialidade, com muita independencia, tendo em vista os magnificos objetivos que 
nele se contem e, sobretudo, as sugestoes apresentadas ao novo Gabinete. E mais 
ainda, Senhor Presidente, pela justiga que faz ao reconhecer o avango da indus- 
trializagao proporcionado pelo Governo do Presidente Juscelino Kubitschek. 

O Sr. Jefferson de Aguiar — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muita honra. 
O Sr. Jefferson de Aguiar — Alias, a industrializagao trouxe como consequencia 

o aumento natural do proletariado e a compressao da classe m6dia entre o prole- 
tariado e a elite. Em virtude dos aumentos, da inflagao e, especialmente, da inflagao 
de custo, estd havendo uma absorgao de classe media pelo proletariado, que atinge 
aos estamentos superiores da sociedade, trazendo como consequencia certo dese- 
quilibrio que muitos nao tem percebido e, por via de consequencia, nao tem 
adotado medidas salutares para decidir as crises que dai decorrem. Quanto ao 
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Piano de Governo, deveria ser apresentado imediatamente pelos Partidos politicos 
que organizaram o Gabinete, porque os Partidos e seus dirigentes deveriam ter 
uma ordem programatica e uma ideologia definitiva de maneira que imediata- 
mente estivessem os Ministros adequadamente armados para enfrentar solugoes 
que as incitagoes na realidade exigem. V. Ex.a sabe perfeitamente que o processo 
histdrico que aniquila as civilizagoes e justamente a ausencia de resposta &s 
incitagoes da realidade. Quando nao ha resposta, tudo se esvasia e transforma-se 
no caos. 

O Gabinete deve enfrentar, a meu ver, questao vital — o custo de vida e as 
terriveis conseqiiencias para os assalariados e nao-assalariados, decorrencia da 
inflagao maligna que ai estd afrontando todos aqueles que auferem rendimentos 
certos e nao estao capacitados para enfrentar o custo elevadissimo dos generos 
de primeira necessidade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Vossa Excelencia tern razao. 
O Sr. Jefferson de Aguiar — Acredito que, se prorrogada a crise economico- 

social, evidentemente o Governo nao suportara o impacto que dai vird. Alids, fui 
contra o aumento de vencimentos, na Camara dos Deputados, em 1955, prognosti- 
cando a instalagao do processo da inflagao maligna no regime financeiro nacio- 
nal, atravtis das elevagoes permanentes dos salaries, como se fora este o processo 
adequado para center a elevagao do custo de vida. 

A maratona entre os pregos e os salaries evidentemente nao terminarA 
nunca. A especulagao tera oportunidade de mais ainda marcar o processo 
inflacionario que ai esta, enquanto continuarmos a nao enfrentar os problemas 
primaclais da socledade. O Governo atual deve inlciar sua agao enfrentando a 
crise decorrente da inflagao e do conseqiiente aumento do custo de vida. Imedia- 
tamente! questao vital para a sovrevivencia da proprla democracia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito agradego o excelente aparte do nobre 
Senador Jefferson de Aguiar. 

Para nao perder a seqiiencia da argumentagao, quero ainda ressaltar, pelo 
artigo que acabei de ler, os bons propositos, os elevados propositos deste drgao 
da imprensa brasileira, que confia na agao do Sr. Ministro Tancredo Neves, 
como de resto todos nos confiamos, merce da sua operosldade, do sen espirito 
publico, do seu dinamismo, das provas que S. Ex.a ja nos deu, quando no exerci- 
clo de outras fungoes publlcas, inclusive na de Ministro de Estado. 

Esta confianga que todos depositamos no Sr. Ministro faz com que o Parla- 
mento venha a apreciar um bom piano de governo, que S. Ex.a brevemente 
submetera ao nosso exame. 

Por isso mesmo, quando o nobre Senador Jefferson de Aguiar citava, em 
primeiro piano, o combate ao custo de vida, eu apontava para Sua Excelencia 
que uma das anotagoes que havla feito, e a qual ainda me referiria, era exata- 
mente a tese que deve ser primacial, pela qual devera batalhar sem treguas 
o Gabinete, do combate ao aumento do custo de vida ou, pelo menos, pela 
estabilidade dos pregos. 

Entao, Sr. Presidents, torna-se indispensavel que o Governo tome cuidados 
especiais para evitar que os pregos tomem os rumos que vem tomando, levando 
as populagoes, sobretudo as que vivem de salaries, a uma situagao dramatica, 
que se reflete atraves da imprensa e que nos sentimos atraves dos pedidos de 
aumentos salariais, que nos vemos e percebemos, porque ate mesmo aqueles que 
hoje percebem saldrios elevados estao sentindo os reflexos terriveis que se obser- 
vam ultimamente e que tendem a se agravar se porventura o Gabinete que ora 
se instala nao tomar provldenclas energicas para combater, sobretudo a inflagao. 

O Sr. Jefferson de Aguiar — Permite V. Ex.a outro aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Jefferson de Aguiar — Quando falei, ha pouco, sobre a impermeabili- 

dade das elites nacionais, preocupava-me com os problemas decorrentes da 
especulagao, do empobrecimento progressive dos que sao ricos e a situagao de 
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verdadeira miserabilidade dos que sao pobres, porque nossas elites nao tem 
aquela permeabilidade das elites inglesas, que absorvem as reivindicagoes e as 
regalias das progressivas concessoes de beneficios, que sao decorrencias do desen- 
volvimento economico e da industrializagao. Ora, no nosso Pais, que esteve sob 
um processo de desenvolvimento apressado, houve um aumento natural do prole- 
tariado. Isto nao pode ser esquecido pelos chefes de industria e por aqueles 
que comandam o comercio nacional. evidentemente, mister que esses homens 
da industria e do comercio nao especulem com a pobreza generalizada da Nagao 
brasileira, porque estaria criando o processo de bolchvizaao do Pais, pelas 
injustigas cometidas e pela desorlentacao daqueles que sao esmagados pelo pro- 
cesso inflacionario. £; evidente que nbs, politicos, governantes e classes socials, 
devemos nos entender no sentido generalizado de pacificagao, para que se 
propicie a coexistencia social pacifica. Nao e possivel que o Governo protele 
a solugao de problema tao grave. Ademais, nao ha so a inflagao decorrente 
das emissoes incontroladas, mas tambem aquela que decorre da elevagao do 
custo de vida... 

O SR. LIMA TEIXEIRA — £ verdade! 

O Sr. Jefferson de Aguiar — ... que tem como consequencia, como disse 
ha pouco, o esmagamento do proletariado e a transformagao da classe media, 
por absorgao, em proletariado. Os elites ficarao, portanto, dentro em pouco, 
sem base suficiente — porque nao sao criadoras, mas dominantes — para 
permanecer, por maior tempo, influindo no regime que pretendemos salvaguardar. 
Essa preocupagao do Governo — e reconhego os meritos do Sr. Ministro Tancredo 
Neves — deve ser imedlata. O Senhor Presldente Joao Goulart, que dirige o 
Partido Trabalhista Brasileiro, conhece as afligoes do proletariado e, eviden- 
temente, tera em vista unicamente a criagao de Comissao integrada de homens 
cultos e capazes, para decidir de maneira objetiva esse combate. O Governo, 
principalmente, deve enfrentar o problema, por ser o responsavel dlreto pelo 
regime inflacionario e porque, com os aumentos de vencimentos e salaries, esta 
oferecendo o consume com a emissao permanente. E quanto mais propiciar os 
meios de pagamento do mercado, eleva, naturalmente, o custo de vida. Isso o 
que deve ser estudado com metlculosidade, sem nenhuma preocupagao de vln- 
culagao com os grupos economicos. E precise que esses homens da industria 
e do comercio nao se preocupem com o enriqueclmento maior, para que nao 
se Ihes aplique a sangao imposta a Crasso, que foi obrigado a sorver ouro liquido, 
quando lutava contra Mitridates, Rei do Ponto. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Mais uma vez agradego o erudito aparte do 
Senador Jefferson de Aguiar. 

O Sr. Jefferson de Aguiar — Obrigado a V. Ex.a 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Para completar o pensamento de S. Ex.a, devo 
dizer que houve ate quern criticasse o descompassado desenvolvimento industrial 
no Brasil... 

O Sr. Jefferson de Aguiar — Era uma necessidade, para compensar a 
mao-de-obra. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — ... isto e, sem compensagao no desenvolvimento 
correlate da agricultura. Ha os que pensam que houve descapitalizagao, porque 
a agricultura nao marchou pari passu com o desenvolvimento industrial. 

Sr. Presidente, e tambem nesse sentido que venho apresentar algumas suges- 
toes ao Oonselho de Ministros. Nao se descuide no combate ao alto custo de 
vida, visando a estabilizagao dos pregos, mesmo que mais adiante tenha de 
enveredar para a solugao adotada em certa epoca, de contengao dos pregos. 

Sr. Presidente, a agricultura ficou abandonada, nao teve o mesmo ritmo 
de desenvolvimento da industria. Agora e a oportunidade de o novo Governo 
volver as^ vistas para esse setor especlalmente. Sao milhares de homens que se 
dedicam a lavoura e que vivem abandonados. Ha regloes subdesenvolvidas neste 
Pais, completamente abandonadas. O Governo que se instala deve dar enfase 
especial a SUDENE, no sentido de assistir ao Nordeste, ate hoje entregue a 
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proprla sorte, procurando, por todos os melos, desenvolver a produtividade, isto 
e, em uma area menor obter o maximo de produQao. 

Com o rapido aumento do numero das lavouras de subsistencia. sera possivel 
o combate ao alto custo de vida. Mas essas lavouras so poderao multiplicar-se 
se for concedido ao lavrador credito facil, a longo prazo e a juros modicos. 

Esse assunto tern sido constantemente focalizado, entretanto nenhuma pro- 
videncia foi tomada. Os juros continuam elevados e os prazos curtos. 

Quem quer que se de ao trabalho de ler o regulamento da Carteira de 
Credito Agricola e Industrial do Banco do Brasil, verificara que neste Pais ainda 
nao se encarou seriamente o credito agricola, porque os emprestimos concedidos 
sao a prazos exiguos e a juros altos. Nao e possivel nem o menor investimento 
na agricultura com os juros cobrados pelas instituigoes bancarias. 

No dia em que o atual Governo, do qual talvez faga parte alguem que ja 
tenha lidado na agricultura, se resolver a cuidar do desenvolvimento deste setor, 
estara trabalhando para o engrandecimento da nossa Patria. 

O momento e oportuno. O Governo do Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira 
acelerou a industrializacao; o Presidente Joao Goulart deve desenvolver a agri- 
cultura, pois essas duas atividades se completam e devem marchar juntas. 

Se o atual Governo der enfase ao desenvolvimento da agricultura, se o 
Sr. Joao Goulart nao se deixar impressionar por assuntos de somenos impor- 
tancia em detrimento desse que e da maior significaqao para o Pais, camlnha- 
remos para o progresso. 

Sr. Presidente, outro problema que deve ser encarado pelo Gabinete e o do 
saneamento das finangas. O Ministro da Fazenda, cujas qualidades pessoais 
e competencla tecnica sao reconhecidas, podera inspirar confianga nas medidas 
que necessariamente tera que adotar para livrar o Brasil da inflagao em que vive. 
Concomitantemente, podera contar com a ajuda dos Estados Unidos da America 
do Norte, prometida ao Brasil e aos paises da America Latina na Allanga para 
o Progresso, ou seja, na Operagao Pan-Americana, iniciativa do Brasil por inter- 
medio do Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Conjugados esses esforgos, o Brasil entrara realmente numa fase de progresso. 
Talvez isso se realize neste Governo parlamentarista, sob a presidencia do 
Sr. Joao Goulart. S. Ex.a possul as virtudes e as qualidades necessarias a quem 
deseja conduzir o Pais em plena harmonia, com apoio de todos os Partidos, 
como acabou de demonstrar, Presidente do Partido Trabalhista Braslleiro, no 
seu Gabinete se contam mais pessedistas e udenistas do que mesmo trabalhistas. 

E a melhor prova que o Sr. Joao Goulart da a este Pais do seu espirito 
de concordia e de compreensao. Por isso temos confianga em que, se o atual 
Gabinete, que reconhecemos bem intencionado, quiser lutar pela prosperidade 
e pelo progresso do Brasil, conseguira, realmente, realizar a felicidade do povo 
brasileiro. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Ja me acanho de reclamar quando V. Ex.a se 

esquece dos beneficios que o ex-Presidente Janio Quadros fez a agricultura nos 
sete meses em que geriu os destines do Brasil. V. Ex.a ao se referir aos Presi- 
dentes da Republica fala sempre como se nao tivessem feito coisa alguma pela 
nossa inclplente agricultura. Entretanto, V. Ex.a devia ser justo e reconhecer 
Que o Sr. Janio Quadros demonstrou o maior interesse, a melhor intengao de 
dar ao Brasil uma agricultura cientiflca como merece. Que mais poderia ter 
feito durante os seus sete meses de governo e antes da sua desconcertante 
renuncla? Fez o que era possivel. V. Ex.a, como homem de bem, como brasileiro 
digno, devia proclamar os beneficios que o Sr. Janio Quadros fez ao Pais ou, 
ao menos, as suas boas intengoes, que V. Ex.a insiste em negar. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — As medidas que o Sr. Janio Quadros tomou no- 
sete meses de governo qualquer Ministro de Estado adotaria. 
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O Sr. Fernandes Tavora — O que ele fez V. Ex.a sabe perfeitamente. Mandou 
que os Bancos proporcionassem credito a agricultura e diminuissem os juros. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — A fixagao de pregos minimos devemos considerar 
como melhoria para a agricultura? 

O Sr. Fernandes Tavora — Determinou a concessao de credito ambulante, 
ordenou que o Ministerio da Agricultura triplicasse a silagem. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Foi o Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 
quem triplicou a tonelagem de silos. 

O Sr. Fernandes Tavora — V. Ex.a resolveu negar ao Sr. Janio Quadros qual- 
quer atuagao em beneficio do Pais. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao considero de grande proveito para a agri- 
cultura, a linica coisa que o Sr. Janio Quadros fez, a fixagao de pregos minrmos, 
fi isso um programa de governo? 

O Sr. Fernandes Tavora — Deixemos o Sr. Janio Quadros descansar. Pelo 
menos nesse ponto de vista ele esta com a consciencia tranqiiila. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao nego, Sr. Presidente, que o Presidente renun- 
ciante possuia qualidades e virtudes. Eu as proclamei desta tribuna, mesmo quan- 
do combatia S. Ex.a, o que fazia diariamente. 

O Sr. Jefferson de Aguiar — Elogiou-o outras vezes. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Elogiei-o quando adotou medidas que julguei acer- 

tadas. Mas, num computo geral, o governo foi eivado de erros, S. Ex.a era um 
descompensado... 

O Sr. Fernandes Tavora — Quando V. Ex.a se refere a agricultura, eu afirmo, 
e afirmarei sempre, que este setor foi protegido pelo governo do Sr. Janio Quadros. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — S. Ex.8 nao tinha um programa, uma plani- 
ficagao, sequer. 

O Sr. Fernandes Tavora — O Banco do Brasil e o Banco do Nordeste rece- 
beram ordens severas, instransigentes, para expandir o credito a agricultura e a 
pecuaria. Isso foi feito. Se a medida nao foi completa e porque ninguem faz um 
mundo num so dia, nem Deus, pois levou sete. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.8 se conforma com muito pouco... 

O Sr. Fernandes Tavora — Eu me conformo com tudo que e feito de boa 
vontade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com uma simples medida de fixagao de preco 
minimo V. Ex 8 considera que os problemas da agricultura nacional foram resol- 
vidos. Mas, Sr. Presidente, deixemos o Sr. Janio Quadros que passou como um 
meteoro. 

O Sr. Fernandes Tavora — E bom deixa-lo sossegado. Ao menos fora do Brasil 
ele podera descansar. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — E o que ele deve fazer — descansar. 
Sr. Presidente, o renunciante possuia qualidades. Se ele pudesse somar as 

qualidades positivas os conselhos acertados que certamente recebia — porque 
em torno de S. Ex.8 existiam pessoas capazes de aconselha-lo para o bom cami- 
nho —, se nao fosse um personalista, se as medidas que tcvnava nao demons- 
trassem a sua tendencia para ditador, poderia ter realizado um bom governo. 
A austeridade com que S. Ex.8 o iniciou foi um prognostico de que poderia reali- 
zar um bom governo, mas de repente, tomava ridiculas providencias, que nao 
se ajustavam a um chefe de Estado. 

Dai comegou a descrenga do povo. S. Ex.8 conseguiu, de certo modo, ate 
criar o complexo do medo. Havia medo dos jornalistas em publicar noticias, 
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porque S. Ex.a mandava, as vezes, interferir na agencia. Medo do funcionalismo 
publico em tomar qualquer atitude. Houve ate uma funcionaria que fez pequena 
declaragao favoravel ao Marechal Teixeira Lott e desfavoravel ao Sr. Janio Qua- 
dros que foi suspensa. Medo. ate, de parlamentares, de que V. Ex.a interferisse 
nas eleigoes que se aproximavam, e evitasse que o parlamentar fosse eleito. 
Medo nao fez a mim que sabia, mais cedo ou mais tarde S. Ex.a nao se aguen- 
taria no poder, no qual, sem bom senso e equilibrio, ninguem pode sustentar-se. 

O Sr. Jefferson de Aguiar — Um dos imperadores romanos, Caio Cesar, 
tinha por lema a seguinte expressao: "Que me odeiem, contanto que me temam". 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Talvez fosse a tese do Sr. Janio Quadros e con- 
seguiu, de certo modo, amedrontar, intimidar. De uma assentada, por exemplo, 
mandou prender quinze ou vinte militares do Clube Militar. 

For outro lado, se tomava medidas desta ordem, de repente tinha iniciativas 
de piano elevado, e, logo a seguir, se intrometia em brigas de galo e outras 
coisas de somenos importancia, 

Mas, vamos ao programa do novo gabinete, para concluir, Sr. Presidente. O 
saneamento das finangas publica e uma necessidade. O Ministro da Fazenda e 
um dos homens mais dignos, culto e capaz que conhecemos e esta apto a promo- 
ver o combate ao subdesenvolvimento, e podera evitar que enquanto uma parte 
deste Pais, esta superindustrializado, outra continue subdesenvolvida, como se 
fossem dois paises distintos. 

O Conselho tera responsabilidade, no seu mais alto criterio de justiga, de 
amparar tanto quanto possivel e plane]ar para assistir as populagoes abando- 
nadas do Nordeste brasileiro. 

O governo deve conduzir-se no sentido do maior espirito de justiga, com 
austeridade tambem, com moralidade administrativa, que e indispensavel. Neste 
particular, confesso, o governo do Sr. Janio Quadros impressionava. Havia de 
fato moralidade administrativa. Acredito que tambem esta existia no atual gover- 
no, entretanto sem a propaganda que era feita, pela imprensa ao tempo do Sr. 
Janio Quadros. Nunca vi alguem que possuisse melhor imprensa e melhor propa- 
ganda do que S. Ex.a, sempre nas manchetes, nos cabegalhos de jornais. Isso 
facilitava e dava, as vezes, nogao exagerada das medidas e atos de S. Ex.a 

E precise, por conseguinte, que o novo governo tambem conte com a imprensa 
que tern responsabilidade e deve colaborar com o Poder Publico. Esta responsa- 
bilidade 6 reciproca. Cabe a imprensa fazer critica construtiva, nao descendo 
as retaliagoes pessoais; apontar o bom caminho e sugerir tambem, a conjugagao 
de esforgos de todas as classes, para que o Brasil possa manter-se na posigao que, 
realmente, adquiriu nao so no campo internacional, como na lideranga economica 
dos paises da America Latina. Para isso e precise o concurso de todos nos, par- 
lamentares, sobretudo na escolha dos gabinetes responsaveis do Governo, nos 
seus atos e nos seus acertos. 

Essas, Sr. Presidente, as sugestoes que transmito ao Sr. Primeiro-Ministro, 
e levado pelo desejo patriotico de que o Governo acerte e de que possa nesta nova 
fase inspirar confianga e alcangar os objetivos que o povo brasileiro deseja: pro- 
gresso, paz e ordem. 

Essas sao, repito as sugestoes que aqui deixo ao Conselho de Ministros. Confio 
na agao inteligente, arguta e capaz do Primeiro-Ministro, Sr. Tancredo Neves — 
e o digo sinceramente — porque hoje, na palestra que mantivemos, tive a impres- 
sao clara e perfeita, de que S. Ex.a trara ao conhecimento do Parlamento um 
Programa administrativo que ira corresponder aos anseios do Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa, requerimento do nobre 

Senador Jefferson de Aguiar. 
E lido e aprovado o seguinte 
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REQUERIMENTO N.0 375, DE 1961 

Sr. Presidente do Senado Federal. 

Com fundamento no art. 63 do Regimento Interno, requeremos a V. Ex.a a 
constituiqao de Comissao Especial de 7 (sete) membros que, no prazo de 60 (ses- 
senta) dias, adote as seguintes providencias: 

I — elaborar a reforma do Regimento Interno para adapta-lo ao regime par- 
lamentar instruido pela Emenda Constitucional n.0 4, de setembro de 1961; 

II — promover o reexame da Emenda Constitucional n.0 4, visando o forta- 
lecimento do Senado Federal atraves de atribuigoes especificas e privativas; 

III — elaboragao de projetos de lei indispensaveis a execugao do regime par- 
lamentar; 

IV — estudo de projeto de emenda constitucional para os fins previstos no 
item II deste requerimento. 

Sala das Sessoes, 20 de setembro de 1961. — Jefferson de Aguiar. 
0 SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O presente requerimento sera discuti- 

do e votado depois da ordem do dia. 
Vai ser lido outro requerimento. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 376, DE 1961 
Pelo falecimento do Sr. Nero de Macedo, brasileiro ilustre, que representou 

o Estado de Goias nesta Casa, requeremos as seguintes homenagens de pesar: 
1 — insergao em ata de um voto de pesar; 

2 — apresentagao de condolencias a familia do extinto e ao Estado de Goias. 

Sala das Sessoes, 20 de setembro de 1961 — Coimbra Bueno — Jefferson de 
Aguiar — Fernandes Tavora — Heribaldo Vieira — Arlindo Rodrigues — Leonidas 
Mello — Pedro Ludovico — Fausto Cabral — Mathias Olympic — Lima Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Coim- 
bra Bueno, inscrito para encaminhar a votagao do requerimento que acaba de 
ser lido. 

SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
do Senado para render homenagem postuma ao grande goiano Nero de Macedo 
Carvalho, ex-Senador da Reppblica e Deputado constituinte, falecido na antiga 
Capital da Repiiblica. 

Nascido na cidade de Goias em 13 de dezembro de 1875, durante cerca de 
vinte anos militou na politica goiana, onde fez amizades duradouras praticamente 
em todos os partidos politicos. 

Grande batalhador e idealista, o extinto lutou, anos a fio, nao so em nosso 
Estado, mas sobretudo na Capital da Repiiblica, pelo engrandecimento de 
nossa terra. Foi responsavel por muitas iniciativas que hoje, sao realldade, 
contribuindo decisivamente para o progress© da terra de Anhangiierra. 

Ex-Delegado do Tesouro Nacional, em Minas Gerais, ex-Secretario da Fa- 
zenda do Estado de Goias, ex-Diretor de Pessoal do Ministerio da Fazenda, 
cargo no qual se aposentou, foi tambem doutor pela Faculdade de Direito de 
Goias. 

O Sr. Pedro Ludovico — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO — Pois nao. 
O Sr. Pedro Ludovico — Solidarizo-me com V. Ex.a na homenagem que 

presta ao ex-Senador Nero de Macedo Carvalho, que foi, sobretudo, parlamen- 
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tar eficisnte e operoso, a quem seu Estado natal muito deve. Quando Delegado 
do Tesouro Nacional em Minas Gerais, desincumbiu-se brilhantemente da mis- 
sao que Ihe foi confiada, tanto assim que tinha grandes meritos no Ministerio 
da Fazenda, aquela epoca. De fato, militou algum tempo na politica — nao vinte 
anos, como V. Ex.a afirma — talvez dez ou doze anos. Durante esse periodo, 
sua atuaqao foi imensamente benefica a terra goiana. Associo-me, pois, ao preito 
de saudade que V. Ex.a presta ao ilustre morto. 

O SR. COIMBRA BUENO — Agradeco o aparte de V. Ex.a, cujas palavras 
fazem justiqa ao grande goiano que ontem faleceu no Rio de Janeiro. 

Deixou o ex-Senador Nero de Macedo Carvalho viuva Dona Lia Andrade de 
Macedo, e os filhos Dr. Oiama de Macedo Carvalho, medico, e Dr. Nero de Ma- 
cedo Carvalho Filho, advogado, ambos residentes no Rio de Janeiro. Deixou 
ainda as irmas Dona Joaquina Macedo Carvalho, Dona Rosa Macedo Bueno, 
Dona Semirames Macedo Medeiros, casada com o Sr. Jayme Medeiros Queiroz, 
e Srs. Regulo de Macedo Carvalho e Caligula de Macedo Carvalho. 

Sr. Presidente, rendo, ainda, homenagem a um homem publico que exerceu 
posiQoes da mais alta relevancia e soube, no desempenho dos seus encargos, 
acima de tudo, como todos nos, da atual geraqao de politicos goianos podemos 
sempre testemunhar, portar-se com grande amor e dedicaqao a causa publica 
do nosso Estado. 

Estou enviando a Mesa requerimento de um voto de pesar pelo faleci- 
mento do ex-Senador Nero de Macedo Carvalho. 

Ocupo ainda a tribuna, Sr. Presidente, para render homenagem a outro 
grande goiano, infelizmente falecido, ontem, na capital do nosso Estado, o Pro- 
fessor Alcides Celso Ramos, figura altamente concfituada nos meios politicos, 
sociais e culturals da cidade de Goias, antiga Capital do nosso Estado. 

Muitas altas autorldades de Goias, atualmente em exercicio, foram seus 
alunos nas diversas entldades culturais do meu Estado. Faleceu na residencia 
do seu filho, Dr. Aloisio Celso Jube, na cidade de Goiania, tendo sido seus des- 
pojos transladados para a antiga Capital do Estado, seu torrao natal. 

Bacharel em Direito, foi professor catedratico de Geografia, por concurso 
de titulos e provas. Dlrigiu o Colegio Estadual de Goias. o Institute de Educaqao 
e o Asilo de Sao Vicente de Paula. Escreveu varias teses de concurso referentes 
a riqueza e produgao goianas. Deixa viiiva Dona Josefina da Veiga Jardim Jube; 
era irmao do Desembargador Antonio Diureve Ramos Jube. 

Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que desejava pronunciar. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votacao o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O ex-Senador Nero de Macedo foi meu companheiro no Senado de 1924 a 

1937. Flgurou entre os melhores elementos desta Casa naquela 6poca pela sua 
operosidade e, sobretudo, pelo seu criterio. Constituinte de 1934, tambem abri- 
ihantou a Procuradoria da Fazenda com a sua atuagao marcante. 

A Mesa solidariza-se com o Senado na homenagem prestada ao ex-Senador 
Nero de Macedo e, de acordo com os termos do requerimento ora aprovado, 
telegrafara a familia e ao Governo do Estauo de Goias, lam-entando a perda 
de tao ilustre homem publico. 

A lista de presenca acusa o comparecimento de 28 Srs. Senadores, mimero 
insuf/ciente para a votacao das materias da Ordem do Dia. 

Em discussao o Requerimento n.0 375, anteriormente lido, solicitando nomea- 
Sao de Comissao Especial, para os fins que especiflca. 
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Nao havendo quem faca uso da palavra, encerro a discussao. 
A votacao fica adiada, por falta de niimero. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, designando para a 

de amanha, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votacao, em discussao preliminar, do Projeto de Lei do Senado n.0 12, de 
1961 (de- autoria do Sr. Senador Nelson Maculan), que altera a Lei n.0 1.779, 
de 22 de dezembro de 1952, que criou o Institute Braslleiro do Cafe, e da outras 
providencias (em regime de urgencia, nos termos doart. 389, letra e, do Regu- 
lamento Interne, em virtude do Requerimento n.0 360, de 1961, aprovado na ses- 
sao de 13 do mes em curso); tendo pareceres: da Comissao de Constituigao 
e Justica, favoravel, com a emenda que oferece (n.0 1-CCJ); da Comissao de 
Economia, favoravel ao projeto e a Emenda n.0 1-CCJ e oferecendo a emenda 
n.0 2-CE; da Comissao de Service Publico Civil, favoravel ao projeto e as 
Emendas n.0s 1-CCJ e 2-CE e oferecendo a de n.0 3-CSPC; de Finangas, favo- 
ravel ao projeto e as emendas. 

Materla em tramitagao no Senado 

2 

Eleigao da Comissao Especial que devera dar parecer sobre o Projeto de 
Emenda a Constituigao n.0 6, de 1961, originaria da Camara dos Deputados, 
(n.0 1. de 1951, na Casa de origem), que institui nova discriminagao de renda 
em favor dos Municipios brasileiros. 

3 
Eleigao de Comissao Especial de 5 membros, criada em virtude do Reque- 

rimento n.0 330, de 1961, da Comissao de Constituigao e Justiga, aprovado na 
sessao anterior, a fim de examinar os documentos que instruiram o Projeto 
de Resolugao n.0 5, de 1959, que fixa e dstermina os limites entre os Estados 
do Esplrito Santo e Minas Gerais, ao norte do rio Doce. 

4 
Votagao, em discussao linica, do Requerimento n.0 371, de 1961, do Sr. 

Senador Afranio Lages, solicitando, nos termos doart. 49 da Constituigao e do 
art. 40 do Regimento Interno, autorizagao para participar da Delegagao do 
Brasil a XVI Assembleia da Organizacao das Nacoes Unidas (com parecer favo- 
ravel da Comissao de Relagoes Exteriores). 

5 
Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.0 375, de 1961, do Sr. Sena- 

dor Jefferson de Aguiar, solicitando a criagao de uma Comissao Especial de 
7 membros para, no prazo de 60 dias, elaborar a reforma do Regimento Interno, 
para adapta-Io ao regime parlamentar, promover o reexame da Emenda Cons- 
titucional n.0 4 e elaborar os projetos necessaries a esse regime e estudar as 
alteragoes que se tornem nscessarias a mesma emenda. 

6 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 46, de 1961, de autoria da Co- 

missao Diretora, que aposenta o cargo de Chefe da Pprtaria, PL-3, do Senado 
Federal, o Ajudante de Porteiro, Padrao PL-7, Deusded de Araujo Silva. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessdo ds 15 horas e 55 minutos.) 



166.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 21 de setembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Cunha Mello — Lobao da Silvelra — Victorino Freire — Remy Archer — 
Leonid as Mello — Mathias Olympic — Fausto Cabral — Fernandes Tavora 
— Menezes Pimentel — Dix-Huit Rosado — Salviano Leite — Jarbas Maranhao — 
Herlbaldo Vieira — Ovldio Teixelra — Lima Teixeira — Ary Vianna — Jefferson 
de Agular — Arlindo Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — 
Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose 
Feliciano — Lopes da Costa — Gaspar Velloso — Daniel Krieger — Guido Mondim. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 28 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, esta aberta a sessao. 

Vai ser llda a ata. 
O Sr. 2.0-Secretario precede a leitura da ata da sessao anterior, 

que, posta em dlscussao e, sem debate, aprovada. 

O Sr. l,0-Secretario da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIOS 

Do Sr. Primelro-Secretario da Camara dos Deputados: 

N.0 1.475, de 15 do mes em curso, restituindo um dos autografos do projeto 
de lei, sanclonado, que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da 
Educagao e Cultura, o cr6dito especial de Cr$ 5.000.000,00, para equipamento 
da Clinlca Ortopedica do Hospital Escola Sao Francisco de Assis; 

N.0 1.479, de 16 do mes em curso, encaminhando autografos do seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 129, DE 1961 

(N.0 2.657-A, na Casa de origem) 
Autoriza o Poder Executive a abrir, pelos Ministerios da Educagao 

e Cultura, da Jus tig a e Negocios Interiores, da Saude e do Trabalho, 
Industria e Comercio, creditos especiais, no montante de Cr$ 8.000.000,00, 
destinados as instituigoes que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — fi o Poder Executive autorizado a abrir, pelos Ministerios da 

Educagao e Cultura, de Justlga e Negocios Interiores, da Saude e do Trabalho, 
Industria e Comercio, respectivamente, os creditos especiais de Cr$ 2.900.000,00 
(dols milhoes e novecentos mil cruzeiros), Cr$ 1.500.000,00 (um milhao e qui- 
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nhentos mil cruzeiros) e Cr$ 800,000,00 (oitocentos mil cruzeiros), destinados 
a pagamento as instituigoes a seguir relacionadas: 

Ministerio da Educagao e Cultura 
Departamento de Administragao 
Divisao de Orgamento 

a) Subvengoes ordinarias: Cr$ 
1) Instituto Jesus Crucificado — Estado da Guanabara   400.000,00 
2) Obras Sociais Salesianas de Rocha Miranda — Estado 

da Guanabara  200.000,00 

600.000,00 
b) Fundo Nacional do Ensino Medio: 

1) Ginasio D. Barreto — Campinas — Estado de Sao Paulo 1.000.000,00 
2) Ginasio Escola Normal Nossa Senhora da Aparecida — 

Ipameri — Goias   200.000,00 
3) Instituto Social de Instrugao e Caridade de Ufcerlandia 

— Minas Gerais   400,000 03 

1.600.000,00 

Fundo Nacional do Ensino Primario 
1) Ginasio D. Barreto (para o curso primario) — Campinas 

— Sao Paulo   700.000,00 
Ministerio da Justiga e Negocios Interiores 
Departamento de Administragao 
Divisao de Orgamento 

a) Subvengoes Extraordinarias 
1) Sociedade Feminina de Educagao e Assistencia — Gua- 

nabara   2.200.000,00 

b) Servigos de Assistencia Social 
1) Aprendizado Domestico Sant'Ana — Campinas — Sao 

Paulo   600.000,00 
Ministerio da Saude 
Departamento Nacional da Crianga (6rgao Central) 

1) Sociedade Mantenedora de Assistencia e Educagao — 
Santos — Sao Paulo   500.000,00 

2) Instituto Monsenhor Felipe — Sao Sebastiao do Paraiso 
— Minas Gerais   400.000,00 900.000,00 
Departamento Nacional de Saude (Crgao Central) 

1) Ambulatorio Maria Vilac — Campinas — Sao Paulo   600.000,00 
Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio 
Divisao de Orgamento (encargos gerais) 

a) Legiao Brasileira de Assistencia 
1) Aprendizado Domestico Santana — Campinas — S.Paulo 800.000,00 
Art. 2.° — Aplica-se, no que couber, o disposto na Lei n.0 1.493, de 13 de 

dezembro de 1951, quanto ao pagamento das dotagoes constantes do art. 1.° 
desta lei. 

Art. 3.° — Os creditos de que trata esta lei serao automaticamente regis- 
trados pelo Tribunal de Contas e distribuidos ao Tesouro Nacional. 
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Art. 4.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

(As Comissoes de Consiituiqdo e Juslica e de Finangas.) 

Em ... de setembro de 1961 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de Comunicar a Vossa Excelencia que me ausentarei do Pais 

a fim de participar dos trabalhos da XVI Assembleia Geral da Organiza?ao das 
Nacoes Unldas, em Nova lorque, conforme autorizagao que me concedeu o 
Senado Federal. 

Atenciosas saudagoes — Ruy Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leltura do expediente. 

Ha oradores inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de Aguiar. (Pausa.) 
Nao esta presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Dix-Huit Rosado. 

O SR. D1X-HU1T ROSADO — Sr. Presidente, antes de 1950, como Deputado 
estadual, level muitas vezes ao Plenario de minha Assembleia o assunto da 
construgao do porto de Areia Branca, que e o porto que serve Mossoro, a prin- 
cipal cidade do Rio Grande do Norte. 

Depois, como Deputado Federal, em duas Legislaturas, continuei a debater 
o problema, vez que tinha pleno conhecimento de sua importancia para o 
Nordeste do Brasil e para o Rio Grande do Norte, em particular. 

Ao chegar ao Senado da Republica, o assunto foi o motive principal da 
minha estreia na tribuna desta Casa e nao poderei, em nenhum instante 
de minha atividade parlamentar, esquecer o problema da construgao do porto de 
Areia Branca. Sei o significado que ele tem para_ o Nordeste do Brasil, para 
o Brasil mesmo, como escoadouro de nossa produgao e tambem como elemento 
de enriquecimento da regiao que tenho a honra de representar no Senado. 

Em verdade, o processo de estudo do porto de Areia Branca tem sofrido 
modificagoes acentuadas e poderia parecer aqueles que fizessem uma observagao 
perfunctorla que eu mudara de opiniao sem justificativa. 

Defend!, como Deputado estadual, o porto continental. Habituado a geografia 
da minha zona, aquela solugao se me apresentava como a mais razoivel, inclusive 
porque aproveitava as forgas da propria natureza. Depois, muitos anos adiante, 
viajando pelo mundo em fora, encontrei uma solugao que, durante um certo 
tempo, empolgou o meu trabalho. Tratava-se do teleferico, que levaria, atrav6s 
de cabos aereos, a produgao de uma grande parte do Nordeste do Brasil e, 
princlpalmente, da minha regiao. 

Sei agora, depois de ter feito uma longa exposigao nesta Casa sobre o 
assunto, que novas tecnicas estao sendo aproveltadas e novas solugoes oferecidas. 
Sinto-me, pois, encorajado a vdtar ao assunto. 

Os aspectos principals do porto continental e do porto teleferico agora me 
parecem superados, se outras razoes melhores nao se apresentarem ao debate, 
e desejo lembrar, neste meu apelo, a solugao do porto oceanico, mais razoavel, 
mais facil, princlpalmente valendo-nos dos estudos de laboratorio, agora que 
o Brasil, pelos seus homens de ciencia e pelos seus tecnicos, se encontra habili- 
tado a estudar essa nova solugao, ligando a tradigao de escoamento dos estuarlos 
especialmente no caso de Areia Branca, com sua forma deltaica e rasa, que 
torna dificil seu aproveitamento. 



- 50 - 

Entendi, por isso, que devia trazer a debate o problema, e faze-lo em muitas 
reunioes, valendo-me aqui e ali das oportunidades que se me oferecerem. Resolvi 
escrever uma especie de estrutura basica que me servisse de lineamento para 
o future desde que o assunto, como disse, foi por mim mais de uma vez deba- 
tido, defendendo teses diferentes. 

Era natural que a ciencia e a tecnlca, progredindo de maos dadas, dessem 
oportunidade a solUQoes diferentes para o problema do porto de Areia Branca 
que e, como acentuei, o porto de Mossord. / 

Assim, Sr. Presidente, escrevi estas linhas, enquadrando nelas tambem um 
apelo aos responsaveis pela administragao no Brasil, a quem cabe deliberar, e 
passarei a le-Ias para que sirvam de base a futures debates. 

A construcao do Porto de Areia Branca e problema que se insere, de forma 
irrecusavel, em qualquer piano realmente efetivo e racional para a recuperagao 
economica do Nordeste brasileiro. Com efeito, razoes de ordem economica e geo- 
grafica demonstram nao somente a necessidade, mas o carater absolutamente 
prioritario desse empreendimento, que, sendo o escoadouro natural de materias- 
primas oriundas de tres Estados — Ceara, Paraiba e Rio Grande do Norte — 
cujo entreposto e a cidade de Mossord, abrira tambem perspectivas a mais amplas 
ao progresso industrial da regiao, a ser beneficiada dentro em breve com a ener- 
gia eletrica de Paulo Afonso. 

Nao houve, ate hoje, uma so voz discordante sobre o papel que representara 
o porto de Areia Branca, em future proximo, como fator da implantacao e desen- 
volvimento de uma poderosa industria quimica de base, tendo como esteio as 
riquissimas aguas residuais das salinas disseminadas em ambas a margem do 
rio Apodi ou Mossord. 

Em todos os outros discursos que tive oportunidade de pronunciar, nesta Casa 
ou na Camara dos Senhores Deputados, ou ainda mesmo na Assembleia Legisla- 
tiva do Rio Grande do Norte, ressaltei esse item. 

O aproveitamento representa nao so o encontro de recursos minerals que o 
Brasil exige para o seu progresso, mas tambem o enriquecimento pelo aprovei- 
tamento de aguas que ha mais de cem anos largamos, como se nada significassem, 
mas que vale mais que o prdprio cloreto de sddio que extraimos como mercadoria 
primeira. 

Na verdade, so esta circunstancia justificaria sobejamente que o Governo 
Federal, atraves dos drgaos competentes, concentrasse todos os recursos tecnicos 
e financeiros necessaries ao estudo e construcao daquele porto. Todavia, mesmo 
sem considerarmos circunstancia tao favoravel tudo quanto se flzesse pelo Porto 
de Areia Branca teria sua razao de ser no volume e na diversidade dos produtos 
de que e o escoadouro natural e insubstituivel; sal, gesso, algodao, cera de car- 
nauba, oleos vegetais etc., etc. Tanto isto e certo que, embora desaparelhado 
como se encontra, ele e ainda 06° porto em movimento de mercadorias do pais, 
depois de ocupar por muitos anos 0 5.° lugar. Esta invejavel posigao se deve, em 
grande parte, as vias de penetragao para 0 interior, constituidas principalment 
pela Estrada de Ferro de Mossoro, ligando Porto Franco aquela cidade num 
percurso de 37 quilometros, e em continuagao de trafego, a Rede Ferroviaria do 
Nordeste, trecho Mossoro—Souza, na Paraiba, que atravessa os municipios de 
Mossoro, Carauba, Patu, Almino Afonso, Alexandria e Souza, ate entroncar-se 
na Rede Viacao Cearense. Pelo sistema rodoviario o Porto de Areia Branca e 
servido magnificamente, pelas estradas de rodagem Areia Branca—Mossoro e 
Mossoro—Luis Gomes. Esta ultima atravessa toda a zona oeste do Rio Grande 
do Norte, pela margem esquerda do rio Apodi, devendo entroncar-se com a BR-24, 
que serve ao oeste paraibano, a quai, por sua vez, liga-se a BR-13, ampliando 
consideravelmente a sua area de utilidade. 

No aspecto geografico das distancias, em relagao a muitas areas do Nordeste 
no meu ultimo discurso feito no Plenario desta Casa tive oportunidade de pro- 
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jetar mais de oitenta numeros que representavam as distancias entre as varias 
cidades do Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco e ate da Bahia, 
o que colocava o Porto de Areia Branca como ponto de referencia dentro da 
geografia do Nordeste. 

O professor D'irceu Lino de Mattos, ilustre catedratrico de Geografia Econo- 
mica da Faculdade de Ciencias Economicas e Administrativas da Universidade 
de Sao Paulo, emitiu recentemente os seguintes conceitos, que se prestam de 
modo admiravel a melhor elucidaqao do problema em foco: "Se examinarmos as 
tecnicas de relaqoes entre as areas portuarias do Brasil e o sen "interland", veri- 
ficamos com bastante freqiiencia a existencia de verdadeiros evnporios inter- 
mediarios entre o literal e o interior. Podemos lembrar os seguintes exemplos: 
Amarragao e Parnaiba, no Piaui; Recife e Campina Grande, em Pernambuco— 
Paraiba; Ilhaus—Itabuna, na Bahia; Vitoria—Colatina, no Espirito Santo etc. 
No caso do oeste do Rio Grande do Norte, essa associaqao natural se estabeleceu 
entre Areia Branca e Mossoro". 

Outro eminente gedgrafo, o professor Gilberto Osorio de Andrade, da Uni- 
versidade do Recife, acentuou que essa vocaqao de centro regional da cidade de 
Mossoro foi consciente, afirmando a respeito: "Toda a historia de Mossoro e a 
cronica dum tenaz impulse de levar o mais longe possivel o alcance efetivo de 
sua influencia de entreposto. E, modernamente, mesmo sem aparelhamento por- 
tuario, mas detendo, no estuario do Apodi, o terminal maritimo duma estrada 
de ferro de penetragao que se vai conectar, 280 km ao sul, com os sistemas 
ferroviarios da Paraiba e do Ceara, e o maior centro de produgao salineira do 
pais e o dreno regular de grande parte do gesso consumido pelas industrias de 
cimento, desde Pernambuco ate os Estados meridionais do Brasil, alem de muitos 
outros produtos". 

A palavra do Professor Gilberto Osorio de Andrade e, para nos, de grande 
valor. Poucos geografos brasileiros tiveram a oportunidade de estudar aquela 
regiao como aquele tecnico, principalmente quando no Brasil se reuniu aquela 
Assembleia de Gedrgrafos brasileiros que levou a Mossoro, mais de cento e vinte 
e cinco cientistas. Tivemos a honra de hospeda-los e colaborar com o grupo que 
muito significava para a nossa regiao, naquele instante, porque estava conosco, 
trabalhava conosco, no sentido de realizar uma tarefa comum em prol do engran- 
decimento da terra querida. 

A unanimidade com que se tern pronunciado os tecnicos sobre a importancia 
do Porto de Areia Branca para a economia nordestina, produziu, como nao podia 
deixar de ser, resultados que ja nos permitem antecipar a breve solugao do 
problema. A SUDENE volta suas vistas para a racionalizagao do parque salineiro 
de Mossoro—Grosses—Areia Branca condicionando-a a construgao de um cais 
acostavel na foz do Apodi, com base em parecer do Engenheiro Rey Alvarez, do 
Bureau de Operagoes de Assistencia Tecnica das Nagoes Unidas. Assim, fez incluir, 
no Piano de Aplicagao do Credito Especial de 1 bilhao de cruzeiros, ora em 
tramitagao na Camara Federal, uma dotagao de 15 milhoes de cruzeiros desti- 
nada a financiar os estudos preliminares do Porto de Areia Branca, a cargo do 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais. Este drgao, por sua vez, tem 
Posto o maximo empenho no sentido de poder iniciar, dentro evn breve, os estu- 
dos de Laboratorio do porto, confiados a tecnicos do mais alto nivel profissional 
e de insuperavel espirito publico. 

Quero ressaltar, tambem, Senhor Presidente, na agao dos homens que tem 
a responsabilidade de dirigir o Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, 
o carinho com que se vem dedicando ao estudo de todos os portos do Brasil, 
Principalmente esse, que interessa a minha regiao. 

Sou reconhecido aqueles tecnicos, que merecem receber dos nordestinos aplau- 
sos unanimes e aprovagao integral pelo seu trabalho. 
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£ precise, no entanto, que o Governo Federal, visando nao descontinuar os 
esforqos ja realizados, de ao DNPRC os meios para levar a bom termo a sua 
importante tarefa, com ahsoluta prioridade, tendo em vista que somente o estudo 
em Laboratorio levara cerca de dois anos e o Brasil necessita urgentemente do 
Porto de Areia Branca para poder exportar sal, criando uma nova e ponderavel 
fonte de divisas. Neste sentido, faz-se mister que o seu Laboratorio de Hidraulica 
possa contar, o quanto antes, com o pessoal especializado de que ainda carece. 

A magnitude do problema exige cssa providencia, com a qual uma extensa 
regiao geoeconomica do Nordeste brasileiro dara um passo decisive para se 
libertar da pobreza e do subdesenvolvimento, depois de tantas promessas esque- 
cidas e de tantas esperanqas malogradas. 

Sr. Presidente, esse esboqo me servira de itinerario para future debate do 
problema, pois tenho conhecimento de que outras regioes pleiteiam tambem e 
com toda justiga, a prioridade da construgao de um porto. 

Considerando a mudanqa de Governo por que o Brasil acaba de passar e a 
confianga que eu, pessoalmente, deposito nos homens que atualmente detem as 
redeas desta querida Nagao, sinto-me no dever de encaminhar ao Sr. Presidente 
da Repiiblica e aos Srs. Ministros o meu apelo de nordestino, para que a prio- 
ridade nos seja assegurada e os recursos, necessarios aos estudos de laboratorio, 
sejam entregues o mais depressa po.ssivel ao Departamento Nacional de Portos, 
Rios e Canais. 

So assim a minha cidade, a minha regiao e o meu Estado sentirao mais 
proximo o dia em que os navios, ancorados no Porto de Areia Branca, condu- 
zirao, para os mercados de consume, os produtos nordestinos, resultado do nosso 
esforco do nosso labor, como contribuicao do Nordeste para o engrandecimento 
desta grande Nagao. (Muito bem! Muito bem!) 

SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Continua a bora do Expediente. Tem 
a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho. 

O SR. GILBERTO MARINHO — Senhor Presidente, os guardas e vigilantes 
da administragao federal centralizada ou autarquica, apesar de exercerem fun- 
gao policial, nao tem, no entanto, um regime de trabalho definido, permane- 
cendo, assim, suieitos ao arbitrio dos chefes a que estao direta ou indiretamente 
subordinados.^ Para corrigir as falhas existentes, fazendo justiga a uma classo 
que, por analogia no exercicio da funcao, tem as mesmas responsabilidades e 
deveres das demais classes de policiais ja beneficiadas por legislagao especial, 
tomei iniciativa de propor o seguinte projeto: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° o _ regime normal de trabalho dos servidores publicos federais 
da administragao centralizada ou autarquica que, em carater policial, exercem 
funcoes de Guarda ou Vigilancia e de 36 (trinta e selsj horas semanais assegu- 
rado 1 (um) dia de descanso semanal remunerado. 

Paragrafo linico — O disposto neste artigo nao prejudica a prestagao, na forma 
da legislagao especifica, de servico extraordinario, que nao podera ultrapassar 
o hmite de 18 (dezoito) horas semanais. 

Art. 2.° — Sera contado como 1 (um) dia de servigo, para efeito de cdlculo 
de proventos e aposentadoria, cada periodo de 6 (seis) horas de prorrogagao de 
trabalho. 

Art. 3.° — Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario. 

Senhor Presidente, atendo assim a instante apelo com que me honrou a nobre 
Associagao de Guardas do Servigo Piiblico Federal (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Vai ser lido o projeto de lei que acaba 
de ser justificado da tribuna pelo nobre Senador Gilberto Marinho. 

lido e apoiado o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N." 38, DE 1961 
Dispoe sobre o horario de trabalho dos servidores publicos federals 

da administra^ao centralizada ou autarquica que, em carater policial, 
exercem fun?oes de Guarda ou Vigilancia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — O regime normal de trabalho dos servidores publicos federais da 

administraqao centralizada ou autdrquica que, em cardter policial, exercem fun- 
Qoes de Guarda ou Vigilancia, e de 36 (trinta e seis) horas semanais, assegurado 
1 (um) dia de descanso semanal remunerado. 

Paragrafo unico — O disposto neste artigo nao prejudica a prestaqao, na 
forma da legislaqao especifica, de serviqo extraordindrio, que nao poderd ultra- 
passar o limite de 18 (dezoito) horas semanais. 

Art. 2.° — Serd contado com 1 (um) dia de servigo, para efeito de calculo 
de proventos e aposentadoria, cada periodo de 6 (seis) horas de prorrogagao de 
trabalho. 

Art. 3.° — Esta lei entra em vigor n adata de sua publlcagao, revogadas as 
disposigoes em contrdrio. 

Justificagao 

Os guardas e vigilantes citados no projeto, apesar de exercerem fungao policial, 
nao tern, no entanto, um regime de trabalho definido, permanecendo, assim, sujei- 
tos ao arbitrio dos chefes a que estao direta ou indiretamente subordinados. O 
projeto corrige as falhas existentes, fazendo justiga a uma classe que, por analo- 
gia no exercicio da fungao, tern as mesmas responsabilidades e deveres das demais 
classes de policiais jd beneficiadas por legislagao especial. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O presente projeto de lei vai as Comis 
soes de Constituigao e Justiga, de Servigo Publico Civil e de Finangas. 

Continua a hora do expediente. 
Verifico nao haver quorum suficiente para prosseguimento dos trab Ihos Vou 

encerrar a sessao, designando para a de amanha a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votagao, em discussao preliminar, do Projeto de Lei do Scnado n 0 12. de 1961 
(de autoria do Sr. Senador Nelson Maculan), que altera a Lei n.0 1.779, de 22 de 
dezembro de 1962, que criou o Institute Brasileiro do Cafe e da outras provi- 
dencias, em regime de urgencia, nos termos doart. 330, letra e, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento n.0 360, de 1961, aprovado na sessao de 13 
do mes em curso; tendo pareceres: 

— da Comissao de Constituigao e Justiga, favoravel, com a Emenda que ofe 
rece (n.0 1-CCJ); 

— da Comissao de Economia, favoravel ao projeto e a Emenda n.c 1-CCJ, e 
oferecendo a Emenda n.0 2-CE: 

— da Comissao de Servigo Publico Civil, favoravel ao projeto e bs Emenda" 
n.0s 1-CCJ e 2-CE, e oferecendo a de n.0 3-CSPC; 

— de Finangas, favoravel ao projeto e as emendas. 
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MATfiRIA EM TRAMITAgAO NO SENADO 
2 

Eleigao da Comissao Especial que devera dar Parecer sobre o Projeto de 
Emenda a Constituigao n.0 6, de 1961, originario da Camara dos Deputados (n.0 1, 
de 1951, na Casa de origem), que institui nova discriminagao de rendas em favor 
dos Municipios brasileiros. 

3 

Eleigao da Comissao Especial (de 5 membros) criada em virtude do Reque- 
rimciiLo u.- oou, ae iscn, da comissao de Constituigao e Justiga, aprovado na sessao 
anterior, a fim de examinar os documentos que instruiram o Projeto de Reso- 
lugao n.0 5, de 1959, que fixa e determina os limites entre os Estados do Espirito 
Santo e Minas Oeiais, ao norte do rio Doee. 

4 
Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.0 371, de 1961, do Sr. Sena- 

dor Afranio Lages, solicitando nos termos do art. 49 da Constituigao e do art. 40 
do Hegimemo mterno, autorizagao para participar da Delegagao do Brasil a 
XLI Assembleia da Organizagao das Nagoes Unidas (com parecer favoravel da 
Comissao de Relagoes Exteriores). 

5 
Votagao, em discussao linica, do Requerimento n.0 375, de 1961, do Sr. Sena- 

dor Jefferson de Aguiar, solicitando a criagao de uma Comissao Especial de 7 
memoios para, no prazo ae 60 dias, elaborar a reforma do Regimento Interno, 
para adapta-lo ao regime parlamentar, promover o reexame da Emenda Consti- 
tucional n.3 4 e elaborar os projetos necessarios a esse regime e estudar as alte- 
ragbes que se tomem necessarias a mesma Emenda. 

6 

Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 46, de 1961, de autoria da Comis- 
sao Diretora, que aposenta, no cargo de Chefe da Portaria PIr3, do Senado Federal, 
o Ajudante de Porteiro, Padrao PL-7, Deusdedit de Araujo Silva. 

Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 13 horas e 15 minutos.) 



167.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 22 de setembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Senliores Senadores: 

Cunha Mello — Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira — 
Remy Archer — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Fausto Cabral 
— Pernandes Tavora — Menezes Pimentel — Dix-Huit Rosado — Joao 
Arruda — Salviano Leite — Jarbas Maranhao — Heribaldo Vieira — 
Ovidio Teixeira — Jefferson de Aguiar — Arlindo Rodrigues — Caiado 
de Castro — Gilberto Marinho — Moura Andrade — Lino de Matos 
— Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Fellciano — Lopes da Costa 
— Gaspar Velloso — Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 28 Senhores Senadores. Havendo numero legal, esta aberta a sessao. 

Val ser lida a ata. 

O Sr. 2,0-Secretario precede a leitura da ata da sessao anterior, que, 
posta em discussao, e sem debate aprovada. 

O Sr. l.0-Secretario da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES N.0s 550 E 551, DE 1961 

N.0 550, DE 1961 

Da Comissao de Saude Publica, sobre o Projeto de Lei n.0 65, 
de 1961 (n.0 3.600-B/57, na Camara), que autoriza o Poder Executive 
a abrir, pelo Ministerio da Saiide, o credito especial de Cr$ 4.000.000,00 
(quatro miihocs de cruzeiros) para prosseguimento, das obras do Hos- 
pital Matogrossense do Penfigo, com sede em Campo Grande, Estado 
de Mato Grosso. 

Relator: Sr. Fernandes Tavora 

O Projeto de Lei n.0 65, de 1961, autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministerio da Saude, o credito especial de Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhoes de 
cruzeiros) para o prosegulmento das obras do Hospital Matogrossense de Pen- 
figo, com sede em Campo Grande, Estado de Mato Grosso. 

Esse hospital que se destina ao tratamento dos individuos atacados de 
Penfigo ja funcionava desde 1949, em barracas de palha, posteriormente subs- 
Wtuida por um bom edifxcio, no sitio Saltinho, a 12 quilometros de Campo 
Grande, construido em terreno doado por particular, com area de 25 hectares. 

Sua capacldade, entretanto, nao basta para comportar o grande numero 
de doentes que o procuram; e e visando a sua amplla?ao que foi apresentado 
deste projeto. 
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D& etiologia desconhecida ou duvidosa, e o penfigo uma terrivel molestla 
de tratamento dificil, que exige o internamento do doente e cuidados especiais. 

Essa entidade nosologica grassa com intensidade maior nos Estados de Sao 
Paulo e Mato Gro&so, sobretudo neste ultimo, sendo, assim, de evidente necessi- 
dade o prosseguimento das obras do pequeno hospital, para cuja ampliagao 6 
solicitado o auxilio federal. 

fi pois de inteira justiga a abertura do credito solicitado para conclusao 
dessa obra de benemerencia e caridade. 

Somos, pois, de opiniao que esta Comissao deve dar o seu apdio ao projeto 
em aprego. 

Sala das Comissoes, 28 de junho de 1961. — A16 Guimaraes, Presidente; Fep 
nandes Tavora, Relator — Miguel Couto — Pedro Ludovico e Saulo Ramos. 

N ° 551, de 1961 
Da Comissao de Finangas sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 65, 

de 1961, (n.0 3.606-B/57, na Camara dos Deputados), que autoriza o 
Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da Saude, o credito especial 
de Crf 4.000.000,00 (quatro milhoes de cruzeiros) para prosseguimento 
das obras do Hospital Matogrossense de Penfigo, com sede em Campo 
Grande, Estado de Mato Grosso. 

Relator; Sr. Lopes da Costa 

O presente Projeto de Lei, oriundo da Camara dos Deputados, que foi apre- 
sentado pe!o Deputado Castro Pinto, autoriza o Executive a abrir, pelo Ministerio 
da Saiide, credito especial de quatro milhoes de cruzeiros, para prosseguimento 
das obras do Hospital Matogrossense do Penfigo, em Campo Grande, Estado 
de Mato Grosso. 

A molestia a cujo combate se dedica o Hospital, o Penfigo Foliaceo ou "Fogo 
Selvagem", conforme designagao popular, e endemica naquele Estado exlgindo 
tratamento intensivo e prolongado, com obrigatoriedade de intemagao do doente. 

Tendo em vista o aspectio dramatico de que se reveste o Penfigo e a precarle- 
dade do seu tratamento domiciliar, qualquer iniciativa que vise ao seu combate 
merece apoio geral. 

Assim, a Comissao de Finangas e de parecer favoravel ao Projeto. 

Sala das Comissoes., 19 de setembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente; 
Lopes da Costa, Relator; Caspar Veloso — Dix-Huit Rosado — Joao Arruda — 
Menezes Pimentel — Femandes Tavora — Lima Teixeira — Pedro Ludovico. 

MENSAGEM 

Do Sr. Presidente da Republica, datadas de 21 do mes em curso: 

Agradeoendo comunicagoes referentes a manutengao de vetos preciden- 
ciais: 

N.0 208 (n.0 de origem 502) — Veto ao Projeto de Lei n.0 244, de 1959, na 
Camara, e n.0 96, de 1960, no Senado, que altera a redagao do art. 22 do Decreto- 
lei n.0 483, de 8 de junho de 1958 (Codlgo Brasileiro do Ar). 

N.0 209 (n.0 de origem 503) — Veto ao Projeto de Lei n.0 2.691, de 1958, na 
Camara e n.0 130, de 1959, no Senado, que institui o "Dia do Trabalhador nas 
Minas de Carvao"; 
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Agradecendo a remessa de autografos de Decretos Legislatives: 
N.0 210 (n.0 de origem 504) — Decreto Legislative n.0 13, de 1961; 
N.0 211 (n.0 de origem 505) — Decreto Legislative n.0 14, de 1961; 
Restituindo autografos de proposigoes legislativas sancionadas: 
N.0 212 (n.0 de origem 506) — Projeto de Lei do Senado n.0 25, de 1959, 

que institul o uso obrigatorio de emblema distintivo das organizagoes nacionais 
de sadde e dd outras provldencias; 

N.0 213 (n.0 de origem 507) — Projeto de Lei da Camara n.0 77, de 1960, que 
concede pensao especial de Cr$ 3.500,00 a D. Lindlnalva Costa Barros e d£. outras 
provldencias; 

NP 214 (nP de origem 508) — Projeto de Lei da Camara nP 36, de 1961, que 
autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Minist^rlo da Saude, o credito especial 
de Cr$ 6.000.000,00, destinado a construgao do Pavilhao da Clinica Ortop6dica do 
Hospital Geral da Santa Casa de Misericordia do Rio de Janeiro; 

NP 215 (nP de origem 509) — Projeto de Lei da Camara nP 85, de 1961, que 
concede, atd 30 de junho de 1961, isengao de direitos alfandegarios, exceto a taxa 
de despacho aduanelro a que se refere o art. 66 da Lei nP 3.244, de 14 de agosto 
de 1957, e de imposto de consumo para importagao de material destinado a fabri- 
cagao de tratores agricolas e dfi, outras provldencias; 

NP 216 (nP de origem 510) — Projeto de Lei da Camara nP 37, de 1961, 
que isenta do imposto de importagao e de consumo material a ser importado pela 
Organlzagao Telefonica do Parand; 

Proposta de nome para a chefla de missao diplomatica de cardter perma- 
nente: 

NP 217 (nP de origem 512), submetendo a apreciagao do Senado a escolha do 
Diplomata Frank de Mendonga Moscoso para a fungao de Embaixador Extraor- 
dlnarlo e Plenipotencldrlo do Brasll junto ao Govemo da Tunisia, como segue: 

MENSAGEM NP 512/61 

Senhores Membros do Senado Federal: 
De acordo com o precelto constitucional, tenho a honra de submeter d apro- 

vagao de Vossas Excelenclas a nomeagao que desejo fazer do Senhor Frank de 
Mendonga Moscoso para exercer a fungao de Embaixador Extraordindrio e Pleni- 
potencldrlo do Brasil junto ao Governo da Tunisia. 

Os meritos do Senhor Frank de Mendonga Moscoso, que me induziram a 
escolhe-lo para o desempenho dessa elevada fungao, constam da anexa informa- 
Qao do Mlnistdrlo das Relagoes Exteriores. 

Brasilia, 21 de setembro de 1961. — Joao Goulart. 

CURRICULUM VITAE 
Embaixador Frank de Mendonga Moscoso 

Nascido em Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 
1911, Bacharel em Clencias Juridicas e Socials pela Faculdade de Direito da Unl- 
versidade do Rio de Janeiro, dlplomado pela Escola Superior de Querra no Curso 
Superior de Guerra, em 1959. 

2. Ingressou no Minist6rio das Relagdes Exteriores, por concurso, na quali- 
dade de Consul de Tercelra Classe, em 23-3-1956; foi promovldo a Consul de 
Segunda Classe, por antlguidade, em 28-12-1938; a Primeiro-SecreUrio, por me- 
recimento, em 10 de dezembro de 1945. Conselheiro em 31 de outubro de 1951. 
Promovldo a Minlstro de Segunda Classe, por merecimento, em 17-8-1958; a 
Ministro de Primeira Classe, por merecimento, em 7-6-1961. 

3. Durante sua carreira, foi designado para as seguintes fungoes: Segundo- 
Secretarlo, na Legagao do Brasil em Oslo; Consul Adjunto, no Consulado-Geral 
do Brasil em Llsboa; Segundo-Secretario, na Embaixada do Brasil em Llsboa; 
Primeiro-Secretario, na Embaixada do Brasil em Lisboa; Encarregado de Nego- 
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cios do Brasil em Lisboa; Primelro-Secretario na Delegagao do Braail Junto ao 
Conselho de Administragao da Organizagao Internacional do Trabalho em Gene- 
bra; Encarregado da Delegagao do Brasil Junto a Organizagao Internacional do 
Trabalho, em Genebra; Prlmeiro-Secretario, na Embaixada do Brasil em Londres; 
Conselheiro, na Embaixada do Brasil em Londres; Mlnistro-Conselheiro na 
Embaixada do Brasil em Londres; Enviado Extraordinario e Minlstro Plenipo- 
tenciario do Brasil na Polonla. 

4. Alem dessas fungoes, foi designado para o exercicio das seguintes mlssoes 
e comissoes: Auxiliar da Delegagao do Brasil a Conferencia Interamericana de 
Consolidacao da Paz em Busnos Aires, 1936. Designado, em comissao, para o 
Conselho de Imlgragao e Colonizagao Junto a Organizagao Internacional de Re- 
fuglados, a fim de superintender o servigo consular para imigrantes de guerra 
deslocados para o Brasil e coordenar as missoes de selegao. Segundo Delegado 
Govemamental a Trig6sima Segunda Conferencia Internacional do Trabalho, em 
Genebra: Representante do Govemo brasileiro a Decima Sessao do Conselho de 
Administragao da Organizagao Internacional do Trabalho, em Genebra; Delegado 
Suplente da Delegagao do Brasil a Nona Sessao do Conselho Economlco e Social 
das Nagoes Unidas, em Genebra. Designado para acompanhar o Senhor Antoine 
Pinay, Ministro das Financas da Franga, em sua visita a Brasil, em 1959; Chefe 
do Grupo de Trabalho para Problemas Especificos do Servigo Diplomatico Brasi- 
leiro; Chefe da Divisao de Atos. Congressos e Conferenclas Intemacionals do 
Departamento Politico e Cultural do Ministerlo das Relagoes Exteriores. Desig- 
nado para acompanhar o Ministro das Relagoes Exteriores da Belgica em sua 
visita ao Brasil, em 1960. Designado para acompanhar o Presidente dos Estados 
Unidos da America, em sua visita ao Brasil em 1960; Representante do Ministerlo 
das Relagoes Exteriores na Comissao de Acordos Culturais criada pela Portaria 
n.0 44/60; Membro da Comissao National de Fiscalizagao de Entorpecentes, 
Chefe interino do Departamento Politico e Cultural do Ministerlo das Relagoes 
Exteriores; Chefe do Departamento Consular do Ministerio das Relagoes Exte- 
riores; Membro da Comissao incumbida de rever o Regulamento de Passaportes. 

5. Dos assentamentos individuais do Embaixador Frank de Mendonga Mos- 
coso, veriflca-se que: 

a) nao consta dos mesmos qualquer nota desabonadora em sua vida fun- 
cional; 

b) foi muitas vezes elogiado pelo desempenho dado aos encargos que Ihe 
foram cometidos; 

c) foi-lhe conferlda pelo Govemo portugues a Condecoragao Henriquina, no 
grau de Grande Oficial. 

6. O Embaixador Frank de Mendonga Moscoso e indicado para exercer a 
fungao de Embaixador Extraordinario e Plenipotencidrio do Brasil Junto ao 
Govemo da Tunisia. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
A palavra esta facultada aos Senhores Senadores que queiram ocupar a 

tribuna. 
O SR. SALVIANO LEITE — Pego a palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Sal- 

viano Leite. 
O SR. SALVIANO LEITE — Sr. Presidente, meu intuito nesta tribuna e 

apenas o de congratular-me com o Chefe da Nagao, Sr. Joao Goulart, pela acer- 
tada iniciativa ontem tomada, dirigindo-se ao egregio Conselho de Ministros 
para transmitir o apelo dos Govemadores do Nordeste, ao mesmo tempo em que 
se abrem as perspectivas no atendimento dos problemas daquela regiao. 

A nota que li na Imprensa e a seguinte, Sr. Presidente; 
"Sob a presidencia do primeiro-mlnlstro foi llda, inlcialmente, men- 

sagem do presidente da Repiiblica dlrlglda ao Conselho e na qual trans- 
mite o apelo que recebeu dos governadores da regiao do Nordeste, para 
que seja dada a mals alta prioridade nos pianos do govemo no a tenth- 
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mento dos problemas economicos e soclais daquela reglao, os quals atin- 
giram o ponto mais critico nao comportando qualquer adiamento ou 
omissao por parte dos poderes federals." 

Sr. Presidente, como acentua multo bem a nota, os problemas do Nordeste 
chegaram ao ponto mals critico. Realmente, o Nordeste vlve dias terrlveis. A 
correspondencia que de la tenho recebldo da conta de que uma situacao de quase 
calamidade se abate sobre aquelas ja tao castlgadas populagoes. 

Adlantam as notlcias que, ao mesmo tempo em que se achem as perspectivas 
de nova seca no Nordeste, paralisaram-se repentinamente todas as obras que 
vlnham sendo executadas por iniciativa do Governo passado. Alem do mais, as 
promessas daqueles milhSes e milhoes de verbas que nos havia feito o ex-Presl- 
dente Janio Quadros desapareceram tanihem de repents, sepultadas no ato de 
sua proprla rentincia. 

Sabem os que conhecem o Nordeste que a nossa riqueza repousa, prlnclpal- 
mente, no nosso melhor produto — o algodao, cuja safra no corrento ano pro- 
metla ser das melhores. De um momento para outro, potom, sofreu uma inopi- 
nada queda calculada em cerca de quarenta por cento de sua produ?ao. 

AMm dessa queda, uma outra se Ihe seguiu — a queda dos pre?os — provocada 
pelos grupos, pelos trusts ja denunclados desta tribuna e que, no meu Estado, 
monopolizam o dinheiro e o crMito. 

Coroando todo esse con junto de clrcunstancias verdadeiramente totricas, 
ha um fato ainda mals grave que intranqiiiliza e alarma o povo do meu Estado. 
O custo de vida esto all se tomando insuportavel e os pregos proibitivos. Basta 
dlzer, para exempllflcar, que um qullo de carne, nas cidades do interior da Paral- 
ba, esta sendo vendldo por Cr$ 280,00, portanto mais do dobro do prego por que 6 
vendido em Brasilia que, como sabemos, e uma das cidades de vida mals cara do 
Brasll. 

outros exemplos, Sr. Presidente, que poderia enumerar. Nao o fago para 
nao me alongar nesta tribuna. 

£ preciso, pols, que o Governo nos acuda com as suas providencias. fi preclso 
que elas venham o quanto antes pois se nao vierem o Nordeste marchara, ina- 
pelavelmente, para o desespero, desespero provocado pelo grito da fome que 6 o 
plor, o mais perigoso de todos os gritos, porque 6 o grito do homem, da mulher e 
da crlanga. 

Fellzmente, hoje a mlnha alma se desanuvlou quando 11 nos jornals a nota 
ou a mensagem do Sr. Presidente da Republica, diriglda ao Conselho de Minis- 
tros, a qua! ja me referi no comego destas consideragoes. 

Vim, portanto, a tribuna, como tambem disse de inlcio, para congratular-me 
com o Presidente Joao Goulart pela Iniciativa e tambem com o seu egtogio Con- 
selho de Mlnlstros pela aprovagao da mensagem, em sua reuniao de ontem. 

Era o que tlnha a dlzer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao havendo mals quem faga uso da 

palavra, passa-se k 
ORDEM DO DIA 

A llsta de presenga registra o comparecimento de 28 Srs. Senadores. Nao 
hi quorum para votagao das matorias em pauta, que fleam adladas para a prdxl- 
ma sessao. 

Passa-se i 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 46, de 1961, de autoria 

da Comissao Diretora, que aposenta, no cargo de Chefe da Portaria, 
PL-3, do Senado Federal, o Ajudante de Porteiro, Fadrao PL-7, Deusdedit 
de Araujo Silva. 

Em discussao. Nao havendo quem quelra discutl-lo, vou encerrar a discussao. 
(Pausa.) 

Encerrada. 
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A materia, em fase de votagao, integrara o avulso da proxima sessao. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar ocupar a tribuna, vou encerrar a 

sessao. 

Designo para a proxima a segulnte 

ORDEM DO DIA 

1 
Votagao, em discussao prelimlnar, do Projeto de Lei do Senado n.0 12, de 

1961 (de autoria do Senhor Senador Nelson Maculan), que altera a Lei nP 1.779, 
de 22 de dezembro de 1952, que criou o Institute Brasileiro do Caf6 e da outras 
providencias (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, ietra e, do Regi- 
mento Intemo, em virtude do Reguiamento nP 360, de 1961, aprovado na sessao 
de 13 do mes em curso); tendo Pareceres: 

— da Comissao de Constituicao e Justiga, favoravel, com a emenda que 
oferece (nP 1-CCJ); 

— da Comissao de Economia, favoravel ao projeto e a Emenda nP 
1-CCJ e oferecendo a Emenda nP 2-CE; 

— da Comissao de Servi?o Piiblico Civil, favoravel ao projeto e as Emen- 
das nps 1-CCJ e 2-CE e oferecendo a de nP 3-CSPC; 

— de Finansas, favoravel ao projeto e as emendas. 

2 
Eleigao da Comissao Especial que devera dar parecer sobre o Projeto de 

Emenda a Constituiqao nP 6, de 1961, originaria da Camara dos Deputados (nP 1, 
de 1951, na Casa de origem) que institui nova discriminagao de rendas em favor 
dos Municiplos brasllelros. 

3 
Eleicao de Comissao Especial (de 5 membros) criada em virtude do Requeri- 

mento nP 350, de 1961, da Comissao de Constitulqao e Justlga, aprovado na sessao 
anterior, a fim de examinar os documentos que instruiram o Projeto de Resolugao 
nP 5, de 1959, que fixa e determina os limltes entre os Estados do Espirlto Santo 
e Minas Gerais, ao norte do Rio Doce. 

4 
Votacao, em discussao unica, do Requerimento nP 371, de 1961, do Sr. Sena- 

dor Afranio Lages, solicitando, nos termos dos art. 49 da Constituigao e do art. 40 
do Regimento Intemo, autorizagao para partlcipar da Delegagao do Brasil k XLI 
Assembleia da Organlzagao das Nagoes TJnidas (com parecer favoravel da Comis- 
sao de Relagoes Exteriores). 

5 
Votacao, em discussao unica, do Requerimento nP 375, de 1961, do Sr. Sena- 

dor Jefferson de Aguiar, solicitando a criagao de uma Comissao Especial de 7 
membros. r>ara. no prazo de 60 dias, elaborar a reforma do Regimento Intemo, 
para adapta-lo ao regime parlamentar, promover o reexame da Emenda Constl- 
tucional nP 4 e elaborar os projetos necessarlos & execugao a esse regime e estu- 
dar as alteragoes que se tornem necessarlas a mesma emenda. 

6 
Votagao, em discussao unica, do Projeto de Resolugao nP 46, de 1961, de 

autoria da Comissao Diretora, que aposenta, no cargo de Chefe de Portaria, PL-3, 
do Senado Federal, o Ajudante de Portelro, Padrao PL-7, Deusdedit de Araujo 
Silva. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 14 horas e 50 minutos). 



168.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 25 de setembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Cunha Mello — Vivaldo Lima — Eugenio Barros — Leonidas Mello — 
Mathlas Olympio — Fausto Cabral — Feraandes Tavora — Mendes Pimentel 
— Dix-Huit Rosado — Jarbas Maranhao — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixei- 
ra — Lima Teixeira — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Lino de Mattos 
— Jos§ Fellciano — Lopes da Costa — A16 Guimaraes — Saulo Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 20 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. Mathias Olympio, 1.0-Suplente, servindo de 2.0-Secretario, 

proosde a leitura da ata da sessao anterior, que, posta em discussao, 
£ sem debate aprovada. 

O Sr. Gilberto Marinho, 3.0-Secretario, servindo de 1.°, le o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OF1CIO 

N.0 1.524, da Camara dos Deputados, encaminhando autdgrafos do seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 127, DE 1961 
Estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio finan- 

ceiro de 1962. 

Publicado no DCN (Segdo II), de 26 de setembro de 1961. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
Ha oradores inscritos, 
Tem a palavra o nobre Senador Aid Guimaraes. 
O SR. ALO GUIMARAES — Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta Casa e a 

Nagao acompanharam o procedimento e a agao de S. Ex.a o Sr. Presidente 
do Congresso Naclonal na grave crise politlca por que passou o Pais, na qual 
teve atuagao destacada, corajosa e brava no sentido da manutengao das ins- 
tituigdes vigentes. 

Agora o llustre Senador Moura Andrade, em manifesto a Nagao a que 
ohamou "Carta aos brasileiros", ontem publicado em varies jomais da Paull- 
ceia, mantem a mesma bravura civica, os mesmos principios que nortearam 
sua conduta de homem publico nesta Casa e a frente do Congresso Nacional, 
aquela hora tragica da vida brasileira. 

O manifesto de S. Ex.a d dos mais oportunos, sobretudo quando, passados 
05 dias, mais necessarios se tornam os pronunciamentos individuals, na concla- 
oiagao das idelas que hao de manter intangivel a Republica no Brasil. 
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Sr. Presidente, a "Carta aos brasilelros" da, mais uma vez, o tcst-emunho 
frisante do patriotismo e da dedicagao do nobre Senador Moura Andrade a 
causa da Nagao e passo a ler esse manifesto para que conste de nossos Anais: 
Carta aos brasileiros 

Dirljo-me a Na^ao e, particularmente, a mocidads, a Impren.sa, as Porgas 
Armadas, a igreja e as classes trabalhadoras. 

Esta e uma carta-testemunho, na qual se contem uma aflrmaQao de f6 
nos dias vindouros. 

Estao salvas as liberdades publicas, esta mantida a ordem; esta respeitada 
a Constiruigao. 

O Brasll acaba de emergir de uma terrivel crise e mal se desvanecem nos 
horizontes da Patrla as ameagas da guerra civil entre irmaos, nas cidades, nos 
campos, nas escolas e nos quarteis. 

Ha eeperangas novas despertadas; mas ha, tambem, feridas que nao se 
fecharam e frustragoes que explodiram na desllusao de uma renuncia nao 
explicada e inexplicavel. 

Com esta carta pretendo despertar no espirito dos patriotas a preocupagao 
por uma ordem nova no piano social economlco, juridlco e politico da vida 
brasileira. Essa nova ordem que surge, amadureclda na luta pela legalidade, 
preclsara ser consumada sobre a rocha indes^rutivel da conduta moral dos 
homens publicos. 

Daqui por diante ha que realizar um avangado e melhor ordenamento de 
leis para o povo brasileiro. atraves de medldas mais em harmonia com as exi- 
gencias da hora atual, para uma profunda e definitiva reformulagao dos nossos 
slstems de govemar. 

Nao basta haver salvo a ordem legal; e preciso que ela se mantenha, se 
aperfeigoe, realize melhor ajustamento jurldico entre os individuos e as classes 
que oompoem a vida nacional; Nao ha, pois, que falar sobre o dia de ontern, 
e sim sobre o dla de amanha. E com esse objetivo que me dirijo, em prlmeiro 
lugar, a nossa juventude. 

A Mocidade 
Mogos do Brasll: ajudem a que o Estado e o seu poder tomem ao servigo 

de nosso Pals, aos fatos do trabalho do nosso povo. Infundam a energica 
vontade de sua juventude aos objetlvos de assegurar e desenvolver, com todas 
as suas forgas mogas e Insuperavels, as aspiragoes populares a uma autentica 
liberdade, nao somente economica, mas tambem politica, cultural e religiosa. 

E a mocidade a fonte mals pura do idealismo patrlotico. Que se identifi- 
quem, pois, os jovens do Brasll, na proclamacao da Lei e da Justiga, e na censu- 
ra aos incapazes, aos desumanos, e aos egoistas. E preciso que os filhos do 
povo cerrem flleiras e busquem, no aprimoramento das virtudes democr&ticas 
e no impeto irresistivel de sua floragao primaverll, ajudar os que devem e 
precisam, urgentemenle, distribuir auxllio e conforto, pao e trabalho, sereni- 
dade e paz, aos oprimidos pelas canselras nos campos e nas oficlnas, aos 
trabalhadores e produtores esmagados pela desordem admlnistratlva, pela con- 
fusao economica, pelo empregulsmo publlco que arrulna os orgamentos nacio- 
nals e desestimula as melhores esperangas 

Mogos do Brasil: a democracia 6 um processo hlstdrico, uma constante evo- 
lugao, um metodo_ de vida que tende a buscar, nao o dominio de uma classe 
e sim a colaboragao harmoniosa de todas as categorias populares. 

A Nagao carece estar unida, e, se Isto ainda nao e possivel, que ao menos 
esteja mobllizada para esta experimenitagao corajosa e persistente. 

Ninguem deve temer afirmar a necessidade de modlficagoes fundamentals 
no campo economlco, cultural, social e ix>lltico, e todos devem ter a bravura 
de repudiar as causas de nossos sofrlmentos e os defeitos de nossa doutrina 
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tradicional. Para isto, precisaremos da opiniao popular solidamente preparada, 
em todas as suas classes, e para prepara-la precisamos, sobretudo, do valor de 
nossa juventude. 

A imprensa 

A imprensa, falada e escrita, representada pelos jornais, pelas revistas, 
radios e televlsoes, pode abrir, na consciencia nacional, os caminhos qua nos 
levem ao fortalecimento institucional. a consecucao ri-e principios economicos 
soclalmente mais legitimos e a supressao, na vida brasileira, dos elementos de 
degenerescencia politica que nela atuam, ma.s para cujo fim devemos marcar 
data. 

Acabam, imprensa e Congresso. de passar vitoriosamente pela mais dura 
prova a que foram submeiidos nos ultimcs trinta anos. A imprensa teve a 
sua liberdade, sem a qual nao pode subsisiir, ameacada e muitas vezes cons- 
purcada; o Congresso, a beira da ruina, sentiu quo nao poderia cumprir a sua 
mlssao institucional se porventura lha faltasse autoridade, e teve de busca-la, 
construi-la e projeta-la, na hora da crise, renegando as lassidoes e tibiezas 
anteriores, para renascer em energia e coragem, quaee indomito, na defesa 
do poder civil. 

Salvaram-se juntos, imprensa e Congresso, porque ha sentimentos e juizos 
de valor que unem os homens acima das diferencas de classes e das lutas poli- 
ticas ou de interesses. 

Nao fossem esses sentimentos e seria impossivel a sociedade ao Estado 
encontrar os verdadeiros caminhos de sua evolucao. 

O ssntido de justiga, o desejo de paz, de ordem, de unidade territorial, de 
amor a Patria, de apego as tradigoes naturals e historicas da Nagao, a decenciia 
na conduta da vida publica, constituem, com a consagragao da liberdade de 
imprensa e o respeito a autoridade, causas de harmonia social e instrumentos 
indispensaveis para a construgao do future nas oficinas da Democracia. 

O Congresso oferece a Imprensa brasileira a sua solidariedade e a sua firme 
decisao em garantir-lhe os dlreitos que desfruta e que a Democracia assegura 
como bem do regime e como fundamental das liberdades publicas. 

Estou certo de que a Imprensa do Brasil nao desvirtuara a nobre origem 
desses direltos, nem olvidara a constancia com que vem sendo defendidos, e de 
que sabera dignlfica-los ainda mais exercendo-os em nome do povo, pols ao povo 
genuinamente pertencem. 

Nem esquega a Imprensa que o Congresso deve fazer leis, mas nao deve 
faze-las todos os dias, como quern fabrica metres de tecidos e se compraz no 
volume da produgao e nao na sua qualidade. As leis diarias prejudicam as leis 
perenes; as leis superficials prejudicam as leis fundamentals. 

A Nagao deu ao Congresso, apds a ultima crise que abalou o pais, um cr6dito 
de conflanga e a ajuda de seu apoio. Isto mesmo pego hoje k imprensa de minha 
Patria. 

As Forgas Armadas 
A Constituigao, a que todos somos jurados, declara no art. 176 que "as Forgas 

Armadas, constituidas essencialmente pelo Exercito, Marlnha e Aeron&utica, sao 
institulgoes naclonais permanentes, organlzadas com base na hierarquia e na 
dlscipllna, sob a autoridade suprema do Presidente da Repiibllca e dentro dos 
limites da lei". 

O art. 177 declara: "Destinam-se as Forgas Armadas a defender a Patria e a 
garantlr os poderes constitucionais, a lei e a ordem'. 

Nao possuem elas o direlto de Veto contra quern tenha sido investido no poder 
civil, na forma constltucional. O Veto das Forgas Armadas a homens publicos 
do Brasil 6 um resquiclo de um autorltarismo militarista. que durante certo 
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periodo da vida brasileira atuou tao profundamente que foi, quase com impledade, 
vergastado pelo espirito luminoso de Rui Barbosa. 

A forga institucional da Aeronautica, Marinha e Exercito resulta de sua 
submissao a Carta Magna do Pais, de agir sempre dentro dos llmites da lei, de 
dentro dela manter a ordem, de com ela defender a Patria e, para dignlficd-la, 
velar pelos poderes constitucionais da Republica. 

Fora da lei, por mais fortes que se suponham, serao sempre fracas. Dentro 
da lei, o seu poder e incomensuravel, porque se soma ao infinite poder da cons- 
ciencia nacional. 

As Forgas Armadas existem para sustentar a nagao civil, nunca para se sobre- 
porem a ela. Guardar a Constitulgao, submeter-se a lei, manter-se fiel aos poderes 
constituidos, respeitar os chefes desses poderes, eis a gloria imperecivel que as 
democracias reservaram as Forgas Armadas das nagoes civilizadas. 

Abroquelem-se, pois, a Aeronautica, a Marinha e o Exercito na dignldade de 
seus uniformes, contra os inconformados civis e os agitadores fardados, que 
buscam, de espago a espago, tentar que a espada da Patria, que Ihes foi entregue 
para defender a Constitulgao, a paz e a ordem, se transforme em alfange da; 
democracia e na desonra dos chefes militares. 

A Justiga so pode ser feita pelos Tribunals, pelos Parlamentos. Os que pre- 
tendem transformar as Forgas Armadas em tribunals de julgamento do Poder 
Civil e de seus chefes, ou sobrepor o regulamento das armas as normas da Cons- 
tituigao e a vontade das leis, querem apenas servlr-se dos guardiaes da Patria, 
dos defensores da lei, como instrumentos terriveis para a causa ingloria de 
destruir as energias morais das Forgas Militares, e estes sao os seus verdadeiros 
inimigos, porque ultrajam perante a Historia o valor e a nobreza dos soldados 
de seu pais. 

Els por que eu me dirigo a Aeronautica, a Marinha e ao Exercito. Fago-o 
para dizer a Nagao que a honra dos nossos militares nao foi maculada. Que as 
hesitagoes de alguns nao atingiram a determinagao da maioria de cumprlr, 
submissa, os seus deveres constitucionais, e que mantenho a firme esperanga 
em uma paz duradoura, fecunda para os destines do Brasil, a qual se consagrem 
os militares e o povo, na mais perfeita comunhao patriotlca. 

A Igreja 

Na ultima crise, dols Bispos da Igreja Catolica nao me abandonaram um 
minuto sequer. Dom Newton, Arcebispo-Bandeirante de Brasilia e Dom Jorge 
Bispo Operario de Santo Andre. Acompanharam-me as oragoes e o apolo esplri- 
tual de dois outros Bispos, um de Santos e outro de Campinas, que aqui na terra 
nasceram na minha familla: Dom Idilio Scares, o Apostolo da Carldade e Dom 
Paulo de Tarso, o Pregador da Prudencia e da Sabedorla. 

Ha, pois, nesta carta^ que alem de dirigir-se a Igreja, se dirlge a todos quantos 
tenham fe, ainda que nao confesses ao. catolicismo, uma mensagem e um apelo 
as suas almas consagradas para que nao se dispersem, pelo contrario, se unam, 
como os escolhidos do mundo espiritual brasileiro, para a regeneragao dos costu- 
mes morais, e, atraves de uma determinagao mais forte e de um zelo mais 
ardente, para a vitoria da fratemidade sobre a mentira, o odio e o egoismo. 

Os operarlos, os camponeses e todos quantos nao tern senao as rlquezas que 
vem diretamente de Deus: a vida, o matrlmonlo, os fllhos, pregam e amam a 
liberdade mais do que os ricos, do que os poderosos. O concerto natural, o senso 
psicologico da liberdade e muito mais profundo nos pobres, que encontram nela 
um bem inavaliavel, do que nos ricos, pois estes, pelos seus muitos bens materials, 
tern o privilegio de possuir a liberdade enquanto ela 6 concedida e de a compra- 
rem quando ela se tornar escassa. 

As fabricas, as oficinas, as colonias das fazendas aguardam ainda que os 
padres e os missionarios cheguem agitando em suas maos evangellzadoras a Carta 
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dos Operdrios escrita pelo seu imortal Advogado, o Papa Leao XHI, que continua 
da Eternidade anunciando as primicias de um mundo melhor. 

Os documentos da Igreja, as Enciclicas do Pio XII, as mensagens de Pio XII 
e a proclamapao do atual Pontifice, todas por um mundo melhor, constituem a 
mais intrepida e a mais esperangosa palavra contra a desordem social e contra 
a desordem intima das consciencias. Um Bispo Operario em Santo Andre caminha 
dlariamente entre teares e forjas, falando sobre a liberdade, despertando o amor 
pela democracia, anunciando que aquele dia que deve vir ainda vira, pois a 
palavra de Deus nao se prescreve. Por uma renovagao de metodos de vida sao 
chamados os que tern ouvidos, a fim de que a humanidade brasileira nao se 
desvie por erro de pensamento ou por fraude de intengoes. 

Que mil outros fagam o mesmo, e depois dez mil o repitam, e ainda cem mil 
o reafirmem, sempre em nome dos que creem no futuro, e por isso trabalham 
pela concordla, pela paz e pela prosperidade de seu povo. 

As Classes Trabalhadoras 
Operarlos e camponeses: eu os convoco dentro da ordem da lei e do regime, 

para uma revisao total dos conceitos economicos que ate aqui tern comprometido 
a paz social no nosso Pais. 

Eu os chamo para que se empenhem todos, unldos em espirlto a verdade, 
justiga e a fraternidade, no intento de salvar, fortalecer e enobrecer a humani- 
dade brasileira gravemente enferma, mas profundamente esperangada. Sem fugir 
para a lesao da liberdade, da integridade e da seguranga dos cidadaos, h& que 
reconhecer, entretanto, que as relagoes entre capital e trabalho nem sempre se 
insplram em normas de justiga e de solidariedade humana. 

O homem e titular de direitos inalienaveis e entre estes o de acesso aos bens 
materials^ pelo trabalho honrado, que Ihe assegure os meios normalmente neces- 
saries, nao apenas ao seu sustento de vida, mas tambem a sua propriedade e 

tranqiiilldade. 

Pelo trabalho, o homem aperfeigoa as suas virtudes, dignifica os filhos, une-se 
a_outros homens, estreita os vinculos de fraternidade, adquire seguranga e se 
poe a salvo contra os receios da miseria. 

Os patroes, sabendo que nao 6 apenas o capital empregado e a sua capacidade 
pessoal de dirigir e administrar, mas tambem o trabalho de seus operarios e 
empregados, de todos os tipos, que Ihes permite a prosperidade que desfrutam, 
hao de compreender que numa ordem social bem estruturada a remuneragao do 
trabalho deve estar fundada em principios de solidariedade social tao judiciosos 
que substituam o prazer dos lucros avultados pela satisfagao do maior conforto, 
da maior garantia para o futuro dos que o servem e de suas familias. 

- Preocupagao dos estadistas, em epocas como esta, de dificuldades e apreen- soes, deve ser a da busca do equilibrio entre as balangas da justiga economlca, 
a v,\m <^Ue ^0l^0 individuo possa alcangar a seguranga que ambiciona e possa 
uniI1" j s degraus da vida social na medida de sua capacidade e de suas responsa- bilidades de cidadao e de chefe de familia. 

O que aqui pego, nesta carta aos brasileiros, e uma mudanga de caminho e 
uma slncera e profunda auto-critlca de seu modo de viver. 

Nas cidades e nos campos ha multldoes clamando por novos rumos: pedlndo 
nao so um salario justo, mas o erguimento, conservagao e aperfeigoamento de 
uma ordem social que torne possivel as classes do povo a participagao nos bens da 
cultura, da vida espiritual e das conjuistas materials que favoregam uma forma- 
gao superior para seus filhos no porvir e assegurem o bem-estar dos seus lares no 
presente. Isto representa dizer que o Congresso espera receber o apoio da Nagao 
para o gigantesco trabalho de tornar efetivos e definitivos os direitos do povo 
a uma existencia que dignifique a pessoa humana e que permita aos obreiros dos 
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campos e das oficinas usufruir os tesouros da cultura, da liberdade rellglosa, da 
prosperidade economica e da paz politica. 

Aos trabalhadores dos campos e das cidades, aos homens e mulheres das 
classes medias do interior e das capitals, a todos quantos at6 aqui viveram pri- 
vados de seguranqa e frustados em suas mals acalentadas esperangas no futuro; 
aos que, ja nesta altura, nao mais se tomavam de interesse pelos verdadeiros e 
altos valores do espirito; aos que se haviam langado, pela descrenga e pelo 
desespero, as lutas extremadas contra a ordem social vigente em nosso pais; aos 
que ja trocavam a sua fe por um pao e nao mais incluiam nos dias de suas 
existencias a bora destinada as preces e as meditagoes — eu convoco nesta carta 
para a obra patriotica e redentora da democracia, que preclsa ser cumprida nesta 
geragao, com o concurso de todos, grandes e pequenos, poderosos e humildes, 
numa perfeita uniao de esperangas, de renuncias e de trabalho. 

Palavra Final 

£: urgente encontrar solugoes que aliviem as afligoes populares. Sobreleva, na 
emergencla, encontrar formulas que melhorem as condigoes de vida dos que tra- 
balham no carapo. 

Reorganize o governo o Ministerio da Agricultura; elabore programa plani- 
ficado para a agricultura nacional; reduza os impostos agricolas; reduza as 
tarlfas para os produtos do campo; oriente um aproveitamento mais cientifico 
da terra; amplie o credito rural e dilate amplamente os prazos contratuais; 
exonere os debitos os produtos rurais atingidos pelas intemperies e malogrados 
nas colheitas; procure equilibrar a posigao do fazendeiro, do sitiante e do cha- 
careiro a que hoje gozam os industriais das varias categorias; estabelega com 
coragem uma politica protecionista agruria; tome remuneradora, sedutora e 
estavel a vida do campo. Principalmente, assuma o cotrole total, ate monopo- 
listico, se precise, do cafe brasileiro, como fazem outras nagoes com o trigo, o 
acucar, o fumo, os seus- produtos basicos. 

Determine o reflorestamento das areas improprias a cultura e obrlgue que 
florestas naturals ou artificials ocupem maior percentagem de cada propriedade. 
Imponha que as casas dos camponeses sejam como as da cidade, dignas de 
merecerem habitagao humana. Prossiga, denodamente, na politica promotora de 
energia eletrica. no desenvolvimento industrial do Pais, e promova com rigor a 
reforma administrativa e a contengao do empreguismo. 

£ longa a estrada a ser camlnhada; sao muitos os obstaculos a serem 
vencidos. Por isso mesmo, se outras razoes patrioticas nao exlstlssem, ainda 
assim serla preciso estender as maos a todos. £ necessario nao indagar sobre 
o dia de ontem, 6 mister esquecer o que passou. O Brasil exlge que os seus 
responsaveis nao olhem para tras. — Auro de Moura Andrade, Presidente do 
Congresso Nacional." 

Este documento, Sr. Presidente, vasado em magniflco estilo, de autoria do 
Presidente do Congresso Nacional, merece a mals ampla repercussao e difusao, 
a fim de que dele tomem conhecimetno o povo e os responsaveis pelos destinos 
da nagao brasileira. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. ALO GUIMARAES — Com muito prazer, Senador Fernandes Tavora. 

O Sr. Fernandes Tavora — Faz muito bem V. Ex.a em trazer ao conhecimento 
do Senado e por conseguinte da Nagao, esse documento que e, realmente, alto 
atestado da grandeza moral do llustre Presidente Auro Moura Andrade, que, nesta 
crise felizmente superada, se portou com a dignidade de um antigo varao, nao 
tendo medo de quaisquer revanches. Nao olhou S. Ex.as as circunstancias que 
poderiam advir da sua atitud;e energica. Cumpriu heroica e magnificamente, seu 
dever. Agora, todo o Pais ja o conhece, como muitos j& o conheclam, e 6 de se 
desejar que o conhega melhor ainda, atraves do documento de sua autoria. N6s, 
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que apreclamos de perto a vlda deste grande cldadao, devemos prestar-lhe esta 
homenagem, porque a merece. 

O SR. ALO GUIMARAES — Agradego a V. Ex.a, nobre Senador Pernandes 
Tavora, a contribuigao que traz ao meu discurso. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ALO GUIMARAES — Com multa honra. 
O Sr. Lima Teixeira — Quero, neste instante, em nome da Maioria desta Casa, 

manifestar a V. Ex.a a nossa solldariedade as palavras com que enaltece, muito 
justamente, a carta-manifesto do eminente Presidente do Congresso Nacional, 
Senador Auro Moura Andrade. Efetivamente Sua Excelencia, nas horas dificeis 
por que atravessou o Congresso, comportou-se com alta dignldade, firmeza e 
lealdade, sentimentos mals altos que evidenciou na manutengao da Constituigao. 
Sem duvida alguma, foi a figura maxima, durante os acontecimentos, no res- 
guardo da legalidade do Pais. Justo 6, neste instante, que nos, membros do 
Senado Federal, ao acolher as palavras de V. Ex.a, prestemos a merecida home- 
nagem a Auro de Moura Andrade, que, realmente, se destacou nao so pela maneira 
com que conduziu o Congreso em horas turbulentas, como pela habilidade, segu- 
ranga e firmeza, demonstrados, a ponto de deixar impressao indelevel em nossos 
espiritos. 

O SB. ALO GUIMARAES — Agradego o pronunciamento do nobre Lider da 
Maioria, Senador Lima Teixeira ,que se associa ao pensamento e sentimentos do 
orador. 

Reaftrmo, Sr. Presidente que a carta do ilustre brasileiro, Senador Auro 
Moura Andrade, i um documento imperecivel. Ela conclama a alma da Nagao 
a estruturar a nossa nacionalldade, e todos os brasileiros a se aliarem para a 
conquista das liberdades publicas, para a manutengao da legalidade e das ins- 
tituigoes vigentes a fim de que caminhemos para um futuro de progresso. 

Manifesto assim, Sr. Presidente, a mlnha solldariedade a esse documento que 
consldero uma paglna para Historia do Brasil. (Muito bem!) 

O SB. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Lima 
Teixeira. 

O SB. LIMA TEIXEIRA — Senhor Presidente e Srs. Senadores tenho recebido 
do meu Estado, a Bahia, inumeras mensagens e telegramas a respeito de noticia 
corrente nos jomais, de que a sede da Petrobras nao mais sera transferida para 
aquela unldade da Federagao. 

Essas manifestagoes conslderam ponto de honra a manutengao do ato do 
ex-Presidente Janio Quadros que autorizou aquela transferencia. A opinlao publica 
baiana se movlmenta, por todos os seus setores. Da Assembleia Legislativa, da 
Associagao Comercial, da Associagao dos Empregados no Comercio, dos sindi- 
catos, e das organizagoes agricolas, enfira de todos os ramos da vlda publica do 
Estado nos chegam telegramas e mensagens com manifestagoes inequivocas de 
desaprego a noticia veiculada com insistencia, de que o ato do Sr. Janio Quadros 
serd, suspense e a sede da Petrobr&s permanecera no Estado da Guanabara. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 

O Sr. Heribaldo Vieira — V. Ex.a deve saber que a mudanga depende de auto- 
rizagao legislativa, porque o Estatuto do Petroleo determina que a sede da Petro- 
bras seja no Dlstrito Federal. Portanto, o Presidente da Republica so pode trans- 
ferlr a Petrobras da cldade do Rio de Janeiro para Brasilia, jamais para outro 
Estado; a nao ser que o Poder Legislative o autorize em lei especial segundo estou 
biformado e V. Ex.a h& de convlr comlgo, a Petrobras, no momento, nao tem 
Posslbilidade de nos abastecer. O Petroleo obtido no subsolo do Brasil nao e 
suficiente a nao ser que, em outras regioes, sejam descobertos novos manan- 
ciais. Tanto assim que ja foi indicada, como medida de premente necessidade, a 
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exploragao do petroleo da regiao subandina, na Bolivia, a qual temos direito de 
acordo com o Tratado de Robore. Por outro lado, enquanto o petroleo enfrenta 
essas dificuldades, ha uma outra, de ordem financeira; com a mudanga da sede 
da Petrobras, da cidade do Rio de Janeiro para a Bahia a Unlao despenderia 
tres bilhoes de cruzeiros! Como ve V. Ex.a nobre Senador Lima Teixeira, hd 
muitos inconvenientes na transferencia. Talvez seja mais patriotico, no momento 
deixarmos a Petrobras na Guanabara; evitaremos assim o esvaziamento da antiga 
Capital Federal, o que tantos prejuizos e dificuldades Ihe tern ocaslonado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, agradego o aparte do nobre Sena- 
dor Heribaldo Vieira. Nao sei se S. Ex.a fala neste instante, pelo Estado de 
Sergipe que nesta Casa representa com tanto brilho, porque entre as mensagens 
que reecbi constam algumas dessa unidade vizinha a Bahia. 

O Srf Heribaldo Vieira — Essa 6 a minha opiniao pessoal; nao falo como 
representante do Estado de Sergipe, nem mesmo na qualidade de Vice-Lider da 
Uniao Democratica Nacional. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Essa, Sr. Presidente, nao i a opiniao do Nordeste, 
sempre abandonado e desprezado, mesma nas horas em que os seus representantes 
deveriam tomar atitude em defesa dos seus problemas. E possivel que outras 
vozes nao encontrem essa ressonancia. 

O Sr. Heribaldo Vieira — A simples mudanga da sede da Petrobras para a 
Bahia nao salva o Nordeste. 

O SB. LIMA TEIXEIRA — Sabe muito bem o nobre Senador Heribaldo 
Vieira que a transferencia da sede da Petrobras para a Bahia servlria a todo 
o Nordeste, pois teria de abastecer-se, naqueles mercados e nos mais proximos, 
do que compra no sul, super-industrializado. 

Deixemos porem de margem esse aspecto e entremos nas razoes essenclals da 
transferencia da Petrobras para a Bahia. 

A Bahia, Sr. Presidente — e precise se diga de antemao — se qulsesse cons- 
tituir-se em Estado soberano, o que alias nunca desejaraos nem pretendemos, 
seria o unico pais na America do Sul com possibiidades para tanto. Alem de 
possuir, no seu subsolo, grande lengol de petroleo, concorre para a Uniao com o 
segundo produto da pauta de exportagao brasileira, o cacau, e possul alnda vinte 
e quatro produtos de exportagao. Nao e so o maior produtor de petroleo como 
tambem de mamona e de fumo e se classlfica em primeiro lugar como produtor 
de areias monaziticas e, em segundo, de sisal. 

Pelas suas condigoes geograficas e pela sua superficie, se se constituisse 
em nagao independente na America do Sul, seria uma das mais poderosas pela 
projegao economica. 

No entanto a Bahia, que tudo da para a Pederagao, nela nao encontra, essa 
a verdade, apoio algum. 

Com relagao ao cacau, o conflsco cambial retira tudo, tanto do produtor como 
do Estado. 

Eis porque. Sr. Presidente, quando a Baia, unico produtor de petroleo no 
Brasil, pretende que a sede da Petrobras, que explora seu subsolo e dele retira 
tanta riqueza para o Pais, se transfira para Id, nao concorda com os entraves 
que Ihe sao opostos; mesmo porque essa seria a oportunidade de o Nordeste se 
tomar num grande centro industrial gragas ao petroleo. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permits V. Ex.a um aparte? 

O SB. LIMA TEIXEIRA — Com todo o prazer. 

O Sr. Vivaldo Lima — Nao desconhece V. Ex.a o aprego que tenho pela Bahia. 
Ligado que sou por lagos de ascendencia remota a esse grande Estado, deveria 
eu tambem pugnar pela transferencia da Petrobras e fazer coro ao apelo que 
enderega aos poderes competentes. Lamento entretanto discordar do ilustre colega. 
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A Petrobras, atraves do seu orgao central, deve sltuar-se num municipio neutro. 
O problema petrolifero nao e so da Bahia, 6 de todo o territorio nacional. A 
regiao amazonica esta cansada de clamar, de pregar no deserto, no sentido de 
que a Petrobras, ao encarar com atengao e carinho os interesses do Brasil, pro- 
cure tambem extrair daquela regiao o petroleo de que tanto necessitamos para 
o consumo interne e, quiga, tambem para exportagao. No entanto, o que se ve 6 
que cada ano as atividades da Petrobras na regiao se restringem a tal ponto, 
que ate o ano passado na administragao do General Idalio Sardenberg se cogitava 
at6 mesmo do fechamento da representagao da Petrobras no Para, sem falar na 
extingao de suas atividades no Amazonas. Ve V. Ex.a que a Petrobras empregou 
grandes recursos, alguns bilboes de cruzeiros, na prospecgao do solo na Amazonia 
e apregoou aos quatro cantos do Pais que todos os pogos da Amazonia eram 
Jncomerciaveis para asslm, justlficar a extingao de suas atividades naquela 
regiao. Pretende, agora a Bahia. Estado onde tlve a fortune de me former em 
Medicina, onde meus pais e avos nasceram, portanto onde toda a minha ascenden- 
cia nasceu, criou e formou prole, protestar contra as medidas ora em andamento 
no sentido de anular o ato do Sr. Janlo Quadras que transferiu a sede da 
Petrobras para a Bahia. A Petrobras, mesmo no Rio de Janeiro, fez todo o 
possivel em favor da Bahia; transferindo-se para la parece que ela passaria a 
ser Companhla Brasileira de Petroleo Baiano e deixaria de ser Cia. Brasileira de 
Petroleo. O que desejamos e que a Petrobras ciiide dos interesses do Pais, no 
setor do petroleo sem discrimlnagao de Estados. Faga-o com patriotismo, visando 
aos altos Interesses da emancipagao economica do Pais. Para isso ela precisa 
estar a vontade, sem pressoes de qualquer natureza, agindo sempre no sentido 
de que a exploragao se faga sera enderego, sem regionalismo e, sim, buscando o 
petroleo onde se encontre no territorio Nacional. Essas as breves consideragoes 
que merece o apelo que faz V. Ex.a, baiano de fibra, e um dos mais combativos 
representante desta Casa em favor da mudanga da Petrobras para a Capital 
baiana. 

O SB. LIMA TEIXEIRA — Muito obrigado a V. Ex.a Por esse argumento a 
meu favor. Se o Petrobras sediada no Estado da Guanabara, nao cuidou dos 
interesses da Amazonia, se localizada na Bahia, regiao mais proxima, talvez, a 
eles desse melhor atengao. . . 'iit> ,, 

O Sr. Vivaldo Lima — Talvez os baianos fossem mais solidarios conosco. 
Sao as contradigoes braslleiras. ' ^ u 

O SB. LIMA TEIXEIBA — E possivel ate que o Estado do Amazonas viesse 
a ser socorrido, porque nos do Nordeste temos grande sentlmento de unidade e 
6 de nossos interesses a formagao de uma grande forga economica. 

O Sr. Vivaldo Lima — Que, entretanto so chegou at6 o Nordeste esquecendo 
o Norte. Entao uma voz do Norte se fez ouvir no sentido de que ultrapasse o 
Nordeste e va ao extreme Norte. 

O SB. LIMA TEIXEIBA — Perfeito. Poderiamos nos unir para a defesa desta 
regiao subdesenvolvida, do territorio brasileira, esquecido do resto do Brasil. 

O Sr. Vivaldo Lima — Omitida em tudo. 

O SB. LIMA TEIXEIBA — Julgamos que a sede da Petrobras deve ser na 
Bahia; e um dos maiores defensores deste principio e o ilustre Governador Juracy 
Magalhaes membra da Unlao Democratica Nacional. 
! ' O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIBA — Com muito prazer. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Estou de pleno acordo com o ponto de vista do 

nobre Senador Vivaldo Lima. Observe V. Ex.a que, segundo informagoes da pr6- 
prla Petrobras, os pogos petroliferos da Bahia produzirao, no maximo 150 mil 
barris diarios e, o consumo do Brasil e de 300 mil barxis. O maximo que podera 
produzlr sera portanto a metade do consumo nacional. O Brasil deve entao dedi- 
car a sua atragao nao somente a exploragao do petroleo no Reconcavo Baiano, 
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mas tambem ao refino do dleo cru que recebe de outros Paises da America Latina 
e mesmo da Europa na medida de nossas necessldades, e a prospecgao em outras 
regioes, como a subandina, a que ha pouco me referi. Ha, portanto, varios inte- 
resses no setor do petroleo conjugados com os do Estado da Bahia os quais 
indlcam que a sede da Petrobras deve sltuar-se na regiao central. E a zona 
mais apropriada e o Distrito Federal como bem determlnou o estatuto do petro- 
leo, vigente em todas as suas normas, inclusive naquela que fixou a sede da autax- 
quia no Distrito Federal. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nesse argumento, V. Ex.a nao esta certo. Se fosse 
o caso de escolher, a sede deveria ser na Bahia, porque, entre Norte, Nordeste 
e Sul e o ponto mais central. Nao seria, por consegulnte, o Rio de Janeiro. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Ao contrario! Seria o Rio de Janeiro, onde a Petro- 
bras dispoe de uma praga maior para a aquisigao daquilo de que necessita, e 
conta com melhores meios de comunicagao para os diversos pontos do Pais e 
encontra maiores posslbilidades, como centro de irradiagao dos proprios inte- 
resses da empresa. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — No sentido do interesse comercial darel razao a 
V. Ex.a Realmente ha grandes industrias e notavel comercio no Rio de Janeiro. 
Mas este nao e o argumento que deve prevalecer. Acima de tudo, devemos ter 
em conta o interesse nacional, e neste sentido, deve a Petrobras ter sua sede 
na Bahia que e o maior centro de exploragao do petroleo. 

O Sr. Janio Quadros, quando assumiu o govemo, procurou descentralizar a 
Petrobras, colocando-a no ponto de origem, onde realmente havia razao para 
a pennanencia dessa autarquia. 

Nao tenho bem lembranga, mas alem da Petrobras, creio que foram visadas 
a Cia. Hidreletrica do S. Francisco, a Cia Vale do Rio Doce e outras cujas sedes 
eram estabelecidas em pontos afastados da origem, onde realmente auferlam 
lucros e faziam grandes investimentos. Assim, embora fazendo oposlgao ao 
govemo do Sr. Janio Quadros ful dos primeiros a louvar-lhe a atitude quando 
S. Ex", determinou a transferencia da sede da Petrobras para a Bahia. Aplaudla 
senipre que S. Exa tomava medidas de interesse nacional; entretanto, quando 
nao as julgava acertadas vinha a tribuna para critlca-lo. 

O Govemo que agora se Instala tem em torno de si, junto ao seu Gabinete, 
varios baianos, entre eles os Srs. Antonio Balbino, Hermes Lima e tantos outros,' 
como Hugo Faria, que tambem vive na Bahia e ocupa uma das subchefias. Espe- 
ro, portanto, que esses baianos que estao proximos ao Sr. Joao Goulart nao se 
esquegam de defender os interesses do Estado. 

O Sr. Heribaldo Vieira — O Ministro Oliveira Brito tambem e baiano. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Espero que S. Ex.as nao delxem de amparar os 
interesses da nossa terra, que nao os recebera bem, se tiver conhecimento de 
que se desculdaram, permitindo que um ato do ex-Presldente Janio Quadros seja 
anulado, sem outras razoes que nao as de ordem comercial e industrial, que 
militam no sentido da permanencla da Petrobras no Estado da Guanabar'a, ou 
em Brasilia, como se chegou a sugerir. Nao, Sr. Presidente! Seria o caso atl de 
a Bahia tomar uma atitude de revolta e seguir novos rumos dentro do seu terrl- 
torio, muito embora o subsolo pertenga a Uniao, para tomar as medidas ao seu 
alcance se porventura quiserem arrancar da minha terra aquilo a que ela tem 
direito, direito sagrado. ja reconhecido quando se concedeu a Bahia a migalha 
de 8% sobre a exploragao do petroleo, para dividir entre o Estado e os Munici- 
pios. A Bahia tudo da a Uniao. Cumpre, portanto, a Uniao atender as reivindi- 
cagoes dos baianos. 

Sr. Presidente, a transferencia da sede da Petrobras para o meu Estado nao 
foi compromisso assumldo em praga publica apenas pelo Sr. Janio Quadros, 
mas tambem pelo outro candidate, o Marechal Teixelra Lott. Investldo no Poder' 
o Sr. Janio Quadros cumprlu o prometldo. Agora nao posso acredltar que o 
Presidente Joao Goulart e o Primeiro Ministro Tancredo Neves sejam quals 
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forem as raz5es que se Ihes apresentem, revoguem essa medida justa exigida em 
praga piibllca, pelo povo baiano aos candidates ao ultimo pleito presidencial. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a outro aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Em parte dou razao a V. Ex.a. Sao louvaveis os 

motlvos de ordem sentimental que V. Ex.a apresenta. O ilustre colega fala como 
bom baiano de boa cepa; mas quanto as razoes de ordem econdmica, nao estou 
de acordo com V. Ex a por mais amor que tenha ao grande Estado da Bahla e 
por mais que reconhega o direlto dos baianos de lutarem por maior assistencia 
da Federagao. O Presldente Janio Quadros, que V. Ex a tao temazmente comba- 
teu nesta Casa, foi quern melhor atendeu aos apelos e anseios da Bahia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Perfeitamente; aqui fiz mengao especial a esse 
gesto do ex-Presidente Janio Quadros. 

O Sr. Heribaldo Vieira — ... inclusive quando elevou os royalties de cinco 
para olto por cento. Sabe V. Ex.a muito bem que foi ate precise u'a magica, 
porque o Presldente da Repiiblica nao podia adotar tal medida. Foi necessario 
que a Assemblela Geral da Petrobras encontrasse uma formula para a eleva- 
?ao dos royalties. Estou com V. Ex.a quando luta no sentido de que sejam aten- 
didas as reivindicagoes dos baianos. E nao so um direito da Bahia como do 
Nordeste. Parece-me, porem, que a mudanga da sede da Petrobras para Salva- 
dor, nesta oportunidade, e antieconomica sobretudo e especialmente porque nao 
estamos em condigdes de faze-Io. Saimos de uma crise tremenda em que se 
emltlu setenta e dois bilhoes de cruzeiros e teriamos de emitir mais tres bilhoes 
para concretizar essa transferencia, no momento em que a propria Petrobras 
atravessa situagao financeira dificilima. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Os argumentos de V. Exa nao me convencem. A 
sede da Petrobras deve e precisa estar na Bahia. Do contrario, teriamos de 
admltir que a sede do Institute do Cacau fosse no Estado da Guanabara ou no 
Piaui, ou que naqueles dias aureos da exploragao da borracha no Amazonas, o 
centro das ativldades e das organizagoes de exploragao da borracha se transfe- 
rissem para a Bahia, por exemplo, e assim por diante. Nao tern sentido. 

Onde esti, entao, no Brasil essa relativa independencia dos Estados? Admi- 
tamos — por absurdo que parega, so para argumentar — que o Govemador do 
meu Estado, sem medir consequncias, impedisse a exploragao do petroleo no 
terrltdrlo baiano. Sobrevlveria a Petrobras? 

O Sr. Vivaldo lima — O Governador nao ficaria la mais um dia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — P'oderia surgir a guerra civil no meu Estado, se 
as forgas vivas da minha terra se reunissem para combater esse ato impatrioti- 
co. Alnda no terreno das hipoteses, surgiria a intervengao das forgas militares 
para obrlgar a Bahia a entregar o petroleo. Dou este exemplo, por absurdo que 
narega, porque so assim podemos as vezes avivar o raciocicio. 

Que aconteceria? As forgas do Exercito teriam que ser enviadas para a 
Bahia a flm de garantir a continuidade da exploragao do petroleo. A reagao 
popular, porem, seria tao grande, com a reuniao de todas as forgas do Estado, 
que levarla o Governo da Uniao a conclusao de que a forga nada conseguiria. 
Procuraria entao uma formula conciliatoria. 

Estou certo de que a Petrobras nao subsistiria se os pogos deixassem de 
funcionar e, conseqiientemente, a sede teria que fechar. Estou no terreno das 
hipoteses, do que poderia acontecer. 

O Sr. Heribaldo Vieira — O argumento de V. Ex.a e absurdo. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a viu o resultado de uma simples greve 

de estudantes no Recife: chegaram a deslocar do Estado da Guanabara forgas 
da Aerondutica, do Exercito e da Marinha! 
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O Sr. Heribaldo Vieira — V. Ex.a esta divagando. Uma greve de estudantes 
nada tem que ver com a mudanga da sede da Petrobras do Rio de Janeiro para 
Salvador. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Vo&sa Excelencla declarou que o petroleo 6 nacio- 
nal, que ha em outros Estados. Nao ha ainda! Quero mostrar a V. Ex.a que, no 
momento, ele exlste na Bahia, excluslvamente... 

O Sr. Heribaldo Vieira — O petroleo extraldo no territorlo balano nao aten- 
de nem a metade do nosso consume! 

O SR. LIMA TEIXEIRA — ... tanto que se o Governo estadual nao permitir 
a sua exploragao, a Petrobras teria que cessar as suas atividades. Els por que 
defendo o criterio. E o que esta certo. 

O Sr. Aid Guimaraes — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 

O Sr. Aid Guimaraes — V. Ex.a argumenta no sentldo de que a sede da 
Petrobras deve ser transferida para Salvador. Na serle de consldera§6es que 
desenvolve, dlsse algo ligado tambem a alguns Estados do Sul. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Perfeitamente. A sede do Institute Brasllelro do 
Cafe deveria estar no Parana. 

O Sr. Aid Guimaraes — Nao me refiro a esse Institute nem vou entrar no 
merito ou demerito da questao. Ha tres Estados produtores de mate e plnho — 
Parana, Santa Catarina e Bio Grande do Sul. Entretanto a sede dos Institutes 
Naclonal do Mate e do Plnho nao se encontram em nenhuma dessas Unidades 
da Federagao. Nem por isso as autarquias respectlvas deixam de cumprlr as 
suas finalidades. Nao dire! que nao fosse do gosto dos paranaenses, catarinen- 
ses e rio-grandenses ver os Institutes do Mate e do Plnho funcionando junto 
aos Estados produtores. Nem por isso, porem, fazemos revolugao no Sul... 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao ha similitude no caso. 

O Sr. Aid Guimaraes — V. Ex.a citou o Instituto do Cacau, que 6 semelhante. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — No caso da Petrobras, Ja exlste um ato do Presl- 
dente da Bepublica transferindo a sede da empresa do Rio de Janeiro para a 
Bahla. 

O Sr. Heribaldo Vieira — fi um ato ilegal, porque dependia de previa auto- 
rizagao do Congresso Naclonal. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a considera-o Ilegal agora. Asslm nao argu- 
mentava quando o Presidente Janio Quadros estava no Poder. V. Ex.a devla dlzer 
isso na ocasiao. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Nao passou de tempo porque a sede ainda nao fol 
transferida para Salvador. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Julgo um ato sensato. 

Vou ler, Sr. Presidente, para que conste dos Anais, telegramas que recebl 
da Assembleia Legislatlva do Estado da Bahia, da Federagao do Comirclo e de 
organizagoes sindicais: 

"Senador Lima Teixeira. Consoante deliberagao de Lideres partida- 
rlos esta Assembleia Legislatlva, em reunlao sob esta Presldencla trans- 
mito ao llustre conterraneo apelo dos mesmos no sentldo de esforgos 
serem envidados a fim estudos e providenclas no tocante k mudanga de 
sede da Petrobras para a Bahla, ate final transferencia esta Capital ter 
a necessaria continuidade, consumando-se a desejada solugSo de fixagao 
e centralizagao da adminlstragao dos negocios da Petrobr&s aqul Aten- 
ciosas saudagoes. Adelmario Plnheiro, Presidente Assembleia Legislatlva 
da Bahia. 
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Tenho aqul, Sr. Presidente, outro telegrama que acabo de receber da Asso- 
claqao Comercial da Bahla: 

"A Associagao Comercial da Bahia, a Federaqao do Comercio e In- 
dustrial, vigilantes para efetivagao da transferencia da sede da Petro- 
bras, estao conclamando todos os balanos para um movimento unissono 
em defesa da concretizagao regida dentro das legitimas asplra?6es do 
nosso Estado. Conflam em que a Bancada baiana nao vacilara em 
partlcipar vivamente dos mesmos propositos. Atenciosamente, Orlando 
Gomes. Presidente da Associacjao Comercial. Deraldo Mota, Presidente 
da Federagao do Comercio. Pedro Ribeiro, Presidente da Federacao das 
Indiistrias". 

Veja V. Ex.a, Sr. Presidente, como todas essas organizagoes estao unidas 
para qualsquer circunstancias, se a Bahia nao for atendida nesta justa reivin- 
dicagao. Alias, atendida foi por aquele Presidente que eu sempre combatl, o 
Sr. Janio Quadros, mas que pratlcou um ato de justlga para com minha terra. 
Devo dizer, ainda, que a despelto de ter sido o maior oposicionista de S. Ex.a 

nesta Casa, quero reconhecer que... 

O Sr. Heribaldo Vleira — Isto mostra que ha razoes de ordem sentimental 
na argumentagao de V. Ex.* 

O SR. LIMA TEIXEIRA — ... atendeu a muitas reivindicagoes dos balanos. 
A mjnha terra foi beneflciada, nao tenho como negar, e praticarla uma injus- 
tlga se nao os reconhecesse. E fui eu quem mals o combateu no Senado da 
Repiibllca. 

O Sr. Vivaldo Lima — V. Ex.6 levou a palma no particular. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Por isto mesmo, julgo-me com muita autoridade 
para dizer que S. Ex.a quanto ao meu Estado, praticou atos de inteira justiga; 
atendeu reivindicagoes que outros nao consideraram. 

Para fazer justiga, replto, S. Ex,a foi muito correto para com o meu Estado; 
quero que ele saiba que um adversario impenitente Ihe fez justiga numa hora 
em que nao estava no Poder, e slm na adversidade. Isto e que tem valor; se 
estivesse no Poder, nao. 

O Sr. Vivaldo Lima — Fermite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com satisfagao. 

O Sr. Vivaldo Lima — Justamente a proposlto disso e que conclamo V. Ex.a 

a se bater pela transferencia da Petrobrds. Devo declarar a V. Ex.a que, se 
consta da Lei que a sede da Petrobrds deve situar-se na Capital did Repiiblica,' no 
Dlstrlto Federal, entao s6 outra Lei podera modlficar: o Decreto d insubsisten- 
te. Se consta isso da Lei, nao pode haver diivida que Decreto do Executive nao 
pode modlflea-la: teremos nos, do Congresso, que legislar nesse sentido. No caso 
da borracha, instituiu-se uma Comissao Executiva da Defesa da Borracha; esta 
Comlssao so trabalhava no Rio de Janeiro, antiga Capital da Repiibllca, estu- 
dando e promovendo a defesa do produto da regiao amazonica. Essa Comissao 
Executiva so atuava no Rio de Janeiro no asfalto do antigo Distrito Federal, e 
enquanto isso acontecla. a serlngueira passou a ser plantada em Sao Paulo e na 
Bahia. Foi otima a "defesa' da Amazonia, que dispensa malores comentarlos. 
O nobre Senador Heribaldo Vieira falou que a produgao de petrdleo brasileiro d 
de 150 mil barrls, quando o nosso consumo 6 de 300 mil. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Nao atualmentc. Chegaria a isso. 

O Sr. Vivaldo Lima — Poderemos chegar a isso em 1962, com certo esforgo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Ha engano, pois 150 mil barris e uma insignift- 
cdncia. 
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O Sr. Heribaldo Vieira — Sao 150 mil barris diarios. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — fi muito pouco, nao e nada. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Eu disse que no maximo os poqos petroliferos 

balanos poderao produzir 150 mil barris diarios. E o que afirmam os t6cnicos. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Talvez haja engano. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Se os tecnicos da Petrobras estao errados nao 

tenho nada com isso. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a sabe que nao e possivel fixar de antemao 
a producao, mesmo com aparelhagem moderna para pesquisa. A mesma coisa 
quanto a existencia do petroleo em outros Estados. E possivel que ele exista, 
principalmente naqueles que limitam com o Estado da Bahia. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Nao paramos de fazer prospect;oes. E sinal que 
esperamos encontrar petroleo em outro local. 

O Sr. Vivaldo Lima — Prosseguindo no meu aparte e com base nos dados 
estatisticos, quero fazer um paralelo entre o Brasll e um Estado pequeno, com 
um ano de existencia: a Republica do Gabao. Representei o Brasil nos festejos 
comemorativos do prlmeiro aniversario de sua independencia. Essa Republica 
ja produz um milhao de toneladas de petroleo. Sao companhlas particulares que 
all exploram o petroleo, e toda a produqao e exportivel. Seu terrltorlo tern 
cerca de 500 mil quilometros quadrados e menos de 200 mil habltantes. O Brasil 
tem esse tamanho todo. O mal e do "berqo esplendido"... Esta convencldo de 
que dorme em bergo esplendido, e nao quer acordar... A Petrobras dlspoe de 
recursos que vao a bilhoes de cruzeiros, e nao consegue elevar a produqao aclma 
de 150 mil barris diarios, quando a Naqao precisa de no minimo de 300 mil. 
Vejam V. Ex.as como o Brasil tem sido sacrificado pela Petrobras. Como homem 
do Partido Trabalhlsta Brasileiro nao posso deixar, entretanto, de crltlcar uma 
empresa estatal, controlada pelo govemo, que nao permite as companhlas brasi- 
leiras particulares ajudar nas prospecqoes, perfuraqoes e exploraqao do petroleo. 
No entanto, nao consegue ultrapassar, ao menos, o consumo que o Brasil tem 
em materia de petroleo. Produz somente a metade, obrlgando-nos a importar e 
desperdicar, dessa maneira, nossas divisas. Vemos, entretanto, que um Estado 
pequeno, com menos de 200 mil habitantes, Ja produz um milhao de toneladas, 
a tal ponto que como representante do Brasil entrei em conversaqao com o 
governo daquela Republica, o Conselho de Mlnistros, pols tambem 6 republica 
parlamentarista, no sentido de importarmos 200 mil toneladas, em troca de 
artefatos brasileiros. Foi a semente que langamos. Em principio a operaqao e 
viavel. O Gabao podera, no future, com prospec^oes realizadas na orla maritl- 
ma, fornecer petrolleo em troca de produtos manufaturados brasllelros. O 
Brasil tem muito a engatinhar nesse particular. Esta, alnda, ensaindo os pri- 
meiros passos, e atribuo, ainda mais, a falta de patriotlsmo dos homens da 
Petrobras. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — E opinlao do nobre aparteante, Senador Vivaldo 
Lima. Nao digo que a Petrobras tivesse sacrificado tanto o Brasil, apenas alegou 
falta dos recursos... 

O Sr. Vivaldo Lima — Quanto ao Amazonas, fracassou totalmente. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — ... necessaries para promover novas prospec- 

?6es em numero suficiente. 

Isso me faz lembrar a visita que tive ensejo de fazer aos Estados da, Ameri- 
ca do Norte. Percorremos a maior propriedade do Texas — a fazenda "King 
Ranch" — onde se explora petroleo. 

Discutla, entao, o proprietario daquelas terras, com o engenhelro da compa- 
nhia americana incumblda pelos Estados Unldos da exploraijao do petrdleo 
naquela zona. A companhia pagava apenas 50% da exploraijao do petroleo, e o 
proprietario achava pouco, dlante da produqao total da fazenda, que possuia 
noventa mil cabegas de gado vacum da raga Santa Gertrudes. Dlzla o engenhelro 
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ao proprietario, que pertence a grande familla Kleber, que todo o gado que ele 
possula, era inferior a particlpagao que recebia pela explora?ao do petroleo. 

No Brasil o proprietdrio nao recebe nada, nem por consertar na invasao da 
sua propriedade. 

O Sr. Vlvaldo Lima — Aqui o proprietario, quando encontra petrdleo nas suas 
terras, fica pobre. Chegamos a essa contradiQao. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — O proprietario nao recebe nenhum royalty pela 
ocupagao da sua propriedade. 

Sr. Presidente, tenho em maos os argumentos em favor da execugao da trans- 
ferencia da Petrobras para aquele Estado. Quatro organizacoes telegrafaram aos 
representantes da Bahia no Congresso pedindo-nos para que nao fosse modificada 
a declsao do ex-Presldente da Repiibllca, Sr. Janio Quadros. 

Diz o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Industria do Aqucar de 
Santo Amaro, dentre outras palavras: 

"Apoiamos com muita alegria a mudanqa da sede da Petrobrds, para 
a Bahia, ato louvdvel do ex-Presidente JSnio Quadros ..." 

Essas organizaqoes, Sr. Presidente, repetem os argumentos oferecidos pelo 
llustre Deputado Luiz Vlanna, ... 

O Sr. Vivaldo Lima — Grande parlamentar. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — ... k imprensa do Estado da Guanabara. 
Diz a notlcia: 
A PETROBRAS E A BAHIA 

Com relagao ao artigo sob o titulo acima recebemos do Deputado Luiz 
Vlanna a segulnte carta: 

Rio, 21 de setembro de 1961. 
llustre amigo Roberto Marinho: 
Cordial abrago. 

Compreendo perfeitamente a atitude de O Globo, seu valoroso jomal, face k 
mudanga da Petrobrds assunto que hd multo acompanho em nome dos mais 
legitimos interesses da Bahia. 

Agora, allnhadas cifras que por incompletas, poderao causar certa confusao, 
desejo prestar-lhe alguns esclarecimentos, para melhor apreciagao do debate. 

Quanto ao capital da empresa alega-se ser a participagao da Guanabara maior 
do que a da Badia E exato Convdm, porem, lembrar, ser isto consequencla da 
teimosia decidida da Petrobrds em relagao aos interesses baianos, pois, apesar 
das antlgas e reiteradas reclamagoes do Govemador Juraci Magalhaes, jamais 
se cumprlu a reavaliacao das jazidas petroliferas da Bahia, conforme determi- 
nado pelo art. 15 do Decreto n° 40.845, de 1957, combinado com o 5 3.° do artigo 
10 da Lei n-o 2 004 que criou a Petrobrds. Ora, como o capital da Bahia, nos 
termos da legislagao citada, deverd ser proporcional ao valor das suas jazidas, 
hoje estimadas em 655.000.000 de barris. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Neste ponto, Sr. Presidente, temos a resposta ao 
nobre Senador Vlvaldo Lima: a noticia diz que a perfuragao e hoje estlmada em 
655 mllhoes de barris. S. Ex.B esta atrasado nos seus dados. 

^ O Sr. Vivaldo Lima — Nesse caso solicito que seja feita a devida retificagao 
no meu dlscurso porque me louvei nos dados fomecldos pelo nobre Senador 
Herlbaldo Vieira.'em seu aparte. 

O Sr. Herlbaldo Vieira — Vossa Excelencla, Senador Lima Teixeira, poderla 
r a bondade de repetlr esses dados? 
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O SR. LIMA TEIXEIRA — Argiii o Deputado Luiz Viana que a transferencia 
da Petrobras para a Bahia e um fato consumado, que nao deve ser discutido 
porque a Justiga esta ao lado dos baianos. Prova que o Capital da Bahia, nos 
termos da legislagao citada, e proporcional ao valor das suas jazidas, hoje esti- 
mados em 655 milhoes de barris. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Em que tempo de produgao? Falei em 150 mil 
barris por dia. 

O Sr. Vivaldo Lima — As reservas e que sao de 655 milhoes de barris. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Vossa Excelencia esta com cifras que nao sao reais. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Isso 6 a reserva. V. Ex.a dizia que nao irlamos 

adiante. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Eu disse a V. Ex.a que pelos calculos da Petrobrds, 

a produgao atual e de noventa e cinco a cem mil barris diarios e que, em 1962, 
sera de cento e cinquta mil barris. Mas as necessidades do Brasil sao da ordem 
de trezentos mil barris. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Entao, critique V. Ex.a a Petrobras por ser inefi- 
ciente e nao a Bahia, por nao ter petrdleo. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Nao, porque a Petrobras poderia fazer o refino 
do petrdleo cm que adquirisse em outros paises e assim aumentar as suas 
prospecgoes... 

O SR. LIMA TEIXEIRA — A Bahia nao tem culpa disso. 

O Sr. Heribaldo Vieira — ... pois o petrdleo da Bahia e insuficiente para o 
nosso consume. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — A Bahia d o unico Estado produtor de petrdleo 
no Brasil, 

O Sr. Heribaldo Vieira — hoje e sera amanha: mas estou fornecendo dados 
oferecidos pela Petrobras por seus tecnicos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Vossa Excelencia estd afirmando, apenas por ouvir 
dizer. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Colhi os dados diretamente da Petrobras. Sabe 
V. Ex.a que, todos nds recebemos constantemente, informagoes dessa entidade 
sobre o seu movimento. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Os dados que estou lendo fornecidos pelo Depu- 
tado Luiz Vianna, para mostrar que as afirmagoes feitas nao sao verdadeiras. 
Sao dados oficiais e convincentes. 

O Sr. Heribaldo Vieira — As informagoes do Deputado Luiz Vianna nao estao 
em contraste com as que fomeci. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Prosseguirei, Sr. Presidente, para nao prejudicar 
a leitura que vinha fazendo: 

"... em contraposigao a avaliagao anterior de 50.000.000, que serviu de base 
para se calcular a cota da Bahia no capital da empresa, nao custa compreender 
a causa da modestia da nossa participagao. Qual serd porem, a parte da Bahia 
quando se cumprir a lei? 

Outro numero invocado em desfavor da Bahia e o da arrecadagao do imposto 
unico. Na realidade, e ao contrario do alegado, constitui tal imposto novo inequi- 
voco da espoliagao sofrida pela Bahia. De fato embora o § 2.° do artigo 15 da 
Constituigao Federal determine que parte daquele imposto unico cabe aos Estados, 
municipios, e Distrito Federal proporcionalmente a superficie, populagao, consumo 
e produgao de petroleo, que a Lei n" 302, de 1948, quer o Decreto-lei n." 2.975, 
de 1956, omitiram completamente o fator produgao, que beneficiaria apenas a 
Bahia, unico produtor de oleo, no Brasil. Quantos bilhoes terao perdido os baianos 
com aquela propositada e maliciosa omissao? 
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Quanto a ser a arrecadaQao do imposto unico maior na Guanabara do que 
na Bahia, nao surpreende. Ate porque, nos termos da legislagao atual, a produgao 
nacional, ou seja, a baiana, goza de uma redugao de 25%. E mais: esses 25% sao 
posteriormente recolhidos aos cofres da Pet rob r as pelas companhias distrlbuldoras 
de gasolina. For que nao se apura quantos bilhoes recebeu a Petrobras dessa 
diferenga, que Ihe e dada exclusivamente pela Bahia? 

For ultimo, ao balancear as cifras da Petrobrds, cumpre lembrar que, aldm 
de ser a Bahia, e somente a Bahia, que concorre para uma economia de ddlares 
num montante de cem milhoes anualmente, 6 a produgao do dleo baiano, prevista 
em 35 milhoes de barris para 1961, que justifica, defende, e fortalece o monopdlio 
da portentosa empresa, e nao o seu comdrcio de dleo importado, cujos niimeros 
fabulosos nao ha por que invocar no caso. Que seria da Petrobras e do monopdlio 
estatal sem a Bahia? 

Muitos outros argumentos ha em favor da aspiragao da Bahia. Desejei, pordm, 
apenas completar ou explicar algumas cifras, que, a meu ver, mostram nao se 
trata de "pretensao ildgica" a que defendemos. 

Antecipadamente agradecldo pela publicagao pego contar sempre com a admi- 
ragao do patriclo e amigo, muito obrigado, Lulz Vianna Filho." 

O Sr. Heribaldo Vieira — Como V. Ex.a terminou a leitura, permite-me um 
aparte. Eu disse a V. Ex.a que achava louvdvel a luta dos baianos por melhores 
condigoes na exploragao do petrdleo e maiores vantagens ao territdrio baiano de 
onde e extraido o produto. As' minhas objegoes cingiram-se exclusivamente a mu- 
danga da sede da Petrobras do Rio de Janeiro para Salvador. Limitaram-se apenas 
a isto. Quanto d espoliagao que a Bahia estd sofrendo, deixando de receber os 
royalties na medida do seu merecimento, € outro problema. Acho justas as rei- 
vindicagdes do Estado de V. Ex.a Estou de acordo em que se faga uma formu- 
lagao diferente. Manifestei-me, apenas, sobre a mudanga da sede, no momento. 
Pode ser que, no future, concorde com a iddia. Mas, no momento considero-a 
antlecondmica. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — (Fazendo soar a campainha) Pondero 
ao nobre orador que falta apenas um minuto para o tdrmino da hora do expediente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Obrigado, Sr. Presidente, terminarei ja. 

O Govemo do Presidente Joao Goularte, cujo Primeiro-Ministro e o Senhor 
Tancredo Neves, deve conservar a determinagao do seu antecessor, o Sr. Janio 
Quadros, em prol da transferencia da Petrobrds para a Bahia. 

Fago daqui um apelo aos jornalistas principalmente do Estado da Guanabara, 
embora reconhega que hd alguma razdo no defenderem a permanencia da Petro- 
brds naquele Estado — entre os quais os do O Globo que vem tomando a dian- 
teira na campanha —, nao se esquegam de que a Bahia tem tambdm razdes justas, 
e nao apenas de ordem sentimental para desejar que a transferencia da Petrobrds 
se concretize. 

£) o unico e grande produtor de petrdleo no Brasil. 

O Sr. Vivaldo Lima — Perraite V. Ex a um aparte, embora o seu tempo esteja 
quase concluido? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 

O Sr. Vivaldo Lima — V. Ex.a deve voltar a tribuna para apelar veementemente 
ao Governo, no sentido de que aumente a capacidade da Refinaria de Mataripe 
que ainda nao satisfaz sequer ao consumo baiano. A transferencia da Petrobrds 
considero-a secunddrio. A Bahia precisa, isto sim, reivindicar menos que adotem-se 
capacidade para refinar seu petrdleo. Estd em funcionamento a Refinaria de Caxias, 
que, se nao me engano, produz quarenta mil barris diarios. No entanto. a Bahia, 
que produz em mddia de cem a cento e clnquenta mil barris diarios, nao dispoe 
de aparelhamento para refinar todo o seu petrdleo. Seria, portanto uma grande 
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conquista para Bahia conseguir que o Govemo ampliasse a existente ou instalasse 
novas refinarias no Estado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito obrigado a V. Ex.a 

Era este, Sr. Presidente, o apelo que queria dirigir aos jornais, dos quais, 
confesso, sou leitor assiduo e admirador, pela independencia com que procedem. 
Neste instante, pego que meditem: assiste razao ao Estado da Bahia, quando 
pleiteia a transferencia, e o motivo 6 forte e supera todos os que sao argiiidos 
na imprensa brasileira: a Bahia e o grande produtor de petrdleo e possui condi- 
goes para abrigar todo o funcionalisrao da Petrobrds. 

Salvador e uma cidade que comporta a transferencia da Petrobras com todo 
o seu funcionalismo, e possui condigoes de habitabilidade. Fago este registro, 
porque comumente leio, nos jornais que a capital do meu Estado faltam essas 
condigoes. Nao e exato, nao corresponde h. realidade. A Bahia espera e confia 
no Govemo do Presidente Joao Goulart que, diga-se de passagem, foi um dos 
politicos de maior prestigio no meu Estado. Embora Id nao fizesse politica dire- 
tamente, sua palavra de ordem decidia muitas vezes um pleito. E S. Ex.a acaba 
de ser novamente prestigiado no meu Estado. 

Dai o meu apelo a S. Ex.a, para que mantenha a decisao do seu antecessor, 
determinando que a Petrobras va para a Bahia, porque a Bahia tem o direito 
de reivindlcar essa transferencia, que corresponde aos anseios do povo da minha 
terra. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa diversos oficios que 

vao ser lidos. 
Sao lidos os seguintes: 

Em 25 de setembro de 1961. 
Senhor Presidente 

Achando-se licenciado o Senhor Senador Ruy Carneiro solicito se digne Vossa 
Excelencia de designar-lhe substitute tempordrio na Comissao de Constituigao 
e Justiga na forma do disposto no art. 77 do Regimento Interno. 

Atenciosas saudagoes. — Jefferson de Agular. 

Em 25 de setembro de 1961. 
Senhor Presidente 
Achando-se licenciado o Senhor Senador Sebastiao Archer solicito se digne 

Vossa Excelencia de designar-lhe substitute tempordrio na Comissao de Economia 
na forma do disposto no art. 77 do Regimento Intemo. 

Atenciosas saudagoes. — Gaspar Velloso. 

Em 25 de setembro de 1961. 
Senhor Presidente 
Achando-se licenciado o Senhor Senador Ruy Carneiro solicito se digne Vossa 

Excelencia de designar-lhe substitute temporario na Comissao de Finangas, na 
forma do disposto no art. 77 do Regimento Intemo. 

Atenciosas saudagoes. — Daniel Krieger. 

Em 25 de setembro de 1961. 
Senhor Presidente 
Achando-se licenciados os Senhores Senadores Ruy Carneiro e Sebastiao Ar- 

cher, solicito se digne Vossa Excelencia de designar-lhes substitutes tempordrios 
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na Comissao de Legislagao Social na forma do disposto no art. 77 do Regimento 
Interno. 

Atenciosas saudagoes. — Lima Teixeira. 

Em 25 de setembro de 1961. 
Senhor Presidente 

Achando-se licenciado o Senhor Senador Ruy Carneiro solicito se digne Vossa 
Excelencia de deslgnar-lhe substituto tempordrio na Comissao de Seguranga Na- 
cional, na forma do disposto no art. 77 do Regimento Interno. 

Atenciosas saudagoes. — Jarbas Maranhao. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Atendendo ks solidtagoes que acabam 

de ser lidas, a Presidencia passa a designar os Srs. Senadores que deverao par- 
ticipar das Comissoes em aprego, como substitutes. 

Na Comissao de Constituigao e Justiga, licenciado o titular, Sr. Senador Ruy 
Carneiro, a sua substituigao deve caber, na forma do disposto no art. 76, § 2.°, 
ao primeiro suplente do PSD, Sr. Senador Ary Vianna. Durante a substituigao, 
participark da suplencla desse Partldo o Sr. Senador Jose Peliciano. 

Na Comissao de Economia a substituigao a fazer-se 6 na suplencia, em vir- 
tude de se achar licenciado o Senhor Sebastiao Archer, e designado o Sr. Remy 
Archer. 

Na de Finangas tambdm 6 na suplencia desse Partido a substituigao a fazer-se, 
do Sr. Senador Ruy Carneiro. Para ela d designado o Senhor Senador Lobao da 
Silveira. 

Na de Legislagao Social hk dois nomes a substituir — um entre os membros 
da Comissao (Sr. Senador Ruy Carneiro) e outro na suplencia do PSD (Sr. Se- 
nador Sebastiao Archer). 

No primeiro caso a substituigao deveria caber ao Sr. Senador Paulo Feman- 
des, primeiro Suplente do Partido. Achando-se S. Ex.a ausente, deverk ser cha- 
mado a exercer a substituigao o Sr. Senador Lobao da Silveira, 2.° Suplente. Para 
o lugar por este ocupado na suplencia do PSD, k designado o Sr. Senador Me- 
nezes Pimentel. 

No segundo caso — do Sr. Senador Sebastiao Archer — para a substituigao, 
como suplente, k designado o Senhor Senador Remy Archer. 

Na Comissao de Seguranga Nacional substituirk o Sr. Senador Ruy Carneiro, 
suplente do PSD, durante a sua licenga, o Sr. Senador Josk Feliciano. (Pausa.) 

— Passa-se h 

ORDEM DO DIA 

Todas as matkrias constantes da Ordem do Dia estao em fase de votagao. 
Sendo evldente a falta do quorum regimental, ficam as votagoes adiadas para a 
prdxima sessao. 

Nao hk oradores inscritos. 
O SR. LOPES DA COSTA — Sr. Presidente, pego a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Lopea 

da Costa. 
O SR. LOPES DA COSTA — Sr. Presidente, solicitei a palavra para tratar 

rapidamente de assunto ligado ao Projeto de Lei de autoria do Deputado Fernando 
Ferrari, que dlspoe sobre o Estatuto do Trabalhador Rural. 

Sr. Presidente, como V. Ex.a e os Srs. Senadores nao ignoram, estk em 
tramitagao nesta Casa, um Projeto de Lei, de autoria do nobre Deputado Fernando 
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Ferrari qae dispoe sobre o Estatuto do Trabalhador Rural, contendo atribuigoes 
e responsabilidades tanto do empregador como do empregado. 

Tratando-se como verdadeiramente se trata, de um projeto que visa estabelecer 
no Pais, nas suas regloes rurais as mals diversificadas pela sua natuxeza, o regime 
de trabalho e assistencia social ao homem do campo, dentro do rigido principio 
das Leis Trabalhistas Brasileiras, andou acsrtadattiente a Mesa desta Casa, em 
constituir uma comissao de cinco dos Srs. Senadores, para um estudo detalhado 
e profundo de materia tao relevante, e que por isso mesmo, deve merecer o 
cuidado especial desta Casa. x - 

Sr. Presidente, o projeto a nosso ver, como modesto conhecedor dos problemas 
do trabalhador rural d um tanto complexo e se nos afigura, que hd trazer alte- 
ragoes profundas nos sistemas de trabalho dos campesinos. Dal, Sr. Presidente. 
as nossas responsabilidades como legisladores, para que a Comissao estude com 
nobre e patridtico objetivp de molda-lo as peculiaridades de cada regiao a fim 
de que, traga efetivamente, reais e positives beneflcios, direitos e deveres reci- 
procos assegurando o bem-estar ao trabalhador rural, como a estabilidade as ati- 
vidades economicas das regioes produtoras. 

t r? •: r.- !• c ..r , i 
Sr, Presidente, nesta oportunidade, como representante do Estado de Mato 

Grosso, cujo territdrio corresponde a 14,5% da drea do Pais, compreendendo re- 
gioes completaraente diversificadas, observando-se grande diferenga do ambiente 
rural no interior de cada regiao, como se jam: sistemas, mdtodos e costumes no 
trabalho do homem, e necessario, imprescindivel mesmo, que essa lustrada Co; 
missao que tem sobre os seus ombros a responsabilidade de a presentar subsidios 
para futuras emendas ao referido projeto, que visitasse algumas regioes rurais, 
de preferencia as do Centro-Oeste, Norte e do Nordeste brasileiro, para verificar 
in loco, como vive e trabalha o agricultor, o vaqueiro, o meeiro e o parceiro, 
colhendo assim, sugestoes as mais valiosas para um trabalho que estamos certos 
resultaria em soliigoes justas, democraticas e humanas. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a um aparte? nr.: >bi r. 
O SR. LOPES DA COSTA — Com muita honra. 
O Sr. Lima Teixeira — V. Ex.a estd tratando de assunto que realmente precisa 

ser estudado com muito cuidado pelo Congresso Naclonal. Louvo os bons pro- 
pdsitos do Deputado Fernando Ferrari, mas acredito muito sinceramente, por 
conhecer a vida rural, que se nao for modificado o Projeto daquele eminente 
Deputado, sera muito dificil a sua aplicagao. Objetiva S. Ex.a, tanto quanto onde 
verificar, no seu Projeto, aplicar aos trabalhadores rurais os direitos assegurados 
aos cidadinos ou melhor, aos empregados da industria e do comercio. Isso nao 
e so dificil, ma's itnpossivel. As condlgfies de trabalho sao muito dlferentes, na 
cidade e no campo, e tambem as, regioes veriam consideravelmente, nao so quanto 
a economia, mas quanto as condigoes de trabalho e aos costumes. Assim, o Pro- 
jeto Fernando Ferrari nao seria executado se transformado em lei. Para que o 
seja e necessario modifica-lo. Alias, devo dizer a V. Ex.a que o prdprio Deputado 
Fernando Ferrari ja reconhece a necessidade de modificar o Projeto, tendo-o de- 
clarado em Sao Paulo, em uma reuniao da FARESP a que esteve presente. 

O SR. LOPJJS DA COSTA — Perfeito. S. Ex.a ato pediu sugestoes a respeito. 
O Sr. Lima Teixeira — Assim. a Comissao Especial ja constituida nesta Casa 

deve debater cuidadosamente o assunto, que precisa ser solucionado, tendo-se em 
vista as necessidades e as condigoes de cada Regiao do Brasil. 

O SR. LOPES DA COSTA — Agradego o aparte do prezado colega, Senador 
Lima Teixeira, conhecedor da matoria e que veio ilustrar bastante o meu discurso. 

O Sr. Lima Teixeira — Muito obrigado. 
O SR. DOPES DA COSTA (Lendo) — Nds, legisladores, devemos estar atentos 

na elaboragao de Leis Agrarias para que elas. depois de equacionadas devida- 
mente e dentro de um sistema que assegure uma perfeita harmonia entre em- 
pregadores e empregados, possa concorrer para o progresso da economia bra- 
sileira. ■ • : -■ : ■■ •' , >1 ■, ■/: / ■ ' < .. 
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Sr. Presidente, ningu&n melhor do que eu, que conheci de perto a pobreza 
'e a luta diaria que trava o homem do campo pela sua sobrevivencia, eu, que 
com sacrificios e privagoes na luta pela vida, consegui galgar alguma posigao, 
^ao poderia negar e jamais o faria, o meu apoio a milhoes de nossos irmaos 
brasileiros, que nas caatingas do Nordeste, nos igarapes da Amazonia, nos pan- 
tanais verdej antes de Mato Grosso e nas cochilas do Rio Grande, edificam, muitas 
vezes com sangue, uma p£tria livre e indepebdente. ' ' 

Sr. Presidente, conforme acentuei, nao sou contrdrio ao Projeto do eminente 
Deputado Fernando Ferrari. Parece-me, por^m, que ele deve merecer substan- 
closas emendas do Senado Federal para que, dentro do equilibrio necessarlo, os 
homehs do campo, tanto empregadores como empregados, tenham a garantia e 
a seguranga de sobrevivencia. 

Era o que tlnha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nada mais havendo que tratar, vou 

encerrar a sessao, designando para a prdxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votagao, em discussao preliminar, do Projeto de Lei do Senado n.0 12, de 
1961 (de autoria do Sr. Senador Nelson Maculan), que altera a Lei n.0 1.779, de 22 
de dezembro de 1952, que criou o Institute Brasileiro do Cafe e da outras provi- 
dencias (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra e, do Regimento 
Interne, em virtude do Requerimento n.0 360, de 1961, aprovado na sessao de 13 
do mes em curso); tendo Pareceres: da Comissao de Constituigao e Justiga, fa- 
voravel, com a emenda que oferece (n.0 1-CCJ); da Comissao de Economia, favo- 
rdvel ao projeto e a Emenda n.0 1-CCJ e oferecendo a Emenda n.0 2-CE; da Co- 
missao de Servigo Publico Civil, favordvel ao projeto e as Emendas n.oa 1-CCJ e 
2-CE e oferecendo a de n.0 3-CSPC; de Fin an gas, favoravel ao projeto e as emen- 

2 

Eleigao da Comissao Especial que devera dar Parecer sobre o Projeto de 
Emenda d Constituigao n.0 6, de 1961, originario da Camara dos Deputados, (n.0 1, 
de 1951, na Casa de origem), que institui nova discriminagao de rendas em favor 
dos Municipios brasileiros. 

3 

Eleigao de Comissao Especial (de 5 membros) criada era virtude do Reque- 
rimento n.0 350, de 1961, da Comissao de Constituigao e Justiga, aprovado na 
sessao anterior, a fim de examinar os documentos que instruiram o Projeto de 
Resolugao n.0 5, de 1959, que fixa e determine os limites entre os Estados do 
Espirito Santo e Minas Gerais, ao norte do Rio Doce. 

4 

Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.0 371, de 1961, do Sr. Se- 
nador Afranio Lages, solicitando nos termos do art. 49 da Constituigao e do art. 40 
do Regimento Interno, autorizagao para participar da Delegagao do Brasil A XLI 
Assembl^ia da Organizagao das Nagoes Unidas (com parecer favordvel da Co- 
missao de Relagoes Exteriores). 

5 

Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.0 375, de 1961 do Sr. Se- 
nador Jefferson de Aguiar, solicitando a criagao de uma Comissao Especial de 
7 membros para, no prazo de 60 dias, elaborar a reforma do Regimento Interno, 
para adaptd-lo ao regime parlamentar, promover o reexame da Emenda Cons- 
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titucional n.0 4 e elaborar os projetos necessaries a execugao a esse regime e 
estudar as alteragoes que se tomem necess£rias ^ mesma Emenda. 

6 
Votagao, em discussao unica, do Projeto de Resolugao n.0 46, de 1961, de au- 

toria da Comissao Diretora, que aposenta, no cargo de Chefe da Portaria, PL-3, 
do Senado Federal, o Ajudante de Porteiro, Padrao PL-7, Deusdedlt de Araujo 
Silva. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 16 horas e 20 mlnutos.) 



I69.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura 
em 26 de setembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 
As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias de Assumpgao 

— Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Fausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Fer- 
nandes — Dix-Huit Rosado — Joao Arruda — Salviano Leite — Novaes Filho 
— Jarbas Maranhao — Afranio Lages — Heribaldo Vieira — Ovidlo Teixeira — 
Lima Teixeira — Jefferson de Aguiar — Arlindo Rodrigues — Miguel Couto — 
Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Milton Campos — Moura Andrade 
— Lino de Matos — Pedro Ludovico — Jose Feliciano — Lopes da Costa — 
A16 Guimaraes — Saulo Ramos — Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello)«»— A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 35 Srs. Senadores. Havendo numero legal declare aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. Arlindo Rodrigues, servindo de 2.0-Secretario, precede a leitura. 

da ata da sessao anterior, que posta em discussao, e sem debate aprovada. 
O Sr. Novaes Filho, 4.0-Secretario, servindo de 1.°, le o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

N.0 GB 64, de 30 de agosto do Sr. Ministro da Fazenda, transmitindo o pro- 
nunciamento daquele Mlnist^rio, solicitado pelo Senado, sobre o Projeto de Lei 
da C&mara n.0 32, de 1961, que restabelece o carater federal da Policia Militar 
do antigo Distrito Federal; 

N.0 455 — QM, de 22 do mes em curso, do Sr. Ministro da Aeronautica, 
transmitindo informagoes solicitadas pelo Sr. Senador Jefferson de Aguiar em 
seu Requerimento n,0 111, de 1961. 

OFlCIOS 

N.0 1.523, da Camara dos Deputados, encaminhando autografos do seguinte 
projeto: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 130, DE 1961 
Altera a Lei n.0 2.944, de 8 de novembro de 1956, que permite ao 

Banco Nacional do Desenvolvimento Economico o ajuste de emprestimos 
com autarquias estaduais que tenham a seu cargo pianos de eletrifica- 
gao, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: ■ .- : • 
Art. 1.° — O Banco Nacional do Desenvolvimento Economico poderd. tomar a 

conta do Fundo Federal de Eletrificagao, e devidamente autorizado pelo Presiden- 
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te da Repiiblica, agoes e obrigagoes de sociedades de economia mista, controla- 
das pela Uniao, pelos Estados e pelo Distrito Federal, transferindo-as posterior- 
mente, a empresa criada pelo Governo Federal para execugao dos empreendl- 
mentos publicos de interesse nacional no campo da energia eletrica, bem como 
ajustar emprestimos com autarquias que tenham a seu cargo a execugao de 
pianos regionais de eletrificagao. 

§ 1.° — A tomada de agoes pelo BNDE, aqui referida, serd transferida & 
Eletrobras S.A. 

§ 2.° — Os emprestimos ajustados pelo BNDE serao transferidos a Eletrobras 
S.A., a conta do Fundo Nacional de EUetrificagao, a-mortizaveis em trinta anos, 
a jurois anuais de 6% (seis por cento). 

Art. 2.® — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contr&rio. 

(As Comissoes de Economia e de Finangas.) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tendo sido distribuidos, hoje, os 

avulsos referentes ao Subanexo n.0 4.14 — Minist^rio da Guerra — do Projeto 
de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
Uniao para o exerciclo financeiro de 1962, na proxima sessao comegara a correr 
o prazo estabelecido no art. 339, letra b do Regimento Interne, para apresentagao 
perante a Mesa, de emendas a essa mat^rla. 

Ha oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Lino de Mattos. 
O SR. LINO DE MATTOS — Sr. Presidente, estou sofrendo um dos aborreci- 

mentos que feriram muito a minha sensibilidade de homem piiblico. 
Trata-se de ofensa pequenissima. 
Nao deveria tomar conhecimento dela. Fago-o pelo excepcional aprego que 

me merece a revlsta "O Cruzeiro". 
Nao quero aceitar que o veneno destilado pela sessao politica, na parte inter- 

na "Em Confianga", onde aparece a minha fotografia, niimero de 7 de outubro, 
desse esplendldo semanario, seja de autoria de redator categorizado. Foi, sem 
diivida, enxerto perverso de quern •me ve pelos olhos da antipatia. 

Redator que participe de uma constelagao que reluz com homens de imprensa 
como os integrantes de "O Cruzeiro", nao deixaria as altitudes de suas publicagoes 
para descer a uma inslnuagao maldosa contra um parlamentar intelramente 
dedlcado ao cumprimento de seu mandato. 

A venenosa informagao, contida na nota de que no tempo do Sr. Janlo 
Quadros era eu a flgura mals freqiiente no seu Gablnete e que nao mudel do 
posigao, porque continue flrme na asslduldade ao Pal&clo do Planalto, nao teria 
importancia, fosse o fato verdadeiro. Nem teria eu como ocultd-lo, A verdade 
e sempre a verdade. 

Trata-se, por6m, de clamorosa inverdade. 
Ao tempo do Sr. Janlo Quadros estive duas vezes em seu Gablnete. Ambas 

a seu chamado. Conversamos em muitas oportunldades, depots da sua posse, 
fora, porem do Palacio do Planalto. Agora, com o Sr. Joao Goulart, atendi a um 
chamado seu, por interm^dlo do Senador Nelson Maculan. Nao estive mais do 
que uma unica vez no Gablnete do atual Presidente. 

' mm* HJ") '. V*' ' O'J .• :■ rvlf * ' 1 ' •'))[? Slnto-me constrangldo com o ass unto que estou abordando. Acostumel-me ao 
sllencio de alguns orgaos de imprensa, com a omlssao de meu nome, nas centenas 
de oportunldades em que examlnei problemas de interesse nacional, talvez essa 
a razao da minha sensibilidade agugada por essa pequenina perversldade da 
grande revlsta "O Cruzeiro". 

A sabedoria popular ensina que males hd que vem para bem. £ possivel 
que essa injustlga resulte em uma reparagao de tal sorte que as minhas atltudes 
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pariamentares venham a ser objeto de notas jornalisticas, para mostrar aos 
leitores que, ao inves de gabinetes palacianos, sou freqiientador da tribuna do 
Senado, principalmente nos momentos graves para a Na^ao, como os que vence- 
mos na recente crise durante a qual minha modesta palavra, conforme falam os 
anals da Casa, foi sempre a primeira a se levantar no exame do melhor rumo a 
seguir. 

Era o que tinha a dizer, com tristeza, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador A16 

Guimaraes. 
O SR. ALO GUIMARAES — Sr. Presidente, nobres Senadores, ainda vive a 

Nagao o impacto que Ihe ocasionou a renuncia do Presidente Janio Quadros. Diria 
mesmo, que a nacionalidade esta ainda, no seu espanto, a indicar com percucien- 
cia, sobre as legitimas razdes que levaram o ex-Chefe do Governo a essa medida 
extrema. 

Homem publico de envergadura politica, que galgaria rapidamente as mais 
altas posigoes eleitorais, S. Ex.a nao poderia desconhecer a extensao do seu ato 
e a que poderia levar a Nagao o seu gesto, considerado, naquela oportunidade, 
como ato de impulsao. 

Varias tem sido as explicagoes que se procura dar desse episodic, que marca 
uma das paginas emocionais da nossa historia politica. Na ocasiao, todos nos, 
integrantes do Parlamento, indagavamos, ansiosos, qual teria sido o motivo da 
renuncia do Presidente: uma deposigao, um ato de vontade, uma manifestagao 
produzida pela reagao de forgas ocultas? m 

Tudo era aventado, e as possiveis explicagoes tumultuavam no espirito dos 
politicos e Parlamentares, sem, realmente, possibilidade de solugao imediata. 

Sr. Presidente, passaram-se os dias, e, agora, no ultimo domingo, leio no 
matutino O Estado de S. Paulo e em periodico da pauliceia, numa colaboragao 
cientifica assinada por um especialista de projegao nacional, duas razoes que 
procuram explicar o ato de renuncia do ex-Presidente da Repiiblica. A primeira, 
analisando o episodic sob o aspecto politico; a segunda, fixando-se no aspecto 
psicoanalitico. 

Analisando e condenando o movimento que se procura instalar no Pais de 
retorno a vida politica, ou no Poder Central, do ex-Presidente, e incentivando 
a constante ida de S. Ex.0 a Londres, para que faga um pronunciamento a 
Nagao ou volte a ela, conduzida ou nao por forgas que se nao conhecem, diz 
com propriedade, em notavel artigo de sua edigao de domingo ultimo, O Estado 
de S. Paulo grande orgao da imprensa paulistana: (Le). 

"Janio vai dirigir-se a Nagao. "Quando? Talvez muito em breve. Para 
que? Para expor-lhe os motivos de renuncia. Em que termos? Dizendo que 
para evitar derramamento de sangue! Bem, neste momento, somos obri- 
gados a assumir um torn mais serio. O Sr. Janio Quadros, segundo seu 
antigo secretario particular, renunciou para evitar derramamento de san- 
gue. Nao sabemos se quern afirma isso e apenas o ex-secretario ou se 
e ele mesmo, o ex-Presidente. O que sabemos e proclamamos e que quern 
for esta faltando a verdade. O Sr. Janio Quadros nao renunciou para 
evitar derramamento de sangue. mas, muito pelo contrario, na esperanga 
de provocar derramamento de sangue ou pelo menos — o que efetiva- 
mente conseguiu — para provocar a ameaga de derramamento de sangue. 
Nao renunciaria se depois de cuidadosa meditagao — que, diga-se de 
passagem, o levou a conclusoes totalmente erradas — nao tivesse chegado 
a conclusao de que o derramamento de sague ou a ameaga de derrama- 
mento de sague teria o efeito por ele visado: a Nagao, ante o mal maior, 
aceitaria o ma Imenor; a ditadura do Senhor Janio Quadros. O ex-Presi- 
dente ou o seu ex-secretario, podem inventar qualquer outra historia. 
A verdadeira, e essa que acabamos de contar. Tudo o mais e fruto de 
imaginagoes tao ferteis que sao capazes ate de elaborar esse curioso 
"conto das tradugoes", como se pretende incutir no espirito do povo bra- 
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sileiro a imagem de um desterrado sofredor, que precisa trabalhar para 
manter-se no estrangeiro, ele e mais cinco membros de sua familia. Sao 
mais felizes os "exilados" de hoje do que os do periodo daquele Vargas 
que o Senhor Janio Quadros parece admirar tanto... 

Mas voltemos ao assunto que nos interessa: engodar, quando se esta 
no poder, e mais facil, muito mais facil do que quando se esta fora 
dele. O ex-presidente acabara percebendo isso, as suas proprias custas. E, 
alias, nao se justifica o agodamento de seus ex-apaniguados. Afinal eels 
devem saber melhor do que ninguem que o ex-presidente — perdoem os 
leitores a expressao popular — "nao prega prego sem estopa". Ele esta 
convencido de que, apesar de ter falhado o calculo inicial sobre as con- 
seqiiencias fatais de derramamento de sangue, ou pelo menos, da ameaga 
de derramamesto de sangue, seu dia vai chegar novamente. E espera que 
seja logo. Talvez tenha razao. O desespero e o pior dos conselheiros, e o 
povo tern memoria curta". 

O Sr. Lino de Matos — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ALO GUIMARAES — Com muito prazer, 

O Sr. Lino de Mattos — Sustentei em diversas oportunidades, em discursos 
e em aparte, que somente ao ex-Presidente Janio Quadros cabia a palavra final 
sobre os motives verdadeiros da sua remincia, razao pela qual nos outros, que o 
acompanhamos na luta sucessoria e, no Parlamento, integravamos a bancada 
situacionista, limitamo-nos praticamente a ouvir as diversas criticas formuladas. 
Nestas condigoes, as diferentes interpretagoes que estao sendo dadas, como a 
que V. Ex.a acaba de se referir, de um dos orgaos de maior respeitabilidade 
que e o Estado de S. Paulo, nao passa de mera conjetura: sao interpretagoes 
sujeitas, ao final, a revisao, baseada na palavra do ex-Presidente Janio Quadros. 
Dentro dessa ordem de raciocinio nos, tambem, poderemos ter a nossa inter- 
pretagao. 

O SR. ALO GUIMARAES — Como nao, nobre Senador! 

O Sr. Lino de Mattos — O Presidente Janio Quadros tragou ao longo de sua 
vida de homem publico um panorama de agao desde o cargo de Prefeito ate o 
de Presidente da Republica. E provavel que, na manha de 25 de agosto, pura 
e simplesmente o Presidente Janio Quadros tenha concluido que so seria possivel 
executar o seu programa na base de entendimentos, de transagoes, de acomoda- 
goes; teria, enfim, que violentar a sua caracteristica pessoal, a sua autentici- 
dade de homem publico. Para nao violenta-la o Presidente Janio Quadros re- 
solveu tomar uma atitude que esta recebendo interpretagoes diversas e que eu 
poderia classificar de heroica. Ato de extraordinario desprendimento, princi- 
palmente, eu poderia dizer, se tivermos em consideragao o exame da vida dos 
homens publicos ao longo da nossa Historia, desde o dia 9 de Janeiro de 1822, 
quando D .Pedro I declarou que, para o bem geral da Nagao e do povo ele ficava, 
para nao se desgarrar da posigao em que se encontrava, posigao que deixou em 
1851, exclusivamente porque perigava em Portugal a coroa que devia pertencer 
a seu filho. Em sa consciencia ha que se reconhecer a preocupagao da conquista 
do cargo publico e uma vez de posse dele, ha excegoes, mas estas, sao daqueles 
que querem prorrogar mandates mais do que daqueles que querem renunciar ao 
mandato. O Presidente Janio Quadros fez esta coisa excepcional, extraordinaria, 
inedita, renunciou a Presidencia da Republica, num momento em que o Brasil se 
projetava no Mundo, gragas a execugao do programa que o levara ao Governo. 
Esta pode ser uma interpretagao, nao sera a unica, outras poderao aparecer. 
Ve V. Ex.a que, neste particular, seria de todo recomendavel aguardar-se a pala- 
vra que vira, por certo^ do proprio ex-Presidente Janio Quadros. O resto nao 
passa de inteira especulagao no piano politico: retorno, campanha de retorno, 
ida e vinda de politicos. A verdade e uma so, e a imprensa a registrou: O Pre- 
sidente Janio Quadros fugiu ao contato com a imprensa mundial para declarar 
que a melhor, a linica contribuigao que poderia oferecer a sua Patria nesse 
instante, era o silencio. Eu prefer! ate agora ouvir a opiniao de Janio Quadros 
como uma especie de orientagao para o meu comportamento no Congresso da 



- 87 - 

Republica, ficar em silencio, aguardando a sua palavra, para depois, ai sim, em 
fungao dela, come seu companheiro que fui no Plenario desta Casa, dizer da 
minha posiqao, de como vou receber seu depoimento, sua declaragao. Daqui ate 
la so excepcional e esporadicamente, aparego intervindo, como neste caso, gragas 
a generosidade de V. Ex.a que me concedeu aparte tao longo. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Muito bem. De perfeito acordo com V. Ex.a. 
O SR. ALO GUIMARAES — Agradego o aparte de V. Ex.a, e ate tenho razoes 

para aceitar seus argumentos. V. Exa diz muito bem. Nao pode a Nagao criar 
conceito sobre a renuncia, senao depois de ser ouvido, tambera, o ex-presidente 
da Republica. 

Nao obstante, 6 urn imperatiyo a indagagao do povo, dos politicos e dos 
responsaveis pela vida nacional. Esta claro que um episodic dessa magnitude 
nao pode permanecer oculto num. silencio perpetuo sem que a Nagao, sem que 
o povo, sem que os dirigentes e os responsaveis pelo Pals tenham conhecimento 
da exposigao exata de como se passaram os fatos. 

Nem mesmo — e nisso discordo de V. Ex.a — o depoimento do ex-Presidente 
pode ser tornado num sentido integral, porque os depoimentos sempre sao influen- 
ciaveis pelas emogoes do momento. Varias testemunhas de um mesmo episodio 
sao capazes de, ate em juizo, definir ou interpretar este episodio diferente- 
mente, porque o torn emocional, a vida afetiva da criatura da colorido dife- 
rente a interpretagao ideativa. Ainda asslm, considero, como V. Ex.a, que o 
depoimento do ex-Presidente e imporlante para a analise perfeita dos fatos. 
Mas, antes dele, ninguem pode evitar que as interpretagoes surjam, trazidas 
a tona dos acontecimentos politicos e das especulagoes dessa natureza, por 
aqueles que podem ser, de certo modo, parcelas do episodio ou criticos da vida 
politica braslleira. 

O Sr. Lino de Mattos — V. Ex.a me concede ou:ro aparte? 
O SR. ALO GUIMARAES — Dou o aparte a V. Ex.a com muito prazer. 
O Sr. Lino de Mattos — Para concordar com V. Ex.a, na parte em que 

entende V. Ex.a que esse depoimento pode nao ser conclusivo sobre o assunto. 
Repito, estou aguardando essa manifestagao... 

O SR. ALO GUIMARAES — A Nagao aguarda a manifestagao que vira na 
oportunidade. 

O Sr. Lino de Mattos — ... para ver se e conclusiva, se sa.isfaz a Nagao, 
e em particular a nos os companheiros que o ajudaraxn na luta. A partir daque- 
le instante, entao nos nos iremos pronunciar em carater oficial. 

O SR. ALO GUIMARAES — Gostaria, ao agradecer o aparte de V. Ex.a 

aduzir ainda: o que nao se pode agora e pretender modificar as instituigoes, 
para que se cogite do retorno de S. Ex.a, o Sr. Janio Quadros, ao Poder. Isto 
ale ja nao e mais constitucional. Serla um ato de rebeldia a que nos oporiamos. 

O Sr. Pedro Ludovico — O nobre orador permite um aparte? 
O SR. ALO GUIMARAES — Concede o aparte ao ilustre Senador por Goias, 

Sr. Pedro Ludovico. 
O Sr. Pedro Ludovico — O meu aparte e sobre a personalidade do ex-Presi- 

dente Janio Quadros. Nao tenho suspeigao porque em dois discursos que aqui 
pronunclei, eu Ihe flz rasgados elogios porque acho que S. Sx.a tern qualidades 
aprecldvels, princlpalmente a de ser um homem decidido, resoluto. Penso que 
um homem, para adminlstrar, precisa ter esses atributos, mas nao estou de 
acordo, absolutamente, com a opiniao do nobre Senador Lino de Maltos porque 
ela se choca justamente com as afirmativas do Sr. Janio Quadros, por duas ou 
mais vezes, segundo as quais iria ate o sacrificio total, no caso de Ihe fazerem 
qualquer violencla. Chegou mesmo S. Ex.a a dizer que iria ate a morte e que 
al daquese que ousasse perturbar a ordem publica ou procurasse macular as 
instituigoes. Portanto, nao agiu o Senhor Janio Quadros como disse que agiria, 
de sorte que esta contraditoria a opiniao do Senador Lino de Mattos com as 
reiteradas afirmativas do ex-Presidente. 
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O SE. ALO GUIMARAES — Agradeco o aparte do nobre Senador Pedro 
Ludovico. Realmente, como lembra S. Ex.®1, o prbprio Prefidente Janio Quadras 
ja tecera consideragoes robre o episbdio e, marcadamente, sobre o mesmo houve 
pronunciamentos outros de rara importancia, como aquele do Governador Car- 
valho Pinto. 

O Sr. Lino da Mattos — PermLe V. Ex.a mais um aparte, a fim de responder 
ao nobre Senador Pedro Ludovico? 

O SR. ALo GUIMARAES — Com todo prazer, 
O Sr. Lino de Mattos — Minha afirmacao, nobre Senador Pedro Ludovico, 

nao e contraditoria. Ao contrario, o aparte de V. Ex.a, a coniirma e da Isgiti- 
midade ao meu ponto de vista quando diz que somente o ex-Presidonte Janio 
Quadros podera prestar esclarecimentos sobre os fatos desenrolados e desfazer 
inclusive a contradigao a que V. Ex.a se refere. Podemos interpreta-la. E dife- 
rente. O Sr. Janio Quadros, ao declarar que iria ate o extreme sacrificio, 
referia-se, evidentemente, a seu sacrificio pessoal, nunca ao sacrificio do povo, 
pois nao poderia S. Ex.a imaginar, sels sete ou oito meses antes dessa afirma- 
magao, que chegaria um dado moraento em que uma tomada de posigao de 
sua parte resultaria numa guerra civil entre os proprios braslleiros. 

O Sr. Pedro Ludovico — O Sr. Janio Quadras disss que iria ate a moirte! 
O Sr. lino de Mattos — Quern podera negar que, ao amanhecer do dia 23 

de agosto, presentiu o Sr. Janio Quadros a gravidade da situagao que poderia 
mesmo levar a Nagao a guerra civil? Ele e quern vai explicar; nao serei eu 
nem seremos nos. Asslm, continue no meu ponto de vista ds que a palavra final 
de esclarecimento e do ex-Presidente Janio Quadros. Sao pontos de vista anta- 
gonicos. O nobre Senador A16 Guimaraes pensa, por exemplo, que a renuncia 
do Sr. Janio Quadros poderia ter levado a Nagao a guerra civil, e que o ex-Pre- 
sidente deveria avaliar e medir essas conseqiiencias. Quern podera negar que 
o Sr. Janio Quadros ao renunciar a Presidencia da Republica, estava absoluta- 
mente seguro de que as Forgas Armadas, atraves de seus tres Ministros militares, 
iriam cumprir, rigorosamente, o art. 77 da Constituicao do Brasll, dando posse 
ao legitimo titular do cargo, o Vice-Presidente Joao Goularte? Os acontecimen- 
tos posteriores podem ter desmentido o Sr. Janio Quadros, mas e possivel que 
ao espirito de S. Ex.a nao tenha, mesmo longinquamente, ocorrldo a hlpotese de 
que as Forgas Armadas, iriam exigir do Congresso Nacional o impedimento do 
entao Vice-Presidente e legitimo Presidente da Republica, em consequencia de 
sua renuncia. E a interpretagao que dou. Tudo, porem, sao especulagoes. 

O SR. ALO GUIMARAES — Agradego o novo aparte de V. Ex.a Passo inte- 
gralmente a opiniao do editorial do Estado de S. Paulo. 

O Sr. Lino de Mattos — Folgo em ouvir ess a declaragao de V. Ex.a 

O SR. ALO GUIMARAES — Trago ao debate da Casa as opinioes que se 
vao formando na situagao de impacto emocional em que ainda vive a Nagao 
depois da renuncia do ex-Presidente da Republica. 

Ha verdade, tenho algumas convicgoes formadas sobre alguns aspectos 
da renuncia... 

O Sr. Pedro Ludovico — V. Ex.a que e psiquiatra... 
O SR. ALO GUIMARAES — ... que sao, realmente, um sentido muito per- 

sonalistico ao episbdio. E com este pensamento que trago agora tambem a 
opiniao de um pslcanalista, que anaiisa, com toda propriedade, o temperamento 
e as condigoes personalisticas do ex-Presidente da Republica. Naturalmente, 
vou trazer este depoimento como _um estudo cientifico que este notavel pslca- 
nalista faz da personalidade de Janio Quadros. Nao interferivel nas suas con- 
clusoes, nem no seu pronunciamento oficlal, porque ate mesmo em questoes 
cientiflcas ha oportunidade, as vezes de nos colocarmos em pontos diferentes. 

O que nao se pode negar, porem, _o que a Nagao sabe e todos conhecem 
e que, realmente, o Sr. Janio Quadros e um temperamental, um homem impul- 
sivo, que por mais de uma vez, manifestou seus pendomes estranhos, em varias 
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passagens da sua acidentada vida politlca. Mesmo como candidate S. Ex.a 

renunciou ao posto, em virtude de razoes que nao vem ao caso analisar agora, 
mas que, de alguma sorte, manifestaram tambem es:e impato personalista 
de S. Ex.a Ninguem renuncia como renunciou S. Ex.a, sem ao menos avisar 
aos seus mais intimos companheiros, sem deles recebsr uma palavra de convic- 
qao de prestigiamsnto e ate o consolo da amizade. S. Ex.a foi realmente estra- 
nho neste procedimento. 

Com este sentido, passo a ler este pronunciamento psicanalitico, da renun- 
cia, "A pslcodinamica da renuncia". 

O Sr. Lino de Mattos — Antes de V. Exa comegar a ler, pediria licenga 
para mais um aparte. 

O SR. ALO GUIMARAES — Pois nao. 
O Sr. Lino de Mattos — Nao conheco o nome do medico, cujo trabalho 

V. Ex.a val ler. 
O SR. ALO GUIMARAES — Carlos Pacheco e Silva Junior. 
O Sr. Lino de Mattos — Ignore se o mesmo teve, alguma vez, no seu consul- 

torio medico, para exame a pessoa do Sr. Janio Quadros. 
O SR. ALO GUIMARAES — O estudo nao e da pessoa, mas do episodio. 

E possivel estabelecer psicanalisticamente o estudo de episodios, de fatos, omi- 
tindo a anSIlse de pessoas. 

O Sr. Lino de Mattos — Quero lembrar aquilo que li, recentemente, em 
um jornal ate contrario ao Sr. Janio Quadros, quando publicava a entrevista 
de um medico dessa mesma especialidade. Perguntou o reporter ao medico ce 
ele poderia fazer uma analise da personalidade psiquica do Presidente Janio 
Quadros. O medico respondeu-lhe, em linhas gerais, o seguinte: a nao ser 
que violasse a etica profissional, o juxamento de medico feito ao receber o seu 
diploma, nao Ihe seria honesto formulae diagnostico de uma personalidade que 
nao havia recebido em seu consultorio, que nao examinara de acordo com a 
tecnica aconselhada para o caso. Assim, negou-se peremptoriamente a analisar 
a personalidade psiquica de Janio Quadros, a nao ser que o paciente se apre- 
sentasse no seu consultorio medico para aquele exame. So com o elemento 
material em maos, poderia fazer uma analise. Nao sei se e o caso. 

O SR. ALO GUIMARAES — Estou de acordo com V. Ex.a, como medico e 
como Professor de Medicina. Nao e possivel fazer-se o estudo integral de 
uma criatura atraves simplesmente de sua vida publica. £ possivel, porem, 
psicanallticamente, fazer-se nltidamente o estudo de um episodio, de um fato, 
de uma ocorrencia, em fungao de uma pessoa. 

O -Sr. Lino de Mattos — Logo o es udo deve ser da ocorrencia, e nao da 
pessoa do Sr. Janio Quadros. 

O SR. ALO GUIMARAES — Esta aqui o artlgo, assinado por um cientista 
de projegao nacional que e filho do Professor Pacheco e Silva e segue-lhe a 
trlltia de psiquiatria notavel. 

Em seu trabalho, diz o seguinte, o ilustre psiquiatra brasileiro: 
"Na socledade patriarcal, mormente nas familias onde essa tendencia pre- 

pondera, a formula classica do pai dominador, autoritario, e mae submissa e 
dependente, torna-ss deveras frequence o estabelecimento do 'complexo de 
Edlpo', o qual, por generalizalizagao, multas vezes indevida, os analistas orto- 
doxos consideram a raiz de todas as neuroses. O filho crlado neste ambiente 
teme e ate certo ponto, conforme o caso, tambem sente certa hostllidade pelo 
pai. Concomltantemente sentindo-se fraco e impotente, nas suas fantasias pode 
imaglnar-se poderoso e forte como julga o genitor. Tais compleos infantis, per- 
manecendo dormentes no inconsciente, sao suscetiveis de impulsionar toda uma 
vida em busca da gldria e do prestigio, conforme sua intensidade. A figura 
patema idealizada, torna-se destarte a imagem introjetada (intemallzada) ante 
a qual o individuo procura igualar-se. Tornando-se tais impulxos demasiada- 
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mente Intensos ou combalido o controle do 'Ego' sobre os mesmos, desaparece a 
capacidade de testar a realidade, havendo a possibilldade de surginsm delirlos 
de grandeza, julgando-se o doente de sua imagem Interna Idealizada, Isto e, 
um rei, um grande personagem como Napoleao ou mesmo Jesus Cristo. O quadro 
clinico adquire assim caracteristicas francamen'.e paranoides ou paranoicas, 
onde sao comuns ideias me&slanlcas." 

O Sr. Vivaldo Lima — E^se nosso colega avanga muito em sua opiniao. 

O SR. ALO GUIMARAES — "Em casos onde a formula edlpiana classica 
(veja-se, a consideramos apenas do ponto de vista afetivo e nao sexual, pois 
este e secundario no cerebro complexo) e exaltada por uma personalidade domi- 
nante, autoritaria e Impulsiva do pal, pode haver no fllho uma preponderancla 
para a exlstencia de fatores efetivos do tipo tao bem expllcado na personali- 
dade de Janio, cujo genitor, sabemos, enquadrava-se perfei:amente dentro de 
tais caracteristicas psicoldgicas." 

"A atmosfera psicologica nos primeiros anos atua de fato intensamente e 
seus efeitos sao tanto mals acentuados quanto mais patriarcal o lar. Por outro 
lado, as ideias psicanalisticas modemas (neo-analiticas), nao dando mais tanto 
valor aos aspectos sexuais do 'complexo de fidipo', pois os mesmos sao secun- 
darios aos afetivos, permitem compreender-se como o importante nao e o sexo 
do genitor autoritarlo, mas sim a sua figura dominadora e prepotente. Dessa 
maneira, mae com em certas familias, mesmo em culturas patriarcais produzem 
o mesmo resultado nos descendentes: alguns se tomam submissos e dependen- 
tes, outros se revoltam, tomando-se por sua vez com caracteristicas emocionals 
semelhantes as do genitor forte. 

"A ambivalencia entre a identificacao com o genitor onipotente e a hostl- 
lidade contra o mesmo pode ser conslderada como geradora de multos atributos 
do homem na socledade patriarcal. O esforgo para se identificar com a Imagem 
(em geral paternal idealizada encontra sua mola propulsora na necessldade de 
uma super-compensa?ao ou reaQao formatlva (mecanismo adaptatlvo ou ho- 
meostatlco, ja aqul varias vazes mencionado), a fim de procurar a criatura 
indefesa veneer a inseguramja e a ansiedade ante a figura toda poderosa do lar. 

"Conforme o meio e as eventualidades da vlda, tal esforgo pode orlentar-se 
para o bem ou para o mal. Quando sublimado, pode ocsionar um comporta- 
mento atlvo e util, responsavel pelas caracteristicas de perslstencia e, for^a de 
vontade de multos lideres da humanidade, qualidades que o nosso Janio possul 
de sobra. Quando primitivo e nao orlentado atraves de canais soclalmente acel- 
tos ou mesmo enaltecldos, pode levar a revolta e ao crime. Por vezes, a mesma 
pessoa apresenta certo grau de sublimaqao desses impulses, entremeados com 
outros mais in natura, mais primitlvos. Janio, sem diivlda, tamb&n os possul, 
quando esporadicamente ocorre perder o controle e executar atos Irrefletidos, 
orlginarios de tensoes inconsclentes. Nao obstante, seu controle realistlco, afor- 
tunadamente bem desenvolvido, o faz depois arrenender-se e voltar atras, como 
tantas vezes tern acontecido. 

'Toderiamos talvez aviltrar a hipotese de que nao tlvesse ele essa grande 
percepQao e dominio da realidade, passado o primelro momento de prepondaran- 
cia impulsiva, a for?a de seus impulses Ihe poderla ter vatlclnado uma trtste 
sina no referente a saiide mental. 

De _ dlversas fontes, soubemos estar o mesmo ultimam-nte abusando de 
|liberag6eK alcoollcas, provavelmente tambem, pnocurando asslm certo alivlo 
para tensoes de cargo tao espinhoso e em sltuaqao tao dificil. A influencia 
do alcool. dimlnuindo o poder Integrador de seu 'Ego', facilltando a eclosao 
das seus impulsos deslrutivos inconscientes, deve ter sido influencia ponderavel 
para o seu gesto impensado e como fol bem caracterizado inconsciente, em 
mementos de maior tensao e frustra?ao aos seus designlos. 

Assim, os componentes fortemente neuroticos de sua personasldade, nao 
raro atingindo mementos ja psicoticos (interessante a observaqao de uma se- 
nhora culta e perspicaz de nossa relaijoes, quando comentando aparencias e 
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atitudes de Janio comparou-as com as figuras misticas do Aleijadinho), franca- 
mente paranoides, tiveram malor oportunidade de domina-lo em uma ocasiao 
de maior tensao. 

Karen Horney, no sen magistral estudo sob re "Neurose e Desenvolvlmento 
Humano", asslnala com precisao como, no sen esfonjo para &s aproximar da 
imagem perfeita idealizada, de si mesmo, o neurotico se toma orgulhoso, des- 
confiado e vingativo. 

O gesto de nosso ex-Presidente, embora pc.ssa ter sido influenciado pelos 
problemas reais existentes, so pode ser explicado porem a base depots a situa- 
cao real nao juscificava a sua atitude impulsiva e insensata. 

Ate certo "ponto, atuou semelhantemente ao Presidente Vargas, quando se 
suicidou. Os psiquiatras dinamicos modernos sabem que no suicidlo sempre 
existe uma hostilidade contra alguem, um impulse imaturo, infantil de alguem 
pagar pelas frustragoes sentidas pelo suicida, tambem, liqiiidando-se, a pessoa 
descarrega nessa auto-agressividade um seniimento de culpa existente. Janio 
suicidou-se politicamente, vingando-se imaturamente daqueles que o contraria- 
ram, embora fosse o Brasil o prejudicado com seu ato) e tambem voltando seu 
odlo contra si proprio, pois sem duvida tinha grande prazer (na base de suas 
necessidades emocionais) e empenho na posigao que ocupava. Aqui o sentimento 
de culpa deve ter-se originado nas fantasias infantis de igualar-se a figura 
onipotente paterna, sentimento esse precocemente reprimido na infancia remo- 
ta, mais ainda capaz de em situagoes favoravels revelar-se. Por outro lado 
punindo-se, vingou-se da figura paterna temida na infancia e introjetada, for- 
mando grande parte de sua personalidade. 

Nas fotografias tiradas, quando se dirigia de Cumbica para o Guaruja con- 
duzindo seu proprio carro, mostra uma expressao de certo desafogo (psna puni- 
gao auto-imposta), por vezes mesclada de alguma ironia e ar de triunfo (pela 
vinganga consumada), que podem, creio, confirmar a hipotese psicodinamica 
acima delineada. 

Enfim, no seu ato tresloucado, uma serie de anseios basicos em conflito foram 
satisfeitos e a essa atitude se pode aplicar aquilo assinalado por Karl Menninger, 
ao anallsar as razoes reais dos suicidios, quando diz dependerem essas atos auto- 
destruidores muito mais de impulses profundos do que de razoes aparentes alvi- 
tradas, com fundamento em circunstancias exteriores. Realmente, um ato impul- 
sive, imaturo neurotico, pode servir como satlsfagao e solugao de meiotermo 
para descarga de Impulses que ameagam desagregar uma pessoa. 

A interpretagao do nobre psiquiatra paulistano e realmente de fundo psicana- 
litico. S. Ex.a expoe o seu ponto de vista, que nao sera adotado por mlm, mas 
deve ser considerado e debatido pelos que se interessam pela politica do Pais. 

O Sr. Lino de Mattos — Vossa Excelencla e especialista na materia e pode 
falar de catedra. 

O SR. ALO GULMARAES — Trago-o, Sr. Presidente, porque realmente a 
analise de uma personalidade depende de varies aspectos. Nao se llmita apenas 
a apreciar os seus atos conhecidos e provocados; para ser completa, a analise 
tambem se faz clinlcamente, o que no caso nao se realizou. O nobre psiquiatra 
estuda o eplsodlo, o acontecimento politico, "a psicodinamica de uma renuncia', 
nao faz o estudo psicanalitlco de uma figura humana. Quero bem ponderar isto 
para nao parecer que esse nobre cultor da ciencia psiquiatrica se tenha excedido 
em seu pronunciamento. Antes, pelo contrario, figurou so a conceituagao do 
episddlo; ele se fixou simplesmente no aspecto do ato e nao na figura humana 
do ex-Presidente. 

Devo, porem, como preito de justiga a esta alta Casa do Parlamento Brasi- 
leiro, dizer que nao me filio a nenhum destes pensamentos. Desejo trazer a debate 
um estudo do episodio que tao graves conseqiiencias teve para a vida braslleira 
e daqul dizer, desde ja, que estarei contra qualquer movimento politico que pre- 
tenda a volta, pela forga, do ex-Presidente ao Poder. 
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sobre este aspecto que quero me manifestar neste instante, porque, atraves 
das noticias dos jomais e do conhecimento que tenho das manifestagoes politicas 
de grupos, pretende-se, ainda na crista destes acontecimentos, trazer a tona a 
figura do ex-Presidente Janio Quadros. 

O Sr. Lino de Mattos — Permite V. Ex.a outro aparte? 
O SR. ALd GUIMARAES — Pois nao. 
O Sr. Lino de Mattos — Parece-me desnecessario relacionar atos que com- 

provem as minhas intimas ligagoes politicas com o ex-Presidente Janio Quadros. 
O SR. ALO GUIMARAES — Vossa Excelencia tern sido sempre justo em seus 

pronunciamentos. Conhecemos e fazemos justiga ao procedimento politico de V. Exa. 
O Sr. Lino de Mattos — A Nagao sabe que fui um dos chefes da campanha 

do Sr. Janio Quadros, um dos seus procuradores para registro da sua candidatura 
e, na organlzagao do seu Govemo, excegao de tres Ministros, os demais foram 
convidados pessoalmente por mim. Menciono pormenores apenas para fixar bem 
a mlnha responsabilidade, a minha posigao, para dizer a V. Exa, ao Senado e a 
Nagao que desconhego, entre companheiros responsaveis, qualquer trabalho, qual- 
quer iniciativa no sentido do retorno do Sr. Janio Quadros a base de movimento 
que nao seja estritamente democratico, estritamente legal, dentro dos quadros 
em que vive, neste instante, pacificamente a Nagao. Desconhego, ignore — repito 
— nao sei de nenhum companheiro de responsabilidade, de graduagao hierar- 
quica, entre os que lutaram por Janio Quadros que esteja nesse propdslto, porque 
o nosso e de acatamento a orientagao que, de Londres, Janio Quadros esta trans- 
mitindo a seus companheiros: quer manter-se silenciosamante, como formula de 
melhor contribuir para a estabilidade do Govemo que se instalou no Brasil, gragas 
a energia e a superior, extraordinaria orientagao que o Congresso da Republica 
adotou, salvando a Nagao da anarquia. Esta a nossa posigao. 

O SR. ALO GUIMARAES — Agradego o aparte de V. Ex.a nobre Senador Lino 
de Mattos, e folgo em ouvir seu pronunciamento politico, nesta emergencia. Real- 
mente, devo confessar, tenho ate simpatia pelo Sr. Janio Quadros, simpatia que 
vem de sua infancia, vivida no Parana, em minha velha cidade natal, Curitiba, 
onde Janio passou-a no aconchego da familia, cujo tronco principal, o dos Qua- 
dros, e originario do Parana. So o ex-Presidente da Republica la nao nasceu, por 
um desses imperativos da vida afanosa do seu genitor, que fol meu contempo- 
raneo e colega na Faculdade de Medicina, velha e tradicional Escola do Parand. 
De sorte que nao tenho motlvo para vir a esta tribuna fazer acusagoes ao ex- 
Presidente. 

Realmente, nao poderia nunca ficar de acordo com esse ato de renuncia, 
como se processou. Meu temperamento, minhas condigoes de ordem pessoal, os 
aspectos do meu procedimento de ordem afetiva sao completamente dlferentes 
dos do ex-Presidente, provavelmente porque me deixo render sempre pelos as- 
pectos intimos, pelos pendores das minhas amizades, de tal sorte que este ato 
que foi ato de vontade unilateral, que realmente pode ser quern sabe... 

O Sr. Lino de Mattos — Se devidamente explicado, um ato herdico e ate 
sublime, porque unico na Historla. 

O SR. ALO GUIMARAES — ... ate heroico, nao deixa de parecer a nos, que 
o analisamos, ate com boa vontade, um ato estranho pela maneira por que foi 
praticado, sem que fossem convocados a opinar sobre ele os elementos partidarios 
do seu Govemo, os seus auxiliares mais diretos, os seus amigos os seus ministros. 

O Sr. Lino de Mattos — Permita-me Ex.a um rapido aparte (Assentimento 
do orador). Tomei conhecimento da renuncia no instante em que o nobre Senador 
Lima Teixeira terminava um discurso de ataque ao ex-Presidente Janio Quadros 
e eu pretendia levantar-me para pedir a palavra, atendendo a sollcitagao do 
Senador Heribaldo Vieira que ai esta, para responder o discurso do Senador Lima 
Teixeira. Lembro-me perfeitamente de que quando ia me erguendo e olhava o 
meu reldgio para marcar a hora do inicio do meu discurso de resposta, vi saindo 
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do Gabinete o Ministro Oscar Pedroso Horta, acenando-me, no corredor, para 
que eu desistisse da palavra. Fui ao Gabinete do Senador Auro Moura Andrade, 
para all, as duas boras e quarenta e cinco minu'tos, tomar conhecimento da re- 
nuncia do Presidente Janio Quadros. No instante, achava-me em companhia do 
Senador Heribaldo Vieira, que tambem saira do recinto, e que pode dar teste- 
munho de que tentei, naquele momento, obstar a entrega do documento... 

O Sr. Heribaldo Vieira — Perfeito. 
O Sr. Lino de Mattos — ... pretendendo toma-lo das maos do Ministro 

Oscar Pedroso Horta, ate mesmo meio a valentona. S. Ex.a declarou-nos, no 
entanto, que se tratava de documento serio, assinado por um homem serio, para 
produzir efeito serio, que estavam distribuidas a Imprensa as respectivas copias, 
e que, nessas condigoes, nao adiantava qualquer atitude, porque o Presidente ja 
se demitira do posto e nao se encontrava mais em Brasilia. Assim nao adiantava 
nenhum movimento de nossa parte. Nesse instante, a Imprensa ja invadira a 
sala, o documento foi fotografado, em seguida dele foram tiradas ate fotocopias 
e distribuidas aos parlamentares imediatamente. Nao adiantava mais a destruigao 
do documento. V. Ex.a tern razao quando afirma que muitos amigos do Sr. Janio 
Quadros so tomaram conhecimento depois do fato consumado. B verdade. Fui um 
deles. Mas a minha posigao continua sendo a de iniclo, e continuara ate o instante 
em que chegar ao Brasil o Manifesto com as razoes de sua renuncia. Vou examina- 
lo; se com ele concordar, continuarei defendendo o ato do Sr. Janio Quadros. Se 
pressentir, por6m, que ha movimento de retomo sem base no respeito aos prin- 
cipios legais, ocuparei a tribuna para discutir e combater todos os qua quiserem 
violentar o nosso regime. 

O SR. ALO GUIMARAES — Agradego o brilhante aparte de V. Ex.a agora 
colocando-me inteiramente ao lado do nobre colega. V. Ex.a nao podia estar 
omisso desse episodic, porque todos, nesta Casa, somos testemunhas da posigao 
assumida por V. Ex.a na politica de Sao Paulo e do Brasil em favor do ex-Presi- 
dente Janio Quadros, de tal sorte que se houvesse criatura que devesse ser avisada 
da ocorrencla seria V. Ex.a... 

O Sr. Lino de Mattos — V. Ex.a me obriga a novo aparte, 
O SR. AL6 GUIMARAES — Pela conduta que sempre teve junto ao ex-Presi- 

dente Janio Quadros, pela cobertura que Ihe deu nesta Casa, na Imprensa e nos 
meios politicos do Brasil. 

V. Ex.a nao podia ficar esquecida nesta hora para dar seu pronunciamento a 
um ato de tanta relevancia. Mas, V. Ex.a esclareceu-nos nobre Senador Lino de 
Mattos sobre um episodic que vem sendo assim tambem analisado por todos os 
recantos do Pais. 

Ate agora se fazem criticas ao Parlamento brasileiro e ao Congresso Nacional 
pelo fato de ter sido dada, concedida a renuncia a S. Ex.a o ex-Presidente da 
Republica. Por mais de uma vez tenho me pronunciado em palestras e confe- 
rencias no meu Estado natal, sobre o pronunciamento do Congresso Nacional. A 
renuncia 6 um ato espontaneo de vontade, unilateral, sobre o qual nao ha possi- 
bilidade de interpretagao, mormente quando quern analisou este ato de renuncia, 
no caso do Presidente da Republica, era realmente o Congresso Nacional. 

Mas, V. Ex.a disse muito bem sobre o que tenho afirmado, da que amigos do 
Presidente, pessoas ligadas ao seu staff, essas sim poderiam reter em maos o 
documento da renuncia, para que ele nao chegasse oficialmente ao conhecimento 
do Congresso Nacional, produzindo entao seus efeitos legais. E V. Ex.a agora esta 
se pronunciando num esclarecimento para quern desconhecia o episodic, dizendo 
que nao pode evitar o desfecho. Nada seria possivel fazer de util, porque realmente 
ja era inoperante a agao de V. Ex.a no episodio, dado que estava conhecido da 
Nagao e ate o Sr. Presidente nao mais se encontrava em Brasilia. 

O Sr. Lino de Mattos — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. AL5 GUIMARAES — Com muita honra. 
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O Sr. Lino de Mattos — Nao considerarei, absolutamente, como gesto de 
desprezo a minha pessoa o fato de so ter tornado conhecimento da renuncla nas 
circunstancias que mencionei porque escolhi esta orientaqao. Contribui modesta- 
mente com o que me foi possivel para a campanha do Sr. Janio Quadros e para a 
instalaqao de seu Governo. 

Instalado o Governo, escolhi o caminho do Parlamento. E aqui fiquei, sem 
nenhuma atribuiqao, a nao ser a daquele mandate que o povo de Sao Paulo me 
conferiu. Nao concordei em aceitar posiqao nenhuma. Vou relatar pormenor ja 
do conhecimento de varios colegas, que pode constar dos Anais porque verdadeiro. 
O Presidente Janio Quadros, logo no inicio do seu Governo, nao pretendendo 
nomear o Sr. Joao Kubitschek para Ministro do Tribunal de Contas, mandou cha- 
mar-me para insistir comigo no sentido de que eu aceltasse aquela investidura. 
Reconheqo, que e o melhor cargo da Repiiblica, mas recusei. E recusai simpses- 
mente porque eu havia, nesta Casa, afirmado aos deputados do PSD e da UDN 
que o Sr. Janio Quadros iria nomear o Sr. Joao Kubitschek, nome que o Senado 
havia aprovado. Nestas condigoes, nao poderia aceitar. E havia ainda uma segunda 
razao; meu suplente e irmao do Chefe do PSD, candidate em Sao Paulo anta- 
gonico ao meu, que era o Deputado Emilio Carlos. E nao poderia aceitar tambem 
por esta ultima razao. Isto eu o digo para mostrar que realmente escolhi esta 
orientagao para ficar exclusivamente no Congresso. Durante sete meses — acabo 
de fazer um discurso nesse sentido — fui ao Gabinete particular, de despachos, 
do Presidente Janio Quadros apenas duas vezes, e a chamado de S. Ex.a Esta 
explicado, portanto, por que nao conhecia os antecedentes da renuncia. Dela so 
tomel conhecimento aqui. Esta primeira parte. Quanto a segunda, poderia sim 
nobre Senador A16 Guimaraes, o Congresso da Repiiblica obstar o conhecimento 
imediato da carta de renuncia do Sr. Janio Quadros. Repito: poderia sim. E pode- 
ria faze-lo regimentalmente. O documento da renuncia do Sr. Janio Quadros 
nao tinha letra nem firma reconhecida. Nos, Senadores, se quisermos renunciar 
o mandate, teremos que reconhecer nossa firma. Esta no Regimento. Aquele 
documento nao tinha letra nem firma reconhecida; veio acompanhado de uma 
carta, atraves da qual o Presidente Janio Quadros comunicava que renunciava 
a Presidencia da Repiiblica sob coagao de forgas ocultas, internas e extemas. 
Cabla ao Congresso, defensor da soberania nacional, antes de tomar conheci- 
mento da renuncia, nomear uma comlssao de parlamentares para investigar a 
procedencia ou nao da acusagao, a autenticidade ou nao do documento. No mo- 
men to em que se tomou conhecimento da renuncia, ja se sabia que o Presidente 
Janio Quadros estava na Base Aerea de Cumbica. Era voz corrente que se encon- 
trava preso. Cabia ao Congresso, no exercicio de um dever, na defesa da soberania 
nacional e uso de um mandate conferido pelo povo, nomear uma comlssao parla- 
mentar para ir a Cumbica verificar se o Sr. Janio Quadros estava em liberdade 
ou preso. Porque, na hipotese de estar preso, esta Casa do Parlamento, que conta 
diversos juristas e const!tucionalistas, sabe que aquela renuncia seria anulavel, 
nao poderia produzir efeitos. Perguntam-me, entao, os colegas; perguntam-me, 
entao, os companheiros de luta pela vitorla do Sr. Janio Quadros, pergunta a 
Nagao, atraves da imprensa: — por que nenhum parlamentar da bancada situa- 
cionista, da bancada de Janio Quadros no Congresso, levantou essa questao de 
ordem? Por que os lideres, na Camara dos Deputados o Deputado Pedro Aleixo e, 
no Senado da Republica, os Senadores Joao Vilasboas, Daniel Krieger, Lino de 
Mattos, Mem de Sa e outros, nao levantaram questoes de ordem para obstar o 
conhecimento imediato desse documento? 

Simplesmente porque esse documento nao foi entregue ao Congresso por um 
mero "office-boy", nao veio em maos desconhecidas: esse documento veio ter &s 
maos do Presidente do Congresso, Senador Moura Andrade, pelas maos do Minis- 
tro da Justiga, Dr. Oscar P. Horta, que, no instante em que eu pretendia tomar-lhe 
o documento, afirmava que o mesmo era assinado por um homem sdrio, e 
documento serio para produzir efeito serio; que o Sr. Janio Quadros havia dei- 
xado, livremente, a cidade de Brasilia, e estava em Sao Paulo com sua familia. 
Logo, em sa consciencia, honestamente, nenhum de nos poderia ocupar a tribuna 
do Congresso para levantar essa impugnagao, porque o porta-voz oficial do Sr. 
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Janio Quadros, o Ministro da Justiga, com a autoridade de que ainda estava inves- 
tido naquele instante, garantia-nos ser improcedente a hipdtese de prisao, de 
coagao, de falta de reconhecimento de firma. Nada iraportava: o documento era 
autentico, porque trazido a nds pelas maos do Ministro da Justiga. Ai estd a 
resposta que em outras oportunidades tenho dado atraves de entrevista e que 
agora repito para que conste dos Anais da Casa. 

O SR. ALO GUIMARAES — Agradego o aparte de V. Ex.a 

O Sr. Heribaldo VIeira — Permite o nobre orador um aparte para comple- 
mentar o do nobre Senador Lino de Mattos? 

O SR. ALO GUIMARAES — Com prazer. 

O Sr. Heribaldo Vieira — O nobre Senador Lino de Mattos falou, a principio, 
que o prdprio Regimento Comum permitia se examinasse o instrumento de renun- 
cia do Presidente Janio Quadros e referiu-se a falta de reconhecimento de firma 
do Presidente neste instrumento. 

O Sr. Lino de Mattos — Episodic secundario. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Sim, mas houve ainda outra falta no cumprimento 
do Regimento Comum. Por ele o Congresso Nacional sd se reiine, extraordina- 
riamente, para apreciagao do fato, depois de publicado o instrumento da renuncia 
no drgao do Congresso Nacional, no entanto, antes da publicagao, o Congresso 
reuniu-se e tomou conhecimento da renuncia. Ocorre, ainda, em aditamento as 
consideragoas do nobre Senador Lino de Mattos, que la na historia politica do 
Pais dois episddios sobre renuncia, que merecem ser lembrados neste momento. 
Houve o caso de renuncia do Amazonas, jd por mim referido no Senado Federal, 
em que, depois de aceita, o Congresso Nacional reconsiderou o seu ato de acei- 
tagao da renuncia, por verificar que ela fora solicitada ao Parlaraento, por coa- 
gao. Temos ainda outro caso de recusa de renuncia, se nao me engano, a do Barao 
de Maud, peremptoriamente, pelo Congresso. Assim, na Histdria politica do Brasil 
vdrios sao os casos de renuncia nao aceitos pelo Parlamento, a despeito da tese 
de que e um ato de vontade unilateral. 

O SR. ALO GUIMARAES — Agradego os apartes dos nobres Senadores 
Lino de Mattos e Heribaldo Vieira. 

O Sr. Lino de Mattos — Com a autorizagao de Vossa Excelencia acrescentaria 
ao aparte do nobre Senador Heribaldo Vieira, o caso recente da Bolivia, em 
que o Vice-Presidente da Republica renunciou; o Congresso nao quis aceitar a 
renuncia e insistiu para que reassumisse o cargo. Ele nao concordou e, afinal, 
renunciou, de fato. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Perfeito. 

O SR. ALO GUIMARAES — Vossas Excelencias definiram, com muita pro- 
priedade, os aspectos juridicos e constitucionais da renuncia. Na verdade, o nobre 
Senador Lino de Mattos, levantando a prellminar da autenticidade da mensagem, 
afinal constatou que o documento era h£bil. dado o pronunciamento de Sua Exce- 
lencia o Senhor Ministro da Justiga, portador do pedido de renuncia. 

Tenho dado, em vdrias oportunidades, estas mesmas explicagoes que aqui ouvi 
em pronunciamentos de vdrios Senadores, no sentido de que o exigido para a 
comprovagao perfeita dessa renuncia era a autenticidade do documento e que no 
ato nao houvesse coagao. 

Deliberado isto, fixada esta preliminar, ao Congresso Nacional sd cabia aceitar 
a renuncia. 

Nao obstante os pequenos senoes que pudessem ter ocorrido, desejaria, ao 
tdrmino do seu pronunciamento sobre a renuncia de Sua Excelencia Janio Qua- 
dros, ex-Presidente da Republica, dizer que considero este episddio consumado. 
Nao seria posslvel que agora, sob pretexto algum, se pretendesse modificar a 
histdria dos acontecimentos. 
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Que voltasse a tona o fato para novo pronunciamento da Nagao, de recusa 
a renuncia e volta ao Poder do Senhor Janio Quadros. Dai por que me manifestei 
sixnplesmente para verberar os pronunciamentos politicos apressados que se fazem, 
de que Sua Excelencia voltara ao posto de Presidente da Republica ou de ditador 
da Nagao. 

Outro intuito nao teve a minha presenga na tribuna senao o de propiciar este 
debate. Conforme tenho visto afirmado na Imprensa e por pessoas de convicgao, 
novo sentido se pretende dar a renuncia, e isto impoe desde logo minha condena- 
gao a qualquer ato que venha novamente ferir a seqiiencia legal da vida constitu- 
cional brasileira. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite Vossa Excelencia um aparte? 

O SR. ALO GUIMARAES — Pols nao. 

O Sr. Lima Teixeira — Alem de o pedido de renuncia ter sido entregue pelo 
Ministro da Justiga, Doutor Oscar Pedroso Horta — prova de que o documento 
era autentico — houve outro fato, analisado antes mesmo de ser submetido: a 
apreciagao do Congresso Nacional, logo apds a entrega desse documento, chegava 
um telex do Ministro Afonso Arinos, recomendando ao Parlamento a nao aceita- 
gao da renuncia, que nos traria o caos e a guerra civil. Os Lideres analisaram o 
telex e decidiram que a renuncia era um ato de vontade e, por conseguinte, nao 
devia ser analisado pelo Congresso Nacional. Assim o desejava o Presidente Janio 
Quadros, que firmava documento de prdprio punho, renunciando a suprema Magis- 
tratura da Nagao. Portanto, nao houve essa pressa, analisou-se tudo, inclusive o 
telex do entao Ministro das Relagoes Exteriores. 

O SR. ALO GUIMARAES — Muito agradecido a Vossa Excelencia. 

O Sr. Lino de Mattos — Permite Vossa Excelencia outro aparte? 
O SR. ALO GUIMARAES — Concedo-o a Vossa Excelencia com muito prazer. 
O Sr. Lino de Mattos — Espero que seja o ultimo, para nao parturbar a con- 

clusao do discurso de Vossa Excelencia. Houve um instante, talvez fragao de 
segundo, em que o curso dos acontecimentos efetivamente poderia ter sido alterado. 

Esse instante foi testemunhado porque dele foram parte, pelos nobres Sena- 
dores Heribaldo Vieira, aqui presente, Moura Andrade e outros parlamentares. O 
Senador Heribaldo Vieira estava no exercicio da lideranga da Uniao Democratica 
Nacional, na ausencia do seu Lider, o nobre Senador Daniel Krieger. Foi o ins- 
tante que considero verdadeiramente dramatico, quando eu formulava apelos ao 
Ministro da Justiga, Doutor Oscar Pedroso Horta, para que me entregasse o pedido 
de renuncia. Quando nao fosse no exercicio de um direito de seu companheiro, 
que havia lutado com Janio Quadros para a conquista do Poder, para execugao 
de um programa revolucionario neste Pais, seria, pelo menos, pelas nossas liga- 
goes de amizade intima. Conhecendo o temperamento do Presidente Janio Qua- 
dros, eu Ihe dizia que aquele documento deveria ser rasgado, inutilizado. E veio 
a resposta, que ja consta dos Anais, a imprensa ja registrou. Nao houve possi- 
bilidade alguraa desse documento ser inutilizado, rasgado que fosse ou nao entre- 
gue que fosse. Nao importava que a imprensa ja tivesse cdpia, que tivessem tirado 
fotocdpia, o que importava e que o documento, no seu original, nao existisse, nao 
fosse apresentado. 

A situagao seria devidamente esclarecida, pelo menos o Congresso teria opor- 
[tunidade de examinar, nao o documento, mas a situagao que se estava criando 
no Brasil. Esse instante desapareceu, a renuncia se efetivou. Estou com Vossa 
Excelencia, repito: o Senhor Janio Quadros podera voltar as atividades politicas 
em nosso Pais — e um homem jovem, conforme ele mesmo afirma, tem 44 anos 
apenas — mas, enquadrado na Lei, na Constituigao e, hoje, no nosso sistema 
de govemo parlamentarista. 

O SR. ALO GUIMARAES — Agradeco, nobre Senador Lino de Mattos. a inter- 
vengao de Vossa Excelencia, como sempre esclarecedora, e que enriquece o meu 
discurso. 
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O Sr. Lino de Mattos — Generosidade de Vossa Excelencia, como bom para- 
naense. 

O SR. AL6 GUIMARAES — Como Vossa Excelencia, acredito que as vezes 
pequenas situagoes modificam os acontecimentos da Histdria e quase sempre os 
acontecimentos pollticos, pela sua dinamica exagerada. 

O Sr. Paulo Fender — Permite Vossa Excelencia um aparte? 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mcllo) — (Fazcndo soar a campainha) — Lembro 

ao nobre orador que dispoe de poucos minutos para concluir sen discurso. 
O SR. AL6 GUIMARAES — Vou concluir, Sr. Presidente, concedendo antes o 

aparte solicitado pelo nobre Senador Paulo Fender. 
O Sr. Paulo Fender — Como participei ativamente do movimento de parla- 

mentares que tomaram conhecimento, de imediato, do documento aqui chegado 
e enviado pelo Sr. Janio Quadros, gostaria de, aparteando V. Ex.a, repor — porque 
estamos depondo para a Histdria — a verdade dos fatos, com relagao ao que se 
passou quando interpelei o nobre Senador Afonso Arinos a respeito do apelo que 
fizera ao Congresso no sentido de que nao considerasse irrevogdvel a renuncia. 
Perguntei eu a S. Ex.a se sabia que, aquela bora, o Sr. Janio Quadros ja havia 
deixado Brasilia, ja havia abandonado o Governo que estava, portanto, acefalo, 
tornando, assim, irretratavel a sua renuncia. Respondeu-me o ex-Chanceler que 
nao sabia que o renunciante ja nao se encontrava em Brasilia. Sendo esta a verda- 
de histdrica, de nada adiantava o Senador Lino de Mattos apreender o documento 
das maos do Ministro Pedroso Horta. Se o fizesse, estaria em ma situagao perante 
a Histdria. O Sr. Janio Quadros ja havia abandonado o Poder, ja havia dito aos 
Ministros Militares que o assumissem, de modo que considero essa verdade incapaz 
de sofrer qualquer alteragao nos comentarios que aqui se fazem. 

O Sr. Lino de Mattos — Se o Sr. Janio Quadros estivesse preso em Cumbica, 
a opiniao de V. Ex.a seria a mesma? 

O Sr. Paulo Fender — Estaria preso depois de deixar acefalo o Governo. 
O Sr. Lino de Mattos — E se tivesse saido preso de Brasilia e se encontrasse 

preso em Cumbica? 
O Sr. Paulo Fender — Esta nao era a verdade! 
O Sr. Lino de Mattos — Mas poderia ser! Podera ser! 
O Sr. Paulo Fender — Sabia-se que o ex-Presidente saira do Aeroporto de 

Brasilia cercado de todas as garantias. 

O Sr. Lino de Mattos — Estavamos no regime do boato. Havia esse boato. 

O Sr. Paulo Fender — Considero o ato do nobre colega Lino de Mattos, por 
mais que o admire e o aprecie, como bom patriota que e, um ato apenas impul- 
sivo, de amigo e que por isso quisera aprender o documento. Mas, se houvesse 
apreendido o documento, prevaleceria a verdade histdrica da renuncia de fato, 
porque o Governo estava acefalo e o Congresso Nacional so tinha um caminho a 
tomar, e o tomou: investiu o substitute constitucional. 

O Sr. Lino de Mattos — Entao, esta acefalo o Governo do Brasil. O Sr. Joao 
Goulart nao esta em Brasilia, nao esta no Palacio do Planalto. Nao ha, pois, 
Presidente da Republica! 

O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a opera uma distorgao dos fatos, pois o Sr. Joao 
Goulart nao renunciou. 

O Sr. Aid Guimaraes — Sr. Presidente, vou terminar, dizendo a V. Ex.a, a 
Casa e a Nagao que o rumo dos acontecimentos politicos ja se definiu. O Con- 
gresso Nacional, naquela oportunidade, manteve suas tradigoes de bravura, de 
independencia e de representagao politica da Nagao. 

Formulou, na ocasiao, mensagem nova de esperanga e de conciliagao, no 
sentido de que os espiritos se apaziguassem e que criassemos, por um novo 
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sistema de governo, uma porta larga por onde todos pudessem caminhar na 
conquista do futuro. 

Nesta hora ja nao podemos mudar. Instalamos novo regime de governo e por 
ele deveremos nos conduzir daqui por diante. Portanto, sou contra qualquer pro- 
nunciamento que venha modificar aquela posiqao que o Congresso ja adotou. 

Nem posso admitir a volta irregular do Sr. Janio Quadros ao poder. Tam- 
bem nao posso permitir se fa?a, com o meu consentimento, prommciamento 
contrario ao sistema parlamentarista adotado pela Naqao. 

Com estas consideragoes, com esta convicgao que tenho de que a Nagao 
acertou, de que o Congresso agiu com criterio e descortino creio no futuro da 
Nagao, dentro da sua linha de equilibrio tradicional, no ambito do Pais e fora 
dele, no sentido internacional da nossa vida politica. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Ha expediente sobre a mesa que vai 

ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
E lido o seguinte 

I PROJETO DE RESOLUCAO N.0 47, DE I9G1 

Concede licenga ao Oficial Legislativo, Joao Baptista Castejon Bran- 
co, para integrar a Delegagao do Brasil a XVI Assembleia Geral das 
Nagoes Unidas. 

O Sen ado Federal resolve: 
Artigo unico Fica o Oficial Legislativo, PL-7, do Quadro da Secretaria do 

Senado Federal, Joao Baptista Castejon Branco, autorizado, nos termos dos arts. 
360, item I, e 361 da Resolugao n.® 6, de 1960, a integrar sem onus, para o Senado, 
a Delegagao do Brasil a XVI Assembleia Geral das Nagoes Unidas. 

Jostificagao 

Trata-se de missao da qual so podera resultar beneficio para o Senado. Dado 
o seu carater, a aludida missao proporcionara melhores conhecimentos ao pes- 
soal da Secretaria desta Casa. 

Sala das Sessoes, 21 de setembro de 1961. — Auro Moura Andrade — Cunha 
Mello, Relator — Gilbert© Marinho — Mathias Olympio — Novaes Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O Projeto que acaba de ser lido, sendo 
da autoria da Comissao Diretora, nao depende de apoiamento nem de parecer, 
a vista do que dispoe o § 1.° do art. 102, do Regimento Interno. Serd publicado 
e incluido, oportunamente, na Ordem do Dia. (Pausa.) 

Tern a palavra, para explicagao pessoal, nos termos do seu pedido, o nobre 
Senador Caiado de Castro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, ocorre-se raramente, psdir 
a palavra para explicagao pessoal, mas e que as duas questoes que vou submeter 
a consideragao dos Srs. Senadores sao exclusivamente, de minha responsabilida- 
de. Sou homem de partido e sigo sempre a sua orientagao, procurando acertar. 

Sr. Presidente, fui surpreendido hoje, no Diario Oficial, com um decreto do 
Sr. Presidente da Republica, nos termos do art. 19, paragrafo 3°, da Lei n" 3.371, 
de abril de 1960, determinando que o Sr. Diogo Lordello de Mello, continue subs- 
tituindo o Prefeito do Distrito Federal, ate ulterior deliberagao. 

Sr. Presidente, esse art. 19, paragrafo 3.°, reza que, nos impedimentos nao 
excedentes de trinta dias, substitulra o Prefeito um dos Secretarios-Gerais por 
ele designado. Nos demais casos a substituigao se fara por nomeagao do Sr. 
Presidente da Republica. 
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Evidentemente, no caso nao existe impedimento. O cargo de Prefeito esta 
vago, — e publlco e notorio. O Prefeito do Distrito Federal exonerou-se ao mes- 
mo tempo que o ex-Presidente Janio Quadros, e, antes de exonerar-se designou 
um funcionario para responder pelo cargo. 

Trinta dias depois, — note-se: trinta dias depois — em que o Sr. Presidente 
da Repiiblica determina que o funcionario continue a substituir o Prefeito que 
se demltiu ate ulterior deliberagao. 

Parece-me que ha um equivoco, e submeto o a&sunto a consideragao dos Srs. 
Senadores, de preferencia aqueles da Comissao de Constituigao e Justiga. O 
cargo de Prefeito do Distrito Federal esta vago e so podera ser preenchido depois 
de aprovado pelo Senado: e nao existe mensagem presidencial nesse sentido. 

Se o Presidente da Repiiblica tiver autoridade para considerar, indefinida- 
mente, impedido um Prefeito que nao existe, entao, em outras palavras, o Pre- 
feito passard a ser nomeado, pura e simplesmente, pelo Presidente da Repiiblica. 

Esta a questao que submeto aos meus caros colegas, e o fago para meu escla- 
recimento, a fim de que possa tomar a atitude definitiva, como, merce de Deus, 
tenho sabido tomar em todas as ocasioes. 

A segunda questao, Sr. Presidente, interessa de perto aos colegas da Amazo- 
nia e do Nordeste. Fui surpreendido como o seguinte fato: uma prima, de dez 
anos de idade, havia obtido na escola do Distrito Federal, nota cem, numa prova 
em que Ihe parguntaram qual a raga da Amazonia, e respondera — amaresa, e 
qual a raga do Nordeste, e respondera — preta. 

— Nao pode ser, e uma barbaridade — disse eu. E a menina mostrou-me o 
livro adotado no Distrito Federal, de autoria de grandes professores de Sao 
Paulo, em que se declarava que a raga da Amazonia era a amarela e a do 
Nordeste preta! 

Essa questao eu a deixo aos cuidados dos representantes da Amazonia e 
do Nordeste, porque, tambem desejo aprender, estou, digamos, encabulado. 

O Sr. Heribaldo Vieira — O autor desse livro deve ganhar uma bolsa de 
estudos para visitar a Amazonia e o Nordeste, e verificar se naquelas regioes 
ha raga amarela e raga preta. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Pelo que estudei, e pelo que conhego de vista, 
isso e uma balela. Andei muito pela Amazonia, conhego o Nordeste, palmo a 
palmo. 

Nao quero alongar-me. Deixo, o assunto para que os mais competentes o escla- 
regam. Nao quero passar pelo vexame que sofri ha dois dias, de ser corrigido 
por uma menina de dez anos. (Risos.) 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Com muita honra. 
O Sr. Fernandes Tavora — Parece que este livro esta errado. 
0 SR. CAIADO DE CASTRO — E a impressao que tenho. 
O Sr. Fernandes Tavora — Desejaria saber qual o seu autor, para dizer-lhe 

que o Nordeste e exatamente um dos pontos do Pais onde ha menor mimero 
de negros, sobretudo no Ceara. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Foi esta a explicagao que dei. Principalmente, 
em Pernambuco, no sertao, vi caboclos de olhos verdes, descendentes que sao 
de holandeses. 

No momento, nao sei dizer a V, Ex.a o nome do autor do livro; posso, entre- 
tanto, informar, que o livro figura no programa de admissao, escrito por quatro 
professores e revisto em 1969. 
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Eram estas as duas questoes que desejava proper aos nobres colegas. 
Aproveitando a oportunidade de estar na tribuna, tratarei de terceira questao. 
Sei que a deliberaqao do Presidente, dos Secretaries e dos Lideres, de terem 

em seus Gabinetes funcionarios de sua livre escolha, da sua confianqa, pertence 
exclusivamente aos Membros da Mesa. 

Li no "Diario do Congresso", noticia que me alegrou sobremodo. Um funcio- 
nario do Senado que aqui encontrei quando fui eleito, muito dedicado, muito 
atencioso, merecedor de toda a nossa consideragao e de minha amizade pessoal, 
foi meu pracinha na guerra. Assim, e grande a minha alegria e satisfagao, por 
ver um pracinha meu, otimo funcionario, ser escolhido para servir no Gabinete 
do Vice-Presidente do Senado. 

Nao quis guardar esta alegria para mim; transmito-a ao Senado levando 
ao nobre Presidente Moura Andrade, se S. Ex.a permitir minhas felicitagoes, 
minha satisfagao e meu grande prazer, por ver um ex-comandado meu na guerra, 
otimo funcionario, galgar este posto de confianga. Estou certo de que so prestara 
bons servigos ao Senado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — V. Ex.a nao suscitou questao de ordem. 
O que se contem na declaragao de V. Ex.a, podera ser motivo de uma indicagao. 
V. Ex.a devera envia-Ia a Mesa, que nao se escusara submete-la a Comissao de 
Constituigao e Justiga. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, meu desejo nao foi propria- 
mente o de levantar uma questao de ordem, mas, pedir aos juristas da Casa, 
especialmente os da Comissao de submete-la a Comissao de Constituigao e Justiga 
quem se estou certo ou errado. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A Comissao de Constituigao e Justiga 
se manifestara a vista de uma mediagao de V. Ex.a, ou de qualquer Senador. 
A Mesa encaminhara aquele orgao qualquer indagagao, por escrito, que seja 
feita sobre a legitimidade do exercicio do cargo de Prefeito do Distrito Federal 
por um cidadao designado para responder pelo expediente na falta do Titular. 

Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Item 1 ' 

Votagao em discussao preliminar do Projeto de Lei do Senado n.0 12, 
de 1961, de autoria do Sr. Senador Nelson Maculan, que altera a Lei n.0 

1.779, de 22 de dezembro de 1952, que criou o Institute Brasileiro do Cafe 
e da outras provideneias (em regime de urgencia, nos termos do art. 
330, letra "e", do Regimento Interno em virtude do Requarimento n.0 360, 
de 1961, aprovado na sessao de 13 do mes em curso; tendo Pareceres: 
da Comissao de Constituigao e Justiga, favoravel, com a emenda que ofe- 
rece (n.0 1-CCJ): da Comissao de Economia, favoravel ao projeto e a 
Emenda n.0 1-CCJ e oferecendo a Emenda n.0 2-CE; da Comissao de 
Servigo Publico Civil, favoravel ao projeto e as Emendas n.0® 1-CCJ e 
2-CE e oferecendo a de n.0 3-CSPC: de Finangas, favoravel ao projeto 
e as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votagao o projeto na preliminar 
da constitucionalidade, com a emenda oferecida pela Comissao de Constituigao 
e Justiga, ao art. 19, § 1.°, supressiva do trecho final, a partir das palavras "e os 
interinos'. 

Os Srs. Senadores que aprovam o Parecer, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa.) 
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Aprovado. 
O projeto voltara a Ordem do Dia oportunamente, para ser apreciado quanto 

ao m^rito. 

Item 2 
Eleiqao da Comissao Especial que devera dar Parecer sobre o Projeto 

de Emenda a Constituigao n.0 6, de 1961, originaria da Camara dos Depu- 
tados, (n.0 1, de 1951, na Casa de origem) que institui nova discriminagao 
de rendas em favor dos Municipios brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A fim de que os Srs. Senadores se 
munam de cedulas, suspendo a sessao por 5 minutos. 

(Os trabalhos ficam interrompidos durante cinco minutos). 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta reaberta a sessao. 
O Sr. Secretario vai proceder a chamada. 

(Procede-se a chamada). 
Votaram 32 Srs. Senadores. 
Estao eleitos com 32 votos, de conformidade com a apuragao procedida, os 

Srs. Senadores: 
Daniel Krieger — Sergio Marinho — Milton Campos — Heribaldo Vieira — 

Afranio Lages — Jose Feliclano — Lobao da Silveira — Jarbas Maranhao — 
Benedito Valadares — Ary Vianna — Caiado de Castro — Cunha Mello — Paulo 
Fender — Miguel Couto — Aloisio de Carvalho — Lino de Mattos. 

Item 3 

Eleigao de Comissao Especial (de 5 membros) criada em virtuda do 
Requerimento n.0 350, de 1961, da Comissao de Constituigao e Justiga, apro- 
vada na sessao anterior, a fim de encaminhar os documentos que ilus- 
traram o Projeto de Resolugao n.0 5, da 1959, que fixa e determina os 
limites entre os Estados do Espirito Santo e Minas Gerais, ao norte do 
Rio Doce. 

Vai-se proceder a chamada. 
(Procede-se a chamada) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Responderam a chamada e votaram 
32 Srs. Senadores, numero que coincide com o de cedulas encontradas na urna 
e que, apuradas, dao o seguinte resultado: 

A16 Gulmaraes — Menezes Pimentel — Nelson Maculan — Sergio Marinho 
— Novaes Filho. 

Proclamo eleitos os Srs. Senadores que tiveram seus nomes sufragados. 

Item 4 

Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.0 371, de 1961, do 
Sr. Senador Afranio Lages, solicitando nos termos do art. 49 da Consti- 
tuigao e do art. 40 do Regimento Interne, autorizagao para participar 
da Delegagao do Brasil & XLI Assembleia da Organizagao das Nagoes 
Unidas (com parecer favoravel da Comissao de Relagoes Exteriores). 

Em votagao o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Aprovado. 
Concedida a Licenga. 
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Item 5 
Votagao, em discussao linica, do Rsquerimento n.0 375, de 1961, do 

Sr. Senador Jefferson de Aguiar, solicitando a criagao de uma Comis- 
sao Especial de 7 membros para, no prazo de 60 dias, elaborar a reforma 
do Regimento Interno, para adapta-lo ao regime parlamentar, promover, 
o reexame da Emenda Constituclonal n.0 4 e elaborar os projetos neces- 
saries a execugao a esse regime e estudar as alteragoes que se tornem 
necessarias a mesma Emenda. 

Sobre a mesa, requerimento do nobre Senador Lima Teixeira. 
E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 47, DE 1961 

Nos termos dos arts. 212, letra 1 e 274, letra b, do Regimento Interno requeiro 
adiamento da votagao do Requerimento n.0 375, de 1961, a fim de ser feita na 
sessao de 6 de outubro proximo. 

Sala das Sessoes, 26 de setembro de 1961 — Lima Teixeira. 

O SR. PRES1DENTE (Cunha Mello) — O Requerimento n.0 375 voltara a 
Ordem do Dia na sessao de 6 de outubro proximo. 

Item 6 

Votagao, em discussao unica, do Projeto de Resolugao n.0 46, de 1961, 
de autoria da Comissao Diretora, que aposenta, no cargo de Chefe da 
Portaria. PL-3, do Senado Federal, o Ajudante de Porteiro, Padrao PL-7, 
Deusdedit de Araiijo Silva. 

Em votagao o projeto 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. 

(Pausa). 
Aprovado. 
£ o seguinte 

PROJETO DE RESOLUgAO N." 46, DE 1961 

Artigo_ unico — £ aposentado, nos termos do artigo 191, §§ 1.° e 2°, da 
Constituigao combinado com o artigo 345, Item IV da Restolugao n.0 6, de 1960 e 
do artigo 5.° da Lei n® 288, de 1948, no cargo de Chefe die Portaria, PL-3 do 
Senado Federal, o Ajudante de Porteiro, Padrao PL-7, Deusdedit de Araujo Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O projeto vai a Comissao Diretora, 
para redagao final. 

Esgotada a materia da Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Jarbas Maranhao. 

O SR. JARBAS MARANHAO — Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
desejo dizer algumas palavras a respeito do funcionario Deusdedit de Araujo 
Silva, que vem de ser aposentado como Chefe da Portaria do Senado Federal. 

Comegou ele a sua vida funcional na Policia Militar do antigo Dlstrito 
Federal, no ano de 1930. 

Elm 1946, foi nomeado para esta Casa, na categoria de servente. 

Trabalhou, logo depois, no Gabinete do Ministro da Justiga, e na Secretarla 
da Assembleia Constituinte, havendo recebldo elogios por bons servigos pres- 
tados, ao desligar-se dos referidos setores. 
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Posteriormente, reingressou no Senado, mediante concurso, no qual obteve 
otima colocagao. 

Aqui fez sua carreira com promogoes seguidas por merecimento, como as 
que obteve era agosto de 1953, em janeiro de 1955 e em janeiro de 1957. 

Justo, portanto, que se Ihe preste no momento em que se despede desta 
Casa, onde cumpriu seus deveres com entusiasmo no trabalho e dedicagao ao 
servigo, a homenagem que, por tudo isso, ele bem merece. 

O Sr. Lino de Mattos — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JARBAS MARANHAO — Com muito prazer. 
O Sr. Lino de Mattos — Nada mais sublime, nada mals maravilhoso, nada 

mais confortador do que a pratica de um ato de justiga. Posso avaliar (que 
estado d'alma deve encontrar-se, neste instante, o funcionario Deusdedit de 
Araujo Silva, que se aposenta depois de longos anos de bons e valiosos servigos 
a Nagao. Estado de emogao porque deixa a Casa a que serviu durante tantos 
anos; e estado de emogao e de alegria d'lma ao ver que os integrantes do Senado, 
os Senadores da Republica, pela palavra autorizada do Senador Jarbas Mara- 
nhao, nao se esqueceram dele, registrando, nos Anais, este ato de justiga, a ele 
servidor humilde, servidor modesto, que conseguiu, gragas a dedicagao e aos seus 
esforgos granjear a amizade de todos, funcionarios e parlamentares, a uma voz 
reconhecer nele a dedicagao e o bom amigo, Quero, com estas palavras simples 
mas profundamente sinceras e honestas, principalmente honestas, prevalecer- 
me do discurso de V. Ex.a para tambem consignar nos Anais da nossa Casa 
as homenagens do meu Partido, do meu pequenino Partido, Trabalhista Nacional, 
no instante em que esse funcionario deixa o servigo por aposentadoria, depois 
de tantos e bons, uteis e valiosos servigos prestados a Nagao. 

6 Sr. Milton Campos — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JARBAS MARANHAO — Com muita honra. 
O Sr. Milton Campos — Reveste-se de alto sentido e, sobretudo, de extrema 

delicadeza a atitude de V. Exa fazendo nesta bora o louvor de um modesto 
funcionario do Senado que, ao se aposentar apos tantos anos de servigo, aqui 
deixa verdadeiros amigos entre os Senadores. Tambem eu quero solidarizar-me 
com a atitude de V. Ex a e o fago, devidamente autorizado, em nome da Uniao 
Democratica Nacional.^j 

O Sr. Jefferson de Aguiar — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. JARBAS MARANHAO — Pois nao. 
O Sr. Jefferson de Aguiar — Acredito interpretar, os sentidos de todos aque- 

les que veem nos modestos funcionarios desta Casa cidadaos dignos, que a ela 
sempre prestam bons servigos no anonlmato que a categoria funcional Ihes 
impoe. Com essa homenagem a Deusdedit de Araujo Silva, manifestamos a 
nossa admiragao aos que tao slncera e lealmente se dedicam ao Senado. 

O Sr. Gilberto Marinho — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JARBAS MARANHAO — Com muita satisfagao. 

O Sr. Gilberto Marinho — A rigor estaria dispensado de trazer, como ora 
fago, a solidarledade expressa do Partido Social Democratico, de vez que a 
Iniciativa desse merecido louvor a um antigo e dedicado servidor da Casa parte 
de um eminente correligionario, ja apoiado por outro graduado companheiro. 
Senador Jefferson de Aguiar. Julgo-a altamente inspirada e profundamente 
justa, pols considero que V. Ex.a, na pessoa do devotado funcionario que ora 
se afasta do nosso convivio envolve, na mesma homenagem, todo o eficiente, 
modelar e abnegado corpo de auxiliares desta Casa, realmente motivo de orgu- 
Iho para nos e que desempenha uma alta e nobre tarefa ao contribulr para 
que o Senado efetivamente exerga em toda a sua plenitude as graves e comple- 
xas atribuigoes que Ihe sao deferidas pela Carta Magna da Republica. 
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O Sr. Paulo Fender — Permite o nobre orador um aparte? 

O SR. JARBAS MARANHAO — PoLs nao. 

O Sr. Paulo Fender — Nao e a primeira vez nem sera a ultima que vejo 
e verei V. Ex.a na tribuna para revelar o seu cora^ao de patrlota e de homem 
apercebido de todas as questoes socials e do homem social que marca sua atua- 
Qao no Senado da Repiiblica. 

O SR. JARBAS MARANHAO — Muito obrlgado. 

O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a faz o elogio de um humilde continuo, aquele 
humilde a quern Maeterlinck se referia no seu "Tesouro dos Humlldes". Com 
as suas palavras de justlga, ao fazer refarencia encomiosas a um velho servldor 
do Senado, Vossa Excelencla entesoura no coragao da famllla trabalhlsta brasl- 
leira e, por consegulnte, no coraqao do povo, a consagracao ao merito no 
servi?o piiblico, demonstrando que em toda as escalas de sollcita?ao do interesse 
publico o homem pode servir, pode servir bem, pode servlr com elevaqao e 
pode merecer, pelo seu service, o elogio indistinto da Sociedade. Vossa Exce- 
lencla representa a sociedade brasilelra no seu discurso de consagra?ao ao me- 
rito do servldor Deusdedlt de Araiijo Silva. Hlstoria-lhe a fe de ioficlo; verlfl- 
camos que e um desses funcionarios-padrao do service publico. Nao podia nesta 
hora, delxar de estar presente o Partldo Trabalhlsta Brasileiro, para trazer 
sua solidariedade as palavras de V. Ex a certo de que o povo esta la fora aplau- 
dindo aqueles que se irmanam ao povo, e e irmanando-nos ao povo, nesta 
Casa, que podemos cumprir o nosso dever, desempenhar o nosso mandate. O 
Senado da Republica pode orgulhar-se de ter no seu quadro de funcionarlos 
subalternos, homens de concepcao elevada do servico publico, porque, so quern 
nao tem o trato diario com esses humildes servidores que aqui exlstem, delxa 
de conhecer esse fato: — sao todos amavels, desejosos de bem servir ao Senado 
e aos Senadores. Hoje a noite, quando esse servldor regressar ao seu lar e disser, 
no seio da familia ,que o Senador Jarbas Maranhao, com aplausos de todo o 
Senado Ihe fez o elogio da vida funcional, essa familia brasilelra far a votos em 
unlssimo com todos os servidores humildes desse Pais, para que uma intellgencia 
fellz das colsas e dos homens em sociedade sempre preslda aos espiritos porque 
so asslm se engrandecera nossa Patria. 

O SR. JARBAS MARANHAO — Agradeco os apartes com que me honraram 
os nobres Senadores Lino de Mattos, Milton Campos, Jefferson de Aguiar, Gll- 
berto Marinho e Paulo Fender, devendo dizer que me sinto muito fellz por haver 
tornado a inlciativa de fazer esse reglstro de justica a um modesto servldor do 
Senado no instante em que ele se aposenta. 

As homenagens de justica devem emoclonar sempre, mas emoclonam muito 
mais quando rendldas a individualidades modestas. 

E o caso desta hora, em que o Senado se emocionou ao voltar sua atenqao 
e os seus sentimentos para a despedida de um dos seus colaboradores mais sim- 
ples. 

Nao ha trabalho superior nem trabalho humilde: ha o trabalho que, prestado 
com devotamento e alegrla de servir, digniflca e enobrece o homem. 

O servldor que hoje se aposenta prestou services a esta Casa do Congresso 
e prestou services com esse estado d'alma, com essa dlsposlcao moral, com 
esse humor. Asslm e um prazer acentuar a colaboracao, o empenho. o esfonjo, 
a energia que ele deu ao Senado e que hoje tem o seu premlo — o premio de 
aposentadorla. 

Deixo a tribuna satisfelto por haver constatado que a minha palavra trouxe 
calorosa mamfestacao de solidariedade de simpatla e apreqo a um modesto 
servldor do pais, ao continuo, ao Ajudante de Porteiro, ao Chefe da Portarla, 
que comecou como servente e teve promocoes seguidas por merecimento como 
ja assinalei, para receber afinal esse premio que hoje o Senado Ihe da... 
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O Sr. Paulo Fender — Isto demonstra que belos sao hoje os nossos tempos! 
O SR. JARBAS MARANHAO — ... pela dedicada cooperagao a esta Casa 

nas modestas fungoes que exercida, mas que cumpria com elevagao e patrio- 
tismo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao ha oradores inscritos. 
Antes de encerrar a sessao, lembramos aos Srs. Senadores que hoje, as 21 

horas e 30 minutos havera sessao conjunta do Congresso Nacional para apre- 
ciagao de dois vetos presldenclais referentes aos segulntes projetos: 

que cria uma escola de iniciagao agricola em Buriti, Estado de Goias; 

que eleva a contribuigao financeira estabelecida pela Lei n.0 3.039, de 20 
de setembro de 1956, para as empresas de transporte aereo, destinada ao reapa- 
relhamento de material de voo. 

Nada mals ha que tratar. Vou encerrar a sessao, designando para a de 
amanha a segulnte 

ORDEM DO DIA 

1 
Prlmeira discussao, quanto ao merito, do Projeto de Lei do Senado n.0 12, 

de 1961, de autoria do Sr. Senador Nelson Maculan, que altera a Lei n.0 1.779, 
de 22 de dezembro de 1952, que criou o Instituto Brasileiro do Cafe e da outras 
providenclas (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra "e" do Regi- 
mento Interno em virtude do Requerimento n." 360, de 1961, aprovado na sessao 
de 13 do mcs em curso), tendo Pareceres das Comissoes de Constituigao e Jus- 
tlga (n.0 544, de 1961, favoravel com a emsnda que oferece, sob numero 1-CCJ; 
de Economla (n.0 545, de 1961) favoravel ao projeto; e a emenda 1-CCJ e ofere- 
cendo a de numero 2-CE; de Servigo Piiblico Civil (oral), favoravel ao Projeto 
e as emendas n.0s 1-CCJ e 2-CE e oferecendo a de n.0 6-CSPC, de Finangas 
(oral) favoravel ao Projeto e as emendas. 

2 
Discussao unlca do Projeto de Resolugao n.0 47, de 1961, de autoria da Comls- 

sao Diretora. que autoriza o Oflcial Legislatlvo, PL-7, do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal, Joao Baptista Castejon Branco. a integrar, sem onus para 
o Senado, a Delegagao do Brasil a XVI Assembleia Geral das Nagoes Unidas. 

3 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 65, de 1961 (n.0 3.600, de 

1957, na Camara), que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministdrio da 
Saude, o crddito especial de Cr$ 4.000.000 00 (quatro milhoes de cruzeiros) para 
prossegulmento das obras do Hospital Matogrossense do Penfigo, com sede em 
Campo Grande, Estado de Mato Grosso, tendo Pareceres favoraveis sob n.0s 550 
e 551, de 1961, das Comissoes de Saiide Piiblica e de Finangas. 

(Encerra-se a sessao as 16 horas e 45 minutos.) 



170.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 27 de setembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, NOVAES FILHO E 
MATHIAS OLYMPIC 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias Assumpgao — 

Victorino Freire — Remy Archer — Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathlas 
Olympio — Fausto Cabral — Famandes Tavora — Menezes Plmentel — Sergio 
Marinho — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Joao Arruda — Ruy 
Carneiro — Salviano Leite — Novaas Filho — Jarbas Maranhao — Afranio 
Lages — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovldio Tei- 
xeira — Lima Teixeira — Ary Vianna — Jefferson de Aguiar — Arlindo Rodri- 
gues — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Milton Cam- 
pos — Moura Andrade — Lino da Mattos — Pedro Ludovico — Jos6 Fellciano 
— Lopes da Costa — A16 Guimaraes — Daniel Krieger — Guido Mondin. 

O SR. PRES1DENTE (Moura Andrade) — A lista de presen^a acusa o com- 
parecimento de 41 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 
G Sr. Mathias Olympio, 1.0-Suplente, servindo de 2.0-Secretario, precede a 

leitura da ata da sessao anterior. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao a ata. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (Sobre a Ata) — Sr. Presidente, ontem abor- 
dei tres pontos distlntos e a Ata menciona somente dols. 

O segundo ponto, que me interessa errado, que esta sendo mlnistrado em 
Brasilia. 

Pedi, naquela oportunidade, a atenqao dos Srs. Senadores, principalmente, da 
Amazonia e do Nordeste, porque nas escolas de Brasilia estao ensinando que a 
raga predominante na Amazonia e a amarela e no Nordeste a preta. 

A Ata nao registrou essa Arte. Embora pareQa assunto sem maior importAn- 
cia, eu gostaria que ficasse consignado, para se averiguar se os meus conheci- 
mentos estao errados e preciso corrigi-los ou se esse livro editado em Sao Paulo, 
de autoria de professores paulistas, e que esta adotado em Brasilia, nao esta 
correto. > 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Presldencia determlnara a Dire- 
toria da Ata qive proceda a retifica?ao solicitada pelo nobre Senador Caiado 
de Castro, para esse flm tomando por base a publicacao de discurso de S. Ex.a 

feita no "Diario do Congresso Nacional". 
Em discussao a Ata, com a retlflcagao que acaba de ser formulada pelo 

nobre Senador Caiado de Castro, e tendo em vista a determinaQao que acaba 
de ser dada pela Presidencia, quanto a nova redacao do ponto impugnado. 
(Pausa.) 

Mais nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da palavra, declaro encerrada 
a discussao. 

Em votagao. 
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Os Srs. Senadores que aprovam a Ata queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. 
O Sr. l.0-Secretario ira proceder a leitura do expediente. 

£ lido o seguinte; 
N.0 763, da 17 do mes em curso do Sr. Ministro da Educa?ao e Cultura trans- 

mitindo informaQoes sollcltadas pelo Sr. Senador Gilberto Marlnho em seu Reque- 
rimento n.0 291, de 1961. 

OF1CIOS 
Da Camara dos Deputados: 
N.0 1.528, de 21 de setembro, comunicando haver aquela Casa aprovado 

e enviado a samjao o Projato de Lei do Senado n.0 26, de 1959, que dispoe sobre 
o exerciclo da proflssao de massagista e da outras providencias. 

N.0s 1.525, 1.536 e 1.537, respectivamente de 21, 25 e 22 do corrente, enca- 
minhando autografo dos seguintes: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA — N.0 131, DE 1961 
(N.0 1.699-C, de 1960, na Camara) 

Autoriza a abertura do credito especial de Cr$ 1.200.000,00 para a 
reconstru^ao da barragem de Oros, no Estado do Ceara, e da outras pro- 
videncias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — fi o Poder Executivo autorizado a abrir, peso Ministerio da ViaQao 

e Obras Publlcas, o credito especial de Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhao e duzen- 
tos milhoes de cruzeiros, destinado a ocorrer as despesas com a reconstruqao 
da barragem de Ords, no Estado do Ceara, com os services complementares, 
bem como os pagamentos de indeniza?6es decorrentes das desapropriaqoes de 
terras na sua bacia hidrograflca. 

Art. 2.° — A presente lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revo- 
gadas as disposigoes em contrarlo. 

(As Comissoes de Transportes, Comunica?ao e Obras Piiblicas e de 
Financas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA — N.0 132, DE 1961 
(N.0 4.334-B, de 1958, na Camara) 

Revoga o art. 1.° da Lei n.0 2.932, de 31 de outubro de 1956, no que 
se refere aos lotes urbanos e rurais da ex-Colonia Agricola Nacional 
de Ceres, Estado de Goias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — E revogado o art. 1.° da Lei n.0 2.932, de 31 de outubro de 1953, 

no que se refere aos lotes uTbanos e rurais de Ceres, Estado de Goias, sede da 
ex-Colonia Agricola Nacional do mesmo nome. 

Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publlcaqao, revogadas 
as disposlijoes em contrarlo. 

(A Comissao de Constitui^ao e Justi?a.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA — N." 133, DE 1961 
(N.0 2.666, de 1961, na Camara) 

Aprova o Piano Diretor da SUDENE para o ano de 1961, e da outras 
providencias. 

(Publlcado em suplemento.) 
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PARECERES N.0* 552, 553 E 554, DE 1961 
N.0 552, DE 1961 

Da Comissao Diretora sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 51, de 
1961 (n.0 2.490-C, na Camara), que cria o Instituto de Previdencia dos 
Congressistas. 

Relator: Sr. Argemiro Figueiredo. 
Ja haviamos emitido o nosso parecer sobre essa proposigao, quando se man- 

dou anexar ao proce&so para estudo em conjunto, o Projeto n.0 41, de 1960, que 
dispoe sobre o Montepio dos Parlamentares. 

Nao alteramos o parecer anterior, uma vez que damos preferencia ao Pro- 
jeto da Camara, ja relatado. 

Contudo fa§amos uma apreciagao mais detalhada da materia. 

Ninguem ignora que a assistencia social e uma das maiores preocupagoes 
dos Estados modemos. E o interesse pela paz da comunidade, pela protegao a 
pessoa humana. Os Institutes de Previdencia, e as Caixas de Aposentadoria e 
Pensoes, com personalidade juridica, no angulo das autarquias, foram os que mais 
se desenvolveram. 

Os Institutes envolvendo grupos inteiros de profissionais, como bancarios, 
industriarios, maritimos, etc., tern sido organizados em todos os paises do mundo 
e entre nos, como drgaos de assistencia aos seus associados em determinadas 
emergencias. 

Ate hoje, porem, nao se havia cogitado de igual previdencia para os con- 
gressistas. E o que assinala, com argumentagao segura. o Projeto da Camara que 
ora analisamos. Nao importa que se deem e ao Instituto criado no Projeto certos 
caracteres originals e ate distoantes dos tratjos comuns das outras autarquias. 
Na estruturacao juridica de um drgao defensivo dos interesses de uma classe 
social, nao e mister exigir a intervencao preponderante do Estado, como condi- 
gao sine qua non de sua existencia legal. 

O legislador nao pode ser escravo de formulas e modelos inflexiveis. Ha de 
subordinar-se as realidades sociais. Tern que legislar em fungao do necessario, 
do justo do moral do conveniente ,nas complexas relagoes do homem na vida 
socil. O Direito evolui e, evoluindo, tern que se humanizar. A circunstancia, 
portanto, do Projeto nao dar ao Estado uma intervengao direta na vida do 
Instituto, nao e impedimento para se negar carater juridico au'tarquico e pro- 
videncial do Instituto de Previdencia dos Congressistas. Essa intervengao, no 
caso, alem de inconveniente, teria sinais de inconstituclonalidade dado o texto 
da Lei Malor que prescreve a independencia dos poderes da Republlca. A par- 
tlcipagao do Estado, mesmo sem intervengao, e o que se preconiza no Projeto, 
E a participacao a devida. E a propria funcao social do Estado, tao bem expressa 
em varies textos inclusive nos art. 145 e seguintes da Constituigao da Republica, 
O Estado tern o dever social de assistir a todas as classes de trabalhador, no 
sentido de Ihes proporcionar melhores condigdes de vida. 

Tambem nao me parsce possivel negar-se a constitucionalidade do Projeto. 

Essas circunstancias, porem nao incorre, como dissemos nas proibigoes cons- 
titucionais. Trata-se da criagao de um drgao defensivo dos interesses de uma 
classe, constituindo um dos poderes da Republica. E uma restrigao toleravel 
pelo espirito da Constituigao, no tocante ao bem-estar social, que condiciona o 
uso da propriedade, (art. 147 da Constituigao Federas), incide, data venia, nas 
proibigoes, constitucionais prescrita nos |§ 2.°, 3.° e 16 do art. 141 da Constitui- 
gao da Republica. 

Realmente ha uma incidencia sobre o direito de propriedade, assegurando 
ao parlamentar, no tocante aos seus subsidies, compulsoriamente, reduzidos, com 
a criagao do Instituto. 



- 109 - 

O Institute preconizado no Projeto visa a defesa da classe dos parlamentares, 
o que vale dizer, a defesa da dignidada e do bem-estar social dos servidores 
Piiblicos, na esfera dos poderes da Republica. Se os subsidies dos parlamentares 
incorporam-se ao direlto de propriedade dos mesmos, por forqa de taxtos expres- 
ses 4 admissivel, e toleravel, quando visa o bem-estar social, como no caso do 
Projeto em aprego em que se procura manter a dignidade, a subsistencia e a 
prote^ao dos parlamentares e da sua familia logo que eles deixam de exercer 
a dalega?ao popular. No sistema da Constitui?ao, essas restrigoes ao direito de 
propriedade, sao admltidas. A previdencia social esta nos textos constltucionais 
como se ve no art. 157, incisos XV, XVI, etc. E nem se diga que os parlamentares 
constituem uma classe desintegrada do meio social. 

A propria Lei Maior do Pais, no paragrafo unico do art. 157, e bem clara, 
quando dispoe; 

"Nao se admitira distingao entre o trabalho manual ou tecnico e o 
trabalho intelectual, nem entre os profissionais respectivos, no que con- 
cerne a direitos, garantias e beneficios." 

Nao ha como se exciuir a classe dos parlamentares dessa bem-estar social, 
que e o pallo de todos os trabalhadores, de todas as categorias. um direito 
de todos os que trabalham. £ um dever social irrenunclavel. Todos os Institutes 
de Previdencia criados por Lai com associados de carater compulsorio, em nome 
do bem-estar social, representam rastrigoes, juridica e moralmente toleraveis, e 
ate necessarias ao direito de propriedade. 

E por que exciuir da obrlgatoriedade a pravidencia beneficiando os parla- 
mentares e sua familia? Por que deixa-los sem a assistencia do Estado, quando 
terminam o exerciclo do mandate parlamentar? Quando envelhecem, no exer- 
ciclo dessa fungao publica? Quando se tornam invalidos? Quando sao acidentados 
em se rvlgos? Quando adquirem molestia incuravel ou contagiosa? Por que negar 
que todos esses interesses se enquadram no bem-estar social? Essas as razoas 
por que entendemos que o carater compulsorio que se da ao Institute, criado 
no Projeto, nao se confute com o direito de propriedade dos parlamentares sobre 
os seus subsidios, de vez que e uma imposigao do bem-estar social. 

Rebelam-se alguns contra a protegao pessoal aos ex-congressistas. Aqueles 
que, muitas vezes daixam como dissemos, o exercicio do mandate parlamentar, 
envelhecldos, invalidos ou portadores de molestias incuraveis. Por que exclui-los 
do amparo da Uniao quando todos os trabalhadores gozam do beneficio previ- 
dencial? Ha os que pensam que so a familia do parlamentar mereceria o bene- 
ficio. £ data venia, um pensamento inaceitavel e injusto. Esquecem que a melhor 
protegao a familia e a proporclonada em vida do seu chefe. Quando o Projeto 
outorga o direito de pensao ao parlamentar, o faz, ao mesmo tempo, a todos os 
de sua familia e que dele dependem. 

Ja se Imaginou, porventura, em que absurdo iriamos incorrer argumentando 
em contrarlo? Imaglne-se o ex-congressista, velho, invalido, portador de molestia 
incuravel, sem poder dar assistencia a esposa e aos fUhos porque a lei so a estes 
ampara na hipotese da morte do chefa? 

Imagine-se a esposa e os filhos do ex-parlamentar precisando de subsisten- 
cia, de assistencia m^dica, hospitalar, de instrugao, de educagao, e nada se poder 
fazer de atendlmento a essas necessidades, porque para faze-lo se tornasse neces- 
s&rio uma desgraga maior, qual fosse a morte do chefe da familia; seria isso 
justo? Ai por que o amparo que o projeto preconiza em beneficio do ex-parla- 
mentar nao visa apenas a protegao deste, o que ja e, em verdade, motivo rele- 
vante. Mas, visa sobretudo o amparo da esposa e dos filhos que estao sob a 
guarda do mesmo. 

Deliberou o Plenarlo do Senado anexar-se ao projeto em discussao um outro 
que institui o Montepio dos Parlamentares. 

Trata-se do Projeto de Lei n.0 41, de 1960, da autoria do eminente e nobre 
Senador Caiado de Castro. Damos preferencia ao primeiro projeto, sem, entre- 
tanto, delxar de reconhecer que e mais complete o amparo que se preconiza, 
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em favor da familia e outros beneficiados, na proposigao do nobre Senador 
Caiado de Castro. O primeiro projeto tem, sobre o ultimo, a vantagem de 
enquadrar a materia de que trata do angulo dos Institutes de Previdencia, que 
substituiram o sistema antigo de montepios. O monteplo criado no projeto 
ampara a familia e os beneficiaries do parlamentar apenas no caso de morte 
do congressista ou ex-congressista. 

O projeto do Institute de Previdencia dos Congressistas, que discutlmos 
acima, estende a protegao ao chefe de familia e a esta tambem. 

Tem, assim, um cunho social mais amplo e mais justo, pois nao e possivel 
esquecer que seria desumano negar-se o necessario amparo social a familia, sob 
o fundamento de que ainda vive o seu chefe. A protegao ao chefe de familia, 
sobretudo nos casos de velhice e invalidez, implica, necessariamente, na assisten- 
cia a pessoa de todos os seus dependentes. Sem desconhecer o merito do projeto 
que institui o Montepio dos Parlamentares, preferlmos o que diz respeito ao 
Institute de Previdencia dos Congressistas. 
Mantemos o nosso parecer anterior. 

A providencia ora preconizada para os congressistas brasileiros ja fol insti- 
tuida entre outros povos, nao constituindo, portanto, inovagao na vlda juridica 
do mundo. Ja a adotaram a Belgica, a Dinamarca, a Franga, o Canada e outras 
nagoes citadas na justificagao do projeto originario da Camara dos Deputados. 

Dir-se-a que e pequeno o amparo que se assegura ao parlamentar e aos seus 
dependentes. Atente-se, porem, que o projeto que preferimos inclui, em bene- 
ficlo da familia do congressista, o seguro de vida coletivo. Ademals, slnta-se bem 
que se trata de uma medida de assistencia social, que nao pode ser convertida 
em premio a indolencia. Por outro lado, o art. 8.° do projeto da Camara "nao 
exclui a percepgao de vencimentos da aposentadoria e quaisquer outras pensoes 
ou montepios". 

Opinamos, assim, que se mantenha como esta o projeto da Camara que 
apoiamos em todos os seus termos. Trata-se de uma medida salutar que, al£m 
do mais, vira por tenno a enxurrada de projetos de pensao em favor da familia 
de parlamentares, desiguais no merito e no vulto dos beneficios. 

A materia ficara regulada com justiga e austeridade. 
fi o nosso parecer. 
Auro de Moura Andrade, Presidente — Argemiro de Figueiredo, Relator — 

Cunha Mello, vencido, com parecer em separado — Gilberto Marinho. 

VOTO EM SEPARADO 
Encontram-se no Senado, no momento, dois projetos de lei com objetivos 

afins. Um, de autoria do eminente Senador Caiado de Castro, institui o sistema 
de montepio para os parlamentares. O outro, de autoria do nobre Deputado 
Padre Arruda Camara, crla um Institute de Previdencia para os Congressistas. 

Ambas as proposigoes, a nosso ver, se bem que carregadas de boas intengoes, 
sao inconstitucionais, e nao apenas porque obrigam descontar nos subsidies de 
seus futures contribuintes, no caso, os parlamentares ou congressistas, mas, 
porque distorcem a flgura do leglslador, transformando-o, pratlcamente, em 
funcionario piiblico. 

Alias, diga-se desde logo que devemos reagir a esta perlgosa tendencia de 
amesquinhar-se o mandate popular, proporcional ou majorltdrio, em emprego 
com as garantias de risco que os empregos hoje em dia oferecem, face a abun- 
dante legislagao protetora do trabalho piiblico ou particular. 

O legislador e, sem duvida alguma, um servldor piiblico da mais alta cate- 
goria, mas que, sob nenhum aspecto, confunde-se com a figura do servldor 
piiblico comum, o funcionario, por mais bem situado que este esteja nos quadros 
da Adminlstragao. 

O legislador nao e pessoa da Adminlstragao. Ele, em sua vida particular, 
profissional e de cidadao ,podera ser, como muitos o sao, militar, funcionario de 
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alto padrao, medico, advogado, engenheiro, quimico, comerciante e industrial. 
For al podera estar vinculado a AdminLstragao, embora dela se licencie quando 
exerce o mandate. 

Nada disso, nem nenhuma razao justifica que se procure dar, ao legislador 
como tal, garantias de funcionario, fixando-se em lei formas de proventos de 
aposentadoria, pensoes etc., como se o mandate legislative nao estivesse, como 
realmente esta, ligado apenas aos riscos e aos deveres da cidadania. 

Exerce mandate legislative todo aquele que, abandonando, em parte, suas 
ativldades privadas (que poderao ser desempenhadas em fungoes e cargos piibli- 
cos), arrisca-se aos azares da politica, isto e, da a?ao publlca em prol da 
coletividade e do povo. 

Da maneira como as coisas tendem, terminaremos, nao temos duvida, dando 
ao mandato legislative um carater de quase emprego, em relagao ao qual o 
mandatario passaria a ter cuidados e precaugoes de servidor publico, e, com isto, 
a alta missao piiblica do legislador corre o risco de amesquinhar-se; ou, no 
minlmo, de perder a sua intima dinamica. 

Somos, por esses motivos, incluidos os constitucionais, contraries a projetos 
da natureza deste de autoria do nobre Deputado Padre Arruda Camara. 

A criagao de um Institute de Previdencia para os Congressistas obrigara 
o desconto nos subsidies, uma vez que a previdencia social antes se reveste do 
sentido de protegao a familia que de garantia para o contribuinte. Nao pode 
a contrlbuigao, neste caso, ser voluntaria, como nao e voluntaria a de nenhum 
contribuinte de qualquer entldade de previdencia social. 

Adiante-se at6 que o legislador, nesse passo, esta devidamente protegido, 
se isto desejar, uma vez que podera requerer inscrigao no IPASE, neste pagando 
contrlbuigao proporcional aos seus subsidies. Onde, pois, a necessidade de um 
institute de previdencia proprio, privativo? 

Cria-lo sera, a meu ver, sobrecarregar inutllmente o campo da previdencia 
social. Ser4 onerar o setor, visto que, como sabemos, e todo ele deficitario. 
O Institute proposto pelo projeto nao fuglria, evidentemente, a tendencia geral. 

Depois, perante a massa de eleitores, qual a justificagao, o fundamento para 
tal criagao? Nao seria este um caminho para o desprestigio? 

O eleitor comum ha de encarar tais garantias — por mais justificaveis que 
sejam — como algo de natureza suspeita, que, inclusive, visa a garantir o parla- 
mentar, aquele que ele eleger, contra os azares dos pleitos eleitorals, dando-lhe 
estabilidade financeira, que, por certo, julga o eleitor, ele ja a tem por outras vias. 

A verdade e que, a medida que meditamos sobre os efeitos objetivos, consti- 
tucionais, financelros e ate sociais-eleitorais, de proposigoes como esta, mais 
convencidos ficamos de sua inoportunldade. Em paises cujos Parlamentos sejam 
instrumentos de uma democracia decorativa de partidos unices, parecera razodvel 
fazer-se do legislador um entre outros funcionarios a sarvigo do Estado e, pois, 
como todos os demais, gozando das garantias que a lei Ihes oferece. 

Entre nos, nao. No Estado democratico que compreendemos, a fungao estri- 
tamente politica, onde o legislador se situa, ha necessariamente que ser vivida 
sem que se de, aos que a exercem, o carater de servidores publicos, mas de 
simples servidores do povo e da Nagao. 

Brasilia, 14 de junho de 1961. — Vencido, Cunha Mello. 

N.0 553, DE 1961 

Da Comissao de Legislagao Social — sobre o Projeto de Lei da Camara 
n.0 2.490-C, de 1960, que cria o Institute de Previdencia dos congressistas. 

Relator: Sr. Menezes Pimentel. 
O presente projeto, de iniciativa do ilustre Deputado Arruda Camara, cria 

o Institute de Previdencia dos Congressistas (IPG), orgao supervisionado pelas 
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Mesajs da Camara e do Senado, com personalidade juridica, autonomia adml- 
nistrativa e patrlmonio proprio e com sede e foro na Capital da Republlca. 

Sao associados obrigatorios do IPG todos os atuais parlamentares e os que 
no futuro forem eleitos, independente de Idade e exame de saude; e facultativos 
os ex-congressistas, sujeitos a um periodo de carencia de 8 (olto) anos para 
os efeitos dos beneflcios. 

A proposigao disciplina as especies de contribuigoes, os beneflcios e o defe- 
rimento destes; estatul a precedencia dos beneflciarlos; instltul o seguro de 
vida coletivo; dispoe sobre a obtencao de recursos e a sua aplica?ao e determlna 
outras providencias. 

Despachada, de inicio, a ilustrada Comissao Diretora, desta mereceu parecer 
favoravel, com um brilhante voto, em separado, contrario a medida, do nobre 
Senador Cunha Mello, que a julgou desnecessaria, diante da Lei n.0 136, de 
10 de novembro de 1947, a qua! permite a inscrigao de parlamentares no IPASE. 

Anteriormente a remessa desse projeto do Senado, iniciou aqui a sua trami- 
tagao um outro, de identicos objetivos e de autoria do nobre Senador Caiado de 
Castro, criando o montepio dos parlamentares. 

Tivemos oportunidade de examinar esse projeto do ilustre representante do 
Estado da Guanabara, atraves de parecer que emitlmos na Comissao de Cons- 
titulgao e Jus tic a e por esta aprovado, quanto a sua juridicidade e constitu- 
cionalidade. 

De acordo com a norma regimental, ambas as proposlcoes passaram a ter 
tramita?ao con junta e vieram a esta Comissao para que se Ihes aprecle o merito. 
Estudamos uma e reestudamos outra; ao final, conclulmos, ap6s o devido con- 
fronto, que poderiam completar-se, aproveitando-se-lhes varias de suas dls- 
posigoes. 

Como, ainda por forga do nosso Regimento Interno, a proposigao da Camara 
dos Deputados tern prevalencia sobre a do Senado, por se achar em fase de 
revisao, opinamos pela rejeigao desta, por prejudicada, e pela aprovagao daquela, 
nos termos da segulnte 

EMENDA N.0 1 (CLS) 

Substitua-se pelo seguinte: 

Art. 1.° — E criado o Institute de Previdencia dos Congressistas (IPO, com 
personalidade juridica propria, autonomia administrativa e financeira, jurisdigao 
na Capital da Republlca e organizado na forma da lei. 

Art. 2.° — Sao associados obrigatorios do IPG todos os atuais parlamentares 
e os que no futuro forem eleitos, independentemente de idade e de inspegao 
de saude. 

Art. 3.° — Poderao contribuir, facultativamente, para o IPG: 

a) o Vlce-Presidente da Repiiblica; 

b) os funcionarios do Congresso Nacional. 

§ 1.° — Os contribuintes obrigatorios e os de que trata o presente artigo, 
terminados os respectivos mandates ou, quando funcionarios, forem aposentados 
ou exonerados, poderao, desde que requeiram, contlnuar como contribuintes do 
Institute, ficando sivjeitos, entrstanto, ao pagamento da respectiva contribuigao 
e ao periodo de carencia de 4 (quatro) anos. 

§ 2.° — Sera facultado o recolhlmento, de uma so vez, das quotas corres- 
pondentes ao periodo de carencia, para imediato gozo dos beneflcios. 

§ 3.° — Se falecer o contribuinte antes de completar o periodo de carencia 
de que trata este artigo, poderao os seus beneficiaries saldar a divlda em pres- 
tagoes mensais ate o niimero de 48 (quarenta e oito). 
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Art. 4.° — A receita do IPG constituir-se-a das contribuieoes e rendas 
segulntes: 

a) contribuigao dos associados, no valor de 1 (um) dia do subsidio fixo ou 
vencimentos, descontada ou paga nas tesourarias das respectivas Casas do 
Congresso; 

b) juros e lucros auferidos pelo institute; e 
c) doagao, legados e auxilios. 
Art. 5.° — Todas as contribuigoes serao recolhidas, mensalmente, ao Banco 

do Brasil ou Calxa Economica Federal, em conta especial, que so podera ser 
movimentada nos termos desta lei. 

Art. 6.° — O contribuinte facultativo que, notificado pelo IPG, deixar de 
recolher sua contribuigao durante 12 (doze) meses perdera o direito aos bene- 
ficios concedidos pelo institute. 

Paragrafo unico — O pagamento de contribuigoes atrasadas e sujeito a juros 
de 1% (um por cento) ao mes. 

Art. 7.° — Serao concedidos aos contribuintes do IPG os seguintes beneficios: 

I — pensao correspondente a 40% do respective subsidio fixo ou vencimento: 

a) para os que contribuxrem, no minimo, com 96 (noventa e seis) mensali- 
dades e sejam maiores de 50 (cinqiienta) anos; 

b) para os que atingirem 70 (setenta) anos de idade; 
c) para os invalldos, assim conslderados apos inspegao por junta medica 

indicada pela Diretoria do IPG. 
II — em caso de morte, pensao correspondente a 40% do respective subsidio 

fixo ou vencimento e referida a pessoa ou pessoas designadas pelo respective 
contribuinte; 

III — em caso de morte, auxilio de funeral, correspondente a um mes dos 
subsidies ou proventos do contribuinte, pagos a pessoa ou pessoas que por ele 
tenham sido designadas ou que tenham feito as despesas do enterramento. 

Art. 8.° — A pensao de que trata o art. 7°, II, a, b, c, sera paga, mensal- 
mente, ao seu titular ou representante legal habilitado. 

Art. 9.° — E permitida a acumulagao de pensao do IPG com pensoes e pro- 
ventos de qualquer natureza. 

Art. 10 — A pensao de que trata o item II do art. 7.° sera deferida a pessoa 
ou a pessoas designadas pelo respective contribuinte e obedecera a ordem por 
ele estabelecida. 

Paragrafo unico — A declaragao de beneficios sera feita ou alterada a qual- 
quer tempo, perante o IPG, nela se mencionando, claramente, o criterio para 
a dlvisao, no caso de se nomearem diversos beneficiarios, devendo ser arquivada, 
na Tesouraria da Casa do Congresso a que estiver vinculado o contribuinte, 
uma copia autentica da declaragao. 

Art. 11 — Perderao direito a pensao: 

a) o beneficiarlo do sexo masculino que atinja a maioridade, valido e capaz, 
ou ao completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, quando estudante matri- 
culado em escola superior; 

b) o beneficiarlo que tenha sido condenado por crime de natureza dolosa, 
do qual resulte a morte do contribuinte. 

Art. 12 — Em caso de aumento de subsidio ou de vencimento para os fxm- 
cionarios, podera o contribuinte facultativo optar pela contribuigao anterior e 
Pela pensao de que trata o art. 7.° mediante declaragao escrlta, com flrma 
reconheclda, a qual sera arquivada na Tesouraria da Casa do Congresso a que 
estiver vinculado. 
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Art. 13 — O IPG instituira facultativamente o seguro carencia para seus 
contribuintes, na forma do regulamento a vigir e destinado a assegurar o paga- 
mento das contribuigcks que faltarem para completar o period© de carencia 
exigido por esta lei. 

Art. 14 — instituido, facultativamente, atraves do IPG, o seguro de vida 
coletivo, em favor dos contribuintes, ate o maximo de Cr$ 500.000,00. 

Paragrafo unico — A administragao do Institute promovera, dentro de 
noventa dias, com a companhia de seguros idonea, que oferecer maiores vanta- 
gens, o seguro de vida coletivo ou em grupo, cabendo aos contribuintes o paga- 
mento dos premios respectivos. 

Art. 15 — Interrompe a concessao da pensao o retorno do ex-congressista 
a atividade parlamentar em qualquer das duas Casas do Congresso. 

Art. 16 — Nao havera reversao de pensao, a nao ser entre os beneficiaries 
da mesma e, ainda assim, quando expressamente declarado pelo contribuinte. 

Art. 17 — A adminlstragao do IPG sera assim constituida: 

a) um Presidente, eleito anualmente 
Congresso, alternadamente, a comegar pela Camara dos Deputados; 

b) um Conselho Deliberative de 8 (oito) membros, sendo 2 (dois) senadores, 
4 (quatro) deputados e 1 (um) funcionario de cada Casa do Congresso, eleitos 
pela Assembleia dos contribuintes; 

c) 1 (um) tesoureiro, escolhido em escrutinio secreto, pelo Conselho Deli- 
berativo. 

Art. 18 — Todas as fungoes do IPG serao exercidas gratuitamente. 

Art. 19 — Compete ao Presidente do IPG: 

a) executar todos os atos e negocios da Instituigao; 

b) presidir as Assembleias Gerais e as reunioes do Conselho Deliberative, 
com voto apenas de desempate; 

c) prestar contas da Administragao; 

d) nos casos de renuncia ou impedimentos de Conselheiros, convocar os 
respectivos suplentes; 

e) requisitar aos Presidentes das duas Camaras os funcionarios necessaries 
ao funcionamento do Institute; 

f) representar o IPG em Juizo e fora dele. 

Art. 20 — Compete ao Conselho Deliberativo: 

a) resolver todos os assuntos de importancia do IPG; 

b) fiscalizar a administragao; 

c) votar os orgamentos do Institute; 
d) aprovar as contas; 

e) autorizar o Presidente a fazer operagoes de credito, adquirir e allenar 
bens; 

f) examinar e julgar todos os processos de admissao do contribuinte e de 
pagamento das pensoes; 

g) julgar os recursos interpostos dos atos do Presidente; 

h) resolver sobre os casos omissos. 



- 115 - 

Art. 21 — O Conselho deliberara sempre pela maioria absoluta de seus 
membros. 

Art. 22 — Compete ao Tesoureiro; 
a) a escrituragao e guarda dos livros do IPG; 

b) assinar com o Presidents os balangos da instituigao; 

c) prestar informagoes sobre a receita e despesa; 

d) proceder ao pagamento dos pensionistas e outros credores, em cheque 
nominativo visado pelo Presidente. 

Art. 23 — Os Presidentes das Casas do Congresso porao a disposigao do Ins- 
titute os funcionarios necessaries aos seus servigos e Ihes fornecerao o material 
de expedients indispensavel ao seu funcionamento. 

Art. 24 — Os recursos disponiveis do IPG deverao ser aplicados, por delibe- 
ragao do Presidente, autorizado pelo Conselho Deliberative, em inversoes ren- 
daveis. 

Art. 25 — O Presidente do IPG determinara que se proceda, anualmente, ao 
levantamento da situagao financeira do Institute, atraves de calculos atuariais 
por tecnicos de reconhecida competencia. 

Art. 26 — As Assembleias e as reunioes do Conselho Deliberativo realizar-se-ao 
no edificio da Camara dos Dcputados. 

Art. 27 — A Assembleia-Geral composta dos associados do Institute, reu- 
nir-se-a, independentemente de convocagao, no dia 30 de margo de cada ano, 
para: 

a) tomar conhecimento do relatorio do Presidente sobre o movimento do 
Institute no ano anterior; 

b) deliberar sobre assuntos de interesse do Institute e nao compreendidos 
na competencia do Presidente ou do Conselho Deliberativo; 

c) eleger os membros do Conselho Deliberativo e seus suplentes. 

Art. 28 — Havendo motivo grave e urgente, a Assembleia podera reunir-se 
extraordinariamente convocada pelo Presidente, pelo Conselho ou por 1/3 (um 
tergo) dos contribuintes. 

Art. 29 — Dentro de 15 dias, a partir da publicagao desta lei, sera eleito, 
pesa Camara dos Deputados, o 1.0-Presidente do Instituto. 

Paragrafo unico — No dia 30 de margo de cada ano renovar-se-a a eleigao 
do Presidente do IPG, na forma da presente lei. 

Art. 30 — Dentro de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicagao desta 
lei, deverao realizar-se as eleigoes para composigao do Conselho Deliberativo, 
cujo Presidente serd escolhido dentre os seus membros, e mescrutinio secreto. 

§ 1.° — Incumbira ao Conselho, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, 
baixar o Regulamento do IPG. 

§ 2.° — O primeiro mandate do Presidente do IPC e dos membros do Con- 
selho Deliberativo podera, se assim o decidir a Assembleia-Geral, estender-se ate 
30 (trinta) de margo de 1963. 

Art. 31 — A presente lei entrara em vigor na data de sua publicagao. 

Sala das Comissoes, 11 de agosto de 1961. — Lima Teixeira, Presidente — 
IWenezes Pimentel, Relator — Paulo Fender — Lobao da Silvelra — Lino de 
Mattos. 



- 116 - 

PARECER N.0 554, DE 1961 

Da Comissao de Finanfas sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 51, 
de 1961, que cria o Institute de Previdencia dos Congressistas. 

Relator: Senador Caspar Veloso 

O projeto de lei em estudo, de autoria do ilustre Deputado Arruda Camara, 
cria o Institute de Previdencia dos Congressistas, do qual serao associados obri- 
gatdrios, independentemente de exame de saiide, os atuais e os futures parla- 
mentares. Admite, tambem, que os ex-congressistas sejam segurados facultati- 
vos, sujeitos a um periodo de carencia de 8 (oito) anos, e faculta o recolhimento, 
de uma so vez, das cotas correspondentes. 

O art. 7.° do projeto enumera os beneficios, que sao: 
1°) "Pensao" aos ex-congressistas, subordinada ao recolhimento das con- 

tribuiqoes correspondentes a 8 (oito) anos, proporclonal aos anos de mandate, 
a razao de 1/30 (um trlnta avos) por ano, nao podendo ser inferior a (4.a quarta) 
parte do subsidio flxo; 

2°) "pensao", em caso de morte, correspondente a 50 (clnquenta por cento) 
da que caberia ao segurado, as pessoas de sua familla, enumeradas no item II da 
alinea b do art. 7.°; 

3°) "pensao" integral ao congressista invalidado por acidente em servlco ou 
por molestia incuravel ou contagiosa, seja qual for o tempo de mandato; 

4.°) seguro de vida coletivo em favor de todos os congressistas ate o maximo 
de Cr$ 500.000,00. 

A9 congressista que completar 8 (oito anos) de mandato sera concedlda uma 
pensao". Ao que nao completar o referido periodo, sera concedldo um "auxilio" 

durante 6 (seis) meses, correspondente a pensao que Ihe serla devlda, facultando 
que continuem a contribuir para o Institute. 

Um aspecto de grande relevancia deve ser lembrado: o projeto, em seu art. 9.°, 
estabelece que; "a pensao regulada nesta lei nao exclui a percep^ao de vencimen- 
tcs da aposentadoria e quaisquer outras pensoes ou montepios". 

2. O projeto de lei mereceu pareceres favoraveis, tanto da Comissao Dire- 
tora, como da Comissao de Leglslagao Social. Nesta ultima, foi apresentada uma 
emenda substltutiva, com algumas inovaqoes, mantldas, entretanto, as suas carac- 
tenstlcas basicas. 

A pensao ao congressista. pela emenda, seria concedlda na base de 40% (qua- 
renta por cento) do subsidio fixo aos que contribuirem, pelo menos, com 96 
(noventa e seis) mensalidades. Exige, ainda, um limite minimo de 50 (cinqiienta) 
anos de idade. A emenda diminuiu o periodo de carencia de 8 (oito) para 4 (qua- 
tro) anos. 

•t 3' Pai[alel*Jmente ao Projeto de Lei da Camara n.0 2.490-C, de 1961, tran- 
inIdo?0rSf 0 ^r0!ft0 de Lei n° 41' de 1960' de autoria do nobre 
ao presente projeto crlando o "Montepio dos Parlamentares" ora anexado 

. 4- Como justificaqao a criagao do "Instituto de Previdencia dos Congres- sistas foram invocados os precedentes adotados nos Parlamentos de outros paises 
tais como a Belgica a Dinamarca, a Australia, a Noruega, Reino-Unido, os EUA 
f.2:-.. de sao concedidas pensoes ou aposentadorias aos congressistas, variando o 

de lda e.0 uumero de anos de exercicio do cargo como tambem, a con- tribuiqao, A pensao, embora varie, e, tambem, pequena, como que um amparo. 

5. A previdencia social da forma adotada no Brasll — seguro social obri- 
gatono — se destina, especialmente, a proteger os trabalhadores pobres e neces- 
sitados, bem como as suas familias, contra infortunlos ou os rlscos a que estao 
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sujeitos, contra a interrupgao temporaria, a cessagao definitiva do trabalho ou o 
aumento de suas necessidades, mediante o reconhecimento de um dlrelto a deter- 
mlnados beneficlos, cuja efetividade o Estado garante. 

No dizer de Daniel Anlokoletz, in "Tratado de Legislacion del Trabajo", Tomo 
II, ed. 1941, pag. 426: "esta protegao e indispensavel, porque os assalariados nao 
se encontram em condigoes economicas necessarias para precaver-se com sens 
proprios recursos contra os riscos que os cercam, assim considerados os comuns 
a toda pessoa (como a enfermidade, velhice ou morte), ou os riscos inerentes ao 
trabalho (acldentes, doengas proflssionais, invalidez prematura, desocupagao Invo- 
luntaria) 

6. O sistema prevldenclarlo braslleiro e, atualmente, dos mais avangados e 
modernos do mundo, tendo passado, desde a sua instalagao, pelas mais amplas 
transformagoes. O seguro social obrigatorio, da forma entre nos adotada, protege 
a todas as classes de trabalhadores, de uma manelra ampla e geral, atraves da 
concessao, de beneficlos pelos Institutos — orgaos autarquicos, de adminlstra- 
gao indireta, descentralizada. 

7. Asslm, somos pela aprovagao do projeto, nos termos do Substitutlvo apre- 
sentado pela Comlssao de Legislagao Social, com as seguintes Subemendas; 

Subemenda n.0 1 ( C F) 

De-se ao artigo 3.°, e aos seus paragrafos 1° e 3.°, a seguinte redagao: 

"Art. 3.° — Os funcionarios do Congresso Naclonal poderao contribuir facul- 
tativamente para o IPG, desde que requelram dentro do prazo de um ano, a contar 
da data da publlcagao da presente lei ou da sua nomeagao, e se submetam a 
exames medicos'. 

S 1.° — Os contribuintes obrigatorios e os facultativos, termlnados os res- 
pectivos mandates ou, quando funcionarios, forem aposentados ou exonerados, 
poderao, desde que requelram, continuar como contribuintes do Institute, flcando 
sujeitos, entretanto, ao pagamento da respectiva contribuigao e ao periodo de 
carencla de 3 (tres) anos. 

g 3.° — Se o contribulnte falecer antes de completer o periodo de carencla de 
que trata o § 1.° deste artigo, poderao os seus beneficiaries saldar a divlda em 
prestagoJS mensais at6 o niimero de 36 (trlnta e sels)". 

Subemenda n.0 2 (C F) 
Inclua-se, na allnea a do art. 4.°, o seguinte: 

"... e subvengoes". 
Subemenda n® 3 (C F) 

De-se ao inclso I do art. 7.° a seguinte redagao; 

"I) pensao correspondente a 10 (dez) vezes a contribuigao mensal do res- 
pectivo subsidio fixo ou vencimento." 

Subemenda n.® 4 (C F) 

Acrescente-se ao art. 15 o seguinte; 

"... bem assim o do funcionario aposentado que retome a atividade. 
Paragrafo unico. Ao funcionario em exercicio 6 vedado perceber a pensao 

de que trata a presente lei." 
Sala das Comissoes, 22 de setembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 

Caspar Veloso, Relator — Menezes Pimentel — Pedro Ludovico — Joao Arruda — 
Femandes Tavora — Lima Teixeira — Lopes da Costa — Saulo Ramos. 
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PARECEB N." 555, DE 1961 

Reda$ao final do Projeto de Besolugao n.0 46, de 1961, qne concede 
aposentadoria a Deusdedith de Araujo Silva no cargo de Chefe da Por- 
taria do Senado Federal. 

resoluqao N.0 

O Senado Federal resolve: 
Artigo nnico — £ aposentado nos termos do art. 191, 9 1.°, da Constltulgao 

Federal, comblnado com o art. 45, item IV da Resolucao n.0 288, de 1960 e do 
art. 5.° da Lei n.0288, de 1948, do cargo de Chefe da Portaria, PL-3, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, o Ajudante de Porteiro, Padrao PL-7, Deus- 
dedith de Araujo Silva, 

Sala da Comissao Diretora, 27 de setembro de 1961. — Auro Moura Andrade 
— Cunha Meslo — Gilberto Marinho — Novaes Filho — Mathias Olympio — 
Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Presidencla deslgna o Senador 
Menezes Plmentel para substitulr o Senador Benedito Valladares, que se encontra 
no exterior, na Comissao que devera dar parecer k Emenda Constitucional n.0 6, 
de 1961. 

O Sr. IP-Secretario procede a leitura de uma comunicaQao que se acha sobre 
a Mesa. 

£ llda a seguinte: 
Em 27 de setembro de 1961 

Senhor Presidente; 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia que me ausentarei do Pais 

a fim de participar dos trabalhos da XVI Assembleia-Geral da Organizagao das 
Nagoes Unidas, em Nova lorque, conforme autorizagao que me concedeu o Senado 
Federal. 

Atenciosas saudagoes. — Afranio Lages. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O Senador Afranio Lages, que par- 
ticipara dos trabalhos da XVI Assembleia-Geral da Organizagao das Nagoes Unidas, 
em Nova lorque, tambem e membro da Comissao Especial eleita para emitir 
parecer sobre a Emenda Constitucional n.0 6, de 1961. Sollcito, portanto, do Lider 
da Uniao Democratica Nacional que indique substitute para S. Ex.* naquela 
Comissao. 

De outra parte, sollcito da Comissao eleita que se reuna hoje, a fim de eleger 
seu presidente e relator, de modo a comegar aquela emenda constitucional a 
tegulr os tramites regimentals. 

Esta finda a leitura do expedlente. 
Ha oradores inscritos. , 
Tern a palavra o nobre Senador Jefferson de Agular. (Pausa.) 

S. Ex.a nao esta presente. 
Tern a palavra o nobre Senador Lima Telxelra. (Pausa.) 
Tambem esta ausente. 
Tern a palavra o nobre Senador Lino de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS — Sr. Presidente, atendendo k sollcitagao do Sena- 
dor Paulo Fender, troco minha vez com S. Ex.a, na ordem de Inscrlgao. 

Solicito, portanto, que V. Ex.a conceda a palavra ao nobre representante do 
Para e me reserve o direito de falar a seguir. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 
Paulo Fender, por permuta de Inscrigao com o nobre Senador Lino de Mattos. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, muito se tem debatido no Con- 
gresso, na Imprensa e nos cenaculos de cultura social, o novo problema da con- 
flguragao politica da chamada Amazonia nos quadros da sistematlca adminis- 
trativa braslleira. 

Como Senador da regiao, de vez em quando soiicitado a pronunciamentos sobre 
o assunto, nao raro tenho-me dsfrontado com controversias a raspeito, sobretudo, 
da nova configuragao geografica do que se chama, hoje, Amazonia politica, Ainda 
outro dia, no Plenario desta Casa, tive oportunidade de prestar esclareclmentos e 
recolher ponderagoes ajuizadas do nosso nobre colega Senador Aloyslo de Car- 
valho, Nessa ocasiao, dlzia eu a S. Ex.a que nao podemos, dentro do impacto eco- 
nomlco que preocupa a Nagao, admltir mais aquele antigo conceito de Amazonia 
limitada as areas dos Estados do Para e do Amazonas. 

Muito embora esse conceito tenha prevalecido, por muitos anos, nao podemos 
deixar de recuar, na histdria mesmo, para verificar que, ao tempo do dominio 
portugues, ja o Estado do Maranhao era incluido na Amazonia, quando se 
preocupava Portugal com o dominio daquela capitania e criava a Provincia do 
Grao-Para e do Maranhao. No Grao-Para estava incluido o Estado do Amazonas, 
mas a preocupagao do colonizador se estendeu ate o Estado do Maranhao. 

Depols, com o advento da Repiiblica e da Federagao, em que se identiflcou, 
de maneira mais nitida, a fisionomia de cada unidade federativa, firmou-se con- 
ceito de Amazonia adstrita as areas dos Estados do Para e Amazonas. Esse con- 
ceito obedecia a critdrio positivamente hidrografico. Tinha-se em conta a grande 
bacia fluvial do rio Amazonas. Entao, por muito tempo, antes que estudos sociold- 
gicos vlessem a surgir para trazer criterio novo no sentido mais puramente eco- 
nomico do que geografico, eis que nos preocupam, no momento, nao propriamente 
as areas estaduais compreendidas pela Amazonia politica, mas, sobretudo, essa 
grande extensao do territorio nacional que representa mais de cinqiienta por cento 
da sua superficie e qua deve realmente conduzir os estudiosos a uma inteligencia 
mais feliz dos problemas dessa grande e despovoada area, a uma solugao mala 
logica das questoes que, sob todos os aspectos, preocupam a area amazonica. 

O Sr. Pedro Ludovico — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. PAULO FENDER — E com muito prazer que recebo o aparte de V. Ex.a 

O Sr. Pedro Ludovico — Nao estava presente quando o nobre Senador Aloyak) 
de Carvalho declarou que os Estados de Goias e Mato Grosso nao deveriam per- 
tencer a regiao amazonica. Se estlvesse terla contestado essa opiniao, prlnclpal- 
aiente tendo em vista que Golds possui todas as caracteristlcas da referida regiao. 
Dois dos seus maiores rios — o Tocantins e o Araguaia — atravessam a regiao 
amazonica, banhando aquelas matas e fertilizando o seu solo. Outro motive, 
tambem, 6 o da existencla do mogno naquela regiao. Vossa Excelencia, paraense 
que e, sabe que o mogno provem do Peru, e do Amazonas e atravessa Goias, dentro 
de uma faixa que compreende os municipios de Araguacema e outros. O mogno 
d encontrado somente na regiao amazonica. Golds, todos o sabem, possui grande 
quantidade dessa madeira tao preciosa nos nossos dias, e que ja 6 bem rara em 
outros paises, como na Amdrica do Norte e Peru. Nao vejo motives para a exclusao 
de Golds e Mato Grosso da faixa amazonica, tanto mais que possuem todos os 
elementos para nela se incluirem. Nao creio que Para e Amazonas queiram que 
Goias e Mato Grosso sejam excluidos da grande regiao, justamente constituida 
Pelos maiores Estados do Brasil: Amazonas, Pard, Goias e Mato Grosso. 

O SR. PAULO FENDER — Agradego o aparte de V. Ex.a, que estd eivado de 
conhecimentos da regiao, mas eu estava apenas no introlto da minha alocugao, 
Para me deter nos criterios admissiveis e classlflcar regionalmente a Amazonia. 

Vossa Excelencia, antepondo-se ao meu pensamento, aludiu a um critdrlo 
botanlco, e outros criterios tambem exlstem para que hoje se faga dlstlngao 
Qitlda entre a chamada Amazonia cldssica e a atual Amazonia legal. 
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A Amazonia legal, como todos sabemos pela propria lei que a criou baseada 
na Constituigao Federal, e, hoje, constituida dos Estados do Para e Amazonas, 
dos Terrltorios do Acre, Rio Branco, Guapore e Amapa, e de areas dos Estados 
de Mato Grosso, ao norte do paralelo dezesseis; de Goias, ao norte do paralelo 
treze, e do Maranhao, a oeste do meridiano quarenta e quatro. 

Essas sao as caracteristicas fisiograficas da Amazonia atual, mas o legislador, 
quando assim definiu a Amazonia, ado ton um criterio ecsetico para a divisao, da 
grande area do resto do territorio nacional. Nesse criterio prevalecia o aspecto 
botanico, ao qual V. Ex.a tao brilhantemente se refariu, aspecto hidrografico, 
o aspecto economico e ate o aspecto politico, mas neste caso o aspecto raais 
politico-economico do que propriamente politico. 

Ai, entao, prevalecia o criterio cultural para a delimitagao geografica da 
Amazonia atual; mas quern conhece os estudos prellminares que culminaram 
naquela emenda apresentada ao Senado pelo nobre e saudoso Senador Alvaro 
Adolpho verificara que houve elementos de real significagao para que assim 
decidisse o legislador. 

Estudos modernos de aerofotogrametria identificaram alem daquela area 
maciga florestal da hileia classica, um campo de vegetagao o em tudo semelhante 
a vegetagao da Amazonia chamada classica ou primitiva. 

Houve, entao, estudos geofisicos e geograficos, que vieram apontar o antigo 
criterio hidrografico e tenho aqui um reparo a fazer com relagao ao criterio 
hidrografico. Nao so os rios da bacia amazonica percorrem a regiao amazonica; 
temos rios como o Oiapoc, o Araguari e o Gurupi, rios autonomos que percorrem 
o solo amazdnieo na zona litoranea e que nada tem a ver com a grande bacia 
hidrografica da regiao, e nem por isso a zona litoranea desses rios autonomos 
deixa de constituir a area da regiao amazonica. 

Por conseguinte, o criterio hidrografico tambem pecaria se fosse admitido 
a rigor, mesmo porque, a rigor, a Amazonia nao e somente brasileira. A cordi- 
Iheira andina esta ai e os planaltos a sua jusante estao tambem ai. Entao, temos 
uma Amazonia peruana, uma Amazonia boliviana, isto e, amazonica de todos 
os paises andinos. Sets unidade compdem a Amazonia internacional e, agora, 
nove unidades federativas compoem a Amazonia brasileira, de modo que esse 
aspecto que realmente consulta o interesse economico do Pais, no sentido de 
uma recuperagao ampla, em todos os sentidos, de uma grande area de nossa 
Patria, ha de consagrar, de modo a nao deixar margem a quaisquer discussoes 
nesta fase de evosugao social da vida brasileira, ser definitiva a constituigao 
da area amazonica atual. 

Sou insuspeito, Sr. Presidente, porque pertengo ao Estado do Para e poderla, 
naturalmente com os meus colegas do Estado do Amazonas, encetar campanha 
reivindicatoria no sentido de restringir nossa area, para melhor nos valermos 
dos recursos a ela destinados, mas tenho certeza de que meus colegas do Estado 
do Amazonas nao entendem a Amazonia assim neste aspecto multiple, isto 6, 
a Amazonia encarada sob o aspecto hidrografico, sob o aspecto fisiografico, sob 
o aspecto zoonistico. Ha uma zoologia amazonica e sob o aspecto propriamente 
cultural das regioes fronteirigas entre os Estados. 

Como sabemos, modernamente, a geografia esta sofrsndo o impacto da socio- 
logia; e o conceito de fronteira linear val sendo substituido pelo concelto das 
zonas de contato e de intercambio. 

As fronteiras ja nao sao mais linhas rigidas... 

O Sr. Pedro Ludovico — Estao sujeitas as condigoes geofisicas e geopoliticas. 

' O SR. PAULO FENDER — E claro. 

Eram estas as consideragoes que desejava produzir com relagao ao conceito 
de Amazonia. 
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Lamento que nao se encontre neste Plenario men nobre colega Senador Aloysio 
de Carvalho, que parece defender a tese da subsistencia da Amazonia classica. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Pois nao. 

O Sr. Vivaldo Lima — Nos, do Amazonas, como V. Ex.®, ilustre Senador, que 
representa o Para com muito brilho nesta Casa, nao somos egoistas, nao desejamos 
que a Amazonia seja compreendida apenas como a resultante dos tragados territo- 
rials dos nossos dois Estados. No passado a Amazonia, tragada naquela epoca, 
chamada Amazonia classica, foi produto de estudo feito com muita dificuldade, 
quase por calculo, porque as matas nao deixavam o homem penetrar no seu 
amago. Surgiram, assim, de qualquer maneira. um tragado que se denomlnou 
Amazonia Classica, para que se pudesse estabelecer uma area para a chamada 
regiao amazonlca. Estudos posteriores e agora, com o progresso da aviagao, tern 
sido posslvel perscrutar toda aquela regiao, desvenda-la em toda a sua intimidade 
atraves dos ares; as fotografias nao podem falhar, nao podem negar a realidade 
geografica. Assim, nao se pode admitir, hoje, aquelas linhas, que aquela epoca 
o homem calculava e tragava no papel, como certas. Atualmente, e possivel esta- 
belecer os liames entre as zonas limitrofes da regiao amazonica, para que elas 
participem do seu territorio. V. Ex.a tern sido muito claro, precise, correto nas 
suas expressoes, tragando o perfil amazonico com muita propriedade e rapidez, 
fazendo-lhe um historico interessante dentro de uma resenha admiravel e, assim, 
comprova perante a Nagao brasileira que a regiao e muito mais ampla, de fron- 
teira mais extensa do que aquela tragada pelos nossos antepassados. V. Ex.a citou 
que a representagao da Amazonia estaria naturalmente de acordo e nao se oporia 
a que essa situagao permanecesse. Pelo contrario, possa ainda se ampliar e nisso 
Ihe damos nosso apoio. E, mais ainda, que a Superlntendencia do Piano de Valori- 
zagao Economica da Amazonia, que dispde de verbas substanciais atenda a regiao 
amazonica, dentro do seu criterio atual, que chamamos hoje a Amazonia legal, 
fi precise que a SPVEA apllque as verbas que o Congresso Ihe destina e que o 
Governo da Repubilca nao faga um corte impiedoso no anexo do orgamento, 
referente a essa instituigao, que procure aplicar totalmente as verbas consignadas 
no orgamento para a valorizagao daquela regiao, a mais prejudicada anualmente 
no piano de economia do Governo Federal. Muitas vezes esse sacrificio orga ate 
cinqiienta por cento da dotagao constituclonal destinada a valorizagao daquela 
regiao. O apelo que fago, ao ensejo deste aparte, para que no proximo ano, na 
votagao do anexo que se fara dentro em breve com maiores recursos em face do 
aumento da Receita vegetativa da Nagao, possa a SPVEA dispor de verbas globals, 
incluidas no Anexo a ela destinada. Se aplicarmos as verbas e conduzirmos a 
politica brasileira no sentido do progresso daquela extensa area brasileira, estou 
certo de que o Brasil recuperara aquela regiao. 

O SR. PAULO FENDER — Agradego o aparte de V. Ex.a, que 6 voz autorizada 
Para falar da regiao, como grande Senador que o e da nossa gente e da nossa 
gleba. 

O Sr. Vivaldo Lima — Generosidade de V. Ex.a 

O SR. PAULO FENDER — Senhor Presidente, ha 7 milhoes de quilometros 
quadrados em toda a rede potamica da regiao amazonica, e as dreas a que me 
referi, com relagao as terras dos Estados que vleram agora integrar a Regiao 
Amazonica, isto e, Maranhao, Mato Grosso e Goias, estao estimadas em: 544.512 
km2 para Mato Grosso; 15.683 km2 para Goias e, 150.850 km2 para o Estado do 
Maranhao. 

Diz bem o nobre Senador Vivaldo Lima que o Orgamento da Repubilca nao 
satisfaz aos imperatives, as determinantes constitucionais, quando conslgna verbas 
Para a Regiao Amazonica, 

Todos sabemos que por lei deve o Erarlo a Amazonia, anualmente, trgs por 
cento da verba tributaria da Uniao. Nunca recebemos esses tres por cento, e nao 
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se diga que os homens da Amazonia tem falido na organizagao de pianos de 
recuperaqao do Vale. 

O prlmeiro piano quinqiienal elaborado em aproximadamente nove meses — 
vejam bem, os Srs. Senadores a premencia do tempo — pela primelra comlssao 
de planejamento da SPVEA, superintendida, aquela epoca, pelo notavel hlstorio- 
grafo patricio e primeiro superintendente daquele Serviqo, homem de m^ritos 
intelectuais e morals — o Sr. Arthur Cesar Pereira Reis equacionou, de manelra 
inequlvoca, todos os problemas a serem urgentemente atendidos pelo Govemo; 
na recuperaqao do Vale. 

Esse piano nao chegou a ser executado, mas, em grande parte, os trabalhos 
da SPVEA foram realizados; e podemos hoje dizer que, com o pouco que temos 
recebido, nos, parlamentares da Amazonia, nos homens publicos da Amazonia, 
temos demonstrado, sobejamente, ao Pais, que somos capazes de corresponder aos 
objetivos constitucionais, quando nos outorga meios para reintegrar, ou integrar, 
de maneira valida, na economia brasileira, a grande e desassistida reglao seten- 
txional. 

Sr. Presidente, gostaria de ler, para que constasse dos Anais da Casa, poucas 
palavras pronunciadas, em 1940, pelo Presidente Getulio Vargas, no seu chamado 
"discurso do Rio Amazonas". Dizia o grande braslleiro: 

"Nada nos detera nesta arrancada que e, no seculo vinte, a mais alta 
tarefa do homem civilizado: conquistar e dominar os vales das grandes 
torrentes equatoriais, transformando a sua forga cega e a sua fertilldade 
extraordinaria em energia disciplinada. O Amazonas, sob o impulso fe- 
cundo de nossa vontade e do nosso trabalho, deixara de ser, afinal, um 
simples capitulo da historia da terra, e, equiparado aos grandes rlos, 
tomar-se-a um capitulo da historia da civilizagao." 

Com estas palavras profeticas, Getulio Vargas previa a marcha necessaria 
para o Norte, a flm de que integrassemos o Brasil em si mesmo. Porque aquela 
Imensa area, que como disse, representa mais da metade da superficle do solo 
da Patria, tem a densldade demografica irrisdrla de meio habitante por quilo- 
metro quadrado. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Pois nao. 
O Sr. Vivaldo Lima — E mais alnda: as florestas amazonicas representam um 

quinto da riqueza florestal do mundo. Veja V. Ex.a a importancia que tem. 

O SR. PAULO FENDER — Diz V. Exa muito bem. 
Estive recentemente na Europa e tambem nos Estados Unidos e, em conversas 

informais com grandes capitalistas do exterior, neles encontrei o desejo ardente 
de explorar as florestas amazonicas, investlndo aqui os seus capitals, voltados, 
sobretudo, para a indiistria de beneficiamento da madeira, Inclusive a celulose. 
As riquezas de celulose que temos para o fabrico de papeis e outros derivados da 
importante materia-prima. O mogno, como bem se referiu o nobre Senador Pedro 
Ludovico, a indiistria de perfumes atraves da exploragao de pau-rosa. O babagu, 
agora trazido com a adesao amazonica dos Estados do Maranhao e Goias. Quer 
dizer que recebemos uma alianga muito util, que apenas nao nos procurou para 
fazer parte dos beneficios que porventura pudesse dar a extensa area a Consti- 
tuigao Federal, mas, tambem, para contribuir para a economia geral do Vale, 
com as riquezas nativas realmente exlstentes nessas Unidades da Federagao. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, ressalto aqui o sentido economlco e cultural 
da atual fixagao fislograflca da area amazonica, o qual, nao podemos deixar de 
reconhecer, deva prevalecer sobre o frio e inutil criterlo hidrogrdflco, que por 
tantos anos nada acenou para a economia do Vale. 

Por conseguinte, quando a Amazonia delxa muito longe das suas perspectivas 
e esperangas de riqueza a velha borracha, que ja fez o seu fastiglo; aqueles serin- 
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gals natives, que constituiam, realmente, na balanga do mercado brasileiro, nos 
ultimos tempos do Imperio, uma receita consideravel; aquela borracha, de cujo 
privllegio no mercado fomos espoliados pela evasao conhecida, da hevea para o 
Orlente; a Amazonia, que hoje planta borracha racionalmente, que tem os seringais 
artificials de goma, em pequena escala, mas ja plantados e tem, ainda, os seus 
seringais natives por expiorar; a Amazonia que hoje nao olha apenas para essa 
recuperagao extratlvista de monocultura; a Amazonia que hoje, pelo contrarlo, 
se volta para todas as suas riquezas de solo e de subsolo como bem demonstra a 
exportagao que estamos fazendo de manganes atraves do Territorio do Amapa, 
como bem demonstram as preocupagoes que temos sobre a existencia do petrdleo 
no Vale, enfim, essa Amazonia que, hoje pode constituir polo de atragao para a 
colonizagao em massa e uma imlgragao bem dirigida, tecnica, essa Amazonia, Sr. 
Presidente, 6 bem outra daquela que se conhecia na geografia brasileira. E porque 
essa Amazonia, hoje, acena com essas possibilldades irrecusaveis, e que estou na 
tribuna defendendo a tese de que nao deva ser desmembrada e sim constituir-se 
sempre a mesma Amazonia geografica, economica e culturalmente muito bem 
dellmitada pelo legislador. B nos que, hoje, somos nesta Casa quinze Senadores 
representantes da grande regiao, aqui estamos para defender-lhe o direito, apelando 
para o Governo, como o fez o nobre Senador Vlvaldo Lima, no sentido de que as 
verbas votadas pelo Legislative nao sejam cortadas nem suprimidas, e todos os 
servigos realmente merecedores do amparo efetivo sejam realizados. So assim o 
Brasll estara cumprindo um dever para consigo mesmo. Porque, recuperando a 
economla do Vale, de um lado evlta que a cobiga internacional se volte para essa 
grande area despovoada do globo, e de outro lado contribui para uma economia 
mais equitativa e justa. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador Lino 
de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS — Senhor Presidente, a emenda constltucional que 
transfere para os munlciplos novas fontes de arrecadagao, esta despertando inte- 
resse inusitado. 

E razoavel que isto acontega. Sabemos todos das dificuldades com que lutam 
as comunas interioranas para enfrentar os problemas de ordem administrativa. 
Ha municiplos paup^rrlmos, de causarem pena, de causarem do. 

Portanto, repito, e natural esse interesse revelado atraves da correspondencia 
volumosa que cada um dos Senadores esta recebendo. Nao ha dia em que nao 
receba eu mais de cem telegramas, cartas e oficios pedindo, apelando, implo- 
rando ao Senado da Repiiblica que de tramitagao rapida a emenda referida. 

Aqui tenho em maos a correspondencia que, hoje, recebi. Cerca de cem tele- 
gramas de autoridades municipals, prefeitos e vereadores, formulando a solicita- 
gao a que me referi. 

A emenda em aprego veio da Cimara com aprovagao unanime e, nao tenho 
duvlda, sera tamMm aprovada pelo Senado unanimemente, atendendo, portanto, 
ao precelto constltucional que exige dols tergos dos parlamentares de cada uma 
das Casas do Congresso para que seja incorporada k Constituigao no mesmo ano 
dii sua aprovagao. 

Acredito que a mat6ria em toda a sua importancia, ainda nao seja do conhe- 
cimento nem mesmo dos interessados, razao pela qual vou proceder a leitura dos 
toplcos que me parecem principals e de interesse direto das comunas brasileirds. 

A Emenda visa a alterar a Constituigao vigente na parte da distribuigao 
de rendas, mandando redigir da segulnte maneira o art. 15; 

§ 4.° — A Uniao entregara aos municipios 10% (dez por cento) do total 
que arrecadar do imposto de que trata o nP II, efetuada a distribuigao em 
paries iguais e fazendo-se o pagamento, de modo integral, de uma so vez, a 
cada ano. 
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§ 5.° — A Uniao entregara igualmente aos municipios, 15% (quinze por 
cento) do total qus arrecadar do imposto de que trata o n.0 IV, feita a distri- 
buiqao em partes iguais, devendo o pagamento a cada municipio ser feito 
integralmente, de uma so vez, durante o terceiro trimes-.re de cada ano". 

Quero acentuar, Senhor Presidents, que os dez por cento referidos no § 4.° 
dizem respeito ao imposto de consume, cuja arrecadacao e grande e, conse- 
quentemente, grande sera a participagao municipal. O imposto referido no § 5.° 
do referido artigo, que se propoe seja modificado, prende-se as rendas e pro- 
ventos de qualquer natureza, cobrados pela Uniao, quinze por cento dos quais, 
pela Emenda, pertencerao aos municipios. 

A referida Emenda a Constituicao manda, tambem, alterar o art. 29 para 
dar-lhe a seguinte redagao: 

Art. 29 — Alem da renda que llaes e atribuida por forga dos §§ 2.°, 4.° e 5.° 
do art. 15, e dos impostos que, no todo ou em parts, Ihes forem transferidos 
pelo Estado, pertencem aos municipios os impostos: 

I — Sobre propriedade territorial, urbana e rural; 
II — predial; 
ni — sobre transmissao de propriedade imobiliaria inter vivos e sua incor- 

poragao ao capital de sociedades; 
IV — ds licengas; 
V — de indiistrias e profissoes; 
VI — sobre diversoes publicas; 
VII — sobre atos de sua economia ou assuntos de sua competencia." 
De conformidade com essa alteragao, passa a pertencer aos Municipios, nao 

so o imposto rural que, nests instante, pertence aos Estados fsderados, como 
tambem o imposto de transmissao da propriedade imobiliaria inter vivos e a 
sua incorporagao aos capitals de sociedades anonimas. 

Conforme ss regisira, sao transferencias de fontss de arrecadagao da maior 
importancia para os municipios. Nao tenho diivida — repito — ds que o Sena- 
do da Republica aprovara esta Emenda pela unanlmidade de votos dos Senado- 
res que estiverem presentes a sessao em que for votada, para a qual ss exigira 
o quorum minimo de dols tergos. 

Tomo, porem a liberdade de chamar a atengao dos eminentes colsgas para 
dificuldade da maior importancia e transcend£ncia qus os municipios estao 
enfrentando — a diivida em que se encontram as autoridades municipais quanto 
a pariicipagao a que tsrao direito, no proximo ano fiscal. Na conformidade da 
Constituigao Federal, so podera ser cobrado o imposto num exercicio ss o mesmo 
contar do Orgamento aprovado para esse exercicio. fi sabido — e aqui esta a 
dificuldade para a qual chamo a atengao da Casa — que a semslhanga do que 
acontece com o Congresso Nacional, as Camaras Municipais estao discutindo e 
votando os Orgamentos para 1962. Estao, assim, os Vereadores e os Prefeitos 
Municipais angustiados com a hipotese de, mesmo o Senado aprovando a Emenda 
referida, nao poderem os Municipios beneficiar-se com essas novas fontes de 
renda, no ano de 1962, par nao haver tempo material para que a arrecadagao 
seja incluida no orgamento que esta sendo votado, nesta oportunidade, em 
todas as comunas. 

O ilustre e nobre Senador Moura Andrade, que abriu esta sessao, formulou 
apelo aos Senadores que integram a Comissao Especial eleita para examinar 
a materia, a fim de que os mesmos imediatamente se reiinam e comecem a 
trabalhar. Sou membro da Comissao e estao esperangoso de que os nobres 
colegas comparegam, ao final desta sessao, no Salao Nobre para que a Comis- 
sao se instale e_ comece a trabalhar. Havera, porem, ainda uma dificuldade, 
oriunda da exigencia de um minimo de dois tergos de Senadores para votagao 
da Emenda Constitucional. 
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A semana passada esvaiou-se toda ela sem que houvesse o numero regi- 
mental de 32 Senadores para as votagoes. O fato se raproduziu na segunda-feira 
desta semana. Ontem, conseguimos ter numero escasso, hoje estamos com 
numero escasso. Nao temos dois ter cos. £ possivel que assim se chegue ao 
final do mes, se inlcie outubro, se va por outro a dentro, sem que es.a Casa 
consiga reunir dois tergos. 

Vai aqui o apelo aos Senadores ausentes: que se lembrem dos tres mil e 
tantos municipios brasileiros, cujos olhos estao voltados para esta Emenda 
Constitucional. £ ela da maior transcendencia, da maior importancia, porque 
diz respeito a vida financeira desses Municipios que lutam com tania dificul- 
dade. Comparegam, e o apelo que, em nome de todos esses municipios, formulo 
desta tribuna. Comparegam Srs. Senadores ausentes, para que, em principles 
de outubro, seja possivel reunir dois tergos desta Casa para votacao da Smenda. 

Enquanto nao a votarmos, porem, persistira a dificuldade. Atraves de cen- 
tenas de telegramas, perguntam-me Vereadores e Prefei.os se devem ou nao 
inclulr nos orgamentos municipais a arrecadagao prevista pela Emenda em 
aprego, a fim de que os Municipios se habilitem legalmente para a arrecadagao 
desses impostos, no exercicio de 62. 

Salvo manifestagao, contraria dos ilustre.s Constitucionalistas desta Casa, 
a minha modesta opiniao e de que as Camaras Municipais, baseadas no tex o 
da Emenda Constitucional, podem e devem mesmo incluir nos respectivos Orga- 
mentos as prsvlsoes da arrecadagao dos 10% do Imposto de Consumo, dos 15% 
do Imposto referente a rendas e proventos de qualquer natureza, a parte refe- 
rente ao Imposto Rural e a parte tambem que se refere ao Imposto de Trans- 
missao Intervivos. Nao ha mal algum, ao contrario, bem so existe nessa pro- 
videncia da inclusao no Orgamento municipal, dessas fontes de arrecadagao. 

Nao ha mal, repito! Vamos admitir o pior, que nao vai acontecer, desta 
Casa nao aceitar a emenda ou nao conseguir dois tercos de freqiiencia ate o 
encerramento do processo de votagao orgamentaria nos Municipios. Esta a 
materia prevista no Orgamenio. Nao havera arrecadagao de 1962, porque o Con- 
gresso Nacional nao aprovou em tempo habil, ma.s na outra hipotese que e a 
prevista, do Senado aprovar a Emenda a Constituigao, os Municipios, precavi- 
dos, ja se prepararam e incluiram nos seus Orgamentos a arrecadagao e passam 
a recebe-la a partir de 1.° de janeiro de 1962. 

Estas as consideragoes Sr. Presidente, que desejava tecer em torno da ma- 
teria. 

O Sr. Jefferson de Aguiar — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS — Com muito prazer. 

O Sr. Jefferson de Aguiar — Dois outros Projetos de Emenda a Constituigao 
tiveram tramitagao no Senado Federal, e em um deles fui Relator. A materia 
que versa V. Ex.a com relagao a distribuigao do Imposto de Renda pelos" muni- 
cipios e tambem relacionados com a eleigao no Distrito Federal, ainda .se encon- 
tram aguardando, na Presidencia, o quorum de dois tergos para votagao. A 
outra Emenda, de autoria do nobre Senador Gilberto Marinho, que e o primeiro 
signatario, se refere a aposentadoria com 30 anos de servigo. Ja teve parecer 
favoravel e aguarda tambem o quorum de 2/3. A emenda a que se refere 
V. Ex.a chegou ao Senado ha uma semana. Ontem elegemos a Comissao Especial 
que devera se pronunciar sobre o projeto. Acredito que dentro de breves dias 
tsremos ultimado o parecer, e se 42 Srs. Senadores estiveem presentes, esta 
Casa tera oportunidade de aprovar o projeto, que e como V. Ex.a bem acentuou, 
do interesse geral dos Municipios, porque estabelece uma ou ra partilha tribu- 
taria, extirpando certas injustigas, que a Constituigao Federal vigente adotou 
para uma arrecadagao financeira que podera propiclar desenvolvimento econo- 
mico e bem-estar social coletivo dos varies municipios do Brasil. Estou solida- 
rio com V. Ex.a Aprovarei a emenda, porque ela atende aos mais relevantes 
interesses da coletivldade e sem duvida o Senado Federal, em breve prazo, 
aprovard as tres Emendas que dependem do seu beneplacito. 
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O SR. LINO DE MATTOS — Causou-me excepcional alegria o aparte do 
nobre Senador Jefferson de Aguiar... 

O Sr. Jefferson de Aguiar — Agradecido a V. Ex.a 

O SR. LINO DE MATTOS — ... porque da ele a opiniao que, estou certo, 
conforme acentuei desde o inicio, e a da totalidade do Senado. Nao crelo na 
existencia de um unico colega que discrepe desta orientacjao, porque conheosm 
todos, nos respectlvos Estados, como conhece a Nacao, a peniiria em que vlvexn 
nossos munlcipios, e conseqiientemente, a necessidade de ado^armos medidas 
que venham ampara-los. 

A Emenda Constitucional que estou examinando resolve essa situaqao. Dai 
o empenho na sua imediata aprovaqao. 

Minha preocupaqao, conforme disse, no decorrer da exposiqao quo estou 
fazendo, e a de evitar que os municipios nao se habilitem legalmente, atrav6s 
da inclusao, em seus Orqamentos, da arrecadaqao prevista para que ela possa 
ser cobrada no exercicio de 1962. Como estamos em cima da bora, ha munlci- 
pios que a esta altura estao com seus Orcamen os em fase final de votaqao, 
e ha um natural desespero. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS — Cooncedo o aparte a V. Ex.a 

O Sr. Fernandes Tavora — Como fui, desde a primieira Oonstituinte, defetn- 
sor dos interesses municipalistas, tendo falado, tanto naquela primeira Assem- 
bleia, como na segunda, em 1946, a favor do aumento das rendas municipals, 
creio poder afirmar a V. Ex.a que tudo quan:o beneficie os municipios contara 
com meu apoio decisive. Perguntaria, agora, a V. Ex.a, se nao seria possivel — 
nao sei se sera admlssivel, em materia de financas — que as Camaras Muni- 
cipals incluissem, nos respectivos orqamentos, a pfovavel renda que esta Emenda 
Constitucional proporcionara aos municipios, com reflexos tanto na Receita 
quanto na Despesa. Essa introduqao ficaria na dependencia da aprovacao da 
Emenda. Se aprovada, estari a respondida afirmativamente a indagaqao; caso 
contrario, naturalmente os conselheiros municipals nao teriam nenhum impe- 
dimento, nem constrangimento, em dlzer que a verba nao existe simplesmente 
porque nao foi aprovada a Emenda Constitucional. E nao poderiam, realiriente, 
ser responsabillzados pela falta de recursos. Nao sei se isto e possivel, consti- 
tucional. 

O SR. LINO DE MATTOS — A palavra autorizada do nobre Senador Fer- 
nandes Tavora, colaborando com a sugestao que apresentei, desta tribuna, as 
Camaras Municipals das tres mil e tantas comunas do interior brasileiro, e 
exatamente esta: devem, no meu entender, as Camaras Municipals, inclulr nos 
respectivos Orcamentos a nova arrecadacao prevista pela Emenda Constitucio- 
nal ora em tramitacao nesta Casa. Nao ha mal nenhum, aflrmei — e repito, 
nesta oportunidade! — porque, como acentua o nobre Senador Fernandes Tavora, 
aprovada a Emenda, os Municipios ja estarao habllitados a arrecadaqao desses 
recursos. Nao aprovada, por qualquer circunstancla alheia a nossa vontade. nao 
havera mal nenhum; nenhum dano tera ocorrido nelo fa to de constar do Orca- 
men to. .. 

O Sr. Fernandes Tavora — E estarla resolvida a situaqao. 
O SR. LINO DE MATTOS — ... salvo opiniao em contrario. E, n(este parti- 

cular, gostarla de ouvir a palavra autorizada dos mestres de Direlto com assen- 
to nesta Casa, como tomaria a liberdade de mencionar, desde ja, o nobre 
Senador Jefferson de Aguiar, que poderia dar sua opiniao. Porque tomamos 
hoje, no Senado da Republlca. providencias no sentido de traqar uma dlretrlz, 
uma orientaqao, levar uma palavra de conforto e de esclarecimento aos Muni- 
cipios brasileiros. Estou certo de que varies colegas tern recebido dos Municipios 
grande niimero de telegramas sollcitando providencias e oferecendo sugestoes. 

Gostaria de ouvir — e aqul vai um pedido de aparte um tanto forqado, porque 
sollcltado pelo orador — a palavra abalizada do Senador Jefferson de Aguiar, 
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jurista emerito, para que S. Ex.a expuse&se seu ponto de vista autorizado, como 
messtre de Dlrelto que e. 

O Sr. Jefferson de Aguiar — Agradego a bondade de V. Ex.a, mas irei 
proferir meu aparte como estudloso de Direito, mero discipulo e atento a evolu- 
gao do Direito. Pretendo apenas colaborar com os iiustres colegas e prestar os 
servigos, que me cumprem, perante o Senado Federal. Entendo que o Orgamen- 
to dos Municiplos podera prever a receita extraordinaria, que decorrera da 
aplicagao da emenda em elaboragao, mesmo porque, a provlsao da receita extra- 
ordinaria sera atendlda, posteriormente, com a promulgagao da emenda e a 
consequente partilha prevista no Diploma Maior. Evidentemen'.e, se a emenda 
nao for aprovada, tornar-se-a inocuo o disposltivo, eis que nao foi convalidado 
pela promulgagao da alteragao constitucional, mas uma providencia, a meu ver, 
deve ser atendlda antes de qualquer previsao nos orgamentos municipals, a 
prevlsao, no orgamento federal, dos quantitativos indispensaveis a implemen- 
tagao da emenda constitucional que esta sendo elaborada e, por conseguinte, 
em tramitagao. Acredito que o Senado, se a Camara dos Deputados ja nao o 
fez, tera oportunidade de estabelecer um quantum apreciavel, para que a Uniao 
Federal possa cumprlr a disposlgao contida na emenda Constitucional, a que 
se referlu V. Ex.® So assim os Municipios nao serao prejudicados pela anula- 
gao da alteragao constitucional. Se nao houver previsao no Orgamento da Repu- 
blica, mister se fara a elaboragao de uma lei au.orizando o Poder Executlvo a 
abrlr o necessario credito especial para o pagamento. E, portanto, uma suges- 
tao que formulo e enderego a V. Ex.a e aos nobres colegas, para que ssja elabo- 
rada uma emenda ao orgamento, se a Camara dos Deputados nao tiver aten- 
dido a e.ssa recomendagao, para que a Uniao possa cumprir dispositive do 
projeto de emenda constitucional que, sem diivida. sera aprovado pelo Senado 
Federal a curto prazo, para atender aos interesses dos Municipios. Devo acres- 
centar, para responder ao aparte que me foi solicitado pr V. Ex.®, que o Senado 
nao esta em mora, porque o projeto foi aprovado na Camara dos Deputados, 
hd, pouco, e recebido nesta Casa do Congresso ha cerca de uma semana. A 
Oomlssao foi ontem constituida e hoje devera eleger o seu Presidents, Vice- 
Presldente e o Relator; possivelmente na proxima semana s era atendida a apro- 
vagao da emenda. 

O SR. LINO DE MATTOS — Muito obrigado, nobre Senador Jefferson de 
Aguiar. 

Devo esclarecer, entretanto, que nao recebi um so telegrama censurando o 
Senado e o considerando em mora; ao conirario, sabem todas as Prefeituras 
Municipals que a emenda constitucional chegou ao Senado ha poucos dias e 
3 a dillgenclamos no sentido da constituigao da Comissao rcspectiva. Todos os 
telegramas que aqui estao, sao apenas de apelos. Lendo um. li todos, e repito 
a leitura ja conhecida por todos os colegas, porque estou certo que todos rece- 
beram. Tenho em maos, por exemplo, telegrama de Barretcs: 

"Estando nesse llustre Congresso, remetida pela colenda Camara 
Federal, onde foi aprovada por expressiva maioria, a Emenda n.0 l-A/59, 
que altera substancialmente o capitulo discriminatorio da renda piibli- 
ca, em favor dos Municipios, sollcito encarecidamente a Vossa Excelen- 
cia envldar esforgos em prol da aprovacao da dita Emenda ainda este 
ano. Cordiais saudagoes. (a) Cristlano Carvalho. Prefeito Municipal de 
Barretos. Sao Paulo." 

Em todos os telegramas, variando um ou ouiro vocabulo, o sentido e sempre 
este: apelo para votagao, ainda este ano, a fim de que conste dos Orgamentos 
Municipals, para arrecadagao no ano vindouro. 

Vou concluir, Sr. Presidente, com uma palavra especialmente dirigida a 
Imprensa, no sentido de que auxilie os tres mil municipios brasileiros, dando- 
Ihes esta orientagao que ouviram nao do modesto orador, mas da palavra auto- 
rizada de um Professor de Direito, como e o caso do nobre Senador Jefferson 
de Aguiar: podem e devem os municipios incluir nos seus orgamentos, em fase 
do votagao, a previsao da arrecadagao que deverao ter logo que aprovada a 
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Emenda Constitucional. Nao importa. se porventura e por um d3sastre o Sena- 
do nao votar em tempo habil. que essa inclusao tenha fido fslta; qnando muito 
sera ela inocua. Mas nao levem aos municipios essa desesperanca; ao contra- 
rio, levem a esperanca e a certsza de que o Senado votara em tempo habil. 
Podem incluir nos sus orcamentos a previsao. pois terao essa nova fonte de 
arrecadacao. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS — Com prazer. 
O Sr. Caiado de Castro — Complstando o apelo feito nor V. Ex.a, esclarsco 

que a Comissao, elelta ontsm, ja foi convocada para hoje. 

O SR. LINO DE MATTOS — Foi o que declarei no inicio do meu discurso. 
Alias, V. Ex a e quem vai presidi-la, por ser o mais idoso dos seus integrantes. 

O Sr. Caiado de Castro — Neste particular ha um engano. Fm encarregado 
do assunto por ser o mais idoso, porem ja se verificou que nao sou o mais 
idoso... Sou o terceiro ou quarto colocado. Informo, tambem, que de todos os 
Senadores presentes somente V. Ex.a e o nobre Senador Milton Campos ainda 
nao foram convidados. Eu estava justamente esperando que V. Ex.a terminasse o 
seu discurso para faze-lo. 

O SR. LINO DE MATTOS — Eu ja me convidei... 
O Sr. Caiado de Castro — A Comissao marcou reuniao para hoje. Todos os 

Senadores presentes e que constituem a Maioria ja foram convocados. Se nos 
reunirmos hoje e o Relator agir com bastante presteza, como se tern feito, con- 
cluiremos nosso trabalho na proxima semana. 

O SR. LINO DE MATTOS — Obrigado ao aparte de V. Ex.a, que e uma 
colaboraqao ao apelo que fiz no decorrer de minhas conslderagoes, para que 
terminada esta sessao, os membros da Comissao compareqam ao Salao Nobre, 
para a primeira reuniao, quando sera eleito o prlmelro Presidente e, em seguida, 
o Relator. 

O Sr. Salviano Leite — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS — Pois nao. 
O Sr. Salviano Leite — Ouvi o apelo de V. Ex.a ao nobre Senador Jefferson 

de Agular para que o aparteasse, dando a sua opinlao sobre se V. Ex.a poderia 
ou deveria responder aos prefeitos, que a V. Ex.a se tem dlrigido, afirmando que 
podem constar do Orqamento das Prefeituras do interior dos Estados essas 
verbas que a elas serao atribuidas, depois de reformadas a Constituiqao. Pelo 
que ouvi, o Senador Jefferson de Aguiar assegurou a V. Ex.a que poderia res- 
ponder afirmativamente. O Senador Jefferson de Agular e realmente um jurlsta, 
um professor de Direito, mas perguntaria, sem subestimar a afirmaqao de 
S. Ex.a, com a qual em principio discordo, embora nao sendo jurista — a fim dc 
que V. Ex.a se assegure bem na sua resposta aos prefeito s de comunas brasi- 
leiras, se no caso nao seria conveniente ouvir outros juristas aqui presentes, 
como, por exemplo, e nosso eminente colega Senador Milton Campos, que e um 
g^ande especialista na materla. 

O Sr. Milton Campos — Muito obrigado ao Senador Salviano Leite por sua 
generosidade. Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS — Com muita satisfaqao. 

O Sr. Milton Campos — Nao conheqo ainda a emenda que veio agora ao 
Senado, mas faqo parte da Comissao e espero nos trabalhos dela contribulr com 
o meu esforqo e -minha experiencia. Nao tenho outros elementos para ajudar, 
mas esses eu os porei a disposiqao, para que se possa fazer um exame da 
conveniencia da materia, que e de magna relevancia. Nao sei bem se a emenda, 
ao mesmo tempo que raelhora as condiqoes dos Municipios, prejudica a sltuaqao 
dos Estados membros. Sabemos que, na materia de discriminaqao de rendas, 
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e muito dificil deslalcar das suas receitas qualquer das entidades de Direito 
Piiblico. Todas elas necessitam de receitas que sao ate escassas. A solugao serla 
talvez criar novas fontes, mas a dlscriminagao em si nao sel ate onde podera 
ser alterada. 

0_SR. LINO DE MATTOS — Sao transferencias apenas de fontes de arre- 
cadagao. 

O Sr. Milton Campos — A transferencia tem essa desvantagem, tira a receita 
de entidades de Direito Piiblico que realmente lutam com as maiores dificuldades 
no regime de discriminaqao atual. Enfim, fiz essa referenda especialmente em 
atenqao a gentileza e a bondade do nobre colega pela Paraiba, Senador Salviano 
Leite, mas espero tomar conhecimento da emenda na reuniao que a Comissao 
vai, promover, em seguida.) 

O SR. LINO DE MATTOS — Alias, desejei ser impertinente com os Senadores 
Milton Campos e Menezes Pimentel quando pretendia que alguns juristas dessem 
a sua opiniao, para registro da Imprensa. Assim, amanha os Municipios ja esta- 
riam orlentados quanto a posslbilidade ou nao de inclusao nos seus Orqamentos 
da previsao de arrecadaqao. Mas, no instante, o Senador Milton Campos atendia 
a outro colega. Como o Senador Menezes Pimentel tambem conversava com 
outro colega, e como havia sido distlnguido com aparte do Senador Jefferson de 
Aguiar, agarrei-me a ele para obter a informagao. 

Os Senadores Milton Campos e Menezes Pimentel sao ambos membros da 
Comissao. Estamos esperangosos de que ainaa hoje ela se reunira e, entao exami- 
naremos a hipotese que levanto. Continuo no meu ponto de vista, e nao tenho 
diivida alguma em pedir a Imprensa, conforme fiz no final do meu discurso, 
quando fui honrado com o aparte do nobre Senador Salviano Leite, que registre 
o fato, para que as Camaras incluam nos seus orgamentos essa previsao. Nao 
havera mal algum se nao for aprovada a emenda; sera, quando muito, uma 
providencia indcua, mas que em nada prejudicara. 

Era o que desejava dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra para uma comuni- 
cagao pessoal o nobre Senador Sergio Marinho. 

O SR. SERGIO MARINHO — (Nao foi revlsto pelo orador.) — Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, encontrava-me afastado do Plenario desta Casa, quando, por 
declsao do eminente Senador Jefferson de Aguiar, foi apresentado requerimento 
no sentido de que o Senado Federal tributasse a sua homenagem a figura sin- 
gular de cidadao do mundo que foi Dag Hammarskjoeld. 

Estou habituado a ver na historia apenas o desenvolvimento de um processo 
e, como tal, a agao e a projegao das criaturas, direta ou indiretamente envolldas 
no processo, assume a aparencia de fato secundario. Entretanto, nos seus con- 
temporaneos, nao podemos lugir a evidencia de que a figura de Dag Ham- 
marskjoeld, com a sua atuagao, o seu desprendimento, a sua coragem, as virtudes 
que ornavam o seu carater e, sobretudo, com o seu alto proposito, quase 
rellgioso, de fazer tudo quanto estivesse no seu alcance em proveito da paz 
universal, se projeta com uma nitidez singular na historia dos dias que estamos 
vlvendo. 

Clrcunstancialmente, pude testemunhar, na minha rapida passagem pela 
Organizagao das Nagoes Unidas, quando me foi confiada a alta honra de repre- 
sentar esta Casa, os esforgos desenvolvidos por esse homem extraordinario, 
no sentido de amparar a paz perlclitante e que era indispensavel para a sobre- 
vivencia do organismo universal. 

Acossado duramente, ferozmente, pela Uniao Sovietica e seus satelites, Dag 
Hammarskjoeld mantinha, a despeito disso, uma linha de serenidade quase evan- 
gellca. 

Agora que a sua morte priva as Nagoes Unidas do seu esforgo, da sua dedi- 
cagao e do seu grande amor a humanidade, abre-se para todos nos, que temos 
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participado daquele organismo intemacional, um dos problemas mais s6rios com 
que ja se tem defrontado — a substituigao do Secretario-Geral. 

Como V. Ex.a sabe, Sr. Presidente, e os demais Srs. Senadores conhecem, o 
Secretario-Geral e o executor imediato nao so das decisoes do Conselho de 
Seguranga, como tambem das decisoes do Plenario. 

A Uniao Sovietica, no momento, tem o proposito de substitui-lo, nao por 
outro que possua a mesma categoria moral e intelectual de Dag Hammarskjoeld, 
mas por um triunvirato, cada um dos seus elementos tendo direito a veto. Vale 
dizer que, aceita e aprovada essa indicagao, as Nagoes Unldas se tomarao um 
organismo debil e inoperante. Desabara, portanto sobre a ONU a descrenga da 
humanidade, apavorada com as perspectivas, com os horrores de uma guerra 
total. 

O Sr. Femandes Tavora — V. Ex.a da licenga para um aparte? 
O SR. SERGIO MARINHO — Com muito prazer. 
O Sr. Femandes Tavora — A Russia agora, como sempre, o que procura 6 

estabelecer a confusao no seio das Nagoes Unidas. Agora, como sempre, procura 
criar todas as dificuldades. Ja ela procurava afastar o grande Dag Ham- 
marskjoeld do posto gue ocupava, com tanta dignidade e tanto beneficio para as 
nagoes. Agora que ele morreu, A Uniao Sovietica quer fazer um triunvirato para, 
no meio dess confusao, produzir exatamente o resultado que sempre procura — 
prejudicar a amizade e a harmonia entre as nagoes. 

O SR. SERGIO MARINHO — V. Ex.a tem toda razao no aparte com que me 
honra. O que a Uniao Sovietica alcangara sobretudo, caso vitorioso seu ponto 
de vista, sera a debilitagao do organismo internacional. 

Sobre as decisoes tomadas, quer pelo Conselho de Seguranga, quer pelo Ple- 
nario, nao terao, absolutamente forga de execugao porque o proprio triunvirato 
inutilizara e ilidira essas decisoes. 

Sr. Presidente, pediria que V. Ex.a, caso nao haja qualquer obice regimental, 
fizesse chegar ao Governo da Suecia e ao atual Presidente da Organizagao das 
Nagoes Unidas o grande pesar de todos nos, Senadores, pelo desaparecimento 
dessa figura singular e excepcional de ser humano que foi Dag Hammarskjoeld. 

No momento em que o problema da sua substituigao e debatido naquela 
organizagao internacional, permito-me fazer um apelo ao Governo brasileiro 
no sentido de instruir, convenientemente, seu Delegado, a fim de ser dado todo 
apoio e de serem realizadas todas as demarches possiveis para que Dag Ham- 
marskjoeld tenha um substitute, mantendo-se a ONU com a mesma organizagao 
existente, por ocasiao de sua morte. 

O representante brasDeiro — justiga se Ihe faga — proferiu um grande e 
notavel discurso na abertura da Assembleia, no qual externou o ponto de vista 
e os principios que o Brasil esposa em materia de politica internacional. Penso, 
entretanto, que mais importante para o prestigio do Brasil, porque mais impor- 
tante para a sobrevivencia das Nagoes Unidas, e que a substituigao de Dag 
Hammarskjoeld se faga dentro dos criterios estabelecidos quando de sua escolha 
para o alto cargo que ocupava. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Mesa informa ao nobre orador 
que, por ocasiao do falecimento do eminente Secretario-Geral da Organizagao 
das Nagoes Unidas, o Senado aprovou um voto de pesar, depois de transmitido ao 
Governo da Suecia. 

Esta esgotada a hora do Expedlente. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l0.-Secretdrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 378, DE 1961 
Nos termos do art. 33th letra c, do Regimento Interno, requeremos urgencia 

para o Projeto de Lei da Camara n.0 92, de 1961, que autoriza o Poder Executlvo 
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a abrir ao Judiciarlo (Justiga Eleitoral) o cr^dito de Cr$ 13.050.473,00, para 
atender a despesa correspondente aos exercicios de 1952 a 1957. 

Sala das Sessoes, 27 de setembro de 1961. — Afranio Lages — Daniel Krieger 
— Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Este requerimento sera votado ao 
final da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, outro requerimento que vai ser lido peio Sr. l.0-Secretario. 
E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 379, DE 1961 
Nos termos dos arts. 171, n.0 1, e 212, alinea z, do Regimento Interno, 

requeiro inciusao em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Camara n.0 77, de 
1961 (n.0 2.135, de 1960), que autorlza o Poder Executive a abrir, ao Poder 
Judlcidrio — Tribunal Superior Eleitoral — o credito especial de Cr$ 122.711.067,70, 
para atender as despesas de qualquer natureza com a sua transferencia para 
Brasilia, cujo prazo, na Comissao de Finangas, ja se acha esgotado. 

Sala das Sessoes, 27 de setembro de 1961. — Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O presente requerimento sera 

votado ao final da Ordem do Dia. 
Sobre a Mesa, outro requerimento que vai ser lido peio Sr. l.0-Secretario. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMiENTO N.0 380, DE 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro 

dispensa de publicagao para a Imedlata dlscussao e votagao da redagao final do 
Projeto de Resolugao n.0 46, de 1961, lida no Expediente. 

Sala das Sessoes, 27 de setembro de 1961. — Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em virtude do requerimento ora 
aprovado, passa-se, imediatamente, a discussao linica da redagao final do Projeto 
de Resolugao n.0 46, de autoria da Comissao Diretora, lida no Expediente. 

Em discussao. (Pausa.) 
Nao havendo quem pega a palavra, encerro a discussao. 
Em votagao a redagao final. 

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa.) 

Esta aprovada. 
O projeto vai a promulgagao. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — De acordo com indicagao da lide- 
ranga da Uniao Nacional, a Presldencia deslgna o Sr. Senador Coimbra Bueno 
para substituir o Sr. Senador Afranio Lages, que se ausentara do Pais dentro de 
poucos dlas, na Comissao Especial do Projeto da Emenda a Constituigao n.0 6, 
de 1961. 

Passa-se a 
ORDEM DO DIA 

Item 1 

Prlmeira discussao, quanto ao m6rito, do Projeto de Lei do Senado 
n.0 12, de 1961 (de autoria do Sr. Senador Nelson Maculan), que altera 
a Lei n.0 1.779, de 22 de dezembro de 1952, que criou o Institute Brasl- 
leiro do Cafe, e da outras providencias (em regime de urgencia, nos termos 
do art. 330 (letra "c", do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
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n.0 360, de 1961, aprovado na sessao de 13 do mes em curso), tendo 
pareceres das Comissoes de Constituigao e Justiga (n.0 544, de 1961), 
favoravel, com a emenda que oferece, sob n.0 1-CCJ; de Economia (n.0 544, 
de 1961), favoravel ao projeto; e a Emenda n,0 1-CCJ e oferecendo a de 
n.0 2-CE; de Servigo Piiblico Civil (oral), favoravel ao projeto e as 
Emendas numeros 1-CCJ e 2-CE e oferecendo a de np 3-CSPC; de Finan- 
gas (oral), favoravel ao projeto e as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Na sessao de ontem, aprovando o 
Plenario parecer em que a Comissao de Constituigao e Justiga ofereceu emenda, 
foi vencida a preliminar da inconstitucionalidade argiiida. 

Na presente sessao, o projeto sera dlscutido e votado quanto ao merito, com 
as emendas das Comissoes de Educagao e Cultura e de Servigo Piiblico Civil. 

Em votagao o projeto, sem prejuizo das emendas. 
Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao o projeto, sem prejuizo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO NP 12, DE 1961 
Altera a lei nP 1.779, de 22 de dezembro de 1952, que criou o Institute 

Brasileiro do Cafe, e da outras providencias... 
O Congresso Nacional decreta: 

CAP1TUL.O I 
Dos fins, dlretrizes e atribuigoes. 
Art. IP — O Institute Brasileiro do Cafe (IBC), entidade autarquica, com 

personalidade juridica e patrimonio proprio, sede e foro no Distrito Federal, e 
jurisdlgao em todo o territorio nacional, destina-se a realizar, atraves de dire- 
trizes constantes desta lei, a politica economica do cafe brasileiro no Pais e no 
estrangeiro. 

Art. 2P — Para a realizagao dessa politica, adotara o IBC as seguintes dlre- 
trizes: 

a) promogao de pesquisas e experimentagoes no campo da agronomia e da 
tecnologia do cafe, com o fim de baratear o seu custo, aumentar a produgao por 
cafeeiro e melhorar a qualidade do produto; 

b) difusao das conclusoes das pesquisas e experimentagoes liteis a economia 
cafeeira, inclusive mediante recomendagocs aos cafeicultores. 
 c).radicagao do cafeeiro nas zonas ecologica economicamente favoraveis a 
produgao e a obtengao das melhores qualidades, promovendo, inclusive, a recupe- 
ragao das terras que ja produziram cafe e o estudo de variedades as mesmas 
adaptaveis; 

d) defesa de um prego justo para o produtor, condicionado a concorrencia da 
produgao alienigena e dos artigos congeneres, bem assim a indispensavel expansao 
do consumo; 

e) aperfeigoamento do comercio e dos meios de distribuigao ao consumo, 
inclusive transportes; 

f) organizagao e intensificagao da propaganda, objetivando o aumento do 
consumo nos mercados intemo e extemo; 

g) realizagao de pesquisas e estudos economicos para perfeito conhecimento 
dos mercados consumidores de cafe e de seus sucedaneos, objetivando a regula- 
laridade das vendas e a conquista de novos mercados; 
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h) fomento do cooperativismo de produgao, do credito e da distribuigao entre 
os cafeicultores; 

i) fomento da industrializagao do produto, sob qualquer de suas formas, 
inclusive atraves de participagao em empresas de economia mista que vierem a 
ser constituidas, tanto pelos Governos Federal ou Estadual, pelas Prefeituras 
Municipais, ou pelo prdprio Institute; 

j) fornecimento de produtos indlspensaveis a melhoria da produtividade da 
cafeicultura, a pregos acesslveis. 

Art. 3.° — Para os fins dos arts. 1.° e 2°, sao atribuigoes do IBC; 
1. Intensificar, mediante acordos remunerados ou nao, com o Ministerio da 

Agricultura, as Secretarias da Agricultura, e outras entidades publicas ou pri- 
vadas, as investigagoes e experimentagoes necessarias ao aprimoramento dos 
processos de cultura, preparo, beneficiamento, industrializagao e comercializagao 
do caf(§. 

2. Regulamentar e fiscalizar o transito do cafe das fontes de produgao para 
oi portos ou pontos de escoamento e consume e o respectivo armazenamento, 
e, ainda, a exportagao, inclusive fixando quotas de exportagao por porto e 
exportador. 

3. Regular a entrada nos portos, definindo o limite maximo dos estoques 
liberados em cada um deles. 

4. Adotar ou sugerir medidas que assegurem a manutengao do equilibrio 
estatistico entre a produgao e o consumo. 

5. Definir a qualidade dos cafes de mercado para o consumo do Interior 
e do exterior, regulamentando e fiscalizando os tipos e qualidades no comercio 
Interno e na exportagao, podendo adotar medidas que assegurem o normal abas- 
tecimento do mercado interno. 

6. Promover a repressao as fraudes no transporte, comercio, industrializagao 
e consumo do cafe brasileiro, bem como as transgressoes da presente lei, apli- 
cando as penalidades cabiveis, na forma da legislagao em vigor. 

7. Defender prego justo para o cafe, nas fontes de produgao e nos portos 
de exportagao, inclusive, quando necessario, mediante compra do produto para 
retirada temporaria dos mercados. 

8. Fiscalizar os pregos das vendas para o exterior e os embarques na expor- 
tagao para efeito de controle cambial, podendo impedir a exportagao dos cafes 
vendidos a pregos que nao correspondam ao valor real da mercadoria, ou que 
nao consultem o interesse nacional. 

9. Cooperar diretamente com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatls- 
tica, na organizagao de estatisticas concernentes a economia cafeeira. 

10. Facilitar, estimular ou organizar e estabelecer sistemas de distribui- 
Cao, vlsando a colocagao mais direta do cafe dos centros de produgao aos de 
consumo, internos ou externos. 

11. Promover acordos bilaterais de troca de cafe por produtos industriali- 
zados necessaries a agricultura, para venda aos cafeicultores, mesmo havendo 
similares nacionais, desde que insuficiente a produgao brasileira ou os pregos 
"te aquisigao sejam vantajosos para a redugao dos custos de produgao e favores- 
sem sensivel ampliagao do mercado consumidor de cafe exterior. 

§ 1.° — Nas sociedades de economia mista que venha o Instituto a consti- 
tuir, para explorar a industrializagao do afe, na forma do que dispoe o item "i" 
do artigo anterior uma quota nunca inferior a 30% do capital inicial, nem como 
dps aumentos que se verificarem posteriormente, sera sempre reservada a exclu- 
siva subscrigao pelos cafeicultores obrigatoriamente eleitores do IBC, vedado a 
estes subscreverem, individualmente, mais de 0,01 do total a eles reservados, 
observado o mesmo criterio para a constituigao, por parte do IBC, de qualquer 
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outra empresa de economia mista, para qualquer finalidade dentro de suas 
atribuiqoes. 

§ 2.° — Alem das atividades e providencias previstas neste artigo, podera 
o Institute Brasileiro do Cafe adotar outras implicitas nas finalidades e diretrizes 
deste e do art. 2.°, inclusive a assistencia financeira aos cafeicultores e suas 
cooperativas. 

§ 3.° — Sao consideradas cooperativas de cafeicultores, para os efeitos desta 
lei, as constituidas de proprietarios, arrendatarios e parceiros, todos obrigatoria- 
mente cafeicultores, bem como as especialmente constituidas por cafeicultores, 
para comercio, exportaqao, beneficiamonto, armazenamento, transporte e indus- 
trializaqao do cafe. 

§ 4.° — Os cafes de cooperativas nao estao sujeitos as limltagoes do conti- 
genciamento da exportagao existentes ou que vierem a ser estabelecidos, respeita- 
das apenas as exigencias quanto a tipo e ou bebldas que vierem a ser fixadas, bem 
como a prova de venda no Exterior e pagamentos dos tributes legalmente 
devidos. 

§ 5.° — fi condigao indispensavel a obtengao de qualsquer beneficios fa- 
cultados pelo IBC que o lavrador de cafe seja eleitor inscrito nos quadros elei- 
torais do Instituto, na forma desta lei. Da mesma forma, as cooperativas nao 
poderao receber auxilios de qualquer especie por parte do Instituto se nao 
contarem em seus quadros ccvn, pelo menos, 50% de membros eleitores do IBC. 

§ 6.° — O IBC podera assumir o controle total ou parcial da exportagao 
brasileira de cafe, sempre que os interesses nacionais o recomendam mediante 
Resolugao da Junta Admlnistrativa do Instituto. 

CAPfTULO II 
Da Administragao 

Art. 4.° — A administragao do IBC ficara a cargo dos seguintes orgaos; 
a) Junta Administrativa (J. Ad.); 
b) Diretoria Executiva. 
Art. 5.° — O drgao supremo da diregao do IBC 6 a Junta Administrativa, 

constituida: 
a) de um delegado especial do Governo Federal, que a preside com voto deli- 

berativo e de qualidade; 
b) de representantes da lavoura cafeeira eleitos nos termos do artigo seguinte: 
c) de cinco representantes do comercio de cafe, um de cada uma das pragas 

de Santos, Rio de Janeiro, Paranagua e Vitdria, e o ultimo em conjunto das 
demais pragas; 

d) de um representante de cada um dos governos dos Estados de Sao Paulo, 
Minas Gerais, Parana, Rio de Janeiro e Espirito Santo, e de dois representantes 
designados em conjunto pelos Estados de Pernambuco, Bahia, Goias, Santa Ca- 
tanna e Mato Grosso, nao podendo esses representantes ter vinculo de qualquer 
natureza com as atividades cafeeiras referentes a comercializagao ou industriali- 
zagao, direta ou indiretamente por si, seus prepostos ou parentes atd o terceiro 
grau, inclusive. 

Paragrafo unico. Cada representante referido neste artigo tera direito a um 
voto nas deliberagoes da J. Ad. 

Art. 6.° — Para constituir a representagao da lavoura na Junta Adminis- 
trativa, conforme estabelecido no artigo anterior, letra b, os Estados produtores 
de cafd terao um representante para cada milhao de sacas de produgao exportti- 
vel, atd o m&dmo de 10 representagoes por Estado. 

§ I-0 — Para efeito do disposto neste artigo o Ministro da Fazenda decla- 
rara, ate novena dias antes das eleigoes, o numero de representantes cafeicul- 
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tores de cada Estado, com base na produgao exportavel media dos liltimos cinco 
anos agricolas. 

§ 2.° — Os Estados com menos de 200 .000 sacas de produgao anual expor- 
tavel, apurada na forma do disposto no paragrafo anterior, nao terao represen- 
tantes cafeicultores na Junta Administrativa. 

Art. 7.°. — .Os lavradores do cafe, membros da Junta Administrativa serao 
eleitos pelos cafeicultores inscritos eleitores do Institute, mediante previo alista- 
mento eleitoral, aberto em carater permanente, com excegao apenas dos periodos 
que vai de 90 dias antes da data das eleigoes atd 90 dias depois delas. 

8 I-0 — A eleiQao sera realizada na 2.a quinzena de Janeiro e a posse dos 
eleitos se verificara na primeira reuniao ordinaria da Junta Administrativa, no 
mes de abril. 

§ 2.° — A forma do alistamento do registro de chapas e da elei^ao dos repre- 
sentantes cafeicultores sera estabelecida em regulamento a ser baixado pela 
Junta Administrativa, em reuniao extraordinaria especial, convocada para 15 
dias depois da vigencia desta lei, respeitados os seguintes principios: 

a) so podera alistar-se o cafeicultor que prove, atraves de certidao do ca- 
dastre da coletoria federal ou estadual, explorar, por conta propria lavoura de 
cafe, de, no minimo 5.000 (cinco mil) pes; 

b) nos condominios, votarao os condominos cada qual como um eleitor, desde 
que sua participagao no condominio seja igual ou superior ao limite previsto na 
letra anterior. Nao o sendo, escolherao entre si os eleitores pelo mimero que 
couber; 

c) s6 6 permitido o alistamento por um Estado apenas; 
d) nao e permitido o voto por correspondencia; 
e) salvo no caso do item seguinte, nao e admitido o voto por procuraqao; 
f) no caso de entidades comerciais que explorem a cultura de cafe, votara 

seu representante legal. O alistamento sera feito em nome da firma, vedado aos 
sdcios dela o alistamento, salvo se a lavoura que possuirem nao integrar, por 
qualquer forma, o acervo da firma; 

g) o alistamento constitui ato voluntario do cafeicultor e se processard 
perante o orgao do IBC existente na localidade, perante as Associaqoes Rurais, 
na falta deste, ou perante a Prefeitura, inexistindo ambos. Em qualquer caso, o 
requerimento de inscrig:ao, devidamente documentado, sera remetido ao Escri- 
torio Estadual do IBC, que organizara o quadro eleitoral do Estado, com os 
pedldos deferidos; 

h) os titulos eleitorais so poderao ser entregues aos proprios eleitores, poden- 
do o IBC delegar as Associaqoes Rurais e Cooperativas de Cafeicultores, e, 
somente na falta destas, as Prefeituras tern poderes para efetuar a entrega, sempre 
que no municipio nao houver representaqao do IBC ou de qualquer de seus 
orgaos; 

i) o mandato dos representantes da lavoura cafeeira na Junta Administra- 
tiva sera de dois anos, permitida a reeleiqao; 

f) nao podem ser candidates os cafeicultores estrangeiros ou os que estejam 
vinculados a indiistria ou ao comercio de cafe, direta ou indiretamente, por si, 
seus prepostos ou parentes, ate o terceiro grau inclusive. 

k) a cada grupo de ate 300 (trezentos) eleitores correspondera uma mesa 
receptora de votos, localizada o mais prdximo possivel do centro geogrdfico da 
area ocupada pelas respectivas propriedades, havendo pelo menos uma mesa 
receptora em cada municipio; 

1) para a constituiqao das mesas receptoras, o IBC utilizara seus funcio- 
narios, e, na falta ou insuficiencia destes, dos servidores da justiqa eleitoral do 
Estado, mediante prdvia solicitaqao aos respectivos titulares, pelo funciondrio do 
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IBC encarregado de superintender as eleigoes para a Junta Administrativa no 
Estado; 

m). o voto sera direto e secreto podendo o cafeicultor votar em qualquer 
mesa eleitoral do Estado pelo qual tenha feito a qualificagao, depositado o titulo 
respective em sobrecarta maior, que contera tambem a do voto, sempre que 
votar fora da segao em que estiver inscrito; 

n) a cada mesa receptora correspondera sempre uma segao; 

o) soraente entidade de ambito estadual, de exclusiva representagao de ca- 
feicultores, poderao registrar candidates a Junta Administrativa, salvo nos 
Estados onde elas nao existirem ou tiverem menos de um ano de funcionamento 
regular, hipotese em que essa faculdade sera outorgada a entidade, tambem de 
ambito estadual, de representagao de agricultores em geral. Se nenhuma delas 
usar dessa faculdade, o registro podera ser requerido por grupo de 100 eleitores 
ate o limite maximo de tres chapas por Estado, podendo, tambem, ser regis- 
trada chapa por grupo de, no minimo, 500 eleitores, no caso de as entidades 
referidas apresentarem chapas. Neste ultimo caso so podera ser registrada uma 
chapa, alem das registradas pelas entidades de classe aludidas; 

P) cada chapa constara de tantos nomes quantos sejam os lugares a preen- 
cher, em dobro; 

q) a eleigao se fara segundo o criterio majoritario, considerados eleitos, com 
mandate efetivo, os mais votados em todas as chapas, ate o mimero de vagas 
a preencher, ficando como suplentes os seguintes mais votados, ate completar 
numero identico ao de titulares; 

r) trinta dias antes da eleigao serao publicadas, por edital, no orgao oficial 
do Estado e nos jornais de maior circulagao as chapas registradas pelo IBC, 
bem como a relagao dos eleitores inscritos, com os numeros dos respectivos titu- 
los, assinando-se o prazo de 15 dias para a impugnagao, fundamentada, quanto 
a inscrigao de eleitores; 

s) o prazo para registro de chapas se encerrara 60 dias antes das eleigoes, 
correndo o prazo de 10 dias, a contar do encerramento, para recebimento das 
impugnagoes, que serao resolvidas pela Junta Administrativa, para isso con- 
vocadas especialmente, que decidira em outros 10 dias; 

t) os candidatos, bem como as entidades de classe que tenham registrado 
chapas, poderao designar ate dois fiscais junto as mesas receptoras; 

u) as cedulas poderao conter um ou mais nomes dentre os candidatos regis- 
trados, ate o maximo de representantes efetivos fixados para o respectivo 
Estado; 

v) a apuragao, que sera publica, processar-se-a logo apos terminada a 
votagao, lavrando-se ata circunstanciada de todas as ocorrencias, a qual sera 
remetida ao Escritdrio Estadual do IBC, para posterior remessa a sede da autar- 
quia, enderegada a presidencia da diretoria; 

w) da proclamagao dos eleitos cabera recurso, sem efeito suspensive, para a 
Junta Administrativa do IBC, que deliberara imediatamente sobre o caso, con- 
vocada extraordinariamente para isso, dentro de oito dias da chegada do recur- 
so a sua secretaria, se estiver em recesso; 

x) das decisoes da Junta Administrativa, em materia eleitoral de que trata 
esta lei, nao cabem recursos administrativos; 

z) nos casos omissos, aplicar-se-a, no que couber, o Cddigo Eleitoral. 

Art. 8.° — Os representantes do comercio do cafe e seus suplentes respecti- 
vos, bem como os mandataries dos governos estaduais, serao escolhidos na forma 
de regulamento a ser baixado pela Junta Administrativa, na mesma reuniao a 
que se refere o paragrafo unico do artigo anterior pressupostos: 
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a) toda entidade de representagao dos comerciantes de cafe, devidamente 
constituida, contando mais de um ano de funcionamento regular, podera partici- 
par da reuniao a ser realizada em cada praga para indicagao de seu represen- 
tante e respective suplente, a qual devera ocorrer dentro em trinta dias, a contar 
da publicagao do edital, de convocagao, subscrito pelo chefe do Escritorio Es- 
tadal do IBC, publicagao essa que devera ser feita ate sessenta dias antes da 
eleigao dos representantes cafeicultores. Se o chefe do Escritorio Estadual do 
IBC nao fizer a convocagao dentro do prazo acima, cabera ao presidente da enti- 
dade mais antiga da praga, ou ao seu substitute legal, faze-lo, nos dez dias 
seguintes; 

b) nas pragas onde houver mais de uma entidade representativa da classe, 
na forma do artigo anterior, a reuniao serao credenciados tres membros de cada; 

c) nas pragas onde haja apenas uma entidade de classe, a escolha do repre- 
sentante e seu suplente sera feita em assembleia geral extraordinaria, convocada 
especialmente para esse fkn; 

d) nas pragas onde nao haja entidades a que se refere o item a, ou quando 
nenhuma das entidades existentes usar do direito que Ihe assiste a indicagao 
podera ser feita por um grupo de 20 comerciantes de cafe, no minimo dentro 
do decenio seguinte ao termino do prazo estabelecido no item a deste artigo; 

e) a indicagao a que se refere o item anterior sera feita por escrito, atraves 
de oficio ao Ministro da Pazenda, devendo ser reconhecidas as firmas dos 
subscri tores; 

f) na hlpotese de mais de um grupo de comerciantes de cafe, na forma do 
que dispoe o item d, fazer indicagoes diferentes, prevalecera aquela que contar 
com maior numero de assinaturas; sendo igual esse niimero o maior tempo de 
atividades ininterruptas no comercio de cafe, contado em meses e dias, na praga 
por onde concorrem, decidira a escolha dos nomes; se ainda coincidente, a idade 
apontara o escolhido; havendo ainda empate, o sorteio decidira; 

g) das reunioes das entidades, a que se referem os itens a, b e c, se lavrard 
ata circunstanciada, extraindo-se duas copias autenticadas, enviadas, respectiva- 
mente, ao Ministro da Fazenda e a Junta Administrativa; 

h) no mesmo prazo estabelecido no item a, os Governos dos Estados de Sao 
Paulo, Minas Gerais, Parana, Rio de Janeiro e Espirito Santo, indicarao seu 
representante e respective suplente, por oficio dirigido ao Ministro da Fazenda; 

i) apds entendimento previo dentro do prazo estabelecido no item a deste 
artigo, os Governos dos Estados de Pernambuco, Santa Catarina, Mato Grosso, 
Goias e Bahia indicarao, em con junto, por oficio dirigido ao Ministro da Fa- 
zenda, seus representantes e respectivos suplentes, na forma do disposto no 
art. 5.°, letra d; para indicagao de seu representante e respective suplente, a qual 
devera ocorrer dentro em trinta dias a contar da publicagao do edital de con- 
vocagao, subscrito pelo chefe do Escritorio Estadual do IBC publicagao essa que 
devera ser feita ate sessenta dias antes da eleigao dos representantes cafeicul- 
tores. Se o chefe do Escritorio Estadual do IBC nao fizer a convocagao dentro 
do prazo acima, cabera ao presidente da entidade mais antiga da praga, ou 
ao seu substitute legal, faze-lo, nos dez dias seguintes; 

j) a indicagao dos representantes e respectivos suplentes, quer do comercio 
de cafd, quer dos governos estaduais, so podera recair em cidadaos brasileiros 
natos. 

Art. 9.° — O presidente da Junta Administrativa sera de livre nomeagao 
do Presidente da Repiiblica, demissivel ad nutum, e os demais membros e res- 
pectivos suplentes serao investidos em seus cargos mediante nomeagao do Pre- 
sidente da Repiiblica. 

Art. 10 — O mandate dos membros da Junta Administrativa sera de dois anos. 

Art. 11 — A Junta Administrativa, para desempenho de suas fungoes reu- 
nir-se-a em sua sede, ordinariamente, independente de convocagao, no primeiro 
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dia util da segunda quinzena de abril e da segunda quinzena de outubro, e, ex- 
traordinariamente, quando convocada pelo seu presidente, ou pela maiona de 
seus membros, ou, ainda, pela Diretoria do IBC. 

§ 1.° — As sessoes ordinarias durarao ate dez dias, podendo ser prorrogadas 
somente no caso de assim o resolverem, no minimo, dois terqos dos membros 
presentes. 

§ 2.° — As convocaqoes extraordinarias. que nao poderao exceder o prazo das 
ordinarias far-se-ao com antecipaqao de 15 dias, mediante convite direto e no- 
minal aos membros da Junta Administrativa, alem de publicaqao pela imprensa. 

§ 3.° — Nas faltas ou impedimentos ao delegado especial do Govemo Fe- 
deral, sera nomeado substitute pelo Presidente da Republica. 

§ 4.° — As deliberaqoes da Junta Administrativa serao tomadas por maioria 
de votos de seus membros presentes, e constarao sempre de ata lavrada em livro 
prdprio, nao podendo, entretanto, decidir, sem a presenqa de, pelo menos, um 
terqo dos membros no plenario. 

§ 5.° — O suplente substitui transitoriamentc o representante em suas faltas 
ou impedimentos, definitivamente, no caso de remincia, perda de mandato com 
falecimento. 

Art. 12 — As deliberacoes da Junta Administrativa que o delegado especial 
do Govemo Federal julgar contrarias as diretrizes da politica economica do 
cafe, estabelecidas nos arts. 2.° e 3.° desta lei, serao submetidas, com funda- 
mentada exposiqao, e por intermedio do Ministro do Comercio e Indiistria a 
apreciaqao do Presidente da Republica, dentro em dez dias uteis, contados da 
data em que tiverem sldo tomadas. 

Paragrafo unico — Considerar-se-ao aprovadas tais deliberaqoes se, decor- 
ridos dez dias do seu recebimento pelo Ministro, sobre elas nao se pronunclar o 
Governo, em despacho, para mante-la, no todo ou em parte, ou suscitar a respec- 
tiva reconsideraqao pela Junta Administrativa. 

Art. 13 — A Junta Administrativa compete: 
a) elaborar seu regimento intemo; 
b) baixar o orqamento anual do IBC incluindo nele, obrlgatoriamente, as 

importancias que julgar necessarias ao atendimento do disposto nas letras a, 
b e c do art. 2.° e no n.0 1, do art. 3.°, desta lei; 

c) fiscallzar a execuqao do orqamento, tomar as contas do exercicio anterior, 
deliberando concluslvamente sobre elas; 

d) apreciar o relatbrio anual da Diretoria o qual contera explicita demons- 
traqao das contas e dos atos praticados; 

e) expedir os regulamentos de competencia do IGC, necessdrios a conse- 
cuqao das diretrizes e atribuicoes constantes dos arts. 2° e 3.° desta lei, e deter- 
minar as medidas financeiras que se tornarem necessarias; 

f) apreciar as estastisticas da produgao que Ihe sejam propostas pela Dire- 
toria, discutindo-as e firmando pontos de vista; 

e) crlar e extlnguir cargos e funqoes fixar os respectivos vencimentos e 
gratificaqoes. 

Paragrafo unico — As medidas de amparo adotadas serao extensivas a 
todos os Estados produtores, em identicas clrcunstancias. 

Art. 1.° — Os membros da Junta Administrativa terao um subsidlo que 
constara dos orqamentos anuais, arbitrado pelo Ministro da Fazenda. 

Art. 15 — O IBC tera uma diretoria executlva, constituida de cinco (5) mem- 
bros, sendo que tres, no minimo serao obrigatoriamente exclusivamente lavra- 
dores de cafe, todos de nomeaqao do Presidente da Republica. 
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§ I.0 — Os dlretores cafeicultores serao nomeados pelo Presidente da Repii- 
blica, mediante indicagao dos representantes da cafeicultura na Junta Admi- 
nistrativa. 

§ 2.° — O Presidente da Republica designara um dos Dire tores cafeiculto- 
res para presidente da Diretoria. 

§ 3.° — Sao incompativeis para o cargo de membro da Diretoria as pessoas 
interessadas no comercio do cafe, na armazenagem ou na industriallzagao do 
produto, direta ou indiretamente, por si, seus prepostos ou parentes, ate o 
terceiro grau, inclusive. 

Art. 16 — Compete a Diretoria: 
1. A fiel observancia e a execuQao integral das deliberacoes da Junta Admi- 

nistrativa. 
2. A superintendencia e o controle imediato das deliberacoes da Junta 

3. A elaboracao anual da proposta do orcamento da despesa dos services 
relatives a administracao do IBC. 

4. A organizacao do regulamento do psssoal do IBC. 
5. Convooacao extraordinaria da Junta Administrativa do IBC. 
6. A elaboracao do orcamento do custo da producao nas diversas regioes 

economicas. 
7. A promocao de entendimentos com os est^elecimentos bancdrios oficiais 

sobre o financiamento da producao cafeeira, conseftando sempre que possivel, os 
pontos de vista relatives a politica financeira do cafe. 

Art. 17 — A remuneracao da Diretoria sera fixada pelo Ministro do Comer- 
cio e Indiistria. 

Art. 18 — Ao Presidente da Diretoria compete; 
a) representar o IBC, ativa e passivamente, em juizo ou em suas relacoes 

com tercelros; 
b) efetivar as medidas administrativas devidamente aprovadas; 
c) assinar, com qualquer dos Direttores Cafeicultores, contratos que impor- 

fcem na alienacao de bens de propriedade do IBC ou constituicao de onus reais 
sobre os mesmos, previamente autorizados pela Junta Administrativa, bem como 
outorgar procuracoes; 

d) assinar, com qualquer dos outros diretores cafeicultores, cheques, ordens 
de pagamento e demais papeis relatives as despesas do IBC. 

e) presldir as reunioes da Diretoria com voto deliberado e de qualidade, e 
convoca-la em carater extraordindrio. 

f) nomear e promover os servidores do IBC, de acordo com o quadro criado 
pela Junta Administrativa, punir e demitir esses servidores, bem asslm os do 
quadro efetivo como os da Tabela Numerica Suplementar, criada pela Lei 
n.0 1.779, de 22 de dezembro de 1952, e que fica mantida por esta lei na forma 
que o regulamento estabelece e mediante inqudrito administrativo; conceder 
ferlas, remocoes, licengas e abonos de faltas; 

g) Despachar todo o expediente do IBC. 
h) Convocar extraordinariamente a Junta Administrativa. 

CAP1TULO in 

Do pessoal 

Art. 19 — O quadro do pessoal do IBC constara de uma Parte Permanente 
(PP), uma Parte Suplementar (PS) e uma Tabela Numerica Suplementar (TNS). 
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§ 1.° — Integra a Parte Permanente os funcionarios admitidos por concur- 
so de titulo se provas, apos dois anos de efetivo exercicio; os ex-servidores do 
extinto D.N.C., aproveitados no quadro efetivo do Instituto, na forma estabele- 
cida ao artigo 16 da Lei n.0 1.779, de 22-12-52. 

§ 2.° — Integram a Parte Suplementar os servidores admitidos em carater 
temporario e os interinos que, nomeados para cargos da Parte Permanente, 
contem menos de cinco anos de efetivo exercicio a data desta lei. 

§ 3.° — Fazem parte da Tabela Numerica Suplementar os ex-servidores do 
extinto D.N.C. que, a data desta lei, ainda nao tiveram sido aproveitados no 
quadro efetivo de que trata o artigo 16 da Lei n.0 1.779, de 22-12-52, mantido 
para aqueles ex-servidores do DNC o direito ao aproveitamento na Parte Perma- 
nente do Quadro do Pessoal criado por esta lei, na forma do § 1.° deste artigo. 

§ 4.° — A Tabela Numerica Suplementar se extinguira pelo aproveitamento 
de seus componentes na Parte Permanente do Quadro do Pessoal. 

§ 5.° — Em qualquer caso, em igualdade de condigoes, e assegurado o direito 
de preferencia aos componentes da Tabela Numerica Suplementar. 

§ 6.° — Respeitado o disposto nos paragrafos 3°, 4.° e 5.° deste artigo, os 
lugares que se vagarem ou resultarem de ampliagoes da Parte Permanente do 
Quadro do Pessoal serao preenchidos mediante concurso de titulos e provas, 
excegao feita apenas para os cargos essencialmente tecnicos, cujo preenchi- 
mento se fara por essa ou outra forma, a juizo da Diretoria do IBC. 

Art. 20 — O tempo de servigo prestado ao antigo DNC, inclusive em sua 
fase de liquidagao, e computado pelo IBC, para todos os efeitos de direito. 

Art. 21 — Os servidores do IBC, com 70 e mais anos de idade, e os que forem 
considerados invalidos para o exercicio da fungao, serao aposentados pelo IBC, 
de conformidade com o que estabelece o Estatuto dos Funcionarios Publicos 
Civis da Uniao. 

§ 1.° — Continuam a cargo do Instituto Brasileiro do Cafe as aposentadorias 
concedidas pelo extinto Departamento Nacional do Cafe. 

§ 2.° — Os proventos da aposentadoria a que se refere este artigo serao 
revistcs nos termos do art. 193 da Constituigao Federal. 

§ 3.° — No que couber, e apllcavel aos funcionarios e servidores do Instituto 
Brasileiro do Cafe o Estatuto dos Funcionarios Publicos Civis da Uniao. 

§ 4.° — As contribuigoes dos funcionarios e servidores do IBC para o IPASE 
serao calculadas nas mesmas bases estabelecidas para os funcionarios publicos 
civis da Uniao, ficando-lhe asseguradas todas as vantagens e direitos de que 
gozam estes ultimos. 

CAPITULO IV 
Do patrimdnio 

Art. 23 — O patrimonio do IBC e constituido pelo acervo do extinto DNC, 
incluidos os seus haveres, direitos, obrigagoes e agoes, bases moveis e imoveis, 
documentos e papeis de seu arquivo, entregues ou por entregar; pelos moveis, 
imoveis e semoventes que, por qualquer titulo, tiver adquirido ou vier a adquirir, 
pelo cafe que, por qualquer forma ou motivo, possuir ou vier a comprar; e pelas 
rendas que vier a obter oriundas das atividades que nao Ihe sejam defesas por 
lei. 

Art. 24 — Todas as importancias em dinheiro, pertencentes ao IBC, serao 
obrigatoriamente depositadas em conta corrente em seu nome, no Banco do 
Brasil, sendo destinadas, com ressalva das que sejam necessarias ao custeio das 
despesas gerais de administragao, ao financiamento das medidas aprovadas 
pela Junta Administrativa, na execugao do programa do IBC. 

Paragrafo unico — O IBC podera contratar com o Banco do Brasil S.A. a 
aplicagao desses recursos mediante participagao no resultado das operagoes, ou 
comissoes previamente acordadas sobre o montante delas. 
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Art. 25 — Os armazens de propriedade do IBC poderao ser organizados como 
armazens gerais, aproveitados como reguladores e, em qualquer dos casos, cedi- 
dos ou arrendados a Cooperativas de Cafeicultores, podendo ser adotado o 
mesmo criterio quanto aos moveis atualmente ocupados por usinas de cafe e 
outros que sirvam para o mesmo fim, bem como a maquinaria neles existentes, 
sempre por deliberagao da Junta Administrativa do IBC. 

Art. 26 — A alienagao de bens do IBC, de valor superior a Cr$ 10,000,00 (dez 
mil cruzeiros) so podera ser feita mediante concorrencia da Junta Adminis- 
trativa, para cada caso particular. 

CAPITULO V 

Da taxa 
Art. 27 — Para custeio dos servigos a seu cargo e atribuigoes que Ihe compe- 

tem, inclusive despesas de propaganda e outros encargos que venham a ser 
criados, o IBC contara, alem da renda de seu patrimonio, com o produto de 
uma taxa a ser fixada pela Junta Administrativa do IBC, em valor nao inferior 
a Cr$ 50,00 (cinqiienta cruzeiros) nem superior a Cr$ 100,00 (cem cruz-siros) por 
saca beneficiada de 60 quilos de cafe, e que sera arrecadada na conformidade 
das instrugoes que baixar sua Diretoria. 

Paragrafo unico — Nenhuma licenga para exportagao de cafe ou venda para 
o consumo interno, em qualquer ponto do Pais, sera autorizada pela autoridade 
competente sem que Ihe seja exibida a prova do pagamento dessa taxa. 

CAPITULO VI 

Das disposigoes gerais e transitdrias 

Art. 28 — Para os fins da presente lei, o IBC podera instalar e manter escri- 
torios e delegados seus nas Capitals dos Estados, nos portos de exportagao, no 
interior das zonas produtoras e no Exterior. 

Paragrafo unico — Nos locals onde nao existam servigos organizados pelo 
IBC, podera este transferir, mediante acordo, parte de suas fungoes executivas 
aos Governos Estaduais ou Instituigoes Cafeeiras capazes de a seu juizo, exe- 
cuta-las. 

Art. 29 — Os representantes do Brasil nos orgaos ligados a economia cafeei- 
ra no estrangeiro, alnda que sem fungao diplomatica, serao nomeados pelo 
President© da Republica mediante indicagao, em lista triplice, pela Junta Admi- 
nistrativa. 

Art. 30 — Os representantes do Brasil, a que se refere o artigo anterior, 
remeterao mensalmente ao IBC, para a devida apreciagao relatdrios, e, se for o 
caso, balancetes mensais da receita e despesa, devendo, outrossim, comparecer 
perante a Junta Administrativa, pelo menos uma vez em cada ano ou sempre 
que se fizer necessario, a fim de apresentar relatorio escrito ou verbal sobre as 
atividades dos orgaos a seu cargo. 

Art. 31 — Sao extensivos ao Institute Brasileiro do Cafe os privilegios da 
Pazenda Publica, quando ao uso das agoes especiais, prazos e regimes de custas 
correndo os processos de seu interesse perante o Juizo dos Feitos da Fazenda. 

Art. 32 — No caso de extingao ao IBC, o acervo existente tera a destinagao 
que for estabelecida pelas entidades representativas da lavoura cafeeira, as 
quals, para esse fim serao convocadas na propria lei que extinguir o Instituto. 

Art. 33 — Revogadas as disposigoes em contrario, e, expressamente, o Decre- 
to n.0 9.784, de 6 de setembro de 1946, o Decreto-lei n.0 9.272, de 22 de maio de 
1946, mantida a revogagao do Decreto n.o 6.213, de 22 de janeiro de 1944, e revo- 
8ada a Lei n.0 1.779, de 2 de dezembro de 1952, esta lei entrara em vigor na 
data da publicagao. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votacao as emendas. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram conservar-se sentados (Pausa). 
Aprovadas. 
Sao as seguintes 

EMENDA 2-CE 

No artigo 27, onde se le: 
"a ser fixada pela Junta Administrativa do IBC, em valor nao inferior a 

Cr$ 50,00 (cinqiienta cruzeiros) nem superior a Cr$ 100,00 (cam cruzeiros)". 
Leia-se: 
"a ser fixada pela Junta Administrativa do IBC, em valor nao inferior a 

Cr$ 25,00 (vinte e cinco cruzeiros), nem superior a Cr§ 50,00 (cinqiienta cruzei- 
ros) ". 

EMENDA N.0 3-CSPC 

De-se ao Capitulo III do Projeto a seguinte redacao: 

CAP1TULO III 
Do Pessoal 

Art. 19 — O Quadro do Pessoal do IBC sera organizado nos termos da estru- 
tura administrativa ditada pela Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960. 

Art. 20 — O tempo de service prestado ao antigo DNC, inclusive em sua 
fase de liquidacao, sera computado para os efeitos de direito. 

Art. 21 — O regime juridico do pessoal do IBC sera regulado, no que couber, 
peia Lei nP 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Art. 22 — As apossntadorias concedidas pelo extinto Departamento Nacio- 
nal do Cafe continuam a cargo do Instituto Brasileiro do Cafe. 

Art. 23 — As contribuicoes dos funcionarios e servidores do IBC para o 
IPASE serao calculadas nas mesmas bases estabelecidas para os funcionarios 
publicos civis da Uniao, ficando-lhes asseguradas as vantagens e direitos de 
que gozam estes ultimos. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A materia vai a Comissao de Reda- 
cao. 

Item 2 
Discussao unica do Projeto de Resolugao nP 47, de 1861, de autoria 

da Comissao Diretora, que autoriza o Oficial Legislativo, PL-7, do Qua- 
dro da Secretaria do Senado Federal, Joao Baptista Castejon Branco, a 
integrar, sem onus para o Senado, a Delegagao do Brasil a XVI Assem- 
bleia Geral das Naqoes Unidas. 

Em discussao. 
Nao havendo quern faca uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votacao o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
E o seguinte 

PROJETO DE RESOLUgAO NP 47, DE 1961 
Concede licenca ao Oficial Legislativo, Joao Baptista Castejon 

Branco, para integrar a Delegacao do Brasil a XVI Assembleia Geral 
das Nacoes Unidas. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo unico — Pica o Oficial Legislativo, PL-7, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Joao Baptista Castejon Branco, autorizado, nos termos dos 
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artigos 300, item I, e 361 da Resolugao n.0 6, de I960, a integrar sem onus para 
o Senado, a Delegagao do Brasil a XVI Assembleia Geral das Nagoes Unidas. 

O PRESIDENTE (Moura Andrade) — A materia vai a Comissao Diretora, 
para redagao final. 

Item 3 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 65, de 1961, n.0 3.600, 
de 1957 na Camara, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Minis- 
terio da Saude, d credito especial de Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhoes de 
cruzeiros) para prosseguimento das obras do hospital Matogrossense do 
Penfigo, com sede em Campo Grande, Estado de Mato Grosso, tendo 
Pareceres favoraveis sob n.0s 550 e 551, de 1961, das Comissoes de Saude 
Publica e de Finangas. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao. (Pausa.) 
Vai ser lida emenda do nobre Senador Benedito Valladares. 
fi lida e apoiada a seguinte 

EMENDA N.0 1 
1) Acrescente-se, em seguida ao art. 1°: 
Art. 2.° — £ concedido igual auxflio ao Hospital de Penfigo de Uberaba, 

Minas Gerais, para ampliagao de suas instalagoes. 
2) No art. 2.°, que passara a ser o 3.°, onde se diz Cr$ 4.000.000,00 (quatro 

milhoes de cruzeiros). Diga-se Cr$ 8,000.000,00 (oito milhoes de cruzeiros). 
3) Art. 3.° (que passara a ser o 4.°) 
Onde se diz: 
"A entidade beneficiaria prestara contas do auxilio recebido..." 
Diga-se: 
"As entidades beneficiarias prestarao contas dos auxilios recebidos..." 

Justificagao 
Na oportunidade em que se vai auxiliar o Hospital Matogrossense do Penfi- 

go e justo que tamb§m o poder piiblico volte as suas vistas para outra institul- 
gao que vem exercendo a custa das maiores dificuldades, missao igual, aten- 
dendo a vasta regiao dos Estados de Minas e Goias — O Hospital do Penfigo 
de Uberaba. 

Sala das Sessoes, 27 de setembro de 1961. — Benedito Valladares. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao o projeto com a 

emenda. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
A materia vai as Comissoes de Constituigao e Justiga, de Saude Publica e 

de Finangas. 

Esgotada a materia da ordem do dia. 
Em votagao o Requerlmento n.0 378, anteriormente lido, de urgencia para 

o Projeto de Lei da Camara n.0 92, de 1961. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto sera incluido na ordem do dia da terceira sessao ordinaria que se 

•^eguir a presente (Pausa.) 
Em discussao o Requerlmento n.0 379, tambem ja lido, de inclusao, em 

Ordem do Dia do Projeto de Lei da Camara n.0 77, de 1961. 
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Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votacao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer senta- 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. (Pausa.) 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, orador inscrito para esta 

oportunidade. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejo, neste ins- 

tante, tecer alguns comentarios de ordem politica. O primeiro e sobre a recente 
visita do Presidente Joao Goulart ao Estado da Guanabara, e a calorosa recepgao 
quelhe foi dispensada por expressivas figuras da Politica, Militares, drgaos sin- 
dicais e organizagdes estudantis. 

E verdade. Sr. Presidente, que nao se encontrava no aeroporto o Governador 
do Estado da Guanabara. Os jomais, entretanto, esclarecem que S. Ex.a, quando 
foi feita a comunicagao pelo Ministro San Thiago, ja se encontrava em viagem 
de inspegao e que, por outro lado nao fora um ato inamistoso, porque a tempo 
nao tinha sido avisado. O Governador Carlos Lacerda, porem, tambem nao recebeu 
o Presidente Frondizzi e para isso houve comunicagao. 

Entretanto, nao e este fato que me traz a tribuna. De passagem, apenas fago 
o reparo, porque por maiores qup fossem as divergencias com o Presidente, o 
Sr. Carlos Lacerda deveria naquele instante, na condigao de Governador, receber 
o Chefe da Nagao, ate por causa do Protocolo. 

Mas deixarei de parte esse episddio e entrarei no assunto que me trouxe a 
tribuna. 

Alguns jomais comentaram que o Presidente Joao Goulart estaria em diver- 
gencia com o Primeiro Ministro, Sr. Tancredo Neves, o que nao corresponde a 
verdade. 

Sr. Presidente, a realidade e que o Sr. Presidente da Republica mantem as 
melhores relagoes, nao sd de estima pessoal como de ordem politica, com o 
Sr. Primeiro Ministro, nao havendo, nem de longe, qualquer possibilidade de 
estremecimento. 

Ha outro fato, Sr. Presidente, digno de comentarios, ainda com referencia 
ao Gabinete. E que, ainda ha pouco, o Presidente Joao Goulart, quando se en- 
contrava no Rio de Janeiro, recebia a visita do Cardeal Dom Jaime de Barros 
Camara. Nesse encontro realizado no Palacio das Laranjeiras, o Cardeal, ao ser 
interpelado pela imprensa, declarou que jamais tivera um encontro com tanto 
acerto de pontos de vista de Sua Eminencia como o que se verificara com o 
Sr. Presidente da Republica. 

Essas declaragoes desfazem a impressao daqueles que ainda acreditavam haver 
por parte do Sr. Presidente da Republica qualquer ligagao, ainda que longinqua, 
com elementos comunistas. 

Alias, Sr. Presidente, nos outros, que conhecemos o Sr. Joao Goulart, nunca 
tivemos duvida quanto a isso. O temperamento, a nobreza de sentimentos e as 
convicgoes democraticas de S. Ex.a nao Ihe permitiriam aliar-se aos que adotam 
o credo comunista. A maior prova deu-a S. Ex.a nesse encontro com o Cardeal 
Dom Jayme Camara. 

A outra declaragao e a de que o Gabinete e o Presidente estao no firme 
propdsito de nao pennitir maior ascensao do custo de vida. Por isso mesmo, 
ha por parte do Ministro do Trabalho a intengao de, alem da contengao da alta 
do custo de vida, levar a efeito o congelamento dos pregos. Isso, merce de muitas 
circunstancias e a despeito de encontrar certa reagao dos meios comerciais e 
mesmo industrials, e uma necessidade para o Gabinete que se instala, porque, 
se nao houver o congelamento de pregos assistiremos a absorgao rapida dos novos 
niveis salariais que ja sao prometidos. 
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Devemos reconhecer, os trabalhadores nao mais podem suportar o alto custo 
de vida, com os salaries atuais. 

O Ministro do Trabalho ja tem declarado que tomara providencias no sentido 
de rever os niveis salariais; torna-se necessario, com maior evidencia, que para- 
lelamente promova o congelamento dos pregos. Do contrario, assistiremos nao 
mais de ano em ano, mas de seis em seis meses a alteragao dos niveis salariais. 
fi imperioso a adogao de medida mais radical, capaz de impedir a alta vertiginosa 
do prego dos generos de primeira necessidade, sobretudo os alimenticios. fi ne- 
cessario reorganizar-se a COPAP para que nao continue esse descaso em face 
dos intermediaries que se aproveitam com a exploragao exagerada neste setor 
de abastecimento. 

Sao necessarias medidas energicas para impedir que, amanha, nao somente 
os que percebem saldrios mas ate a classe media se vejam numa contingencia 
terrivel em face dessa elevagao rapida dos pregos dos generos alimenticios, es- 
pecialmente. 

Ao Gabinete compete tragar o planejamento que sera submetido a Camara 
dos Deputados, levando em conta principalmente, nao so este setor que esta su- 
jeito ao Ministdrio do Trabalho mas tambem aquele que esta subordinado ao 
Ministerio da Agricultura, como a Reforma Agraria, como a Lei antitruste, com 
medidas que demonstrem a opiniao publica que o Governo parlamentarista pode, 
com mais eficiencia do que o presidencialista, com a participagao direta do Con- 
gresso Nacional, solucionar os problemas que atualmente afligem o povo. 

For isso, Sr. Presidente, neste instante, expresso minha confianga nao sd no 
Gabinete mas no Sr. Presidente Joao Goulart. O Piano de Governo precisa satis- 
fazer ao povo brasileiro que, durante a crise politico-militar, provou o seu respeito 
a legalidade. L necessario haver confianga nao do Congresso Nacional no Gabi- 
nete, mas do povo brasileiro no parlamentarismo, principalmente na hora de 
incertezas que vivemos. O Gabinete que se empossou recentemente, tem que pro- 
var, de modo cabal, a eficiencia do regime parlamentarista, para assim conquistar 
o respeito do povo brasileiro. 

Esses os comentarios politicos que desejava fazer, deixando registrados os 
meus aplausos ao povo do Estado da Guanabara, pela maneira festiva e carinhosa 
com que recebeu o Sr. Presidente da Republica, cujo direito, legitimo e incon- 
testavel, quase foi embargado por elementos das Forgas Armadas. 

Foi um prazer para nds, trabalhistas, a demonstragao inequivoca do prestigio 
que desfruta S. Ex.a na antiga Capital da Republica, cujo povo demonstrou, na 
hora da crise, respeito a legalidade e agora confia no Governo recem instaurado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 

Durante o discurso do Senhor Lima Teixeira, o Senhor Novaes Filho se au- 
senta da presidencia, assumindo-a o Senhor Mathias Olympic. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 
Coimbra Bueno. 

Nao esta presente. 
Nao hd mais oradores inscritos. (Pausa.) 
Hoje, as 21 horas e 30 minutos, as duas Casas do Congresso Nacional se 

reunirao em sessao conjunta para apreciagao do veto presidencial ao Projeto de 
Lei que reorganiza o Ministdrio das Relagoes Exteriores e da outras providencias. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, designando para a de 
amanha a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussao unica da redagao final do Projeto de Lei da Camara n.0 85, de 1955 
(n.0 4.222, de 1954, na Casa de origem), que modifica o art. 238 e seus para- 
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grafos (Titulo III, Segao V) e revoga o art. 244 e seus paragrafos, da Consoli- 
dagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.0 5.452, de 1-5-1943 (re- 
dagao oferecida pela Comissao de Redagao em seu Parecer n.0 543, de 1961). 

2 
Discussao unica do Parecer n.0 548, de 1961, da Comissao de Economia, no 

sentido do arquivamento das Mensagens nps 39 e 92, de 1961, do Sr. Presidente 
da Republica, a primeira das quais submeteu ao Senado a escolha do Dr. Vicente 
de Paulo Galliez para membro do Conseiho Nacional de Economia e a segunda 
solicitou fosse a primeira considerada sem efeito. 

3 
Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 20, de 1961, de autoria 

do Sr. Senador Silverio Del Caro, que considera de utilidade publica a Conferencia 
de Sao Vicente de Paulo, de Sao Torquato, Municipio de Vila Velha, Estado do 
Espirito Santo, tendo parecer favoravel, sob n.0 527, de 1961, da Comissao de 
Constituigao e Justiga. 

Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 16 horas e 30 minutos.) 



171.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 28 de setembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E GILBERTO MARINHO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias de As- 
sumpgao — Victorino Freire — Remy Archer — Eugenio Barros — Le6- 
nidas Mello — Mathias Olympio — Fausto Cabral — Femandes Tdvora 
— Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Femandes — Dix- 
Huit Rosado — Joao Arruda — Salviano Leite — Novaes Filho — Jarbas 
Maranhao — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — 
Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — Ary Vianna — Jefferson de Aguiar 
— Arlindo Rodrigues — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gilberto 
Marinho — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro 
Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Lopes da Costa — A16 
Guimaraes — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel Krieger — 
Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE {Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 42 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 

O Sr. 2.0-Secretario precede a leitura da ata da sessao anterior, que 
posta em discussao, e sem debate aprovada. 

O Sr. l.0-Secretario le o seguinte 

EXPEDIENTS 

OF1CIOS 

S n.0, de 26 do mes em curso, do Sr. Chefe do Gabinete Civil da Presidencia 
da Republica, agradecendo a remessa de um dos autdgrafos da Emenda Cons- 
titucional n.0 4; 

N.0 1.544, de 27 do mes em curso, do Sr. l.0-Secretario da Camara dos 
Deputados, encaminhando autdgrafos do seguinte projeto: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 12, DE 1961 

Dispoe sobre a fixagao do subsidio do Presidente da Repiublica, no 
periodo presidencial de 1961 a 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — £ fixado o subsidio do Presidente da Republica, no periodo pre- 

sidencial de 1961 a 1966, em Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) mensais. 

Art. 2.° — O Presidente da Republica percebera, ainda, a importancia de 
Cr$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros) mensais, a titulo de representagao. 

Art. 3.° — Este Decreto Legislative entrara em vigor na data de sua publi- 
cagao, revogadas as disposigoes em contrario. 

(As Comissoes de Constituigao e Justiga e de Finangas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Daniel Krieger. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Senhor Presidente, Senhores Senadores, pre- 
sidencialista fui no passado, presidencialista continuo no presente. As minhas 
convicgoes nasceram ao influxo do partido politico em que ingressei, conduzido 
pelas maos patemas, ainda na puericia e se robusteceram no estudo das insti- 
tuigoes publicas. 

A coexistencia dos tres poderes separados, harmonicos e independentes, sem- 
pre se me afigurou pressuposto indispensavel a existencia do regime republicano. 

A minha crenga no sistema derrogado, entretanto, nao me cerrou os olhos 
nem me embotou a sensibilidade para ver e sentir a realidade brasileira. Em 
verdade, a hipertrofia do Poder Executive, a omissao e complacencia do Poder 
Judiciario e a incompreensao de suas reais finalidades pelo Poder Legislative, 
desviado constantemente de suas rotas pelos temporais da demagogia e pelas 
solicitagoes dos interesses, comprometeram o sistema, fazendo com que ele des- 
figurado por tantas distorgdes, perdesse, no ambiente brasileiro, as virtudes que 
Ihe sao prdprias. As convulsoes sucessivas, os pronunciamentos militares, reite- 
rados desde o advento da Republica, o periddico descarrilamento dos trilhos da 
legalidade, a crise de crescimento com as suas seqiielas, completaram o descredito 
do sistema. 

No desencanto de muitos, na indiferenga de alguns e na predisposigao de 
outros foram langadas as sementes do Govemo de Gabinete. O principal semeador 
era um apdstolo no devotamento, no fervor, na tenacidade e na austeridade da 
prdpria vida. 

O elemento histdrico, — expungido da advertencia de Aurelino Leal e dos 
sorites de Nabuco — aportava ao sistema preconizado um opulento acervo acumu- 
lado em anos de fecunda experiencia. 

Sob a sua egide foram obtidos: a vitdria nas guerras, o progresso na Paz 
e a consolidagao da unidade da Patria. 

No clima estabelecido facil e produtiva foi a agao dos parlamentaristas. 

Os partidos premidos pela predica, ou adotaram nos seus programas o sis- 
tema ressurgido, ou deixaram questao aberta; e os congressistas, em quase sua 
totalidade, formalizaram as suas adesoes subscrevendo a emenda Raul Pilla. Re- 
forma esta, que so nao foi vitoriosa pelo veto oposto pelo Marechal da Espada 
de Ouro, atualmente travestido de condestavel da legalidade. 

A adogao do sistema parlamentar, portanto, foi o fruto da pregagao, o pro- 
duto do convencimento e nao a resultante da coagao militar, como vociferam 
os etemos insatisfeitos. 

O Congresso, que votou o impedimento dos Srs. Carlos Luz e Cafe Filho, 
negou-se a votar o do Sr. Joao Goulart, posto que a solicitagao fosse em todos 
os casos espaldada daquela "maneira delicada de pedir" de que nos fala Jacinto 
Benavente, nos Interesses Criados. 

O Sr. Paulo Fender — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Pois nao. 
O Sr. Paulo Fender — Estou admirando o discurso de V. Ex.a, na forma 

porque esta vasado, mas sinto discordar da referencia ao Marechal Teixeira Lott, 
porque presume que ao falar no Marechal da Espada de Ouro V. Ex.a alude aquele 
ilustre militar. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Vossa Excelencia identificou-o hem. 
O Sr. Paulo Fender — E claro, e porque S. Ex.a merece ser citado pelo nome 

eu o citei, acreditando ter sido apenas lacuna e nao descortesia de V. Ex.a para 
com tao grande figura da Patria. Quero dizer a V. Ex.a que nds nao o consi- 
deramos Condestavel da Legalidade; se a legalidade tem um condestavel este e, 
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no momento, o Presidente do Congresso Nacional, o nobre Senador Moura An- 
drade, que se bateu por essa legalidade. Quanto a alusao de V. Ex.a, de que as 
condigoes pelas quais se julgou o impedimento do Presidente Cafd Filho seriam 
as mesmas com relagao ao impedimento, solicitado, do Presidente Joao Goulart, 
concordo com Vossa Excelencia, aparentemente a contragosto. De fato, naquela 
conjuntura, se evitava o golpe tramado pera impedir a posse dos eleitos pelo 
povo. Na situagao recente queriam evitar o mesmo, isto 6, que o eleito do povo. 
Sr. Joao Goulart, tomasse posse. S6 que os processes sao diferentes quanto a 
insubordinagao, estar no Govemo ou fora dele. De modo que Vossa Excelencia 
nao pode fugir a contradlgao existente no que diz. Era este o aparte que desejava 
dar, valendo-me da generosidade de V. Ex.a 

O SR. DANIEL KRIEGER — Agradego o aparte de V. Ex.a Ficard registrado 
nos Anais desta Casa, que V. Ex.a nao considera o Marechal Teixeira Lott o 
CondesUvel da Legalidade, embora S. Ex.a se revista desse titulo. 

Quanto & alegagao de V. Ex.a, de que naquela epoca se pretendia o golpe, 
nao passa de palavras, de vas palavras que a realidade nao aceita, que nao tern 
visos de verdade. 

O Sr. Pedro Ludovlco — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Com muito prazer. 
O Sr. Pedro Ludovico — Naquela ocasiao, um dos companheiros de Vossa 

Excelencia, de alto gabarito politico e moral, me afirmou que havia o golpe 
contra a posse do Sr. Juscelino Kubitschek, e eu cito seu nome — o Sr. Juracy 
Magalhaes. 

O SR. DANIEL KRIEGER — A realidade desmente a assergao de Vossa Ex- 
celencia e desse meu correligiondrio. Nao se urdem golpes sem prepare, e a rea- 
lidade 6 que nao existia um sd elemento que autorizasse essa conclusao. 

O Sr. Pedro Ludovico — V. Ex.a pode desmentir seu colega de Partido, mas 
nao a mim, porque nao minto. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Eu nao disse que V. Ex.a estava mentindo, mas 
se tivesse necessidade de dize-lo nao vacilaria um sd instante. 

O Sr. Pedro Ludovico — Eu replicaria a V. Ex.a no mesmo torn. 
O SR. DANIEL KRIEGER — A vontade 6 relativa. Nao mente um homem 

que expressa um pensamento entendendo exprimir a realidade. Mas falta esse 
homem &, verdade se o seu pensamento nao d a expressao dessa realidade. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Com muita honra. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Tenho grande admlragao por V. Ex.a e talvez esti- 
ma ainda maior que essa admlragao. Mas quero tambem divergir de V. Ex.a 

neste passo de seu brllhante discurso. Os fatos eram notdrios; a consplragao 
estava a vista de todos, de tal forma que podemos afirmar que naquela fase de 
nossa Hlstdria a consplragao contra a legalidade, contra a posse do Sr. Juscelino 
Kubitschek e do Sr. Joao Goulart estava instalada no proprio Palacio do Oatete. 
Um dos correligiondrios mais ardorosos, combativos e expressivos da Uniao Demo- 
crdtlca, o Sr. Carlos Lacerda pregou, meses sucessivos, o Golpe de Estado, a 
Dltadura, dlzendo que o Brasil, nao podia sobrevlver com a Democracla, de tal 
forma estavara as Instltuigoes apodrecidas. Nao era esta, propriamente, a lln- 
Kuagem de S. Ex.a, mas era o sentido da sua clara, constante e aluclnada prega- 
Qao, de maneira que quem tivesse sensibilidade politlca, que fosse capaz de 
estar atento aos acontecimentos politicos para evitar a subversao e permitlr que 
os fatos vencessem a Idglca, nao podia deixar de sentir que a consplragao estava 
em marcha, que o golpe politico ia ser assestado e que o objetivo visado era 
evitar a posse dos candidates eleitos naquela fase de nossa histdrla. Acredlto, e 
^esejo ressaltar aqui, que V. Ex.a talvez nao tenha sentido isto, porque V. Ex.a 

tern formagao de democracla e os homens que guard am o ideallsmo no espirito 
e no sentlmento, sao animados por esse forte idealismo, e deixam de ver claro 
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quando as coisas sao claras demais. Talvez seja o caso de V. Ex.a que e homem 
de visao democratica, de boa fe e de bons propdsitos; talvez nao visse o que toda 
a Nagao percebia naquele instante. Era o aparte que desejava dar a V. Ex.a. 

1 O Sr. Milton Campos — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Com muito prazer. 
O Sr. Milton Campos — Ja que o assunto vem a baila, sinto-me no dever de 

trazer depoimento no rumo das consideragoes de V. Ex a. Era eu Ptesidente, na 
epoca, da Uniao Democratica Nacional, e nao tive conhecimentq de que se 
preparasse nenhum golpe para evitar a posse do Sr. Juscelino Kubitschek e do 
Sr. Joao Goulart. Sabia que se discutia a legitimidade das elei<;6es e que se pre- 
tendia, ainda, apresentar recurso ao Judiciario, e que, afinal, nao foi levado a 
efeito, mas posso afirmar a V. Ex a que, como Presidente da UDN, a esse tempo, 
nao soube de nenhuma tentativa de golpe, e V. EXa afirma fato irrecusavel. 

O Sr. Heribaldo Vieira — O ilustre orador da licenga para um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Com satisfa?ao. 
O Sr. Heribaldo Vieira — A verdade clara, a conclusao exata que eu tiro dos 

debates, e que contra essa presungao de golpe, a resposta foi rasgar-se a Cons- 
tituigao e declarar-se impedimento. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Agradego o aparte do nobre Senador Jarbas 
Maranhao, sobretudo as expressoes generosas que teve para com o orador. 

O Sr. Jarbas Maranhao — V. Exa as merece; sao expressdes de justiga. 
O SR. DANIEL KRIEGER — Agradego tambem o auxilio e a luz que me 

trouxe o eminente ex-Presidente da Uniao Democratica Nacional, que e, indls- 
cutivelmente, um monumento na consciencia do Brasil, Senador Milton Campos, 
(Muito bem!). 

- o Sr. Milton Campos — Obrigado a V. Ex.® 

O Sr. Jarbas Maranhao — E ninguem conspira com o conhecimento de S. Ex.a 

O SR. DANIEL KRIEGER — Os fatos posteriores demonstraram, de forma 
cabal e irretorquivel, que nao existia conspiragao alguma. 

O Sr. Fernandes Tavora — V. Ex a da licenga para um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Pois nao. 
O Sr. Fernandes Tavora — Com prazer trago a V. Ex.a a confirmagao ou 

melhor, a minha sincera convicgao de que naquele tempo, pelo menos por parte 
da Uniao Democratica Nacional, nao se tratava de nenhum golpe ou conspira- 
gao. E verdade que na minha modestia, na minha insignificancia politica (nao 
apoiados gerais), nao chegam ao meu conhecimento as noticias mais importantes; 
mas dou gragas a Deus de assim ser, porque nao passo pelas afligoes que ator- 
mentam os grandes, os verdadeiramente importantes. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Com prazer. 
O Sr. Vivaldo Lima — V. Ex.a egita, neste momento, debate em torno de 

aconteclmentos que se podem considerar ainda, presentes. Permanecem as 
paixoes e o momento nao e oportuno para fixar, em seus pormenores, o que 
ocorreu em 1955. Para que a Histdria relate fielmente a verdade, existem os 
depoimentos que auxillam os historiadores futures. No particular, quero fazer 
uma pequena ponderagao: ha realmente quern julgue que aqueles aconteclmen- 
tos visavam a um golpe. Interessante, portanto, e fixar-se quern seria o autor 
desse golpe._ Quem estava no exerciclo da Presidencia da Republlca? — O Presi- 
dente da Camara dos Deputados. Sera que S. Ex.® pretendla dissolver o seu pro- 
prio Poder? 

O SR. DANIEL KRIEGER — Agradego o aparte de V. Ex.® e quero declarar 
que meu discurso e mais doutrinario do que polemico. Nao tive a intengao de 
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despertar e acirrar o debate que, merce de Deus, nao temo e ate desejo. Mas, 
quando afirmo que em reaUdade nao existia golpe algum tram ado e que dele, a 
exemplo dos nobres Senadores Milton Campos, Heribaldo Vieira e Femandes 
Tavora, eu nao tinha conhecimento. Se esse movimento realmente existisse e dele 
eu tivesse conhecimento, seria contra, como o fui agora, contra qualquer restrigao a 
que assumisse a Presidencia da Republica o Sr. Joao Goulart. Sou um homem 
cujo presente e o prolongamento do passado e sempre decldo pelos imperatives 
da minha consciencia, nao pela solicitagao dos meus interesses imediatistas. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a outro aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGEB — Pois nao. 
O Sr. Fernandes Tavora — A prova de que nao existia por parte das Forgas 

Armadas, qualquer intuito de golpe, 6 que elas foram colhidas de surpresa. A 
Marinha, a Aeronautica e o Exercito nao esbogaram qualquer reagao porque nao 
cogitavam do golpe tao proclamado, 

O SR. DANIEL KRIEGER — Agradecido a V. Ex.a 

O Sr. Jarbas Maranhao — Da V. Ex a licenga para um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Pols nao. 
O Sr. Jarbas Maranhao — Havia no Congresso Nacional um estado de espi- 

rito generalizado de que era preferivel calr de pe a ceder a qualquer forma de 
imposlgao, a qualquer expressao real de poder, mesmo o poder militar. 

O SR. DANIEL KRIEGER — E lamentavel que na outra conjuntura nao 
existisse esse mesmo desejo. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Respeito o ponto de vista de V. Exa, mas nds, 
votamos o impedimento do Senhor Carlos Luz, convencidos de que estavamos 
defendendo a legalidade democratica. 

O SR. DANIEL KRIEGER — E quando votaram o impedimento do Sr. Cafe 
Filho? 

O Sr. Jarbas Maranhao — O impedimento do Sr. Cafe Filho foi uma conse- 
qiiencia Inevit&vel... 

O SR. DANIEL KRIEGER — ... da ilegalidade deflagrada. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Ouga, nobre Senador; a Historia nao se faz apenas 
com o Dlrelto mas tambem com a Politlca. Ha posigoes juridicas e posigoes 
politicas. O Impedimento do Sr. Carlos Luz foi um imperativo da defesa da 
Constituigao e da Democracia. O Impedimento do Sr. Cafe Filho — quero ser 
compreenslvo com V. Exa — foi uma imposlgao da Politica, da arte de tentar 
o bem-estar, de evitar o mal maior, de ir as ultimas conseqliencias na defesa 
da legalidade. Por que? Porque P'artido que apoiava o Sr. Carlos Luz nao evitou 
que ele errasse, que ele nao tivesse senslbilidade politica para evitar o caos a 
que levaria a Nagao, afastando, como afastou naquela hora, o Ministro da Guerra. 
Um homem publico deve ter sensibilldade, serenidade, visao dos fatos. Faltou ao 
Partldo, ao Governo ou ao estadista que dirigia o Pais naquele instante, esta 
sensibilidade, esta visao, esta acuidade politica. Foi a sensibilldade do Exdrcito, 
das Forgas Armadas, daquele dispositivo militar organlzado pelo Marechal 
Lott... — V. Ex.a me perdoe o prolongamento de meu aparte. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Pode prolonga-lo. 
O Sr. Jarbas Maranhao — Muito obrigado a V. Exa 

... mas o Marechal Telxeira Lott, que nao era politico, que foi levado ao 
Governo, o Mlnlstdrio da Guerra, por indlcagao do General Juarez Tavora, 
talvez sentlu que acima desses lagos de afetividade, dessas circunstancias de 
Indlcagao para postos de Governo, tinha o dever superior da sua formagao, 
da sua tradlgao militar, pois sempre foi um homem da legalidade e, como todos 
aqueles passes que nlngu6m pode ignorar, naquelas tentativas de se impor, por 
exemplo, a cddula unica, de se resolver o problema atraves de maioria absoluta, 
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todas aquelas teses levantadas pelo Paxtido de V. Ex.a — os fatos estao ai, as 
declaragoes estao nos jomais — que exam pxocuxadas, xeclamadas e atxavds do 
Ministxo da Guexxa, que chegou a ix a Camaxa dos Deputados, ao Gabinete do 
Pxesidente, sentindo que talvez estivesse dando um passo em falso, paxa aten- 
dex, como declaxou em entxevista ao O Cruzeiro sugestoes dos Lzdexes da UDN 
entxe eles o do Bxigadeixo Eduaxdo Gobes. Ele o foi, como declaxou, para evitar 
uma guexxa, um desentendimento, para conquistar a paz no Brasil e para quei 
houvesse eleigoes tranquilamente. Todos aqueles passos dados naquela hora, 
todos aqueles fatos que os jornais noticiavam, tudo aquilo indicava, Sr. Sena- 
dor, que o Marechal Lott sentiu do seu dever, preparar dispositivos para garantir 
a legalidade, resultasse as eleigoes favoraveis ao PSD ou a UDN. Foi asslm que 
procedeu e foi pox isso que ao deixar o Minlsterio da Guexxa e xecolher-se a seu 
lax, o Marechal Odilio Denys e outros generals do Exdrcito, cumprindo os dis- 
positivos organizados para qualquer especie de luta ou irregularidade, sentin- 
do tambem a sensibilidade de sua Corpoxagao ofendida e diminuida quando o 
Ministxo da Guexxa ficou horas no gabinete do Pxesidente transitorio, que nao 
teve sensibilidade para o fato politico, o Exercito, naquela hora, foi impelido a 
provocar o impedimento, fazer quase uma revolugao dar um golpe no Pxesiden- 
te que era contra a lei, contra a Constituigao, que nao sabia manter a paz por- 
que nao tinha acuidade para isso. Essa a interpretagao que damos aqueles fatos. 
Entao, o impedimento do Sr. Carlos Luz foi uma consequencia do interesse de 
defender a Constituigao e garantir a posse dos eleitos. O Sr. Cafe Filho adoeceu, 
isolaram o homem, ate hoje a Historia nao sabe se ele adoeceu realmente, ele 
nao pfide falar, ficou isolado de repente, todos esses fatos sao estranhos, a 
verdade historica esta para surgir com o esclarecimento desses detalhes, Sr. 
Senador Daniel Krieger. O impedimento do Senhor Cafe Filho seria ao menos, 
uma consequencia do primelro impedimento, seria ao menos, uma posigao poli- 
tica que se tomou por um imperativo do Interesse publico. Era o que queria 
dizer a V. ExA, acreditando que esteja convencido de que nao havia Intengao 
de golpe, n6s do lado de ca, cumprimos o nosso dever naquela hora, votando o 
impedimento do Senhor Carlos Luz para defender a Constituigao, como agora 
o Congresso inteiro, apesar de atitudes fora do Congresso, calculadas de expec- 
tativa excessivamente prudentes, de realismo grosseiro, muitas vezes, apesar 
dessas atitudes dessa natureza, o Congresso estava de pe para cair e votamos 
contra a Mensagem do Presidente da Repiiblica que acompanhava solicitagao 
dos Ministros Milltares pedindo o impedimento do Sr. Joao Goulart. Votamos 
contra a Mensagem, nao tomamos conhecimento das sugestoes da Oomlssao 
Especial e votamos contra a Emenda Parlamentarista, atd teoricamente parla- 
mentarista, talvez. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Eu tenho a intengao de pedir um aparte a 
V. ExA 

O Sr. Jarbas Maranhao — De maneira que agora, Senador Daniel Krieger 
quero agora defender o sentlmento deste Congresso. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Mas ninguem feriu os sentimentos deste Con- 
gresso. V. Ex.a esta inteiramente enganado. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Ouvi V. ExA dizer que o Congresso daria o impe- 
dimento se os Ministros Militares o exigissem. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Nao! ., 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sabe V. ExA, que tambem 4 jurista, que nao 
ha coagao real sem resultados praticos. O que houve foi uma tentativa de coagao. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Ouvi V. ExA dizer que, se tivesse havido coagao 
real, este Congresso daria o impedimento. 

O Sr. Paolo Fender — Protesto. Eu nao o daria. 

O SR. DANIEL KRIEGER — V. ExA nao protesta coisa alguma. 

O Sr. Paulo Fender — Protesto e tenho o direito de faz&lo! 
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O SR. DANIEL KRIEGER — Tanto nao houve coagao real que o Congresso 
permanece e nao votou o que se pedia. Pode no mdximo, ter havido, uma tenta- 
tiva de coa?ao. 

O Sr. Jarbas Maranhao — V. Ex.a me perdoe mas esta declaragao nao 
esta a altura da sua inteligencia, dos seus sentimentos de homem publico e da 
sua formagao juridica. 

O Sr. Paulo Fender — Nem a altura do grande congressista que e o Senador 
Daniel Krieger. 

. O Sr. Jarbas Maranhao — V. Ex.a acaba de reafirmar que, se tivesse havido 
coagao real, o Congresso votaria o impedimento. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Ou seria dissolvido. 
O Sr. Jarbas Maranhao — O Congresso estava disposto a ser dissolvido, mas 

nao a atender & coagao. 
O Sr. Paulo Fender — Perfeito. 
O SR. DANIEL KRIEGER — Nao ha, portanto, qualquer contradigao no que 

eu disse. V. Ex.a mesmo o declara. 
O Sr. Jarbas Maranhao — A coagao, realmente, quase que existiu, ou existiu 

ou teve a presungao de existir. 
O SR. DANIEL KRIEGER — Presungao e outra coisa. 
O Sr. Jarbas Maranhao — Existiu, foi dito a parlamentares. Nao estou defen- 

dendo a personalldade do Sr. Joao Goulart. Defend! o Vice-Presidente da Repu- 
blica eleito, que devia tomar posse. 

O SR. DANIEL KRIEGER — V. Ex a ha de permitir que eu esclarega o debate. 
O Sr. Jarbas Maranhao — Foi dito a varios parlamentares, e a Mensagem do 

Sr. Presidente da Republica o reafirmava, que a presenga do Sr. Joao Goulart 
no Brasil era prejudicial aos interesses da seguranga nacional. Foi dito atd que 
S. Ex.a seria preso se tentasse pisar o solo de Brasilia. Houve coagao mas o 
Congresso reaglu para defender a Constituigao, e desta vez, elevou-se por si prdprio. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Desta vez? 
O Sr. Vivaldo Lima — E foi o mesmo Ministro quem pediu o impedimento, 

como da outra vez. 
O Sr. Jarbas Maranhao — O nobre orador estava fora do Brasil, em missao 

do Senado, e talvez por isso nao tivesse sentido a emogao do Congresso na 
defesa da Constituigao e da Democracia. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, pego que V. Exa me assegure 
a palavra. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Nao interferirei mais no discurso de V. Exa 

O SR. DANIEL KRIEGER — Tenho prazer em dar-lhe apartes, mas os apartes 
de V. Ex.B sao longos demais, e nao permitem um esclarecimento. 

O Sr. Jarbas Maranhao — O Congresso, desta vez, cairia com a Constituigao 
— da minha impressao pessoal. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, quero responder o aparte do 
nobre Senador Jarbas Maranhao, que acaba de receber, por um aperto de mao, 
a solidariedade do Senador Paulo Fender. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Creio que todos os Senadores aqui presentes sen- 
tiram que falei traduzindo a emogao do Congresso a respeito da crise, e nao 
apenas o Senador Paulo Fender, que me honrou com seu aperto de mao. 

O Sr. Pedro Ludovico — Perfeitamente! 
O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, sustentei que nao houve coagao 

real porque, se tivesse havido, o resultado teria de estar de acordo com a coagao. 
O que pode ter havido — e nao discuto porque nao estive presente — foi uma 
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tentativa de coagao, a que o Congresso resistiu. Isso 6 irrespondlvel dentro da 
Idgica. 

O Sr. Jarbas Maranhao — V. Ex.a permite mais um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — V. Ex.a nao me deixa falar, ocupa todo o meu 

tempo de que disponho! 
O Sr. Jarbas Maranhao — Tive que historiar para responder a V. Ex.a 

O SR. DANIEL KRIEGER — Quero dizer a V. Ex a que nao compreendo, com 
os parcos conhecimentos de que disponho, que se salve a legalidade com o acuti- 
lamento da legalidade. Nao compreendo nobre Senador Jarbas Maranhao, com 
os parcos conhecimentos que possuo de Direito Constitucional, como um Presi- 
dente da Republica nao possa dispensar um Ministro, quando este, no regime 
presidencialista, sao meros auxiliares do Governo, destituiveis a qualquer mo- 
mento. 

V. Exa desviou o debate e foi injusto com seu colega que jamais atiraria 
sobre o Congresso qualquer pecha, qualquer ofensa, porque se sente integrado 
dentro da corporagao e tern sempre procurado eleva-la e imp6-la k admiragao 
do povo brasileiro. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Fago justiga a V. Ex.® 
O SR. DANIEL KRIEGER — Nao compreendo essa justiga, que procura ati- 

rar-me a execragao e a condenagao dos meus pares, quando eu, nesta Casa, tenho 
tido sempre uma atitude viril, em defesa do direito; tenho revelado sempre uma 
consciencia incompativel com qualquer barganha, com qualquer indecencia que 
deslustre o Parlamento brasileiro. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Fago justiga a V. Ex a Foi este o sentido do meu 
aparte. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Estou apenas fazendo consideragoes gerais e 
V. Exaa, agodadamente, na defesa de certos pontos de vista, nao se detem e nao 
esperam ao menos que eu chegue ks conclusdes do meu discurso, que serao as 
mais serenas possiveis. Apenas tracei, em pinceladas ligeiras, o quadro geral, para 
depois tirar as conclusoes Idgicas e necessarias. 

O Sr. Jarbas Maranbao — Devo responder a V. Ex.a que nao agi agodada- 
mente. Pedi o aparte, e respondl quando V. Ex.® disse que os Senadores que 
votaram o impedimento do Sr. Carlos Luz violaram a Constituigao. Votei esse 
impedimento — logo tenho que fazer esta declaragao — convencido de que de- 
fendia a Constituigao. 

O SR. DANIEL KRIEGER — O prdprio General Lott declarou que, naquela 
oportunidade, houve um arranhao na Constituigao. O prdprio Chefe declarou isso. 

O Sr. Jarbas Maranhao — O Marechal Lott e um brasileiro que tem o di- 
reito de falar sua prdpria linguagem. Usou a linguagem que d dele e nao minha. 
Eu uso a minha. S. Ex.® e um brasileiro que diz o que sente, com os termos 
que pode e sabe usar, porque e de sua indole usd-los. Aparteei V. Ex.® para res- 
ponder os pontos de seu discurso que me atingiam. V. Ex,® pode se achar o 
paladino do Direito nesta Casa. um direito seu, que respeito e atd aceito. 

O SR. DANIEL KRIEGER — V. Ex.a deveria ter-se detido na expressao 
"coagao real", por mim usada. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Reconhego que V. Exa sempre pugnou nesta Casa 
pelo respeito a Constituigao, defendendo proposigoes dentro de suas convicgoes, 
que podem nao ser a de outros Senadores, de outros juristas do Senado. Esse 
direito, porem, € nosso tambem. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Ninguem contesta o direito de V. Ex.® 

O Sr. Jarbas Maranhao — Aparteei V. Ex.® para definir a posigao que e nossa, 
de uma enorme fragao da opiniao publica brasileira. Quando V. Ex.® declarou 
que se houvesse coagao real... 

O SR. DANIEL KRIEGER — Real! 
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O Sr, Jarbas Maranhao — Eu ouvi V. Ex.a declarar — a nao ser que me 
tenha equivocado — o Congresso atual capitularia e votaria o impedimento, le- 
vantei-me para dizer a V. Ex.a que era tal o estado de espirito deste Congresso 
que ele cairia de p^, mas nao votaria impedimento. 

O SR. DANIEL KR1EGER — Entao, nao houve coagao real! 

O Sr. Jarbas Maranhao — Em discurso que proferi defendendo a Constituigao, 
eu disse que existem fatores reais do Poder. Existem esses fatores e ha ate um 
livro c&ebre de Ferdinand Lassalle, o jurista alemao — "Os fatores reais do 
Poder". Esses fatores estao acima de tudo, ate da Constituigao, o poder eco- 
nomico, e o poder das massas com fome, e o poder militar. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Nada existe acima da Constituigao! 

O Sr. Jarbas Maranhao — Esses fatores reais, com o imperio da forga bruta, 
podem destruir, nao sd a Constituigao, como levar h parede e fuzilar todos os 
Senadores desta Casa. Isto, porem, nao quer dizer que os Congressistas desta 
fase histdrica, capitulassem e aprovassem o impedimento para daqui sairem como 
bons mogos. Nao! Desta vez eu senti! Pode ser que me haja enganado, que haja 
esperteza no Congresso, espiritos espertos, ligeiros, sabidos, calculistas, negocistas 
e golpistas dentro do Congresso. 

De maneira geral, pordm, o Congresso preferiu cair de pe a dar o impedi- 
mento ao Presidente Joao Goulart. O Congresso preferiu manter intacta a Cons- 
tituigao. Perdoe-me V. Exa se tomei o tempo do brilhante discurso que estd 
proferindo. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite o nobre orador mais um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Pois nao. 
O Sr. Vivaldo Lima — Encerrei meu aparte anterior com uma interrogagao. 

Parece-me que o nobre Senador Jarbas Maranhao, extemando seu ponto de vista, 
procurou responde-la, jd que se referiu aos acontecimentos de novembro de 1955. 
fi incontestavel que o Ministro da Guerra era o General Lott e o Comandante do 
Primeiro Exercito, o General Odylio Denys. 

Em 1961, 6 Ministro da Guerra o Marechal Odilio Denys; o Marechal Teixeira 
Lott, esta na Reserva. Naquela dpoca, os dois militares, que eram chefes incon- 
testaveis das Forgas do Exercito, impuseram ao Congresso uma situagao de fato. 
O Poder Executive estava acefalo; os dois Presidentes, em exercicio, afastados. 
O Sr. Cafd Filho, Presidente da Repiiblica, e o Dr. Carlos Luz, Presidente da Camara 
dos Deputados, foram declarados impedidos. Em 1961, e o prdprio Marechal Odylio 
Denys, antigo Chefe do Primeiro Exdrcito, quern procura impor ao Congresso 
Nacional outro impedimento, agora do Vice-Presidente da Republica, que apds a 
remincia do Sr. janio Quadros, 6 Presidente da Republica. E declarava ser mesmo 
impossivel o desembarque do Sr. Joao Goulart no territdrio nacional, para inves- 
tir-se nas altas fungoes de Presidente da Repiiblica. Assim, observamos atitudes 
contraditdrias dos homens piiblicos do Brasil. Naquela dpoca, declararam impe- 
dimento, considerando situagoes que sd eles conheciam. Agora, a situagao mudou, 
e ele prdprio procura forgar o impedimento de uma autoridade legal da Repii- 
blica, o Vice-Presidente, que havia sido investido na Presidencia da Nagao. Por- 
tanto d ao historiador que, com isengao de espirito politico cabera situar os 
fatos, para que a Histdria os consigne. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Essa insubmissao do Congresso demonstra, 
de modo incontestdvel, a independencia com que agiu, pois, se tivesse havido 
coagao real, o impedimento teria sido declarado, mormente quando os prece- 
dentes o justificariam plenamente. 

O Sr. Cunha Mello — Permite V. Exa um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER — Com prazer. 
O Sr. Cunha Mello — Sabe V. Exa da deferencia que me merece, quer como 

colega, quer como membro desta Casa. Estou ouvindo com muito prazer o seu 
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discurso. Suspend! uma reuniao a que eu presidia e que tratava de assunto dos 
mais importantes, para ouvi-lo. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sou muito grato a V. Ex.a 

A faculdade de destituigao de embaixador deve, pois, ser incluida entre as 
atribuigoess privativas do Senado, assim como a aprovagao para estabelecer, 
romper e reatar relagoes diplomaticas. 

Com esse objetivo apresentarei emendas a Constituigao. 

O Senado, no sistema parlamentar, nao influindo na formagao e destituigao 
dos Ministerios, perde, nao ha como negar, substancia politica, mas nao se 
transforma em um institute desnecessario. Ao inverse, a sua agao permanece 
util ao equilibrio dos poderes e imprescindivel na elaboragao legislativa. Essa 
tarefa e lapidarmente destacada por Jimenez de Arechaga no topico a seguir 
transcrito: "Se em todo o regimento o Senado e um institute necessario, mais o e 
dentro do parlamentarismo em que o labor regislativo se ressente de obscuri- 
dade, de confusao, de inevitaveis superagoes contrarias ao espirito da lei mes- 
ma, operada toda ela nos intervalos de uma vida politica febril, entre interpe- 
lagoes, questoes, excesses oratorios, mogoes, incidentes mais ou menos "asperos". 
(Da Extension Democratica, fls. 110). 

O normal funcionamento do sistema instituido no Pais, depende do correto 
e integral desempenho que o Chefe da Nagao, Presidente do Conselho, Minis- 
terio, Camara e Senado venham a dar as suas atribuigoes constitucionais, que 
deverao ser exauridas, mas nao excendidas. 

O raio de agao de cada um deles deve encontrar limites, na esfera de compe- 
tencia reservada aos demais. Dentro desse proposito, exerga o Senado, com 
decisao e vigor, as suas atribuigoes constitucionais, para que de futuro nao Ihe 
possam comparar as estatuas egipcias que tinham orgaos da vida e nao viviam. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) O orador e cum- 
primentado.) 

Durante o discurso do Senhor Daniel Krieger, o Sr. Moura Andrade 
deixa a Presidencia, assumindo-a o Sr. Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra, nos termos do 
art. 163, 5 2.°, do Regimento Interno, o nobre Senador Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER (Nao foi revisto pelo orador.) — Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, estranhei que o meu ilustre colega, Senador Daniel Krieger, reparasse, 
num mlsto de ironia e de vaidade houvesse eu apertado a mao do nobre Senador 
Jarbas Maranhao, cumprimentando-o pelo seu aparte. 

Sr. Presidente, ninguem nesta Casa e maior do que o outro; nao 6 o torn 
de voz que faz a eloqiiencia, nem a peremptoriedade da palavra consagra a 
suplencia. Nao g a rudeza vocabular que amedronta, que coage, aparente ou 
realmente. E a serenidade, embora veemente, da verdade que se quer dizer, a 
tinica coisa que convence. 

Estranho, por conseguinte, que o nobre Senador Daniel Krieger, sem embar- 
go do respeito que me merece, como qualquer Senador; sem embargo da admi- 
ragao que tenho pela sua figura de democrata; sem embargo do entusiasmo 
que sinto pela sua intrepidez em todas as fases que defende, estranho — repito 
— que houvesse protestado, durante sua oragao — protestado a sua maneira, 
que repilo, que repulso com todas as veras de Senador, por eu ter apertado as 
maos do nobre Senador Jarbas Maranhao, pelo aparte que oferecera a sua bri- 
Ihante oragao. 

O Sr. Daniel Krieger — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Nao permito, porque o Regimento nao permite que 

eu permita. 
O Sr. Daniel Krieger — V. Ex.a esta muito dentro do Regimento! 
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O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, contestei o nobre Senador Daniel 
Krieger, quando S. Ex.* no seu magnifico discurso — cujo final, cujas conclu- 
soes sao realmente a prova de que S. Ex.a e meditado cultor dos assuntos juridi- 
co-politicos, e sd por isso merece todo o nosso respeito pelo que diz — ao expor 
sua tese, atingiu rudemente o Congresso Nacional, procurando fazer, com as 
sutilezas da sua inteligencla e da sua imaginagao, distingao, que nao se concebe, 
entre coagao real e coagao aparente. Nao houve coagao real, nem aparente. Houve 
coagao, isto sim! Coagao existe ou nao existe, e esta existiu, porque o Presidente 
do Congresso Nacional, na bora oportuna, exigiu que o veto se consubstanciasse 
por escrito, no que se pudesse chamar de ultimatum. Esse documento esta nos 
Anais, e a ele se referiu o nobre Senador Cunha Mello. Foi declaragao emanada 
do Presidente da Republica, na qual se dizia que os Chefes Militares conside- 
vam da mals absoluta inconveniencia o retorno ao solo patrio do Presidente Joao 
Goulart. Estava ai, portanto, consubstanciada a coagao, e o Congresso Nacional 
entao reagiu, repeliu e com altivez, dando inteligencia feliz aos acontecimentos 
e dessa inteligencia eu participei, com muita honra. 

Nao estava no Congresso Nacional quando se votou os impedimentos dos 
Srs. Cafe Filho e Carlos Luz, mas se aqui estivesse votaria por esses impedimen- 
tos, porque naquela conjuntura houve o golpe pregado e tramado; nao houve 
o golpe denunciado ou revelado, porque senao nao prevaleceria golpe algum. 

Sr. Presidente, ninguem conspiraria com o Sr. Milton Campos, dai por que 
S. Ex.a nao poderia estar como Presidente de entao da UDN, informado de golpe. 
Quem se atreverla a conspirar cam essa grande, essa extraordinaria figura da 
democracia brasileira, que nao pactuaria jamais com qualquer tentativa de 
subversao da ordem legal! Quem pactuaria, com o Senador Daniel Krieger 
democrata convicto, sincero, rebelde a qualquer conspirata contra a lei?! 

Essa contradigao 6 que desejo assinalar. Assinalo-a veementemente, desta 
tribuna, e continue a dizer que se houve Condestavel da Legalidade este foi 
V. Ex.a, Sr. Presidente porque foi um condestavel civil da lei. V. Ex.a nao teve 
o seu animo quebrantado uma sd vez; foi altivo, corajoso, veemente, ponderado, 
esclarecido. Isso na sua coragem, na sua altivez, na sua veemencia, no seu 
esclarecimento, nao Ihe faltou um •momento sequer, a solidariedade de um so dos 
seus colegas do Congresso Nacional. 

E oportuno, ao tormino destas palavras, quando senti necessario prolonga-las 
em explicagao pessoal, como me faculta o Regimento, declarar que o golpe, na 
ocasiao em que o Congresso Nacional votou os impedimentos dos Srs. Carlos Luz 
e Cafe Filho, foi da Aeronautica contra o Exercito. Por esse motivo nao funcionou 
o dispositive. 

A primelra providencia dos Marechais Teixeira Lott e Odyllo Denys, coman- 
dantes das forgas de terra, foi aponderarem-se do Galeao, daquela "espuria repu- 
blica do Galeao", onde se refugiaram os conspiradores da Patria, os malsinados 
da Lei e da Constituigao Federal. Suas Excelencias da Uniao DemocrAtica Na- 
cional sabem-no perfeitamente. Pronuncio para o Senado e para que conste dos 
nossos Anais, camo uma advertencia de homem civil, de patriota, as Forgas 
Armadas brasileiras, nada mais do que as palavras constantes desse documen- 
to historico que foi a carta do Sr. Presidente do Congresso Nacional, dirigida 
aos brasileiros e publicada no Diario do Congresso de 20 do corrente, e jus to que 
no calor deste debate, salientemos as suas palavras: 

"As Forgas Armadas existem para sustentar a nagao civil, nunca 
para se sobreporem a ela. Guardar a Constituigao, submeter-se a lei, 
manter-se fiel aos poderes constitucionais, respeitar os chefes desses 
poderes eis a gloria imperecivel que as democracias reservaram as Forgas 
Armadas das nagoes civilizadas. 

Abrequelem-se, pois, a Aeronautica, a Marinha e o Exercito na digni- 
dade de seus uniformes, contra os inconformados civis e os agitadores 
fardados, que buscam, de espago a espago, tentar que a espada da Patria, 
que Ihe foi entregue para defender a Constituigao, a paz e a ordem, se 
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transforme em alfange da democracia e na desonra dos chefes mllitares. 
A Justlca so pode ser feita pelos Tribunais." 

Era o que Hnha a dizer. Sr. Presidente, afirmando ao Senado que o meu 
aperto de mao ao Senador Jarbas Maranhao foi a expressao mais viril do meu 
patriotismo e da minha inconformidade a contraditjao das palavras do nobre 
colega Senador Daniel Krieger e a que nao poderia combater ou contestar de 
outra forma. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, pe^o a palavra como Lider de 
Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra, como Lider da 
Uniao Democratica Nacional, o nobre Senador Dainel Krieger. 

O SR. DANIEL KRIEGER (Nao foi revisto pelo orador.) — Senhor Pre- 
sidente, nao permito, nem permitirei jamais, que se adultere o meu pensamen- 
to, que se invertam as minhas palavras, porque eu as uso sempre, nao como 
ac'onselhava Le Tourneau e outros, para esconder o pensamento, mas para 
expressar a realidade do meu sentir. 

Preliminarmente, apenas constatei a solidariedade do Senador Paulo Fender, 
no aperto de mao que dava ao Senador Jarbas Maranhao. fi um direito que Ihe 
assiste, de irmana-los na resposta, porque nada ha que mais identifique um 
com o outro do que um caloroso aperto de mao. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Nobre Senador Daniel Krieger, nao compeeendi 
suas ultimas palavras. V. Ex.a poderia repeti-las? 

O SR. DANIEL KRIEGER — Pois nao. 
Dizia eu que nada mais pode identificar um homem a outro do que um 

caloroso aperto de mao. 
O Sr. Jarbas Maranhao — Mas identificar em que sentido? 
O SR. DANIEL KRIEGER — No da solidariedade dos ideais. 

O Sr. Paulo Fender — Na verdade dos fatos. 
O Sr. Jarbas Maranhao — O nobre Senador Daniel Krieger tem uma maneira 

de falar que pode provocar suscetlbilidades. 
O SR. DANIEL KRIEGER — Nao estou despertando suscetibilidades. V. Ex.a 

da um aperto de mao ao Senador Paulo Fender e, ao Ihe apertar a mao, esta 
solidario com S. Ex.a Ha algum mal nisso? 

O Sr. Jarbas Maranhao — Aquela hora, como declare! a V. Ex.a, eu traduzi 
— e estava convicto — que nesse aperto de mao recebia a solidariedade dos 
colegas presentes, de quase todos os Senadores, e em retribuiqao ao Senador 
Paulo Fender, declare! que esse aperto de mao muito me honrava. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Se Ihe honra, que mal ha na minha afirmaqao? 

O Sr. Jarbas Maranhao — Nao vejo identiflcaqao por um aperto de mao puro 
e simples. Desejo apenas saber o que S. Ex.a entende, num pensamento claro. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Nao sei se V. Ex.a tem identificaqao com o 
Senador Paulo Fender, nem me interessa. 

O Sr. Jarbas Maranhao —_ Acredito que seja asslm. Mas e bom que todos 
saibam a razao da identificagao nesse mesmo ponto de vista. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Vossa Excelencia e que estabelece a restrlcao; 
portanto, a identificaqao e apenas nesse ponio de vista. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Sim, porque nao poderia ser noutro ponto de 
vista, num debate politico. 

O SR. DANIEL KRIEGER — V. Ex.a acha que eu poderia ser mais claro? 
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O Sr. Jarbas Maranhao — Quero que V. Ex.a deixe bem claro que essa 
Idsntlfica^ao e de orientaQao politica. V. Ex.a e um brilhanie orador mas. no 
gesto, na expressao flslonomlca, no olhar, quando fala, constantemente assume 
um ar de Ironia, de quern quer dizer enigmaticamente as coisas. Seja claro, 
este e um debate sdirio! Exijo de V. Exa clareza e seriedade. 

O SR. DANIEL KRIEGER — V. Ex.a acha que eu poderia ser mais claro? 
O Sr. Jarbas Maranhao — V. Ex.a fol tao pouco claro que chegou a dlzer 

que era Identlflcagao de ideias e de ponto de vista. 
O SR. DANEL KRIEGER — Se V. Exa me aperta a mao esta solidario 

comlgo. Ou nao estara? V. Exa apertarla a minha mao dlscordando de mim? 
A sua agao fislca destoa da sua a?ao mental? Nao e possivel. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Eu nao apertarla a mao de V. Ex.", nesta hora, 
como solidario com as ideias que V. Exa interpreta porque divirjo dos pontos 
de vista de V. Ex.B... 

O SR. DANIEL KRIEGER — Perfeito, fol a mlnha intengao. 
O Sr. Jarbas Maranhao — ... mas apertarla a mao de V. Ex.a com muito 

gosto, como companhelro, como colega, como amigo, como admirador e como 
cldadao. Divirjo desse dlscurso de V. Ex.a por Isso nao Ihe daria a mao; e 
estou certo de que, se V. Ex.a estivesse soliddrio comigo, apertarla minha mao. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Declarando solidariedade eu teria apertado a 
mao de V. Ex.a 

O Sr. Jarbas Maranhao — Pols fique V. Ex.B certo de que na hora em que 
se referlu ao aperto de mao do Senador Paulo Fender... 

O SR. DANIEL KRIEGER — Parece que estamos na torre de Babel onde 
todos falam Unguagem diferente. 

O Sr. Jarbas Maranhao — O aperto de mao do Senador Paulo Fender repre- 
sentou a solidariedade de quase todos os Senadores aqui presentes. Pelo menos 
fol o que ouvl deles. 

O Sr. Paulo Fender — Era o aperto de mao de verdade, histdrico. 
O Sr. jarbas Maranhao — Nao poderia eu entao me referir ao aperto de 

mao do Senador Paulo Fender, que muito me honrou? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, pego a V. Ex.a que nao permita 

mais apartes. 
O Sr. Jarbas Maranhao — V. Ex.a nao precisa dirtgir-se ao Presidente, eu 

respeito o Regimento. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — O orador declara que nao mais 

permltiri apartes. Sollclto aos Srs. Senadores a gentileza de nao os solicitarem.. 

O SR. DANIEL KR1EGR — Nao tive e jamais terei a intenQao de diminulr 
a Casa a que pertemjo, pela simples c clara razao, Sr. Presidente, de que, se 
eu a dlmlnuisse, diminuido flcaria tambem. Nao sou masoqulsta. Jamais, Sr. Pre- 
sidente, lomaria essa atltude, que reputo contrdria ao meu feitio moral e aos 
meus prdprlos sentimentos. 

Nao estive presente na crise politica que agitou o Pals, sei que V. Ex.a se 
houve no estrito cumprimento do dever constitucional com a bravura que as 
circunstanclas exiglam. Nao Ihe regatearei aplausos nesse sentido, porque nao 
viso a outra coisa senao a observancla da lei, a manutenqao da ordem consti- 
tucional, fora da qual nao subsislem os direitos Inalienaveis a personalidade 
humana. 

Sr. Presidente, nao delxarei de emitir uma opiniao que seja minha. p«lo 
temor da contradlta. Nao ofendi nunca o Senado, como disse inlcialmente. 
Ofensas k Camara e ao Senado foram feitas pelos correligiondrios do Senador 
Paulo Fender, quando tiveram oportunidade de falar na sessao do Congresso 
Nacional. 
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Sr. Presidents, profundas divergencias separam-me do Sr. Joao Goulart, 
diferengas de ordem ideoldgica. Entretanto, nao vacilei um linico instante 
em defender a amplitude do seu mandaio, porque assim impunham minha 
consclencia e meu coracao de patriota. 

Oontudo, na analise que devo fazer das questoes politicas, das leis, da 
Constituigao, nao me deterei ante qualquer agressao, nem tolerarei qualquer 
adulteragao do meu pensamento. NSo serao aqueles que as vezes nao tern cons- 
tancia que hao de me levar a retrair, no fundo do coracao, os anseios de 
amor a Patria e as instituigoes republicanas do Pais. 

Hei de continuar na defesa de meus ideals, enquanto Senador da Repu- 
blica. Nao tenha mais talento do que ninguem, nao tenho mais cultura que 
qualquer outro, mas ninguem me ex cede na postura moral. Nesta, Sr. Presi- 
dente, quero que me igualem, mas nao admito que me superem, pois a linica 
fortuna que um homem de bem pode amealhar, a unica fortuna que um homem 
de bem jamais pode alienar — e a fidelidads a sua consclencia e aos ditames 
da sua honra e da sua dlgnidade. 

A esses principios, Sr. Presidente, serei sempre fiel. Com eles marcharei 
para a frente, sem temores e sem malquerengas, procurando servir o meu Pais 
num mandato que recebi do glorioso povo sul-rio-grandense. E, ate o final deste 
mandate, hei de ser digno daquela gente altiva, que em todas as dificeis con- 
junturas da Patria procurou servi-Ia, daquele povo que, divorciado do Impdrio, 
nas lutas de 35, na hora em que Ihe ofereceram ajuda estrangeira para dividir 
o Pais, declarou que o sangue derramado do primeiro imperialista servirla para 
assinar o pacto eterno entre a Federacao e o Imperio, porque o Rio Grande 
do Sul e, acima de tudo, brasileiro. (Muito bem! Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Paulo Fender, o Sr. Gilberto Marinho 
deixa a Presidencia, reassumindo-a o Sr. Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta esgotada a hora do Expediente. 
Sobre a mesa requerimento de urgencia, que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 381, DE 1981 
Urgencia: 
Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgen- 

cia para o Requerimento n.0 375, de 1961. 

Sala das Sessoes, 28 de setembro de 1861. — Jefferson d© Aguiar — Daniel 
Krieger, Lider da UDN — Fausto Cabral, Lider do PTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — De acordo com o Regimento 
Interno, o requerimento que acaba de ser lido sera votado no final da Ordem 
dia Dia 

Passa-se a 
ORDEM DO DIA 

Item 1 
Discussao unica da redagao final do Projeto de Lei da Camara n.0 85, 

de 1955 (n.0 4.222, de 1954, na Casa de origem), que modiflca o art. 238 
e seus paragrafos (titulo HI, Secgao V) e revoga o art. 244 e seus 
paragrafos, da Consolidagao das Leis do Trabalho aprovada pelo Decre- 
to-lei n.0 5.452, de 1-5-1943, redagao oferecida pela Comissao de Redagao 
em seu Parecer n.0 543, de 1961. 

Em discussao a redagao final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerro a discus- 

sao. (Pausa.) 
Em votagao. Os Srs. Senadores que a aprovam, quelram permanecer sentados. 
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(Pausa.) 
Aprovada. O projeto vai a sangao. 

a seguinte: 

Redagao final do Projeto de Lei da Camara n.0 85, de 1955 (n.0 

4.222-C-54, na Camara), que modifica o artigo n.0 238 e sens paragrafos. 
Titulo HI, Secgao V, e revoga o art. 244 e sens paragrafos da Consolidagao 
das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-lei n.0 5.452, de 1.° de maio 
de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — O art. 288 e seus paragrafos. Titulo in, secgao V da Consolldagao 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.0 5.452, de 1.° de maio de 
1943, sao substituidos pelos seguintes: 

"Art. 236 — Sera computado como de trabalho efetivo todo o tempo em 
que o empregado estlver a dlsposlgao da estrada. 

§ 1.° — O empregado 6 considerado a disposigao da estrada, desde o momento 
em que inicia o servigo, em sua sede atd o seu regresso no fim do servigo. 

§ 2.° — Ao pessoal removldo ou comissionado fora da sede serd contado 
como de trabalho normal e efetivo, sem direito contudo a percepgao de horas 
extraordinarias, o tempo gasto em viagens de ida e volta a servigo da estrada. 

§ 3.° — No caso das turmas de conservagao de via permanente, o tempo 
efetivo de trabalho serd contado desde a hora da saida da casa da turma ate 
hora em que cessar o servigo em qualquer ponto compreendldo dentro dos limites 
da respectlva turma. Quando o empregado trabalhar fora dos limites da sua 
turma ser-lhe-4 tambem computado, como de trabalho efetivo, o tempo gasto 
no percurso da volta a esses limites". 

Art. 2.° — Sao revogados o art, 244 e seus paragrafos da Consolidagao das 
Leis do Trabalho. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrarlo. 

Item 2 

Discussao unlca do Parecer n.0 548, de 1961, da Comissao de Econo- 
mia, no sentido do arquivamento das Mensagens n0s 39 e 92, de 1961, 
do Sr. Presidente da Reputallca, a primeira das quais submeteu ao Senado 
a escolha do Dr. Vicente de Paulo Gallier para membro do Conselho 
Nacional de Economia e a segunda solicitou fosse a primeira considerada 
sem efelto. (Pausa.) 

Em discussao o Parecer. 

Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
As Mensagens serao arquivadas. 

Item 3 

Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 20, de 1961, de 
autoria do Sr. Senador Silverio Del Caro, que considera de utilidade 
piiblica a Conferencia de Sao Vicente de Paulo, de Sao Torquato, Muni- 
cipio de Vila Velha, Estado do Espirito Santo, tendo parecer favordvel, 
sob n.0 527, de 1961, da Comissao de Constitulgao e Justiga. (Pausa.) 
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Em discussao. 
Nao havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussao. (Pausa.) 
Em votaqao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltara a Ordem do Dia para segunda discussao. 

fi o seguinte o projeto aprovado: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — fi considerada de utilidade publica a Conferencia de Sao Vicente 

de Paulo, que tem sede em Sao Torquato, Municipio de Vila Velha, Estado do 
Espirito Santo. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposiqdes em contrario. 
0 SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Passa-se, agora, & votaqao do Reque- 

rimento n.0 381 — lido na hora do expediente, de urgencia para o Requerimento 
n.0 375, de 1961. 

Em votaqao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Anuncio, em conseqiiencia, a imediata votaqao do seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 375, DE 1961 

Senhor Presidente do Senado Federal. 
Com fundamento no art. 63 do Regimento Interno, requeremos a Vossa Exce- 

lencia a constituiqao de Comissao Especial de 7 (sete) membros para, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, adotar as seguintes providencias: 

1 — elaborar a reforma do Regimento Interno para adaptd-lo ao regime parla- 
mentar instituido pela Emenda Constitucional n.0 4, de setembro de 1961; 

II — promover o reexame da Emenda Constitucional n.0 4 visando o fortale- 
cimento do Senado Federal atraves de atribuiqoes especificas e privativas; 

III — elaboraqao de projetos de lei indispenstiveis a execuqao do regime parla- 
mentar; 

IV — estudo de projeto de Emenda Constitucional para os fins previstos no 
item II deste requerimento. 

Sala das Sessoes, 20 de setembro de 1961. — a) Jefferson de Aguiar, Dix-Huit 
Rosado, Caiado de Castro, Lednidas Mendes, Jose Feliciano, Heribaldo VIeira, 
Arlindo Rodrigues, Salviano Leite, Gilberto Marinho. 

Em votaqao. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Da prdxima "Ordem do Dia" constard a eleiqao da Comissao Especial de 7 

membros, para os fins expresses no requerimento. (Pausa.) 

Estd finda a matdria da pauta. Hd oradores inscritos. Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Senhor Presidente, pedi a palavra para fazer uma 
comunicaqao que tranqiiilizard a Bahia, justamente neste instante, quando o meu 
Estado, atravds de todas as organizaqoes sindicais e drgaos da adminlstraqao 
publica, num movimento de opiniao unanime, reivindica a transferencia da sede 
da PETROBRAS para Salvador. 
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Acabo de estar com o Presidente Joao Goulart, em companhia do Presidente 
do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Ministro Carlos Anibal Correia, porta- 
dor de duas mensagens daquele Tribunal, interpretando o pensamento unanime 
da Bahia, no sentido da manutengao da ordem de transferencia da sede da 
PETROBRAS. Nesse encontro, o Senhor Presidente da Republica nos declarou, 
de viva voz, que pretender manter a decisao do seu antecessor, Senhor Janio 
Quadros. 

Quando perguntei a Sua Excelencia se poderia transmitir sua decisao para 
o nosso Estado, Sua Excelencia incontinente autorizou-me a faze-lo, declarando 
ainda que, na primeira reuniao do Conselho de Ministros trataria do assunto, 
porque sabe que a Bahia estd unida no propdsito de conseguir que nao seja anula- 
da aquela determinaqao que tanto consulta os interesses da nossa terra. 

Os jornais dao noticias da greve que deflagrou ontem, em meu Estado. 
Tenho em maos este recorte do Jornal do Brasil: 

"Sinos dobram na Bahia por PETROBRAS 
Salvador (Correspondente) — Os sinos de todas as igrejas desta Capi- 

tal dobraram, na tarde de ontem, durante os cinco minutos da greve pela 
mudanga da PETROBRAS do Rio para a Bahia. No momento da greve, 
o Pe. Manuel Barbosa, da Basilica de Conceigao da Praia, deixou em 
meio um casamento, soliddrio com o movimento. 

A greve da populagao, clero, operarios, comercio e industria, foi feita 
por apelo das chamadas classes produtoras. At6 as donas-de-casa partici- 
param da parede. Os trabalhadores do petrdleo apoiaram a greve." 

Senhor Presidente, como ve, a Bahia encontra-se unida na defesa de sua justa 
reivindicagao, ja atendida pelo Governo passado, e que o Presidente Joao Goulart 
se declara disposto a ratificar. 

Hd poucos dias, o Presidente do Tribunal de Contas do meu Estado, vindo a 
Brasilia trazer a solidariedade daquela Corte, entregava-me telegrama que acabara 
de receber, o qual lerei para conhecimento do Senado. 

"Conselheiro Carlos Anibal, aos cuidados do Doutor Hugo Paria — 
Palacio do Planalto, Brasilia (DP) 

Reafirmando sua vigorosa solidariedade ao movimento de toda a Bahia 
pela mudanga da PETROBRAS, este Tribunal, no momento em que nesta 
Capital cessavam todas as atividades, suspendeu sua sessao e servigos 
administrativos. 

Pineza transmitir esta atitude as altas autoridades do Pais. Cordial- 
mente, Nathan Coutinho, Osvaldo Gordilho, Altamirando Requiao, 
Renato Bido, Carlos Menezes e Jose Luis Carvalho Filho. 

Todos os signatdrios sao membros do Tribunal de Contas. 

Senhor Presidente, desta tribuna jd havia eu transmitido o pensamento da 
Assembldia Legislativa do Estado, da Pederagao da Industria e da Federagao do 
Comdrcio, da Associagao Comercial e dos drgaos sindicais do meu Estado. 

A noticia que hoje trago, da afirmagao peremptdria do Presidente Joao Gou- 
lart de que manterd o ato determinando a transferencia da PETROBRAS para 
Salvador, tranqiiilizara toda a populagao baiana. 

Neste instante, como representante da Bahia, apresento mais uma vez minhas 
congratulagoes, que sao as de todos os baianos, ao eminente Presidente Joao 
Goulart pela sua atitude que nos enche de jiibilo. As palavras de Sua Excelencia 
deixam-me na certeza de que o Governo atual, instalado com as esperangas do 
povo brasileiro, prosseguira nessa mesma rota, atendendo as reivindicagoes justas 
dos Estados que compoem a prdpria Federagao. 

Senhor Presidente, transmito esta noticia, para nos alvissareira, porque sei 
que para meu Estado ela representa tranqiiilidade. 
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Cumpre agora que a manifestaQao do Presidente Joao Goulart seja transmi- 
tida ao Conselho de Ministros, para que se torne realidade o anseio da Bahia 
e venham as necessarias providencias para a execuqao da medida. 

A palavra do Senhor Presidente da Republics, que os baianos, unldos, aguar- 
davam, acaba de ser dada. 

Era esta, Senhor Presidente, a comunicaQao que desejava fazer ao Senado, 
com tanto mals agrado porque represento, nesta Casa, a Bahia... 

O Sr. Jefferson de Aguiar — A gloriosa Bahia! 
O SR. LIMA TEIXEIRA — ... sendo, pois, o mais indicado para dlvulgar tao 

acertado e justo ato do Senhor Presidente da Repiiblica. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

Em meio do discurso do Sr. Lima Teixeira, o Sr. Moura Andrade deixa 
a Presidencia, assumindo-a — sucesslvamente — os Srs. Gilberto Marinho 
e Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) — Nao hd mais oradores inscritos. 
Lembro aos Srs. Senadores que hoje, ds 21 horas e 30 minutos, haverd sessao 

conjunta do Congresso Nacional para apreclagao de veto presidencial. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, designando para a de 

amanha a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Eleigao da Comissao Especial, de 7 membros, criada em virtude do Reque- 

rimento n.0 375, de 1961, aprovado na sessao de 28 do corrente, para, no prazo 
de 60 dias, elaborar a reforma do Regimento Intemo, a fim de adaptd-lo ao 
regime parlamentar, promover o reexame da Emenda Constitucional n.0 4 e formu- 
lar os projetos necessdrios a execugao desse regime. 

2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n." 167, de 1959 (n.0 255, de 1959, 

na Camara), que dispoe sobre a inscrigao de funciondrios e serventudrios da 
Justiga em concursos publicos de provas e titulos, tendo: 

PARECERES PAVORAVEIS, sob n.0s 278, de 1960, 11 e 540, de 1961, das 
Comissoes: 
— de Constituigao e Justiga (com a Emenda que oferece, sob n.0 1-CCJ; 
— de Servigo Publico Civil. 
Esta encerrada a sessao. 

<Encerra-se a sessao as 16 boras e 5 minutos.) 



172.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 29 de setembro de 1961 

PRESIDENCIA DOS SRS. GILBERTO MARINHO, 

NOVAES FILHO E GXJIDO MONDIN 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias de Assump^ao — Lobao 
da Silveira — Victorino Frelres — Remy Archer — Eugenio Barros — 
Mathias Alympio — Pausto Cabral — Femandes Tavora — Menezes 
Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Femandes — Dix-Huit Rosado 
— Salvlano Leite — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Lourival Pon- 
ies — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidlo Teixeira — Lima 
Teixeira — Jefferson de Aguiar — Gilberto Marinho — Milton Campos 
— Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Ooimbra 
Buen — Jse Feliciano — Lopes da Costa — AI6 Guimaraes — Saulo 
Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel Krieger — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 36 Senhores Senadores. Havendo numero legal, declare aberta 
a sessao. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2.0-Secretarlo precede a leitura da ata da sessao anterior, 

que, posta em discussao, i sem debate aprovada. 

O Sr. I.0-Secret4rio, le o seguinte 

EXPEDIENTE 

Presta^ao de contas da cota do imposto de renda recebida das Prefeituras Muni- 
cipals; 

—- da Prefeitura Municipal de Pilares, PB; 

— da Prefeitura Municipal de Vila Velha, ES; 

— da Prefeitura Municipal de Luziania, GO; 

— da Prefeitura Municipal de Itapuranga, GO; 

— da Prefeitura Municipal de Itamonte, MG; 
— da Prefeitura Municipal de Luziania, GO; 

— da Prefeitura Municipal de Rlalma, GO; 
—• da Prefeitura Municipal de Barroso, MG; 
— da Prefeitura Municipal de Patrocinio do Muriae, MG; 
— da Prefeitura Municipal de Ouro Fino, MG; 

— da Prefeitura Municipal do Rio Pomba, MG; 
— da Prefeitura Municipal de Sahara, MG. 
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OF1CIOS 

Do Sr. Primeiro-Secretario da Camara dos Deputados: 
N.0 1.546, de 27 de setembro, comunicando a aprova^ao da emenda substi- 

tutiva do Senado no Projeto de Lei da Camara n.0 21, de 1961, que flxa um teto 
maximo para as tarifas de energia eletrica na cidade de Fortaleza, Estado do 
Ceara, e Natal, Estado do Rio Grande do Norte, e da outras providencias; 

— N.0 1.547, de 22 de setembro, encaminhando autografo do seguinte 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 13, DE 1961 

(N.0 36-B, de 1960, na Camara) 
Revoga o Decreto Legislative n.0 13, de 6 de outubro de 1959 

que aprovou o acordo de resgate assinado em 1956, entre os Governos 
do Brasil e da Franca. 

O Congresso Nacional decreta: 
--- Art. 1.° — Fica revogado o Decreto Legislativo n.0 13, de 6 de outubro de 
1959, que aprovou o Acordo de Resgate assinado no Rio de Janeiro, em 4 de maio 
de 1956, entre os Governos dos Estados li'nidos do Brasil e da Franc;a, para a 
execugao administrativa de questoes financeiras e a liquidacao, por melo de 
arbitramento, das indenizaqoes devidas pelo Brasil em decorrencia da encam- 
paqao das estradas de Ferro Sao Paulo-Rio Grande, bem como a Vitoria— 
Minas e Companhia Port of Para. 

Art. 2.° — Este decreto legislativo entrara em vigor na data da sua publl- 
cajao, revogadas as dlsposigoes em contrario. 

(As Comissoes de Relasoes Extcriores e de Finan^as.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 134, DE 1961 

(N.0 2.394-B, de 1960, na Camara) 
Autoriza o Poder Executive a participar da Sociedade de Economia 

Mista Ages Piratini S.A. em organiza^ao pelo governo do Estado do Rio 
Grande do Sul e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Flea o Poder Executive autorizado a participar da Sociedade 

de Economia Mista denominada "A?os Finos Piratini S.A., em organlzagao pelo 
govemo do Estado do Rio Grande do Sul, visando a instalagao, na zona carbo- 
nifera daquele Estado, de uma usina sideriirgica para prodUQao de agos flnos, 
com base no carvao nacional, bem como a explora?ao de industrlas que dlreta 
ou indiretamente se relacionaram com este objetivo, mediante subscriqao de 

Cr$ 1.000.000 00 (um bilhao de cruzeiros) em a?6es ordlnarias ou preferencials. 
Art. 2.° — Para o pagamento inicial da subscri?ao a que se refere o artigo 

1.°, e autorizada a abertura dc- credito especial de Cr$ 200.000.000,00 (duzentos 
milhoes de cruzeiros). 

Paragrafo unico — O credito especial de que trata este artigo sera registrado 
pelo Tribunal de Contas e automaticamente distribuido a Comissao do Piano 
do Carvao Nacional. 

Art. 3.° — Para a integralizagao da quota a que se refere o artigo 1.°, 
sera incluida no OrQamento da Uniao, em cada um dos exercicios de 1962 e 
1963, a dota?ao de Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhoes de cruzeiros). 

Art. 4.° — O Govemo Federal concedera registro de priorldade cambial 
para importagoes que forem necessarias e os avais correspondentes as opera- 
goes financeiras relacionadas com essas iraportagoes. 
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Art. 5.° — A empresa mencionada fica assegurada, durante o prazo de 5 
(cinco) anos, isenQao de imposto do selo devido sobre os atos constitutivos da 
sociedade. 

Art. 6.° — A Sociedade gozara, pelo prazo de 5 (cinco) anos, de isengao dos 
impostos de importagao e de consumo, de taxa de despachos aduaneiros de 
emolumerJoOs consulares para os equipamentos, maquinismos, sobressalentes e 
acessorios, terramentas, material refratario, estruturas metalicas e outros mate- 
rials importados para instalaqao e montagem, ressalvada a cota de previdencia 
social. 

§ 1.° — Os equipamentos e materials de qualquer natureza, Importados 
pela Empresa a que se refere o artigo 1° desta lei, serao desembaraqados, 
mediante Portaria dos Inspetores das Alfandegas e gozarao de tratamento pre- 
ferencial no tocante ao desembarago alfandegario e quaisquer outros tramites, 
podendo ser descarregados diretamente de bordo d os navios transportadores para 
o local das instalagoes sob fiscalizagao aduaneira, ate que sejam ultimados os 
processes respectivos. 

8 2.° — Para tornar efetivas as Isengoes previstas nesta lei, o Poder Exe- 
cutivo, a medida que se processem as importagoes, expedlra decretos nos quais 
serao especificadas as quantidades e a natureza dos bens isentos. 

Art. 7.° — Os favores constantes dos artigos, 4.°, 5.° e 6° serao, tamb^m, 
assegurados a sociedade de economia mista que tenham por objeto a siderurgia 
com uso exclusivo do carvao nacional. 

Art. 8.° — A Diretoria da Sociedade sera composta de 4 (quatro) membros, 
sendo um escolhido pela Uniao, dois pelo Estado e um pelos demais acionlstas. 

Paragrafo unico — Enquanto a participagao dos demais acionlstas nao atin- 
gir a 5% (cinco por cento) do capital, o quarto diretor sera indicado pela 
Uniao. 

Art. 9.° — As agoes preferenciais da Uniao terao direito de voto nos seguln- 
tes casos: 

a) fixagao da remuneragao dos diretores, inclusive gratificagoes; 
b) distribuigao de dividendos; 
c) const!tulgao de hipoteca; 
d) aumento de capital. 
Art. 10 — o representante da Uniao, nos atos constitutivos da sociedade 

e nas assembl^ias dos acionlstas, sera designado pela Comlssao do Piano do 
Carvao Nacional, 

Art. 11 — Fica assegurado sempre ao Estado do Rio Grande do Sul o direito 
de subscrever, no minimo 51% (clnqiienta e um por cento) das agoes ordinarlas 
do capital social. 

Art. 12 — Esta lei entrara em vigor na data ue sua publicagao, revogadas 
as dlsposigoes em contrario. 

(As Comissoes de Economia e de Finangas.) 

PARECER N.0 556, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre emendas ao Projeto 
de Resolugao n.0 35, de 1961, que revoga disposigao da Resolugao n.0 6, 
de 1960 (Regulamento da Secretaria do Senado Federal). 

Relator: Sr. Daniel Krieger 
O presente projeto manda suprimir, do Quadro a que se refere o artigo 8.° 

da Resolugao n.0 6, de 1960, as expressoes "extintos quando vagarem", referentes 
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aos Oficiais da Ata, tendo esta Comissao opinado pela sua aprovaQao, do ponto 
de vista constitucional. 

A fim de que nos manifestemos sobre duas emendas de Plenario, volta a 
proposigao ao nosso exame. 

Tais emendas visam a de n.0 1, a excluir identica expressao — relativa- 
mente a urn cargo de Oficial Bibliotecario, referido no mesmo Quadro da Secre- 
tarial a de n.0 2 aos Oficiais Arquivologistas. 

Quanto a constitucionalidade e juridicidade, nada ha que inquine as emen- 
das, razao por que opinamos pela sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, 27 de setembro de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presl- 
dente — Daniel Krieger — Relator — Miguel Carlo — Lima Teixeira — Milton 
Campos — Heribaldo Vieira. 

PARECER N.0 557, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga a consulta formulada pela 
Comissao de Promogoes a Comissao Diretora, sobre acesso a classe final 
da carreira de Taquxgrafo. 

Relator: Sr. Heribaldo Vieira 
A Comissao de Promogoes do Senado submeteu a consideragao da ilustre 

Comissao Diretora seu pensamento sobre o criterio a ser adotado na promogao 
a classe final da carreira de Taquigrafo e formula sugestoes no sentido da alte- 
ragao do Regulamento da Secretaria do Senado, para que a carreira de Taqui- 
grafo tenha enquadramento diferente, devendo as promogoes nas vagas que 
atualmente existem ser adiadas, a fim de que somente se processem sobre a 
vigencia das novas normas que sugere. 

0 Relator na Comissao Diretora, o nobre Senador Argemiro Figueiredo, ofe- 
receu Parecer contrario aos pontos de vista da Comissao de Promogoes, pelo 
que achou por bem a Comissao Diretora ouvir a Comissao de Justiga. 

A materia em exame pode ser assim classificada: 
1 — sugere a Comissao de Promogoes, pelo seu Presidente que seja, prell- 

minarmente, suspense o processamento das promogoes, por merecimento, para 
a classe de Taquigrafo-Revisor, porque a habllitagao profissional dos candi- 
dates nao pode ser aferida atraves de boletins; 

II — entende que as promogoes, na carreira de Taquigrafo, devem ser feitas 
nao com assento no art. 98 da Resolugao n.0 6, de 1961 (Regulamento da Secre- 
taria do Senado), mas com obediencia as normas estabelecidas no inciso 6 do 
artigo 20 da Resolugao n.0 4, de 1955 (Regulamento anterior do Senado); 

III — propoe que, atraves de Projeto de Resolugao. cuja minuta oferece, 
seja extinta a ultima classe da carreira de Taquigrafo e transformados os seus 
cargos em isolados, todos com o atual padrao PL-2 e a atual designagao, Taqui- 
grafo-Revisor, de provimento efetivo, mediante concurso. 

O adiamento 

O ilustre Relator entende que essa protelagao e ilegal porque infringente 
do artigo 99 do Regulamento da Secretaria do Senado, que manda sejam feitas 
as promogoes "dentro do prazo de trinta dias da data da ocorrencia da vaga". 

Na verdade as promogoes deverao ser feitas na data fixada no artigo 99 
citado. Mas esse mesmo artigo do Regulamento admite que as promogoes sejam 
feitas fora desse prazo, ao dispor: 

§ 1.° — Quando nao decretada no prazo legal, a promogao produ- 
zira seus efeitos a partir do dia imediato ao prazo estabelecido neste 
artigo." 
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O adiamento das promogoe-s, como se ve, a despeito do prazo estabelecido 
para que se realize, nao esta vedado, desde que os seus efeitos retroajam ao 
primeiro dia apos a expiracao do prazo em que deveriam ser processadas. 

O que, entretanto, nao ocorrera e que pretende a Comissao de Promo?6es. 
Os atuais candidates a promoqao nao poderao ser atingidos por novos criterios 
que venham a ser estabelecidos em Resolugao posterior, porque o seu direito ja 
esta assegurado pelo § 1.° do artigo 99 do Regulamento vigente e pelo art. 141, 
§ 3.° da Constituiqao Federal, que veda a lei prejudicar o direito adquirido. 

Criterio para promocoes 
A Resolugao n.0 4, de 1955, anterior Regulamento da Secretaria do Senado, 

adotava dois criterios para promocoes, um geral, lato, outro estrito somente 
para a carreira de Taquigrafo. 

O geral, estabelecido no final do inciso 4, do art. 20 e no art. 30 da Resolugao 
n.0 4, combinado com o artigo 39 do Estatuto dos Funcionarios Publicos Civis 
da Uniao (Lei n.0 1.711, de 1952), e o seguinte: 

"A promogao obedecera ao criterio de antiguidade de classe e ao de 
mereclmento, alternadamente, salvo quando a classe final de carreira 
em que sera feita a razao de um tergo por antiguidade e dois tergos 
por mereclmento." 

O Estatuto vigente mantem a mesma norma em seu artigo 39. 

O criterio estrito, estabelecido especialmente para a carreira de Taquigrafo, 
no inciso 6, do artigo 20, da Resolugao n.0 4, e o seguinte: 

"6) O ingresso na carreira de Taquigrafo far-se-a por meio de con- 
curso de provas. O acesso as demais slasses dessa carreira far-se-a na 
proporgao de dois por mereclmento e um por antiguidade. Quanto a 
classe de Taquigrafo-Revisor vigorara, apenas o criterio de merecimen- 
to." 

A Resolugao n.0 6, de 1960 so estabeleceu um unico criterio. o geral, lato, 
assim contido no 

"Art. 98 — A promogao obedecera ao criterio de antiguidade de clas- 
se e ao de mereclmento, alternadamente, salvo quanto a classe final da 
carreira, em que sera feita a razao de um tergo por antiguidade e dois 
tergos por mereclmento." 

Como se ve, o criterio geral adotado na Resolugao n.0 6 e o mesmo da Reso- 
lugao n.0 4 e do Estatuto. Mas a Resolugao n.0 6 e omissao, ou nao estabeleceu 
normas especiais para as promogoes na carreira de Taquigrafo, como procedeu 
a Resolugao n.0 4. 

Alias, esqueceram o Presidente da Comissao de Promogoes e o Relator na 
Comissao Dlretora de mencionar que entre a Resolugao n.0 4, de 1955 e a Reso- 
lugao n.0 6, de 1960, o Senado promulgou a Resolugao n.0 24, de 1957, que esta- 
belece o seguinte: 

"Art. 1.° — A promogao, no Quadro da Secretaria do Senado Fe- 
dtral, obedecera ao criterio de antiguidade de classe e as de merecl- 
mento, alternadamente, salvo quanto a classe final de carreira, em que 
sera feita a razao de um tergo por antiguidade e dois tergos, por mereci- 
mento." 0 

A Resolugao n.0 6 adota essa norma geral e, como a Resolugao n.0 24, nao 
abriu excegoes, nada estabeleceu excepcionalmente para a carreira de Taqui- 
grafos. 

Entende a Comissao de Promogoes, entretanto, que nao se trata de admlssao 
de criterio novo, mas de omissao da Resolugao n.0 6, que deve ser suprlda pela 
norma estabelecida no inciso 6 do art. 20 da Resolugao n.0 6, firmando seu ponto 
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de vista no I 2.° do art. 2° da Lei de Introdugao ao Codigo Civil, que, assim, 
dispoe: 

"§ 2.° A lei nova, que estabeleqa disposigoes gerais ou especiais a 
par das ja existentes, nao revoga nem modifica a lei anterior." 

Citando Espinola e Serpa Lopes sustenta, que a decretagao de um Cddlgo nao 
significa que revogadas ou abrogadas ficam todas as leis esparsas anteriores, que 
se destlnavam a reger a mesma disciplina e, que aquela expressao do dispositivo 
comentado, "a par das existentes", significa tratar-se de normas que ficam 
a par das anteriores, quer dizer, iguais em qualidade e merecimento, e que podem 
atuar lado a lado, sem incompatibilidade. 

O iiustre Relator Argemiro Figueiredo adverte que o interprete nao esta auto- 
rizado a destacar parte de um inciso referente a uma das multiplas materias 
tratadas numa lei geral e transformar essa parte do inciso numa lei especial, 
para o efeito do § 2.° do art. 2.° da Lei de Introdugao ao Codigo Civil a fim de 
julgar que ela vigora a par, concomitantemente com a lei nova, sem que possa 
ser considerada modificada ou revogada. 

E tern razao. £ o mesmo Espinola (Introdugao ao Codigo Civil, vol. 7, pags. 
80 a 81) quern esclarece: 

"Se uma lei geral, por exemplo, um codigo, regula inteiramente o 
instituto de que se ocupava a lei, precedente, se ambos desenvolvem dis- 
positivos sobre a mesma materia, e bc.n possivel, que, na antiga, se 
encontrem alguns artigos que se nao mostrem de todo incompativeis 
com as disposigoes da nova. Surge nesse caso, a questao: aqueles dlspo- 
sitivos particulares da lei anterior, que se podem conciliar com as regras 
consignadas na posterior, perderam a sua eficacla? Assim se deve enten- 
der, quando se trata de uma lei geral, de um Codigo, regulando intei- 
ramente a materia que se regia pela lei anterior, ou pelo cddlgo antes 
vigente. Uma constituigao politica, que se adote em substituigao a outra, 
acarreta a abrogagao completa de todos os preceitos desta, pouco impor- 
tando que ai se encontrem dlspositivos particulares, que paregam com- 
pativeis com a nova." 

A Resolugao n.0 4 era um Regulamento do Senado, uma lei geral que regu- 
lava inteiramente os servigos administrativos desta Casa do Congresso Nacional. 
A Resolugao n.0 6 veio substitui-lo e o novo Regulamento, a nova lei geral, que 
regula a mesma materia, por inteiro, ou seja os servigos administrativos do 
Senado. 

Cabe, pois, a interpretagao acima transcrita de Espinola, ao caso em exame. 

Se, porem, houve&se uma lei especial, regulando as promogoes na carreira de 
Taquigrafo, a conclusao seria diferente. Esta lei especial vigoraria a par da lei 
geral, a par do Regulamento, a par da Resolugao n.0 4, porque, entao a lei geral 
nao abrogaria nem derrogaria a lei especial, teriam vivencia concomitante, a 
menos que entre elas houvesse incompatibilidades, o que na realidade reconhe- 
cemos que nao ocorre. 

fi nesse sentido que a jurisprudencia dos nossos tribunals tern feito reite- 
rados prommciamentos, seguindo as vi gorosas ligoes de Saredo, Stolfi e outros. 

Ocorre, ainda, para contrarlar o ponto de vista da Comissao de Promogoes 
que, entre a Resolugao n.0 4 de 1975. Resolugao n.0 6, de 1960, como ja assinala- 
mos anteriormente, ha uma lei especial, regulando, exclusivamente, as promo- 
goes; a Resolugao n.0 24, de 1957. Esta sim tem vigencia ao lado da Resolugao 
n.0 6, porque nao ha incompatibilidade entre uma e outra. Ocorre, entretanto, 
que o que esta contido na lei especial foi reproduzido, fielmente, na lei geral. 
Mas a Resolugao n.0 24, a lei especial nada dispoe em particular sobre Taqui- 
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grafos, llmitando-se a estabelecer o mesmo criterio geral sobre promoQoes, que 
a Resolugao n.0 6, a lei geral, adotou. 

O Anteprojeto de Resolu^ao 

A Comissao de Promogdes sugere que a Comissao Dlretora promova, atraves 
de Projeto de Resolugao, cuja minuta oferece, a transformagao_ da classe final 
da carreira de Taquigrafo em cargo isolado, com o mesmo padrao e designagao, 
de provimento efetivo, mediante concurso. 

Mostra que: a) enquanto as demaLs carreiras tem uma so designagao, a car- 
reira de Taquigrafo, na sua classe final, passa a ser designada Taquigrafo-Revi- 
sor; b) enquanto aos Taquigrafos incumbe o apanhamento dos trabalhos do 
Plenario e das Comissoes e servigos correlates, do Taquigrafo-Revisor, exige-se 
mais do que esse esforgo material de sua profissao, comete-se-lhe servigo assis- 
tencial ao Diretor da Taquigrafia, supervisao dos debates e dos trabalhos dos 
Taquigrafos, revisao de discurso se citagoes regimentais, etc., que demandam de 
outros e mais complexos conhecimentos e habilitagoes, que nao aqueles proprios 
do curriculo atraves das outras classes da carreira de Taquigrafo. 

Nao nos afigura, como alias tambevn parece ao nobre Relator, que haja razoes 
para atendimento dessa sugestao. No concurso para a carreira de Taquigrafia 
sao exigidos alem de provas eliminatorias de Taquigrafia, Frances e Ingles, 
provas basicas de Portugues, Matematica, Corografia e Historia do Brasil (art. 
81 da Res. n.0 6), mat6rias essas que propiciam um grau de conhecimentos ao 
Taquigrafo que o coloque em condigoes de obter acesso a classe final de Taqui- 
grafo-Revisor. O que talvez se faga mister seja manter em nivel alto os con- 
cursos, de forma que a selegao dos valores nao seja aviltada pelo protecionismo. 

O ultimo concurso realizado no Senado para a carreira de Taquigrafo, em 
que somente um dos 60 e tantos candidates inscritos foi aprovado mostra o 
cuidado que se esta tendo no provimento dos cargos pelos que tenham realmente 
capacidade para exerce-los. Isto e que e preciso se fazer norma permanente. 

Nao vemos, pois, razao para que se extinga a ultima classe da carreira de 
Taquigrafo, transformando os seus cargos em isolados. Tem razao o ilustre Rela- 
tor ao aflrmar que "o Taquigrafo-Revisor nao deixa de ser Taquigrafo" e que 
"ha homogeneidade funcional em substancia"; retira-lo da carreira seria gol- 
pear a tecnica e a sistem&tica. 

Entretanto, nada impede quo, atraves de Resolugao se restabelega o critdrio 
de promogao apenas por merecimento no final da carreira de Taquigrafo. Nenhu- 
ma inconstitucionalidade ha. Apenas nao retroagira as vagas existentes. 

Somos de parecer que: 
a) embora as promogdes devam ser feitas dentro do prazo de 30 dias apos 

a ocorrencia da vaga, podem ser adiadas, sem prejuizo contudo para os que 
tenham direito a promogao, pois que os efeitos desta retroagao a data em 
que expirou o prazo para a sua realizagao; 

b) a Resolugao n.0 4 nao pode presidir a realizagao das promogdes; 

c) nao d aconselhavel a transformagao da classe final da carreira de Taqui- 
grafo em cargos isolados; 

d) pode, sem infrlngencia constitucional e se assim entender a Comissao 
Diretora, atravds de Projeto de Resolugao, promover o restabelecimento do crite- 
rio de promogao apenas por merecimento no final da carreira de Taquigrafo, 
sem que essa reforma atinja as vagas existentes. 

fi o nosso parecer, s.m.j. 

Sala das Comissoes, 27 de setembro de 1961. — Jefferson Aguiar, Presidente 
— Heribaldo Vleira, Relator — Daniel Krieger — Lima Teixelra — Milton Cam- 
pos — Miguel Couto. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Esta finda a leitura do Expe- 
diente. 

Ha oradores inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos. (Pausa.) 
Nao esta presents. 

Tem a palavra o nobre Senador Heribaldo Vieira, por cessao do nobre Sena- 
dor Jefferson de Agniar. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Sr. Presidents, a crise politica, nascida com 
a renuncia do Presidente Janio Quadros, nao deflagrou a derrocada das institui- 
goes, o caos, a mats terrivel sangiieira fraticida, com insuportaveis prejuizos 
materiais e humanos, gragas, estou certo, a coragem, firmeza e decisao com que 
o Congresso Nacional a enfrentou e conjurou. 

Viviamos sob um sistema de governo onde medrava facil o mito dos homens 
publicos infaliveis, insubstituiveis, das personalidades carismaticas; onde havia 
um caldo de cultura para as atuagoes personalisticas, as disputas desenfreadas, 
as nocivas rivalidades politicas. 

A crise, dlante da qual estavamos, era a mesma crise de todas as boras de 
sucesso presidencial, desde Deodoro, para a qual nunca haviamos imaginado 
seriamente uma solugao. So naquela noite historica de 31 de agosto, em que se 
acharam reunidos oito Senadores e oito Deputados, numa Comissao mista do 
Congresso Nacional, nos veio a mente encontrar uma solugao nao para aquela 
crise, mas para todas as crises. O que pediam de nos era pura e simplesmente a 
declaragao do impedimento do Sr. Joao Goulart. Neste sentido prestou a Comis- 
sao Mista, naquele momento, um depoimento, o Deputado general Mendes de 
Morais, corroborando os termos enfaticos da Mensagem do Presidente em exer- 
cicio. Deputado Ranieri Mazzilli. Mas esta nao seria uma solugao, senao o enve- 
Ihecimento do Congresso, a desmoralizagao do regime. Contrariando e reagindo 
altivamente contra todas as ameagas, fomos buscar o remedio para o mal que 
vinha de longe minando o corpo do organismo nacional, naquela ideia parla- 
mentarista dessa figura respeitavel de Raul Pila, contida num projeto, que logra- 
ra assinaturas de 222 deputados, que o firmaram com a declaragao de que nao 
o faziam como um simples apoiamento, mas como manifestagao de sua apro- 
vagao. 

A crise determinou um movimento de uniao nacional, que fez, pela vez pri- 
meira, se entenderem os grandes partidos politicos, para o encontro das solu- 
goes administrativas e da ordem piiblica. Este movimento tomou corpo e tomou 
forma, em termos que quase podemos dizer permanentes, com o Ato Adicional 
n ® 4, que instituiu o_ sistema parlamentar de governo, que Laskl diz ser, essen- 
cialmente, uma solugao de partidos, que pode comandar uma maioria na Camara 
popular. 

Em conseqiiencia disso, a responsabilidade pelos exitos ou desacertos do 
Governo se torna comum ao Parlamento e ao Gabinete pois este e o future da 
confianga daqueles e e aquele que Ihe da os meios de que precisa, para o desem- 
penho de suas fungoes. 

Mas surge tambem,_ para o Gabinete, uma responsabilidade politica, conse- 
qiiente. A sua permanencia e o seu exito dependem de saber manter aquela 
unidade de forgas, que Ihe da o necessario prestigio e assegura uma vida de 
relagao tranqiiila e salutar, para a Nagao. O seu Primeiro Ministro, o "premier- 
hip", corflo chamou Pitt, e erigido em condutor da politica do Pais. E o sintoni- 
zador das forgas divergentes dos partidos, como Laski. 

Se falha o Gabinete na tomada das responsabilidades que Ihe dao, perde 
a confianga do Parlamento e e o seu fim. Cai, podendo determinadas crises 
que tem sido o bode expiatbrio para os adversaries desse sistema. 
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Mas essas crises devem ser esparsas e raras. Ha um dispositive de pesos e 
contrapesos, estabelecendo um equilibrio de responsabilidade e uma linha de 
respeito, entre Legislativo e Executive, que se configura na dissolugao da Camara 
baixa, nas maos do Governo e na queda do Gabinete, nas maos do Parlamento, 
que desestimula as crises e cria embargos a tirania de um Poder sobre o outro. 

A natureza dual do parlamentarismo — presidencial, que preside os nossos 
primeiros passes, comandados pela pressao empirica da sociedade, que ainda nao 
se adaptou, nao perde contudo a essencia do sistema preconizado. Mas nao se 
pode pegar que a pressa, inimiga da perfeigao, o agodamento com que foi langado, 
na ansia da conjuragao da crise politica, nao permitiu ao legislador senao tragar 
as linhas gerais do novo sistema. 

Urge, pois, a elaboragao da legislagao complementar, inclusive atraves de 
outra, emenda constitucional, se indispensavel entenderem os estudiosos, de for- 
ma que se complete, sem demora, a organizagao govemamental e nos desatre- 
lemos daquelas determinadas normas, hoje injustificaveis, que, ainda, permane- 
cem vigorando na nossa Constituigao presidencialista e que refogem a sistema- 
tica parlamentarista. 

Os jornais de domingo ultimo divulgavam o texto completo de um antepro- 
jeto de lei complementar do Ato Adicional n.0 4, elaborado por eminentes depu- 
tados, a pedido do Conselho de Ministros. 

Alias o art. 22 do Ato Adicional delega as duas Casas do Congresso Nacional 
a faculdade de legislar, complementarmente e por maioria absoluta de votos, 
sobre a organizagao do sistema parlamentar de governo, que vem de ser instituido 
em nosso Pais. 

O Ato Adicional, neste artigo, afigura-se, a primeira vista, e assim o inter- 
pretaram os autores do anteprojeto de lei complementar, que delega ao Legislativo 
ordindrio atribuigoes do Legislativo Constituinte, ao arrepio do que dispfie o i 3.° 
do art. 36 da Constituigao Federal, que veda a qualquer dos Poderes deelgar 
atribuigoes, salvo as excegoes previstas na mesma lei. 

L certo que a evolugao do direito ja nao admite a conceituagao rigida irre- 
dutivel de separagao de Poderes, que nao corresponde a realidade objetiva. Mas 
mesmo a hodierna divisao de Poderes, ainda mesmo com as flexibilidades pro- 
prias do sistema parlamentar, exige uma especializagao de fungoes, que os dis- 
tingue e, entre eles, risca uma linha de confinagao intransponivel. Dai convir- 
mos que, sob o novo sistema de governo, se possa admitir a delegagao outorgada 
no art. 22 do Ato Adicional a lei complementar. Essa ordem de raciocinio e 
coadjuvada pela moderna teoria da livre revelagao do direito, para suprir as 
inevitdveis lacunas da lei. Mas, se esses propdsitos de integragao estatal, a tao 
arriscados caminhos nos conduz, afinal paramos a certa altura e, tomando o 
conselho de Pontes de Miranda, indagamos; "para onde vamos"? E vemos, entao, 
que devemos aceitar essa delegagao, como uma daquelas excegoes admitidas pelo 
§ 3.° do art. 36 da Constituigao Federal. 

As excegoes, entretanto, como diz Carlos Maximiliano, nao se ampliam, redu- 
zem-se aos casos expressos no Estatuto basico. O art. 22 do Ato Adicional restrin- 
giu essa delegagao a normas legais que visem complementa-lo, no que seja indis- 
pensdvel a organizagao parlamentar de governo. Nao estendeu a modificagoes 
ampliadoras ou derrogatdrias do prdprio Ato Adicional n.0 4 ou de dispositivos 
nao emendados da Constituigao Federal. No entanto o anteprojeto de lei com- 
plementar extravasa de todas as comportas. Para ele, a delegagao que recebeu 
nao tem fronteiras, e absoluta, a ponto de violar, alterar, modificar, derrogar 
a lei mater. Reconhecer-se-lhe tamanhos e dlscricionarios poderes seria anular 
de vez o Poder Constituinte, desmoraliza-lo, reconhecer a sua impotencia e inca- 
pacidade. Nao d possivel admitir-se delegagao pura e simples, nao condicionada 
irrestrita e ilimitada; mas apenas aquela expressa, subordinada, confinada na 
excegao. 
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Insistimos em afirmar que o anteprojeto de lei complementar, que esta sendo 
divulgado, ultrapassa todos aqueles muros em que a doutrina o emparedou. 

O Sr. Sergio Marinho — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Sergio Marinho — Trago meu aplauso, sincere e veemente, ao substan- 

cioso discurso que V. Ex.a esta proferindo. Tern toda razao V. Ex a quando denun- 
cia que o projeto de lei complementar, que os jomals publicaram ha alguns 
dias, revela o alcance de um ato constituinte, o que, vale dizer, derroga o Esta- 
tuto basico. Seria inteligivel e justificavel que assim fosse se estiv^ssemos sob o 
regime de constituiqao consuetudinaria, como e a inglesa. Como V. Exa muito 
bem sabe, um ato do Parlamento ingles pode ferir ou eclipsar qualquer liberdade, 
qualquer direito. Mas, dentro da nossa sistematica constitucional, vigorando uma 
constituiqao de indole evidentemente rigida, nao se compreende, nao se justifica, 
nao tem sentido que uma lei, mesmo ccmplementar, alcance a importancia e a 
signiflcagao de um jato constituinte. V. Exa esta muito certo nessa analise per- 
cuciente que vem fazendo em torno dos atos legislatives ultimamente elaborados 
ou em via de elaboraqao. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Muito obrigado a V. Ex.a 

Sr. Presidente, diz muito bem o nobre Senador Sergio Marinho: numa Cons- 
tituiqao escrita, como a nossa, a lei complementar fica restrita ao seu texto; a 
algada legislativa tem que se subordinar a sua letra. O mesmo nao accntece 
nas constituigoes consuetudinarias, como e o caso da inglesa. 

Prosseguirei. 
Repete-se o que ocorreu no Imperio com a Lei de Interprctagao do Ato Adi- 

cional de 12 de margo de 1840, mascarado de lei exegetica e que, sob o pretexto 
de interpretar aquele Ato Adicional, outra coisa nao fez senao dlsclplinar diver- 
samente o que o Ato supostamente interpretado estabeleceu. 

Vamos ser objetivos. Passaremos a mostrar esses condenados exageros. 

A Constituigao de 1946 estabelece que o sufragio e universal e direto (art. 134), 
que o Presidente da Repiiblica exercer& o •mandato por cinco anos (art. 82) e que 
nao podem ser reeleitos (art. 139, I, a). 

O Ato Adicional n.0 4 estabeleceu no art. 2.°, que o Presidente da Republlca 
sera eleito pelo Congresso Nacional, por maioria absoluta de votos e exercerA 
o cargo por cinco anos. 

Destarte, ve-se que a Constituigao de 1946 foi emendada, nesta parte, apenas, 
quanto ao processo da eleigao, que deixa de ser o sufragio universal e direto, 
passando a ser o indireito, pela maioria absoluta de votos dos membros do Con- 
gresso Nacional. 

O Ato Adicional n.0 4 manteve o mesmo periodo de cinco anos do mandato 
presidencial e a inelegitimidade, para o exercicio seguinte. 

O anteprojeto de lei complementar entretanto, em paragrafo linico do seu 
art. 2.°, declara que "o rPesidente da Republica podera ser reeleito uma unica 
vez" e no art. 2.° acrescenta que a reeleigao para o proximo periodo presidencial 
sera pela maioria absoluta do Congresso. 

O art. 79 da Constituigao Federal de 1946 estabelece que "substitui o Presi- 
dente, em caso de impedimento, e sucede-lhe no de vaga o Vice-Presidente da 
Republica" e no art. 61 dlspoe que "o Vice-Presidente da Republlca exercerA 
as fungoes de presidente do Senado Federal". 

O Ato Adicional em seu art. 23 estabelece que "fica extinto o cargo de Vice- 
Presidente da Republica". Mas nada dispde, sobre a ordem das substitulgdes e 
sucessao, em caso de impedimento, ou vaga. 



- 175 - 

O anteprojeto de lei complementar, no art. 3.°, alterou a ordem da substi- 
tuigao, pondo em primeiro lugar o Presidente da Camara dos Deputados, quando, 
pela ConstituiQao de 1946, nao modificada pelo Ato Adicional, em primeiro lugar 
cabe a substituigao ao Presidente do Senado. 

A alteragao feita nao so fere norma vigente da Constitulgao como e incom- 
pativel com o sistema de governo que passamos a adotar, pois, em caso de 
impedimento ou vaga do Presidente, em momento no qual esteja dissolvida a 
Camara dos Deputados nao se encontraria a figura do seu primeiro substitute, 
o Presidente da Camara dos Deputados, para ocupar a Presidencia. 

A Constituigao de 1946, no art. 79, § 2.°, determina que, vagando os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente da Republica, far-se-a a eleigao 10 dias depois de 
aberta a ultima vaga. Se as vagas ocorrem na segunda metade do periodo prefii- 
dencial, a eleigao para ambos os cargos ser& feita 30 dias depois da ultima vaga, 
pelo Congresso Nacional. 

O Ato Adicional nada dispos a respeito, senao para extinguir o cargo de 
Vice-Presidente. Afigura-se-nos que o dispositive da Constituigao de 1946 ficou 
vlgorante apenas para o cargo de Presidente, 

A Lei Complementar estabeleceu, entretanto, norma diversa do seu art. 4.°, 
no que dez respeito a prazos para as eleigoes, no caso de vaga do cargo de 
Presidente. 

O art. 139, inciso II, alinea b, estabelece que o Presidente da Republica, para 
se candidatar a Governador de Estado tera de se afastar definitivamente das 
fungoes um ano antes da eleigao; o mesmo artigo, inciso IV. fixa em tres meses 
o aludido prazo de desincompatibillzagao, para os cargos de Deputado Federal 
e Senador. 

O Ato Adicional n.0 4 nada dispos sobre o assunto, pelo que devem preva- 
lecer as normas acima citadas e que nao foram emendadas na Constituigao 
vigente, de 1946. 

No entanto, o anteprojeto da lei complementar, no paragrafo linico do art. 4.°, 
estabelece, diferentemente, com relagao a candidatura do Presidente da Repu- 
blica a cargo de governador, ao dispor de um modo geral que "o Presidente da 
Republica so podera candidatar-se a cargo eletivo, de sufragio direto, exonerando- 
se tres meses antes do pleito". De passagem seja dito que o Presidente da Repu- 
blica renuncia. Nao se exonera do cargo. Mas surgira a interpelagao: o cargo 
de Governador 4 de eleigao direta? Ou sao eles eleitos pelas Assembleias Legis- 
lativas. 

O art. 24 do Ato Adicional manda que a lei complementar fixe prazo para 
as Constituigoes estaduais adaptarem-se ao sistema parlamentar de governo e 
que nao podera ser anterior ao tdrmlno do mandato dos atuais governadores. 

O anteprojeto, nao obstante este mandamento se faz omisso, silencioso, a 
respeito. Entretanto se esse prazo para a reforma das Constituigoes estaduais 
s6 pode ser flxado para ap6s o tdrmlno dos atuais mandates, a conclusao irretor- 
quivel 6 que as proximas eleigoes para governadores, pelo menos e com certeza 
estas, serao processadas pela votagao direta. Conclusao: o anteprojeto da lei 
complementar reduz para tres meses o prazo de um ano, flxado na Constituigao 
de 1946, que o Ato Adicional nao alterou. 

No art. 8.° do anteprojeto se admite que o Presidente do Conselho possa 
expedir decretos-lels, quando o Ato Adicional n.0 4, em seu art. 18, III, so Ihe 
faculta o dlrelto de regulamentar. 

No § 1.° do art. 8.° o anteprojeto de lei complementar da ao Senado com- 
petencla para aprovar ou nao o ato do Presidente da Republica que dissolve a 
Camara, em determlnada circunstancla, sem contudo indicar o quorum neces- 
sario, o que e lamentavelmente grave, pois pode ser por maioria relativa, ou 
absoluta ou por 2/3. E uma inovagao, que nao esta contida no Ato Adicional, 
essa atribuigao de competencia dada ao Senado, que o Anteprojeto como o Ato 
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Adicional tanto dimlnuiram e desprestigiaram e qua so e lembrado a esse passo 
para resguardo da Camara contra o fantasma da dissolugao. 

O art. 39 e sen paragrafo da Constituieao de 1946 determina que o Congresso 
Nacional reimir-se-a a 15 de marco de cada ano e funcionara ate 15 de dezem- 
bro e que so podera ser convocado extraordinariamente pelo Presidente da Repii- 
blica ou por inlciativa de um tergo de uma das Camaras. 

Este artigo nao foi emendado pelo Ato Adicional n.0 4, que nada dispoe 
a respeito. Entende porem a lei complementar que soberanamente deve der- 
roga-lo, passando a estabelecer em seu art. 12 que "a legislaQao ordinarla divi- 
de-se em dois periodos, independentes de convocagao. O primeiro de 1.° de margo 
a 30 de junho, o segundo de IP de agosto a 30 de novembro e que a convocagao 
extraordinaria so podera ser feita pelo Presidente da Republica, pelo Presi- 
dente do Senado, pelo Presidente da Camara ou por iniciativa da maioria abso- 
luta de uma das Camaras. 

O art. 139 da Constituigao Federal e mais uma vez derrogado pelo ante- 
projeto de lei complementar, ao arrepio do "Ato Adicional nP 4 que nao o emen- 
dou, quando considera os Ministros de Estado elegiveis para o Congresso Nacio- 
nal sem se desincompatibilizarem deixando os cargos tres meses antes da eleigao. 

No art. 14 o anteprojeto de lei complementar admits que o Deputado ou 
Senador exerga fungoes de subsecretario ou de diregao de autarquia, entidade 
paraestatal e da economia mista, sem que perca o mandate, sobrepondo-se deste 
modo a imperative proibitorio do art. 48 da Constituigao Federal, que o Ato 
Adicional nao emenda, e violando uma regra de alta moralidade contida no 
art. 36, § IP da referida Constituigao, segundo a qual o cidadao investido na 
fungao de um Poder nao podera exarcer a do outro, salvo as excegoes previstas 
na Constituigao. No sistema presidencial do governo jamais se permltiu que 
parlamentares ocupassem cargos do Executive, salvo representagoes diplomati- 
ticas, de caratar transitorio, ministerios e Secretarias de Estado, interventor 
federal e Prefeito do Dlstrito Federal, no interesse publico. E tantas foram, nao 
obstante isso, as degradagoes do Congresso, causadas pela usurpagao governa- 
mental. Haviamos ido buscar esse dispositive da seguranga do regime, guardiao 
da independencia dos Poderes, na Carta Constituclonal de 1891 que, seu art. 79 
ja dispunha de maneira identica. Nao e possivel que justamente agora, sob o 
novo sistema de governo, em qua sobreleva a fungao fiscalizadora exercida pelo 
Legislative sobre o Executive, em que por isso mesmo os dispositivos de segu- 
ranga do Parlamento contra as usurpagoes governamentais devem ser reforga- 
dos, qua se abram as valvulas de retengao as barganhas com os cargos piibllcos, 
as disputadas presidencies das autarquias e sociedades de economia mista! 

O art. 15 do anteprojeto de lei complementar do mesmo modo se propoe a 
derrogar o art. 185 da Constituigao Federal, nao emendado pelo Ato Adicional 
nP 4. 0 art. 185 citado proibe a acumulagao de exercicios de cargos, salvo as 
excegoes que preve, subentendendo-se, como corolario dessa proibigao, que a 
vedagao so atinge a acumulagao de vencimentos da atividade de cargos. O refe- 
rido art. 15 do anteprojeto, a despeito de copiosa e uniforme jurisprudencia, 
plenamente reconheclda e adotada na pratica administrativa indiscrepante do 
Pais, alarga a proibigao de acumulagao de vencimentos em cargo da atividade 
com proventos em cargo da inatividade. 

Nos arts. 16 e 24 o anteprojeto cria normas para a elaboragao do Orga- 
mento totalmente diversas daquelas estabelecldas na Constituigao Federal e que 
o Ato Adicional nao derrogou; inclusive anula todo o trabalho legislativo que 
estamos tendo com a elaboragao do Orgamento para 1962 eis que estabelece 
que dentro de 30 dias a contar da vigencia da Lei Complementar, o Presidente 
do Conselho enviara a Camara dos Deputados a proposta de Orgamento para o 
exercicio de 1962. 

No art. 18 dispoe ao arrepio do art. 40 da Constituigao Federal, que o Ato 
Adicional nP 4 nao emendou, violando o principle da independencia dos Poderes, 
para permitir que o Executivo intervenha na organizagao do pessoal da Secre- 
taria das Camaras Legislativas. 
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Sr. Presidente, fala-se qua o anteprojeto de lei complementar, que critico, 
num sentido apenas construtivo, tern sofrido grandes impactos, ou nao foi bem 
recebido por Deputados e Senadores, Lideres, Juristas e Professores, que Ihe 
opoem restri?6es e censuras. E que tais pronunciamentos talvez ja houvessem 
determinado um reexame da materia pelos seus proprios autores. Nao sei, porem, 
da autenticidade dessa informagao. Talvez por essa razao pensem alguns que 
deveria aguardar a minha manifestagao para quando surgisse obra de carac- 
teristicas mais solidas, ou quando fosse o Projeto apresentado na Camara, ou 
viesse para o Senado. Mas eu quero dar uma colaboragao permanente. Para tanto 
precise me manifestar com antecedencia, para que as criticas, que fago, sejam 
apreciadas e dlscutidas e se na sua humanidade merecerem algum aprego, elas 
contribuam para que surja um projeto ja escoimado de vicios mais graves. 

Uma coisa, porem nao quero parar de dizer e de repetir e de tornar a dizer 
e de tornar a repetir: precisamos urgentemente, sem perda de tempo, de com- 
plementar o Ato Adicional n.0 4, para que o novo sistema de govemo se possa 
organizar. O Ato Adicional n.0 4 nao pode ficar mais como esta, quase sem 
sentido, condensando apenas uma grande ideia, sem a dinamica para o exer- 
cicio do governo de gabinete, que, instituido, permanece parado, descolorido, 
sem a enfase necessaria, enquanto os restos do presidencialismo continuam pro- 
jetados. Temos uma grande responsabilidade, nessa obra que e nossa. Ela nao 
pode perecer. Como esta, e uma cabega grande, que tern como suporte um 
corpo raquitico, que quase nao a sustem. Lembra-me um hidrocefalo, que conheci 
em minha terra, nos meus tempos de crianga, cuja cabega imensa assentava 
num corpo franzino e vacilante, que acabou parecendo, sob o peso da imensa 
cabega que nao podia suportar. Na boca do povo o nome daquele hidrocefalo 
nlnguem sabia. Chamava-no "O Cabegorra". Quando ele passava nas ruas, nin- 
guem olhava para o seu tronco sumido, para os seus membros finos, descar- 
nados e pequenos. So a cabega enorme se via. Ate que morreu. Tao mogo ainda! 
O Ato Adicional n.® 4 nao pode ter o mesmo fim. Vamos dar-lhe, sem demora, 
corpo vigoroso e pernas rljas, para andar e sustentar a grande ideia que ele 
encerra. E fagamo-lo logo. Para que nao percam a fe no novo sistema. Para 
que nan tenha o destine do "Cabegorra". (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tem a palavra o nobre Senador 
Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, acabamos de receber o Programa 
de Governo do atual Gabinete de Ministros. Da rapida leitura que fizemos do 
documento, nao temos ainda uma impressao categorica sobre o mesmo, porem, 
preocupando-me, principalmente, com as questoes relacionadas as teses defen- 
didas pelo Partido Trabalhista Brasileiro ative-me a leitura do referente ao 
Ministerio do Trabalho e Previdencia Social e ao Ministerio da Agricultura. 

Ouvl tambfim a exposigao felta pelo Primeiro Ministro, Sr. Tancredo Neves 
com a declaragao de que poderiamos sentetizar o pensamento do novo Govemo 
em quatro itens principals, o que se refere ao desenvolvimento, o que se refere 
a estabilidade, o que se refere a integragao o ultimo, a Justiga. 

Definindo rapidamente S. Ex.a estes itens, explicou que o desenvolvimento 
consiste em nao parar o Brasil naquelas medldas ate aqui adotadas e ja com- 
prometidas internacionalmente, no sentido de que, como povo de areas subdesen- 
volvidas no globo, adotemos solugao politica de 'modo a permitir investimentos 
estrangeiros e uma disciplinagao mais severa da nossa economia intsrna. 

Quanto a estabilidade, S. Ex.a se refere, principalmente, a estabilidade cam- 
blal, a estabilidade economico-flnanceiro do Governo. 

Quanto a integragao, a preocupagao do Gabinete e a de que o Brasil nao 
seja este mapa desconexo, incompreensivel e alarmante de zonas superdesenvol- 
vidas e de zonas subdesenvolvidas; de regioes ricas e de regioes pobres; de regioes 
remediadas e de regioes miseraveis. 

Quanto a Justiga, e a prdpria palavra axiomatica, e a Justiga em todos os 
sentldos, mas — ressalta o Gabinete — sobretudo a Justiga da execugao do Direi- 
to Social. 
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Sr. Presidente, as intengoes do Sr. Primeiro Mlnlstro, atraves da palavra 
que Ihe ouvimos, nao podem deixar de ser as mals alviQarelras e de significar, 
realmente, perspectivas serias para o Governo que se instaurou. Entretanto, nao 
sabemos se por acodamento, pela pressa com que esse programa foi elaborado, 
ou se independentemente da pressa e, antes, uma fixaqao de pensamento, de 
uma politica que nao quer caminhar para a frente e nao que caminhar para 
tras mas que quer acenar com a possibllidade da nao caminhar para tras e de 
caminhar para frente — o documento e divagatdrlo, e indefinldo. Nao se tern, 
aqiri, um programa de Governo, em tarmos objetivos e reals. 

Era de se esparar, suponho, um programa sucinto, definindo teses ja expostas, 
defendidas e em tramitacjao, alias, no pensamento e na a^ao do Congresso, um 
programa que trouxesse uma especlficagao de despesas para servigos daflnidos 
e uma prevlsao de receita. Nao! Quanto a despesa e a recelta o que rassalta 
aqui e que suscitou, de certa forma, controverslas — e isto eu digo porque ja 
converse! com varies Srs. Daputados sobre o assunto — e o fato de pretender 
o Governo pedir ao Congresso ou, mals especificamente, a Camara dos Depu- 
tados, delegagao de poderes para alterar os dlscriminativos orgamentarios e apli- 
car a receita como o axlgirem as circimstancias com que se defrontar. Entretan- 
to, este como muitos outros aspectos, suscetiveis de ponderagoes e criticas — cri- 
ticas de colaboraQao, e verdade — nao podem ser neste momento, analisados 
pelo orador, desta tribuna, porque, como disse de iniclo, preocupou-me, sobre- 
tudo o que dizla respeito as questoes trabalhistas e agrarias. 

O Governo, com relacao a uma politica salarial, dlz nao dlspensar a revisao 
do salario minlmo dlante do custo de vlda elevadisslmo que ai esta. Nao dis- 
pensa a revisao. Isto significa: dara essa ravisao. 

For outro lado, ha uma politica nova no Ministerio do Trabalho anunciada 
pelo Governo — a de que o Ministro, no sentido de prevenir os dissidios cole- 
tivos ou mesmo as greves, atuara junto as empresas, a fim de qu-e se possam 
salvar convenlos retificadores de contratos de trabalho ja exlstentes. 

Sera uma politica de cooperagao entre capital e trabalho a que se propde 
o Governo e a qual, nos, trabalhistas, nao podemos estar indlferentes, embora 
nao creia eu, em absolute, conhecedor, que sou do estado dessas rela?6es entre 
empregados e empregadores, entre capital e trabalho que tal politica possa lograr 
exlto efetivo. 

Entretanto e um proposito respeitavel, que merece experimentado. O direito 
de greve e um imperativo constitucional e o projeto de lei que regulamenta o 
seu exercicio esta nas Comissoes desta Casa, e sem diivida a medlda de Gover- 
no legalissima para dirimir questoes salariais insoluvels, de modo suasorio. 

For que o Governo, que fala em disposltivos constitucionals outros, se acau- 
tela ao falar do Direito de Greve como se esse direito, consubstanciado consa- 
grado, definido na ConstituiQao Federal, fosse um direito maldito? 

O Governo que fala no salario familia, ate hoje nao reguiamentado e con- 
substanciado como direito fundamental do oparario, na Constltul?ao brasilelra; 
que fala nesse direito dizendo a Na?ao, que vai realmente torna-lo uma reall- 
dade, deveria esse Governo, em politica trabalhista, falar claramente no Direito 
de Greve. 

Outra tese e a da autonomia sindical. O Governo fala no respeito a auto- 
nomia sindical, mas em materia sindical deveria falar, tamb^m da sindicaliza- 
Qao rural, porque esta e o primeiro passo, em organizacao agraria, a ser dado 
necessariamente no sentido de tornar realidade uma politica de campo entre nos. 

Adiante, quanto a Previdencia Social, o Governo promete que pagara regu- 
lannente a sua contribuigao aos Institutes de Previdencia, a fim de que esse 
organismos beneficentes do Direito Social brasileiro nao lutem mais com as difi- 
culdades com que ate aqui se tern defrontado para o equilibrio de sua atuaria, 
sempre amea?ada e sempre necessaria na hora de emergencia. 

O Sr. Pedro Ludovico — Fermite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com multa honra. 
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O Sr. Pedro Ludovico — A sindicalizaQao rural, no meu ponto de vista, seria 
ate muito mats Interessante do que a propria reforma agraria. Temos no Brasil, 
extensos, enormes latifundios, mas para que neles o Govern© colocasse toda a 
gente pobre e miseravel, seria necassario gastar muito dinheiro, ao passo que a 
sindicalizagao asseguraria aos camponeses os mesmos beneficios que tern os ope- 
rarios da cldade. Seria, alnda, uma coisa real e facll de realizar enquanto a 
reforma agraria talvez seja uma utopia. Voltando, porem, o Inicio do discurso de 
V. Ex.a quero declarar que o Gablnete alnda nao teve tempo de elaborar um 
programa perfeito, completo. O prazo foi muito curto. 

O SR. PAULO FENDER — Acho que me referi a essa hipotese. 
O Sr. Pedro Ludovico — Lendo a exposigao do Minlstro Tancredo Neves 

achei-a bem Interessante, inteligente e criteriosa, abrangendo o problema nacio- 
nal na sua parte mais vital. De sorte que, nesse ponto, S. Ex.a nao e passivel 
de critica. 

O SR. PAULO FENDER — Agradego o aparte de V. Ex.a e me solidarizo com 
todo o alto sentido que ele consubstancia. Disse realmente, no inicio da minha 
oragao, que supunha nao haver o piano descldo a maiores especiflcagoes, numa 
das hipoteses, pela rapidez com que foi elaborado, 

Quero crer que V. Exa uma das figuras mais bem informadas de seu Parti- 
do, que bem a Maioria parlamentar na responsabilidade do Gabinete, so possa 
ter trazido ao meu discurso a contribuigao da verdade. 

£ a hora, entao, dado o depoimento de V. Ex.a de retificar aquela duvida, 
segundo a qual eu podia formular a hipotese de o Govemo estar temeroso de 
dizer que val caminhar, com passes firmes, na politica social brasileira, que dele 
se espera que o faga. 

O Sr. Pedro Ludovico — Oxala caminhe com passes firmes. Isso e o mais 
dificil. 

O SR. PAULO FENDER — Estes sao os nossos votos. 

Ainda no terreno da Previdencia Social, o Govemo diz que ela vai se bater 
pela comodldade cada vez maior dos servigos medicos dos institutos. Nao diz, 
entretanto, como vai faze-lo e seria o caso de daqul fazermos a nossa sugestao, 
a fim de que o caminho mais fdcil a ser percorrido em tal sentido seja o de 
se multipllcar inflnitamente, pelo Territorlo Nacional, a instituigao medica do 
SAMDU. 

Conhecemos a Instituigao M6dica do SAMDU; sabemos que ela resulta da 
contribuigao multipias dos nossos Institutos. Nao haveria organizagao mais a 
jelto para satlsfazer tal pretengao do Governo do que essa, inicialmente — a 
de revisao geral na atu^rla dos Institutos de Previdencia com o fito de levantar 
recursos para a instalagao de unidades do SAMDU no maior mimero possivel 
de municipios brasllelros. 

Sr. Presidente, quanto k politica agraria e a sugestao, trazida pelo nobre 
Senador Pedro Ludovico, sobre sindicalizagao rural — neste passo do meu dis- 
curso chamo a atengao do nobre Senador Novaes Filho, estudioso da politica 
neste Pais, que com sua experiencia no assunto muito tern discursado aqui, tra- 
zendo-nos palavras muito judiciosas com relagao a sua experiencia pessoal vivida 
e informada na matdria; chamo sua atengao para este ponto, porque aqui muito 
se debateu a questao de que se deve ou nao a Presidencia Social atingir o traba- 
Ihador rural, antes da reforma agraria conseguir condigoes de produtividade 
capazes de tornar essa asslstencia social ao homem do campo uma realidade e 
nao de identifica-la simplesmente como a socializagao da miseria. 

Acredito que a sindicalizagao rural seja o prwneiro passo correto a ser dado 
para a maior conveniencia social do homem do campo, sem a qual nao d possivel 
a definigao de direitos e a revelagao de necessidades reals. 

Por isso, Sr. Presidente, ouso tambdm fazer minha sugestao ao novo Govemo 
e particularmente ao Senhor Franco Montoro, Ministro do Trabalho, e ao Senhor 
Armando Monteiro, Ministro da Agricultura, no sentido de que ambos revejam 
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essa questao da sindicalizagao rural. Que as duas Pastas estudem a matdria para 
que uma inteligencia feliz nao venha a ser encontrada tarde demais. 

Esperava tambem que, em materia de agricultura, quando o Governo se refere 
ao credito financiado para a exploragao agrlcola, se detivesse nos recursos que 
pretende dar, atraves da Carteira de Credito Industrial e Agricola do Banco do 
Brasil, e na maneira de distribui-lo, porque, atd aqui, o que se sabe € que o pequeno 
agricultor, quando apela para essa Carteira, sd obtdm o emprestimo se satisfazer 
mil e uma exigencias de informagao de processo, as quais, jd disse uma vez desta 
tribuna, hao de provar primeiro que ele nao precisa do empr&timo. 

O Sr. Novaes Filho — Permite Vossa Excelencia um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Vossa Excelencia me desvanece com o seu aparte. 
O Sr. Novaes Filho — Gostaria que Vossa Excelencia consignasse, no discurso 

que esta pronunciando, meu agradecimento as generosas referencias ao meu res- 
peito e tambem meus aplausos pelos proveitosos esforgos de Vossa Excelencia 
ao debater assunto de tanta relevancia e tanta atualidade. 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado a Vossa Excelencia. 
Um dos vicios da Carteira Industrial e Agricola do Banco do Brasil, se debateu, 

a meu ver, a questao de que se deve ou nao a Previdencia Social atlngir o traba- 
Ihador rural, antes da reforma agraria conseguir condigoes de produtividade 
capazes de tomar essa assistencia social ao homem do campo uma realidade e 
nao de identifica-la simplesmente como a socializagao da miseria. 

Jd devia haver carteira agricola, e sd agricola, no Banco do Brasil. A Carteira 
Industrial que cuidasse da industria, ja que atualmente ela e absorvida pelos 
emprestimos industrials para cuja consecugao o favoritismo sempre prevalece. 

As comissdes que a Carteira Industrial e Agricola do Banco do Brasil designa 
para examinar o acervo das firmas industriais, nao raro desnecessitadas, do auxi- 
lio do Govemo, acabam por declarar necessario esse auxilio. Assim e sangrada a 
Carteira para firmas estrangeiras, que aqui operam e nos cobram "royalties", 
enquanto os dinheiros publicos deixam de ser aplicados na agricultura, como o 
deveriam ser, principalmente por essa Diretoria do Banco do Brasil. 

O Sr. Fernandes Tavora — Da Vossa Excelencia licenga para um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — O aparte de Vossa Excelencia sera uma contri- 

buigao honrosa ao meu discurso. 
O Sr. Fernandes Tavora — Esta Vossa Excelencia se batendo por uma modi- 

ficagao que e real e absolutamente necessaria ao nosso sisteraa bancario. Protestei 
mais de uma vez contra a absorgao da carteira industrial em detrimento da car- 
teira verdadeiramente agricola. A maior parte da cota destinada a carteira agri- 
cola era absorvida pela carteira industrial. Somente ha, pouco tempo, no Govemo 
Janio Quadros, e que se pos um dbice a essa medida, invariavelmente executada 
com prejuizo absolute dos agricultores, Por conseguinte, se a Carteira Agricola 
pudesse ser criada independentemente da carteira industrial, seria um grande 
passo em beneficio da agricultura do Pais. 

O SR. PAULO FENDER — A experiencia de V. Ex.B na vida publica brasileira 
autoriza-me a declarar que o apoiamento que da ao desmembramento da Carteira 
de Credito Agricola e Industrial do Banco do Brasil e razao bastante para que 
o Govemo o faga de pronto. 

Vossa Excelencia alude muito bem a preocupagao do operoso e patridtico 
Govemo do Senhor Janio Quadros, em tornar realidade o emprdstimo agricola 
do Banco do Brasil, com a criagao das unidades mdveis de crddito agricola, que 
se disseminaram pelo Pais. 

O Sr. Fernandes Tavora — Posso aduzir mais uma verdade, apesar de nao 
ser novidade. O Banco do Nordeste, criado realmente para servir h agricultura 
daquela regiao, destinava a maior parte das suas verbas ao comdrcio e h indus- 
tria. A agricultura era reservada parte minima. No Govemo Janio Quadros, quando 
assumiu a diregao do Banco do Nordeste o Doutor Alencar Araripe, a situagao 
mudou inteiramente. A agricultura nordestina tem hoje, efetivamente, o amparo 
do Banco do Nordeste. 
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O SR. PAULO FENDER — fi valioso o depoimento de Vossa Excelencia e 
muito auspicioso o que nos adianta com relagao as atividades atuais do Banco 
do Nordeste nesse sentido. 

O Sr. Jefferson de Aguiar — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com muita honra. 
O Sr. Jefferson de Aguiar — Devo acentuar que, na atividade mutuaria do 

Banco do Brasil SA., muito tern acontecido. O requerimento que formuiei, pedindo 
informagoes sobre os devedores de quantia superior a cem mil cruzeiros, estabe- 
leceu certo panico. Atd hoje, nao obstante um dos bilhetes do ex-Presidente da 
Republica, nao me foram fornecidas essas informagoes. Ha poucos dias, um dos 
meus amigos referia-se a emprestimos concedidos pelo Banco do Brasil aos frigo- 
rificos estrangeiros, em detrimento dos interesses dos frigorificos nacionais, que 
situagao politica. A fonte e boa e digna de credito. Vendo a informagao a prego 
de fatura. fi mais um esclarecimento que o Governo atual deve observar, porque 
o prego da carne se tern elevado excessivamente e constitui um dos perigos para 
a situagao politica nacional. 

O SR. PAULO FENDER — Vossa Excelencia nao me surpreende com suas 
judiciosas observagoes sdcio-economicas e tern todo o meu apoio na solugao do 
assunto de que se quer informar. 

Sr. Presidente, nao somente a Carteira Agricola do Banco do Brasil, mas as 
Carteiras Agricolas dos buncos, em geral, como por exemplo a do Banco de 
Credito da Amazonia, no meu Estado, lutam com o problema de identificar quais 
as Areas que devam ser, na realidade, beneficiadas, honestamente atendidas e auxi- 
liadas, porque o impatriotismo de maus brasileiros utiliza uma sArie de embustes 
para falsear o sentido verdadeiro do amparo bancario. Vemos, entao, usurarios 
apadrinhados comprarem terras insalubres, cercados, chacrinhas, para se dizerem 
possuidores de terra, a fim de oferecer garantias aos bancos, que querem lesar 
com emprAstimos que jamais aplicarao nas suas propriedades. 

Esse um aspecto da sociedade brasileira decomposta, aspecto para o qual 
devemos mobilizar todas as consciencias validas e dignas, a fim de que nosso 
propdsito de bem servir ao povo em medidas legislativas ou atraves de apelos 
ao Governo para decretar, neste ou naquele sentido, temos uma significagao his- 
tdrica e corresponda, realmente, aos nossos anseios de melhorar este Pais e de 
nos tornarmos dignos dele pela sua prdpria grandeza. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 
Durante o discurso do Sr. Paulo Fender, o Sr. Novaes Filho deixa a 

Presidencia, assumindo-a, sucessivamente, os Srs. Gilberto Marinho e Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra o nobre Senador 
Dix-Huit Rosado. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO — Sr. Presidente, a histdria dos Municipios regis- 
tra episddios que por sua significagao humana e sua dinamica social merecem 
ser comemorados ou relatados. 

Amanha, Sr. Presidente, precisamente amanha, minha valorosa cidade de 
Mossord comemorarA sua data maior, nao A uma efemeride vinculada ao espirito 
regionalista, mas A prdpria antecipagao da consciencia do Brasil depois de emoldu- 
rada na Lei n.0 3.353, de 13 de maio de 1883. 

Um lustro inteiro antes que a Nagao extinguisse oficialmente o trabalho servil, 
os nossos livros de matricula da escravaria depunham unanimes quanto A ausencia 
do cativelro naquele querido rincao da terra potiguar. fi que ali o sentimento 
humanitArio, precedendo A exaltagao patridtica, congregou sem distingdes as diver- 
sas classes, no sentido da igualdade social e, povo e poderes publicos sairara As 
ruas para entoar numa so voz o verdadeiro hino a dignidade do homem livre. 

Por isso e que esse dia para nos mossoroenses, e mais uma resta comunitaria 
do que societAria, tornado o termo na acepgao ecumenica, ou, ainda, em sua 
expressao antropoldgica e universalista. 
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Pundada em Janeiro de 1983, a "Sociedade Libertadora Mossoroense", com 
o apoio das agremiagoes politicas locals e da Magonaria encetou-se a pregagao 
abolicionista, que de logo empolgou homens e mulheres a prol da causa emanci- 
padora. 

Em Fortaleza, Almino Alvares Afonso, tribuno e jomalista, e Jose Damiao 
de Souza Melo, pelas colunas de "Libertador", emprestando toda a forga do sen 
alento a propaganda libertaria, empolgaram os espiritos e levaram de vencida ate 
os obstaculos economicos, que nunca se constituiram em fatores ponderaveis 
contra adesao das classes produtoras do grande Municipio. 

O Sr. Fernando Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. DIX-HUIT ROSADO — Com todo prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Tive a felicidade de conhecer o grande orador que 

foi Almino Alvares Afonso, incontestavelmente um grande libertador e dos orado- 
res mais fluentes e mais admiraveis que ja conheci. Com verdadeira saudade, 
relembro hoje esse orador, gloria de sua terra e de todo o Brasil, que me empolgou 
na meninice. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO — Antes de prosseguir, agradego a V. Ex.a essa 
contribuigao ao meu discurso. 

Esta agao contagiou todos os campos das atividades humanas aglutinando 
fazendeiros, comerciantes e autoridades num bloco irresistivel. 

Santa Luzia do Mossoro se transformou em homizio de negros foragidos, em 
territdrio llvre, cidade de refugio em cujo chao fraternal o escravo encontrava 
teto e abrigo. Partilhavamos com eles o nosso pao e a nossa agua. 

Dessa fase dinamica cito um episodic que na sua singeleza da ao quadro um 
significado extraordinariamente belo. 

Domingos e Merencia, escravos, guardo estes nomes desde minha infancia e o 
episodio eu o revivi tantas vezes que cheguei a pensar remotamente, como se fora 
seu expectador, ambos tangidos pelo sopro ameno da esperanga redentora alcan- 
garam estropiados, sedentos e famintos a cidade acolhedora e brava. O Presidente 
do "Clube dos Spartacos" agasalhou-os na propriedade do comerciante, Joaquim 
Nogueira da Costa. 

Celeres bateram-lhe na alheta os capitaes-de-mato para captura-los. 
A noticia veio a cidade: eles retomariam amarrados de cordas, como bichos, 

a senzala que deixaram para tras com o coragao em alvorogo. 
Mossoro toda, como um homem so, desatou-lhes dos membros feridos a embira 

maldita e ultrajante e no Plenario da Camara Municipal deu-lhes carta de 
alforria. 
. ,, Conta, para confirmar a historia, Merencia, alforriada, ultrapassou os velhos 

umbrais da Edilidade, como senhora liberta pelos bragos de Romao Filgueira e 
sob as palmas do povo que viera testemunhar o nobre episodio. 

O mogo Romao foi ativo — pregava e trabalhava depois, muitos anos depois 
eu alnda escutei a sua voz como vindo do passado prols ar a vibrante oena a que 
me incorporara pelo que ela veio representar na vida do meu Brasil. 

As ressonancias desses acontecimentos longinquos repercutindo em ondas 
sucessivas na consciencia nacional exacerbaram o pensamento escravocrata do 
Conselheiro Lafaiete, Mossoro foi invadida por forgas do Exercito sob o comando 
de Domingos de Melo Castro, com plenos poderes para sufocar o movimento 
abolicionista. Para honra do Exercito Brasileiro eu vos digo — as medidas nao 
foram tomadas, ninguem foi perseguido. 

Devo mencionar, por tudo, a agao da mulher mossoroense nunca exaltada 
com suficiencia porque eu proprio sei, ela nunca falhou com alimento de uma 
presenga insubstituivel em todas as lutas ou embates da vida admlravel da cidade 
nordestina. 
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Para ressaltar nesta campanha a colaboragao, e estimulo e o encorajamento 
que a xnulher mossoroense prestou ao generoso movimento, relembro a aqao de 
D. Amelia de Souza Galvao; dama ilustre de nobre progenie que com todas as 
veras do seu coragao e as resistencias do seu fragil fisico se entregou de corpo 
e alma a cruzada benemerita, esgotando-se e sucumbindo. 

Decllno-me o nome com o respeito e a veneragao que se devem aos herois. 
Dela contam que durante uma festa destinada a entrega de cartas de alforria, 
beljava as negras escravas na face e Ihes anunciava que dai em diante eram tao 
forras e libertas quanto ela. 

Foi assim, Senhores Senadores, nesse clima de fratemizagao total que se 
antecipou em Mossoro a data Magna de 30 de setembro de 1883 que amanha se 
comemora. 

O Sr. Femandes Tavora — Da V. Ex.a licenga para mais um aparte? 
O SR. DIX-HUIT ROSADO — Com todo prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Permita-me V. Ex.a que acrescente ao nome dessa 

herolna mossoroense os de duas cearenses nao menos gloriosas, nao menos valen- 
tes nao menos destemidas. Refiro-me a Maria Tomazia e a professora Elvira 
Pinho, ambas admiraveis em sua agao libertadora. Como V. Ex a sabe, no Ceara a 
libertagao foi realmente um pioneirismo. A Associagao Libertadora de Fortaleza 
llbertou uma quantidade enorme de negros e acabou vitoriosa antes que a liber- 
tagao geral do Brasil se realizasse. Maria Tomazia era realmente um anjo de 
guarda para todos aqueles miseros escravos que procuravam a sua libertagao. 
Associo por conseguinte, aos nomes das heroinas riograndenses, os dessas duas 
heroinas cearenses. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO — Muitos nomes, Excelencia, nao serao citados 
no meu discurso, mas o fato de nao aponta-los nao diminui, em nenhum instan- 
te, o sacrificlo de quantos trabalharam pela emancipagao dos escravos em Mos- 
soro e em Fortaleza. 

Agradego a V. Ex.a o ter projetado os nomes dessas duas heroinas do Ceara, 
que se flxarao na memoria de todo o Brasil como elementos indispensaveis na 
configuragao daquele movimento que tanto enobreceu o grande povo cearense. 

O Sr. Lobao da Silveira — Permite V. Exa um aparte? 
O SR. DIX-HUIT ROSADO — Com prazer. 
O Sr. Lobao da Silveira — Permita-me que me solidarize as justas homena- 

gens que V. Ex.a presta a Cidade de Mossoro, um dos micleos de maior expressao 
e vitalidade economlca do Norte do Pais. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO — Muito obrigado a V. Ex a 

Trinta de setembro de 83 — repito — a data foi o climax. 
Ai, entao, e que bandeiras e archotes, velas de carnaubeira, flamulas galhar- 

detes e ganfoloes, povo, cangoes e hinos, tomaram ruas e pragas, igrejas e resi- 
dencias. 

A Ata da Sociedade Libertadora Mossoroense descreve Mauricio Rego, quem 
a lavrou: Era um delirio de entusiasmo e de polarizagao de amor patriotico. 

Muitos oradores falaram ao povo, mas do que me contaram nao poderei 
esquecer pois, o ministro avangelico presbiteriano Waralow congratulando-se 
com os povos da America. 

Terminou como James Parridge quando assistia a aprovagao da lei do 
Senado do Imperio: 'vou mandar estas flores ao meu Pais para mostrar como 
aqui se fez, deste modo que la custou tanto sangue". 

O outro orador Almino Alvares Afonso, de boa origem potlguar, de cabeleira 
solta, como dlsseram, e voz de estentor, fez seis discursos e lembrando suas pala- 
vras envio uma mensagem a minha admiravel cidade que me fez seu repre- 
sentante no Parlamento Nacional. 
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"Nos hoje somos livres como e livre a brLsa sussurrante dos leque dos cama- 
ubais". 

Sr. Presldente, nao posso deixar de aproveitar este itinerario que escrevi e a 
propria essencia ou apologetica da minha singela oragao e encaminha-la tam- 
bem dentro de outro escopo maior. 

Lembro — e com que emocao o faco! — o episodic de Harpas Terry, quando 
John Brown, na noite de 17 de setembro de 1859, foi apanhado pelas forijas que 
o procuravam ha muito. Naquela hora, ele caminhava para a morte e foi conde- 
nado. Mas no dia em que devia ser executado, fez dlscurso extemporaneo no 
pretorio de Justiga que o iria julgar. Acusado de promover a rebellao, de ter 
assaltado, de ter incitado homens; ele declarou: "Nego todas essas acusagoes. 
Nunca incite! escravos e nunca violei propriedades. Mas o que nao posso deixar 
de revelar e meu indecllnavel desejo de tomar livres todos o,s homens e escravos". 

Sr. Presldente, esta data, que e a minha data, que e a data do coragao de 
minha cidade, tem de servir tambem, neste momento, como uma especie de fla- 
mula. Diante de nos, convidando-nos a que continuemos a luta iniciada ha 
tanto tempo, no sentido de erradicar da face da terra todas as modalidades de 
escravidao — a escravidao de um pais sobre outro, a escravidao aos grupos eco- 
nomicos, a escravidao aos politlcos que nao perdoam — a fim de que, no future, 
possamos dizer que todos os homens sao livres. Entao, sim, teremos todos cum- 
prido o nosso dever. (Muito bem! Muito bem! Falmas. O orador e cumprimenta- 
do). 

Durante o discurso do Sr. Dix-Huit Rosado, o Sr. Guido Mondin 
deixa a Presidencia, reassumindo-a o Sr. Novaes Fllho. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Sobre a Mesa dois projetos de emenda 
a Constituigao, que vao ser lidos. 

Sao lidos os seguintes 

PROJETO DE EMENDA A CONSTITUigAO N.0 7, DE 1961 
0 artigo 63, I, da Constituigao, passa a ter a seguinte redagao; 
"Artlgo 63. Tambem compete privativamente ao Senado Federal: 
1 — aprovar, mediante voto secreto, a escolha de magistrados, nos casos 

estabelecidos por esta Constituigao, do Procurador-Geral da Repiiblica, dos Mi- 
nistros do Tribunal de Contas, do Prefeito do Distrito Federal, dos membros do 
Conselho Nacional de Economia e dos chefes de mlssao diplomatica de carater 
permanente. 

II — proper, pela maioria absoluta de seus membros a exoneragao de chefes 
de missao diplomatica de carater permanente. 

III — aprovar, mediante voto da maioria absoluta de seus membros, o esta- 
belecimento, rompimento e o reatamento das relagoes dlplomaticas com paises 
estrangeiros. 

IV — autorizar os emprestimos externos dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municipios. 

Sala das Sessoes, 29 de setembro de 1961. — Daniel Krieger — Milton Cam- 
pos —Ovidio Teixeira — Novaes Filho — Fausto Cabral — Salviano Leite— 
Paulo Fender — Lobao da Silveira — Gilberto Marinho — P'edro Ludovico   
Jorge Maynard — Mathlas Olymplo — Lopes da Costa — Vivaldo Lima — Sergio 
Marinho — Lourlval Fontes — Dix-Huit Rosado — Jefferson de Agular — Heri- 
baido Vieira — Fernandes Tavora — Guido Mondin — Menezes Pimentel — Lima 
Teixeira. 

PROJETO DE EMENDA A CONSTITUigAO N.0 8, DE 1961 
Acrescente-se ao artigo 3.° do Capitulo II do Presidente da Repiiblica — da 

Emenda Constitucional n.0 4, de 1961 — Ato Adicional — que institui o sistema 
parlamentar de governo, o seguinte: 
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XVII — exonerar, por proposta do Senado, os chefes de missao diplomatica 
de carater permanente. 

Sala das Sessoes, 29 de setembro de 1961. — Daniel Krieger — Milton Campos 
— Ovidio Teixeira — Novaes Filho — Fausto Cabral — Salviano Leite — Paulo 
Fender — Lobao da Silveira — Gilberto Marinho — Pedro Ludovico — Jorge 
Maynard — Mathias Olympic — Lopes da Costa — Vivaldo Lima — 
Sergio Marinho — Lourival Fontes — Dix-Huit Rosado — Jefferson de Aguiar 
— Heribaldo Vieira — Fernandes Tavora — Guido Mondin — Menezes Pimentel 
— Lima Teixeira. 

O SR. PRES1DENTE (Novaes Filho) — As Emendas vao a publicacao. Serao, 
depois, enviadas a Comissao Especial que devera ser eleita para sua apreciaqao. 

Sobre a mesa requerimentos de urgencia, que vao ser lidos pelo Sr. 1.0-Secre- 
tario. 

Sao lidos os segulntes 

REQUERIMENTO N.0 382, DE 1961 
Nos termos do art. 330, letra b do Regimento Interno, requeremos urgen- 

cia para o Projeto de Lei da Camara n.0 119 de 1961, que concede isenqao de 
impostos de importaqao e outros tributes as Usinas Siderurgicas de Minas 
Gerals S.A. 

Sala das Sessoes, 28 de setembro de 1961 — Jefferson de Aguiar — Daniel 
Krieger — Fausto Cabral — Lima Teixeira — Victorino Freire. 

REQUERIMENTO N.0 383, DE 1961 

Nos termos do art. 330, letra b do Regimento Interno, requeremos urgencia 
para o Projeto de Lei da Camara n.0 134-61, que autoriza o Poder Executivo a 
participar da Sociedade de Economia Mista Aqos Piratini S.A., em organizaqao 
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providencias. 

Sala das Sessoes, 29 de setembro de 1961 — Daniel Krieger — Lider da UDN 
— Fausto Cabral — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — De acordo com o Regimento Interno, 
os requerimentos que acabam de ser lidos, serao votados no final da Ordem do 
Dia. 

Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Eleiqao da Comissao Especial de 7 membros, criada em virtude do 

Requerimento n.0 375, de 1961, aprovado na sessao de 28 do corrente, 
para, no prazo de 60 dias elaborar a reforma do Regimento Interno, a 
fim de adapta-lo ao regime parlamentar, promover o reexame da Emen- 
da Constitucional n.0 4 e formar os projetos necessaries a execuqao desse 
regime. (Pausa.) 

Hd, sobre a mesa, requerimento de adiamento, que val sen lido pelo Sr. 
l.0-Secret£,rlo. 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 384, DE 1961 
Nos termos dos arts. 212, letra 1, e 274, letra b, do Regimento Interno, requei- 

ro adiamento da eleiqao constante do item 1 da Ordem do Dia, a fim de ser 
felta na sessao de 3 de outubro de 1961. 

Sala das Sessoes, 29 de setembro de 1961 — Jefferson de Aguiar. 



-186 - 

O SR. PRESLDENTE (Novaes Filho) — Em votagao o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Nestas condigoes, deixa de ser submetida ao Plenarlo, a primeira materia 

constante do avulso, 
Passa-se a 

Item Z 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 167, de 1959 (n.0 255 

de 1959, na Camara) que dispoe sobre a inscrigao de funcionarios e 
serventuarios da Justiga em concursos piiblicos de provas e titulos, 
tendo 
Pareceres favoraveis (sob n.0s 278, de 1960, 11 e 540, de 1961) das Comis- 
soes de: 
Constituigao e Justica (com a emenda que oferece, sob n.0 1-CCJs de 
Servigo Publico Civil. (Pausa.) 

Em discussao o projeto e a emenda. 

Nao havendo quem faga uso da paiavra, encerra a discussao. (Pausa.) 
Vai ser lido requerimento do nobre Senador Jefferson de Aguiar. 
fi lido e aprovado o segulnte 

REQUERIMENTO N.0 335, DE 1961 
Nos termos dos arts. 212, letra 1, e 274, letra b do Regimento Interno, requeiro 

adiamento da votagao do Projeto de Lei da Camara n.0 167, de 1959, a flm de 
ser feita na sessao de 3 de outubro proximo. 

Sala das Sessoes, 29 de setembro de 1961. — Jefferson de Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Nos termos do requerimento ora 
aprovado, e retirado da pauta o Projeto de lei da Camara n.0 167, de 1959. 

Submeto, agora, a deliberagao da Casa, os Requerimentos de urgencia n.0s 382 
e 383, lidos na bora do expediente. 

Em votagao o Requerimento n.0 382 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Passa-se, conseqiientemente, a imediata discussao e votagao do Projeto de 
Lei da Camara n.0 119, de 1961, que vai ser lido. 

Vai ser lido parecer da Comissao de Economia. 
E lido o seguinte 

PARECER N.0 558, DE 1961 

Da Comissao de Economia, sobre Projeto de Lei da Camara n." 119, 
1961 (n.0 834 — E-59, na Camara), que concede isengao de impostos de 
importacao e outros tributes as Usinas Sideriirgicas de Minas Gferais 
S.A. Usimlnas, e a Companhia Siderurgica Paulista, COSIPA 

Relator: Sr. Fausto Cabral 

O projeto concede isencao de impostos de importagao e outros tributes as 
Usinas Sideriirgicas de Minas Gerais S.A., Usimlnas, e a Companhia Siderurgica 
Paulista, Cosipa. Sua tramitagao legislativa teve inicio na Camara dos Depu- 
tados, para onde foi encaminhado com Mensagem do Poder Executivo. 
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A faculdade de tributar constitui como ninguem ignora, o mais antigo pro- 
cesso regular de que langa mao o Estado para obter os meios necessarios a 
manutsngao de suas estruturas militar, administrativa e politica. Cabe, alia.s, 
observar que a imposigao de um tributo as populagoes marca importante pro- 
gresso sobre as pratlcas anteriores da pllhagem ou do confisco, porquanto, ao 
contrario do que se verificava nessa captura violenta de recursos — o tributo 
j a possui o grande merito de representar uma contribuigao limltada, estabelecida 
em base que permite a sobrevivencia e o florescimento do patrimonio do con- 
tribulnte. 

For muitos seculos, os poderes politicos, instalados atraves do mundo, impu- 
seram impo,sto.s as populagoes a eles submetidas e os arrecadaram, para o fliff 
exclusivo de subsidiar as minorias aristocraticas grupadas a sua sombra, de 
custear a guerra e de manter alguns servigos piiblicos elementares. Nessa fase, 
qualquer tributo so interessaria em termos objetivos da rentabilidade financeira 
que oferecesse, 

Mas acontece que, nos ultimos tempos, iria se verlficar uma completa mudan- 
ga no que se relaciona com a finalidade e, em fungao disso, com a propria 
organizagao do Estado. A nova economia mundial, caracterizada pela producao 
em massa e pela demanda em al:a escala de materias-primas, posslbilitou a 
formagao das grandes concentragoes populacionais, que vieram influenciar os 
governos, deles exigindo agao mais constante, mais extensas e mais intensa rela- 
tivamente aos inumeros problemas da coletividade. 

Pirmou-se a idela de que, mais importante do que a garantia da normalidade 
social, a curto prazo, sera garantir a existencia de condigoes que tornem possivel, 
no longo prazo, o equilibrio e a prosperidade da nagao inteira. E, para isso, 
recorra-se hoje, universalmente, ao planejamento. 

Sem pretendermos derivar para o trato de subquestoes, lembraremos que 
tanto os Estados totalltarios como os democraticos, plane jam, embora varie a 
escala em que o fazem. Nao existe hoje, sobre a face da terra, governo que nao 
aja em fungao de metas economicas, exercendo, com vistas a elas, a autoridade 
de que dispoem. 

O Imposto por exemplo, nos estados democraticos, esta sendo considerado 
o instrumento de mais facil utilizagao para a imediata interferencia no processo 
economlco, de modo a dirigi-lo no rumo desejado. E. tanto quanto o imposto, 
tambem a isengao dele envolve a mesma agao racional do Estado, amparando 
e estlmulando empreendlmentos que muito interessam ao pais. 

Tais iddias estao sendo expedldas, exatamente, em fungao do projeto que 
ora relatamos, concedendo isengao de impostos de importagao e outros tributes 
a USIMINAS e a COSIPA. 

E pacifica, em nosso entender que o roteiro que devera marcar, doravante, 
a agao politico-administrativa de qualquer governo que se instale em nosso Pais, 
6 o do desenvolvimento que nao apenas aumente e estabilize a riqueza nacional 
mas garanta, tambem, a plena participagao nela, de todas as classes e de todos 
os individuos. 

Ora, serla inviavel, que se pretendesse assegurar o desenvolvimento, no Brasil, 
sem um m&xlmo de industrializagao, cujo ponto de partida, em qualquer parte, 
reside na existencia de uma vigorosa indiistria basica, representada, principal- 
mente, em termos de siderurgia. 

O Brasil precisa aumentar e descentralizar sua indiistria sideriirgica e os 
dois empreendlmentos de que trata o projeto ora examinado estao, nesse sentido 
em perfeita consonancia com o interesse nacional. E justamente porque isso 
acontece, vamos ponderar sobre a conveniencia do favor fiscal de que trata o 
projeto ser, tambem, estendldo a uma terceira empresa — a Companhia Ferro e 
Ago de Vitdria, com sede no distrito de Jardim America, Municipio ds Cariacica, 
Estado do Espirlto Santo — cujo piano Industrial em objetivagao apresenta as 
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mesmas condigoes de interesse para o pais, justificadoras da isengao que se 
pretende dar a USIMINAS e a COSIPA. 

A Companhia Ferro e Ago de Vitoria esta eonstruindo em ritmo acelerado 
uma usina sideriirgica que, ja em 1962, estara pronta para produzlr, 130.000 
toneladas de perfis leves e, medios de ago. E, ao concluir-se em 1965 a expansao 
]& programada, sua capacidade de produgao passara a 360.000 toneladas de llgo- 
tes e 300.000 toneladas de perfis leves, medios e pesados. 

Trata-se de investimento de grande vulto, apoiado em financiamentos con- 
cedidos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Economico e contando, tambem, 
com a participagao da CompanMa Vale do Rio Doce S.A. 

A isengao tributaria, alias, a Companhia Sideriirgica de Vitoria, ja foi soli- 
citada ao Congresso Nacional pelo Poder Executive. A Mensagem sobre o assunto, 
de 3 de abril de 1960, teve o n.0 105 e o rojeto que suscitou na Camara dos 
Deputados e o n.0 1.792-60. 

Ocorre, todavia, que por circunstancias naturalmente nao relacionadas com o 
merito da proposigao, esta ela tramitando com grande morosldade — enquanto 
este projeto, tratando de identicos favores fiscais a USIMINAS e a COSIPA, 
encontra-se em fase adiantada de processamento legislative. 

Tendo em vista, assim, dar solugao rapida ao problema referido, atraves 
de outro projeto de igual teor e com a mesma finalidade, a emenda que apre- 
sentaremos atende ao interesse piiblico, evitando que a demora de tramitagao 
do Projeto n.0 1.792-69 na Camara, venha a prejudicar a Companhia Ferro e 
Ago de Vitoria ubi cadem legis ratio, ubi cadem legis dispositive. E se essa 
nossa emenda vier a prevalecer, a proposigao referida estara prejudicada e sem 
prejuizo para ninguem, a Camara dos Deputados podera decldir pelo seu arqul- 
vamento. 

Pelas razoes que acabam de ser expostas, opinamos, pois, favoravelmente a 
proposigao, com a seguinte emenda: 

N.0 1 CE 
De-se ao artigo 1.° a seguinte redagao: 
"fi concedida, pelo prazo de 5 (cinco) anos, isengao dos impostos de impor- 

tagao e de consumo, taxa de despacho aduaneiro, taxa de melhoraraento de 
pontos e taxa de renovagao da Marinha Mercante para os equipamentos, maqui- 
narias, sobressalsntes e acessorios, ferramentas, material refratario e estruturas 
metalicas, importados para a instalagao e montagem das Usinas Sideriirgicas 
Mlnas Gerais S.A. (USIMINAS), Companhia Sideriirgica Paulista (COSIPA) e 
Companhia Ferro e Ago de Vitoria, locallzadas, respectivamente, nos Municipios 
de Coronel Fabriciano, Estado de Minas Gerais, Cubatao, Estado de Sao Paulo 
e Cariacica, Estado do Espirito Santo." 

Sala das Comissoes, 29 de setembro de 1961. — Fausto Cabral, Presidents e 
Belator; Fernando Tavora; Sergio Marinho; Lobao da Silveira; Lima Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Requeiro, da Comissao de Finangas 
— na pessoa do Sr. Lobao da Silveira, parecer sobre o projeto. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — O presente projeto concede, pelo prazo de 
cinco anos, isengao dos impostos de importagao e de consumo, taxa de despacho 
aduaneiro, taxa de melhoramento de portos e taxa de renovagao da Marinha 
Mercante, para os equipamentos, maquinarias, sobressalentes e acessorios, fer- 
ramentas, material refratario e estruturas metalicas, importados para a insta- 
lagao e montagem das usinas sideriirgicas pertencentes as Usinas Sideriirgicas 
de Minas Gerais S.A. (USIMINAS) e a Companhia Sideriirgica Paulista (COSIPA), 
locallzadas, respectivamente, nos municipios de Coronel Fabriciano, Estado de 
Minas Gerais, e Cubatao, Estado de Sao Paulo. 

A isengao acima referida nao abrange os produtos com similar nacional 
(paragrafo unico do art. 1.°), mas se estende aos bens ja importados pelas 
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empresas beneficiarias do favor fiscal e despachados nas repartigoes aduaneiras, 
mediante termo de responsabilidade. 

As referidas empresas gozarao, ainda, de isengao do imposto federal do selo 
sobre; 

a) atos constitutivos e aumentos de capital, inclusive os ja realizados; 
b) contratos de abertura de credlto, de aval e de proraessa de aval e respec- 

tlvas garantias reals ou fidejussorias, assinadas com o Banco de Desenvolvimento 
Economico; 

c) contratos de promessa de compra e venda de maquinarla, equlpamentos e 
materlais e demais atos e contratos resultantes de financiamentos obtidos no 
exterior e devidamente registrados pela Superintendencia da Moeda e do Credito, 
inclusive letra de cambio, notas promissorias e outros titulos desses financia- 
mentos. 

Flnalmente, estabelece que a isengao dos impostos aduaneiros e outros so se 
tornara efetiva ap6s a publicagao, no Diario Oficial da Unlao, de portaria expe- 
dlda pelo Minlstro da Fazenda, especificando os bens isentos e mencionando o 
numero das licengas de Importagao, emitidas pela Carteira de importagao e 
Exportagao do Banco do Brasil S.A. aos mesmos referentes. 

Quanto as vantagens e oportunidades da medida de que cogita o projeto ja 
foram exaustivamente examinadas pela ilustrada Comissao de Economia, que, 
ressaltando as vantagens decorrentes da instalagao de novas uslnas siderurgicas 
no pais — sobretudo quando da impdrtancia da USIMINAS e da COSIPA — 
opinou favoravelmente as isengoes prevlstas na proposigao em exame. 

Do ponto de vista desta Comissao, a qual incumbe apreciar a repercussao 
financeira do projeto, nao ha como negar ser esta de somenos, tendo-se em vista 
os resultados, de varia ordem economica — e, pols, do interesse do Estado — 
que poderao advir, com a isengao proposta. 

Ao projeto, foi apresentada emenda pela Comissao de Economia, estendendo 
as mesmas vantagens fiscais a Companhia Ferro e Ago de Vitoria, localizada em 
Cariacica, Estado do Espirito Santo. 

De nao menor interesse para o pais e esta setima usina sideriirgica que deve 
merecer, tambem, os favores fiscais de que trata a proposigao. 

Diante do exposto, somos pela aprovagao do projeto e da emenda que 
Ihe foi aditada pela Comissao de Economia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filbo) — O Parecer da Comissao de Finangas 
e favoravel ao Projeto e a Emenda apresentada pela Comissao de Economia. 

Em discussao o Projeto com a Emenda. (Pausa.) 
Nao havendo quem pega a palavra, declare encerrada a discussao. 

Em votagao o projeto sem prejuizo da emenda. 
Os senhores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
O projeto esta aprovado. 
E o seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 119, DE 1961 
(N.0 4.834-E, de 1959, na Camara) 

Concede isengao de impostos de importagao e outros tributes as 
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. — USIMINAS, e a Compa- 
nhia Siderurgica Pauiista — COSIPA. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — E concedida, pelo prazo de 5 (cinco) anos, isengao dos impostos de 

Importagao e de consume, taxa de despacho aduaneiro, taxa de melhoramentos 
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de portos e taxa de renovagao da Marinha Mercante para os equipamentos, 
maquinarias, sobressalentes e acessorios, ferramentas, material refratarlo e estru- 
turas metalicas, importados para a Instalagao e montagem das uslnas sldenirgi- 
cas pertencentes a Uslnas Sldenirgicas de Minas Gerals S.A. (USIMINAS) e a 
Companhia Slderiirgica Paulista (COSIPA), localizadas, respectlvamente, nos 
municipios de Coronel Pabriciano, Estado ds Minas Gerais, e Cubatao, Estado de 
Sao Paulo. 

Paragrafo unico — A isengao de que trata este artigo nao abrange os produtos 
com similar nacional. 

Art. 2.° — A isengao concedida nesta lei abrange tambem os bens ja importa- 
dos pelas empresas mencionadas no art. 1.° e despachados das repartlgdes adua- 
neiras, mediante termo de responsabilldade. 

Art. 3.° — As empresas supramencionadas gozarao, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, de Isengao do imposto federal do selo sobre: 

a) atos constitutlvos e aumentos de capital, inclusive os ja realizados; 
b) contratos de abertura de credito, de aval e de promessa de aval e respec- 

tivas garantias reais ou fideijusscrias, assinadas com o Banco Nacional do Desen- 
volvlmento Economlco; 

c) contratos de promessa de compra e venda de maquinaria, equipamentos 
e materials e demais atos e contratos resultantes de financlamentos obtldos no 
exterior e devldamente registrados pela Superlntendencia da Moeda e do Credito, 
inclusive letra de cambio, notas promissorlas e outros titulos desses financla- 
mentos. 

Art. 4.° — A isengao concedida nos arts. 1.° e 2° somente se tornara eletiva 
apos a publicagao no Diario Oficial da Uniao, de portaria expedlda pelo Minlstro 
da Fazenda, especlficando os bens isentos e menclonando o numero das licengas 
de importagao, emltidas pela Cartelra de Importagao e Exportagao do Banco 
do Brasil S.A., aos mesmos referentes. 

Paragrafo unico — A especificagao dos bens isentos devera discriminar quan- 
tidade, natureza, procedencla, valor e quaisquer outros dados de interesse. 

Art. 5.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrdrlo. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Em votagao a emenda. 
Os senhores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
A emenda esta aprovada. 
O projeto, acompanhado da emenda, Ira a Comissao de Redagao. 
Em votagao outro requerimento de urgencia lido na hora do expedlente, 

sobre o projeto de lei da Camara que autorlza o Poder Executive a partlcipar da 
Sociedade de Economia Mlsta Agos Plratlnl S.A. em organlzagao pelo Estado do 
Rio Grande do Sul e da outras providgncias. 

Os Senhores Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer 
como se encontram. (Pausa.) 

Esta aprovado. 
O projeto ser& incluido na Ordem do Dia da tercelra sessao ordinaria a 

contar da presente. 
Esta esgotada a materla constante da Ordem do Dia. ,, 
Ha oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presldente, tlve ontem ensejo de assistir na 

Camara dos Deputados a magniflca exposicao do Programa de Governo felta 
pelo Primeiro-Ministro Tancredo Neves. 
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Desta trlbuna, por multas vezes, apelei para que o Gabinete apresentasse o 
planejamento, £, nao ha como negar, esta a oportunidade para apresentar meus 
votes de muito exito ao Gabinete que, em virtude do pouco tempo de que dispos, 
elaborou um trabalho que merece as melhores referencias. 

Sr. Presldente, as bases e a analise da situaqao economico-social do Brasil, 
apresentadas no planejamento oferecido a Camara dos Deputados, demonstram 
que o Governo parlamentarista pretende seguir um roteiro certo, seguro. Substi- 
tuindo um Governo presldenclalista que, no decorrer de sete meses, nao apre- 
sentou nenhum piano, o governo parlamentarista, em menos de um mes, talvez 
quinze dias, traz a apreclaqao da Camara dos Deputados um magnifico trabalho. 

fi posslvel, Sr. Presldente, que falhas existam, nesse ou naquele setor, mas, 
em conjunto, temos que reconhecer que o piano submetido a Camara dos Depu- 
tados 6 bom. 

O Sr. Jefferson de Aguiar — Muito bem. V. Ex.a tern toda razao. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a, Sr. Presldente, e o Senado, podem veri- 

ficar os objetivos que o Governo tern em mira atraves ds seu pro grama. 

OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE UMA POLfTICA DE DESENVOLVIMENTO 
Capitulo I — Analise da situaqao 

Crescimento recente da economia brasilelra. 
Insuflciencla da taxa de crescimento. 
Determinantes da taxa de crescimento. * 
Desequillbrlos do crescimento. 
A elevada taxa de inflaqao e seus aspectos negatives. 
O desequilibrio do balanqo de pagamentos. 
O desequilibrio regional. 
A agravaqao do subemprego. 

Capitulo II — Objetivos de uma politica de desenvolvimento 
Aumento da taxa de crescimento do Produto Naclonal Bruto. 
Absorqao produtiva da mao-de-obra subempregada. 
Redugao da desigualdade na distribuicao de rendas e provimento de condi- 

goes minimas de habitagoes e saneamento. 
Razoavel estabilidade de pregos. 
Redugao do desequilibrio do setor externo. 
Abrandamento dos desequilibrios regionais. 
Corregao das deformagoes estruturais. 

Capitulo HI — Instrumentos da politica de desenvolvimento 
Elevagao da taxa de poupanga. 
Melhoria da composigao dos investimentos. 
Programagao do desenvolvimento. 
Mobllizagao de recursos externos. 

POLITICA FINANCEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO COM ESTABILIDADE 
Capitulo I — Politica Monetaria e Bancaria 

Objetivos gerais 
Natureza das medidas 

Agio de emergencia 
Controle quantitativo global 
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Controle seletivo 
Reformas Instltucionais 

Cria?ao do Banco Central 
Credito rural 
Pinanciamento de exportafoes 
Lei bancarla geral 
Disjxjslcoes leglslatlvas para estimulo ao mercado de capitals. 

Capitulo II — Politica Financeira Publica 

O problema do desequllibrlo flnanceiro. 
A corre^ao do desequllibrlo 

Agao de emergencla 
Exerclcio de 1962 
Programa?ao dos investimentos publlcos 
Reforma administratlva 
Reforma tributarla. 

Capitulo III — Politica de Cambio e Comercio Exterior 
Politica cambial 
Politica de comercio exterior 
Politica de capital estrangeiro 

Remessa de rendlmentos 
Outros aspectos da politica de capitals estrangelros. 

DESENVOLVIMENTO ECON6MICO SETORIAL E REGIONAL 
Energia 

Energia eletrica 
Taxa de crescimento 
Necessidade de elevar a taxa de crescimento 
Dlstorgao regional dos indices de eletriflca?ao 
Desequllibrlo estrutural dos investimentos 
Divlsao institucional dos servlgos entre empresas prlvadas e governamentals 
Desequllibrlo entre recursos flnancelros e necessldades 
Metodos de obtengao de novos recursos 
Necessldades camblals e mobllizagao de recursos extemos conversivels em 
moeda nacional. 
Provldencias gerais 

Politica de petroleo 
Previsao do consume 
Produsao de petroleo 
Programa de pesquisas 
Piano de refino 
Transporte maritimo 
Oleodutos e terminals 
Industrias petroquimlcas 
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Medidas baslcas em relagao a Petrobras 
Carvao 
Energla Nuclear. 

Capitulo II — Transportes 
Politica geral de transportes 

— Demanda prevista e investimentos necessaries 
— Problemas financeiros atuais 
— Necessldade de definigao de uma politica de transportes. 
Dados para formulagao de uma politica de transportes. 
Recomendacoes sobre uma politica de transportes 
Transporte rodovlarlo 
— Exploragao 
Investimentos 
Navegacao e portos 
Ferrovias 
— Operagao 
— Investimentos 
Aerovias « 
— Operagao 
— Investimentos 

Capitulo III — Comunicagoes 
Sistema postal 
— A situagao atual 
Sistema de telecoraunlcagoes 
A situagao atual 
— O entrosamento dos sistemas 
— As redes de grande capacidade 
— As redes de menor capacidade 
— O servigo de telex 
— Rentabilldade e funcionamento 
— Desenvolvlmento da indiistria 
— A organlzagao das entidades do Govemo. 

Capitulo IV — Corregao de condigdes naturals adversas 
Obras contra as secas 
Saneamento 

Capitulo V — Recursos Naturals 
Capitulo VI — Diretrizes da Politica Agropecuaria 

Necessidade de definigao de uma politica agropecuaria 
Programas e medidas 
— Aumento da produtividade 
— Metas de produtividade agropecuaria 
— Instrumentos da politica agropecuaria 
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Reformas institucionais e reaparelhamentos de servigos 
Formagao e treinamento de pessoal tecnico em nivel vocacional m^dio e 

superior. 
Recursos financeiros necessarios a execugao da polltlca financeira agro- 

pecuarla. 
Assistencia tecnica intemacional 
Atividades para uma pro gram agao de emergencia. 

Capitulo VII — Indiistrias basicas 
Ritmo de cresclmento e substituigao de importagoes. 
Metas setorais 
— Siderurgia 
— Alumlnio 
— Cimento 
— Industria automobilistica 
— Construgao naval 
— Industria de bens de capital 
— Industria de fertilizantes 
— Borracha 
— Industria de papel e celulose 
— Alcalis 

Politica de exportagao industrial 
Politica do Cafe 

Capitulo VIII — Desenvolvimento regional 
Parte IV 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Capitulo I — Educagao e Cnltura 

Situagao atual 
Ensino primario 
— Ensino medio 
— Ensino superior 
Programa do Governo 
— Piano Nacional de educagao 
Agao imediata 
— Orientagao geral 
— Ensino primario — ■ • 
— Ensino medio 
— Ensino superior 
— Cultura 

Capitulo II — Saude 
Linhas gerais da agao do Ministerio da Saude 

Agao de emergencia 
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Capitulo III — Habitacao e abasteclmento d'a^ua 
Politica habltacional do Governo 
— Inlciativa governamental e utllizagao de capitals privados 
— O deficit habltacional 
— Programa de agao 

— Asslstencia financeira internacional 
Abasteclmento d'agua 
— Gravidade do problema 
— Necessidade de coordenagao administrativa 
— Programa de agao 

Capitulo IV — Politica de Trabalho e da Previdencla Social 
Politica salarial 
Liberdade slndical 
Custo de vlda 
Reorganizagao do Mlnlst^rio do Trabalho e Previdencla Social 
Previdencla Social 
Casa propria 

FORCAS ARMADAS 

Capitulo I — Ex6rcito 
Capitulo II — Marinha 
Conslderagoes gerais 
Desdobramentos setorlais 
Bases 
Aquisigoes 
Atlvidades economlco-mllltares 
Capitulo III — Aeronautlca 
Reorganizagao do Minist^rio da Aeronautlca 
Infra-estrutura 
Forga A6rea Brasileira 
Aviagao desportlva 
Indiistrla aerondutlca 

POLITICA EXTERIOR 

Principles e objetlvos 
Posigao de Independencia 
Preservagao da paz e desenvolvlmento 
Relagao com Estados Americanos 
Colonlallsmo 
Nagoes Unldas 
Paises socialistas 
Palses ocldentais 
Reestruturagao administrativa do servigo exterior 
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Essa planificagao merece louvores. Oportunamente ocuparel a tribuna para 
analisar cada um desses capltulos, e mesmo apresentar sugestdes. 

O Sr. Jefferson de Aguiar — Permlte V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com odo prazer. 
O Sr. Jefferson de Aguiar — Pretendla fazer uma anallae da mensagem do 

Conselho de Ministros. Elaborei, parcialmente, o discurso que deverla proferlr 
hoje. Entretanto, nao tive tempo de conclulr o trabalho a que me Incumbl. Assim, 
na proxlma semana colaborarel com V. Ex.8 no exame do programa de Governo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Agradego a V. Ex.8 a colabcragao. 
Renovo, Sr. Prasidente, meus votos de pleno exlto ao Governo que se Inlclou 

com a apresentagao do programa que se fazla necessdrlo e Impresclndivel. (Muito 
bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Nao ha mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar. encerro a sessao, designando para a proxlma 

a seguinte 

ORDEM DO DIA 

SESSAO DE 2 DE OUTUBRO DE 1961 

1 
Dlscussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 92, de 1961 (n.0 4.029, de 

1958, na Casa de orlgem), que autoriza o Poder Executivo a abrlr, ao Poder Judi- 
ciarlo — Justlga Eleitoral — o cr&ilto especial de Cr$ 13.950.473,90 para atender 
a despesas correspondentes aos exercicios de 1952 a 1957 (em regime de urgencia, 
nos termos do art. 330, letra "c", do Regimento Intemo, em virtude do Requeri- 
mento n.0 358, de 1961, aprorado na sessao de 27 de s^tembro), depsndendo de 
Parecer da Comissao de Finangas. 

2 
Discussao linlca do Projeto de Resolugao n.0 39, de 1961, de autorla da 

Comissao de Constituigao e Justlga que suspende a execugao dos artlgos 76, 77, 
78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 89 da Constituigao do Estado do Rio Grande do Sul e 
bem assim os artlgos das suas Dlsposigoes Transltdrlas que aqueles se referem, 
vlsto haverem sido julgados Inconstltuclonals por declsao deflnltiva do Supremo 
Tribunal Federal. 

3 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 40, de 1961, de autorla da Comis- 

sao de Constituigao e Justlga que suspende a execugao dos artlgos 33, 35, final, 
45, n.0 VI, 46 n.0 XIX, 194 e 216 da Constituigao do Estado do Rio Grande do 
Sul, vlsto haverem sldo julgados inconstltuclonals pelo Supremo Tribunal Federal, 
em declsao deflnltiva. 

Esta encerrada a sessao. 
(Eneerra-se a sessao as 16 horas ? 30 minutos.) 
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