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197.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 6 de novembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. GILBERTO MARDTHO 
E ARGEMIRO DE FIGUEIREDO ■ ■ - r, ■ -'T   O f * 

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

Vivaldo Lima — Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — 
Joaquim Parente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — 
Dix-Huit Rosado — Argemiro de Flgueiredo — Joao Arruda — Jorge Majmard 
— Heribaldo Vieira — Ovidio Teixelra — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho 

-Arlindo Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho -^- Benedito Vala- 
dares — Lino de Mattos — Jose Feiiciano — AI6 Guimaraes — Gaspar.Velloso 
—'Irineu Bonhausen — Mem de Si. - ... ... ^ 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 26 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, declare aberta a sessao. 

Vai ser llda 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-Secretirio, le o seguinte ; :j.. : . . . i . 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

N.0s 1.675, 1.677 e 1.707, da Camara dos Deputados, encaminhando 
autografos dos seguintes: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.® 143, DE 1961 
(n.® 2.370-B, na Camara de origem) • • '•-J • 

Considera cidade-satelite o chamado Niicleo Bandeirante, no atUal 
Distrito Federal. " j. .Jir, :-:.(.1 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° fi considerada cidade-satelite o chamado Nucleo Bandeirante," no 

atual Distrito Federal. .1 
Paragrafo unico — A localidade de que trata o presente artigo e Intransfe- 

rlvel, nao sendo permitida a construgao ou reconstrugao de imdveis em madeira. 

Art. 2.° — A fim de ocorrer as despesas com a instalagao do Nucleo Bandei- 
rante fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministirio da Fazenda, o 
cridlto especial de Cr$ 200.000.000,00 (duzentos mllhoes de cruzeiros). 

Paragrafo unico — A aplicagao da dotagao prevlsta podera ser apllcada pela 
Prefeitura do Distrito Federal, atravis de convenio. 

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

(As Comissdes de Constltuigao e Justiga e de Qjnangas.) 



- 2 - 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 144, DE 1961 
(n.0 3-E, de 1955, na Camara de orlgem) 

Regrula a repressao ao abuso do Poder Economico. 

0 Congre&so Nacional decreta: 

TtTULO I 
Disposi^oes G era is 

Art. 1.° — A repressao ao abuso do poder economico a que se refere o art. 148, 
da Constituigao Federal regular-se-a pelas disposigoes da presente lei. 

Art. 2.° — Para os efeltos do dlsposto no art. 148 da Constituigao, conslde- 
ram-se formas de abuso do poder economico: 

1 — Dominar os mercados nacionais ou eliminar total ou parcialmente a con- 
corrfencla por melo de: 

a) ajuste ou acordo entre empresas, ou entre pessoas vinculadas a tais empre- 
sas ou interessadas no objeto de suas atividades; 

b) aquisigao de acervos de empresas ou de cotas, agoes, titulos ou dlreitos; 
c) coalizao, Incorporagao, fusao, integragao ou qualquer outra forma de con- 

centragao de empresas; 
d) concentragao de ag5es, titulos, cotas ou dlreitos em poder de uma ou 

mais empresas ou de uma ou mals pessoas fislcas; 
e) acumulagoes de diregao, administragao ou gerencia de mais de uma 

empresa; 

f) cessagao parcial ou total das atividades de empresa promovida por ato 
proprio ou de terceiros; 

g) crlagao de dlficuldades a constituigao, ao funcionamento ou ao desenvol- 
vlmento de empresa. 

II — Elevar sem justa causa os pregos, nos casos de monopdlio natural ou 
de fato, com o objetivo de aumentar arbitrarlamente os lucros sem aumentar 
a produgao. 

ttt — Provocar condigoes monopolisticas ou exercer especulagao abusiva com 
o fim de promover a elevagao temporaria de pregos por meio de: 

h) destrulgao ou inutilizagao por ato proprio ou de terceiros, de bens de pro- 
dugao ou de consume; 

i) agambarcamento de mercadorlas ou de materla-prima; 
j) retengao, em condigoes de provocar escassez de bens de produgao ou de 

consumo; 
k) utilizagao de meios artificiosos para provocar a oscilagao de pregos, em 

detrimento de empresas concorrentes ou de vendedores de mat6rias-prlmas. 

IV) Formar grupo economico por agregagao de empresas, em detrimento da 
livre deliberagao dos compradores ou dos vendedores, por meio de: 

1) dlscriminagao de pregos entre compradores ou entre vendedores ou flxagao 
discriminatoria de prestagao de servigo; 

m) subordinagao de venda de qualquer bem a aquisigao de outro bera ou 
k utilizagao de determinado servigo; ou subordinagao de utilizagao de determi- 
nado servigo & compra de determinado bem; 

v) exercer concorrencia desleal, por meio de: 
n) exlgencia de exclusividade para propaganda publlcitdrla; 
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o) combinagao pr6vla de pregos ou ajustes de vantagens na concorrencia 
publica ou administrativa. 

Art. 3.° — Quando em relagao a uma empresa exista um restrito numero de 
empresas que nao tenham condiqoes de Ihe fazer concorrencia num determlnado 
ramo de negocio ou de prestaqao de serviqos, ficara aquela obrigada a compro- 
vaqao do custo de sua produqao se houver indicios veementes de que impoe 
preqos excessivos. 

Art. 4.° — Seri automaticamente cassada a patente concedida pelo DNPI, 
desde que feita prova de ja haver sido concedida e caducada em naqao que man- 
tenha acordos sobre a materia com o Brasil. 

Art. 5.° — Entendem-se por condlqoes monopolisticas aquelas em que uma 
empresa ou grupo de empresas controla em tal grau a produgao, distribuigao, 
prestaqao ou venda de determinado bem ou serviqo, que passa a exercer influen- 
cia preponderante sobre os respectivos preqos. 

Paragrafo unlco — Pratlcara abuso de poder economico a empresa que ope- 
rando em condiqdes monopolisticas interromper ou reduzir em grande escala sua 
produgao sem Justa causa comprovada, perante o CADE, para provocar a alta 
dos pregos ou a parallsagao de industrlas que dela dependam. 

Art. 6.° — Considera-se empresa toda organizagao de natureza civil ou mer- 
cantil destinada a exploragao por pessoas fisica ou juridica de qualquer atividade 
com fins lucrativos. 

Paragrafo unico — As pessoas fisicas, ou diretores e gerentes das pessoas 
juridicas que possuam empresas serao civil e criminalmente responsaveis pelos 
abusos do poder economico por elas praticados. 

Art. 7.° — As empresas que praticarem os atos de abuso do poder economico 
deflnldos no art. 1.° ficarao sujeitas as penalidades previstas nos arts. 43 e 47. 

CAP1TULO II 
Do Conselho Adminlstrativo de Defesa Economica 

Da Organizagao 
Art. 8.° — Pica criado o Conselho Administrative de Defesa Economica 

(CADE) com sede no Distrlto Federal e jurisdlgao em todo o Pais, diretamente 
vlnculada a Presldencia do Conselho de Ministros, incumbida da apuragao e 
repressao dos abusos do poder economico, nos termos da presente lei. 

Paragrafo unlco O CADE, apos um exame da realidade economica do Pais, 
sugerir4 ao Presidente do Conselho de Ministros, o envio da mensagem ao Con- 
gresso Naclonal sobre a criagao de Inspetorias Reglonais de Defesa Economica 
sua organizagao e competencia. 

Art. 9.° — o CADE compor-se-a de um Presidente e mais quatro membros, 
nomeados pelo Presidente da Republica, por indicagao do Presidente do Conselho 
de Ministros, a ser aprovada pelo Senado Federal, dentre brasileiros maiores de 
30 anos, de notorio saber juridico ou economico e de reputagao ilibada. 

§ 1.° — O Presidente do CADE exercera o cargo como Delegado do Conselho 
de Ministros e serA exonerado quando o Conselho assim decidlr. 

§ 2.° — o mandato dos demais membros do CADE sera de 4 anos renovado 
a sua composigao pela 4.a parte anualmente e permitida a recondugao. As primei- 
ras nomeagoes serao para quatro, tres, dois e um ano, de modo que seja obser- 
vada a regra acima desde o inicio dos trabalhos. 

§ 3.° — Durante o periodo do mandato os membros do CADE terao, no que 
nao colidirem com a presente lei, as garantias e as incompatibilidades atribuidas 
aos membros do Poder JudlciArio, inclusive a proibigao de exercer atividades 
politico-partldAria, que se estende aos inspetores Regionais. 
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§ 4.° — Terao o Presidente e demais membros do CAE® vencimentos tnen- 
sais de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) devendo exercer a fungao em regime 
de tempo integral. 

§ 5.° — No caso de renuncia, morte ou perda de mandate o membro que 
for nomeado em substituigao exercera a fungao ate o fim do periodo que cabia 
ao substituido. 

§ 6.° — Os mandates das primeiras investiduras comecarao na data da insta- 
lagao do CADE. Os mandates sucessivos contar-se-ao do termino dos anteriores. 

§ 7.° — A perda do mandate dos membros do CADE so podera ocorrer face 
a apuragao de irregularidades administrativas praticadas no desempenho da fun- 
gao feita atraves de processo administrativo, concluido de acordo com o disposto 
no Estatuto dos Funcionarios Publicos Civis da Uniao. 

Art. 10 — Nao poderao ser membros do CADE: 

a) os diretores, gerentes, administradores, propostos e mandataries "ad 
negotia" ou "ad judicia" de qualquer empresa. 

b) os diretores, gerentes, administradores, prepostos e mandataries "ad nego- 
tia" ou "ad judicia" das empresas concessionarias de servigos publicos ou que 
recebam favores do Estado; 

c) os servidores e funcionarios publicos de qualquer categoria que nao tenham 
a garantia de estabilidade. 

Art. 11 — O CADE elaborara seu regimento, dispondo sobre seu funciona- 
mento a forma das deliberagoes e a organizagao dos seus servigos internos, obe- 
decidas as disposigoes da presente lei. 

Art. 12 — Perdera automatlcamente o mandato o membro do CADE que 
faltar a tres reunioes ordinarias consecutivas, por qualquer motivo ressalvada 
a doenga. 

§ 1.° — Serao nulas as deliberagoes de que participar com vote decisivo o 
membro que tenha incorrido na sangao deste artigo, incluido o Presidente que 
houver admitido esse voto, em crime de responsabilidade, punido com a inabili- 
tagao para o exercicio da fungao piiblica por um ano. 

§ 2 o _ o Presidente sera substituido, em suas faltas e impedimentos, pelo 
membro do CADE mais antigo e, em igualdade de condigdes, pelo mais idoso. 

Art. 13 — O CADE deliberara por maioria, presentes pelo menos quatro 
membros. 

Paragrafo unico — Ocorrendo empate na votagao, o Presidente decidir& com 
o voto de quantidade. 

Art. 14 — Os membros do CADE, ao se empossarem, farao prova de quitagao 
do Imposto de Renda, declaragao de bens e rendas proprias e de suas esposas, 
renovando-as ate 30 de abril de cada ano. 

§ 1.° — Esses documentos serao arquivados no Tribunal de Contas da Uniao. 
§ 2.° — Os auxiliares dos membros do CADE, a qualquer titulo, e os inspe- 

tores Regionais, ficam obrigados a declaragao de bens e de rendas previstas neste 
artigo. 

Art. 15 — Das reunioes do CADE participara, sem direito a voto, o seu Pro- 
curador-Geral. 

Paragrafo unico — A convite do Presidente, por indicagao do Relator qual- 
quer pessoa podera prestar esclarecimento ao CADE, a proposito de assuntos 
que estejam em pauta. 
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CAP1TULO III 
Da Procuradoria 

Art. 16 — Junto ao CADE funcionara uma Procuradoria, devendo os respec- 
tivos procuradores ser escolhidos e requisitados dentre os assistentes, assessores 
juridicos e procuradores da Uniao e suas entidades autarquicas e paraestatais, 
que gozarem de estabilidade, bem como nas mssmas condigoes, entre os mem- 
bros do Ministerio Piiblico da Uniao ou dos Estados. 

§ 1.° — Os referidos servidores serao convocados pelo prazo de 2 (dois) anos, 
facultada a sua recondugao. 

. § 2.0 — Os assistentes, assessores, procuradores juridicos ou membros do 
Ministerio Publico convocados enquanto exercerem a Procuradoria do CADE, fica- 
rao impedidos do exercicio da advocacia e funcionarao em regime de tempo inte- 
gral. 

§ 3.° — A Procuradoria sera dirigida por um Procurador-Geral, designado 
pelo Presidente do CADE, dentre os Procuradores a que se refere este artigo e 
os seus vencimentos mensais serao iguais aos dos membros do CADE. 

CAPITULO IV 
Da Competencia do CADE 

Art. 17 — Compete ao CADE: 

a) proceder em face de indicios veementes, a averiguagoes preliminares 
para verificar se ha real motive para instauragao de processo administrativo 
destinado a apurar e reprlmir os abusos do poder economico; 

b) apurar em face de representagao, a existencia de quaisquer atos que 
constituem abusos do poder economico puniveis nesta lei; 

c) ordenar provldencias que conduzam a cessagao da pratica de abuso do 
poder economico dentro do prazo que determinar; 

d) decidir sobre a existencia ou nao de abusos do poder economico nos ter- 
mos desta lei; 

e) notificar os interessados das suas decisoes e Ihes dar cumprimento; 
f) determinar a Procuradoria as providencias administrativas e judlciais 

cabiveis; 
g) requisitar dos orgaos do poder executivo federal e solicitar dos Estados 

ou MunicSpios as providencias necessarias para cumprimento da presente lei; 
h) requisitar de todos os orgaos do poder publico, servigos, pessoal, diligen- 

cias e informagoes necessarias ao cumprimento desta lei; 
_i) aprovar a indicagao de peritos e tecnicos que devam colaborar na reali- 

zagao de exames, vlstorias, estudos, aprovando, em cada caso os respectivos hono- 
rarios e demals despesas de processo que deverao ser pagas pela Empresa se 
vier a ser punida nos termos da presente lei; 

j) requerer a intervengao nos termos desta lei; 
k) indicar ao judiciario os interventores; 

1) determinar a Procuradoria que nos termos da Lei n.0 3.502, de 21 de 
dezembro de 1958, promova o seqiiestro e perdimento dos bens ou valores por 
enriquecimento ilicito de membro do CADE, seus auxiliares ou do pessoal nele 
lotado; - 

m) cominar multa, nos termos desta lei; 
n) estruturar o quadro de seu pessoal a ser submetido ao Congresso Nacio- 

nal, atravfe do Presidente do Conselho de Ministros; 
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o) fornecer anualmsnte ao Presldente do Conselho de Ministros dados rela- 
tives a elaboragao do anexo do CADE para a proposta orgamentarla da Uniao; 

P) proper a desapropria?ao do acervo de empresas nos casos previstos nesta 
lei; 

g) fazer, quando necessario, o levantamento das pesoas juridicas; 

r) Instruir o publico sobre as formas de abuso do poder economico. 

Art. 18 — O CADE exercera a fiscalizacao da administragao das empresas 
de economia mista e das que constituem patrimonio nacional, sob qualquer 
forma de organizacao. 

§ 1.° — Essa fiscalizacao se estende a gestao economica da empresa e regi- 
me de contabilidade, exercendo-se por processo indireto de consulta e a pos- 
teriori. 

§ 2.° —• O CADE examinara anualmsnte os balances e relatorios das empre- 
sas a que se refere o artigo e, em face deles e dos resultados de sua fiscali- 
zacao, propora ao Presidente do Conselho de Ministros as provldenclas que Ihe 
parecerem necessarias. 

Art. 19 — Os servidores e os administradores de empresas que exercem 
funcao delegada do poder publico que praticarem atos elvados de abuso do 
poder economico ficarao sujeitos alem da sancao penal em que incidiram a des- 
tituicao do cargo ou funcao a qual podera ser promovida pelo MlnistSrlo Publico 
ou pelo lesado perante a autoridade administrativa superior ou do Poder Judi- 
ciario. 

Art. 20 — Independentemente da responsabilidade de que trata o artigo an- 
terior podera a parte lesada por abuso de poder economico exlgir do orgao 
e seus administradores ou qualsquer responsaveis solidariamente a satlsfacao 
das perdas e danos na forma do direito comum. 

Art. 21 — O CADE efetuara pesquisa e estudos que habilltem; 
a) a determinar a influencia que sobre a economia nacional exercem as 

margens de lucro obtidas pelas empresas e sua aplicacao em lucres distrlbui- 
dos e lucros reinvestidos; 

b) a definir os metodos de concorrencia desleal. 
Paragrafo unico — Concluidas as pesquisas e estudos de que trata este artigo 

o CADE enviara as suas conclusoes ao Presldente do Conselho de Ministros que 
nao so adotara as provldenclas administrativas cabiveis como se for o caso 
atraves de Mensagem ao Congresso Nacional solicitard as necessarias medldas 
de carater legislativo. 

Art. 22 — Por proposta do CADE o Presidente do Conselho de Ministros 
enviara no prazo de noventa dias ao Congresso Nacional Mensagem acompa- 
nhada de anteprojeto de lei, dispondo sobre normas gerais de contabilidade a 
serem adotadas pelas empresas, objetivando a padronizacao dos balances e a 
racionalizacao das costas. 

Art. 23 — Compete ao Presidente do CADE: 
a) presidir as reunioes, fazer cumprir as suas decisoes e zelar pela obser- 

vancia de seu regimento; 
b) distribuir os processes por sorteio entre os membros dos CADE nas 

reunioes do orgao; 
c) proferir alem do voto como membro do CADE, o voto de qualidade em 

caso de empate; 
d) requisitar de quaisquer reparticoes federals, inclusive das autarquias e 

sociedades de economia mista, as informacoes e diligencias necessarias h exe- 
cuqao desta lei e solicita-las a autoridades estaduais e municipals; 
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e) representar legalmente o CADE; 

f) orlentar, fiscalizar e superintender os diversos servigos do CADE; 

g) convocar as sessoes, mandando organizar a respectiva pauta; 

h) estruturar o quadro de pessoal e submete-lo a aprovagao do CADE; 

i) subscrever a correspondencia. 

Art. 24 — Compete aos membros do CADE: 

a) presidir a instrugao e relatar as representagoes contra os atos de abuso 
do poder econoraico; 

b) emitlr votos em tod as as questoes submetidas a decisao do Plenario; 
c) lavrar a decisao dos processes que relatarem; 
d) desincumbir-se das demais tarefas que Ihes forem cometidas pelo 

regimento. 
CAPITULO V 

Da Competencia da Procuradoria 

Art. 25 — Compete a Procuradoria: 
a) zelar, no que couber, pela execugao desta lei, cumprindo e fazendo 

cumprir as decisoes do CADE; 
b) manifestar-se, nas averiguagoes preliminares, pelo arquivamento das 

representagoes ou pela abertura do competente processo administrativo; 
c) adltar as representagoes que ingressarem no CADE; 
d) acompanhar as averiguagoes preliminares e os processes adminlstrativos, 

sustentando em plenario as razdes da representagao; 
e) requerer ao CADE as diligencias e informagoes que julgar cabiveis para 

instrugao das averiguagoes preliminares do processo administrativo, acompa- 
nhando sua realizagao; 

f) oficiar e dizer de direito sobre as representagoes que ingressarem 
no CADE. 

CAPITULO VI 

Das Normas Processuals 
Do Processo Administrativo 

Art. 26 — A existencia de abuses de poder economico sera apurada em pro- 
cesso administrativo instaurado pelo CADE. 

Art. 27 — Averiguagoes preliminares, independentemente de notificagao dos 
possiveis responsavels, verificarao sempre se ha real motivo para a instauragao 
do respective processo administrativo provocado por representagao. 

Art. 28 — As averiguagoes preliminares decorrerao: 
a) ex-officio pelo CADE; 
b) de representagao; 

bl) de Governador de Estado; 
b2) de Assemblela Legislativa; 
b3) de Prefelto Municipal; 
b4) de Camara Municipal; 
b5) de 6rgao da administragao publica federal, estadual, municipal ou 

autdrquica e de economia mista; 
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b6) de pessoa fisica ou juridica. 

§ 1.° — O Presidente designara por sorteio, dentre os membros do CADE, 
realtor para as averiguacoes preliminares que precederao a instauragao de pro- 
cesso administrativo. 

'§ 2.° — A representagao de Comissao Parlamentar de Inquerito da Ca- 
mara ou do Senado, independera de averiguagao preliminar, instaurando-se, 
desde logo, o processo administrativo. 

Art. 29 — A representagao enumerada no art. 28 sera escrita, devidamente 
fundamentada e tera firma reconhecida. 

Art. 30 — Concluida dentro de 30 dias improrrogaveis a averiguagao preli- 
minar, o CADE, em face das conclusoes do Relator e ouvida a Procuradoria, 
determinara a instauracao do processo administrativo ou o arquivamento da 
representagao. 

Art. 31 — Instaurado o processo administrativo, o Presidente por sorteio em 
sessao, designara relator dentre os membros do CADE. 

Paragrafo unico — O relator dirigira todos os atos do processo administra- 
tivo e zelara pelo escrupuloso cumprimento dos prazos estabelecidos nesta lei. 

Art. 32 — O relator designara dia, bora e local, para o inicio da prova e 
fara notificar os indiciados. 

§ 1.° — A prova sera iniciada dentro de 10 a 45 dias, a contar da instaura- 
gao do processo administrativo. 

§ 2.° — A notificagao sera feita aos indiciados por carta, com recibo de 
volta ou atraves de cartdrio de registro de titulos e documentos. 

§ 3.° — Esgotados os recursos de notificagao pessoal, por nao ter sido 
possivel encontrar os indiciados, sera feita notificagao especial por edital pu- 
blicado no Diario Oficial da Uniao e em um jornal de grande circulagao no 
Estado em que residam ou estejam sediados nele, se esclarecendo que substitui 
a notificagao pessoal. 

Art. 33 — A notificagao contera; 
a) inteiro teor da representagao e da deliberagao que determinou a instaura- 

gao do processo administrativo; 
b) indicagao do dia, hora e local em que tera Inicio a prova e podera ser 

apresentada a defesa. 
Art. 34 — Considerar-se-a revel o notificado que nao apresentar defesa no 

prazo legal, contra ele correndo os demais prazos, independentemente, de noti- 
ficagao. Qualquer que seja a fase em que se encontre o processo, nele podera 
intervir o revel. 

Art. 35 — O processo administrativo deve ser conduzido e concluido com 
a maior brevidade, compativel com o pleno esclarecimento dos fatos, nisso se 
esmerando o Presidente do CADE, seus membros, a Procuradoria e seus servido- 
res e funcionarios, sob pena de promogao da respectiva responsabilidade. 

Art. 36 — Na instauragao do processo observar-se-a o disposto no Livro II, 
Capitulo III, Titulo I do Codigo de Processo Penal, com as alteragoes constan- 
tes desta lei. 

Art. 37 — Na instrugao do processo serao inquiridas todas as testemunhas 
convocadas pelo CADE, permitindo-se o arrolamento de (8) oito testemunhas 
no maximo pelos indiciados . 

§ 1.° — Nao comparecendo a testemunha, proceder-se-a na forma do 
disposto no art. 218 do Codigo de Processo Penal, a fim de que seja apresentada 
dentro de 5 (cinco) dias. 
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§ 2.° — Constitui crime e sera punido na forma do art. 342 do Codigo Penal 
fazer afirmagao falsa, negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tra- 
dutor ou interprete. 

§ 3.° — Tambem sera punlvel, na forma do paragrafo anterior, o denun- 
ciante pessoa fisica ou juridica, quando evidente for o intuito de prejudicar o 
denunciado. 

Art. 38 — A prova determinada pelo relator, inclusive a requerida pelo in- 
diciado e a inquiricao de testemunhar a realizaqao de diligencias, serao produzi- 
das no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 39 — O relator podera determinar a realizagao de diligencias comple- 
mentares e concedsr dilaqao para a conclusao de prova dentro do prazo de 
20 (vinte) dias. 

Art. 40 — A empresa indiciada podera acompanhar o processo por seu titular 
e seus diretores ou gerentss ou por advogado legalmente habilitado. Em qualquer 
caso, a empresa indiciada tera amplo acesso ao processo no CADE. 

Art. 41 — As notificaqoes serao sempre pessoais mediante carta registrada 
com A.R., observado o disposto no § 3.° do art. 32. Na decisao final ter-se-ao 
as partes por cientes com a sua publicaqao resumida no Diario Oficial da Uniao. 

Art. 43 — No ato do julgamento em plenario na forma estabelecida no 
regimento do CADE, o Procurador e os indiciados cu seus advogados terao 
respectivamente direito a palavra por 15 (quinze) minutos cada um. 

Art. 43 — Decidindo pela procedencia da representaqao e proclamando deter- 
minado ato ou atos como de abuso do poder economico o CADE, ouvida a 
Procuradorla assinalara aos responsaveis prazo fixado de acordo com as circuns- 
tancias para que cessem sua pratica e os multara de 5 (cinco) a 10.000 (dez 
mil) vezes o valor do maior salario minimo vigente no Pais na data da decisao. 

§ 1.° —■ O prazo a que se refere este artigo contar-ss-a a partir da data 
da publicaQao da decisao do CADE, no Diario Oficial da Uniao. 

§ 2.° — A decisao do CADE sera publicada dentro de cinco dias no Diario 
Oficial da Uniao. 

Art. 44 — A decisao do CADE pela existencia de abuso do poder economi- 
co con tera: 

a) especificagao dos fatos que constituem os abusos apurados e a indicagao 
das providenclas a serem tomadas pelos responsaveis para faze-los cessar; 

b) prazo dentro do qual devam ser iniciadas e concluidas as providencias 
referidas na alinea anterior; 

c) multa estipulada. 
Art. 45 — Os indiciados declararao dentro de 10 (dez) dias, sua disposigao 

ou nao de realizar as providencias ordenadas pelo CADE para que cessem no 
prazo que Ihes foi assinalado o abuso do poder economico apurado. 

§ 1.° — No caso de recusa o CADE requerera imediatamente intervencao. 
§ 2.° — Declarando os indiciados que reallzarao as providencias ordenadas 

pelo CADE findo o prazo a que se refere o art. 43, o CADE procedera as inves- 
tigagoes para verificar a cessagao ou nao do abuso do poder economico apurado. 

Art. 46 — Apurada pelo CADE a cessagao do abuso do poder economico 
os responsaveis assinarao um termo comprometendo-se a nao reincidir sob pena 
de nova multa cujo limite e fixado no dobro da incidencia maxima prevista no 
art. 43. 

Paragrafo unico — No caso dessa reincidencia ser especifica alem do 
agravamento da multa, dar-se-a de Imediato a intervengao. 
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Art. 47 — Se os notificados nao cumprtrem as determlnaQoes do CADE no 
prazo flxado esta promovera a execuQao judicial da declsao, requerendo a Inter- 
vencao de uma, algumas ou todas as empresas. 

Pararrafo unico — Na execugao da multa sera adotado o rlto processual das 
a^oes executivas por dlvldas fiscais. 

CAP1TULO VU 

Do Processo Judicial 

Art. 48 — A lniterven5ao sera requerlda pelo CADE dentro de 10 (dez) dias 
ao Juizo dos Feitos da Fazenda Publlca da sede das empresas Incriminadas, ou 
de uma delas a escolha do CADE, se tiverem sedes dlversas, em peti?ao funda- 
mentada com os requisitos no que for apllcavel enumerados no art, 158 do Codlgo 
do Processo Civil. 

Paragrafo unico — A petlgao contera a indlcaqao preclsa dos atos ou fatos 
apurados com o abuso do poder economico e o objetlvo da Intervengao, devendo 
ser acompanhada dos autos do processo administrative original ou em copia 
autentica. 

Art. 49 — Se a petl^ao nao satisfizer os requisitos referldos no artlgo ante- 
rior o Juiz ordenara que dentro de 10 (dez) dias sejam sanadas as omissoes 
e Irregularidades e determinara ao CADE que no mesmo prazo fome?a as infor- 
maqoes que ihes pareqam necessarias. 

Paragrafo unico — Verlflcado o viclo de notiflcaQao, no processo adminls- 
tratlvo ou cerceamento do dlrelto do indlclado, o Juiz indeferlri a inlclal, se nao 
puderem ser supridas as irregularidades. 

Art. 50 — Se a inicial for recsbida, o Juiz, dentro de 15 (qulnze) dias, pro- 
ferira sen ten? a. 

Art. 51 — Decretada a intervengao o Juiz oficlara ao CADE para que este 
pelo interventor que deslgnar, promova a execugao da sua declsao. 

§ 1.° — Se houver impugnagao pelas empresas incriminadas, dentro de 
48 (quarenta e olto) horas quanto a pessoa do interventor deslgnado sob a 
alegagao de inaptldao ou inidoneidade felta a prova num triduo o Juiz decidlrd 
dentro de 3 (tres) dias. 

§ 2.° — Se a impugnaqao for julgada procedente o Juiz abrlra ao CADE 
oportunidade para a indicatjao de novo interventor que serd feita dentro de 5 
(cinco) dias. 

Art. 52 — Da sentenga que indeferlr a intervenfao caberd, denlro de 5 (cinco) 
dias agravo de petlgao para o Tribunal Federal de Recursos. 

Art. 53 — Empossado o interventor, mediante termo Judicial, o Juiz fard 
intimar os incrlminados por mandado ou precatdrla. 

Art. 54 — Dentro de 10 (dez) dias da intimaqao os incrlminados poderao 
embargar a sentenga. 

Art. 55 — Apresentados os embargos, dar-se-d vista dos autos ao repre- 
sentante do Ministerio Publico por 10 (dez) dias, para impugnd-los. 

Art. 56 — Termlnado o prazo da impugnagao dos embargos, se as partes 
o requererem conceder-se-d dllaqao de 10 (dez) dias para prova, flndo o qual 
o Juiz designard dla e hora para a audiencia de instrugao e julgamento, com 
observancia do disposto nos arts. 263 e 672 do Codigo de Processo Civil. 

§ 1.° — O Juiz poderd determinar cx-officio a produ?ao da prova que julgar 
convenlente simultaneamente com o prazo de 10 (dez) dias assinalado neste 
artlgo. 
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§ 2.° — Se a prova tiver de ser produzida fora da sede do Juizo por preca- 
toria o Juiz marcara prazo nao superior a 30 (trinta) dias para seu cumpri- 
mento. 

§ 3.° — O Juiz deprecado tambem esta sujeico ao prazo de 30 (trinta) 
dias referido no paragrafo anterior. 

Art. 57 — Procedentes os embargos, cabera recurso de oficio que nao tera 
efelto suspensivo e sera interposto por simples declara^ao do Juiz na sentenga. 

Art. 58 — Julgados improcedentes os embargos, cabera agravo de instru- 
mento com o rlto estabelecido nos arts. 844 a 846 do Codigo de Processo Civil. 

Art. 59 — Os processes e os julgamentos referidos nesta lei terao prefe- 
rencla sobre qualquer processo ou julgamento salvo os de habeas-corpus ou Man- 
dado de Seguranga. 

Art. 60 — A intervencao podera ser revogada antes do prazo estabelecido, 
com audiencia do Procurador do CADE desde que comprovada a cessagao da 
pratlca do abuso que tenha dado origem ao processo. 

Art. 61 — Verificada no curso das investigagoes a imposslbilidade da norma- 
liza?ao da atlvidade economica da empresa o Juiz determinara a requerimento 
do CADE a sua liquidagao judicial, ressalvada a Unlao a faculdade de desapro- 
pria-la se convier ao interesse publico. 

Paragrafo unico — A liquidaijao se fara nos termos do Livro IV Titulo 
XXXVIII do Codigo de Processo Civil. 

Art. 62 — Ao interventor compete praticar ou ordenar que sejam pratlca- 
dos os atos necessaries a concessao do abuso de que tenha dado origem a inter- 
ven?ao. 

Art. 63 — Ao interventor 6 assegurado, quando necessario, livre acesso a 
todos os llvros, papeis e documentos da empresa, bem como ao conhecimento 
dos bens e valores desta, inclusive os que se achem em poder de terceiros. 

Paragrafo unico — Empossado, o interventor provldenciaxi se julgar neces- 
sdrio, junto a Adminlstra^ao da Empresa, o inventario dos seus bens e o respectl- 
vo balango. 

Art. 64 — Os responsaveis pela administragao da empresa permanecerao no 
exercicio de suas fungoes subordinados ao interventor em tudo quanto diga respel- 
•to k pratica de atos de competencia deste. 

Art. 65 — Se a maioria dos responsaveis pela Administragao da Empresa 
recusar colaboragao ao interventor o Juiz do Peito mandari que este assuma 
a Administragao total da empresa. 

Art. 66 — O Juiz do Feito podera afastar de suas funqoes os responsiveis 
pela administraqao que, comprovadamente, obstarem o cumprimento de atos 
da competencia do interventor. A substituiqao dar-se-& na forma estabeleclda 
no contrato social da empresa. 

Art. 67 — Se, apesar das providencias prevlstas no artigo anterior, um ou 
mads responsdveis pela Administragao da empresa persistirem em obstar a 
aqao do interventor o Juiz de Feitos procedera na forma do disposto no art. 66. 

Art. 68 — O Juiz do Feito arbitrary a remuneraqao do interventor. 
Art. 69 — O interventor serk substltuido se renunclar, falecer, for decla- 

rado interdlto, incorrer em falencia ou pedlr concordata preventlva ou infringir 
quaisquer de seus deveres. 

Art. 70 — A16m das funqoes mencionadas no art. 63, compete alnda ao 
interventor: 

a) receber e averiguar reclamaqdes de terceiros; 
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b) denunciar ao Juiz e ao CADE quaisquer irregularidades ou fraudes prati- 
cadas pelos responsaveis pela empresa e dos quais venha a ter conhecimento; 

c) apresentar ao Juiz e ao CADE, relatorio mensal de suas atividades; 
d) sustar todo e qualquer ato da Diretoria da Empresa que importe em 

obstar a aqao de normalizaqao dos negocios e bem assim a cessaqao de qualquer 
abuso do poder economico definido por esta lei. 

Art. 71 — As empresas resultantes da intervengao correrao por conta da 
empresa contra a qual ela for decretada. 

Da Fiscalizagao 

Art. 72 — A partir da vigencia desta lei o Departamsnto Nacional de Indtis- 
tria e Comercio e as Juntas Oomerciais ou orgaos correspondentes nos Esiados 
nao poderao arquivar quaisquer atos relativos a constituiqao, transformagao, 
fusao, incorporaqao ou agrupamento de empresas, bam como quaisquer altera- 
gdes nos respectivos atos constitutivos, sem que dos mesmos conste: 

a) a declaraqao preclsa e detalhada do seu objeto; 
b) o capital de cada socio e a forma e prazo de sua realizaqao; 
c) o nome por extenso e qualificaqao de cada um dos sodos acionistas; 
d) o local da sede e respectivo enderego, inclusive das filiais declaradas; 
e) os nomes dos dire tores por extenso e respectiva qualiflcagao; 
f) o prazo de duragao da sociedade; 
g) o numero, especle e valor das agoes. 

Paragrafo unico — Nos instrumentos de distrato, alem da declaragao da 
importancia repartida entre os socios e a referenda a pessoa ou pessoas que 
assumirem o ativo e passive da empresa, deverao ser indicados os motivos da 
dissolugao. 

Art. 73 — O Departamento Nadonal da Industria e Comercio e as Juntas 
Comerciais ou orgaos correspondentes nos Estados enviarao ao CADE quando 
solicitado, um resumo de cada um dos atos, contratos, estatutos ou alteragoes 
que hajam arquivado ou reglstrado com as informagoes a que se refere o artigo 
anterior. > . 

Art. 74 — Nao terao validade, senao depois de aprovados e reglstrados 
pelo CADE, os atos, ajustes, acordos ou convengoes entre as empresas, de quais- 
quer natureza, ou entre pessoas ou grupo de pessoas vinculadas a tais empresas 
ou interessadas no objeto de sens negocios, que tsnham por efeito: 

a) equlllbrar a produgao com o consume; 
b) regular o mercado; 
c) padronlzar a produgao; 
d) estabilizar os pregos; 
e) especiallzar a produgao ou distribuigao; 
f) estabelecer uma restrigao de distribuigao em deirimento de outras mer- 

cadorias do mesmo genero ou destinadas a satisfagao de necessidades conexas. 
§ 1.° — Os atos de categoria referida neste artigo ja vigentes na data 

da publicagao desta lei, deverao ser submetitdos a aprovagao do CADE dentro 
do prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

§ 2.° — Os atos a que se refere o paragrafo anterior que nao forem apre- 
sentados ao CADE no prazo regulamentar tornarao os seus responsaveis passi- 
vels da multa que varlara entre 5 (cinco) a 100 (cem) vezes o maior salarlo 
minlmo, sem prejuizo do cumprimento dessa exigencla legal, sob peria de inter- 
vengao. ; r 
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§ 3.° — Em qualquer caso sera de 60 (sessenta) dias o prazo para o pro- 
nunciamento do CADE. Findo este prazo, entende-se o ato como valido at6 
que o CADE sobre ele se pronuncie. 

Art. 75 — As autoridades federals, os dire tores de autarquias federals e de 
sociedades de economia mista sao obrigados a prestar, sob pena de responsa- 
bilidade, toda a assistencia e colaboraqao que Ihes for solicitada pelo CADE. 

Art. 76 — As autoridades do poder publico federal, os diretores de autar- 
quias federals ou sociedades de economia mis.a, sao obrigados a representar 
junto ao CADE contra os abuses do poder economlco de que tenham conheci- 
mento no exercicio de suas atribuigoes. 

Art. 77 — Os funcionarios piiblicos, os servidores federals ou autarquicos 
ou os de empresas de economia mista que dlficultarem, retardarem ou emba- 
ragarem a agao do CADE ou de seus funcionarios e servidores, ficarao sujeitos 
a penalldade de suspensao ou demissao a bem do servigo publico, iniciando-se 
o processo admlnistratlvo competente, mediante representagao do CADE sem 
prejuizo das sangoes penais que couberem no caso, orlginadas tambem por 
processo promovido pelo CADE. 

Art. 78 — As empresas, sempre que houver, para cada caso declsao do 
CADE nesse sentido, sao obrlgadas a exlblr a sua contabilidade aos peritos e 
funcionarios encarregados da fiscalizagao, nela compreendidos todos os livros, 
docimientos, papeis e arquivos dentro em 72 (setenta e duas) horas do recebi- 
mento da notificagao escrita. 

§ 1.° — A recusa da exibigao importara na condenagao ao pagamento de 
multa que variara entre 5 (cinco) a 500 (quinhentas) vezes o maior salarib 
minimo, arbitrada pelo CADE. 

§ 2.° — Ainda no caso de recusa, o CADE, sem prejuizo das demais sangoes 
desta lei, requerera ao Juiz a exibigao da escrita, obedecidas as normas ao 
art. 218 e seguintes do Codigo do Processo Civil. 

Art. 79.— Incidem no deli to do art. 325 do Codigo Penal e sao passiveis 
de demissao os funcionarios do CADE que revelem a terceiros os fatos de que 
tenham conhecimento atraves da fiscalizagao. 

Art. 80 — As empresas sao obrigados a prestar ao CADE por escrito e devi- 
damente autenticadas todas as informagoes que Ihes forem solicitadas. 

Paragrafo linico — Os diretores, administradores ou gerentes de empresas 
que se recusarem a prestar informagoes na forma deste artigo ou que as forne- 
cerem inexatas com dolo ou ma-f6, ficarao sujeitos a pena de detengao por 
urn a tres meses. 

Art. 81 — A repressao dos atos de abuso do poder econdmico de que tratam 
os artlgos anterlores nao exclui a punigao de outras infragoes contra a econo- 
mia popular nem os procesos admlnistrativos para apuragao de faltas cometi- 
das por servidores publicos ou autarquicos. 

Paragrafo unico — Nao exclui tambem, as pesquisas determinadas por Oomis- 
soes Parlamentares de Inquerito, nem os estudos da vida economlca do Pais, 
feitos com objetivos analogos pelo Conselho Nacional de Economia. 

Art. 82 — O custeio de pessoal e material do CADE correra a conta de 
dotagoes incluidas no anexo da Presidencia do Conselho de Mlnistros no Orga- 
mento da Unlao. 

Art. 83 — 35 o Poder Executive autorizado a abrir credito especial ate o 
limlte de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos milhoes de cruzeiros) para ocorrer as 
despesas decorrentes desta lei. 

Art. 84 — O Poder Executive baixara, dentro de 60 dias, as normas regula- 
mentares que se tornarem necessarlas a perfelta execugao desta lei. 
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Art. 85 — Esta lei entrara em vigor 90 (noventa) dias depois de sua publi- 
ca^ao, revogadas as disposicoes em contrario. 

(As Comissoes de Constitui?ao e Justi<;a, de Economia, de Service 
Publico Civil e de Finan^as.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 145, DE 1961 
(N.0 2.114-C, de 1956, na Casa de origem) 

Autoriza o Tesouro Nacional a encampar a emissao de papel-moeda no 
valor correspondente a doagao de um imovel a Mitra Diocesana de Nite- 
roi, pela Caixa de Mobiliza^ao Bancaria, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Fica o Tesouro Nacional autorizado a encampar a emissao de papel- 
moeda na importancia de Cr$ 2.250.000,00 (dois milhoes, duzentos e cinqiienta 
mil cruzeiros), correspondente ao valor da doagao que a Caixa de Mobilizagao 
Bancaria fica autorizada a fazer a Mitra Diocesana de Niterdi, para a instalagao 
de servigos de assistencia social e espiritual, do imdvel situado a Praia do Icarai, 
n.0 521, antigo n.0 49, na cidade de Niterdi, Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 2.° — O imdvel a que se refere o artigo anterior foi recebido pela Caixa 
de Mobilizagao Bancdria em pagamento parcial de dividas do Banco Nacional de 
Desconto, conforme escritura de dagao em pagamento lavrada em 2 de abril de 
1956, a fls. 91 do Livro de Notas n.0 1.713, do Cartorio do 3.° Oficlo de Notas do 
Rio de Janeiro e que se acha transcrito no livro 3 J, a fls. 55, sob o n.0 13.884, em 
25 de abril deste mesmo ano. 

Art. 3.° — Fica o Govemo Federal autorizado a transferir para a Mitra Dioce- 
sana de Niterdi a cessao do dominio util do terreno de Marinha — lote 2,018, com 
293 metros quadrados, que Integra o imdvel citado no artigo anterior, reservado 
& Uniao o dominio e permitida sua utilizagao pela cessiondria enquanto perma- 
necer inalterada a sua destinagao. 

Art. 4.° — Revertera ao dominio da Uniao o imdvel ora doado, se alterada 
a destinagao que Ihe e dada pelo art. 1° desta lei. 

Art. 5.° — A presente lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revo- 
gadas as disposigoes em contrario. 

(As Comissoes de Constituigao e Justlga e de Finangas.) 

MENSAGEM 

— N." 239 (n.0 de origem 553), de 25 de outubro, do Senhor Presidente da 
Republica — restitui autdgrafos do Projeto de Lei da Camara n.0 71, de 1961, san- 
cionado, que autoriza o Poder Executive a abrir, pela Superintendencia do Piano 
de Valorizagao Economica da Amazdnia, o crddito especial de Cr$ 5 .000.000.000,00, 
destinado a complementagao das obras de implantagao, construgao e pavimenta- 
gao da rodovia Beldm—Brasilia, e dd outras providencias. 

OFfCIO 

— N.® 1.800, de 24 de outubro, do Presidente do Tribunal de Contas — acusa 
o recebimento da comunicagao de haver o Congresso Nacional, atravds do Decreto 
Legislative n.® 12, de 1961, mantido o ato daquele Tribunal denegatdrio de registro 
ao contrato, celebrado entre o Ministerio da Educagao e Cultura e a IBM World 
Trade Corporation, para locagao de maquinas de contabilidade e estatistica. 
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PARECERES 

PARECER 
N.0 636, DE 1961 

Da Comissao de Legislagao Social, sobre o Projeto de Lei da Camara 
n.0 80, de 1961 (n.0 1.185-B/51, na Camara), que visa a regulamentar o 
exercicio da profissao de corretor de imovcis. 

Rclator: Sr. Lima Telxeira 

O projeto de lei em exame, de autoria do ilustre Deputado Ulysses Guimaraes, 
visa a regulamentar o exercicio da profissao de corretor de imdveis, obrigando 
os profissionais respectivos ao registro perante os Conselhos Regionais, a serem 
criados, os quais sobre eles exercerao controle, inclusive disciplinar, no sentido 
de evitar abuses que possam desprestigiar a classe. Institui, ainda, o projeto, um 
drgao supervisor — o Conselho Federal. 

2. Submetido o assunto ao exame da Comissao de Constituiqao e Justiga, dela 
mereceu parecer favoravel & sua aprovagao, em face da evidente constituciona- 
lidade da matdria, tendo sido apresentadas 11 (onze) emendas pelo seu Relator, 
o ilustre Senador Aloysio de Carvalho. 

3. Do ponto de vista social, o projeto traz aspectos bem interessantes e 
aprecidveis, uma vez que regulamenta o exercicio de uma profissao, ate agora 
sem qualquer estrutura, delimitando a agao dos seus agentes, o seu circulo de 
operagoes e a maneira de execugao dos seus servigos, dando-lhes, ainda, garan- 
tias, deveres e responsabilidades, cuja infragao importa na aplicagao de sangoes 
pelo drgao competente. 

Cria, assim, maior estabilidade tanto para o profissional, como para os que 
dele necessitam, utilizando-se dos seus servigos. Desta forma, surge, em mais uma 
classe de profissionais, o equilibrio social tao procurado pelo Estado, tendo em 
vista o bem-estar de toda a coletividade. 

4. A nosso ver, existe, entretanto, um ponto que deve ser devidamente escla- 
recido e alterado, a fim de permitir flque a matena em seus exatos termos. 

Os artigos 1.°, §§ 4° e 5.°, 4.°, 5.°, 8.° e 15, alinea d, do projeto, e as Emendas 
n.0 5 (art. 16, alinea e) e 9 (art. 17, 7) da Comissao de Constituigao e Justiga, 
referem-se A "Carteira Profissional" de corretor de imdveis. 

Data venia, nao se trata, propriamente, no caso, de uma "Carteira Profissio- 
nal" — conforme ela e entendlda pela Legisiagao Trabainlsta —, mas, sim, de uma 
carteira de identidade profissional de uma determinada classe, de carater espe- 
cial. A primeira d a expedida pelo Ministerio do Trabalho e Previdencia Social, 
nos moldes estabelecidos pelos artigos 13 e seguintes da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.0 5.452, de 1.° de maio de 1943. A segunda 
e a que trata o paragrafo unico do mencionado artigo 15, que excetuou da obriga- 
toriedade do porte da "carteira profissional" as profissoes cujos regulamentos 
cogitem da expedigao de "carteira especial prdpria". 

5. Os profissionais a que se refere o pardgrafo vinico do artigo 13 da Conso- 
lidagao, estao sujeitos a registro em outros drgaos, inclusive da Administragao 
Publica. Entre estes temos os jornalistas. os professores, os quimicos, todos os 
profissionais liberals, enfim, que possuem carteira de identidade profissional prd- 
pria, registradas e expedidas pelos drgaos competentes, sem as quais nao podem 
exercer as suas profissoes. Nada impede, entretanto, que possuam, tamb4m, a 
"carteira profissional", que deve ser entendida em termos de relagao de emprego, 
como elemento que configure a situagao de empregado com dependencia econfi- 
mlca e subordinagao hierirquica, e, ainda, como verdadeira fonte de direitos e 
obrigagdes: o contrato de trabalho. 
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6. Em face de todo o exposto e nada havendo a argiiir contra o projeto 
do ponto de vista social, somos pela sua aprovacjao, na forma adotada nas emendas 
da Comissao de ConstituiQao e Justica, com as alteraQoes decorrentes da seguinte 

EMENDA N.0 1 (CLS) 

Tanto no projeto (art. 1.°, §5 4.° e 5.°, 4.°, 5.°, 8.° e 15, alinea d), como nas 
emendas da Comissao de Constituigao e Justiga (n.0 5 — art. 16, alinea e e n ° 
9 — art. 17, 7), onde se le: "Carteira Profisslonal" ou "carteiras profissionais", 
leia-se: "Carteira de Identidade Profissional" ou "Carteiras de Identldade Profis- 
sionaT. 

fi o parecer. 

Sala das Comissoes, 26 de setembro de 1961. — Lima Teixeira, Presidente 
Menezes Pimentel, Relator — Dix-Huit Rosado — Miguel Couto — Paulo Fender 
— Heribaldo Vleira. 

PARECER 
N." 637, DE 1961 

Da Comissao de Constitui^ao e Justifa, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n" 80, de 1961 (n.0 1.185-B/51, na Camara), que dlspoe sobre a 
regulamenta^ao do exercicio da profissao de corretor de imoveis. 

Relator: Sr. Aloyslo de Carvalbo 

O Projeto de Lei n.0 80, de 1961, oriundo da CSmara dos Deputados, onde 
transitou sob o n.0 1.185-B/51, dispoe sobre a regulamentagao do exercicio da 
profissao de corretor de imdveis. Apresentado pelo llustre e operoso Deputado 
por Sao Paulo, Sr. Ulysses Guimaraes, no nobre propdsito de fixar normas ao 
exercicio de uma atividade tao valorizada em nosso tempo e de tao importantes 
reflexos sobre interesses patrimoniais, foi cuidadosamente examinado na camara, 
atd que ali se aprovou um substitutivo, que 6 submetido, agora, ao conhecimento 
do Senado. 

Nada hd que argiiir contra ele do ponto de vista juridico-constitucional. A 
oportuna inovaqao que o seu texto traduz e a da cria^ao, no Distrito Federal, nos 
Estados e nos Territdrios, de Conselhos Regionais, perante os quais se fard o 
registro, sob condi?des que a prdpria lei estabelece, dos que pretendam exercer 
as atividades de Corretor de Imdveis, e que sobre os assim legalmente inscritos 
exercerd permanente aqao disciplinar, no sentido sobretudo de preservar a classe 
de elementos que, eventualmente, Ihe tragam desprestlgio ou descrddito. Acima 
dos Conselhos Regionais, como drgao de supervisao e como instancia revisora, 
funcionard um Conselho Federal, de cuja constituigao inicial e posteriores compo- 
siqdes tambdm se cogita, especificando-se, por igual, as suas atribuigoes. 

ReSsente-se, todavia, o substitutivo de uma adequada discriminagao de faltas, 
sobre que incidam as penalidades previstas no seu art. 8.° A permanecer a omls- 
sdo, dar-se-ia o caso de um texto escrito cominando penas, sem previsao das 
figuras punivels, o que contraria, fundamentalmente, o princlplo da legalidade, 
sobre que assenta a justiqa penal dos povos de regime democrdtico, o Brasil inclu- 
sive, e que deve estender-se, obvlamente, ao campo do dlreito disciplinar. 

Essa modificagao, indispensdvel, e outras que nos ocorreram, durante o exame 
do projeto, estao consubstanciadas em Emendas, de n.0s 1 a 11, que temos a honra 
de, em seguida, apresentar ao apoio da douta Comissao, com as justificativas 
prdprias. Feitas as emendas propostas, estard o projeto em condigoes de ser 
aprovado. 

Justificagao das Emendas 
EMENDA N.® 1 

A indicagao dos requisltos a que deve atender um registrando no Conselho 
Regional dos Corretores de Imdveis passa a constituir disposigao autdnoma, como 
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art. 2.°, em vez de ser um paragrafo do art. 1.°. Este fica, consequentemente, 
resumldo a referenda da obrigatorisdade desse registro para as pessoas que 
exercam a profissao de corretor de imoveis. fi o preceito fundamental da lei, a 
que todos os outros se subordlnam, e, em boa tecnica nao ha como atribuir-lhe 
paragrafos pertlnentes a condiqoes formats de registro. 

— Entre os requisites para o registro figura, na letra c da disposisao em 
apreqo, o de "certldao de allstamento eleltoral". Mas e pouco: o que importa 6 a 
prova do exerciclo do voto, nao a de simples alistamento. Pede-se, por isso, a 
"prova de qultacao eleltoral". 

— Afora a "capacidade profissional", de que o registrando deve juntar ates- 
tado, ex-vl da letra d, 6 para exlgir-se razoavel grau de habilitaqao intelectual. 
O exercicio da mediagao em compra, venda, etc., de imoveis requer, com efeito, 
conhecimentos, nao, bem entendldo de instru?ao superior nem mesmo de instru- 
qao secundaria completa. O que se requer sao noqoes de carater geral, sem 
exclulr a atuallzagao com as normas fiscals ou outras que tais, algo, em suma, 
que conduza o corretor a esclarecer suficientemente o vendedor ou comprador, 
quanto a plenitude de suas obrlga?5es ou onus. Dai, acrescentar-se a prova de 
"capacidade profissional" a de "capacidade intelectual", a criterio, naturalmente, 
de quem atesta, ou seja, o "brgao de representaqao legal da classe", como dito 
no Inciso sob exame. 

— Visto que o I 1.° passa a artigo, com as letras que Ihe compoem o texto, 
os s5 2.° a 6.° passam, respectlvamente, a paragrafos 1.° a 5.° do novo artigo 2.°. 

— fi para acrescentar-se, entretanto, no antigo § 3.°, agora § 2°, que o pedi- 
do de Inscrlqao do corretor serA publlcado, para efeito de prazo de impugnaqao, 
no Diario Oficial da localidade em que o registrando pretende exercer sua atlvl- 
dade. 

EMENDA N.® 2 

Entre os crimes menclonados na letra c do antigo artigo 2.°, agora art. 3.°, 
cuja condena?ao impede o registro para o exerciclo da profissao de corretor de 
imoveis deve ser incluido o de lenocinio, que nao 6 menos censuravel do que os 
outros. A emenda preconiza tambem o uso do vocabulo "infragao penal", por 
compreenslva das expressoes "crime ou contravengao" contldas no Inciso. 

— Na letra d deve operar-se modificaqao que so na aparencla ^ irrelevante. 
Ai se dlz, efetivamente, que nao podem ser corretores de imoveis os que "tiverem 
cancelado o seu registro profissional", o que pode lavar a duvida sobre a possibill- 
dade de renovaqao do registro uma vez cancelado. Melhor, por isso, 6 enunciar- 
se que nao podem ser corretores de imoveis, vale dizer, nao podem exercer a profis- 
sao de corretores de imoveis, os que "estiveram com o seu registro profissional 
cancelado", proibicao, allds, que decorre do proprio espirito da lei que val regu- 
lamentar a profissao. 

EMENDA N.® 3 
O artigo 3.° do projeto obriga a registro como "corretores de Imoveis" as 

"pessoas juridicas que exercerem mediagao na compra, venda, permuta, hipoteca 
ou locacao de imoveis de terceiros", sujeitando-as, outrosslm, as "penalidades 
aplic&vels por exerciclo llegal da profissao". Essa dlsposigao, al&n de estimular, 
desnecessariamente, a palpltante controv^rsla sobre a responsabilidade penal 
das pessoas juridicas, abre, imprudentemente, a porta as mals desastrosas viola- 
qoes do objetlvo da presente regulamentagao, que 6, exatamente, o de a cada 
Individuo mllitante na profissao atrlbulr uma responsabilidade pessoal por seus 
deslises e desacertos, prejudiciais a terceiros. Ora, a "pessoa juridica" a que a 
disposl?ao se reporta nao exercera a mediaqao em transaqoes imobillarlas senao 
atraves de "pessoa fisica", que pode ser um corretor legalmente habllltado, mas 
tamtam poderd ser qualquer pessoa sem essa habllltagao legal e at6 pessoa 
estranha ao quadro componente da pessoa juridica, o que da, em suma, no que 
a lei procura exatamente evitar. Destarte, a emenda mantem a obrlgatoriedade 
do registro das pessoas juridicas para que possam exercer a corretagem de im6- 
veis mas estabelece, insoflsmavelmente, que tal atlvldade s6 pode ser cumprlda 
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pela "pe&soa juridica" sob a responsabilidade de corretor devidamente habilita- 
do. 

EMENDA N.0 4 
Manda recorrer a numeragao dos artigos 4.° a 7.° do projeto, providencia 

decorrente de se haver transformado em artlgo (2°) o § 1° do artlgo 19. 

EMENDA N.0 5 
Busca sltuar melhor na lei o artlgo que preve as san?6es. Seu lugar, realmen- 

te, 6 depois do con junto de disposi?6es relativas a criagao, composi?ao, funclo- 
namento, atribuigoes, etc. dos Oonselhos Regionais e do Conselho Federal, 
incumbidos de aplicar e de rever, respectivamente, essas sangoes. 

— Tamb&n uma modificagao substancial se propoe ao texto do artlgo, qual 
a de, apds indlcagao dlscriminada, por letras, das "sangoes" aplicaveis (substi- 
tuido, outrosslm, o termo "penalidades", pelo de "sangoes", mais proprio a natu- 
reza disclplinar de que se revestem elas), flxar-se que na "determlnagao da 
sangao aplicavel orientar-se-a o Conselho pelas circunstancias de cada caso, 
de modo a considerar grave ou leve a falta", o que exclui, por si, o carater 
gradativo das mesmas sangoes, reservadas, naturalmente, as faltas leves as 
declaradas no Inicio do elenco. 

EMENDA N.0 6 
A emenda modlflca o artlgo 12 do projeto, tornando msmbro nato dos Con- 

selhos Regionais apenas o Presldente efetlvo do Sindicato da classe da respec- 
tiva reglao. Pela alteragao proposta, na formagao dos Conselhos Regionais, meta- 
de dos membros sera constituida por esse Presidente e por Diretores do mesmo 
Sindicato, eleitos estes em assembleia geral. A outra metade sera formada de 
Corretores de imoveis da reglao, eleitos em assembleia geral posterior. Atende- 
se melhor, assim, aos criterios democraticos da oomposigao do Conselho Regional, 
reservando-se, sempre, uma parte para representantes ja experimentados, como 
se presume que sejam os dirigentes de um sindicato da classe. 

EMENDA N.0 7 
Modlflca o paragrafo unlco do art. 13, para firmar que a reelelgao total do 

Conselho, Federal ou Regionais, so se dara uma vez, o que permlte que se faga 
a reelelgao por mats de uma vez de parte do Conselho, consoante crlterio que o 
regimento intemo de cada Conselho podera estabelecer. Visa a alteragao a aten- 
der, por um lado, ks vantagens da renovagao de dirigentes, sem a desvantagem, 
muitas vezes, de uma renovagao total, crlando solugoes de continuidade na orlen- 
tagao geral do 6rgao, e, pois, desservindo-o. 

EMENDA N.0 8 
Na conformidade de emenda anteriormente proposta, e a seu tempo justlfi- 

cada, manda a presente emenda substitulr, na letra e do artlgo 15, o termo 
"penalidades' pelo termo "sangoes". 

EMENDA N.0 9 
Oomo anteriormente justificado, na parte relacionada com o elenco de 

sangoes, inclui-se, aqui, como artigo 17, do rol de faltas puniveis no exercicio 
da profissao de corretor de imoveis. Completa-se assim a lei, observado, plena- 
mente, o principlo de que nao ha pena sem previa cominagao, nem crime sem 
prevla configuragao. 

EMENDA N.0 10 

Ordena, tao-so, a materia do art. 16 do projeto, transformando-o em artigo 
18, transferindo para pardgrafo unico desse artigo 18 o atual artigo 17, tudo na 
conformidade de alteragoes anteriormente propostas. 

EMENDA N" 11 

A emenda, por sua prdpria natureza, dispensa justificativa explicita. 
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EMENDA N.0 1 — CCJ 
(Aos paragrafos do artigo 1.°) 

1) Transforme-se o § 1° do art. 1.° em disposigao autonoma, como artigo 2.°, 
com a mesma redagao do atual § 1.°, caput. 

2) Substitua-se a letra c do antigo I 1°, agora letra c do artigo 2.°, pelo re- 
guinte: 

c) prova de quitagao eleitoral. 

3) Substitua-se a letra d do antigo § 1.° do projeto, agora letra d do artigo 
2.°, pelo seguinte: 

d) atestado de capacidade intelectual e profissional e de boa conduta, pas- 
sado por drgao de representagao legal da classe. 

4) Transforme-se em § 1.° do novo artigo 2° o antigo § 2.° do artigo 1.° do 
projeto, modificando-se, conseqiientemente, para §§ 2.° — 3.° — 4° e 5.°, respec- 
tivamente, os antigos §§ 3.° — 4° — 5.° e 6.° do citado artigo 1° do projeto. 

5) Substltua-se o antigo § 3.° do artigo 1.° do projeto, agora § 2.° do art. 2.°, 
pelo seguinte: 

§ 2.° — O pedido de registro sera publicado no Diario Oficial da Uniao, do 
Estado ou de Territdrio Federal, consoante o local de atividade do requerente, 
fixando-se o prazo de 30 dias para qualquer impugnagao. 

EMENDA N.0 2 — CCJ 
(Ao artigo 2.° e suas letras) 

1) Transforme-se em artigo 3.° o artigo 2.° do projeto, com as seguintes 
alteragoes do texto: 

a) na letra c, substitua-se pela expressao "infragao penal" as expressoes "crime 
ou contravengao penal" e acrescente-se o termo lenocinio, depois de furto. 

b) na letra d, substituam-se as expressoes "os que tiverem cancelado o seu 
registro profissional" pelas seguintes: "os que estiverem com o seu registro pro- 
fissional cancelado". 

EMENDA N.0 3 — CCJ 
(Ao artigo 3.°) 

— Substitua-se o artigo 3.° do projeto pelo seguinte texto, que constituira, na 
forma de modificagoes numdricas procedidas em disposigoes anteriores, o art. 4.° 
da proposigao: 

Art. 4.° — As pessoas juridicas sd poderao exercer mediagao na compra, venda 
ou permuta de imdveis sob a responsabilidade profissional de corretor devida- 
mente habilitado e mediante registro no Conselho Regional dos Corretores de 
Imdveis. 

EMENDA N.0 4 — CCJ 
(Aos arts. 4.° a 7.°) 

— Transformem-se em artigos 5.°, 6.°, 7.° e 8.° os atuais artigos 4°. 5.°, 6.° 
e 7.° do projeto. 

EMENDA N.0 5 — CCJ 
(Ao art. 8.°) 

— Transfira-se para artigo 16, com o seguinte texto: 
Art. 16 — Aos corretores de imdveis serao aplicadas pelos Conselhos Regio- 

nais, com recurso voluntdrio para o Conselho Federal, sem prejuizo da respon- 
sabilidade civil ou criminal, as seguintes sangoes disciplinares: 

a) advertencia particular; 
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b) advertencia publica; 
c) multa ate Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros); 
d) suspensao do exercfcio da profissao at£ um ano; 
e) cancelamento do registro com apreensao de carteira profissional. 
§ 1.° — Na determinagao da sangao aplicivel orientar-se-i o Conselho pelas 

circunstancias de cada caso, de modo a considerar grave ou leve a falta. 
§ 2.° — A multa seri imposta por forma acumulada ou nao com as demais 

sangoes e subira ao dobro, na hipdtese de reincidencia na mesma falta. 

EMENDA N" 6 — CCJ 
(Ao artigo 12) 

— De-se ao artigo o seguinte texto: 
Art. 12 — Na formagao dos Conselhos Regionais, metade dos membros ser£ 

constituida pelo Presidente efetivo do Sindicato da classe da respectiva regiao e 
por Diretores do mesmo sindicato, eleitos, estes, em assembl&a geral. A outra 
metade sertl constituida de Corretores de Imdveis da Regiao, eleitos, posterior- 
mente, em assembleia geral do Sindicato. 

EMENDA N." 7 — CCJ 
(Ao paragrafo unlco do artigo 13) 

— Redija-se pela seguinte forma: 
Paragrafo unico — S6 serd admitida uma vez a reeleigao total do Conselho. 

EMENDA N.0 8 — CCJ 
(A letra e do artigo 15) 

— Substitua-se o termo "penalidades" pelo termo "sangoes". 

EMENDA N.0 9 — CCJ 
(Onde couber) 

— Inclua-se, depois do artigo 15 do projeto, e a seguir ao artigo 16, em que, 
pela Emenda n.0 5 — C.CJ., se transforma o artigo 8.° do projeto, a seguinte 
disposigao autflnoma, que receberd a indicagao do artigo 17: 

Art. 17 — Constltuem faltas no exercfcio da profissao de Corretor de Imdveis: 
1 — prejudlcar, por dolo ou culpa, interesses confiados aos seus cuidados. 
2 — auxiliar, ou por qualquer meio facilitar o exercicio da profissao aos que 

estiverem proibidos, impedidos ou nao habilitados para exerc§-la. 

3 — praticar qualquer dos atos previstos no artigo 8.° desta lei. 
4 — promover ou facilitar a terceiros transagoes ilicitas ou que por qual- 

quer forma prejudiquem interesses da fazenda nacional, estadual ou municipal. 
5 — violar o sigilo profissional. 
6 — negar aos comitentes prestagao de contas ou recibos de quantias on 

documentos que pelos mesmos tenham sido entregues, para qualquer fim. 

7 — recusar a apresentagao da carteira profissional, quando couber. 

EMENDA N.® 10 — CCJ 
(Aos artigos 16 e 17) 

Transforme-se o artigo 16 do projeto em artigo 18, em vista das modificagoes 
anteriormente propostas, e transfira-se para paragrafo unlco desse artigo 18 o 
atual artigo 17, ficando as disposigoes com o mesmo texto que tern no projeto. 



- 21 - 

EMEND A N." 11 — CCJ 
(Aos artigos 18, 19 e 20) 

1) Dfi-se ao atual artigo 18 do projeto o niimero de 19, bem como ao de 
mimero 19 atual o numero 20 e ao de numero 20 atual o ruimero 21. 

2) Substitua-se, no texto do atual art. 19 do projeto, a expressao "trinta 
dias" pela expressao "sessenta dias", bem como, in fine, a expressao "Ministro 
do Trabalho, Industrie e Com^rcio" pela expressao "Ministro do Trabalho e Pre- 
vidSncia Social". 

Sala das Comissoes, 25 de agosto de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presidente 
  Aloysio de Carvalho, Relator — Ary Vianna — Heribaldo Vieira — Lima Tei- 
xeira — Silvestre Pericles — Afranio Lajes — Milton Campos. 

PARECER N.0 638, DE 1961 

Da Comissao de Finangas sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 27, 
de 1961 (n.0 1.417-B/60, na Camara), que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Mlnisterlo da Viagao e Obras Publicas, o credit© especial de 
Cr$ 1.239.935,00, para indenlzar a Prefeitura Municipal de Nova Cruz, 
Estado do Rio Grande do Norte, das despesas com a assistencia as 
vitimas das secas do Nordeste. 

Relator: Sr. Dix-Huit Rosado 

O projeto em aprego, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura, 
pelo Ministdrio da Viagao e Obras Publicas, do cr^dito especial de Cr$ 1.239 .935,00 
(um milhao, duzentos e trinta e nove mil, novecentos e trinta e cinco cruzeiros) 
para indenizar a Prefeitura Municipal de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do 
Norte, das despesas que realizou, no exercicio de 1958, com a assistencia prestada, 
naquele Municipio, ^s vitimas da seca. 

O montante das despesas efetuadas pela Prefeitura Municipal de Nova Cruz, 
cuja indenizagao com pleno direito solicita do Governo Federal, refere-se a for- 
necimentos de generos alimenticios, dgua, medicamentos e transportes de pessoal 
e material, realizados por diversas firmas da localidade, requisitadas e sob a 
responsabilidade da Prefeitura, por ocasiao da seca de 1958 que assolou aquele 
Municipio, bem como a despesas com pagamentos feitos pela municipalidade, 
com ingentes sacrificios, aos flagelados admitidos em servigos de emergencia 
por ela criados. 

As despesas mencionadas, apesar dos auxilios extraordinarios concedidos, no 
exercicio de 1958, para socorrer as vitimas da seca naquela regiao, ainda nao 
puderam ser liquldadas pela Prefeitura de Nova Cruz, de vez que nenhum cr^dito 
extraordin^rio aberto pelo Governo Federal se destinava a indenizar despesas 
por servigos e assistencia prestados pelos drgaos estaduais ou municipals. 

Cabe, ainda, relevar, no caso, a compreensivel e elogiavel atitude da Pre- 
feitura de Nova Cruz, que, num gesto humano e elevado, malgrado os modestos 
recursos de que dispunha, se antecipou, em vista da situagao calamitosa que se 
fazia sentlr em toda regiao nordestina, as medidas govemamentais de socorro 
ao flagelo da seca de 1958. 

Diante da justiga do pedido de indenizagao formulado por aquela Prefeitura, 
e tendo em vista a conveniente apresentagao da documentagao das despesas efe- 
tuadas, opinamos pela aprovagao do presente projeto de lei. 

Sala das ComissQes, 26 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Dix-Huit Rosado, Relator — Caspar Velloso — Mem de Sa — Irineu Bomhausen 
— Fausto Cabral — Nogueira da Gama — Joaquim Parente — Femandes Tavora 
— Milton Campos — Lopes da Costa — Eugenio Barros. 
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PARECER N.0 639, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 120, 
de 1961 (n.0 815-B/59, na Camara), que autoriza o Poder Executive a abrir 
pelo Ministerio da Marinha o credit© especial de Cr$ 429.930,60, destinado 
ao pagamento de obras realizadas na Base Naval de Natal, pelo construtor 
civil Joaquim Victor de Hollanda, em 1949. 

Relator: Sr. Dix-Huit Rosado 

O Sr. Presidente da Republics, tendo em vista as razdes constantes das Ex- 
posigoes de Motives dos Srs. Ministros da Marinha e da Pazenda, encaminhou 
ao Congresso Nacional o presente projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de Cr$ 429.930,60, destinado 
ao pagamento de obras realizadas, em 1949, na Basa Naval de Natal, pelo cons- 
trutor civil Joaquim Victor de Hollanda, prejudicado que foi pelo entao Capitao- 
de-Fragata Intendente da Marinha, Einar Lima de Lima. 

O credito especial destina-se a saldar ddbito da Uniao, de vez que se acha 
configurada a hipdtese do art. 194, da Constituigao Federal. 

De fato, tendo o Superior Tribunal Militar, por acdrdao de 7 de outubro 
de 1953, condenado o entao Capitao-de-Fragata Intendente da Marinha, Einar Lima 
de Lima, a pena de perda de posto e patente, com fundamento no Decreto-lei n.0 

3.038, de 10 de novembro de 1941, considerado indigno que foi para o oficialato 
por haver lesado, em razao do cargo que ocupava na Base Naval de Natal, ao 
construtor civil Joaquim Victor de Hollanda, na quantia de Cr$ 429.930,60, e 
tendo em vista a petigao dlrigida pelo prejudicado ao Ministerio da Marinha, 
pleiteando ressarcimento dos danos sofridos, eis que executou as obras contratadas 
com a referida Base Naval e, nao recebeu o prego correspondente; pelas razoes 
expostas, e evldente que o padido de credito especial tem inteira procedencia. 

Cabe notar que ja foi providenciado pelo Ministerio da Marinha o necessario 
expediente a Procuradoria Geral da Republica, para o exercicio da agao regressiva 
que cabe h Uniao contra o acusado, de acordo com o que dispoe o pategrafo 
unico do disposltivo constltucional supramencionado. 

Tendo em vista, ainda, a data do requerimento do suplicante e a do acdrdao 
condenatdrio, tomou-se exigivel, em conseqiiencia, o cumprimento da obrigagao 
por parte da Uniao, nao havendo, pois, prescrigao a argiiir. 

Em face do exposto, esta Comissao opina pela aprovagao do presente projeto. 

Sala das Comissoes, 26 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Dix-Huit Rosado, Relator — Lopes da Costa — Joaquim Parente — Femandes 
Tavora — Milton Campos — Eugenio Barros — Nogueira da Gama — Caspar 
Velloso — Irineu Bornhausen — Fausto Cabral — Mem de Sa. 

PARECER N.0 640, DE 1961 

Da Comissao de Legislagao Social sobre o Projeto de Lei n.0 17, de 
1961, do Senado Federal. 

Relator: Sr. Lima Teixeira. 

O projeto de lei em exame, de autoria do ilustre Senador Guido Mondin, 
manda aplicar aos trabalhadores que empregam atividade em empresas de trans- 
porte rodoviario os dispositivos da Consolidagao das Leis do Trabalho referentes 
ao Servigo Ferroviario. 

Em sua justlficagao, o autor do projeto teceu comentarios e consideragoes 
sobre a precariedade do sistema rodoviario nacional a epoca em que a mencionada 
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Consolidagao foi aprovada e a sua situagao atual de desenvolvimento e progresso, 
o que, a seu ver, justificaria uma protegao mais ampla e benefica aos trabalha- 
dores rodovidrios. 

Submetida a materia a consideragao da Comissab de Constituigao e Justiga, 
dela mereceu parecer favoravel a sua aprovagao, em face da evidente constitucio- 
nalidade do projeto, ten do recebido, entretanto, emenda redacional especificando 
quais os dispositivos especiais da Consolidagao das Leis do Trabalho a serem 
aplicados aos trabalhadores rodoviarios e introduzindo, ainda, a expressao "no 
que couber". 

Realmente, o sistema rodoviario nacional passou, da maneira mais celere 
possivel, por imensos aumentos e transformagoes. Ampliaram-se, em conseqiien- 
cia, os servigos e as tarefas de todos os trabalhadores empregados nas empresas 
de transporte rodoviario que se assemelham bastante, pela sua prbpria natureza, 
com os afetos aos ferroviarios. Ora, estes ultimos tem, desde longa data, uma 
protegao especial dentro da legislagao prbpria, a Consolidagao das Leis do Tra- 
balho, enquanto que os rodoviarios, ate o presente momento, continuam subordi- 
nados ao regime da legislagao comum trabalhista na CLT. 

Nao resta a menor diivida o interesse que o projeto desperta, do ponto de 
vista social, uma vez que vira resolver-lhes questbes que, ha bastante tempo, 
assolam e movlmentam os nossos tribunals trabalhistas, com uma freqiiencia 
inquietadora. 

O trabalho noturno, o horario normal e o extraordinario, o tempo de servigo 
efetivo e o regime de prorrogagao do trabalho sao alguns dos aspectos interes- 
santes que merecem o tratamento especial, dado aos ferroviarios na Segao V, 
Capitulo I, do Titulo III, da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto n.0 5.452, de 1.° de maio de 1943. Esta protegao especial estendida aos 
rodoviarios devera atingir, particularmente, ao pessoal das equipagens em geral, 
que bem o merecem, uma vez serem as suas tarefas as mais dificeis e> cansativas. 

Dada a imensa semelhanga de servigos e identidade de fungoes existentes 
entre os trabalhadores ferroviarios e os rodoviarios, nada poderia ser mais justo 
do que conceder aos dois o mesmo tratamento legal. 

Tendo em vista, portanto, o alto Interesse social colimado pelo projeto, somos 
Pela sua aprovagao, da forma proposta pela emenda da Comissao de Constituigao 
e Justiga, com uma pequena alteragao, tambem redacional. £ que nao ficaria 
dentro da boa tecnica legislativa uma lei estabelecer que o disposto na Segao V, 
Capitulo I, Titulo III, do Decreto-lei n.0 5.452, de 1° de maio de 1943, aplica-se 
aos trabalhadores rodoviarios quando o referido Decreto-lei n.0 5.452/43 so possui 
2 (dois) artigos, aprovando a Consolidagao das Leis do Trabalho. 

Assim, opinamos pela aprovagao do Projeto de lei na forma da seguinte: 

EMENDA N.0 1 — CLS 

Aplica aos trabalhadores rodoviarios disposigoes da Consolidagao das 
Leis do Trabalho. 

Art. 1.° — Aos trabalhadores que empregam ativldade em empresas de trans- 
portes rodoviarios aplicam-se, no que couber, as disposigoes constantes da Segao 
V, Capitulo I, Titulo III, da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n.0 5.452, de 1.° de maio de 1943. 

Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
msposigoes em contrario. 

Sala das Comissoes, 26 de outubro de de 1961. — Menezes Pimentel, Pre- 
Sidente — Lima Teixeira, Relator — Dix-Huit Bosado — Miguel Couto — Paulo 
Eender — Heribaldo Vieira. 
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PARECER N.0 641, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.0 17, de 1961, que aplica aos trabalhadores rodoviarios dispo- 
sitivos da Consolida^ao das Leis do Trabalho. 

Relator: Sr. Daniel Krieger 
Da iniciativa do nobre Senador Guido Mondin, o projeto em exame manda 

aplicar aos trabalhadores que empregam atividade em empresas de transporte 
rodovlario os dispositivos da Consolldagao das Leis do Trabalho, referentes ao 
Servigo Ferroviario. 

A proposigao e justificada, sobretudo, tendo em vista o desenvolvimento que 
passou a ter, em nosso pais, o transporte rodoviario, cujo pessoal, amparado, 
genericamente, pelas leis trabalhlstas, exerce atividades sem duvida diferentes da 
totalidade dos trabalhadores nacionais. E a sua assemelhagao com os ferroviarios 
e evidente. 

Cabe, pois, a lei ordinaria, atualizar e melhor ajustar, quanto aos direitos e 
deveres ja outorgados pela Consolldagao das Leis do Trabalho, os rodoviarios 
que, hoje, se contam a milhares em todo o pais. 

O projeto nao infringe os postulados juridicos e constituclonais vigentes; 
todavia, merece reparos quanto a sua redagao, pois, mandando aplicar todas as 
disposigoes da Secgao V, do Capitulo I, Titulo III, do Decreto Lei n.0 5.452, de 
1.° de maio de 1943 (Consolldagao das Leis do Trabalho), obriga a uma aplicagao 
indiscriminada, o que foge a boa tecnica leigslatlva. Ademais, varias sao as dls- 
posigdes da referida Secgao que nao podem estender-se aos rodoviarios. 

Somos, assim, pela aprovagao do projeto, nos termos da seguinte: 

EMENDA N.0 1 (CCJ) 
Aplica aos trabalhadores rodoviarios disposigoes do Decreto-lei n.0 

5.452, de 1." de maio de 1943 (Consolidagao das Leis do Trabalho.) 
Art. 1.° — Aos Trabalhadores que empregam atividade em empresas de trans- 

porte rodoviario aplicam-se, no que couber, as disposigoes constantes da Secgao 
V, Capitulo I, Titulo III do Decreto-lei n.0 5.452, de 1° de maio de 1943 (Conso- 
lldagao das Leis do Trabalho). 

Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

£ o parecer. 
Sala das Comissoes, 27 de julho de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presidente 

— Daniel Krieger, Relator — Ary Vianna — Brazilio Celestino — Silvestre Peri- 
cles — Heribaldo Vieira — Aloysio de Carvalho — Milton Campos. 

PARECER N.0 642, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 357/53 (na Camara n.0 2.960-A, de 1953) que cria duas Con- 
tadorias Seccionais, uma na Estrada de Ferro Mossoro—Sousa, no Estado 
do Rio Grande do Norte, e outra na Diretoria Regional dos Correios e 
Telegrafos, em Bauru, no Estado de Sao Paulo. 

Relator Sr. Menezes Pimentel 
Em 1.° de abril de 1955, foi aprovado, pelo Plenario desta Casa, o seguinte: 

REQCERIMENTO N.0 135, DE 1955 

Nos termos do art. n.0 155, letra d, do Regimento Interno, requeiro seja o 
Projeto de Lei da Camara dos Deputados n.0 357, de 1953, retirado da Ordem 
do Dia a fim de que, por meio de consulta a Camara dos Deputados, se esclarega 
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[a djvergencia entre o texto aprovado naquela Casa em 3-11-53 (Diario do 
Congresso Nacional de 4 do mesmo mes, pag. 3.693, l.a coluna) e o que foi 
remetldo do Senado. Enquanto no primeiro, que era exatamente o proposto pelo 
Poder Executive, se criavam duas Contadorias Seccionais, uma junto a Estrada 
de Ferro Mossord—Sousa e outra junto a Diretoria Regional dos Correios e Teld- 
grafos, de Bauru, no segundo se cogita apenas da primeira. For outro lado, do 
histdrico da tramitagao do projeto na Camara nao consta tenha ela sido emen- 
dado naquela Casa. Sala das Sessoes, 1.° de abril de 1955. Lino de Matos. 

II. Por forga da aprovagao do citado Requerimento, foi enviado, a l.a Secretaria 
da Camara dos Deputados, o seguinte oficio: 

"Of. n.0 299, em 10 de abril de 1955. 
Exm.0 Sr. Deputado Barros Carvalho. 
Primeiro-Secretario da Camara dos Deputados. 

Tenho a honra de enviar a Vossa Excelencia copia do Requerimento 
n.0 135, de 1955, apresentado pelo Senhor Senador Lino de Matos, apro- 
vado pelo Senado e publlcado no Diario do Congresso Nacional, de 2 de 
abril corrente, em que solicita esclarecimentos sobre a divergencia exis- 
tente entre o texto do Projeto de Lei da Camara n.0 2.960-A, de 1955, 
aprovado por essa Camara, em 3-11-1953, publicado no Diario do Con- 
gresso Nacional, de 4 de novembro do mesmo ano, a pag. 3.693, e o 
autografo que foi remetido ao Senado, com o oficio n.0 G 2056, de 24 
de novembro do ano findo. 

Aproveito a oportunldade para reiterar a Vossa Excelencia os protes- 
tos de minha distinta consideragao. As. Carlos Gomes de Oliveira — 1.°- 
Secretario". 

III. Em resposta aquele oficio, a Camara assim se manifestou; 
"Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1959 
Of. n.0 00(400 — Encaminha novos Autdgrafos do Projeto de Lei 

n.o 2.960-A, de 1953. 

Senhor Secretario: 

Tendo sido verificada inexatidao no texto do Projeto de Lei n.0 

2.960-A, de 1953, que cria duas Contadorias Seccionais, uma na Estrada 
de Ferro Mossoro—Sousa, no Estado do Rio Grande do Norte, e outra na 
Diretoria Regional dos Correios e Telegrafos em Bauru, no Estado de 
Sao Paulo, e dd, outras providencias, enviado a essa Casa do Congresso 
para revisao, a Mesa da Camara dos Deputados procedeu a respectiva 
corregao na forma do art. 154, § 10, do Regimenfco Interno desta Casa do 
Congresso Nacional. 

Em conseqiiencia, enviamos novos autdgrafos da aludida proposigao 
em substituigao aos que se encontram no Senado Federal. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelencia os protestos da 
minha distinta consideragao." 

IV. Dessa maneira, volta, ao nosso reexame, o Projeto de Lei que cria uma 
Contadoria Seccional junto a Estrada de Ferro Mossord—Sousa, no Rio Grande 
do Norte, e a Diretoria Regional dos Correios e Telegrafos em Bauru, no Estado 
de Sao Paulo. 

Esta Comissao, aprovando parecer do eminente ex-senador Ferreira de Souza, 
J4 se declarou favordvel a criagao da Contadoria Seccional junto a Estrada de 
Ferro Mossord—Sousa. 

Reafirmando, agora, aquele pronunciamentp, cabe-nos declarar, _igualmente, 
do ponto de vista constltucional e juridlco nada obsta a criagao ,tambdm 
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da Contadoria Seccional junto a Diretoria Regional dos Correios e Telegrafos em 
Bauru, no Estado de Sao Paulo. 

V. Ante o exposto, opinamos pela aprovagao do projeto, nos termos dos novos 
autografos, devldamente corrigidos pela Camara dos Deputados. 

Sala das Comissoes, 13 de julho de 1960. — Lourival Fontes, Presidente — 
Menezes Pimentel, Relator — Francisco Gallotti — Joao Villasboas — Caiado de 
Castro — Attilio Vivacqua. 

PARECEB Pi.0 643, DE 1961 
Da Comissao dte Servico Piiblico Civil, sobre o Projeto de Lei da 

Camara n." 357, de 1953, que cria duas Contadorias Seccionais, uma na 
Estrada de Ferro Mossoro—Souza, no Estado do Rio Grande do Norte, e 
outra na Diretoria Regional dos Correios e Telegrafos em Bauru, no 
Estado de Sao Paulo. 

Relator — Sr. Ary Vianna. 
Com a Mensagem nP 119, de 1953, o Poder Executlvo encaminha, ao exame 

do Congresso Nacional, projeto de lei propondo a criagao de duas Contadorias 
Seccionais, respectivamente, na Estrada de Ferro Mo3sor6—Sousa, no Estado do 
Rio Grande do Norte, e na Diretoria Regional dos Corrslos e Telegrafos de Bauru, 
no Estado de Sao Paulo. 

Por terem os autografos do projeto chegado a esta Casa com incorregoes, foi 
o exame da materia sobreestado, ate que a Camara dos Deputados providenciasse 
os reparos necessaries, remetendo, entao, os autografos devldamente corrigidos. 

Suprida tal lacuna, volta o projeto ao reexame desta Comissao. 
As medidas nele consubstanciadas podem ser assim resumidas: 

a) cria duas Contadorias Seccionais nos Estados do Rio Grande do Norte e 
Sao Paulo, uma na Estrada de Ferro Mossoro—Sousa, e outra na Diretoria Regio- 
nal dos Correios e Telegrafos de Bauru; 

b) cria tres funqoes gratlficadas, simbolo FG-6, de Contador Seccional, no 
Quadro Permanente do Mlnisterio da Fazenda; 

c) altera a denominaqao das Subcontadorias Seccionais para Contadorias 
Seccionais, de acordo com o disposto no art. 2.°, paragrafo unico, do Decreto-Lei 
n.0 1.990, de 31 de Janeiro de 1940; 

d) autoriza a abertura de credito suplementar ate a importancla de Cr$ 
16.200,00 (dezessels mil e duzentos cruzeiros) para atender a despesa com o 
pagamento das fun^oes gratlficadas. 

Verifica-se, ainda, do exame do processado, que existem duas emendas ofe- 
recidas pela douta a Comissao de Finances, anteriores a retiflcagao processada 
nos autografos pela Camara dos Deputados, e que merecem o devido exame. 

As emendas dizem respeito aos arts. 2P e 3.° do projeto; a primelra, alterando 
o simbolo e o valor da fungao gratlflcada para FG-5 (Cr$ 12.000,00); a segunda, 
modificando o valor do credito para Cr$ 9.000,00. 

Quanto a criacao das Contadorias Seccionais nada temos a opor, atendendo a 
necessidade do servlgo publico, conforme sallenta o arrazoado que motivou a 
Mensagem do Executive. 

No que tange, por^m, aos arts. 2.° e 3.°, temos a sallentar que as medidas 
neles consubstanciadas, em face das disposi?6es da Lei nP 3.780, de 12 de julho 
de 1960 (Piano de Classificagao de cargos), nao mais se poderao efetivar, consi- 
derando-se o novo processo tecnico adotado naquela lei para o rigeme das fun- 
?6es gratlficadas. 

Assim, fleam prejudicadas as emendas da douta Comissao de Finangas que 
objetivam os arts. 2° e 3P do projeto. 
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Em conclusao, opinamos pela aprovaQao do projeto, com a seguinte emenda: 

EMENDA N.0 1 — CSPC 
"Excluam-se os arts. 2.° e 3.°". 
Sala das Comissoes, 7 de dezembro de 1960. — Daniel Danil, Presidente — 

Ary Vianna, Relator — Caiado de Castro — Mem de Sa — Nelson Maculan. 

PARECER N.® 644, DE 1961 
Da Comissao de Finan^as, sobre o Projeto de Lei da Camara n.® 357, 

de 1953 (na Camara n.® 2.960-A, de 1953), que cria duas Contadorias Sec- 
cionais, uma na Estrada de Ferro Mossoro—Souza, no Estado do Rio 
Grande do Norte, e outra na Diretoria Regional dos Correios e Telegrafos 
em Bauru, no Estado de Sao Paulo. 

Relator: Sr. Dix-Huit Rosado 

O presente projeto, que cria duas Contadorias Secclonais, uma no Estado do 
Rio Grande do Norte e outra no Estado de Sao Paulo, volta ao exame desta Oomls- 
sao, a vista de terem sido retificados os seus autografos pela Camara dos Depu- 
tados, bem como em razao de emenda oferecida pela Comissao de Servigo Publico 
Civil, a qual suprlmlu os arts. 2.® e 4.° do projeto. 

De fato, com o advento da Lei n.® 3.780, de 1960, foi alterado o slstema que 
rege as fungoes gratificadas do servigo publico civil do Poder Executivo, deixando 
de prevalecer, portanto, a orientagao tragada pela Lei n.® 2.188, de 1954, no que 
concerne aos valores das referidas fungoes. 

No novo sistema, a gratlficagao de fungao e calculada sobre limites varl&veis, 
tendo em conta o venclmento do funcion&rio para ela deslgnado e os indices 
retrlbutivos estabelecldos em determlnada tabela (Anexo III da Lei n.® 3.780, 
de 1960). 

Asslm, nao e possivel determinar o quantum da dotagao necess&ria a cober- 
tura da despesa com as fungoes gratificadas, antes das designagoes daqueles que 
as deverao desempenhar. 

Diante da emenda da Comissao de Servigo Publico Civil, supresslva dos 
arts. 2.® e 4.® do projeto retiflcado, prejudicadas nos pareceres as emendas ante- 
rlormente oferecldas por esta Comissao, e que digam respelto com os arts. 2.® e 3.® 
do antlgo autdgrafo. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovagao do projeto, nos termos do novo 
autdgrafo, com a Emenda n.® 1-CSPC. 

Sala das Comissoes, 26 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente  
Dix-Huit Rosado, Relator — Joaquim Parente — Femandes Tavora   Milton 
Campos — Lopes da Costa — Eugenio Barros — Irineu Bomhausen — Mem de 
Sa — Caspar Velloso — Nogueira da Gama — Fausto Cabral. 

PARECER N.° 645, DE 1961 
Da Comissao de Relagoes Exteriores, sobre a iVTprwag-prp n.o 93> 

1961, do Sr. Presidente da Republica, submetendo a aprovagao do Senado 
Federal a nomeagao do Senhor Pascboal Carlos Magno para exercer a 
fungao de Embaixador Extraordinario do Brasil junto ao Governo da 
Foldnia. 

Relator; Sr. Vivaldo Lima 
Em Mensagem datada de 9 de maio do corrente ano, o Sr. Presidente da 

Republica submeteu k aprovagao do Senado o nome do Senhor Paschoal Carlos 
Magno, para exercer a fungao de Embaixador Extraordlnirlo e Plenlpotencl&rlo 
do Brasil junto ao Governo da Poldnia. 

Sem que esta Casa se pronunciasse sobre aquela indlcagao, o Chefe do Gover- 
no envlou outra mensagem, datada de 5 de junho do corrente, sollcltando seja 
conslderada insubslstente a mensagem anterior. 
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Diante do exposto, requeremos o arquivamento da materia, na forma do 
Regimento Intemo. 

fi o parecer. 
Sala das Comissoes, de julho de 1961. — Vivaldo Lima, Presidente — 

Caspar Veloso, Relator — Menezes Pimentel — Aloysio de Carvalho — Benedito 
Valadares — Milton Campos. 

PARECER N." 646, DE 1961 
Da Comissao de Constitui^ao e Justiga, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo n.0 3, de 1960, que cria a Ordem do Merito Legislative. 
Relator: Sr. Daniel Krieger 
De iniciativa do Senador Vivaldo Lima, o presents projeto cria a "Ordem do 

Merito Legislativo", com a qual, no comego ou no termino de cada legislatura, o 
Senado e a Camara condecorarao aqueles que, pelo seu esforgo a servigo do regime 
democratico e dos representantes da Nagao, hajam concorrido, comprovadamente, 
para o seu prestigio, realce e mais exitos nos seus trabalhos. 

Diz o autor da proposigao, na justificagao da mesma, que a criagao da 
"Ordem do Merito Legislativo" se impoe para premiar aqueles que contribuem 
para o maior realce das instltuigoes e do regime democratico. A medalha e o 
titulo, que a acompanham, "consagram um servigo de recompensa impossivel em 
termos puramente utilitarios". 

Embora seja de ressaltar-se a iniciativa, inspirada nos melhores propositos 
de dar maior relevo as atividades do Poder Legislativo e destacar quantos cola- 
boram nessa magnifica tarefa de alto sentido democratico, nao vemos como dar 
apoio ao presents projeto. Isto porque, no que diz respeito a conveniencia, apre- 
senta ele aspectos conducentes a sua rejeigao. 

Na verdade, num pais cujo povo perseguiu e persegue sempre os ideais que 
informam uma verdadeira democracia, todos se dao por bem agalardeados so 
pelo fato de engajar-se na luta cotidiana em prol desses ideais. E nao seriam 
medalhas e comendas que haveriam de incentivar-nos nessa luta que consldera- 
mos um dever sagrado, a razao mesma de nossa sobrevivencia como Nagao llvre. 

Somos, assim, pela rejeigao do projeto. 
Sala das Comissoes, 15 de junho de 1961. — Daniel Krieger, Presidente em 

exercicio e Relator — Ary Vianna — Lima Teixeira — Brasilio Celestino — Venan- 
cio Igrejas — Silvestre Pericles. 

PARECER N.0 , DE 1961 
Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo n.0 3, de 1960, que cria a Ordem do Merito Legislativo. 
Voto em separado do Senador Jefferson de Aguiar. 
O projeto tern por objetivo a criagao da "Ordem do Merito Legislativo", para 

que o Congresso Nacional possa condecorar os Senadores e Deputados Federals, 
que tenham concorrido para o prestigio das instltuigoes e colaborado eficiente- 
mente nos trabalhos legislatives. V . 

■ Sob o ponto de vista constitucional e juridlco, o projeto merece tramitagao, 
salvo o art. 6.-', cuja rejeigao se impoe. As instrugoes ali collmadas, com intuitos 
regulamentares, deverao ser atendidas no projeto de resolugao, data venia. 

Sala das Comissoes, 25 de agosto de 1960. — Jefferson de Aguiar. 

PARECER N.0 647, DE 1961 
Da Comissao de Elnangas, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 

n.® 3, de 1960, que cria a Ordem do Merito Legislativo. 
Relator: Sr. Dix-IIuit Rosado 
O projeto de decreto legislativo, que ora examinamos, cria a Ordem do 

Merito Legislativo e esta tramitando, por forga do art. 255, §§ 1° e 2.°, junta- 
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mente com o Projeto de Lei do Senado n.0 15, de 1960, que institui a Medalha do 
Congresso e sobre o qual esta Comissao ja se manifestou contrariamente. 

Identico em seus objetivos ao Projeto de Lei do Senado n.0 15/60, o presente 
projeto de decreto legislativo nao mereceu acolhida, mals pela sua lnconveni§ncia 
e inoportunldade do que pelos nobres propositos que animaram o seu ilustre 
autor, como bem flcou asslnalado no parecer da douta Comissao de Constitulgao 
e Justlga. 

Somos, assim, pela rejeigao do projeto. 

Sala das Comissoes, 26 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Dix-Huit Rosado, Reiator — Joaquim Parente — Fernandes Tavora — Milton 
Campos — Fausto Cabral — Lopes da Costa — Nogueira da Gama — Irineu 
Bornhausen — Mem de Sa — Eugenic Barros — Caspar Velloso. 

O SB. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Esta finda a leitura do expedi- 
ente. (Pausa) 

Na sessao de 27 de outubro findo foi lido o Parecer n.0 631, de 1961, da 
Comissao de Constituigao e Justlga, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 46, de 
1957, de autoria do ex-Senador Kerginaldo Cavalcantl, que amplia a competencia 
do Tribunal do Juri. 

A Mesa veriflcou que, no caso, nao cabia mals submeter-se ao pronunciamen- 
to daquele douto orgao o projeto em aprego porque ja se achava arquivado em 
consequencia do dlsposto no § 1.° do art. 323 do Begimento, que determina: 

"Ao fim de cada legislatura serao arquivados os projetos do Senado 
em prlmeira dlscussao e os de Resolugao, cabendo a qualquer Senador ou 
Comissao requerer o seu desarquivamento em Plenario, ate o fim da 
primelra sessao legislativa ordindrla seguinte, quando se considerara 
definltivo o arquivamento." 

Em relagao a esse projeto, apresentado na legislatura terminada em 1958, 
nao houve pedido de desarquivamento na sessao legislativa ordinaria do ano 
subseqiiente, pelo que a Presidencia, em 15 de dezembro de 1959, o declarou 
definitivamente arquivado, juntamente com outros, que constam de relagao 
publicada no Diario do Congresso Nacional, de 16 do mesmo mes, a pagina 3198. 
(Pausa.) 

— Continua a hora do expediente. 
Ha oradores inscrltos. 
Tern a palavra o nobre Senador Jose Feliciano. 
O SR. JOSE FELICIANO — Senhor Presidente, Srs. Senadores, apresento um 

projeto de lei ao Senado visando a regulamentagao da revenda de material 
agropecu&rio, que e o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 46, DE 1961 
Regula a revenda de material agropecuario. 

Art. 1.° — Na Comissao de Revenda de Material Agropecuario os reproduto- 
res machos e femeas de bovinos, ovlnos e suinos serao cedidos aos criadores 
nrediante a condigao de repor em esp6cie e a prazo de 4, 3 e 2 anos, respectlva- 
niente, outro animal. 

Art. 2.° — o Minist6rio da Agricultura regulamentara a presente lei dentro 
do prazo de 30 dlas da sua promulgagao, tornados em consideragao os seguintes 
pontos; . , 

1.°) os animals de reembolso deverao ser da mesma especie e grau de sangue 
dos animals cedidos em revenda; 

2.°) os titulos de posse definltiva dos anlmais revendidos so serao expedldos 
depols de totalmente efetuado o reembolso em esp^cle; 
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3.°) durante o prazo de vigencia do contra to, o beneficiado estara obrigado 
a manter os animals recebidos assegurados contra acidentes, roubo e morte; 

4.°) o numero de animais a serem cedidos obedecera a real capacidade do 
beneficiario, de mante-los em condigoes tecnicas e higienicas satisfatorias; 

5.°) submetimento do beneficiario a fiscalizagao e orientagao tecnicas das 
repartigoes especializadas do Ministerio; 

6.°) os favores da presente lei so poderao ser concedidos aos criadores, por 
mais de uma vez, quando provado o cabal cumprimento do contrato anterior; 

7.°) os animais devolvidos ao Ministerio da Agricultura, em qualidade de 
reembolso nao poderao ter idade superior a dos animais cedidos, nem inferior 
a 18 meses em se tratando de bovinos, 12 meses se ovinos e 3 meses se suinos. 

8.°) para calculo do numero de cabegas a serem cedidas, tomar-se-a em 
conta: 

a) a existencia de instalagoes, tais como: abrigos e bebedouros, sala de orde- 
nha, bretes, currais, etc.; 

b) pastagens naturais ou artificials na media de 1/2 ha por cabega de bovi- 
nos e ovinos; 

c) existencia de pocilgas higienicas, com capacidade adequada para os ani- 
mals requeridos; 

d) capineiras na proporgao de 1 ha por bovino ou ovino; 
e) silos com capacidade proporcional ao numero de animais requeridos. 

Justificagao 
A alimentagao brasileira, entre outras, vem sentindo a falta de carne e leite 

para nutrir o povo. 
O Ministerio da Agricultura ja tem um servigo de revenda de reprodutores a 

prazo de 4 anos, sem contar com recursos necessaries ao atendimento nacional. 
For esse servigo o Ministerio da Agricultura revende reprodutores que sao pagos 
em 4 anos em moeda corrente, cuja desvalorizagao cada dia se acentua mais, 
nao pennite a renovagao dos estoques de reprodutores que sao pagos em 4 anos 
em moeda corrente, apesar dos juros que sao cobrados. Pelo servigo projetado, 
esta desvantagem nao existira, visto como a devolugao em especie permite a 
manutengao dos estoques, tomando-se viavel, portanto, a ampliagao das areas 
beneficiadas pelo sistema. A parte financeira para comprar os animais aqui refe- 
ridos sera incluida no Orgamento para o proximo ano. 

Pelo sistema de revenda atual, so poderao beneficiar-se dele os criadores que 
possuam cadastro bancario, o que nao acontece com a maioria dos pequenos 
criadores. Estes pelo sistema proposto poderao gozar da ajuda oficlal desde que 
tenham condigoes proprias. 

Pelo sistema de revenda, tratando-se, como se trata de um simples contrato 
de compra e venda, nao tem o Ministerio da Agricultura agao tecnlca corretora 
dos metodos de criagao rutindrios geralmente imperantes entre nossos criadores. 

Pelo sistema proposto, sendo a intervengao e orientagao tecnicas para a 
ooncessao dos reprodutores a condigao basica, o Ministerio da Agricultura tera 
posslbilldades maiores de educar o meio pastoril muito mais efetiva e eficien- 
temente. 

Brasilia, 27 de outubro de 1961. — Jose Feliclano. 
Sr. Presidente, nos grandes centres, principalmente em Brasilia e nas cidades 

do interior, o prego do leite e da carne gira em torno de cinqiienta cruzeiros o 
lltro do primeiro e duzentos e cinquenta o quilo do segundo. Em face do custo 
desses dois produtos, a populagao brasileira que recebe o salario minimo de, 
aproximadamente, dez mil cruzeiros, se ve impossibilitada de adquiri-los para 
o sustento da famllia. Mas, com a orientagao tecnica de um excepcional servidor 
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do Ministerio da Agricultura, Dr. Alvaro Sales, se podera, dentro do prazo de 
cinco anos, atender a toda a populagao braslleira, desde que se cumpra a lei ora 
proposta. 

Quanto aos recursos financeiros, bastaria a inclusao, no proximo orgamento 
da Republica, da verba necessaria a aquisigao da primeira partida; a segunda 
sera efetuada mediante a retribuigao de outros animais ao Ministerio da Agri- 
cultura. As condigoes de venda serao as mais praticas e rapidas possiveis, evitan- 
do-se, com isso, que o proprio Ministerio organize novos servigos, com elementos 
da cidade constitufdos em fazendelros e granjeiros, para atender a populagao no 
setor da alimentagao. 

Assim, aproveitando a estrutura agropecuaria nacional, estimulando essas 
iniciativas e toda essa organizagao, poderemos oferecer ao brasileiro dois produ- 
tos fundamentals da sua alimentagao. (Muito bem! Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra o nobre Senador 
Argemiro de Figueiredo, por permuta do nobre Senador Lima Teixeira. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Senhor Presidente, vamos entrar, 
agora, na discussao e votagao do Piano Diretor da SUDENE. Nao hesito em 
confessar a V. Ex.a, e aos meus eminentes colegas a minha profunda emogao de 
nordestino, ao defrontar-me, quase no ultimo estagio, com essa estruturagao tao 
seria e tao grave, a que denominaram Superintendencia do Desenvolvimento Eco- 
nomico do Nordeste. Ha cerca de tres anos, envolvendo tres administragoes fe- 
derals diferentes, venho lutando, desta tribuna, com a ajuda de Deus e as pobres 
forgas do meu espirito, para mudar o curso portentoso da opiniao nacional, sedu- 
zida e fanatlzada pela magia da palavra e dos argumentos de um grupo de econo- 
mistas teoricos e astutos. 

Ja, agora, sinto amortecidas as minhas esperangas maiores. Ocupo esta tribuna 
com a sensagao de um guerreiro vencido. Com a emogao de quern volta a arena 
dos mals duros combates, menos para pelejar do que recolher, nos destrogos fume- 
gantes, o pouco que se salvou a investida arrasadora dos vencedores. 

De tudo, so me restam a tranqiiilidade e o intimo conforto de quem cumpriu 
um dever de consciencia. Nao guardo na alma odios nem ressentimentos. Nunca 
sent! de ninguem o desejo preconcebido de esmagar-me. Continue a pensar, 
revendo as armas que me feriram, que buscaram apenas arredar-me do caminho 
e deixar livre, bem llvre, a rota dos salvadores. 

E se, na tranqiiilidade espiritual em que me encontro, e possivel o rumor 
surdo de uma queixa, esta sera contra mim mesmo, e emerge, dolorosa, da cons- 
ciencia de que nao pude fazer compreender-me. E bem sabe V. Ex.a, Sr. Pre- 
sidente, o quanto e dificil sobrepor a razao aos impetos, as inclinagoes e aos rumos 
desconcertantes de uma coletividade apaixonada. 

A SUDENE gerou-se no ventre de uma emogao coletiva. Mai terminava a seca 
brutal de 1958, A Nagao fora sacudida nos seus melhores sentimentos de solida- 
rledade humana, de fraternldade e ate de piedade crista. De todos os recantos 
de nossa grande Patria erguiam-se as maos que ajudavam. 

Nesta Casa, Sr. Presidente, os homens do Rio Grande do Sul, de Sao Paulo, 
do Parana, da Guanabara e de todos os Estados mals felizes, falavam mais alto 
do que os proprios nordestinos, em defesa dos irmaos que se contorciam no bra- 
seiro da seca. Ate as nagoes estrangeiras davam ao flagelo o cunho de uma 
calamidade universal. No nordeste, tinha-se a impressao de que quase tudo se 
reduzida a po. Os campos talados e cinzentos. Homens, mulheres e criangas em- 
Poeirados, andrajosos, desnutridos, esqueleticos, significavam bem, pelo olhar de 
cspanto, o terror da combustao que passara. Pelas estradas, os poucos animais 
Que restavam, passavam, cambaleantes, em busca do terreiro das fazendas. 

A desgraga nlvelara os grandes aos pequenos. Ambos escaparam juntos da 
fome e da sede. So a vida Ihes restava. Tudo mais se fora na voragem. 
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Foi nesse clima, Sr. Presidente, de horror, de lamentagoes, de piedade, de 
revolta, de sofrimento, que nasceu em todos os coragoes brasileiros o desejo 
patriotico de se erradicar para sempre o flagelo das secas. O entao Presidente 
Juscelino Kubitscheck, a quem nao poderemos esquecer, pelas vidas nordestinas 
que amparou, tornou-se um obstinado na solugao do problema. Na Camara e no 
Senado, na imprensa, nas associagoes de classe, nas escolas, nas faculdades, o 
clamor era o mesmo: salvar o Nordeste; liberta-Io dos efeitos das secas; assegu- 
rar-lhe condigoes humanas de uma vida feliz. 

E os economistas entraram em agao. Alguns jamais haviam plsado as terras 
nordestinas. No silencio dos gabinetes, nao ihe foi dif.cil transformar a regiao 
sofredora nas terras de Canaa. Igou-se a bandeira da salvagao. Tudo seria redimi- 
do. As mais formosas teorias planificaram a grande obra, apoiada em tres alicer- 
ces basicos: rodovias pavimentadas; industrializagao intensiva; e eletrificagao 
iluminando as cidades e favorecendo a expansao industrial. Sentl o dever de me 
langar, quase sozinho, contra a loucura do piano. Nao era so a antevisao dos 
novos flagelos, periodlcos, que me fazia um rebelado. Era ver e sentir que a Nagao 
inteira renunciava o seu bem-estar e os seus melhores recursos em favor de minha 
regiao. Era ver e sentir que os outros Estados renunciavam direitos e prerroga- 
tivas vinculados a Federagao e davam ao Nordeste o sentido de um autentlco 
privilegio, na aferigao da ajuda financeira do Poder Piiblico. Era ver e sentir 
que toda essa beleza de sensibilidade humana, de compreensao patriotica, de 
comovedora solidariedade, tudo, ou quase tudo, seria frustrado por forga da 
aplicagao de um piano irracional e contraditorio. Ver e sentir que o Nordeste 
continuaria exposto ao mesmo sofrimento, a mesma dor, ao mesmo flagelo, 
que confrangera a Nagao e ao mundo civilizado. E a SUDENE criara-se, sobre- 
tudo, como obra de salvagao coletiva. Foi esse sentimento, Sr. Presidente, que 
me atlrou a luta. Foi a defesa dos reais interesses de minha regiao; da regiao 
onde nasci, onde vivo e onde sofro, ao lado de milhoes de camponeses. Foi a 
defesa daquela comovedora fraternidade de todos os brasileiros. Foi o espirito 
de resguardo dos bilhoes de cruzeiros que iriam ter uma aplicagao diferente 
daquela cuja destinagao fora tragada pelo patriotismo nacional. 

Ai esta o piano, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Ele esta longe de exprimir 
o sentimento e o pensamento da Nagao. O que nos queriamos, acima de tudo, 
era erradicar os efeitos das secas; por termos as conseqiiencias do flagelo clima- 
tico; dar melhores condigoes de vida as populagoes sofredoras, atingidas pela 
calamidade. Era o primeiro passo; o passo vital, para solugao do problema. Nao 
valeu aos economistas da SUDENE esse pensamento nacional. Nao Ihes valeu a 
circunstancia de que ainda estavamos pisando as cinzas quentes, da fogueira 
de 1958. A grande seca que se ostentava, com todo o cortejo de miserias, mos- 
trando-se aos homens, como a causa, quase excluslva, da desgraca nordestina. 
Era ela que frustrava o trabalho humano; que matava os animals, pela sede e 
pela fome; que destruia as lavouras; que arrastava os ricos a mis^rla e os pobres 
a mendicancia. fi incrivel, Sr. Presidente, verlficar-se hoje, quando ja e possivel 
o imperio do raciocinio, que a SUDENE estruturou o piano de salvagao do Nor- 
deste, pondo a margem o flagelo climatico das secas. Nao viu nem sentiu que 
tudo teria de partir do combate a causa da desordem economica da regiao. Nao 
quis ver que todos os recursos da ciencia e da tecnica teriam de concentrar-se, 
em primeiro piano, na criagao de uma ecouomia de subsistencia, estavel, segura, 
que poupasse o homem a morte pela fome e pela sede. Atirou-se entao a SUDENE 
na elaboragao de um vasto piano de industrializagao, de eletrificagao e pavimen- 
tagao de rodovias. Um piano que exprime o pensamento crlminoso de edlficar 
sobre terras movedigas. 

Enriquecer uma regiao pela expansao industrial, quando os seus habitantes 
morrem de fome e de sede, a falta de economia agricola e de agua acumulada! 

Pavimentar rodovias, para circulagao dos valores humanos e materials, sem 
culdar do homem e da criagao das riquezas que seriam transportadas! 

OSr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a um aparte? 
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com satisfagao. 

O Sr. Vivaldo Lima — As palavras de V. Ex.a impressionam pela franqueza e 
objetividade. Vejo, pelo avulso da Ordem do Dia, que V. Ex.a e o signatario do 
requerimento que pede a inclusao do projeto da SUDENE na pauta dos trabalhos. 
Perguntaria se V. Ex.a, uma vez que a materia se encontra na Ordem do Dia, 
votara a favor de um projeto que considera incompleto porque nao atende as 
necessidades daquela vasta reglao? V. Ex.a, como bom nordestino, dos mais com- 
bativos e esclarecidos representantes daquela regiao, tendo ate administrado 
com tanto brilho, probidade e espirito publico seu Estado natal, a Paralba, deve 
encaminhar a discussao do projeto para que esclarecidos possamos dar nossa 
aprovagao em plena consciencia. Do contrario, seremos obrigados a votar contra, 
uma vez que V. Ex.a esta fazendo da tribuna uma oposigao que, de alguma forma, 
tem base. Esta bem justificada a conduta, a norma de proceder de V. Ex.a nesta 
circunstancia. Estou Impressionado com as palavras de V. Exa Ontem 11 uma 
longa entrevlsta do Sr Celso Furtado. Creio que V. Exa deve ter compulsado 
as paglnas do Correio da Manha. Ate certo ponto, tive boa Impressao, eu entre- 
tanto ignorava esse ponto fraco, que e vital para a recuperagao daquelas 
regioes mais castigadas pela seca. V. Ex.a que realmente tem sido um baluarte 
do Nordeste, ocupando constantemente a tribuna para fazer criticas a SUDENE, 
deve esclarecer ao Plenario; inclusive aqueles nobres Senadores que se devem 
gular pelo que poderao dizer os representantes do Nordeste. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradego a honra que me concede 
o nobre e eminente colega, Senador Vivaldo Lima, ao intervir no modesto discur- 
so que ora pronunclo, Pergunta-me S. Ex a a posigao que irei tomar durante a 
discussao e votagao do projeto da SUDENE. A resposta sera dada mais adiante, 
Pols no decorrer do meu dlscurso ela ja se contem. Antecipo, entretanto, ao 
eminente colega que tao patriotica e generosamente intervem no meu dlscurso 
que votarei a favor do piano da SUDENE, com as emendas que ao mesmo apre- 
sentel. 

Lamento, Sr. Presidente, que as circunstancias e os fatos mais ou menos 
relatados no preambulo do dlscurso que proflro nao me permitam como digo 
aqui, mudar o rumo da orientagao da SUDENE. Se pudesse faze-lo, Sr. Presi- 
dente, reconhecendo que esse foi o pensamento e o sentimento da Nagao ao tempo 
em que se crlou a SUDENE, apos a seca de 1951, teria de rumar a prioridade dos 
recursos substancials que nos fossem dados, com o sacrificio que o Pals esta 
fazendo para ajudar o Nordeste, teria de rumar para modlficar as condlgoes 
ecologicas da reglao. ' , 

Esta aqui repetldo o que tenho dito mllhares de vezes: as indiistrias que o 
piano da SUDENE preve sejam crladas em todo o Nordeste nunca poderao remo- 
ter a causa substanclal, unica de todo o flagelo nordestino que 4 o fenomeno 
cllm&tlco das secas. 

V. Ex.a nao conhece o Nordeste, a fertilidade de suas terras, a capacldade 
de trabalho de seus homens. Posso dizer a V. Ex.a que nao fosse o flagelo das 
secas -teriamos aquela regiao erapolgando o Pals pelo potencial economico que 
la se revelaria, como produto de seu trabalho, engrossando as forgas economicas 
do Pals. 

As terras do Nordeste sao ferteis, o homem e trabalhador. O de que carece 
e de ^gua para irrlgagao, a fim de dar possibllldades f sicas, ecologicas, para 
que o homem viva e prospere naquela regiao. . 

Sr. Presidente, dlante do piano da SUDENE, contra cuja orientagao venho 
lutando hi, tres anos, hoje outra colsa nao tenho que fazer senao procurar mo- 
dlficar a orientagao que se tragou para o mesmo. V. Ex.a Sr. Presidente e os 
hobres colegas verificarao, no final do meu dlscurso, que o que pretendo e em 
favor do Nordeste sofredor, do Nordeste que emociona, que comove a Nagao, 
na hora do flagelo, o que inspirou a criagao da SUDENE. 
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O Sr. Vivaldo Lima — Permita V. Ex.a uma interrupgao para dizer, antes de 
prosseguir no seu discurso, que no avulso nao constam os pareceres nem as 
emendas, de maneira que nao sabia no que se consubstanciava as emendas 
ofereoldas por V. Ex.a Agora estou sabendo que elas procuram atenuar a sltua- 
gao, e que V. Ex.a votara a favor. Mas, a uma conclusao estranha e infellz se 
chega que a SUDENE, atraves de seu piano, vai procurar Industriallzar aquela 
reglao e vai faze-lo atravessar por estradas de rodagem. Mas, talvez ja tenha se 
consolidado, no Nordeste, a Indiistria das secas. Era o que desejava dizer, des- 
culpando-me a V. Exa por te-lo interrompldo. 

O SR. ARGE.M1RO DE FIGUE1REDO — Sr. Presidente, ainda nesta oportu- 
nidade, ciunpro um dever de consciencia, como de outra vez, no velho Senado 
da Republica, quando eu me referi ao piano da SUDENE. Senti que as objegoes 
que surgiam, ora por parte da imprensa de boa fe, entretanto mal-informada, 
ora por parte de alguns parlamentares, a pergunta era exatamente essa: Como 
vamos continuar com o mesmo metodo de combate aos efeitos das secas no Nor- 
deste, quando esta evidente que o que existe, naquela regiao, e a indiistria a que 
todos chamavam de "indiistria das secas"? 

O Sr. Vivaldo Lima — Exatamente. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Naquela oportunidade, Sr. Presi- 

dente, de fronte erguida, porque sou homem humilde mas nao temo o exame de 
minha vida piiblica e privada, ja dlzia ao plenirio do Senado, e conseqiientemente 
a Nagao, que nao tinha no Nordeste, nem eu proprio, nem amigos, nem parentes 
meus ligados a qualquer atividade administrativa do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas, assim como nao tinha engenhelros nomeados por indica- 
gao minha, nem mesmo operarios, dinheiro emprestado ou barracoes. Nao tinha 
nenhum desses instrumentos com os quals se pratica a tal "indiistria do Nor- 
deste". .. 

O Sr. Vivaldo Lima — Mas V. Ex.a tern a sinceridade nas suas palavras. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Obrigado a V. Ex.a 

Sr. Presidente, como da outra vez, quero agora dizer ao Senado e a Nagao, 
que os homens nao estao me preocupando. No ponto de vista em que me colo- 
quel em relagao a SUDENE e a orientagao em torno do DNOCS, nao me preo- 
cupam os homens, os engenhelros e os crimes porventura pratlcados p^elos fun- 
cionarlos em exercicio nas atitvidades do DNOCS. O que me preocupa e o piano, 
onde era doloroso, asfixiante, e pedia a imprensa, aos homens, aos parlamentares, 
sobretudo aqueles nordestlnos, que nao olhassem a coisa por esse aspecto. Aos 
ladroes o dever do Govemo e po-los na cadeia. Por que ha ladroes, e desonestos 
no Servigo Piiblico, vamos sacrificar um piano como o do Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas, um piano meio secular que esta confirmado, que esta 
consagrado pelo trabalho de todas as nagoes cultas do mundo? Nenhuma nagao 
do mundo — quero repetir ao Senado — solucionou o problema da seca sem ser 
pelo processo de irrigagao. Outros palses resolveram problemas identlcos, tudo 
fol transformado, a vida do homem se tomou fellz, o povo prosperou, a coleti- 
vldade progredlu, atrav6s da adogao desse processo que constitul, hoje, o piano 
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 

Sr. Presidente, os homens nao me preocupam. Pouco importa que o enge- 
nheiro A seja desonesto, que haja desonestidade nos fornecimentos aos barracdes, 
que o dinheiro tenha sido emprestado a juros extorsivos. Pouco me preocupa o 
exame desses problemas, nesta hora. O que quero do Senado, da Camara dos 
Deputados, do Govemo e que examlnem o piano a luz da tecnica, da clencia, 
da verdade e, sobretudo, da experiencia. E neste ultimo terreno — o da experien- 
cia — que falo de fronte erguida, porque sou homem que nasceu e vive no Nor- 
deste, que conhece seus problemas, como os conhecem os nordestlnos que aqul 
estao. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permlte V. Exa mais uma interrupgao? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo o prazer. 
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O Sr. Vivaldo Lima — V. Ex.a, tao bem-informado no assunto, poderia dlzer- 
rne se a SUDENE, pelo seu drgao diretor, deu alguma atengao ao relatorio aqui 
apresentado atraves da palavra do Senador Jorge Maynard, em nome de uma 
comissao que esteve nos Estados Unidos em vlslta ao vale do Tennessee? Essa 
comissao de tres senadores trouxe subsidies preclosos que poderiam ser aprovei- 
tados pela SUDENE na elaboragao do seu piano de recuperagao do Nordeste 
brasileiro. Sabe V. Ex.a se tais subsidies foram aproveitados? 

O SR. ARGEMIRO DE F1GUE1REDO — Agradego mais esta intervengao com 
que me distingue o emlnente colega, Senador Vivaldo Lima. Nao poderia dar 
uma resposta multo segura a V. Ex a Quando os eminentes senadores que repre- 
sentaram tao dlgnamente o Senado na viagem a America do Norte apresenta- 
ram seu relatorio nesta Casa, se nao me engano ja havia sido aprovado o Piano 
diretor da SUDENE. Entretanto, alnda que nao ocorresse essa circunstancia, nao 
acredito que o llustre Diretor Superintendente da SUEJENE houvesse aprovei- 
tado qualquer colsa desse relatorio tao brilhante que enriquece os nossos Anais, 
elaborado por tres eminentes colegas — os nobres Senadores Jorge Maynard, 
Reginaldo Fernandes e Ruy Carneiro. E uma pega que honra o Senado, mas nao 
acredito, replto — e aqui respondo diretamente ao nobre e eminente colega, 
Senador Vivaldo Lima — que se tenha aproveitado algo desse relatorio. Que noti- 
cia deram ao Senado esses ilustres Senadores que vlram a America do Norte, 
que visitaram os Estados secos da grande nagao? 

Deram noticia de regioes identlcas as do Nordeste brasileiro, com as mesmas 
condigoes ecologlcas, regioes onde outrora era impossivel habitar o ser humano. 
Viram essas zonas outrora pobres, outrora secas, transformadas em centres de 
produgao, gragas ao processo que venho insistindo por que se adote no Nor- 
deste — a acumulagao d'agua e a irrigagao. Esses colegas relataram ao Senado 
iatos que me comoveram e que me convenceram ainda mais de que estou certo 
ao defender como solugao capital do problema do Nordeste a acumulagao d'agua 
e a irrigagao. Esses senadores comprovaram fato que talvez surpreenda os homens 
do Sul: em zona seca, de clima identico ao do Nordeste, observaram uma inten- 
siva, uma enorme produgao de trigo, coisa que, para nossos tecnicos, se nao me 
engano, so 6 possivel nas regioes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do 
Parand. 

Nao acredito, nobre colega, que a SUDENE tivesse aproveitado alguma coisa 
desse relatorio. O ponto de vista que seu Diretor defende e o de que o Nordeste 
pode recuperar-se e consolidar sua economia cuidando, em primelro lugar, de um 
piano de pavlmentagao de estradas, de eletriflcagao e de industrializagao. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com prazer. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Alias, o Sr. Celso Furtado, excelente "tecnico do 

asfalto", declara que no Nordeste, so ha seca verdadelramente em cartas regioes 
da Bahla e de Pernambuco. Creio que ele alnda nao vlsitou os Estados do Nor- 
deste atlngidos pela calamldade. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — V. Ex.a tern toda razao. Nao quis 
dar ao meu discurso um sentido pessoal e evitei, de inicio, referlr-me a pessoa 
desse llustre t6cnlco, sem favor uma das mais admiraveis culturas da nova 
geragao de intelectuals braslleiros. Falta, porem, ao Superintendente do Desen- 
volvimento Economico do Nordeste aquele requisite que seria o primelro para 
po-lo no lugar onde estd, — experiencla, conhecimento do meio. O Sr. Celso 
Furtado nao conhece o Nordeste. Filho de llustre paraibano, nascido na cldade 
de Pombal, transportou-se muito cedo para o Rio de Janeiro e fez seus estudos 
em alguns paises da Europa. Asslm, falta-lhe o contato com a reglao, o conhe- 
cimento da reglao... 

O Sr. Heribaldo Vieira — A vivencia da regiao. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Diz muito bsm V. Ex.a, a vivencia 

da reglao. 



- 36 - 

O Sr. Jorge Maynard — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com muito gostx>. 
O Sr. Jorge Maynard — A respeito do aparte do meu nobre conterraneo, 

Senador Heribaldo Vieira, venho em defesa do economista Celso Furtado. 

Realmente, ao se referir a seca que ora ameaqa o Nordeste, S. S.a declarou que 
no interior da Bahia e em uma parte de Pernambuco ela ja comegara. No resto 
do Nordeste, porem, ate agora, nao ha seca. Provavelmente, so se podera dizer 
se ela vira depois de Janeiro ou fevereiro. Com relagao a Bahia, declarou o Sr. 
Celso Furtado que as regioes mais secas do Brasil sao o Nordeste desse Estado 
e o de Sergipe. Sao zonas mais secas do que o Ceara, onde as precipitagdes 
atingem seiscentos milimetros, enquanto que ali nao vao alem de quatrocentos. fi 
a media que, naturalmente, em certos anos, pode baixar. Acontece que as secas 
no interior da Bahia nsjo sao tao catastroficas porque a regiao e pouco habitada, 
nao ha tanta gente a gritar... 

O Sr. Heribaldo Vieira — A sofrer. 
O Sr. Jorge Maynard — ... o que nao acontece no Nordeste. No Ceara, na 

Paraiba, no resto do Nordeste enfim, zona densamente povoada, mesmo que a 
seca nao seja intensa como a do interior da Bahia, traz repercussao malor. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradego os esclarecimentos de V. 
Exa 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex a outro aparte 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com muito gosto. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Quando me referi ao ilustre tecnico Sr. Celso Furta- 
do, que admiro pelos seus conhecimentos, censurel-o apenas pela falta de viven- 
cia dos problemas do Nordeste e nao exagsrei. A seca atual nao se esta mani- 
festando somente na regiao da Bahia, que sempre e a mais atingida, e em outras 
regioes de Pernambuco. No meu Estado e no do nobre Senador Jorge Maynad, 
mesmo, temos cidades, como Porto da Folha e Tobias Barreto, onde o Governo 
do Estado, atraves do DNOCS, tem mandado caminhoes-pipa para levar agua 
para o povo beber, porque nao existe, nem mesmo para essa finalidade, o precio- 
so liquido, e menos ainda para o gado e as necessidades mais primarias do povo, 
Como ve V. Ex.a, o fenomeno das secas nao e mais agudo numa regiao do que 
em outra. Mas nao deixa de existir por todo o Nordeste, e e mais sobre este pon- 
to que estou Justamente insistindo e apoiando a tese que V. Ex.a brilhante e 
insistentemente, vem defendendo nesta Casa. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — V. Ex.a tern toda a razao. 
Vou prosseguir, Sr. Presidente, na leitura do meu discurso: (le:) 
Pavimentar rodovias, para a construgao dos valores humanos e materials, 

sem cuidar do homem e da criagao das riquezas que seriam transportadas. 
Eletrificar as cidades, deixando ao abandono os homens do campo, que ali- 

mentam os centres urbanos! 
Se a industria, as rodovias e a iluminagao das cidades fossem, na verdade, 

os fatores basicos da ordem economica nordestina, a estas horas eu estaria a 
proclamar a riqueza daquela regiao, porque, Sr. Presidente, ninguem ousara 
negar que, nos proprios Estados onde as secas incidem com malor forga, as indus- 
trias sao numerosas e variadas e as rodovias, mesmo sem total pavimentagao, 
permitem o acesso ate as residencias dos homens do campo. Pego, mais uma vez, 
que me entendam quando formulo esses argumentos. Nao cometo a sandice de 
negar o que representam as industrias e as rodovias pavimentadas na estrutu- 
ragao da economia de um povo. Sandice e planiflcar-se a salvagao do Nordeste 
com apo:o nesses empreendimentos. Sandice e executar-se um piano de desen- 
volvimento de ciipula em uma regiao desprovida da economia de subsistencla 
para seus habitantes. Sr. Presidente, toda vida economica do Nordeste esta vin- 
culada ao fenomeno das secas. Um ano de flagelo basta para destruir a riqueza 
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acumulada em decenios de trabalho. Nao e a primeira vez que tsnho advertido 
o governo e a Nagao para este vaticinio; na primeira ocorrencia da seca no 
Nordeste, o Brasil sentira o quanto perdeu em tempo e dinheiro, vendo levantar- 
se em massa toda populagao dos campos, na angiistia da fome e da seca . E nao 
serao as industrias montadas que irao salva-la da catastrofe. Sei que me 6 
Impossivel, Sr. Presidente, — e aqui esta a resposta mais precisa ao nobre 
Senador Vivaldo Lima, quando me aparteava pela primeira vez — mudar os 
rumos da SUDENE. Os rumos ostensivos e os ocultos. 

O Sr. Vivaldo Lima — O Senado podera obriga-Ia a mudar, nao aprovando 
o Piano enviado, tal como vem, mas considerando as Emendas a ele apresentadas. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Procurei, por isso, diminuir a exten- 
sao do crime que se val cometer contra os pobres agricultores da regiao seca, 
atrav& de quatorze emendas que apresentei, Todas visam a face real do probie- 
ma. Agua e irrigagao. Eis o binomlo Salvador. Procurei forgar, o quanto possivel, 
a agao do governo em favor dos que pelejam nos campos. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a outro aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com muito prazer. 
O Sr. Vivaldo Lima — Quanto a agua e irrigagao, o Sr. Celso Furtado deveria 

fazer uma vlagenzinha ao Paquistao, onde recolheria ensinamentos preciosos 
para a atualidade brasileira com relagao ao Nordeste quanto a esses aspectos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Obrigado a V. Ex.a (le:) 
Busquei salvar apenas 20% dos bilboes de cruzeiros que irao fortalecer as 

industrlas atuais e as novas que se vao instalar, destlnando-os ao amparo e 
defesa dos agricultores abandonados. Visei a criagao de uma leconomla de 
subslstencia para os nordestlnos, alem de Ihes assegurar a assistencia tecnica, 
a obtengao de maquinas agrioolas e os socorros medicos de urgencia. Uma das 
minhas emendas teve o amparo do meu eminente lider, o nobre Senador 
Celso Furtado Cabral, que a consagrou com o apoio da ilustre Comissao de 
Economia. 

As demals serao discutidas neste Plenario. Para elas, nao me animarei a so- 
Ucltar dos meus eminentes colegas o amparo de sua generosldade. Pego justiga. 
Justiga, para os milhoes de braslleiros que trabalham de sol a sol, na faina dos 
campos. Justiga para os que pelejam, sem desertar, contra os elementos da natu- 
reza, atraves de geragoes sucessivas. Justiga para os criadores, que vem os 
seus rebanhos dizimados na voragem das secas. Justiga para os que trabalham 
sem cessar, no amanho das terras, e perdem tudo a falta de uma chuva que 
deixou de cair do c§u. Justiga para os que alimentam as cidades e as industrlas. 
Justiga para os que nao tem terras, nem escolas, nem roupas. Justiga para os 
homens, as mulheres e as criangas que morrem na solidao dos campos, a mingua 
de socorro medico. 

Justiga, Sr. Presidente, para o campones nordestino, que tem servido a 
Patrla, na paz e na guerra. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo o prazer. 
O Sr. Caiado de Castro — Nobre Senador, nao tive animo para interromper 

V. Ex.8 com o meu aparte. Queria apenas dizer que desde que V. Ex.a no Senado 
velho, comegou a tratar deste assunto, estive sempre a seu lado e jamais Ihe 
«!gateei aplausos. Conhego a situagao do Nordeste; la estive varias vezes. Conhe- 
5o-o porque a minha profissao exigia que estudasse assuntos dessa natureza e 
tamb6m porque, posteriormente, quando cursei a Escola Superior de Guerra, 
tivemos que ataoidar assuntos muito interessantes para o Brasil, na parte __em 
Que o Nordeste deveria representar papel inestlmavel. Em todas essas ocasioes, 
nobre Senador, eu vi, e tambem tive oportunldade de estudar que, atris do 
noje chamado Piano do Nordeste, ha objetivo oculto. Certa felta, la se vao 
niuitos anos, tive oportunldade de recolher um daqueles papeis que eram distri- 



- 38 - 

buidos por ai afora, em que se dizia que se contava com o Nordeste, num futu- 
ro proximo, depois que as cidades tivessem todas as vantagens e regalias e — 
dizia-se ate — com as suas industrlas em bom funcionamento. Contava-se com 
o Nordeste, com o dessspero da populaqao do campo, quando atingida por uma 
daquelas secas tremendas e seus irmaos gozando as vantagens da cldade. E 
isso me preocupou profundamente. Confesso a V. Sx.a que, afastado da mlnha 
profissao e nao tendo tido mais oportunidade de me dedicar a esse problema, 
nao pude esquecer os casos que 11 e estudel ha mais ou menos vinte anos, e 
hoje estou sinceramente convencido, e apoio integralmente a tese dsfendida por 
V. Ex.a, de que o Piano da SUDENE, se apllcado, fara o Brasil sofrer muito, 
porque nao podemos industrializar, da maneira que se propoe, todas as cidades 
impoxtantes; dar rodovias pavimentadas, delxando o campones ao abandono, nao 
resolve o problema. Iremos agrava-lo e criar situaqao dificillma para aquela 
regiao. Estou com V. Exa: combater a seca sem agua e sandice. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, ja havia encerrado 
as minhas palavras, quando fui, com muita honra, convidado a entrar em outra 
fase do debate, em torno da Sudene. 

Eu nao queria tocar no assunto delicado que acaba de ser ventilado pelo 
nobre e eminente Senador Calado de Castro. Mas certa vez no velho Senado 
da Republica, tanto me surpreendeu o piano tragado pelos dirigentes daquele 
orgao que cheguei a admltir, como verdadeira, a versao que, aquele tempo 
corria, de que se pretendia criar no Nordeste um ambinte explosive para apro- 
veita-lo em momento oportuno, em movlmento de subversao da ordem social 
do Brasil. 

Sr. Presidente, tenho a coragem de confessar ao Senado que, hoje, estou 
convencido desse piano. Apelo para o Gabinete atual, para o Sr. Prsidente da 
Republica que e um trabalhista e nao um comunista, no sentido de se examlnar 
a vida pregressa dos atuals dirigentes da Sudene para compreender qual a 
orientagao criminosa que se tragou para o Nordeste. 

O Sr. Vivaldo Lima — Deveriamos convidar o Sr. Celso Furtado para um 
debate no Senado Federal. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Examinar a vida pregressa desses 
elementos nao em face de informagoes do Senado, da Imprensa ou de parti- 
culares, mas de informagoes oflclais colhidas no local onde estao fichados os 
comunistas do Brasil. 

Nao nego ao Sr. Celso Furtado idoneidade intelectual, cultura e capacidade 
de trabalho para o exercicio da diregao do mais importante orgao do Brasil. 
que Ihe foi entregue. Nego-lhe porem qualldade para resolver o problema tal 
como exigem as condigoes do povo nordestlno. 

Nao posso admltir. Sr. Presidente, que um homem que recebeu do Brasil a 
incumbencia de solucionar as dificuldades economicas do Nordeste, de salvar 
as populagoes que morrem de sede e fome, va aplicar os dinheiros que a Nagao 
Ihe confiou, na criagao em primeiro piano de industrlas nos centros urbanos. 

Nao posso admitir que esse homem, com cultura e inteligencia, aceite, 
como solugao dos problemas nordestinos, como solugao do principal problema 
do Nordeste, que 6 o flagelo das secas, outro recurso que nao seja acumular 
agua e irrigar as terras. Nao compreendo Sr. Presidente, com a criagao da 
Sudene insplrada que foi na seca de 1958, quando a Nagao clamava contra o 
flagelo e pediu que o Governo o erradicasse para sempre do Nordeste, que esse 
homem, talentoso como e, venha conduzir os destines daquela regiao... 

O Sr. Vivaldo Lima — Uma regiao de mais de trinta milhoes de habitantes. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — ... atraves de pavimentagao de 

estradas, da eletrificagao de cidades, deixando ao abandono, vinte milhoes de 
camponeses que mourejam e sofrem na regiao sertaneja. 

Disseram — e agora eu acredito, Sr. Presidente, em face da entrevista que 
aqui esta, do Sr. Celso Furtado — que o que ha em tudo isso e um piano. E a 
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Nagao vera mais tarde, que o Nordeste nao e um centra explosive; sempre se cons- 
tituiu de uma populagao laboriosa, catollca, ordeira, que enfrenta com paciencia 
ate o abandono mais cruel de todos os governos. Explosive vai ser, Sr. Presi- 
dente, com esse piano da criagao de industrias em todos os centros urbanos, 
deixando-se ao abandono as populagoes rurais, para ficarem entregues a quem? 

Ja se sabe, ja sabe a Nagao: entregues as Lagas Camponesas. 

Nao combato as Llgas Camponesas naquilo que tern de litil, naquilo que tem 
de razoavel, naquilo que elas significam de protesto das populagoes rurais con- 
tra o abandono do Governo; mas combato-as no que la exists: a infiltragao de 
elementos "vermelhos", que procuram levantar as populagoes rurais contra a 
proprledade legitlma, para crlar condigoes que posslbilitem a subversao, mais 
tarde, quando essas populagoes levadas pelo desespero, marchando sob uma 
bandelra que Ihes parega a da salvagao, vierem a se unir as massas dos centres 
Industrializados, nas Capitals e cidades nordestlnas, para promoverem, juntas, 
a eclosao da luta social, da guerra civil que teremos de fato, no Nordeste, tere- 
mos no Brasil, se o Governo, as classes armadas, os elementos mais responsa- 
veis pelos destines desta Patria nao levarem em ronta os fenomenos reais e a 
intengao ocuita desse orgao que se chama SUDENE. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite um aparte? 
O SR. ABGBMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo prazer. 
O Sr. Lima Teixeira — Tenho a impressao de que o Dr. Celso Furtado segue 

aquela orientagao proclamada por Alberto Torres: urbanizar o campo e rurali- 
zar a cidade. Quanta as declaragoes de V. Ex.a, de que o Nordeste podera trans- 
formar-se num campo propicio ao desenvolvimento do comunismo, devo infor- 
naar a V. Ex.a que hd pouco tempo, o Dr. Celso Furtado, acompanhado do irmao 
do Presidente John Kennedy, vlsitou as Ligas Camponesas, para evidenciar 
a sltuagao de miseria das populagoes abandonadas do Nordeste brasileiro. Suge- 
riu medidas tendentes a evitar o desenvolvimento do comunismo naquela regiao. 
Por Isso, de certo modo, e antes de tudo, o Dr. Celso Furtado esta qusrendo d 
evitar que, amanha, o comunismo venha a prevalecer-se no Nordeste brasileiro 
para ali fazer germinar suas sementes. Muito embora reconhega que V. Ex.a 

tem toda razao no brilhante discurso que esta proferindo, tenho a impressao de 
que o Dr. Celso Furtado, homem culto e estudioso desses problemas, esta pro- 
curando dar solugoes, dentro das observagoes colhidas naquela regiao, que 
atendam. tanto quanta possivel, com os recursos de que dispoe a SUDENE den- 
tro do planej amenta a ser posto em execugao depois de aprovado pelo Senado, 
a sltuagao que ali encontramos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradego ao aparte com que V. Ex.a 

me honra. 
Sr. Presidente, em face dos recursos de que dlspora a SUDENE, e oportuno 

que esclarega ao Senado um fato estarrecedor. A entrevista que o brilhante orgao 
da imprensa carioca, o Correio da Manha publlcou, do Sr. Celso Furtado e a 
revelagao daqullo que se dizia Id fora, daquilo que ja conheciam os elementos 
mais entrosados nesse movimento de recuperagao economica do Nordeste. 

S. Ex.a declara que, na verdade, havia ligagao com as Ligas Camponesas, 
que as glebas preclsam ser vistas e apoiadas, e revela outros fatos que sou for- 
?ado a esclarecer perante o Senado, em virtude do aparte do eminente colega, 
nobre Senador Caiado de Castro. 

Diz, a certa altura, o Sr. Celso Furtado: 

"Como tecnico estudioso da regiao tenho afirmado que, se nao se 
modlficar a estrutura agraria regional, nao poderemos levar adiante 
um piano adequado." 

Tudo muito bem. E adiante: 
"Nada sera possivel fazer sem criar empregos em grande escala nas 

zonas urbanas e sem criar industrias." 



- 40 - 

O Sr. Vivaldo Lima — Formidavel!... 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — E&sa e a preocupagao da SUDENE: 
crlar empregos em larga escala nas zonas urbanas. Para que Senhores Senado- 
res? 

O Sr. Heribaldo Vieira — Naturalmente para despovoar os campos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Exato; para despovoar os campos e 
jastlficar o que consta de outra declara§ao nesse mesmo jomal carioca. Sem 
expllcar por que verbas orcamentarlas, ou qual a lei que o autorizou, o Sr. Celso 
Furtado confessa que, em dois anos — antes portanto do piano dlretor que vamos 
discutir — a SUDENE dispendeu cerca de quatro bllhoes de cruzeiros. 

Sr. Presidsnte, sou do Nordeste. como tamb^m varios outros colegas, mas 
nao conslgo ver a nao ser nessa cria?ao Intenslva de empregos que o Sr. Celso 
Furtado julga necessaria, em que se aplicou tan to dinheiro. 

O Sr. Heribaldo Vieira — No meu Estado nem em empreguismo fol aplicada 
qualquer quantia. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, foram gastos quatro 
bilhoes em dois anos! Vou rsler a entrevlsta para, se houver algum engano, 
modificar minha assergao. 

Depois da crlacao da SUDENE, que se seguiu aquela outra entidade chama- 
da CODENO, esses dois anos, segundo S. S.a, foram utilizados para a elaboragao 
de pianos, estudos, etc. 

Nada ha ds mais, embora cause estranheza que o dirigente de um orgao 
planiflcador da restauracao da economla nordestlna oonfesse que esses dois anos 
de sua direcao foram utilizados no estudo de pianos para o Nordeste. Entre- 
tanto, continua S. S.a: 

"... mas tambem foram usados para a concretizagao de obras. 
Construimos, por exemplo, uma central eldtrica em Fortaleza..." 

Grande obra. Congratulamo-nos com o povo cearense por ter recebido esse 
beneficio da SUDENE. Mais a frente se le: 

"... fizemos uma serie de colsas em varies setores. Os investimen- 
tos realizados pela SUDENE foram da magnitude de dois bllhoes de 
cruzeiros por ano." 

O Sr. Vivaldo Lima — Magnitude nas cifras, pois nao? 

O Sr. Heribaldo Vieira — Em dois anos, sao quatro bilhoes. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — O Sr. Celso Furtado esclarece, mais 

alem, a declaraqao do Senador Heribaldo Vieira, isto e, investimentos da ordem 
de quatro bilhoes de cruzeiros. 

Ve o nobre Senador Lima Teixeira que os recursozinhos com que conta a 
SUDENE nao sao assim tan pequenos; ja se devia sentir alguma aplicagao 
eficiente na regiao infeliz do Nordeste brasileiro. 

O Sr. Vivaldo Lima — As realizagoes tern sido em locals nao atingidos 
pelas secas. 

O Sr. Jorge Maynard — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo o prazer. 
O Sr. Jorge Maynard — Pelo que tenho lido, o piano da SUDENE, preparado 

pelo Sr. Celso Furtado e a sua equipe de economistas, pode ser resumido da 
seguinte forma: instalagao no litoral do Nordeste, na zona onde ha grande 
condensagao populacional, de industrias e, ao mesmo tempo, reforgo para a 
agricultura do interior... 
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O Sr. Vivaldo Lima — Sem agua? 

O Sr. Jorge Maynard — ... a fim de que pelo aproveitamento dos vales 
limidos, das bacias de irrigaqao, e dos aqudes, melhore as condigoes da cultura 
de plantas xerofilas, e no caso de evidente necessidade, providencie a coloni- 
zagao das regioes vizinhas. Sao medidas cujo escopo e reforgar a agricultura 
para que possa suprir as industrias qu se devem estabelecer no Nordeste. Esse 
o piano, que conhego, da SUDENE. O Piano para 1961, realmente, preve dotagao 
relativamente paquena para a agricultura. Mas a emenda apreserftada por 
V. Ex.a, muito justa, corrige esse aspecto, ao destinar vinte por cento para a 
agricultura. Pelo Piano, e tambem de acordo com as declaragoes do Sr. Celso 
Furtado perante a Comissao Especial instltuida pelo Senado para o estudo 
dos problemas das secas, as atividades da SUDENE foram congregadas em duas 
partes: a Instalagao de industrias no literal e o reforgo da agricultura no inte- 
rior, a fim de que e.ssa agricultura possa suportar a demanda de alimentos 
exiigda pelas industrias. Parece-me oue ha logica nesse Piano e que estd multo 
bem organlzado. As falhas que surgirem serao corrlgidas pela propria experien- 
cia na aplicagao do Piano. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, o nobre Senador 
Maynard e — todos nos o conhecemos — um gentleman, um cavalheiro... 

O Sr. Vivaldo Lima — Um patriota de boa f6. 
O Sr. Jorge Maynard — Patriota, sim; de boa fe, nem tanto asslm. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — O nobre Senador Jorge Maynard, 

Sr. Presidente, conve-sou longemente com o brilhante espirito que 6, sem 
diivida, o Sr. Celso Furtado. Conversou e aceitou, as suas teorias. Por isso 
declara que. naturalmente, ha falhas no Piano da SUDENE, mas que, em tese, 
estd perfeito. 

O nobre representante do Sergipe ha de permitir que eu discorde fun- 
damentalmente das suas conclusoes. Cuidar da agricultura, como o Sr. Celso 
Furtado se compromete atrav6s daquele Piano, nao e resolver os problemas 
do Nordeste. 

Ningu^m podc cuidar da agricultura do Nordeste sem, em primeiro lugar, 
criar os elementcs necossarios para que ess a agricultura tenha vitalidade, possa 
render, produzir e promover a felicidade do nordestino. Ninguem precisaria 
cuidar da agricultura do Nordeste, nem este necessitaria da agao do Gover- 
no, se tivesse agua em quantidade suflciente. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Nos vales umidos ja existe. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sim. Por isso ha muita lavoura nas 

zonas umidas, de quase todos os Estados. 
O Ceard, por exemplo, tern pomares riquissivnos que causam inveja aos 

mats belos da regiao sulina; tern corregos perenes que sao aproveitados para 
irrigagao das lavouras nas epocas de estio. Enfim, terras umidas o Nordeste 
as tern e, em grande parte, cobertas de lavoura. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — (Fazendo soar a campainha.) — 
Lembro ao nobre orador que dispoe de poucos minutos para concluir seu 
discurso. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, atenderei a obser- 
vagao de V. Ex.a. 

Para melhor deflnir esses dois campos de agao, poderiamos dividir esse 
problema economico em duas etapas, com relagao ao Nordeste: a primeira 6 a 
seguinte; resolver o probl?*ma economico do Nordeste criando uma agricultura 
de subslstencia para o povo, que morre de fome e de sede; a segunda, o proble- 
ma da industrializacao, do aproveitamento da riqueza agricola, o aproveita- 
mento da mat6rla-prima produzida, o problema da expansao industrial que 4, 
sem duvida, um fator de progresso. 
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O Sr. Jorge Maynard — O ponto de vista da SUDENE e de que deve ser 
feito simultaneamente. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — V. Ex.a nao pode acreditar na 
sinceridade desses homens, porque V. Ex.a esteve com o Piano da SUDENE em 
maos, e dele nao consta uma so palavra para irrigagao e construgao de 
barragens. Ha apenas, referencia ligeira a pogos tubulares para servirem a 
micleos populacionais. 

O Sr. Jorge Maynard — No piano de 1961 que vamos discutir, a dotagao da 
SUDENE destinada a lavoura e relativamente pequena. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — V. Ex.a tern a percentagem e quero 
que distinga e aceite meu argumento que e logico: ninguem pode pretender um 
piano de desenvolvimento agricola no Nordeste, sem falar em agua, em irrigar, 
para combater o efeito das secas. 

Sr. Presidente, nobres Senadores, perdoem a extensao que fui obrigado a dar 
ao meu discurso... 

O Sr. Mem de Sa — Permite V. Ex a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com satisfagao. 
O Sr. Mem de Sa — So desejaria que V. Exa permitisse um esclarecimento: 

V. Exa sabe, mais de uma vez, tenho dito da tribuna atraves de apartes e 
particularmente, quanto concordo com V. Exa na tese que tem sustentado. 
Entendo tambem, como V. Exa, que o fator fundamental para a agricultura 
e a agua, incluindo, na agricultura, a reforma da estrutura agricola do 
Nordeste. Ha, indiscutivelmente, o problema de barragem, de irrigagao, de uma 
agricultura moderna, bem orlentada, etc. para criar uma classe media rural. 
Concordo com V. Exa, como sempre disse que concordava; pergunto apenas 
se no piano da SUDENE esses problemas de agua e de irrigagao nao ficam 
inteiramente entregues ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Nao. 
O Sr. Mem de Sa — O que queria saber, e se o piano da SUDENE nao foi 

feito tendo em vista que a parte de irrigagao continuaria entregue ao Orgao 
especifico, criado para esse objetivo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — A pergunta de V. Ex.a, nobre Se- 
nador Mem de Sa, tem importancia capital no encaminhamento da discussao 
do projeto que vamos enfrentar daqui a poucos instantes. V. Ex.a sabe que ja 
existia o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, que e o Departa- 
mento Tecnico, quando se criou a SUDENE. 

O Sr. Mem de Sa — Claro. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — A SUDENE foi criada para coorde- 

denar todos os orgaos ja existentes, inclusive o DNOCS. 
Bati-me no velho Senado da Repiiblica para que este Departamento com 

o seu piano preservado, cientifico, certo, o executasse sem se preocupar com 
os economistas da SUDENE. Nao consegui aprovagao na Camara dos Depu- 
tados. O Senado, aceitou minha emenda, dada a especialidade do assunto. O 
Departamento poderia encarregar-se so e so do servigo de combate aos efeitos 
da seca; depois se instituiu a SUDENE para suprir as falhas do Departamento 
que nao havia, ate aquele tempo, resolvido a calamidade do flagelo nordestino. 

De modo que a SUDENE, alem de ter a responsabilidade do conjunto de 
obras, porque todos os Orgaos estao subordinados a ela hoje, tem mais o dever 
de dar enfase maior e langar todos os recursos na solugao desse problema que, 
como disse e continuo a dizer, e a razao da desordem economlca da regiao 
nordestina. Assim, pego ao Senado que pelo menos vinte por cento desses vinte 
e quatro bilboes de cruzeiros previstos para serem gastos pela SUDENE, sejam 
destinados aquilo que constitui, na verdade, a solugao exata, real, do problema 
nordestino que e a acumulagao de agua, a irrigagao. 
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O Sr. Mem de Sa — V. Ex.a permite outro aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUE1REDO — Pois nao. 

O Sr. Mem de Sa — Concordaria — e acharia ate aconselhavel — que a 
parte da irrigagao flcasse com o DNOCS, como 6rgao tecnico; a SUDENE, que 
foi criada abrangendo todos os orgaos, deveria canalizar recursos suficientes 
para que, dentro do piano comum, o DNOCS so tivesse encargos desse setor, 
que e primacial. Entao, a SUDENE se incumbiria dos outros setores. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Nobre Senador Mem de Sa, amanha, 
ou depois, irei referir-me a V. Ex.a, com muita honra para mim, em torno dos 
problemas econ&mlcos que tern tratado nesta Casa. Volto a examinar o proble- 
ma do peixe, do pescado no Rio Grande do Sul. 

Ainda me sinto feliz nesta bora, ao tratar do assunto da economia de 
minha regiao — que na verdade nao e problema regional, e problema nacional 
— ao ver o interesse de V. Exa, homem do Sul. Quero referir-me aos homens 
do Sul e de outros Estados que nos ajudaram, falaram mais alto que os proprlos 
nordestinos, em defesa da regiao quando da dolorosa calamidade da seca 
de 1958. 

V. Ex.a trata de um assunto que me enche de emogao — o problema das 
secas nordestinas. Se tivesse mais tempo — a bora nao me permite mais — iria 
esclarecer esse ponto de vista que V. Ex.a focalizou neste instante. Infelizmen- 
te, nao disponho de mais tempo para faze-lo. O Sr. Presidente ja me fez duas 
advertencias neste sentido. Comprometo-me, na discussao das emendas que 
apresentei, discutir o assunto a que V. Ex.a se refere. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO —- ... V. Ex.a esta tocando num dos 
pontos chaves. 

O Sr. Mem de Sa — Para mim e o principal: a organizagao tecnica do 
departamento que verdadeiramente se deveria chamar Superintendencia do 
Desenvolvlmento Econ6mico do Nordeste. 

A SUDENE deveria ser, na boa tecnica administrativa, para evitar a 
anarquia dos orgaos e a anomalia de um superministerio que transcende da 
organizagao logica da vida administrativa do Brasil, a SUDENE um orgao de 
planiflcaqao, de fiscalizao&o e de coordenaqslo Dessem a SUDENE essa funqao. 
Os economistas, os tecnicos nela se reuniriam, traqariam o piano de salvaqao 
do Nordeste, de sua recuperaqao economica e mandariam executa-lo atraves 
dos drgSos especlalizados Ja exlstentes e com funqao em todo o Nordeste. Uroas 
das minhas emendas nobre Senador Mem de Sa, refere-se a esse assunto e 
Procura integrar a funqao da SUDENE no seu verdadeiro angulo. 

O Sr. Mem de Sa — Aguardarei com todo interesse. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, releve-me o fato de 
ter abusado da tolerancla de V. Ex.a, e aos eminentes Srs. Senadores peqo 
igualmente desculpas. 

O Sr. Mem de Sa — Ao contrario. O discurso de V. Ex.a, alem de altamente 
importante 6, como sempre, digno de apreqo e acatamento do Senado e, prin- 
cipalmente, dos homens do Sul. 

O Sr. Aloyslo de Carvalho — E do Nordeste, tamb^ra. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Era o que tinha a dizer. (Muito 
own! Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilbert© Marinho) — O nobre Senador Jos6 Feliciano 
Justlficou da trlbuna projeto de lei que submeto ao apoiamento dos Srs. Se- 
nadores. (Pansa.) 
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t aprovado e vai as Comissoes de Constituicao e Justicja, de uco- 
nomia, de Agricultura, Pecuaria, Florestas, Caga e Pesca e de Finangas 
o seguinte - t-i caff; <; 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 46, DE 1961 

Regula a revenda de material agropecuario. 

Art. 1.° — Na Comissao de Revenda de Material Agropecuario os reprodutores 
machos e femeas de bovinos, ovinos e suinos serao cedidos aos criadores mediante 
a condigao de repor em especie e a prazo de 4, 3 e 2 anos, respectivamente, 
outro animal. 

Art. 2.° — O Ministerio da Agricultura regulamentara a presente lei dentro 
do prazo de 30 dias da sua promulgagao, tornados em consideragao os seguintes 
pontos: 

1°) Os animais de reembolso deverao ser da mesma especie e grau de sangue 
dos animais cedidos em revenda. 

2.°) Os titulos de posse definitiva dos animais revendidos sd serao expedidos 
depois de totalmente efetuado o reembolso em especie. 

3°) Durante o prazo de vigencia do contrato, o beneficiado estar£ obrigado 
a manter os animais recebidos assegurados contra acidentes, roubo e morte. 

4.°) O ntimero de animais a serem cedidos obedecerd a real capacidade do 
beneficiario, de mante-los em condigoes tecnicas e higienicas satisfatorias. 

5.°) Submetimento do beneficiario A fiscalizagao e orientagao tdcnicas das re- 
partigoes especializadas do Ministerio. ,''i 1 ■ M ; DJ.f. n 

6.°) Os favores da presente lei sd poderao ser concedidos aos criadores, por 
mais de uma vez, quando provado o cabal cumprimento do contrato anterior. 

7.°) Os animais devolvidos ao Ministerio da Agricultura, em qualidade de 
reembolso nao poderao ter idade superior a dos animais cedidos, nem inferior 
a 18 meses em se tratando de bovinos, 12 meses se ovinos e 3 meses se suinos. 

8.°) Para calculo do numero de cabegas a serem cedidas, tomar-se-A em conta: 
a) A existencia de instalagoes, tais como: abrigos e bebedouros, sala de or- 

denha, bretes, currais etc.; i ' . 

b) Pastagens, naturais ou artificials na mAdia de 1/2 h por cabega de bovinos 
e ovinos; j . "W" n-v'r!* -i-v-;' rr .J'-> 'r • 

c) Existencia de pocilgas higienicas, com capacidade adequada para os animais 
requeridos; 

d) Campineiras na proporgao de lha. por bovino ou ovino. 
e) Silos com capacidade proporcional ao numero de animais requeridos. 

Justificagao 

A alimentagao brasileira, entre outras, vem sentindo a falta de carne e leite 
para nutrir o povo. 

• >:) ■<: : ' C,;:: I: ■' 
O MinistArio da Agricultura jA tem um servigo de revenda de reprodutores 

a prazo de 4 anos, sem contar com recursos necessArios ao atendimento nacional. 
Por esse servigo o MinistArio da Agricultura revende reprodutores que sao pagos 
em 4 anos era moeda corrente, cuja desvalorizagao nao permite a renovagao 
dos estoques de reprodutores que sao pagos em 4 anos em moeda corrente, apesar 
dos juros que sao cobrados. Pelo servigo projetado, esta desvantagem nao exis- 
tirA, visto como a devolugao em espAcie permite a manutengao dos estoques, 
tomando-se viAvel, portanto, a ampliagao das Areas beneficiadas pelo sistema. 
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A parte financeira para comprar os animais aqui referidos serd incluida no 
Orgamento para o prdximo ano. 

Pelo sistema de revenda atual, sd poderao beneficiar-se dele os criadores 
que possuam cadastro banc^rio, o que nao acontece com a maioria dos pequenos 
criadores. Estes pelo sistema proposto poderao gozar da ajuda, oficial desde que 
tenham condigdes prdprias. 

Pelo sistema de revenda, tratando-se, como se trata de um simples contrato 
de compra e venda, nao tem o Ministdrio da Agricultura agao tecnica corretora 
dos m^todos de criagao rutinarios geralmente importantes entre nossos criadores. 

Pelo sistema proposto, sendo a intervengao e orientagao t^cnicas para a con- 
cessao dos reprodutores a condigao bisica, o Minist^rio da Agricultura terS possi- 
bilidades maiores de educar o meio pastoril muito mais efetiva e eficientemente. 

Brasilia, 27 de outubro de 1961. — Jose Feliciano. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 87, de 1961 (n.0 3.928, 
de 1958, na Camara), que da nova redagao ao n.0 2 da letra b do artigo 
102 do Estatuto dos Militares — Decreto-lei n.0 9.698, de 2 de setembro 
de 1946, e dd outras providencias, tendo 

PARECERES sob npa 572 e 573, de 1961, das Comissoes: 
— de Constituigao e Justiga, favordvel, lembrando a necessidade de 

ser retlficada a ementa. 

— de Seguranga Nacional, favordvel. 
Sobre a Mesa requerimento que vai ser lido. 

fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 418, DE 1961 
'■ Sr. Presldente: 

Com fundamento no art. 274 do Regimento Intemo, requeiro seja retirado 
da Ordem do Dia o Projeto de Lei da C&mara n.0 87, de 1961, a fim de serem 
ouvidos os Ministros das pastas militares sobre a conveniencia ou inconveniencia 
de se permitir o casamento dos militares sem establlidade garantida ou presumida 
e, tambem, aos Aspirantes-a-Oficlal ou Guarda-Marinha, antes de confirmado nO 
1° posto ao Oficialato. .Oii") ii'if j O!' . », ■  

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Caiado de Castro. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Nao hd quorum regimental para 

deliberar sobre o requerimento. 
A matdria constard de Ordem do Dia da prdxima sessao. 

Item 2' 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 133, de 1961 (n.0 

2.661, de 1961, na Casa de origera), que aprova o Piano Diretor da SUDENE 
para o ano de 1961 e da outras providencias (incluido em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa de intersticio, concedida na sessao anterior, a re- 

^ querlmento do Senhor Senador Argemiro de Figueiredo, tendo 
;-J PARECERES n.oa 628, 629 e 630, de 1961, das Comissoes: 

— de Economia, favordvel ao projeto, com as Emendas n.06 1 a 12-CE. 
— de Transportes, Comunicagoes e Obras PubUcas, favorivel ao pro- 
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jeto e as Emendas n.0s 1 a 12-CE e oferecendo as de n.0s 113 e 14-CT; 
— de Finangas, favoravel ao projeto e as Emendas n.«» 1 a 14 e ofe- 

recendo as de n.o3 15 a 23. 

Sobre a mesa emendas que vao ser lidas pelo Sr. l.0-Secretdrio. 

Sao lidas e apoiadas as seguintes 

EMENDAS 
EMENDA N.0 24 

Inclua-se o seguinte artigo e seu paragrafo entre os artigos 2.° e 3.° 
Art. — Todas as verbas destinadas por esta lei e pelas leis e decretos 

anterlores h execugao do Piano Diretor da SUDENE serao postas disposigao 
dos drgaos competentes e especializados jd existentes, em funcionamento no Nor- 
deste, tendo-se em vista a natureza e finalidade dos aludidos recursos financeiros 
e a competencia especifica de cada drgao. 

Paragrafo unico — A execugao dos services e obras constantes do Piano, a 
que se refere o artigo anterior, serd acompanhada e fiscalizada pela SUDENE. 

Justificacao 
A emenda visa a articulagao da SUDENE aos drgaos federais tdcnico-especia- 

lizados jd existentes e impede a criagao de novas entidades executivas. A SUDENE 
planifica, coordena e fiscaliza. Mas, a execugao do piano e os necessdrios recursos 
financeiros ficarao a cargo dos drgaos jd existentes, de conformidade com a fun- 
gao tecnica de cada ura. 

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Argemiro de Figueiredo. 

EMENDA N.® 25 
Redlja o paragrafo 2.° do artigo 3.° da seguinte maneira: 
§ 2.° — Os saldos referidos no pardgrafo anterior serao contabilizados pela 

Contadoria Geral da Republica, como "Restos a Pagar", e postos no Banco do 
Brasil SA. ou no Banco do Nordeste SA., d disposigao dos drgaos a que se des- 
tinarem, podendo ser por estes movimentados durante a execugao dos servigos 
e obras previstos. 

Justificagao 

Trata-se de respeitar a vontade do Congresso ao elaborar as leis, bem como 
a vlnculagao das despesas autoiizadas. Como estd redigido, o § 2° do artigo 3.° 
do projeto contraria frontalmente a Constituigao e o Cddigo de Contabllidade. 

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Argemiro de Figueiredo. 

EMENDA N.® 26 
Redija-se o pardgrafo 3.° do artigo 3.°, da maneira seguinte: 
§ 3.® — Os recursos depositados no Banco do Brasil S/A, para a execugao 

do Piano Diretor da SUDENE e do Piano de Combate aos Efeitos das Secas, 
deverao ser transferidos para o Banco do Nordeste, d disposigao dos drgaos es- 
pecializados jd existentes. 

Justificagao 
Os recursos a que se refere o § 3.° nao podem ficar a disposigao da SUDENE 

— e sim dos drgaos a que se destinaram — do respeito a vontade do Congresso, 
a Constituigao e ao Cddigo de Contabllidade. Jd o dlssemos na justificagao a outra 
emenda. 

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Argemiro de Figueiredo. 
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EMENDA N.® 27 

Inclua-se, entre os artigos 3.° e 4.° o seguinte: 

Art. — Al£m das fungoes de planificagao e fiscalizagao dos servigos e obras 
constantes do Piano Diretor, ressalvadas as excegoes previstas nesta lei, nenhuma 
outra, de carater executive, serA outorgada k SUDENE. 

Justlficagao 

Embora o item b do artigo 2.° da Lei n.0 3.692 estabelega que uma das fina- 
lidades da SUDENE 6 a execugao de proietos a cargo de orgaos federais, achamos 
que tal dlsposigao constitul uma dualidade de comando, razao pela qual apre- 
sentamos esta emenda que manterd o DNOCS ou a CHESF e os demais drgaos 
federais ja exlstentes, com as atribuigoes aue ja possuem. Ressalvadas as excegoes 
previstas nesta lei, a emenda visa ir oonduzindo a SUDENE k fungao que deve 
ter: planificar, coordenar e fiscalizar. Nunca executar diretamente servigos e obras 
para os quais tern o Govemo drgaos especificos e tdcnicos. 

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Argemiro de Figueiredo. 

EMENDA N." 28 
Substitua-se o artigo 4° pelo seguinte: 

Art. — Os servigos e obras, cuja execugao nao se enquadra na competencia 
de qualauer dos drgaos especializados ja existentes, poderao ser contratados pela 
SUDENE, com nessoa fis'ca ou juridica, medlante previa autorlzagao do Presi- 
dente da Republica e do Primeiro-Ministro e competente registro no Tribunal de 
Contas da Unl3.o. 

Justificagao 

Cabe ao Tribunal de Contas lulgar da legalidade dos contratos que, por 
qualquer modo, interessarem It receita ou a despesa da Uniao (Constituigao, artigo 
77, 5 1.°). Nao e possivel anuld-lo em relagao a SUDENE. 

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Argemiro de Figueiredo. 

EMENDA N,® 29 
Ao art. 4®, I 1°, de-se a seguinte redagSo: 
8 1.® — A SUDENE e os drgaos federais incumbidos de realizar as obras e 

os servigos constantes do Piano Diretor e do Piano de Combate aos Efeitos das 
Secas somente poderao delegar a sua execucao aos Estados e Municipios. me- 
dlante convenio, quando nao Ihes for possivel a direta execugao dos mesmos. 

Justificagao 

Trata-se de manter o que estabelece a legislagao em vigor e evitar a dele- 
gagao de fungoes dos drgaos ja exlstentes e especializados. 

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Argemiro de Figueiredo. 

EMENDA N.® 30 
De-se ao I fl.® do art. 9.® a seguinte redagao: 

"5 6.® As empresas dlstribuidoras de energia eletrica produzida pela 
CHESF terao suas tarifas flxadas na forma da legislagao vlgente." 

Justificagao 
O Codigo de Aguas (Decreto n.° 24.643, de 10 de julho de 1934), institulu o 

sistema das tarifas flexivels, revistas trienalmente (art. 163) em substltulgao ao 
regime das tarifas mdxlmas fixas. 
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O novo sistema objetiva (art. 178): 

a) assegurar servigo adequado; 

b) fixar tarifas razoavels; 

c) garantlr a estabilidade flnanceira das empresas. 

E, ao definir o conceito de razoabilidade, o mesmo Cddigo (art. 180) deter- 
mina que as tarifas deverao ser fixadas sob a forma do servigo pelo custo, levan- 
do-se em conta todas as despesas de operagao, impostos e taxas de qualquer 
natureza, as reservas para a depreciagao e a remuneragao do capital da empresa. 

A Constituigao Federal manteve o sistema das tarifas flexivels criado pelo 
Codigo de Aguas (paragrafo unlco do art. 151), prescrevendo que 

"sera determlnada a fiscalizagao e a revisao das tarifas dos servigos 
explorados por concessao, a fim de que os lucros dos concessiondrios, nao 
excedendo a justa remuneragao do capital, Ihes pennitam atender a 
necessldade de melhoramentos e expansao desses servigos." 

Por consegulnte, no que toca as empresas dlstribuidoras de energia etetrlca, 
o prego da energia comprada corresponde, nas empresas a que este sistema ja se 
aplica, a apenas uma parcela do custo do servigo e suas tarifas nao deverao ser 
fixadas atendendo somente a esta parcela, mas considerara, tamb&n e obrigato- 
riamente, a justa remuneragao do investlmento, aldm de outra parcela capaz de 
permitir a expansao e melhoramentos dos respectivos servigos de dlstribuigao. 

Ninguem desconhece que o investimento para a dlstribuigao de energia ele- 
trica 6 igual e as vezes superior ao necessario k geragao da energia. O critdrio 
adotado no projeto, sobre conflitar com o regime legal vlgente, ou propiciard hs 
empresas dlstribuidoras lucros incompativeis com o sistema da razoabilidade das 
tarifas ou podera leva-las a estagnagao e ao desapareclmento por carencia de 
recursos que permitam sua expansao e, ate, sua sobrevivencia. 

Sala das sessoes, 6 de novembro de 1961. — Jorge Maynard — Heribaldo 
Vieira. 

EMENDA N." 31 
Suprima-se o art. 15. _   

Jnstlflcagao 
As desapropriagoes serao avaliadas pelo valoir atual, segundo rezam a Cons- 

tituigao e a legislagao em vigor. 
Sala das Sess5es, 6 de novembro de 1961. — Argemiro de Figueiredo. 

EMENDA N.0 32 
Acrescente-se o item d ao art. 29, com a seguinte redagao; 

d) as zonas rurais onde a falta de agua, mesmo nos tempos normals, preju- 
dica a fixagao do homem e a vida dos rebanhos. 

Justlficagao 
Faltou, no artigo, a referenda as zonas rurais. 
Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Argemiro de Figueiredo. • 

EMENDA N.o 33 

Ao art. 34, § 1.°, 
e n)- :;! 

Redija-se assim: 

Art. 34 — A importancia a que se refere esse artigo ser4 deposltada no Banco 
do Nordeste do Brasil S.A., fazendo-se o recolhlmento em conta especial, com 
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visto da Divisao do Imposto de Renda, ou suas delegacias nos Estados e ali ficara 
retida, para ser liberada na conformidade do dlsposto no paragrafo seguinte: 

Justifica?ao 

A importancia de que trata o artigo tem destinagao especiflca ao Nordeste. 
Sua apllcagao na drea deve ser regulada pela SUDENE. O orgao mais indicado 
para ser deposltdrio dessa importancia 6 o Banco do Nordeste do Brasll que tem 
vincula?6es de interesse regional e ja mant^m com a SUDENE outras rela?6es. 
Concomltantemente, referldos deposltos vlriam fortalecer os recursos de movi- 
mento da entidade crediticia regional. 

Sala das Sessoes, 6 de ndvembro de 1961. — Fernandes Tavora. 

EMENDA N.0 34 
(Ao Anexo I — A — Rodovias) 

: Onde se le: 
"CE — Fortaleza, Canlnde, Boa Viagem, Pedra Branca, Iguatu, Var- 

zea Alegre, Cariagu, Juazelro do Norte—Crato — Cr$ 70.000 
Lela-se: 

"CE — Fortaleza — Maranguape — Canlnde — Boa Viagem — Pedra 
Branca — Mombaga — Agoplara — Iguatu — Varzea Alegre — Caririagu 
— Juazelro do Norte — Crato — Rodovia Araripina — Crato — Santana 
do Carlrl — Araripe — Campos Sales — Cr$ 70.000 

Justificagao 
Trata-se de emenda de redagao, Inclulndo as cldades omltidas no texto do 

projeto. — Fernandes Tavora. 

EMENDA N.0 35 
Inclua-se, onde couber: 

i i u v»') • i ■' r > t o ? i b i j 5 ^ 
Artigo — Os recursos outorgados pela Constituigao, no seu art. 198, serao 

aplicados rlgorosamente na execugao do Piano de Combate aos Efeitos das Secas, 
adotado pelo Departamento Naclonal de Obras contra as Secas (DNOCS), asse- 
gurada a preferencla dos servlgos e obras de irrigagao, construgao de barragens 
e perfuragao de pogos tubulares. 

§ 1.° — As obras e servlgos de irrigagao, prevlstos nessa lei serao executados 
com urgencla, aproveltando-se, preferencialmente, a agua das barragens jd cons- 
truidas e a dos rlos por elas perenlzados. 

§ 2.° — Os servlgos e obras referldos neste artigo serao acompanhados e fis- 
calizados pela SUDENE. 

Justificagao 
Por emenda nossa ao projeto de lei que estruturou a SUDENE, ficou conver- 

tida em obrlgagao legal o emprego dos recursos estabelecldos no art. 198 da Cons- 
tituigao nos servlgos e obras de combate especlflco aos efeitos das secas. A 
SUDENE nada tem a ver com esse piano. A Constituigao faz, em algumas passa- 
gens, referenda ao mesmo, eo art. 198 deu-lhe cobertura constitucional expressa, 
quando destlna 3% da renda trlbutaria da Uniao a sua execugao. O Piano de 
Combate aos efeitos das Secas preexiste a SUDENE e tem araparo constitucional. 
Nao pode ser alterado. E um piano especifico de combate ao fiagelo, criado desde 
1919 e ampllado posteriormente, atrav^s de leis e decretos. Envolve servlgos_e 
obras especializados, e esta entregue, M mals de cinqiienta anos, a um drgao 
admlnlstratlvo tecnico — especializado — o DNOCS. Cabe a SUDENE apenas 
acompanhar os trabalhos e flscallzar o emprego das verbas. 

O Piano de Combate aos Efeitos das Secas esta certo e nao pode sofrer modl- 
Ucagao de teoricos economistas. Ele visa a realizar no Nordeste o que as nagoes 
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mais cultas do mundo ja o fizeram em regloes identicas — pela constnigao de 
barragens, perfuragao de pogos tubulares e utillzagao das aguas acumuladas nos 
sendgos de irrigacao. Assim se fez no Egito, na India, na China, na Italia, no 
Ira, nos Estados Unidos da America do Norte, etc. Assim vem fazendo-se entre 
nos, com os mais proveitosos resultados. Nao pode nega-lo quern conhece as 
obras glgantescas do nordeste. 

A nossa emenda visa assim assegurar a autonomia do Piano do DNOCS, no 
que tange ao combate aos efeitos das secas. Isso em respeito ao pensamento do 
Constituinte de 46 e a tecnica especializada, consagrada por todas as nagoes do 
mundo. 

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Argemiro de Figueiredo. 

EMENDA N." 36 
a) Inclua-se, onde couber: 

Art. — Sem prejuizo da verba referida no art. 198 da Constituigao, com 
destinagao privativa e especifica, nos termos da lei, ficam assegurados 20% 
(vinte por cento) do total das verbas conslgnadas a execugao do Piano Diretor, 
no corrente ano e nos anos subsequences, para excluslvo emprego em servi^os 
e obras de irrigagao. 

§ 1.° — As obras de irrlgagao referidas neste artigo serao executadas pelo 
Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS), pelos 6rgaos tecni- 
cos dos Minlsterios da Agricultura e de Minas e Energia e pela Comissao do 
Vale do Sao Francisco ou sob o regime de contrato com pessoa fisica e juridlca, 
nos termos da lei. 

§ 2.° — No corrente exercicio, os servigos e obras de irrlgagao a que se 
refere este artigo serao atendldos pelas dotagoes consignadas no anexo X. 

b) Substitua-se o Anexo X pelo seguinte: 

ANEXO X 

1 — Pogos para pequenos 
nucleos populacionais .. 

2 — Servigos e obras de irri- 

Credito orcamen- 
tarlo da SUDENE 

para 1961 
50.000.000,00 

gagao 
50.000.000,00 

Credit© especial 
autorizado por 

esta lei 

1.928.120.000,00 
1.928.120.000,00 

c) Aumente-se o credlto especial, autorizado no art. 38, de Cr. 1.928.120.000,00 
(um bilhao, novecentos e vlnte e olto mllhoes, cento e vinte mil cruzeiros) cor- 
respondenbes a 20% (vinte por cento) do credito orgament&rlo da SUDENE e 
do credito especial autorizado por esta lei. 

Justificagao 
Obedece esta emenda aos mesmos principios explanados nas emendas ante- 

riores, fixando em 20% (vinte por cento) a parcela referente a imprevisibilldade 
do fenomeno das secas e a necessidade da recuperagao economlca da reglao. 

Sala das Sessdes, . — Argemiro Figueiredo. 

EMENDA N.0 37 
Inclua-se, onde couber; 
Art. — Para a completa execugao de seus trabalhos permanentes de plane- 

j amen to e fiscalizagao, a SUDENE propora ao Govemo a organizagao do quadro 
de pessoa 1 necessario, com a rigorosa discriminagao das fungoes de cada cargo 
e fixagao dos respectivos vencimentos dos seus ocupantes. 
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Justilica$ao 

Nao pode a SUDENE, instltuida em orgao administrativo permanente, conti- 
nuar com o arbitrio de manter o numeroso corpo de funcionarios de que ja dispoe, 
sem forma nem flgura legal. E uma situa?ao intoleravel e de afronta direta a 
Constltuigao da Republica — arts. 65, n.0 4, e 67, § 1.° 

Sala das Se&soes, 0 de novembro de 1961. — Argemiro Figueiredo. 

EMENDA N." 38 
Inclua-se, onde couber: 

Art. — A SUDENE provldenciara, imediatamente, atraves dos orgaos fede- 
rals especlallzados da Uniao e nos termos desta e de outras leis em vigor, a 
importagao de maquinas, apropriadas a perfuragao de pogos tubulares e de 
motores-bombas destinados aos trabalhos de irrigagao. 

§ 1.° — Os pogos tubulares serao perfurados sem onus para os proprleta- 
rios de pequenas glebas, reeonhecidamente pobres, nas localidades onde os 
mesmos resldam. 

§ 2.° — Os pogos perfurados, na forma do paragrafo anterior, constituirao 
servldao publlca dos proprletarlos vizinhos. 

§ 3.° — Os motores-bombas, adquiridos nos termos do artigo anterior, serao 
vendldos aos agricultores que os destinarem a irrigagao pelo prego de custo, 
facllltada a aqulsigao, atraves dos emprestimos pelos estabelecimentos proprios 
de cr^dlto, a juros nunca superiores a 4% (quatro por cento) ao ano, resgata- 
vels no prazo de 2 (dols) anos. 

Justificagao 
Obedece esta emenda aos mesmos principles explanados nas emendas ante- 

riores. 
Sala das Sessoes, de outubro de 1961. — Argemiro Figueiredo. 

EMENDA N.0 39 
Inclua-se, onde couber; 

Art. — A SUDENE, atraves dos orgaos especializados, preferencialmente 
a CHESP, promoverd o aproveltamento do potencial de energia eletrica fome- 
cldo pelas barragens ja construidas e pela usina hidreletrica de Sao Francisco, 
para atender aos servlgos de irrigagao na zona rural. 

Justificagao 
A emenda visa, como se ve do seu texto, a eletriflcagao da zona rural 

para fins agropecudrlos. fi medlda necessAria aos trabalhos de irrigagao, dos 
quals depends a deflnltiva estruturagao da economla nordestina, no Pollgono 
das Secas. 

Sala das Sessoes, de outubro de 1961. — Argemiro Figueiredo. 

EMENDA N.0 40 

Inclua-se, onde couber; 

Artigo — £ vedado a SUDENE qualquer piano de colonlzagao ou estrutu- 
ragao econdmica que vise ao deslocamento populacional de um para outro 
Estado. 

Paragrafo unico — A SUDENE, atraves dos orgaos especializados ja exlsten- 
tes, aproveltara para os fins de colonlzagao, as terras umldas de cada Estado 
do Poligono das Secas, dando prefergncia Aquelas onde exlstam Aguas correntes 
e perenes. 
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Justificagao 

A emenda tem o objetivo de impedir que desloquem para outros Estados 
os camponeses que lutam na regiao das secas. 

Permiti-lo seria ferir o espirito da Constituiqao que preconiza a fixagao do 
Iwmem ao meio onde trabalha. Seria mais a capitulagao da Wcnica ante o 
flagelo, quando e certo que outras nagoes ja enfrentaram e resolveram tecni- 
camente problemas identicos. Ademals, em cada Estado do Nordeste ha zonas 
umidas, algumas servidas de rios perenes, que podem e devem ser aproveitadas. 
sem o criminoso piano do deslocamento populacional. 

Sala das Sessoes, outubro de 1961. — Argemiro Figueiredo. 

EMENDA N" 41 
a) Ao Anexo I (Rodovias). 
BR-5 — BA 
Acrescente-se; 
"m) Caravelas — Teofilo Otoni — Montes Claros ... Cr$ 100.000.000,00 
b) Aumente-se de Cr$ 100.000.000,00 para o fim previsto nesta emenda, o 

credito especial autorizado no art. 38. 

Justificagao ., . . . 
A emenda corrlge omlssao do projeto. o).. r:, 
Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Aloyslo de Carvalho. 

EMENDA N.0 42 
Ao Anexo I (Rodovias). 
BR 44-A •,.jo.;-. •_ it ;:, >, 
1) Fortaleza — Taua v '..r.'Ji.'v 
2) Trecho Maranguape — Caninde — Boa Viagem — Pedra Branca — 

Mombaga — Iguatu — Varzea Alegre — Carlriagu — Juazelro do Norte — Tre- 
cho no Estado do Piaui. j 

Altere-se a dotagao de Cr$ 50.000.000,00 para Cr$ 100.000.000,00, aumen- 
tando-se de Cr$ 50.000.000,00 o credito especial autorizado no art. 38. 

Justiflcagio 
A majoragao proposta se fundamenta no custo provavel da obra em aprego. 
Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Fausto Cabral. 

EMENDA N." 43 ' 
Ao Anexo I (Rodovias). 
BR-107 
1) Trecho Lambedouro — Vlgosa — Cocal — Fortaleza — Caninde — Boa 

Viagem — Pedra Branca — Iguatu — Varzea Alegre — Carlriagu — Juazel- 
ro do Norte — Crato. 

Altere-se a dotagao de Cr$ 155.000.000,00 para Cr$ 250.000.000,00 aumen- 
tando-se de Cr$ 95.000.000,00 o credito especial autorizado no art. 38. i / • 

Justificagao - - " >'tn, ■ i.ir.'l 
Trata-se de reforgar dotagao insuflciente do projeto. 
Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Fausto Cabral. 
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EMEND A N.0 44 
Ao Anexo II — Energia Eletrica. 
1) Slstema do Maranhao. 
a) Acrescente-se a alinea a; 

"Sendo Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhoes de cruzeiros) para o aprovel- 
tamento do potencial da Cachoeira de Criminosa, no rio Itapecuru; 

b) Aumente-se de Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhoes de cruzeiros) o erudi- 
te especial autorizado no art. 38. 

i' : ' ' , ■ ■* -a j 
Justifica^ao 

O aproveitamento do potencial hidraulico da Cachoeira de Criminosa 
reveste-se da maior import&ncia no tocante ao desenvolvimento econ6mico de 
uma das principals regioes produtoras do Estado do Piaui e tambem do Estado 
do Maranhao, propiciando o fornecimento de energia eletrica aos Municipios 
de Cod6, Caxlas e Tlmon, no tiltlmo, e de Teresina, no primelro Estado referido. 
  Eugenio Barros. 

EMENDA N.® 45 
Ao Anexo II (Energia Eletrica) 
Slstema do Plaui 
a) Despesas de qualquer natureza para desenvolvimento de energia eletrica 

segundo piano de eletrlflcagao para o Estado do Piaui. 
"Para custear a melhorla do slstema termelStrico de Teresina" 
Aumente-se de Cr$ 30.000.000,00, majorando-se de Cr$ 30.000.000,00 o cr^dito 

especial autorizado no art. 38. 
Justificacao 

O credlto prevlsto no projeto e insuflciente. — Joaquim Parente. 

EMENDA N.® 46 
Ao Anexo II (Energia E16trlca) 
III — Slstema de Fortaleza 
Soluqao prellmlnar:: ' 1 

a) parte de pagamento da central termel6trlca de 15.000 kw a ser adqulrlda 
no exterior; 

b) custelo de obras clvis correspondentes; 
c) reforma de rede de dlstribuigao de Fortaleza. 
Altere-se a dotaqao de Cr$ 90.000.000,00 para Cr$ 300.000.000.00, aumentando-se 

de Cr$ 210.000.000,00 o cr^dito especial autorizado no art. 38. 
v \: ■ 

Justificagao 
A emenda reajusta o credlto para os citados servlqos, de acordo com a pre- 

vlsao de despesas no corrente ano. • ■ v.- f 
Sal a das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Fausto Cabral. - <• 

EMENDA N.® 47 
Ao Anexo II (Energia Eletrica) 
V) Slstema do Rio Grande do Norte 
a) despesas para a finallzagao das llnhas troncos de 220 kw (Angellm—Cam- 

plna Grande) e de 132kw (Campina Grande—Santa Cruz—Natal) e para custelo 
de parte em cruzeiros das subestaqoes de Campina Grande, Santa Cruz e Natal. 
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Altere-se a dotagao de Cr$ 133.500.000,00 para Cr$ 300.000.000,00, aumentando- 
se de Cr$ 166.500.000,00, o credito especial autorizado no art. 38. 

Justificayao 
A emenda reajusta o quantitative segundo as estimativas do custo das citadas 

obras. 
Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Fausto Cabral. 

EMENDA N.® 48 

a) Ao Anexo II (Energia Eletrica) 
X) Sistemas menores diversos 
5) — Bahia 

Acrescente-se: 

"a) linha de transmissao da energia do Funil, sistema do Rio das Contas, 
para Buerarema, Sao Jose, Pratas, Camaca, Canavielra, Belmonte — Cr$   
50.000.000,00 

b) Aumente-se de Cr$ 50.000.000,00, para o fim previsto nesta emenda, o cre- 
dito especial autorizado no art. 38. 

Justifica$ao 

A emenda contempla servigo de grande interesse para o sistema eletrlco da 
Bahia. 

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Aloysio de Carvalho. 

EMENDA N.® 49 
Anexo n (Energia E16trica) 
X) Sistemas menores diversos 
5 — Bahia 
a) Usina hidreletrica de Inhobin 
Majore-se a dotagao de Cr$ 40.000.000,00 para Cr$ 200.000.000,00. 
b) Aumente-se de Cr$ 160.000.000,00 o cr6dito especial autorizado no art. 38. 

Justificagao 
A dotagao constante do projeto e insuflciente para a execugao dos servigos 

programados na usina hidreletrica de Inhobin. 
Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Aloysio de Carvalho. 

EMENDA N." 50 
Ao Anexo II (Energia Eletrica) 
X) Sistemas menores diversos 
5 — Bahia 
f) Usina hidreletrica da Cachoeira Jaqueto, em Itanhaem 

Aumente-se de Cr$ 30.000.000,00, majorando-se de Cr$ 30.000.000,00 o cr6dlto 
especial autorizado no art. 38. 

Justificagao 

O credito previsto no pro]eto e insuflciente. 
Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Aloysio de Carvalho. 
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EMENDA N.0 51 
a) Ao Anexo 11 (Energia Eletrica) 
X) Sistemas menores diversos. 
5) Bahla 
"Onde se le: 
"j) Linha de transmlssao da Usina da Funil para Ubaitaba e Marau, do Sis- 

tema do Rio das Contas" — Cr$ 2.000.000,00 
Lela-se: 
"j) Linha de transmlssao da Usina de Funil para Ubaitaba e Marau, do Sis- 

Rlo das Contas — Cr$ 12.000.000,00" 
b) Aumente-se de Cr$ 10.000.000,00, para o fim previsto nesta emenda, o 

credlto especial autorlzado no artlgo 38. 

Justifica^ao 
As dotasoes constantes do projeto sao insuficientes para a realizagao das 

obras programadas. 
Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Aloysio de Carvalho. 

EMENDA N ° 52 
(Ao Projeto de Lei da Camara n.0 133, de 1961) 

Ao Anexo II (Energia Eldtrica) 
X) Sistemas menores diversos 
5 — Bahla 
Onde se le: 
"m) Aproveltamento da energia hidraulica do Salto da Divisa, no rio Jequi- 

tinhonha" 
Lela-se: 
"m) Linha de transmlssao da energia do Funil, slstema do rlo das Contas, 

para Itape, Santa Isabel, Cajuelro, Iblcaray, Barro Preto, Floresta Azul, Santa 
Cruz da Vitorla, Itamirlm, Rio do Meio, Itorord e Itapetinga". 

Justificacao 
Trata-se de emenda de redagao. 
Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Aloysio de Carvalho. 

EMENDA N.0 53 
a) Ao Anexo II (Energia Eletrica) 
X) Sistemas menores diversos 
5) — Bahla 
Acrescente-se: 
"n) linha de transmlssao da energia do Funil, slstema Rio das Contas, para 

■itajulpe, Uruguca, Coaraci, Almadina e Itapltanga — Cr$ 30.000.000,00' 
b) Aumente-se, de Cr$ 30.000.000,00 para o fim previsto nesta emenda, o cre- 

dlto especial autorlzado no artigo 38. 

Justificagao 
A emenda corrige omissao do projeto. 
Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Aloysio de Carvalho. 
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EMENDA N.® 54 

Ao Anexo IV (Reestruturagao da Economia Agricola) 

V — Piano de recuperagao da pecuaria do Ceara, a base do fomento das 
plantas xerofilas e cultivo de forrageiras adaptaveis a regiao. 

Fica prevista a dotagao de Cr$ 100.000.000,00, aumentando-se de Cr$  
100.000.000,00 o oredito especial autorizado no artigo 38. 

Justifica^ao 
A emenda preve as dotagoes necessaries e indispensaveis a aplicagao do 

piano referldo. 
Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Fausto Cabral. 

. . ' • ■ . ', ■ ' . . '.. ) ■>!; . • -i .TI:.' ; 
EMENDA N.® 55 

Ao Anexo IV (Reestruturagao da Economia Agricola) 

VI — Piano de fomento e racionalizagao da culture algodoeira no Ceard, espe- 
cialmente o algodao arbdreo. t rj ■ , ■ 

..'i .t # > / . .-jf. ' 
Fica prevista' a dotagao de Cr$ 100.000.000,00, aumentando-se de   

Cr$ 100.000.000,00 o credito especial autorizado no art. 38. 

Justificagao • - "i.rM <./, 

A dotagao prevista na emenda baseia-se no custo provdvel de aplicagao do 
piano em referencia. ....■rr/ifc ; ;:-i. . 

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Fausto Cabral. . {;,> 

EMENDA N.® 56 

Ao Anexo IV (Reestruturagao da Economia Agricola) 

VIII — Para fomento a agricultura e k pecuaria, nos termos da presente lei, 
dedicando-se um minimo de 20% para fomento da cultura do algodao arbdreo e 
5% para algodao herbdceo, nas dreas de irrigagao., 

Altere-se a dotagao de Cr$ 450.000.000,00 para Cr$ 700.000.000,00, aumentan- 
do-se de Cr$ 250.000.000,00 o crddito especial autorizado no art. 38. or. tXii 

Justificagao i.! ' - .. -ji 
A emenda altera a dotagao, baseando-se no custo provdvel, minimo e indis- 

pensdvel, para uma real aplicagao do piano em tela. 
.. ■ ' /.ntiart 

Sala das Sessdes, 6 de novembro de 1961. — Fausto Cabral. 

EMENDA N.® 57 , r..,:,- 

No Anexo IV (Reestruturagao da Economia Agricola), item XI, onde se Id: 
"Aproveitamento agricola dos vales umidos do Ceard, a comegar pela Serra 

de Baturitd", 
leia-se: ,j >; ■; ■') ■ 
"Aproveitamento agricola dos vales Umidos do Ceard, a comegar pela Serra 

do Baturitd e Guaramiranga". 1 ''!•■■■ 

Justificagao. 

Trata-se, simplesmente, de emenda redacional. - 

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Fausto Cabral. ■ 
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EMENDA N.0 58 

Ao Anexo IV (Reestruturagao da Economia Agricola) 

XI — Aproveitamento agricola dos vales umidos do Ceara, a comegar pela 
Serra de Baturitd. 

Altere-se de CrS 45.000.000,00 para Cr$ 70.000.000,00, aumentando-se de 
Cr$ 25.000.000,00 o crddito especial autorizado no art. 38. 

' Justificagao 

A emenda reajusta a dotagao em face do custo minimo provdvel para o referido 
aproveitamento. i . . 

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Fausto Cabral. 

EMENDA N.0 59 

Ao Anexo V (Politica de Industrializagao) 

Pica prevista a dotagao de Cr$ 100.000.000,00, aumentando-se de   
Cr$ 100.000.000,00 o cr^dito especial autorizado no art. 38. 

Justificagao 

A emenda preve a dotagao necessaria a aplicagao da politica em questao. 

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Fausto Cabral. 

. EMENDA N.0 GO 

Ao Anexo VI (Racionalizagao do Abastecimento) 

Fica prevista a dotagao de Cr$ 200.000.000,00, aumentando-se de   
Cr$ 200,000.000,00 o credito especial autorizado no art. 38. 

Justificagao 

A emenda preve a dotagao, com base no cdlculo do custo provavel, para o 
Piano de Racionalizagao do Abastecimento. 

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961/ — Fausto Cabral. 

EMENDA N.0 61 

Ao Anexo IX (Saiide Publica e Educagao de Base) 
Ceard; 
Pica prevista a dotagao de Cr$ 100.000.000,00, aumentando-se de   

Cr$ 100.000.000,00 o crddito especial autorizado no art. 38. 

Justificagao 

A emenda preve o quantitative indispensdvel a boa aplicagao e realizagao 
do Piano de Saude Publica e Educagao de Base, baseada nos cdlculos do custo 
provdvel. _ v,.) ..j.-i .... / . , ,, ...h ,.i 

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Fausto Cabral. t,..< my. uri 
EMENDA N" 62 

Ao Anexo X 

II — Pogos para pequenos micleos populacionais; 

Fica prevista a dotagao de CrJ 150.000.000,00.   
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Justiflca^io 

A emenda preve o quantitative necessdrio h aplicagao e realizagao do piano 
em tela. 

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Fausto Cabral. 

EMENDA N.0 63 

Ao Anexo XIII (Empreendimentos Diversos) 
6) perfuragao de pogos artesianos e aquisigao de equipamentos — Ceard; 
Altere-se a dotagao de Cr$ 90.000.000,00 para Cr$ 300.000.000,00, aumentando- 

se de Cr$ 210.000.000,00 o cr6dito especial autorizado no art. 38. 

Justiflcagao 
A alteragao proposta na emenda fundamenta-se no cdlculo do custo prov&vel 

da obra em questao. 

Sala das Sessdes, 6 de novembro de 1961. — Fausto Cabral. 

EMENDA N.0 64 
a) Ao Anexo XIII (Empreendimentos Diversos) 
Acrescente-se: 
"10) Estudos e instalagoes relacionados com o sistema de irrigagao do rio 

Pamaiba — Cr$ 50.000.000,00". 

b) Aumente-se de Cr$ 50.000.000,00, para o fim previsto nesta emenda, o eru- 
dite especial autorizado no art. 38. 

Justiflcagao 

Promover a irrigagao em todas as dreas dridas e semi-dridas do grande 
Nordeste, d providencia de fundamental importancia em qualquer piano com vistas 
a recuperagao regional. 

A emenda corrige, desse modo, injustificdvel omissao do projeto. — Joaquim 
Parente. 

EMENDA N" 65 

Ao Anexo XIII (Empreendimentos Diversos) 

Acrescente-se: 

"10) Para aquisigao de tratores acima de 70 HP, de esteira e lamina, sem 
similar nacional — Cr$ 500.000.000,00". 

Justiflcagao 

A emenda visa a proporcionar meios para a aquisigao de material de grande 
importdncia para a agricultura nacional. 

Sala das Sessdes, 6 de novembro de 1961. — Fausto Cabral. 

EMENDA N.0 66 

Ao Anexo XIII (Empreendimentos Diversos) 

Acrescente-se: 

"ID Para aquisigao de tratores agricolas abaixo de 55 HP, implementos agri- 
colas, ferramentas, arame farpado — Cr$ 500.000.000,00". 
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Justifica^ao 
A emenda visa a dar melos materials para a compra de equipamentos de 

grande valia para a agricultura nacional. 

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 1961. — Fausto Cabral. 

emenda n.® 67 
Ao Anexo XIII (Empreendimentos Diversos) 
Inclua-se: 

. 11) Para estudos e levantamento a cargo do Conselho do Desenvolvlmento 
Econflmlco de Serglpe (CONDESE), visando o planejamento econdmlco do Estado 
e sua integrsgfio dentro do Piano Dlretor da SUDENE — Cr$ 10.000.000,00. 

Sala das SessOes, 6 de novembro de 1961. — Herlbaldo Vlelra. 

EMENDA N.0 68 
a) Ao Anexo Xin (Empreendimentos Diversos) 
Acrescente-se: 
Estudos e obras para instalacao de servlgos de abastecimento de &gua nos 

seguintes munlcipios do Estado do Plaui: 
Cr| 

1 — Florlano   10.000.000,00 
2 — Bom Jesus do Gurgu^ia   10.000.000,00 
3 — Sao Ralmundo Nonato    10.000.000,00 
4 — Uniao   10.000.000,00 

b) Aumente-se de Cr$ 40.000.000,00, para o flm previsto nesta emenda, o eru- 
dite especial autorizado no art. 38. 

J ustlficafao 

E inadmlssivel que de um rotelro de agao como este Piano Diretor da SUDE- 
NE, cuja finalidade 6 crjar condigdes que acelerem o desenvolvimento economico 
e social do Nordeste, nao constem dotagoes que se destinem A implantagao de 
servlgos publicos fundamentals, em todos os centros urbanos de malor impor- 
tancia demogrdfica all situados. E o caso, exatamente, dos munlcipios que serao 
beneflclados com a aprovagao desta emenda, munlcipios at6 agora desprovldos 
de qualsquer instalagoes para a dlstribuigao de dgua a seus habitantes.  Joa- 
qulm Parente. 

O SR. PRESIDENTS (Gilbert® Marinho) — Em discussao o projeto com as 
emendas. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
dlscurso que acabei de pronunclar, na bora do Expediente, foi uma antecipagao 
A discussao objetlva do projeto que aprova o Piano Diretor da SUDENE. 

Assim, neste momento, limltar-me-ei a ler as emendas que julguei necessario 
elaborar no sentldo de corriglr o erro de orientagao da SUDENE em relagao A 
recuperagao economica do Nordeste. Pego novamente a atengao do Senado para 
a clrcunstancia de que, antes de tratar do problema da recuperagao do Nordeste, 
que 6 o mesmo do Brasil — o problema do desenvolvimento economico , 6 mister 
culdar, conhecendo como conhecemos a regiao, da criagao de uma economla de 
subsistencla para as populagoes regionais. Todo piano de industrializagao que 
se executar serA frustrado se perslstirem as condlgdes atuals do Nordeste. Se nao 
houver acumulagao de Agua, atravAs das grandes barragens construldas para 
fins de irrigagao, se nao houver aproveltamento dos rios para inigagAo, se nao 
houver perfuragao de pogos tubulares nas regifies em que as grandes barragens, 



- 60 - 

nao puderem ser construidas, nunca teremos a economia do Nordeste reestru- 
turada, reorganizada e, consequentemente, estabilizada. , , , 

Sr. Presidente, eu nao quis, nas emendas que elaborel, destrulr ou desmans 
telar o piano organlco da SUDENE, ja aprovado pela Camara dos Deput^dos. 
Devo dizer a V. EX.* que estou quase soziriho na defesa de mlnha tese. Todos os 
Govemadores nordestinos, todos os grupos economicos da regiao tem interesse 
em que o piano da SUDENE seja aprovado a toque de calxa. Para que e por que? 
Os Govemadores, e natural, todos nos sabemos, vivem nas capitals dos Eatados 
sob a influencia das populagoes urbanas, dos grupos economicos organizados 
que solicitam constantemente o amparo govemamental. 

A SUDENE planej a desenvolver as indiistrias criando novas na regiao, e £ 
natural que esse piano aguce o apetite de todos os que querem enriquecer, atra- 
ves dele, mesmq. honestamente. De modo que apenas se veriflca que ficarao 
em abandono aqueles que nao tem melos para solicitor do Governo 0 atendlttlento 
aos seus interesses e a melhoria de suas. condigqes de vida. Ficarao no abandono, 
nesse Piano, os vinte milhoes de brasileiros que trabalham nos campos. 

Mas, como disse a V. Ex.a, Sr. Presidente, nao quis desartlcular, nem, tentar 
desartlcular o piano da SUDENE; apenas o modlfico, atraves de emendas, dando- 
llre sentido mais raclonal e fazendo com que os Wcnicos sigam a orientagao ditada 
pela experiencia de todos nos, nordestinos, e com a consagragao dos Wcnicos 
estrangeiros, que nunca resolveram problemas identicos a nao ser por esta forma; 
agua e irrigagao. 

, Lerei uma das emendas, Sr. Presidente: 

EMENDA N.0 36 
a) Inclua-se, onde couber: 

Art.  Sem prejuizo da verba referida no art. 198 da Constitulgao, com 
destinagao privativa e especifica, nos termos da lei, ficam assegurados 20% (virite 
por cento) do total das verbas consignadas a execugao do Piano Dire tor, no cor- 
rente ano e nos anos subseqiientes, para exclusivo emprego em servigos e obras 
de irrigagao. 

v § 1.° — As obras de irrigagao referidas neste artigo serao executadas pelo 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sec as (DNOCS) pelos 6rgaos Wcnicos 
dos Minist^rios da Agricultura e de Mlnas e Energia e pela Comlssao do Vale 
do Sao Francisco ou sob o regime de contrato com pessoa fisica e Juridlca, nos 
termos da lei. ■_ . • r.. ... .i: ^; 

§ 2.° No corrente exerciclo, os servigos e obras de irrigagao a que se refefe 
este artigo serao atendidos pelas dotagoes consignadas no Anexo 7L sz z 7 ■ ' ■ 3 

b) Substitua-se o Anexo X pelo seguintes: 
0 • - - ; v*. "■ j:>J • .■■n 

ANEXO X ■ :.e 

; Credit® orgamen- Credito especial 
c"-'v - - tirlo da SUDENE autorizadopor 
1  Pogos para pequenos nflcleos popu-j para 1961 j esta lei . 'i 

lacionais     50.000.000,00 
l; • ; . ■ ' .. : <■; ;• v .1 

 2 Servigos e obras de irrigagao   — 1.928.120.000,00 
50.000.000,00 • 1.928.120.000jOO 

c) Aumente-se o crtdito especial, autorizado no art. 38, de Cr$ 1.928.120.000,00 
fum bilhao, novecentos e vinte e oito milhoes, cento e vinte mi} Cruzeiros) cor? 
respondentes a 20% (vinte por cento) do crCdlto orgament&rlo da SUDENE e dd 
crCdlto especial autorizado por esta lei. t. . • .ts. ^ yi-jfry-ir/jsisi 
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Justiflcacao 

Obedece esta emenda aos mesmos principios explanados nas emendas ante- 
riores, flxando em 20% (vinte por cento) a parcela referente a imprevisibilidade 
do fenomeno das secas e a necessidade da recuperagao economlca da regiao. 

■ _ Sala das Sessoes . — Argemlro Figueiredo. 
Neste anexo, para nao prejudicarmos os pianos estabelecldos em relagao a 

Interesses de outros Bstados — rodovlas, obras e servlgos de outras naturezas — 
estabelecemos que nao haveria dedugao no corrente ano e, sim, aumento na dota- 
gao correspondente aos 20%. Isto, para atender a sollcltacoes de eminentes cole- 
gas, no sentldo de que, no corrente ano, houvesse transigencia quanto a esse 
ponto. 

, Assim, o prlmelro objeto da emenda 6 dar sentido, enfase especial aos servigos 
e obras de irrigagao. 

A razao desta emenda 6 que o Nordeste est4, vamos dizer assim, rico, em 
grande parte, de igua acumulada. Ha 12 bilboes de metres cObicos de kgua 
acumulados Id, esperando por esses servigos complementares que estao no Piano 
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 

Tendo em vista o custo de obras de tal natureza, canais, canaletes etc., para 
atendlmento a toda a zona irrigdvel... . 

O Sr. Mem de Sa — fi o mesmo que construir uma usina eletrica e depois 
nao dispor de cabos para ligd-la. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — ...fleam reservados, no Piano da 
SUDENE, os vinte milhoes a que me referl. 

Se o Sr. Celso Purtado quisesse lealmente dizer ao Senado e k Nagao o que 
signiflcam as obras de irrlgagao no prdprio Nordeste, na Paraiba, Ceard e talvez 
no Bio Grande do Norte, nao terla argumentos para resistir a afirmativa que 
fago com' Snfase: a solugao do Nordeste € dgua e irrlgagao. S6 assim se combatem 
as secas, porque a pequena agrlcultura que existe por Id, gragas d pequena 
irrlgagao comegada em vdrios agudes, dembnstra, categorlcamente, que a solu- 
gao do problema d exatamente esta: onde hd grandes barragens, onde hd irri- 
gagdo no Nordeste brasllelro, tudo frutifica. tudo e prosperidade e riqueza. Estao 
Id os exemplos. 

Esta, Sr. Presldente, a primelra emenda que justlflco. 
Outra emenda d a seguinte: 

Art. — Todas as verbas destlnadas por esta lei e pelas lels e decre- 
tos anterlores d execugao do Piano Diretor da SUDENE serao postas d 
disposlgao dos drgaos competentes e especializados ]d existentes, em fun- 
cionamento no Nordeste, tendo-se em vista a natureza e finalldade dos 
aludldos recursos financeiros e a competencia especlflca de cada orgao. 

, Pardgrafo unlco — A execugao dos servigos e obras pAnstant^ do 
Piano, a que se refere o artlgo anterior, serd acompanhada e flscalizada 
pela SUDENE. 

Isto vem, na verdade, em razdo do seguinte: hd um dlspositlvo, cuja refe- 
renda d felta na minha emenda, que declare que as verbas destlnadas d execugao 
do Piano da SUDENE ficarao d disposigao da mesma, e outro dispositivo declare 
que as verbas que nao forem apllcadas em cada exercicio passarao para o exer- 
cicio seguinte, d disposigao da SUDENE, que poderd delas utllizar-se e dar-lhes 
a finalldade que entender. 

De modo que esta emenda vem como exemplo do res pel to devido d vontade 
do Congresso, que fez a destinagao especifica de cada uma dessas verbas. Se sao 
apllcadds no corrente exercicio, entao o deverao ser pelo Departamento espe- 
cializado Jd existente, e se nao o forem, passardo pare o ano seguinte, como se 
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preve na lei que vamos votar, entao ficarao a disposigao do orgao especializado 
para que foram destinadas, e nao podem ser desvirtuadas de suas finalidades 
por agao da Superintendencia da SUDENE. 

"Art.....— Os recursos outorgados pela Constituiqao, no seu art. 19ff, 
serao aplicados rigorosamente na execugao do Piano de Combate aos 
Efeitos das Secas, adotado pelo Departamento Naclonal de Obras Contra 
as Secas (DNOCS), assegurada a preferencia dos servlgos e obras de Irri- 
gagao, construgao de barragens e perfuragao de pogos tubulares." 

E para ratificar tudo aquilo que ja constitui o Piano do DNOCS; agudagem, 
perfuragao de pogos tubulares e irrigagao. 

§ 1.° — As obras e servigos de irrigagao, prevlstos nesta lei serao 
executados com urgencia, aproveitando-se, preferenclalmente. a Agua das 
barragens ]a construidas e a dos rios por elas perenizados. 

• § 2.° — Os servigos e obras referldos neste artigo serao acompanha- 
dos e fiscalizados pela SUDENE. 

Outra emenda, Sr. Presldente, declara o seguinte: 
Art. — Os servigos e obras, cuja execugao nao se enquadre na competen- 

cia de qualquer dos drgaos especiallzados ja existentes, poderSo ser contratados 
pela SUDENE, com pessoa fislca ou juridica, mediante prAvia autorizagSo do 
Presidente da Republica e do Prlmelro-Mlnlstro e competente reglstro no Tri- 
bunal de Contas da Uniao. 

A razao disto, Sr. Presidente, 6 que a Lei que estruturou a SUDENE d& ao 
Superintendente um arbitrio que nunca nlnguAm teve na vida republican^ do 
Brasll. Na exlstencia politlca do Brasil nunca se outorgou a um homem tanto 
poder; o de contratar, fixar vencimentos. Ele pode fazer tudo, admltir funcio- 
ndrios e tAcnlcos, demitl-los, remov6-los. fi um poder absurdo e isto sem se exlglr 
que os contratos feltos, que importam naturalmente despesas publlcas, sejam 
registrados no Tribunal de Contas. 

A emenda coloca a questao nos devidos termos. 

Sr. Presidente, aqul estA uma emenda que talvez tenha carAter melo 
revolucionArio. Diz-se aqul: 

"Inclua-se, onde couber; 

Art. — fi vedado a SUDENE qualquer piano de colpnizagao ou 
estruturagao economica que vise ao deslocamento populacional de um 
para outro Estado. 

Paragrafo unico — A SUDENE, atrav^s dos 6rgSos especiallzados JA 
existentes, aproveltarA para os fins de colonlzagAo, as terras Umidas de 
cada Estado do Poligono das Secas, dando preferencia Aquelas onde exls- 
tam Aguas correntes e perenes." 

Sr. Presidente, parece-me desumano se apresente emenda ou que o Senado 
possa votar emenda em que se Impede, a SUDENE, de estruturar qualquer piano 
economico no Nordeste que vise ao deslocamento populacional de uma reglao 
para outra. A razao 6 que, pelo espirito da Constltulgao, deve haver todo esforgo 
do legislador no sentido de fixar o homem ao meio onde ele vive e trabalha. 
Em segundo lugar, 6 do sistema da Constltulgao o combate ou, por outra, a 
execugao de um piano contra o efelto da seca. 

Deslocar-se, Sr. Presidente, qu por forga de uma lei ou de outras condlgdes 
de atrativos, a populagao da reglao onde vive para outros Estados, como se plane- 
ja, parece-me medida impatriotlca, porque o nordestlno nao quer deslocar-se 
do lugar onde nasceu, vive e sofre. Ele tem o pe fincado ao chao, e all reslste 
a tudo e nao quer sair. Um piano que o desloque e que o force a mudar de rumo 
e ir para o Maranhao, como se planeja, alAm de desagradAvel para o nosso 
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bairrlsmo, para o nosso espirlto de nordestlno, signlflca a renuncla ou, melhor, 
a capltula^ao da clfincla e da t6cnlca para solugao de um problema especifico 
de combate a seca. uma capitulacao da Wcnlca. 

Verifica-se assim que o Piano tern esse objetivo. Nao e que se impega a colo- 
nizagao do Maranhao, de terras excelentes e limidas — acredito que se o Nor- 
deste, em lugar de terras secas, possuisse as terras umidas daquele Estado, is 
condlgoes serlam outras, nao estarlamos aqui dlscutindo problema dessa ordem, 
porque o nordestlno tern capacidade de lutar, sabe progredlr, sabe trabalhar e 
sabe veneer. 

O Sr. Jorge Maynard — Permlte V. Ex* um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo o prazer. 

O Sr. Jorge Maynard — Seria desejdvel pudessemos localizar no Nordeste 
todos os nordestlnos. Acho, por£m, que trarla alguns inconvenlentes esse cercea- 
mento da agao da SUDENE, porque a populagao do Nordeste, como V. Ex.a sabe, 
cresce na proporgao de 2,5% por ano. 

O Sr. Mem de Sa — 3% no ultimo ano. 

O Sr. Jorge Maynard — De modo que haverA, em face dessa proporgao, uma 
populagao aumentada de manelra singular. HA um aumento de cerca de quinhen- 
tos a selscentos mil habitantes por ano naquela reglao. Impedir que a SUDENE 
planeje essa colonizagao nas vlzlnhangas do Nordeste, crlara, a meu ver, uma 
grande dificuldade, porque a recuperagao da regiao, de acordo com o piano, nao 
poderA ser feita dentro de um prazo curto, vamos dizer, de cinco anos. Dentro 
desse prazo 6 possivel que haja necessidade de deslocamento, nao direi obriga- 
torio ou compulsorio, 'mas espontaneo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, o nobre Senador Jorge 
Maynard honrou-me com um aparte importante para apreciagao do Senado. 
Comecei dizendo que parecla, A prlmeira vista, desumano se impedisse, em outra 
reglao que nao o Nordeste, em Estados de terras mals umidas que outras, o esta- 
belecimento de um piano de colonizagao, visando melhorar as condlgoes de vida 
para a populagao rural. Mas nao 6 esse o sentido da emenda, o projeto visa ao 
deslocamento de um Estado para outro. E por que isso? Porque alem do impe- 
ratlvo constitucional de resolver o problema nordestino, pela fixagao do homem 
a terra onde trabalha, hA a clrcunstancia de que nada impede se estabelega, no 
Maranhao ou outro Estado, uma colonizagao. O que se impede A que a SUDENE 
planeje essa colonlzagAo, que estabelega medidas tais que obriguem o nordestino 
a sair de seu meio e a se deslocar para o Maranhao. 

Nada Impede que a populagao, dentro do regime democrAtico, se desloque, 
o que se Impede A a execugao de um piano com esse objetivo. A executar-se esse 
piano, o que iremos asslstir? A colonizagao se desenvolvendo no Maranhao, ou 
em outro qualquer Estado onde a regiAo A mais prdspera, as terras mals fArteis 
e o Nordeste desasslstido. Dentro de poucos anos teriamos aquilo que um ex- 
Presldente da Repiibllca, se nao me engano Arthur Bernardes, idealizou, como 
solugao do problema do Nordeste — o deslocamento de sua populagao para o 
Sul. Acredltava aquele ilustre brasllelro que outra solugao nao havia a nao ser 
transferlr a populagao do Nordeste para outra regiao mais fArtil do Sul. 

O que se impede A o piano de deslocamento populacional e nao a colonizagao 
no Maranhao ou que se desloquem para 1A. Porque o seu deslocamento signiflcarA 
uma agressao ao espirlto da Constitulgao. AlAm do combate As secas que a Cons- 
tltuig&o prevfi e consagra, hA a clrcunstAncia, de ordem sentimental, de que o 
nordestlno, mesmo sofrendo, quer vlver na reglao onde nasceu e trabalha. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permlte V. Ex.8 um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com muita honra. 
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O Sr. Fernandes Tavora — Estou de acordo com o ilustre colega Senador 
Jorge Maynard, porque entendo que a colonizagao projetada pela SUDENE no 
Estado do Maranhao nao e uma obrlgatoriedade. - 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Pois nao. 

O Sr. Fernandes Tavora — £ apenas um recurso de que se lanqa mao, para 
colocar, pelo menos momentaneamente, o excesso da populagao nordestina, que 
6 incontestavel e evidente. Uma vez transferido esse excesso de populaqao para 
Estados mais proximos, que podem abriga-lo corao o Maranhao, nada impede 
que atraves da agao da SUDENE se faga sentir a essas populagoes do Ceara e 
de outros Estados nordestinos a possibilidade .de volta ao seu antigo habitat, 
desde que encontrem onde viver e onde fixar-se, devido aos beneficios produ- 
zidos pelo planejamento da SUDENE. Creio que nao hi, da parte do Sr. Celso 
Purtado, nenhum desejo de deslocar essas populagoes, pelo simples fato de trans- 
feri-Ias para outros Estados, mas sim como remedio momentaneo de amparo 
as populagoes que, realmente, os Estados nordestinos nao comportam atualmente. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, agradego os apartes 
com que me honraram os nobres Senadores Jorge Maynard e Fernandes Tavora. 

Ja expliquei ao nobre Senador Jorge Maynard que minha emenda nao impede 
que a SUDENE planifique a colonizagao do Estado do Maranhao; impede, sim, 
qualquer piano que objetlve o deslocamento populacional de uma para putra 
reglao. O nobre Senador Femandes Tavora coloca o espirito de pioneirismo do 
cearense acima dos sentimentos de amor a terra, que todo nordestino tem. Real- 
mente, tern razao S. Ex.B ; 

Mas, por que ha esse excesso populacional? Por que se fala em excesso popu- 
lacional no Nordeste? 

Porque o Nordeste e uma regiao desprovida das condigqes ecologlcas indis- 
pensaveis k vlda do campones; o nordestino vive obrlgado a luta como se fosse 
uma ave de arribagao, deslocando-se de uma para outra parte. 

Por isso apresentei emenda prevendo o aproveitamento, pelo agricultor nor- 
destino, das terras limidas de todos os Estados do Nordeste. Quase todos eles 
tem regioes umidas que podem e devem ser aproveitadas pela SUDENE. A Parai- 
ba, o Ceard, o Estado do nobre Senador Fernandes Tavora, o Rio Grande do 
Norte, todos eles tem zonas umidas. , - - - 

Por que, entao, a SUDENE nao planifica a colonizagao dos excesSos pOpii- 
lacionals de cada Estado seeo, nas terras umidas a que me refiro? Evitaria assfni 
esses deslocamentos. 1 ^ ; :"F'q 

O Sr. Femandes Tavora — Permlte V Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Pois nao. 
O Sr. Femandes Tavora — O Ceara, como todos os outros Estados nordes- 

tinos, tem algumas zonas umidas. Elas se concentram no vale do Carirl. Devo 
porem dizer a V. Ex.a que esse vale, exatamente por causa da sua umidade, 
esta superpovoado. Sua populagao e densa. justamente por que todos sabem que- 
all encontram trabalho. Por conseguinte, o vale do Carlri nao pode receber os 
excesses populacionais. ■ 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Mas 6 natural que se planifique a 
colocagao dos excesses populacionais dos outros Estados, e nada mais utll a regiao 
do que essa planificagao. Contudo, estabelecer-se um piano de colonizagao visan- 
do a retirada de populagoes de uma para outra regiao 6, como disse, um crime, 
e a capitulagao completa da clencla e da tecnica diante de um problema geofi- 
sico, problema natural, que tem sido corrigido por todos os povos do mundo! !.• • - ' ' •   

O Sr. Femandes Tavora — £ esse tambem o meu ponto de vista. Eu nao 
concordaria, nunca, em que se fizesse um piano de deslocamento das populagoes 
nordestinas simplesmente para transporta-las para outras regioes: 
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Esse 6 o sentido da flainha emenda. 
Considero a transposiQao de populagoes medida criminosa para, os Estados que 
tem zonas umldas, que podem ser bem aproyeitadas com a colocaqao desses 
excessos. r 

r 
O Sr. Jorge Maynard — V. Ex.a 6 "contrario a transposlgao de populaqoes 

de um pata outro Estado, porem dentro da propria regiao do Nordeste? For 
exemplo, 6 a favor ou 6 contrdrio a transposigao de cearenses para o vale do 
Sao. Francisco? / • - : ;."r '> o.. • 

O SR. ARGEMIBO DE FIGUEIREDO — O sentldo da minha emenda 6 0 que 
insplrou a Constltulnte de 40: fixar o homem ao meio onde trabalha. N6 dla 
em que resolvermos o problema das secas, atraves de irrigagao adequada, tornare- 
mds fdrteis as terras que, hoje, nao valem nada. Terefnos entao um campo amplo 
para a produgao agricola nordestina. :'-v: 

O Sr. Fernandes Tavora — Nesse dia, todos os nordestinos, estejam onde 
estiverem, voltarao para sua terra! 

,, , O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Tomou o nobre Senador Fernandes 
Tivora o laflo sentimental a que me .referi ha pouco. O.nordestino nao esquece, 
nuhca a terra onde nasceu. S. Ex.a sabe como ele vive: tal qual ave de afribagao. 
Temos nordestinos operarios em Brasilia, no Estado de Sao Paulo, no Parana, 
no'Rio de Janeiro, na Guanabara; na hora em que se Ihes da notida de um' 
inverno fraco, excelente, todos, ou quase todos, abandonam seus trabalhos e 
retomam ao ambiente onde nasceram, onde querem vlvier e' sofrer; e-' ": 

•' O Sr. Fernandes T&vora — 56 uma verdade. - ' > r,t. 0 

O Sr. Jorge Maynard — E preferivel, entretanto, organizar e praticar um 
piano de colonizagao, do que deixar acontecer o que se verifica no momento. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, creio nao haver neces- 
sidade de eu ler as emendas, porquanto serao submetidas as Comissoes e apds 
terei oportunidade de falar, encaminhando a votagao de cada uma delas. 

Nessas condigdes, entrego ao Senado o julgamento das emendas que apre- 
sento, na certeza de que o meu desejo 6 servir &queles brasileiros que nao gozam 
das vantagens que as cidades oferecem: institutos de previdencia, saldrios eleva- 
dos, amparo & infancla e a maternldade; meu objetivo e amparar a regiao dos 
campos, onde vinte milhoes de brasileiros trabalham de sol a sol, para abastecer, 
sustentar e alimentar os centres urbanos do Pais. 

O Sr. Fernandes Tavora — O Senado faz justiga integral a V. Ex.a, porque 
sabe que o intuito do nobre colega d apenas servir aos nordestinos e ao Brasil. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Obrigado a V. Exa 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Continua em discussao o projeto 

e as emendas. (Pausa.) 

Nao havendo quern pega a palavra, declaro-a encerrada. 
Nos termos do art. 88 do Regimento Intemo, a matdria vai hs Comissoes de 

Constltuigao e Justiga, Economia, Transporte e Finangas. 
Estd esgotada a matdria constante da Ordem do Dia. 
Hd oradores inscritos para esta oportunidade. 
O orador inscrito 6 o nobre Senador Lima Teixeira, a quem dou a palavra. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, desisto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE (GUberto Marinho) — Nao hd mais orador inscrito. 
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Nao havendo quem pega a palavra, vou encerrar a sesa&o, deslgnando para 
a de amanha a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1 '   O 
DiscussSo ilnica do Projeto de Lei da Cfimara n.0 87, de 1961 (n.0 3.928, de 

1958, na Camara), que da nova redagao ao n.0 2 da letra b do art. 102 do Esta- 
tuto dos Milltares — Decreto-lei n.0 9.698, de 2 de setembro de 1946, e dd outras 
providencias, tendo 

PARECERES, sob n.0s 572 e 573, de 1961, das ComissSes: 
— de Const!tulgao e Justiga, favordvel, lembrando a necessidade de ser reti- 

ficada a emenda; 

— de Seguranga Nacional, favor^vel. 

2 
Discussao unlca do Parecer n.0 625, de 1961, da Comlssfto de Constltulgfio e 

Justiga, no sentido de arquivamento do expedlente relatlvo ao acdrdao do Supre- 
mo Tribunal Federal que julgou inconstltucional a cobranga, pela Delegacla Regio- 
nal do Imposto sobre a Renda, em Fortaleza, Estado do CearS, desse Impost© 
em relag&o aos professores. 

Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as dexesseia boras e cinqiienta e seis minutos.) 

Tl! Of'{ 



198.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 7 de novembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

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

MourSo Vielra — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias 
de Assumpgao — Lobao da Silveira — Eugenio Barros — LeOnldas Mello — Mathias 
Olymplo — Joaquim Parente — Fausto Cabral — Femandes T^vora — Menezes 
Pimentel — Sergio Marinho — Dix-Hult Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao 
Arruda — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Jorge Maynard — Heribaldo 
Vieira — Ovldlo Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalbo — Ary Vianna 
— Arlindo Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Vala- 
dares — Nogueira da Gama — Milton Campos — Lino de Mattos — Pedro Ludovico 
— Coimbra Bueno — Jos6 Feliciano — Joao Villasbfias — Lopes da Costa — A16 
Guimaraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan — Irineu Bornhausen — Daniel 
Krieger — Mem de Si. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
reclmento de 43 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

Vai ser llda a ata. 

O Sr. 2.0-Secretirio precede h leitura da ata da sessao anterior, que, 
posta em discussao, 6 sem debate aprovada. 

O l.0-Secretirio 16 o seguinte 

EXPEDIENTE 

OF1CIO 

— N.0 1.728, de 6 do mes em curso, do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Depu- 
tados, encamlnhando o Subanexo Orgamentirio para 1962 n.0 418, referente ao 
Mlnistirlo das Mlnas e Energia, como segue: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N.0 127, DE 1961 

(N.0 2.970-A, de 1961, na Camara de origem) 

Estima a Receita e flxa a Despesa da Uniao para o exercicio finan- 
celro de 1962. 

A C&mara dos Deputados aprovou, nos termos do art. 169 do Regimento 
Intemo, o seguinte: 

4 .18 — Minlstirio das Minas e Energia 

(O Subanexo a que se refere este projeto acha-se pubUcado no DCN 
(Segao II), de 8-11-61.) 
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PARECERES 

PARECER 
N® 648, DE 1961 

Da Comissao de Transportes, Comunica?6es e Obras Publlcas, sobre o 
Projeto de Lei da Camara n.® 25/1960 (n.® 4.385/58, na Camara), que dispoe 
sobre locagoes de predlos pertencentes a Rede Ferroviaria Federal S.A. 

Relator: Sr. Euffenio Barros 

O Projeto de Lei da Camara n.® 25, de 1960, dispoe sobre locacdes de predlos 
pertencentes a Rede Ferrovidria Federal SA. 

Argumenta o Autor da proposigao, justificando-a, nao parecer "razodvel que 
um ferrovidrio, morador durante muitos anos em imdvel de propriedade da Estra- 
da, se veja obrigado, justamente na dpoca de sua aposentadoria, seja por moldstia, 
velhice ou acidente, a procurar nova residencia". 

Acontece que o que ora estd em exame d um substitutivo apresentado pelo 
relator da proposigao, na Comissao de Transportes da Cdmara. Ao que pudemos 
observar, foram feitas modificaQoes substanciais no texto original e entendemos 
que se impoe, por isso mesmo, o pronunciamento preliminar da Comissao de 
Constitulgao e Justiga desta Casa do Congresso. 

Que o projeto seja, assim, a ela encaminhado. o nosso parecer. 

Sala das Comissoes, 27 de julho de 1960. — Francisco Gallotti, Presidente — 
Eugenio Barros, Relator — Joaquim Parente — Ary Vianna. 

PARECER 
N.® 649, DE 1961 

Da Comissao de Constitulgao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da Cama- 
ra n.° 25, de 1960. 

Relator: Sr. Aloysio de Carvalho 

A Comissao de Transportes, Comunicagdes e Obras Publicas do Senado pedlu 
o pronunciamento preliminar desta Comiss&o de Constitulgao e Justiga sobre o 
Projeto de Lei n.® 25/1960, da Camara, que dispoe sobre a locagao de prddios 
pertencentes A Rede Ferrovidrla Federal SJV. 

A suspeita de inconstitucionalidade pesou sobre a proposigSo prlmltiva, que 
estabelecia vdrias medldas de beneficio e amparo aos antigos inquilinos de casas 
pertencentes A Rede Ferrovidria Federal SA., inclusive o dlreito de se tomarem 
proprietarios das mesmas casas. As dtividas entao silscltadas procedlam da circuns- 
tdncia de se haver modificado a estrutura juridica das antlgas ferrovlas da Unlao, 
que passarara a constitulr uma sociedade por agoes, com plena autonomia, por- 
tanto, para a administragao de seus bens, nao se justificando que o Legislativo 
determine qualsquer medidas que possam perturbar essa livre administragao. 
Mas exatamente a eiva de inconstitucionalidade foi corrlgida pela Comissao de 
Constitulgao e Justiga da Camara, com a apresentagao, pelo Relator, Deputado 
Pedro Aleixo, de um substitutivo, que foi, afinal, aprovado no plenArio daquela 
Casa. Esse substitutivo 6 que d agora objeto de apreciagao do Senado, nada 
havendo a opor ao seu aspecto jurldico-constitucional. 

Sala das Comissoes, 11 de outubro de 1961. — Daniel Krleger, Presidente — 
Aloysio de Carvalho, Relator — Miguel Couto — Lourival Fontes — Ruy Palmelras 
— Heribaldo Vieira. 
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<■!- o - PARECER N.0 650, DE 1961 
Da Comissao de Transportes, Comunica?oes e Obras Publicas, sobre 

o Projeto de Lei da Camara n.® 25, de I960,. 
Relator: Sr. Fausto Cabral 
Ao pronunciar-se, pela primelra vez, sobre o presente projeto, que dispoe sobre 

locagoes de prddios pertencentes k Rede Ferrovl&ria Federal S.A., resolveu esta 
Comissao sollcltar audlencla da douta Comissao de Constitulgao e Justiga, diante 
de alguns aspectos que Ihe pareceram merecer exame prellmlnar daquele 6rgao. 

Volta, asslm, A nossa apreciagao, o projeto, j& agora com o beneplacito da 
referlda Comissao. 

- No que cabe a esta Comissao examinar, nada hi que obste a sua aprovagao; 
antes, achamos justas as medldas preconlzadas pelo projeto, ao darmos parecer 
Xavorivel. 

Sala das Comissoes, 19 de outubro de 1961. — Jorge Maynard, Presidente — 
Fausto Cabral, Relator — Coimbra Bueno. 

PARECER N.® 651, DE 1961 
Da Comissao de Finangas sobre o Projeto de Lei da Camara n.® 25, 

de I960. 
r Relator: Sr. Joaquim Parents 

O projeto de lei em exame, oriundo da Camara dos Deputados, prorroga as 
locagoes de pr^dlos, pertencentes i Rede Ferroviiria Federal SA., a seus servido- 
res, ativos ou inativos, ou a seus sucessores (art. 1.°) e suspende quaisquer agoes 
de despejo contra eles, porventura, propostas. 

2. Sao desvlnculadas dos efeltos da lei, pelo paragrafo unlco do art. 1.°, 
as casas, de proprledade da Rede, que se destlnem a moradia, gratuita, de chefes 
de estagao, guarda-chaves e outros, cuja presenga, no local de trabalho, seja 
conslderada Imprescindlvel ao seu bom luncionamento.   

3. O art. 2.° do projeto estabelece medlda acauteladora, mediante a qual 
serao consideradas flndas as locagoes quando a Rede Ferrovlirla Federal S.A., 
no cumprlmento de seu programa social, flzer a entrega, aos atuals locatirlos 
de casas populares, nas condigoes de cariter geral previstas na legislagao em vigor. 

4. O projeto visa, asslm, a dar aos ferroviirlos mador asslstoncla, proporclo- 
nando-lhes vlda mals tranquila para que possam, em conseqiiencia, trabalhar 
com malor seguranga e estabilldade. O dlsposto no projeto teri apUcagao enquan- 
to a Rede Ferrovlirla Federal S.A. nao conclulr os estudos relatives am seu pro- 
grama de agao, no que dlz respelto aos seus servigos socials, e o ooloque em 
pritlca. Entre esses servigos merece destaque o que visa a propiciar aos ferrovii- 
rlos moradlas prdprlas, em condigoes mddlcas, proxlmas aos locals de trabalho. 

5. Ante o exposto e tendo em vista que os poucos reflexos existentes, do 
ponto de vista da Comissao de Finangas, sao favorivels, oplnamos pela aprovagao 
do projeto. 

Sala das Comissoes, 26 de outubro de 1961. — Daniel Erieger, Presidente — 
Joaquim Parente, Relator — Femandes Tavora — Milton Campos — Caspar Vel- 
loso — Irineu Bornhausen — Mem de Sa — Lopes da Costa — Eugenio Barros — 
Dix-Hui Rosado — Nogueira da Gama. 

PARECERES N.os 652, 653 e 654, DE 1961 
N.0 652, de 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre Projeto de Lei da 
Camara n.® 499-D, de 1955, da Camara dos Deputados (no Senado Federal 
n.® 93, de 1957), que regula o exercicio do Magisterio Superior da Marinha. 

Relator: Sr. Jefferson Agular 
- For sollcltagao do ex-Mlnlstro da Marinha , Almirante Amorim do Vale, 
de 1.® de feverelro de 1955, o Sr. Presidente Cafi Fllho dlrlglu mensagem ao 
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Congresso Nacional, encarecendo a aprovagao do projeto que regula o exerciclo 
do Magisterlo Superior na Marinha (Mensagem n.0 261, de 21 de junho de 1955). 

Em tramitagao na Camara dos Deputados, a Comlssao de Constltulgao e 
Justiga conclulu pela inconstitucionalidade dos arts. 16 e 18 do projeto, com 
o beneplacito das Comissoes de Educagao e Seguranga Nacional, aflnal aprovados 
pelo Plen&rio o projeto e as emendas supresslvas dos arts. 16 e 18 (30 de abrll 
de 1957). 

As Comissoes de Constituigao e Justiga, com emenda do Senador Atilio 
Vivacqua (9 de julho de 1957, Parecer n.0 18, de 1959), e de Educagao e Cultura 
(11 de agosto de 1957), com emenda (inclusao de Sociologla no curriculo escolar 
— Parecer n.0 19, de 1959), opinaram pela aprovagao do projeto, como elaborado 
na Camara, com a restrigao e adigao que as emendas n.06 1 e 2 resolveram 
adequadamente. 

A Comissao de Seguranga Nacional decidiu ouvir o Sr. Minlstro da Marinha 
(Ofieio n.0 34, de 8 de outubro de 1958), que remeteu kquele 6rgao permanente 
do Senado Federal os esclarecimentos e sugestoes constantes do Aviso n.0 2.393, 
de 29 de outubro de 1958, que resultaram no substitutlvo adotado pela Comissao 
no Parecer n.0 20-1959, de 16 de janeiro deste ano. 

Na sessao de 23 de janeiro deste ano, foi requerlda e deferlda pelo Plen&rio 
a audlencla das Comissoes de Constltuigao e Justlga e de Educagao e Cultura 
sobre o substitutlvo aprovado pela Comissao de Seguranga Nacional (Requerl- 
mento n.0 24-59). O projeto me foi distribuido em 30 de margo deste ano. 

O substitutlvo nao estabelece o numero de professores, nem flxa as discl- 
pllnas que serao minlstradas nos estabelecimentos de enslno de grau superior 
ou medlo, onde lecionam professores efetlvos. Ao contrarlo, o art. 4.° atribul 
ao Presidente da Republica a fixagao do ntmero de professores nos estabeleci- 
mentos de grau superior ou medio, atribuindo-se a norma com o precelto consti- 
tucional que atrlbui ao Congresso Nacional a competencia para a criagao de 
cargos publlcos (art. 67). Por conseguinte, suglro a segulnte emenda ao art. 4.° 
do substitutlvo: 

EMENDA N° 3 (CCD 
Art. 4.® — Os professores efetlvos, em exercicio nos estabelecimentos de ensino 

superior e medlo, do Quadro dos Professores de Marinha serao dlstribuidos pelas 
seguintes disciplinas: 

Geometria analitica — 2; 
Fislca — 3; 
Eletricidade e miquinas el6tricas — 3; 
Quimica — 2; 
Mecanlca geral — 2; 
MecAnica dos fluldos — 2; ^ 
Mec&nlca apllcada — 2; 
TermodinAmlca e maquinas el6trlcas — 2; 
Astronomia — 2; 
Desenho — 2; 

- Balistlca — 2; 
Historla Milltar — 2; 
Direito — 2; 
Organizagao Nacional do Trabalho — 2; 
Economla Politica — 2; ^ 
PortuguSs — 2; ■[ 
InglSs — 2; 
Sociologia — 2. 
§ L® — Nesses estabelecimentos havera no minlmo dois professores por dls- 

ciplina. -■ . . - - - - - 
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§ 2.° — Quando o numero de horas de aulas semanais exigido pelas discl- 
pllnas a lecionar exceder dezolto horas e vinte e quatro horas, respectivamente, 
para os enslnos de graus superior e m^dlo, havera tantos professores al6m de 
dols quantos necessdrlos para que nao sejam excedidos os llmltes estabelecldos 
no ! 1.° do art. 33. 

§ 3.° — O mals antlgo dos professores mllltares de uma mesma dlsciplina, 
em cada estabeleclmento, coordenari o seu enslno na unldade escolar em que 
tenha exerclclo. 

EMENDA N.0 4 (CCJ) 
No art. 8.°, os 55 2.° e 3.° deverao ter a seguinte redagao: 
9 2.° — As provas mencionadas neste artigo constarao de uma prova escrlta 

e de uma prova dld&tlca, oral e public a, obrigatorlamente. 
§3.° — O concurso sera regulado por instrugoes aprovadas pelo Mlnistro 

da Marlnha. i 
EMENDA N." 5 (COJ) 

No paragrafo dnlco do art. 9.°, substltuam-se as expressoes "nao menor 
do que" e "nao malor do que" por "mlnimo de" e "mixlmo de". 

EMENDA N.® 6 (CCJ) 

Nos arts. 11 e 13, letra f, e 16, letra d, substltuam-se as redagoes nelas 
contldas pelas segulntes: 

Art. 11     
f) Idoneldade moral comprovada por documento fomecldo pelo Departamen- 

to Federal de Seguranga Publica ou autoridade judlciaria. 
Art. 18 —  
b) Idoneldade moral comprovada por documento fornecido pelo Departamen- 

to Federal de Seguranga Ptiblica ou autoridade judlcldria 
Art. 16 —   
d) idoneldade moral comprovada por documento fornecido pelo Departamen- 

mento Federal de Seguranga Publica ou autoridade judlciaria. 
Nao pode ser aprovada a constituigao de comissao de sindicancia, sigilosa, 

oomo pretende o substitutlvo, irapondo-se aos candidatos restrigoes pessoais ou 
ag5es emulatorias prejudlciais aos direitos de uns para beneflcio doutros, na 
precariedade das relagoes humanas e de sentimentos nem sempre louviveis dos 
que exercem qualquer parcela de poder. 

EMENDA N.® 7 (CCJ) 

No art. 24 deve ser suprimida a expressao: 

"no posto Imediatamente superior ao que tiverem na ativa. nao poden- 
do, porem, haver transferencla em posto superior ao de capitao-de-mar-e- 
guerra." 

Os professores que passam para a reserve, podem exercer cumulativamente 
outras fungdes e terao beneficlos outros que o substitutlvo preve, al&n do reduzidp 
hor&rio semanal de trabalho (arts. 25, 26, 27, 29, 30, 22, 55 1.° e 3.°, 34, 37). Nao 
6 Justo que se onere o Tesouro Nacional com outros beneficlos alem dos que 
sao mantidos no substitutlvo. 

EMENDA N.® 8 (CCJ) 

Merece supressfto o art. 4.° do substitutlvo, porque regulada a maWrla nele 
prevista no art. 41, letra a. Se nao € indcua ou pleon&stica, prevfi e outorga assen- 
tfanento que o artigo seguinte repele, em flagrante contradigao. 
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EMENDA N.0 9 (CCJ) / ^ 
No art. 42, substitua-se a expressao "que Ihes concedlam as lels porque foram 

nomeados", por estoutra — "em cujo gozo se encontram" e no art. 43 substitua-Se 
a locuqao "que possuirem na data da promulgaqao desta lei", pot "em pujo gozo 
se encontrarem na data da publicaqao desta lei". 

• .•> r-Ttt OCT. 
Houve evidente confusao entre sanqao, promulgaqao e pubiicapao, que a emen- 

da extirpa, acolhendo melhor tecnica legislativa na elaboraqao do texto, petlta 
venla.   o - * • 

EMENDA N® 10 (CCJ) 
: ■' • ■ ; f ; i; ;   " , '5 ' ... 0 c. 1 ' r' '• ^ .. i.P 

Os arts. 45 e 46 reproduzem os arts. 16 e 18 do projeto originarlo do Poder 
Executive, cuja Inconstitucionalidade a CUmara dos Deputados proclamou e con? 
sagrou, por votagao unanime. 

Portanto, devem ser suprimidos por inconstitucionals. ,, ' V 

EMENDA N.® 11 — (OCJ) 

O art. 48, in fine, deverd ser alterado, consagrando-se a segulnte redaqaq: 
... "Concedidos pelas leis anteriores a vigencia desta lei". ' cj, 

EMENDA N.® 12 — (CCJ) 

No art. 49, a palavra "promulgagao" deve ser substituida por "publicaqSo". 
  : £ *i' f! ijj i; \ r iflc- v .' 33 

A Emenda n.® 1, do Senador Atilio Vivacqua, estd prejudicada, porque aten- 
dida pelo art. 42-do substitutivo ■ ora em-apreciaqao, o que ocorre, Igualmente e 
noutro passo, com a Emenda n.0 2, da Comissao de Educaqao e Cultura. - 

Opino pela aprovagao do substitutivo elaborado pela Comissao de Seguranga 
Nacional, com as emendas constantes deste parecer (jd atendidas as de n.0 I, desta 
Comissao, e n.0 2, da Comissao de Educagao e Cultura), por sua constituciona- 
lidade e juridicidade. No mdrito, a Comissao de Educagao e Cultura opinard. 

Sala das Comissoes, 24 de abril de 1959. — Lourival Fontes, Presidents — Jelfer- 
son de Aguiar, Relator — Menezes Plmentel — Argemiro de Figueiredo — Lima 
Gulmaraes — Daniel Krleger. 

N.® 653, de 1961 

Da Comissao de Constitulgao e Justlga, sobre o Projeto de Lei da 
Cdmara n.® 93, de 1957. 

Relator: Sr. Jefferson de Aguiar . - 
A Comissao de Constituigao e Justiga, apreciando o Projeto de Lei da Cdmara 

n.® 93, de 1957, opinou pela constitucionalidade e juridicidade da proposigao, nos 
termos do parecer datado de 24 de abril de 1959, com 12 emendas oferecidas 
ao substitutivo elaborado pela Comissao de Seguranga Nacional. 

O parecer foi aprovado a unanimidade de votos. 
Ao opinar sobre o m6rito da proposigao, que regula o exerciclo do magistdrio 

superior da Marinha, a douta Comissao de Educagao e Cultura solicitou a audidn- 
cla desta Comissao sobre a constitucionalidade dos arts. 2.°, 5 1.®, e 11 do referldo 
substitutivo. 

Dispoe o S 1.® do art. 2.° que "os professores efetivos serao oficiais da Mari- 
nha do Brasil, da reserva remunerada; os professores cOntratados serao civis, 
brasileiros ou estrangeiros; os instrutores serao militares da ativa, da Marinha 
do Brasil; os conferencistas serao oficiais ou civis, brasileiros ou estrangeiros". 

O art. 11 — que suscitou igual diivida k Comissao de Educagao e Cultura — 
restringe a admissao no magistdrlo da Marinha, tomando-o acessivel aos oficiais 
de Marinha da ativa, segundo discriminagao e condlgfles que especifica. 
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i„ Precede a diivida suscitada pela Comissao de Educagao e Cultura, que merece 
proclamada, com o reconhecimento da tacha de inconstitucionalidade dos questio- 
nados dlspositivos, cuja reda^ao, em conseqiiencia, deveri ser a seguinte: 

EMENDA N." 13-CCJ • J • ' '' ' i ' / '■ ■ ■ *1 »I I >'■ . t . 4 . ' . - . 
O § 1.° do art. 2.° tera a seguinte redagao: 

2'.f .( . "Os professores efetivos serao os admitidos por concurso de titulos e 
• -1 i provas, nos termos da leglslacao do ensino em vigor; os professores em 

comissao serao oficiais da Marinha do Brasil da ativa ou da reserva remu- 
nerada; os professores contratados serao civis, brasileiros ou estrangeiros; 
os instrutores serao militares da ativa; os conferencistas serao oficiais ou 
civis, brasileiros ou estrangeiros." 

. nv • f *'. *? t 1". vOv c ! • . •" • ..• . . J ' ■' *• 

EMENDA N.® 14-CCJ 

O art. 11 terd a seguinte redacao: 
"Ao concurso de titulos e provas para provimento do cargo de profes- 

sor efetlvo poderao concorrer todos os brasileiros, civis ou militares, obser- 
vados os requisites que a lei estabelece para o exercicio do magisterio." 

T Em conseqiifincla, a Emenda nP 6 (CCJ) fica, assim, redigida. 
A letra f do art. 13 e a letra d do art. 16 terao a seguinte redac&o: 

"Idoneidade moral comprovada, por certidao ou atestado fomecido 
por autoridade pollcial ou judicteria, com firma reconhecida por noWirio 
pdblico." -- 

As modificaQOes constantes deste parecer ajustam a proposigao em exame ao 
art. 184 da Constltulgao Federal e consoam com os principios inseridos no art. 
168 da Lei Maior. 

O mereclmento da proposiQao 6 da privativa competfincia da Comissao de 
Educagao e. Cultura, que sobre ele opinart, nos termos do art. 92 do Regimento 
Intemo. 

Sala das Comlssdes, 26 de abril de 1961. — Sllvestre Pericles, Presidente — Jef- 
ferson de Agular, Relator — Venincio Igrejas — Herlbaldo Vielra — Nogueira da 
Gama — Barros Carvalho — Ary Vlanna — Lima Teixelra — Aloysio Carvalho. 

PARECER N." 654, de 1961 
«if r - 37.-,* •* V- 'f.: V . 

Da Comissao de Educayao e Cultura sobre o Substitutivo ao Projeto 
de Lei da Camara n.® 93. 

Relator: Sr. Saulo Ramos 
• ' • VT nh "• ' ' .V 1 • ■ . j;;. 

De conformldade com o art. 92 do Regimento Intemo do Senado, cabe a esta 
Comissao opinar, especificamente, sobre o substitutivo da douta Comissao de 
Seguranga Naclonal ao Projeto de Lei da C&mara n.® 93, de 1957, que regula o 
exercicio do Maglstdrio Superior da Marinha. 

Encaminhado A C&mara dos Deputados, em 1955, pelo Chefe do Govemo, 0 
projeto prlmltlvo vlsava a regulamentar exclusivamente o magistdrio de nivel 
superior do ensino naval. 

Sentindo, pordm, a convenlSncia e oportunidade de prover o projeto de dispo- 
slgOes que reestruturassem, tambdm, o magistArlo dos diversos graus de ensino 
mlnistrados nos v&rios estabelecimentos escolares da Marinha Brasileira /;om o 
objetlvo de Ihe dar soluc&o de conjunto, a Administragao Naval, atrav6s de parecer 
proferldo por uma Comiss&o especial incumbida de estudar o assunto, conclulu por 
oferecer o presents substitutivo, que, segundo declare o Titular da Marinha, atende 
cabalmente ks necessidades desta Pasta, no que conceme ao seu MaglstSrlo. 
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A este substltutivo deu a douta Comissao de Seguranga Nacional sua aprova- 
gao, adotando-o integralmente. 

Devendo pronunciar-se sobre a materia em 1959, esta Comissao de Educagao 
e Cultura resolveu sobrestar o projeto, a fim de que a ilustre Comissao de Consti- 
tuigao e Justiga dirimisse duvidas por ela suscitada, quando k constitucionali- 
dade do 5 1° do art. 2.° e do art. 11 do substitutivo. . G 

A mat^ria em aprego, ressalvado nm ou outro aspecto de ordem tdcnico-legis- 
lativa, cujas falhas procuramos sanar, regulamenta satisfatdria e convenlente- 
mente a estrutura e a organizagao que deve possuir o Magistdrio da Marinha do 
Brasil, em sua forma tdcnico-pedagdgica, bem como o sistema de provimento 
dos cargos e os direitos e deveres que compelem aos professores que exercem 
aquele Magisterio especializado. ; .■ Gb 

Dotada de uma eficiente rede de estabelecimentos, com a quel vem prestando 
deste o Impdrio e atravds da Republica, relevantes servigos h formagao da juven- 
tude brasileira, constituindo-se, mesmo, ploneira mundial em determinados seto- 
res da instrugao naval, a Marinha do Brasil reclamou uma reestruturagao e atuali- 
zagao dos quadros do pessoal que integra o" seu corpo docente, a fim de que o 
seu ensino estivesse em condigoes de atender plenamente as exigencias e necessi- 
dades crescentes da instrugao naval. 

O ensino xnilitar de nossa marinha, superlormente orientado e flscalizado 
pela Diretoria do Pessoal atraves do Departamento do Ensino em conexao com 
o Estado Maior da Armada, vem assegurando, dentro da unldade de normas t£c- 
nicas indispensaveis ao servigo naval, alto nivel de proficiSncia escolar nos seus 
varies graus de instrugao. 

Abrangendo em seu sistema de ensino diversas Escola de Aprendlzes Mari- 
nheiros destinados ao prepare de jovens para o servigo na Marinha de Guerra 
Decreto n0 19.696, de 1.° de outubro de 1915), consta, ainda, a Marinha do Brasil 
com vdrios centres de instrugao em todo territdrio nacional, regulamentados pelo 
Decreto ntoiero 20.486, de 24 de janelro de 1946, e que se destinam a minlstrar, 
em seus diversos graus, instrugao profissional especlalizada ao pessoal milltar, 
da ativa ou da reserva, da Marinha de Guerra. n 

Como estabeleclmento de nivel secunddrio, existe o Coldgio Naval, destinado 
a educar e instruir jovens, a fim de habilitd-los a cursar a Escola Naval. 

Visando ao ensino profissional para a Marinha Mercante em geral e & forma- 
gao de Capitaes, Pilotos, Maquinistas, Motoristas e Comissdrios, possui a Escola 
de Marinha Mercante, convenientemente regulamentada pelo Decreto n.0 31.143, 
de 18 de julho de 1952. 

Com a Escala Naval de nivel superior, Incumbida de preparar jovens que 
aspiram ao oficialato do Corpo da Armada, do Corpo de Puzilelros Navals e do 
Corpo de Intendentes Navais e com a Escola de Guerra Naval (EGN), igualmente 
de grau superior, diretamente subordinada ao Chefe do Estado-Malor da Arma- 
da, e destlnada ao prepare de oficlais para as fungoes de comando do Estado- 
Malor e de Chefia de Servigos, nos mals altos escaloes, arremata a Marinha do 
Brasil sua eficiente rede escolar, que, integrada dentro de um sistema, regula- 
mentado e reorganizado atraves de recentes diplomas legals, vem se constltulndo 
em um harmonioso e eficiente instrumento de instrugao e educagao dos Jovens 
que se preparam para as multiplas fungoes dentro e fora de nossa Marinha. 

A Importancla desses institutes educaclonais e o genero de Instrugao neles 
ministrados, evidenciam a imperiosa necessidade de reaparelhar-lhe e reorganl- 
zar-lhe o magisterio, tendo em vista, sobreudo, o progresso veriflcado tanto no 
dominio das ciencias especulativas, como no das disciplinas tecnlcas e militares. 

O Substltutivo, como jd salientamos, tern o m^rito de, em suas linhas mes- 
tras, atender a estes objetlvos primordials. 

Todavla, ressentindo-se ele de um ou outro senao a que tamb6m nos referl- 
mos, e atendendo a conveniencia de se Ihe inserlr dlsposigoes visando a um 
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malhor atendimento dos interesses do ensino especializado da Marinha, julga- 
tnos de bom alvitre formular, as seguintes subemendas: 

SUBEMENDA N.0 (8-EC) 
Ao Art. 2.°: 
Onde se diz: "e) conferencistas" 
Diga-se: "e) Professores de Ensino Industrial Basico e Tecnico". 

Justificagao 
Ha uma manlfesta impropriedade na inclusao dos conferencistas como ele- 

mentos integrantes do Magisterio na Marinha. 
Pela caracteristica mesma de suas atividades "paraescolares ou periesco- 

lares", mesmo quando encarreados do ministrar supletivamente cursos conferen- 
cistas, e sempre um eventual ou periddica complementador da instrugao. 

Conferindo-lhe, como Ihe confere Substitutivo, a incumbencia de integrante 
permanente do magisterio, retirada ihe fica a missao especifica que se costuma 
dar a todo e qualquer conferencista, ou seja, o de ivm elemento eventual do 
aperfeigoamento do ensino ou da instrugao e nunca o de um professor, visto que 
nao exerce ele magisterio "ex profssso". 

SUBEMENDA NP (CEC) 
Ao art. 3.°: 
Substitua-se pelo seguinte: 

"Art. 3.° — As disciplinas do Ensino Cientifico Fundamental e do Ensino 
Complementar serao, mini;:trades pelos professores Efetivos do Ensino Secunda- 
rio, Industrial Basico e Tecnico: as do Ensino Tecnico-Profissional, pelos Instru- 
tores e Auxiliare.s do Ensino: e as do Ensino de Formagao Mill tar-Naval, bem 
como as disciplinas tecnicas pelos Instrutores e Subinstrutores." 

Justificagao 

A emenda objetiva discriminar os tipos de ensino que deve caber a cada 
integrante do magisterio da Marinha. 

SUBEMENDA N.0 (CEC) 
Ao § 1.° do art. 2°: 
Acrescente-se depois de instrutores. ... "os subinstrutores e auxiliares de 

Ensino serao oficiais da ativa da Marinha do Brasil". 

SUBEMENDA NP (CEC) 
Ao § 1° do art. 2.°: 
Suprimem-se as expressoes: ... "os conferencistas serao oficiais ou civis, bra- 

sileiros ou estrangeiros". 
Justificagao 

Fundamentam as razoes da presente subemenda, as mesmas que foram adu- 
zidas a emenda oferecida ao artigo 2.° 

SUBEMENDA NP (CEC) 
Ao art, IP: 
Acrescente-se o seguinte I IP, recebendo os subsequentes a numeragao con- 

veniente: 
"§ IP — A orientagao e fiscalizagao tecnica e administrativa do Magisterio 

da Marinha fleam a cargo da Diretoria do Pessoal atraves do Departamento de 
Ensino excetuando o Magisterio da Escola de Guerra Naval. 
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Justifica^ao 

O principio estabelecido no Decreto n.0 19.695, de 1.° de outubro de 1945, 
que regulamentou a Diretorla do Ensino Naval, atual Diretoria do Pessoal, colo- 
cando sob a orientacao e fiscaliza^ao tecnica, ou' tecnica e administrativa, con- 
forme o caso, todos os cursos ministrados em terra e a bordo, destlnados a pre- 
paragao do pessoal militar da Marinha, da atlva e da reserva, excato os da 
Escola de Guerra Naval, convem seja reafirmado em face dos fins e da organi- 
zaijao que cabe a referida Diretoria executar, por forga da lei. 

SUBEMENDA N.0 (CEC) 
Ao § 1.° do art. 3.° 
Substitua-se pelo seguinte: 
"§ 1.° — O ensino das disciplinas ministrados nos estabelecimentos de grau 

superior e medio, sera atribuldo aos professores efetivos, instrugao e Auxiliares 
de Ensino e o ministrado nos estabelecimentos de ensino de grau eleraentar aos 
professores do ensino prlmario. 

SUBEMENDA N° (CEC) 
Ao art. 3.° 
Acrescente-se depois de "professores efetivos", as expressoes: ... "e Instru- 

tores ou Auxllares de Ensino". 
Justificagao 

Aos instrutores da Marinha e auxiliares do Ensino, cabe pela legislagao atual 
ministrar as disciplinas tecnicos profissional, constantes de ensino de grau 
superior. 

SUBEMENDA N.0 (CEC) 
Ao art. 7.° 
Acrescente-se o seguinte paragrafo unico: 
"Paragrafo unico — As atribuigoes do pessoal que Integra o magisterio da 

Marinha serao especificadas pela Organizagao Interna Administrativa de cada 
estabelecimento e aprovadas pela Diretoria do Pessoal atraves do Departamento 
de instrugao." 

Justificagao 
As providencias constantes da emenda em aprego vem ao encontro das ncr- 

mas estatuidas nas leis do ensino da Marinha que nao convem ser revogadas. 

SUBEMENDA N.0 (CEC) 
Ao art. 5.° 
Substitua-se pelo seguinte: 
Art. 5.° — O numero de professores contratados sera fixado, para cada esta- 

belecimento de grau elementar, pelo Ministro da Marinha, por proposta do Dire- 
tor da Escola, ouvlda a Diretoria do Pessoal atraves da Secretaria Geral. 

Justificagao 
O objetivo da emenda e reafirmar a norma ja estabelecida na legislagao do 

ensino da Marinha e que tao excelentes resultados tern proporcionado. Acresce 
que a Secretaria Geral do Ministerio da Marinha e o orgao competente para 
contratar professores. 

SUBEMENDA N.0 (CEC) 
Aos § 1.° e 2° do art. 8.° e a emenda n.0 4 (OCJ). 
Substituam-se pelo seguinte: 
§ 1.° Serao fixadas em Regulamento as instrugoes a serem baixadas para 

os concursos de titulos e provas de que trata este artigo. 
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Justificasao 
A redagao do Substitutivo versa sobre materia consuistica que nao deve 

figurar no texto da lei. 
SUBEMENDA N.0 (CEC) 

Suprima-se o § 3.° do art. 3° 
Justificagao 

A redagao da subemenda aos l§ 2° e 3.° atendem de maneira mais convin- 
cente ao disposto no § 3.° 

SUBEMENDA N.0 (CEC) 
Ao art 31. 
Suprima-se: 
Pelos motives ja alegados. 

SUBEMENDA N.® (CEC) 
Acrescente-se, onde convier no Capitulo V — Das Disposiqoes Transitdrias. 
"Art. — Quando convidados para ministrarem cursos sobre assuntos rela- 

cionados com as disciplinas tecnicas ou milltares, os conferencistas receberao 
por hora de conferencia, importancia que nao podera exceder um trinta avos dos 
vencimentos que recebe mensalmente um professor efetivo do posto de capltao 
de mar-e-guerra. 

"Paragrafo unico. Os conferencistas de que trata este artigo, quando convi- 
dados pelos diretores ou comandantes dos estabelecimentos interessados, deve- 
rao preencher os requisites de capacidade moral e idoneidade intelectual. apura- 
dos por comlssao designada pelos referidos estabelecimentos ou, por solicita^ao 
destes, pela Dlretoria do Pessoal da Marlnha." 

Justificacao 

A subemenda evita o excesso de zelo a que se refere o art. 19 em seu para- 
grafo unico, exigindo que os conferencistas sejam submetidos a sindicancia 
sigilosa sobre sua capacidade moral. 

Se se fazem necsssarias cautelas quanto ao convite ou escolha de conferencis- 
tas na minlstra5ao de cursos nos estabelecimentos da Marinha, a subemenda 
apresenta-se suficientemente acauteladora neste particular. 

SUBEMENDA N.® (CEC) 

Acrescente-se onde convier ao Capitulo V, das Disposigoes Transitdrias: 
"Aos atuals professores civis em exercicio no Magisterio da Marinha, inclu- 

sive aos que exercem o magisterio nas Escolas de Aprendizes Marinheiros, habi- 
litados para provimento de vagas de Professor Primario, e que estejam vincula- 
dos ao Magisterio 'da Marinha por termo de compromisso lavrado com os Coman- 
dos das respectivas regloes onde se acham sediadas as referidas Escolas, sao 
asseguradas as vantagens desta lei." 

Justificagao 

A Subemenda tem por objetivo sanar falha do Substitutivo na parte referen- 
te aos professores civis de algumas Escolas de Aprendizes Marinheiros. 

Efetivamente, ao outorgar os beneficios aos professores civis em exercicio 
na Marinha, o Substitutivo nao preveu nem regularizou a situagao dos professo- 
res civis habilltados para o exercicio do magisterio e que vem servindo ao Magls- 
tdrio da Marinha. 

A Subemenda, amparando a situagao dos professores dessas Escolas, evltara 
possivels injustlgas de que serao elas vitimas, caso nao Ihes sejam reoonhecldos 
os mesmos direltos que o Substitutivo assegura aos sens companheiros de magis- 
terio. 
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SUBEMENDA N.0 (CEC) 
Ao § 2.° do art. 1.° 
Substitua-se pelo seguinte: 
"§ 2 ° For estabelecimento de ensino, para os efeitos desta lei, compreende- 

se: os Centres de Instrugao da Marinha, as Escolas de Aprendizes Marlnheiros, 
os Cursos de Formagao Industrial ou Tecnico Profissional, de Especlallzagao ou 
Aperfeigoamento de Oficiais, pragas e artifices, da ativa ou da reserva, o Colegio 
Naval a Escola Naval, e a Escola de Guerra Naval." 

"§ 3.° Ficam excluidos da relagao dos estabelecimentos mencionados os Cen- 
tres, Escolas ou Cursos que proporcionam exclusivamente adestramento." 

Justificagao 
A Subemenda visa a corrigir omissao do Substitutivo. 
Realmente, quando foram classiflcadas as diversas modalidades de estabe- 

lecimentos de Ensino da Marinha, omitiu o Substitutivo, as Escolas Tecnicas 
existentes, em numero de 6, ou sejam: 

Escolas de Marinha Mercante e Escolas Industrials que, para todos os efeitos, 
pertencem a rede de estabelecimentos do MinistCrlo da Marinha. 

Deixou, ademais, o Substitutivo de mencionar de maneira explicita como 
convinha, o Colegio Naval, estabelecimento de ensino secundarlo da Marinha de 
Guerra, de acordo com o Decreto n.0 30.689, de 28 de margo de 1952; a Escola 
Naval, estabelecimento de nivel superior, nos termos do Decreto n.0 29.815, de 
27 de julho de 1951; e a Escola de Guerra Naval (EGN), institute de ensino supe- 
rior da MB, de acordo com o Decreto n.0 33 .749, de 4 de setembro de 1953. 

SUBEMENDA N.0 (CEC) 
Ao art. 2.°. 
Acrescente-se depots de "Instrutores" o seguinte: 
"Subinstrutores". 

Justificagao 
Houve uma evidente omissao do substitutivo na conclusao dos "subinstru- 

tores", entre os professores que compoem o magisterio na Marinha. 
Na verdade, a tradlgao e as lets existentes do ensino da Marinha tern incum- 

bido aos subinstrutores, como por exemplo no ensino da Escola Naval, a tarefa de 
ministrar a instrugao relaclonada com assuntos de Ensino Tecnlco-Profissional 
e de Formagao Militar. 

SUBEMENDA N® (CEC) 
Ao § 1.° do art. 2.° 
Acrescente-se depots de... "os instrutores"... 
.. ."e os subinstrutores"... 

Justificagao 
As razdes da Subemenda decorrem da apresentagao da Subemenda ao 

artigo 2.°, propondo a inclusao dos subinstrutores. 

SUBEMENDA N.® (CEC) 
Ao art. 46. 
Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 46. Os cargos de professor efetivo de que trata a presente lei sao 

preenchidos pelos professores a que se refere o artigo 42, bem como pelos pro- 
fessores mencionados no artigo 43, que se acharem em exerciclo nos estabeleci- 
mentos de ensino da Marinha, na data da publicagao desta lei." 

Justificagao 
A Marinha sempre teve, em seus professores civis, valiosos auxiliares na ins- 

trugao dos homens que a servem. 
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O substitutivo, infelizmente, nao atende, como e de justiga, a situagao dos 
professores civis, atualmente no exerciclo da docencia nos estabelecimentos de 
ensino da Marinha, deixando-os mesmo a margem do quadro por ele previsto. 

Esquece-los, no momento em que se pretende definir e regularizar a situagao 
dos mestres da Marinha do Brasil, seria sumamente injusto e desumano. 

A Subemenda evita, tambem, uma dualidade de tratamento, porquanto, pelo 
substitutivo, sao abertos quadros com acesso aos novos professores incorporados 
ao Magisterio, e vedado aos antigos professores aquele mesmo acesso. 

Importa, alnda, observar que, quando da organizagao de seu quadro de medi- 
cos e dentistas, a Marinha adotou o crit6rio proposto na Subemenda ora apre- 
sentada. 

Justo sera, portanto, que proceda da mesma forma, ao estruturar os quadros 
de seu magisterio. 

SUBEMENDA N.® (CEC) 
Ao art. 12. 
Acrescente-se "in fine": 
... "atrav^s da Diretoria do Fessoal". 

Justificagao 
A atual legislagao ao ensino da Marinha, como, "verbi gratia", a constants 

do Decreto que regulamentou o Colegio Naval, estabelece como norma salutar, 
que nao deve ser desprezada, que a proposta dos professores destinados a pro- 
ver cargos de ensino deve ficar a cargo da Diretoria do Ensino Naval, hoje 
Diretoria do Pessoal, organlsmo incumbido por lei de plane jar, executar e con- 
trolar os assuntos referentes ao ensino da Marinha Brasileira. 

SUBEMENDA N.® (CEC) 
Ao art. 19. 
Substitua-ss pelo segulnte: 
"Art. 19. Os subinstrutores serao designados pelo Diretor-Geral do Pessoal, 

por proposta do estabelecimento interessado ou da Diretoria do Pessoal, dentre 
suboflciais ou sargentos devidamente habilitados no ensino tecnico-profissional 
ou de Formagao Militar Naval." 

Justificagao 

A subemenda objetiva, nao so suprimir o artigo 19, ja atendido em lugar con- 
veniente por outra subemenda, como tambem disciplinar o provimento dos pro- 
fessores subinstrutores omltidos pelo Substitutivo e previstos como convinha 
por subemenda por n6s apresentada. 

SUBEMENDA A EMENDA N.® 3 (CCD) 
Ao art. 4.°. 
De-se ao artigo 4.° a seguinte redagao, mantendo-se os paragrafos ao mesmo 

oferecidos: 
"Art. 4.° O numero de professores efetivos dos estabelecimentos de ensino 

superior, medio, primario, industrial e Wcnico do Quadro do Magisterio da 
Marinha, sere, fixado de acordo com o numero de disciplinas que constituem 
os curriculos de cada estabelecimento, grupadas, seguindo sua natureza, nas 
diversas categorias de ensino." 

Justificagao 
Se o artigo 4.° do Substitutivo da douta Oomissao de Seguranga Nacional 

peca por nao se compadecer com o precelto constitucional que atribui ao Con- 
gresso Nacional a competencia para a criagao de cargos publicos a Emenda 
n.® 3 da ilustrada Comissao de Justiga ao mesmo artigo, procurando estabelecer 
o numero de professores e flxar as disciplinas que serao ministradas nos estabe- 
lecimentos de grau medio ou superior por professores efetivos, o faz, data venia, 
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de maneira incompleta, imperfeita, nao consultando, assim, aos objetlvos, dire- 
tivas e tecnica do ensino. 

De fato, a instrugao, por exemplo, na Escola Naval, institute de ensino Supe- 
rior da Marinha de Guerra, e ministrada ate hoje, tendo-se em conta os tres 
curses dlstintos all existentes, regidos por sua vez por tres curriculos, igualmen- 
te distintos, que fixam os objetivos, diretivas, tecnica de ensino, dlstrlbuigao de 
tempo, programa e caordenagao com os demais servigos do estabelecimento. 

Em virtude deste bem elaborado esquema de ensino, as dlsciplinas ali lecio- 
nadas se grupam em 4 categorias, a saber: 

a) Ensino Cientiflco-Fundamental; b) Ensino Tecnico-Profissionai; c) En- 
sino Complementar; e d) Ensino de Formagao Militar-Naval. 

Por sua vez, os assuntos das diversas categorias distribuem-se por 9 depar- 
tamentos, cada urn deles abrangendo as respectivas disciplinas. 

Ora, a emenda da douta Comissao de Constituigao e Justiga, deixou, por 
exemplo, de mencionar dlsciplinas tradicionalmente ministradas pelos seus va- 
ries departamentos e consideradas indispensaveis, como: Calculo Diferencial, 
Calculo Integral e Nomografia, a cargo do Departamento de Matematlca. 

Por seu tumo, ora, como Projeto versa tambem sobre o ensino elementar 
devia a emenda prever as dlsciplinas deste curso na Escola de Marinha Mercan- 
te do Rio de Janeiro, por exemplo, para o Curso de 2.° Comissario, e exigido o 
Frances, alem do Ingles e do Portugues, e que nao consta da relagao proposta pela 
emenda. 

Nestas condlgoes, entendemos ser mais conveniente dlspor a distribuigao 
das dlsciplinas ministradas nos diversos estabeleclmentos da Marinha, de con- 
formldade com o esquema consagrado, tradicionalmente, fixando-se o numero 
de professores na forma estabeleclda pelo § 1.° do referido artigo 4°, ou seja, o 
minimo de dois professores por dlsclplina. 

Com referenda as emendas apresentadas, e tendo em vista as razoes expos- 
tas, assim nos manifestamos: 

Emenda n.0 1 — C, do ex-Senador Attilio Vivacqua, julgamos prejudicada, 
em virtude da subemenda que apresentamos ao Capitulo V, das Disposigoes 
Transits rlas. 

Emenda nP 2, da douta Comissao de Educagao e Cultura, oferecida em sua 
primeira tramitagao, antes do oferecimento do Substltutivo. Opinamos contraria- 
mente em face da Subemenda por nos apresentada a emenda nP 3, da Comissao 
de Constitulgao e Justiga, oferecida ao artigo 4P do projeto. 

Emenda nP 3 (CCJ) — Somos de parecer contrario, em virtude da submenda 
por nos apresentada ao art. 4.° do projeto e pelas razoes constantes da justificagao 

Emenda nP 4 (CCJ) — Contrario, em face da subemenda substituiva aos para- 
grafos IP e 2.° do art. 8P e da subemenda supressiva do § 3.° do mesmo artigo. 

Emenda nP 5 (CCJ) — Favoravel. 
Emenda n0 6 (CCJ) — Favoravel. 
Emenda nP 7 (CCJ) — Contrario. 
A emenda da douta Comissao de Constitulgao e Justiga, provocara incontes- 

tavel desistimulo aos oficiais que exercem o maglsterio da Marinha. 
Emenda nP 8 (CCJ) — Favoravel. 
Emenda nP 9 (CCJ) — Favoravel. 
Emenda nP 10 (CCJ) — Contrario. 
Na parte referente ao pedido de supressao do art. 46, a subemenda substitutiva 

por nos oferecida, retira a eiva de inconstitucionalldade inquinada e atende a 
imperativo de justiga. Quanto ao art. 45, nao vemos como possa ser tachado de 
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Inconstituclonal, visto tratar-se de "professores em comissao" sem qualquer cara- 
ter de vitalldade, que e o de que trata a Constituigao Federal. 

Emenda n.0 11 — Favoravel. 
Emenda n.0 12 — Favoravel. 
Emenda n 0 13 — Contrario, nos termos da subemenda oferecida ao § 1° do 

art. 2.° 
Emenda n.0 14 (CCJ) — Favoravel. 
fi o nosso parecer. 

Sala das Comlssoes, 19 de setembro de 1961. — Menezes Pimentel, Presidente: 
Saulo Ramos, Relator; Padre Calazans — Jarbas Maranhao — Lobao da Silveira. 

PARECER N.0 655, DE 1961 

Da Comissao de Constituiijao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.® 93, de 1950, (na Camara n.® 1.139-C, de 1949), que altera a 

redagao de dispositivos do Codigo Penal e do Codigo do Processo Penal. 

Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 

O Projeto de Lei n.® 93/50, orlundo da Camara, onde teve o n.® 1.129, 
altera os textos do § 4.® do art. 121 e do § 7® do art. 129 do Codigo Penal, 
bem como os dos arts. 312 e 323, n.® Ill, do Codigo de Processo Penal. 

A intengao foi, quanto ao delito de homicidio e ao de lesoes corporals, 
desde que culposos, aumentar a penalidade para o dobro se o agente deixa de 
prestar Imediato socorro a vltima, nao procura diminulr as conseqiiencias do seu 
ato ou foge para evitar prisao em flagrante. Tals circunstancias tern, no Codigo 
atual, o efeito agravante de penalidade, mas apenas de um tergo, e nao no dobro, 
como agora se pretende. 

Em complemento ao maior rigor de tratamento penal para o homlciplo 
culposo e para a lesao corporal culposa, o projeto, pelo seu art. 2°, modiflca 
os artlgos aclma referidos do Codigo de Processo Penal. Resulta, dai, que a 
prisao preventiva compulsoria nos crimes a que for cominada pena de reclusao 
por tempo, no maximo, igual ou superior a dez anos (art. 312 CPP), torna-se 
tambem obrlgatorla quando verificadas naqueles crimes culposos, as ditas cir- 
cunstancias, enquanto, por outro lado, as mesmas circunstancias determinam 
a inaflangabllidade nos crimes culposos em aprego, ampliando-se, para isso, o 
dlsposto no inclso 3.® do art. 323 do Codigo de Processo Penal, restrito, ate 
aqui, a uma hipbtese de Inaflangabllidade, a de reincidencia. 

Com a enf^tica majoragao de pena e os criterios de prisao preventiva com- 
pulsdria e de inafiangabllldade do crime, visou, assim, o projeto a drasticas 
medldas no sentldo de dlmlnuigao do delito culposo de homicidio ou de lesao 
corporal. Mas a verdade e que, vlsando, precipuamente, ao homicidio culposo ou 
lesao corporal culposa por atropelamento, e ainda, mais especialmente, ao atro- 
pelamento por automovel, que d por sua larga incidencia nas estatisticas crimi- 
nals, um dos aspectos negatives da nossa civilizagao mecanica, o projeto incldiu 
no erro da generalizagao, abrangendo para as mesmas conseqiiencias qualquer 
tipo de homicidio ou "lesao corporal, nao somente o em que e causa o veiculo 
motorlzado. Equlvale, isso, a tomar a parte pelo todo, posto que uma parte que 
abrange quase o todo, nao infima, hoje, a parcela de homicidios ou lesoes cor- 
porals por culpa se confrontada com a parcela em que e fator exclusive o auto- 
movel. 

Esse relevante aspecto nao passou despercebido ao saudoso Senador Attilio 
Vivacqua, prlmelro relator da materia nesta Comissao de Constituigao e Justiga. 
Depols de substancioso estudo, em que esgota, a bem dizer, o exame dos pros e 
contras relativamente a uma maior punigao dos atropelos por automovel, reve- 
lando, sobretudo, notdvel atuallzagao de conhecimento sobre o que se tem con- 
venclonado chamar de o direito penal do automovel, conclui por sugerlr um 
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substitutivo integral em que se configura, sem possibilidade de duvidas, o homi- 
cidio culposo "cometido pelo condutor de veiculos", bem assim a lesao corporal 
culposa, para diverso tratamento em relagao as demais categorias culposas de 
homlcidio ou lesao. 

Vale transcrito aqui o segninte trecho do parecer Atilio Vivacqua, que expoe, 
numa perfeita visao de conjunto, o momentoso problema que o projeto pretendeu 
resolvido com medidas simplistas de agravagao de punigao: 

"A extensao e complexidade do problema do trafego, urbano e rural, 
projetam-se no campo da legislagao administrativa e penal. Certamente, 
as solugoes neste setor dependem, tambem, fundamentalmente, do esta- 
belecimento e observancia de exigencias atinentes a habilitagao t^cnica 
e profissional dos motoristas, a seguranga e exame de maquina, e, ainda, 
de modo especial, de exigencia atinentes a honesta, rigorosa e capaz 
fiscalizagao do Servigo de Transito, os quais reclamam, a par da compe- 
tencia e probidade da administragao, condigoes especiais de capacidade 
funcional e moral dos servidores publicos empregados nesses servigos. 
Sob a injungao das novas condigoes e exigencias surgidas com o verti- 
ginoso desenvolvimento dos transportes por veiculos automotores, o 
delito de veiculos automotores, o delito de automovel ou de transito indi- 
vidualize-se aos olhos do jurista e do legislador como entidade criminal, 
como caracteristicas magantes, cujo tratamento legal ja nao pode ser 
atendido satisfatoriamente pelos atuais dispositivos do Codigo Penal e cuja 
prevengao e repressao, alem do conjunto das providencias referidas, de 
ordem administrativa, reclamam tambem a reforma do Codigo de Pro- 
cesso Penal e do Codigo Nacional de Transito." 

O parecer do Senador Attilio Vivacqua nao chegou a ser objeto de votagao 
nesta Comissao e, ocorrida a sua morte, vem a materia a novo relator. Mas do 
invocado parecer o trecho reproduzldo, sintetizando os argumentos longamente 
deduzidos pelo autor, convence da inaceitabilidade do projeto originario, qualquer 
que seja o prisma por que o observamos, seja o prisma por que_ o observamos, 
seja o da agravagao iniitil de penas, seja o da indevida generalizagao de conceitos, 
seja o da injustificada extensao dos criterios de prisao preyentiva compulsoria 
e de inaflangabilidade do delito. Basta ver que uma disposigao ideologica como 
a do atual Codigo, aumentando a pena se o agente deixa de prestar imediato 
socorro a vitima, quando a regra oposto e que seria logica, isto e, atenuar-se a 
penalidade, quando o agente presta imediato socorro a sua vitima, serve, agora, 
pelo projeto, de pretexto para que se decrete, inevitavelmente. a prisao preventiva 
do agente e para que, inexoravelmente, se transforme em inafiangavel o crime. 

Era de prever que tals excesses de tratamento nao vingassem no substitutivo 
de que se fez autor o Senador Attilio Vivacqua. Mas neste passo os ditames de 
um grande coragao, como o seu, ajustaram-se, plenamente, as determinagoes da 
sua consciencia juridica, que foram estas que o levaram a inverter os termos da 
questao, estabelecendo, no substitutivo, que no homicidio culposo ou lesao culposa 
de que for agente o condutor de veiculos a circunstancia que agrava e somente 
a inobservancia de disposigoes legais ou regulamentares sobre transito, nao 
mais aquelas outras previstas no Codigo, e consagradas: para ainda maior agra- 
vagao de penalidade no projeto. 

O substitutivo, todavia, nao da solugao, de vez, ao problema e, em verdade, 
nao corresponde aos precisos fundamentos que o inspiraram, percebe-se que e 
uma medida de emergencia, para conter os impetos punitivos exacerbados da 
iniciativa da Camara, se bem que colocando em termos mais racionais a repressao 
do delito de automovel ou delito de transito. Mas emenda, que e, ao codigo 
penal e ao de processo penal, nao atende ao outro aspecto da questao, ou seja 
o da prevengao, tao importante quanto o da repressao ou mais, Isso mesmo o 
denunciou o autor do parecer, ao recomendar, sem embargo, de concluir pela 
constitucionalidade do projeto e de Ihe apresentar um substitutivo, a formagao 
de uma comissao mista, nos termos do Titulo II do Regimento do Congresso 
Nacional, a fim de "estudar o assunto e elaborar os projetos de lei necessarios". 
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A complexidade da materia aconselha, com efeito, uma legislagao coordenada 
e miiltipla. Multipla, porque nao vale reformar, isoladamente, o Cddigo Penal, 
deixando as alteragoes porventura feitas sem repercussao no Cddigo de Processo 
Penal e no Cddigo Nacional de Transito. E coordenada, porque prevengao e 
repressao se impdem, igualmente, ao espirito de quem busque, pela lei, deter o 
numero espantoso de infragdes que tem por veiculo o automdvel, ou, melhor dito, 
os melos mecanlcos da condugao. 

Tudo indlca que a iniciativa tomada pelo passado governo, de rever todos 
os nossos cddigos e leis organicas, nao sofreu solugao de continuidade com o 
advento do novo sistema, certo, como e, que as comissdes de tecnicos e jurlstas, 
entao_ organizadas pelo Poder Executive, prosseguem na sua tarefa. Sera essa a 
ocaslao propicia para o exame da materia consubstanciada no projeto, exame que 
se fara em melhores condlgdes, porque numa visao de conjunto e para preceitos 
que alcancem o problema sob todos os seus aspectos. 

Opinamos, portanto, pela rejeigao total do projeto, propondo, entretanto, a 
Comlssao que faga publicar junto a este o parecer e o substitutivo do Senador 
Attillo Vivacqua, pela magnifica contribuigao que representam para o estudo 
da questao. 

Sala das Comissdes, 25 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente; 
Aloysio de Carvalho, Relator; Milton Campos — Miguel Couto — Nogueira da 
Gama — Heribaldo Vieira — Lima Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leltura do expediente. 
Ha oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. (Pausa.) 
S. Ex.a nao se encontra presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Heribaldo Vieira. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Sr. Presidente, estivemos em recesso durante 
toda a semana passada. Os nossos sentimentos cristaos, o culto aos nossos mortos, 
impuseram-nos esse recolhimento, para a meditagao e para a prece. Nas nossas 
cidades encheram-se de fidis a nave das igrejas e os seus adros; cresceram as 
romarlas para os cemiterios. Foi uma semana da mais pura e comovente espiritua- 
lidade crista, vivlda entre o recesso dos lares, os templos e os campos santos. 
Semana das evocagdes, dos silencios, das lagrimas, das carpideiras, dos ciprestes, 
dos cantochdes. Aos mogos, que so tem o riso nos labios e no coragao a alegria 
de viver, pode ter a semana que findou um signiflcado vulgar. Mas a nos, que 
ja temos certos receios de olhar para a frente, neste mundo de surpresas nefastas, 
e que gostamos de afrontar a mocidade com os exemplos do passado, 6, justa- 
mente numa semana como a que passou, que mais se agitam as nossas recordagdes 
e revivemos os mortos da nossa comunhao familial, os mortos da Patria. E vemos 
Ruy, o homenzinho que era uma montanha de saber, agitado, febril, desafiando 
todos os problemas na bora grave em que caia a Monarquia e nascia a Republica, 
sustentando as cotagdes do cambio em "debacle" e provando que nem sempre 
e certo o chavao histdrico do estadista que pedia boa politica, para que pudesse 
dar boas finangas; vemos Murtinho, encontrando um cambio de 5 pences e um 
meio circulante de quase 800.000 contos, eleva o cambio a 14 1/16: vemos Leopol- 
do de Bulhdes, na sua ideia fixa de estabilizar a moeda, elevando o cambio de 
14 1/16 para 18 1/16. E, enquanto eles passam na nossa imaginagao, consideramos 
as deficiencias dos homens publicos de hoje, que baixam instrugdes, avisos e 
portarias, fazem predicas, tragam programas, fixam roteiros, hiperbdlicos, sedu- 
tores, convlncentes, para sanear a nossa moeda, conter a inflagao, diminulr o 
custo de vida e a moeda cada vez mais se avilta e as emissoes se aceleram e o 
custo de vida alcanga niveis intoleraveis, comegam as convulsoes sociais, ha 
greves por toda parte e a gente comega a sentlr, alarmada, que esta sentada em 
cima de um vulcao, prestes a entrar em erupgao. 

De volta do nosso retire cristao, Sr. Presidente, constatamos desanimados, 
que, enquanto reina esse clima de apreensao e perduram os problemas sem solu- 
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gao, o Sr. Primelro-Mlnistro, depols de dizer, displicentemente, que o Congresso 
Nacional nao tem condlgoes tecnicas nem materials para legislar,^ foi a bela Italia 
beijar a mao de Sua Santidade o Papa, o Sr. Presidente da Republica foi fazer a 
sua amena vllegiatura na gleba natal e Brasilia flcou despovoada de autoridades, 
mergulhada no seu sllencio desertico. 

E o plor de tudo isso, Sr. Presidente, e que toda essa Infellcldade que aflige 
o Brasil e quase inslgnificante diante de outra desgraga bem maior que ameaga 
o mundo. 

Indiferente aos apelos de 87 nagoes Niklta Khruchtchev, o louco esbravejado, 
fecha o sobrecenho, crispa os punhos e manda explodir a superbomba de 50 
megattons e mals outras suprbombas com outros 40 megatons. No paroxlsmo 
do seu desprezo pela humanidade, no extertor de seu furor vesanlco, diante do 
apelo dos deputados trabalhistas, Ingleses, para que deslsta da explosao, tonltruan- 
te, responde, como a besta do apocallpse, que a Inglaterra ser& riscada do mapa. 

Ameagando a nossa sobrevivencia as propagagoes radioativas, segundo infor- 
ma a Imprensa, ja comega a sua dantesca semeadura de males, de Infortiinlos, 
de destruigao, no campo aberto e desprevenldo da humanidade. Nascem crlangas 
sem cerebro, as populagoes vivem assombradas com as nuvens de cinzas radioati- 
vas que avangam para o sueste, sobre o Alasca e a Siberia Central. 

Sua Santidade o Papa profllga as experienclas nucleares; a Organlzagao dos 
Estados Americanos e convocada para condenar as provas atomlcas. Malgre tout, 
o que vemos, estarrecidos e sem poder compreender! Os Estados Unldos da Ame- 
rica do Norte, que foi uma das 87 nagoes que pedlram a Russia que nao explodlsse 
a superbomba, anunciam que vao reiniciar as experienclas nucleares na atmos- 
fera E a Inglaterra, pela voz de seu "Premier" Mac Millan, na C^mara dos Co- 
muns, nao so da o seu apolo aos Estados Unldos, como acrescenta que o seu 
pa s se reserva o direlto de reallzar as mesmas provas. 

Sera que devemos fazer coro com os deputados trabalhistas, que Interrom- 
plam Mac Millan, gritando: "Assim fala Khruchtchev!" "Es tao mau quanto ele!" 

Para onde vamos, Sr. Presidente? O mundo parece que perdeu a cabega. So 
se pensa, so se age, so se polemlza a base da destruigao. Ja ninguem se entende, 
ninguem sabe o que quer. O mundo terraqueo e pequeno para conter a amblgao 
dos homens. 

Sera que diante da heresia, do orgulho e da cobiga, Deus comega a Infllglr 
os castigos da confusao das linguas e depols vlrd o flm do mundo em que perecera 
o genero humano, anunciado por Sao Joao Evangellsta!? 

Sente-se perplexa a humanidade e o unlco bdlsamo e o recolhimento ao seio 
generoso da grande famllia catolica e esperar que o Principe dos Pastores llumlne 
as trevas que envoivem a humanidade. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Lima 
Telxelra, por cessao do nobre Senador Gilberto Marlnho. 

O SR. LIMA TEIXE1RA — Sr. Presidente, o Senado, por determinagao do 
PlenSrlo, esteve em recesso cerca de olto dlas. Nesse periodo, tlve oportunldade 
de fazer algumas observagoes sobre o Conselho de Mlnistros, baseado nas decla- 
ragoes de meu eminente amlgo Dr. Tancredo Neves, Primeiro-Minlstro, segundo 
as quais o Congresso nao tem condlgoes tecnicas para leglslar. 

Tenho Udo comentarlos da imprensa a esse respeito. Alnda hoje, abrlndo a 
prlmeira pagina de Manchete, encontrei este titulo sugestlvo: "Constltulnte com 
Jan go". 

Outro fato que me chamou a atengao, nestes dlas de descanso, foi o da vlagem 
do meu amlgo, Presidente Joao Goulart, ao Pard, onde pode alnda uma vez com- 
provar, como todos nos vlmos sentlndo, a ascessao desordenada do custo de vlda. 
que vem crlando ate mesmo certa desconfianga no parlamentarismo, sentlmento 
dla a dia mals forte. 
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Ultimamente, o Presidente Joao Goulart — em quem sempre reconheci as 
qualidades e as vlrtudes de homem publico e de chefe de Partldo — tern recebido 
uma serie de solicltagoes de diversas classes socials aflitas com a subida vertlgi- 
nosa dos pregos, cuja contenqao ja parece impossivel. 

O Conselho de Ministros e constituido, diga-se de passagem, por homens 
emlnentes, entre os quais se contam varies deputados que se revelaram de alto 
valor na outra Casa do Congresso. Entretanto, e forcoso reconhecer a instabili- 
dade em que se encontra esse Gabinete, ora em Bras lia, ora no Estado da Gua- 
nabara, o que se agrava ainda mais, a situaqao dificil que atravessamos. Em 
verdade, os Mlnisterlos nao se flxaram definitivamente em Brasilia e se qualquer 
parlamentar procurer um ministro de Estado e o encontrar em Brasilia, este 
nao Ihe podera prestar as informaqoes que porventura deseje porque aqui nao 
dispoe de elementos para tal fi uma decepqao para o parlamentar, embora ele 
salba que os Mlnlsterios ainda nao foram transferidos definitivamente para a 
Nova Capital por falta de acomodaqoes para todo o pessoal que neles serve. 

Sr. Presidente, como disse de In clo, 11 em Manchete que se lanqa a id6ia da 
convocaqao de uma Constituinte. Que motives alegam os que a desejam? Em 
primeiro piano, perguntar-se-a quais os fundamentos juridicos que a indlcam, 
e em segundo, se as razoes apresentadas sao realmente aquelas que fundamentam 
a convocaqao de uma Constituinte. 

Quais sao, entao, os motives? Fu os resumirei, segundo me foi dado observer 
da publlcaqao da revlsta Manchete. 

A prlmelra alegaqao trazida ao conhecimento publico para a sua convocaqao 
e que a atual Constituiqao envelheceu. A evoluqao, o progresso vertlginoso dei- 
xaram-na qulnze anos para tras, numa distancia enorme. As reformas de base, 
as reformas fundamentals exigidas, a comeqar pela reforma agraria, e at6 mesmo 
aqueloutras estruturais, ja nao poderlam ser efetuadas no regime da Consti- 
tuiqao atual. Nao mais se cogita de emenda-la, mas da elaboraqao de uma nova 
Constituiqao que corporlflcasse as asplraqoes ditadas pela propria evoluqao pelas 
necessldades atuals. Esses sao os fundamentos apresentados para a convocaqao 
de uma AssembMla Constituinte. 

Sr. Presidente, os fatos surgem, e fazem-me lembrar que estamos, parece, 
longe do periodo do ex-Presidente Quadros, quando S. Ex.a usando de tecnlca 
que servia de lenitlvo ao povo, nao tomava nenhuma providencia seria, mas se 
valla de um sistema que de, certo modo, o acalentava, atraves de despachos, em 
que revelava aquele espirito que emanava de todo o personalismo que caracteri- 
zava o seu eu. O Sr. Janlo Quadros expedia bilhetes, e transformava-os em des- 
nachos e nestes. como que rrcebendo a inspiraqao das diversas camadas socials, 
transmltla medidas que pretendia tomar ou mesmo que autorizava e que cons- 
tltuiam, apenas, uma esp^cle de lenitlvo para manter o povo na expetativa das 
soluqoes que pudessem surglr. 

No atual Gabinete parlamentarista nao ha nem mesmo aqueles despachos, 
aquelas sinteses da ata dos trabalhos das suas reunioes, das medidas focallzadas, 
dos debates travados, para dar conhec'mento ao povo que, hoje como nunca, 
acompanha todos os atos da admlnistraqao publica. E entao comeqam as criticas 
dos jornals, os coment&rios que, pela propaganda sugestiva, se transformaram 
de tal modo que, hoje, quando se converse com um membro do Gabinete a infor- 
maqao 6 de que nfo esta havendo trabalho coordenado; hi uma certa inativldade; 
nao hi, vamos dlzer, atividade, desejo de apresentaqao de medidas que venham 
atender aos interesses do povo. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muita honra. 

O Sr. Fernandes Tavora — Nao tenho autoridade para defender o Minls- 
tirlo e V. Ex.a, multo mais de perto, pode aprecii-lo. Afirmo, apenas, que o Sr. 
Ministro da Viaqao e Obras Publicas, o Cel. Vlrgxlio Tivora, tern programa tra- 
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Cado e declarou publlcamente, que o esta executando tanto quanto as suas forgas 
o pennltem. 

Atraves dos jornais V. Ex.a vera que ele nao descansa, tem feito tudo quanto 
o esforgo humano permite. 

O Sr. Caiado de Castro — V. Ex.a permite um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer, depois que responder ao aparte 

do nobre Senador Fernandes Tavora. S. Ex a agora me deu magnifica oportuni- 
dade... 

O Sr. Fernandes Tavora — Estimo muito. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — ... para sallentar que o Sr. Ministro Virgilio Ta- 

vora reaimente se tem comportado, nas medidas administrativas que vem tomando, 
com o mais alto sentido politico, pois nos da ciencla de suas ativldades nos Esta- 
dos que representamos. 

O Sr. Fernandes Tavora — Perfeitamente. De tudo que faz da ciencla aos 
Estados e aos proprios interessados partlcularmente. Nada faz as escuras, tudo 
faz publlcamente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Perfeito. Eu nao queria ressaltar especlficamente 
a atividade de um membro do Gabinete, mas V. Ex.a me forqa, agora, a fazer 
uma declaragao. 

O Sr. Fernandes Tavora — Eu nao forgo, apenas procuro defender aquele a 
quern devo defender. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Se todos os Mlnistros procedessem como o Coronel 
Virgilio Tavora. o Conselho funcionaria em melhores condlgoes. Nos, represen- 
tantes dos Estados, temos recebido telegramas comunicando medidas que S. Ex.a 

vem tomando em favor de nossos Estados, de tal forma que se anteclpam as 
provldenclas que nos caberia tomar perante o Gabinete. 

O Sr. Fernandes Tavora — Muito obrigado a V. Ex.a Folgo em ouvir essa 
declaragao, que muito me agrada porque confirma o que acabel de dlzer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, se encontramos, no Conselho de 
Ministros, um membro ativo. atento, como o Sr. Ministro Virgilio Tavora, fllho 
do eminnte amigo Senador Pemandes Tavora, observamos, nao hi como negar, 
certa apatia em outros setores. Entretanto Isto nao vem ao caso, porque estou 
fazendo comentarlo de ordem geral. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a mals um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muita honra. 
O Sr. Fernandes Tavora — Quero dizer que, defendendo o Cel. Virgilio 

Tavora na sua agao ministerial, nao procuro, de forma alguma, dlminulr os 
outros ministros, que, acredito, trabalham fazendo aquilo que Ihes ordena o 
patriotismo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito bem. 

Ouvirei, agora, o aparte do nobre Senador Caiado de Castro. 
O Sr. Caiado de Castro — Meu aparte quase nao tem mais razao de ser. Eu 

queria ressaltar a situagao do nosso Estado em face da atuagao do Sr. Ministro Vir- 
gilio Tavora. Esta S. Ex.a se interessando muito na solugao dos problemas que nos 
preocupam, principalmente a conclusao das obras dos aterros na Guanabara. 
Apresentou ate uma exposlgao de motives ao Conselho de Ministros propondo 
um convenio do Estado com as empresas encarregadas das obras, a flm de resol- 
verem o problema das enseadas de Botafogo e Flamengo. Depositamos absoluta 
conflanga nos resultados dos trabalhos que S. Ex.a esti desenvolvendo. O fato 
de se ter anteclpado ks nossas sollcltagoes, sugerindo ao Conselho de Ministros 
a solugao de problemas para nos importantisslmos, e tambem para o Brasll, 
muito nos alegrou. Por isso, desejava ficasse registrado no discurso de V. Ex.a 
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que nos, cariocas, estamos muito satLsfeitos com a atuagao do Ministro Virgilio 
Tavora. Entretanto, em face do que V. Ex.a ja falou, meu aparte perdeu a opor- 
tunldade. Em todo caso, pe?o desculpas. Falei porque havia pelido o aparte e 
queria aproveitar a gentileza de V. Ex.a para manifestar a satisfa^ao dos repre- 
sentantes da Guanabara, pela atuagao do Ministro Virgilio Tavora. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, e bom fique registrado o aparte 
do nobre Senador Caiado de Castro, porque representa a homenagem do povo 
carioca ao Ministro Virgilio Tavora, de quern, nesta hora me ocupo. Acabo de 
mencionar que S. Ex a e um Ministro atuante e que, independente de cores parti- 
darias, — e preciso se diga tambem — vem tomando atitudes em defesa de todos 
os Estados, ao comunlcar aos seus representantes as providenclas que esta ado- 
tando. 

O Sr. Caiado de Castro — Exatamente. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, esse fato nos da uma demonstra- 

gao de que quem deseja trabalhar, consegue; o Ministro que quer trabalhar tem 
sempre motlvos e lnsplra?ao para servir a causa publica. 

Logo apos o combate feito atraves da imprensa contra o alto custo de vida, 
o Oonselho de Mlnistros publicou uma nota dando conhecimento a Nagao das 
medidas que estavam sendo tomadas, tanto no setor agricola como no indus- 
trial e no comercial, e das reformas em elabora?ao no sentido de por um termo 
a ascensao desenfreada dos pre?os. 

Se estivdssemos nos tempos do Sr. Janio Quadros, essas medidas que, se nao 
me engano vao aldm de 16 ou 20 itens, nao seriam anunciadas assim totalmen- 
te; S. Ex.a comunlcaria um item por dia, em seus pequenos "despachos", que 
serviriam de lenitivo para o povo. 

Mas o Gabinete de Ministros, de uma so vez, de assentada, anunciou uma 
serle de medidas que quase constituem um programa de govemo. Nao se apro- 
veitou o Gabinete de um so daqueles itens para apresenta-lo com enfase ao 
povo. Nao se fixou em nenhum deles; teve em vista apenas o conjunto de medi- 
das que devlam ser levadas ao conhecimento publlco. 

Ha menos de doze dias esteve nesta casa o Sr. Ministro da Justifja. S. Ex.a 

desejou ouvir a oplniao de todos os Senadores. Tive portanto ocasiao de trans- 
mitir ao Sr. Alfredo Nasser essa minha apreensao e de declarar que o Govemo 
devia marchar, quanto antes, para medidas concretas, especialmente no campo 
da agricultura. 

Disse ainda a S. Ex.a, que o Minlsterio da Agricultura precisa organizar, o 
mals cedo pcssivel, equipes de trabalho encarregadas de estudar, atentamente, 
o meio de desenvolvimento de cultures de subsistencia, como o feijao, o arroz, o 
milho, a mandioca e o trigo. Sao cultures que demandam maior tempo para 
colhelta e que estao diretamente llgadas ao fomento que se pretendem dar a 
produ^ao. Essas equipes poderlam trabalhar em diversas regloes do Pais, em 
cooperagao dlreta com as federagoes e associagoes rurais. 

Cada agricultor ofereceria, por emprestlmo, um trato de terra — que nao 
fosse alem de quatro ou clnco hectares — das suas grandes lavouras de caf6, 
cacau ou de cana, e, nessas pequenas areas, em conjunto com o Poder Publico, 
plantar!a feijao, arroz, milho, mandioca ou trigo. de acordo com as necessidades 
locals, as estagoes climatlcas e os meios de transporte de que dispuzessem. 

Sr. Presidente, se houvesse essa cooperacao entre as federacoes, as associa- 
Qoes rurais e o Poder Executivo, atraves de orgaos, como o Servl^o Social Rural, 
a Carteira de Cr^dito Agrioola do Banco do Brasll, o Departamento de Produgao 
Vegetal do Minlsterio da Agricultura, o Institute Nacional de Imigracao e Colo- 
nizacao, coordenados e funclonando harmonicamente, o agricultor receberia a 
asslstencia dlreta a que me referl. 

Seria um primeiro passo para o aumento da produqao cerealifera para o 
estabeleclmento, no mercado de consume, de uma concorrencla que redundaria 
no barateamento dos pre<jos. 
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No setor agricola porem, ate hoje, nao houve qualquer coordenagao, siste- 
matizaqao, ou planificaqao. Absolutamente. O homem que vive no interior do Bra- 
sll, dedicado a lavoura, nem de longe sabe da existencia do Mlnlsterio da Agrlcul- 
tura. Mas, se nesse setor, dentro do proprio Mlnist6rio, se verificasse uma refor- 
ma de acordo com as sugestoes do Gabinete e capaz de consultar os interesses 
desses pequenos agricultores, teriamos dado o primeiro passo na soluqao da 
crise que tanto eleva o custo de vida, e a que ora asslstlmos. 

Sugeri, na oportunidade, ao Sr. Mlnistro da Justlga, a criagao de uma Comis- 
sao intermlnisterial, que teria por finalidade entrosar os orgaos da Admlnistra- 
gao Piiblica para a solugao dos problemas mals urgentes. Cltel, por exemplo, quo 
a solugao dos problemas agricolas nao depende somente do Mlnlsterio da Agri- 
cultura, mas do Ministerio da Viagao e Obras Publicas, para o transporte e 
escoamento da produgao, e, tambem, do Banco do Brasil, cuja Carteira Agrico- 
la e Industrial proporciona os recursos indlspensaveis ao plantlo e a melhorla 
da produgao. A Comissao que sugeri promoveria Justamente a interllgagao dos 
orgaos competentes para solucionar os problemas agricolas. Multas vezes, o Mlnls- 
terio da Agricultura se ve Impossibilitado de resolve-los, por falta de entrosa- 
mento com o Mlnlsterio da Viagao e Obras Publicas, para atraves das rodovias 
tratar do escoamento da produgao e, com o Banco do Brasil, para concessao dos 
recursos neccssdrios ao desenvolvimento da produgao. 

O Mlnistro Alfredo Nasser considerou magniflca a sugestao, e pediu-me ate 
que oferecesse pormenores sobre como deveria ser criada a referida Comissao. 
Lembrei a S. Ex.a, a titulo de sugestao, que fossem escolhidos para compo-la, 
tecnicos de reconhecido valor e moral inatacavel. Nao precisarla que fossem 
todos integrantes do funcionalismo publlco, para que se nao dlssesse que mar- 
chariamos para a burocracia; que fossem convocados homens de alto valor no 
comercio, na indiistria, na agricultura e mesmo entre o funcionalismo piiblico. 
Essa equipe assim formada serviria como orgao de ligagao entre os diversos 
Ministerios, em prol da solugao. em comum, dos problemas que afetassem deter- 
minado Ministdrio. 

O Mlnistro Alfredo Nasser recebeu a sugestao com agrado, e adlantou que, 
por considera-la util e necessarla, a levaria ao conheclmento do Conselho de 
Min'stros na prdxima reunlao. 

Pergunta-se, a todo o momento o que derrotara o Parlamentarismo. — O 
custo de vida, a falta de atuagao do Gabinete, a crlse que exlste momentanea- 
mente? Acaso o Presldente Joao Goulart chegou a ser visado? Nao! Fago-lhe 
justiga. O Presldente Joao Goulart continua o mesmo chefe de Partldo atuantr, 
e defensor intranslgente das relvindlcagoes socials. Sente-se, de certo modo, 
cercado na sua liberdade para administrar de acordo com o desejo da oplnlao 
publlca, que ansela por medldas concretas do Govemo. 

Sr. Presldente, ao fazer estes comentarios da trlbuna do Senado, revlsto-me 
da autorldade que assuml ao combater o Sr. Janlo Quadros; por Isso mesmo, 
num Govemo constituido de amlgos, amlgos com os quais na llnha-de-frente 
lutei em defesa dos principios, por nds preconizados, com essa mesma autorldade 
venha, as vezes, advertir, pols nao desejo que o Presidente Joao Goulart sofra 
um desgaste do qual nao e o responsavel dlreto, porque S. Ex,a depende de deci- 
s5es do Conselho. 

O Primeiro Mlnistro Tancredo Neves, com quem, diga-se de passagem, man- 
tenho as melhores relagoes de estlma, porque o conhego de perto e o consldero 
um homem digno, inteligente, culto e trabalhador, neste instante nao esta dan- 
do a oplnlao publlca a mesma impressao que se formou em torno de sua pessoa 
quando Mlnistro da Justiga no Govemo do Presidente Getiillo Vargas. 

Sei que S. Ex.a, como homem atento aos problemas nacionals, deve estar 
desejoso de demonstrar sua operosidade; ignore, entretanto, o motlvo que o 
impede. Talvez a clrcunstancla de termos saido de uma crlse com os proble- 
mas assoberbados em vlrtude da remincla do Sr. Janlo Quadros e a Implant a- 
gao de um novo slstema de Governo, nao tenha permltldo ao Primeiro Mlnistro 
dar a prova cabal de sua operosidade, de sua capacldade de trabalho para aten- 
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der aos anseios do povo, que espera de S. Ex.a uma atua?ao firme e concreta no 
sentido de resolver 03 problemas que mals dlretamente atingem a coletividade. 

Eis por que, neste instante fago minha terceira advertencia ao Conselho 
de Mlnistros. Nao vejam S. Ex.as, nas minhas palavras qualquer reparo de 
ordem, individual, particular. Considero-os todos, dignos e capazes. Pego, apenas, 
mats operosidade para que a opiniao publica se capacite de que o parlamenta- 
rlsmo pode soluclonar os problemas do Brasii. 

Nao quero que amanha o povo ihe faca restrigoes, quando em verdade, nao 
e o slstema o culpado pelo que ocorre. N6s Senadores e Deputados, devemos lutar 
pelo slstema porque I atraves dele que os Parlamentares atuara dlretamente 
no Governo. 

Logo, nao poderemos ser contra o Parlamentarismo. Sentimos entretanto que 
a falta de funcionamento regular do Gabinete pode, amanha, conduzir o Parla- 
mentar'smo ao malogro. 

O Sr. Vivaldo Lima — E por que nao funciona regularmente? 
O SR. LIMA TEIXJEIRA — Disse eu ha pouco que um dos motives — nao sei 

se o mals forte — 6 nao se encontrarem os Mlnlsterlos em Brasilia. Em verdade, 
eles funclonam alnda no Estado da Guanabara. 

Nesta Capital as condigoes sao tao precarlas que, se procurarmos um Mlnis- 
tro de Estado para obter qualquer Informagao relacionada com sua Pasta, o 
Chefe de Gabinete terd que se dlrlglr, pelo telex, ao Rio de Janeiro, para conse- 
gul-la. 

O Sr. Vivaldo Lima — O nobre orador permlte outro aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Pols nao. 
O Sr. Vivaldo Lima — A mesma coisa acontecla no regime presidenclallsta. 

A culpa d do Congresso que nao vota as leis complementares. A omissao d nossa, 
logo a responsabilldade d do Congresso. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nessas condlgoes, serla melhor que os Ministdrios 
funclonassem deflnitivamente no Estado da Guanabara. A dualidade d mals 
prejudicial. Permanecendo os Minlstdrlos no Rio, os Minlstros, em determinado 
dla da semana, se deslocariam para Brasilia para a reunlao do Gabinete. Em 
resumo, ou os Minlstdrlos vem deflnitivamente para Brasilia ou permanecem na 
Guanabara, pois nao d possivel tenhamos um Govemo intinerante, que nao se 
encontra aqul nem naquele Estado. 

O Sr. Vivaldo Lima — Nao se culpe o parlamentarismo pela situagao! 
O SR. LIMA TEIXEIRA — fi o meu receio, nobre Senador Vivaldo Lima. O povo 

nao estd sabendo do que se passa. Pode supor que seja o parlamentarismo o 
responsdvel pela situagao. Estou advertlndo o Congresso de antemao porque 
tambdm votel a Emenda Parlamentarista. 

O Sr. Pedro Ludovico — V. Ex.a da licenga para um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com multo prazer. 
O Sr. Pedro Ludovico — Serla mals um desalento para os brasllelros se os 

Minlstdrlos voltassem a funcionar somente no Rio de Janeiro. O povo jd anda 
multo deslludldo em face da situagao atual, com a vida cara como nunca. Hi 
verdadelra angustla no melo do povo brasllelro e serla mals uma decepgao se 
falhissemos neste ponto, prejudlcando o acabamento de Brasilia Na verdade, o 
povo ]i esti Inteiramente desiludido de qualquer regime. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a hi de concordar comigo em que nao d pos- 
sivel continuar essa dualidade, com um govemo que nao esti em Brasilia nem 
na Guanabara. Se os Minlstdrlos nao podem aqui se instalar de uma vez, se os 
Minlstros aqul nao podem dellberar, pois os 6rgaos principals da administragao 
publica se encontram no Estado da Guanabara, seria preferivel entao que all 
permanecessem atd que em Brasilia pudessem funcionar em sua plenitude. 
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O Sr. Vivaldo Lima — A culpa e do Executive! 
O Sr. Pedro Ludovico — A culpa e dos Governos, que sao fracos e nao estao 

a altura da situagao. Nao falo so deste Governo, mas do Governo Janlo Quadros 
e ate do Sr. Juscelino Kubitschek que precisavam de uma agao mais energica 
em tomo do assunto. 

O SR. LIMA TEEXEIRA — Sr. Presldente, els por que estamos na trlbuna, 
apontando as falhas e levando-as ao conhecimento do Gabinete. 

O Governo atual nao e mais presidencialista. E parlamentarista. Portanto, 
nele temos responsabilidade direta. Os nomes dos Ministros que ai estao com- 
pondo o Gabinete foram aprovados por nos. O Conselho dependeu de nossa 
aprovagao, da aprovagao do Congresso Nacional. Por isso mesmo devemos verificar 
as deflciencias do Governo, aponta-las, leva-las ao conhecimento do Gabinete ou 
do Presidente da Republica. 

Para mim, um dos motives do mau funcionamento do Gabinete — nao quero 
dizer do parlamentarismo ou do sistema parlamentarista — ... 

O Sr. Vivaldo lima — fi o Ministerio... 
O SR. LIMA TEIXEIRA — ... e a descrenga do povo diante dos fatos que 

se estao verificando e da situagao que nao melhora. fi a falta de entrosaraento 
dos Ministerios, que poderiam funcionar em qualquer parte do Pais, mas per- 
manentemente. O que nao e possivel — repito — 6 a maior parte desses Mlnis- 
tdrios estar no Rio de Janeiro e aqui apenas existir um Gabinete, onde os 
Ministros nem sempre sao encontrados. 

Sr. Presidente, a situagao e realmente estranha. No Estado da Guanabara, 
ja os Ministerios nao estando em decadencia, atd mesmo no aspecto extemo dos 
edificios ou no seu trato intemo. Nota-se em tudo o abandono. Entretanto, a 
mudanga nao se concretiza. Torna-se, pois, necessario que o Gabinete e o Pre- 
sidente da Republica encontrem uma solugao para o problema. 

O Sr. Pedro Ludovico — Muito bem! 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sou amigo e correlegionario do Presidente Joao 
Goulart. Desejo sinceramente que S. Exa faga um bom Governo, e estou disposto 
a ajudd-lo. Eis por que ora fago esta advertencia. Nao quero que se diga que nao 
estou agindo com a mesma independencla com que agl com relagao ao Presidente 
Janlo Quadros, cujo Governo muito critique! pela falta de planejamento. 
... O Sr. Vivaldo Lima — A outra Casa do Parlamento cabe votar mocoes de con- 

fianga. Se o Ministerio nao serve, escolha-se outro. 
O Sr. Caiado de Castro — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo prazer. 

O Sr. Caiado de Castro — Estou de acordo com o raciocinio de V. Ex.a, que 
venho acompanhando. Quero, porem, acentuar que se culpa cabe a alguem pela 
situagao, esse culpado somos nds, do Congresso. Sao responsiveis todos aqueles 
que constituiam as duas Casas do Parlamento. Votamos a mudanga da Capital 
para Brasilia, e depois aceitamos Brasilia como em condigoes de ser transforraada 
em Capital da Republica, Entao a culpa principal e nossa, pois por maior que 
fosse o nosso interesse em mudar a Capital deveriamos ter retardado a mudanga 
para que nao sucedesse o que esta acontecendo agora. Nao ha possibllidade, 
nobres Senadores, de resolver esse problema mesmo, dlgamos, no prazo de um 
ano, ainda que num regime como aquele que esteve muito em moda, no chamado 
ritmo de Brasilia, trabalhando-se noite e dia. Nao ha propriamente falta de aco- 
modagoes para um orgao oflcial e slm para os funcionarlos que nele servem. Caso 
V. Ex.a tenha a oportunidade de percorrer os Ministerios — por certo jd os 
percorreu — vera que ha muitos edificios com apenas dols andares ocupados. 
fi impossivel a transferencia dos funciondrios por falta de acomodagoes. Diz 
muito bem V. Ex.a: nlnguem sabe onde se encontra o Governo. Quando se procura 
um Ministro aqui, este se encontra no Rio de Janeiro, e quando o procuramos 
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la, ele se encontra em Brasilia. Tal situagao cria um problema dificllimo para 
nos, representantes do povo que, recebendo constantes solicitagoes dos nossos 
eleitores, nao podemos atende-las, dando-lhes a impressao de que nao estamos 
trabalhando. Entretanto, e comum irmos, duas, tres e ate quatro vezes a um 
Ministerio, sem conseguir falar com o Ministro. Reconheqo que a culpa nao e 
deles pois nao podem permanecer aqui quando os elementos de sua Pasta se 
encontram no Rio de Janeiro. Os Mlnlstros vem a Brasilia apenas para despachar 
com o Presidente da Republlca. £ urgente, portanto, prossegulr nas obras de 
Brasilia, pols nao podemos continuar como estamos, parados. Temos ainda o 
problema da alta do custo de vida. Nao se culpe por ele o parlamentarismo. 
Ningu6m, em consciencia, podera faze-lo... 

O SR. LIMA TE1XEIRA — Nenhuma culpa tern o parlamentarismo. 
O Sr. Caiado de Castro — ... mas e fato que o aumento do custo de vida difi- 

cultara alnda mals a consolidapao do parlamentarismo e criara serlas dlficul- 
dades ao Governo. Passei oito dias na Guanabara e flquei impressionadissimo 
com o que vi nao so no meio da popula?ao mals pobre, como no das pessoas 
tidas como abastadas e da classe media. A alta dos preQOs e vartlginosa. O arroz 
loi majorado em Cr$ 12,00 o quilo, no espa^o de 20 dias. Nao ha fiscalizacjao. 
A COFAP, organismo da maior inutilldade no Brasil, esta tendo sua existencia 
prorrogada, e para isso sao desviados milhoes de cruzeiros. Em Brasilia a carne 
custa Cr$ 170,00 no supermercado. Fora o seu custo sobe a Cr$ 220,00, como 
v-rifiquei hoje pela manha. Pergunto, qual o orgao que exerce flscalizacao? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao ha flscalizacao. 
O Sr. Caiado de Castro — O que se passa em Brasilia passa-se no Brasil 

inteiro. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — £ verdade. 

O Sr. Caiado de Castro — Nao sel como compreender esse problema e prever 
o que acontecerd. O Governo 6 igualmente culpado e vou dizer por que. Ainda 
agora houve aumento de vencimentos. em consequencia do salarlo minimo. Os 
Instltutos fizeram o reajustamento. O SAMDU. um dos melhores, reajustou os 
teus tervidores de tal forma que um enfermelro percebe mals que um medico. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — fi absurdo. 
O Sr. Caiado de Castro — £ inadmissivel, e incompreensivel. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Nivelados hierarquicamente. 
O Sr. Caiado de Castro — Hoje. o m6dico esta abaixo do enfermelro com 

relacao a salirlo. Asslsti — nlngu^m me contou — um enfermelro dizer a um 
medico: "Doutor, somos Iguals". 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao ha mais hierarquia. 
O Sr. Caiado de Castro — Com referenda ao problema do Brasil estou de 

acordo com V. Ex.ft nesta dualidade de Governo. Mas e precise que faqamos um 
esforco para que Brasilia prossiga. Ninguem pode pensar em trazer os minis- 
terios para a Capital sem oferecer acomodagoes aos funcionarios. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Perfeito. O que se vem verificando ultimamente 
e que o Primeiro-Mlnistro alega que o Congresso nSo tem condicoes t^cnicas 
para leglslar, e o Congresso diz que o Gablnete nko funciona; entio acham que 
e preciso convocar uma Constltuinte, porque o mal est& na Constltuiijao. Vejam, 
Srs. Senadores, os males advlndos da falta de um funcicnamento regular do 
Govemo. 

Para que outras solugoes nao so jam aventadas, que n5o venha ai uma solu- 
gao extra-legal que nao admiilmos — ja demos prova disto — e que fago 
aqui novamente, advertencla ao Conselho de Mlnistros e ao meu amigo Presi- 
dente Joao Goulart, a quern desejo faga um bom govorno, para que nao capi- 
talize o desagrado que pode causar um Gablnete inativo. Acredito que se o 
Conselho de Mlnistros reallzar uma boa administragao, se realmente cuidar de 
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solucionar os problemas mals urgentes e prementes, podera recuperar-se peran- 
te a opiniao publica. O parlamentarismo poderd, entao, constituir-se o melhor 
sistema de governo para o Brasll. E isso esta nas maos e na dependencia 
excluslva do Conselho de Minlstros. 

Confio no Primelro-Ministro, Sr. Tancredo Neves, e fago aqui um apelo 
a S. Ex.a — que fol um dos melhores auxillares de Vargas, de quem recebeu, 
na derradeira bora, a caneta — e ao Sr. Joao Goulart, que recebeu a carta 
do Presidente Getiillo Vargas. Que esses dois brasileiros ilustres, sobre quem 
pesa a mais alta responsabilldade, sobretudo como os mals sensiveis a relvin- 
dicagoes socials olhem, nesta bora, mais do que nunca, para o povo sofredor. 
Tomem medldas as mais urgentes para combater o custo de vlda. Que o 
Gabinete — permita-me a expressao — nao continue dlspllcente e que atue, 
porque e constituido de homens capazes e dignos, que mereceram a nossa con- 
fianga, a confianga do Congrsso Nacional. 

Sr. Presidente, este o apelo que fago aos amigos que se encontram no Go- 
verno, que por serem meus amigos terao de o ser do povo brasilelro, que neste 
Instante espera medldas que venham amparar os seus sagrados interesses. 

Era o que tinha a dlzer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (CUNHA MELLO) — Acaba de estar no Senado uma 
comissao de Deputados da Republica de Guatemala, a qual fol receblda pelo 
nobre Senador Gilberto Marlnho, 2.0-Secretdrio, que apresentou os agradecl- 
mentos desta Casa aos ilustres visltantes. 

Tem a palavra o nobre Senador Nelson Maculan. 

O SR. NELSON MACULAN — Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando fol publl- 
cado o decreto fixando o prego minlmo dos cereals, ocupamos esta tribuna para 
tecer consideragoes e criticas a respeito do mesmo. 

Assim procedemos, partindo da premissa de que o prego minlmo dos cereals 
jamais podera ser fixado nos centres de consume e, sim, na fonte de produgao. 
Os cereals — milho, feijao e arroz produzidos na regiao norte do Parana — foram 
vendidos, naquela epoca e mesmo pouco depois, em sua totalidade ou quase malo- 
ria a trezentos ou trezentos e clnqiienta cruzeiros para o milho; de quatrocentos 
a seiscentos cruzeiros para o feijao e o arroz em setecentos cruzeiros. 

Verifica-se hoje que o feijao, oferecido ao consirmidor em todo o nosso Pais 
— e a propria Imprensa que afirma — esta sendo vendido pela COFAP a razao 
de Cr$ 42,00 o quilo, ou seja, Cr$ 2.520,00 a saca. 

Posso afirmar que o prego da COFAP e inferior ao do mercado atual; que 
e da ordem de Cr$ 3.000,00 para o feijao mulatinho, de maior consumo no Para- 
na e Sao Paulo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nao se combate o custo de vida apenas com 
medidas de tabelamento. Tenho defendido nesta Casa, a ideia de que atraves 
do fomento do plantlo dos cereais e, prlnclpalmente da defesa de pregos minl- 
mos, fixados nao no centra de consumo mas na fonte de produgao, poderemos 
efetivamente estwnular o lavrador para que continue a semear a terra. 

Venho do norte do Parana e posso afirmar que, la, estao as terras semeadas, 
com as chuvas generosas vimos as sementes germinarem. Infelizmente, os lavra- 
dores, com o milho a trezentos cruzeiros, tem a certeza de que, no momento em 
que colherem o fruto do seu trabalho e do seu esforgo, esse prego estard aviltado. 
Em provento de quem. Sr. Presidente e Srs. Senadores? De uma cadeia de inter- 
•mediarios que sugam e exploram os homens que trabalham a terra e o consu- 
midor. 

Precisamos desde ja, voltar nossa atengao para os que lutam no interior 
do Pais, para esses herois anonimos relegados a sua prdprla sorte, sem qualquer 
apoio, assistencia social ou financiamento. Por incrivel que parega, nem ao menos 
encontram sementes para plantar. 
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Como baixar o custo de vlda? Nao seri atraves de policiamento ou de con- 
tencao de pregos que o conseguiremos. 

NInguem Ignora a existencia, em nosso Pais de uma cadeia de intermedia- 
ries que, onerando ainda mais as condiqoes de vida do nosso povo, -monopoliza 
nao so os cereals como a came verde. 

For falar em carne, Sr. Presldente, ocorre-me o exemplo extraordinario do 
Prefeito de Curitiba, General Ibere de Matos, que enfrentou o truste dos mar- 
chantes monopolizadores da came verde, atraves de medldas decisiva e cora- 
josas. Num acordo com os frigorificos do Rio Grande do Sul conseguiu baixar 
o preqo da carne de oitenta cruzeiros o quilo; a came de segunda e de terceira, 
hoje, novamente, sao encontradas, nos agougues, atendendo ks necassidades da 
gente humilde. 

O que falta 6 declsao firme, para coibir o abuso dos agambarcadores que 
exploram o povo. 

Infelizmente, em nosso Pais as medidas necessarias sao sempre transferidas. 
Enquanto isso, assistimos a nossa gente humilde, o operario, o homem da classe 
media procurar equlllbrar seu orgamento por meio da redugao de allmentos, 
com sacrificio da propria familia, para que seu salario se adapte as despesas. 

O gesto do General Ibere de Matos deveria ser imitado por todos os prefeitos 
dos municiplos prlnclpalmente das grandes capltais. S. S.a demonstrou que o 
abuso e malor do que falta de produgao. 

Precisamos de medldas corajosas porque estamos as portas de uma revo- 
lugao social. Nosso povo nao mais pode esperar por leis e decretos. 

Quando o Coronel Ururai Magalhaes tentou intervir nos frigorificos, foi 
afastado de suas fungoes. Dai a facilidade com que o grupo de agambarcadores 
monopoliza a dlstribulgao da came no Pais; eleva a seu talante o prego do pro- 
duto e ganha fortunas extraordinarias em detrimento dos que criam e dos que 
consomem. 

Sr. Presidente, apelo, nesta oportunidade, para o Sr. Primeiro Ministro Tan- 
credo Neves a fim de que, por meio de decreto, proiba a exportagao de tortas 
oleaginosas e dos residues de frigorificos, porque nossa agricultura, com os pregos 
elevadissimos do milho, nao tern condigoes de subslstir. 

Ouvi um dos tradicionais avlcultores do Estado de Sao Paulo, Sr. Joao Batista 
Montenegro, dizer que, se medldas nao fossem tomadas para conter o prego das 
ragoes balanceadas, seria obrlgado a langar no mercado quase vinte mil aves, pois 
ainda no ultimo mes realizou um prejuizo de quatrocentos mil cruzeiros, sim- 
plesmente porque o custo daquelas ragoes nao Ihe permlte allmenta-las para a 
produgao de ovos e frangos que abastecem o mercado paulista. 

Sr. Presidente, essas medidas devem ser tomadas imediatamente. Nao e pos- 
sivel que as tortas oleaginosas e os residues dos frigorificos, como farinha de 
came, de ossos e outras, necessarias a avicultura e a sulnocultura, continuem 
sendo exportados, por causa da voragem de divlsas. Se rende cerca de dez milhoes 
de dolares essa nossa exportagao, por outro lado, agrava profundamente o custo 
de vida no Pais. 

Eram as palavras que qucria dirigir a esta Casa, no momento em que todos 
clamam contra a alta do custo do vida, mas em que poucos fazem algo para 
conte-la. 

Sigamos o exemplo do General Ibere de Matos Prefeito de Curitiba. Todos 
os prefeitos responsaveis, em seus Municipios, poderao tamb^m auxiliar a COFAP, 
adotando medidas de contengao a insaciavel gula dos tubaroes, que nada fazem 
a nao ser explorar aqueles que trabalham a terra, que criarm e contribuem para 
a produgao do Pais. 

O Sr. Femandes Tabora — Permite V. Ex." um aparte? 
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O SR. NELSON MACULAN — Com muito prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — O que V. Ex.a acaba de dizer passa-se em todos 

os Estados. Li, ha pouco, vinda do Ceara, a informagao de que, devido a expor- 
tagao extraordinaria dos residues de carogo de algodao, a industria de laticinios 
esta sendo prejudicada e o fomecimento de leite, em Fortaleza, ameagado de 
ser suspense. Nao ha residuo bastante para sustentar as vacas lelteiras da regiao. 

O SR. NELSON MACULAN — Agradego o aparte do nobre Senador Fernan- 
des Tavora que ilustra as modestas palavras que acabo de proferir. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Ha, sobre a mesa, requerimento qu-e 

vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
E lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N.° 419, DE 1961 
Nos termos do Regimento Interno venho requerer a V. Ex.a sejam solicita- 

das ao Ministerio do Trabalho e Previdencia Social as seguintes informagoes: 
1.°) Encontram-se retldos na Delegacia Regional do Instituto de Aposentado- 

rla e Pensoes dos Comerciarios, no Estado da Guanabra, numerosos processes de 
pedldos de aposentadorla de jornalistas, formulados de acordo com a Lei mime- 
ro 3.259, de 13 de janeiro de 1959? 

2.°) Quais as razoes de tal demora e as providencias adotadas para obvia-la? 
3.°) Por que motivo ate agora nao deu aquela Delegacia resposta as reitera- 

das indagagoes que, sobre a materia, Ihe foram dlrigidas pelo Sindicato dos Jor- 
nalistas Profisslonais, drgaos representative da classe? 

Sala das Sessoes, 7 de novembro de 1961. — Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a Mesa, outro requerimento que 

vai ser lido. 
fi lido o seguinte 

REQUERLMENTO N." 420, DE 1961 

Nos termos do art. 212, letra y, do Regimento Interno, requairo transcrigao 
nos Anais do Senado, do discurso proferido na Assembl^ia Geral do Banco do 
Brasil, ontem reallzada, pelo Dr. Joao Jabour, em nome de um grupo de ado- 
nis tas. 

Sala das Sessoes, 7 de novembro de 1961. — Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O Requerimento depende de apoia- 
mento. 

Os Srs. Senadores que o apolam, queiram permanecer santados. (Pausa.) 

Esta apoiado. 

Sendo evidente que o documento, cuja transcrigao se pede, nao atinge o 
limite estabelecldo no Paragrafo unico do art. 202, do Ragimento Interno, sera 
submetido, oportunamente, a dellberagao do Plenarlo, independentemente de Pa- 
recer da Comissao Diretora. 

Esta finda a Hora do Expedknte. 
Passa-se A 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussao unlca do Projeto de Lei da Camara n.0 87, de 1961 (ntime- 
ro 3.928, de 1958, na CAmara), que d4 nova redagao ao n.0 2, da letra b, 
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do artigo 102. do Estatuto dos Milltares — Decreto-lei n.0 9.698, de 2 
de setembro da 1946, e dd outras providencias, tendo 

PARECERES sob n.0s 572 e 573, de 1961, das 
— das Comissoes de Constitui^ao e Justi^a, favoravel, lembrando a 

necessidade de ser retlficada a ementa; de Seguran^a Nacional, 
favoravel. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Na sessao anterior fol lido requerl- 
mento de autoria do nobre Senador Caiado de Castro, que, por falta de numero, 
delxou de ser votado. 

Em votacao o requerimento n.0 418. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
O Projeto saira da Ordam do Dia para a audiencia solicitada. 
Item 2 

Dlscussao unlca do Parecer n.0 625, de 1961, da Comissao de Constl- 
tulqao e Justiqa, no sentido do arquivamento do expediente relativo ao 
Acordao do Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional a co- 
branqa, pela Delegacia Ragional do Imposto sobre a Renda, em Forta- 
leza, Estado do Ceara, desse imposto em relaqao aos professores. 

Em discussao. 

Nao havendo quern peqa a palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Parecer n.0 625, de 1961, queiram perma- 

secer sentados. 
Esta aprovado. 

fi o segulnte o parecer aprovado 

PARECER N.® 625, DE 1961 

Da Comissao de Constituicao e Justi^a, sobre o Oficio n.0 193/P58 
(2) — Do Presidente do Supremo Tribunal Federal, enviando copia de 
acordao referente ao Recurso Extraordinario n.0 19.423, julgado a 30-5-52 
inconstitucional a cobranca do imposto de renda sobre os vencimentos de 
professores). 

Relator: Sr. Aloisio de Carvalho. 
A esta Comissao de Constituiqao e Justiga, para sua deliberagao, na forma 

da letra "b" do artigo 86, do Regimento Intemo do Senado, vem em copia auten- 
ticada o "acordao" proferldo pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso 
Extraordindrio n.0 19.423, do Distrito Federal, decretando os professores "isentos 
do pagamento de qualquer parcala do imposto de renda, tanto progresslvo como 
cedular, ou de qualquer outra denominagao, frente ao art. 203 da Constituigao". 

O invocado precelto constituclonal declarou, como se sabe, que nenhum im- 
posto agravaria dlretamente os diraitos de autor nem a rerauneragao de profes- 
sores e jornallstas. Admltldo o imposto de renda, como era obvio, entre os abran- 
gldos pela isengao, nao tardou que surgissem as diivldas quanto a extensao dessa 
isencao ks duas formas de tributagao, a cedular e a complamentar progresslva. 
Vacilante, a prlnciplo, acabou a jurisprudencia por se orientar no sentido da 
liengao total, visto que serla em tals termos a concessao constituclonal. Fruto 
desse pensamento 6 o "acordao" referido, datado de 30 de malo de 1952, quando 
jA em vigor, allds, disposlqao de lei orlglnaria da Lei n.0 986, de 20 de dezembro 
de 1949, estabelecendo que nao seriam conslderados, para efeito do Imposto cedu- 
lar e complementar, os dlreitos de autor, nem a remuneragao de professores e 
Jornallstas. A ampllagao da isengao se operava agora por modiflcagao do texto 
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do § 2.° do art, 24 da Lei n ° 154, de 25 de novembro de 1947, onde apenas se 
falava em imposto cedular, excluido, por consegulnte, e Intenclonalmente, o 1m- 
posto complementar progressivo. 

As trlbutagoes impostas anteriormente a Lei n.0 986, a titulo de Imposto com- 
plementar, dado que as normas entao vigentes so falavam de isenQao para efeito 
de imposto cedular, teriam que ser naturalmente apreciadas, e mantidas ou 
anuladas, a luz do art. 203 da Constitulqao. Foi o que fez o Supremo Tribunal 
Federal, no "acordao" em aprego, dando ganho de causa ao interessado, a quem 
a Delegacia Regional do Imposto sobre a Renda em Fortaleza, impusera o paga- 
mento do Imposto complementar, contando-se, para esse fim, remuneracao de 
magisterio. Com a decisao, ficava fulminado. por inconstltuclonal, o dlspositlvo 
do Decreto-lei n.0 5.844, de 23 de setembro de 1943, sobre que assentara aquela 
Delegacia Regional o seu ato, dlspositlvo repetido, alias, em diplomas posteriores, 
ate que a Lei n.0 986, de 1949, ajustou a materia aos preclsos termos constitu- 
cionais. 

Isto posto, estamos em face de uma disposlgao de lei cuja inconstituclona- 
lidade o Supremo Tribunal Federal reconhece em definitivo, cabendo pols, ao 
Senado suspender-lhe a execugao, no uso da atrlbulgao que Ihe confere o art. 64 
da Constitulgao. Ocorre, porem, que a esta altura. nao mals vigora o precelto 
asslm incrimlnado, em breve anulado, como vlmos pelo proprlo leglslador ordl- 
nario. Dar a essa decisao judicial a consequencia de uma resolugao do Senado 
decretando a suspensao da execugao da norma condenada serla conduzlr na 
pratlca, ao absurdo o mandamento constitucional. Seria,_ afinal, suspendermos a 
execugao do que nao mais existe, o que, por certo, nao estava no anlmo do 
leglslador constltulnte autorizar. O que este quis foi evitar que prevalecesse, como 
anomalla debilitando a ordem juridica, vm precelto legal para sempre declarado 
inconstltucional pelo orgao competente para faze-lo, em cumprlmento do "mais 
emlnente dos seus deveres", como o consagrava Rul Barbosa. Que nao prevale- 
cesse, e claro, sua completa extlrpagao pelos melos proprlos. 

Se o legislador ordinario se antecipou a nossa providencia, usando de meio 
proprlo, que Ihe fosse privativo, nao resta ao Senado, na hipotese concreta, senao 
determinar o arquivamento da materia. 

fi o nosso parecer, salvo melhor juizo. 
Sala das Comissdes, 20 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presldente; 

Aloysio de Carvalho, Relator — Lonrival Fontes — Heribaldo Vieira — Vivaldo 
Lima — Nogueira da Gama — Milton Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Da acordo com a dellberagao do Ple- 
nario o expediente relativo ao Acordao do Supremo Tribunal Federal serd arqul- 
vado. 

Passa-se a discussao e votagao do Requerlmento n.0 420, de 1961. 
Em discussao o Requerlmento. 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presldente, pego a palavra para discutlr o 

requerlmento. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Diante da solicitagao que acaba de 

ser felta, nos termos do Regimento Intemo, fleam transferldas para a prdxlma 
sessao a discussao e votagao do Requerlmento n.0 420, de 1961. 

Esta esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Ha oradores insciitos. 
Tern a palavra o nobre Senador Paulo Fender. 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presldente, dols assuntos me trazem a tribuna. 

O primeiro diz respeito, em parte, ao constante do requerlmento cuja discussao 
foi adlada para a proxima sessao do Senado. Reflro-me ao desdobramento da 
Carteira de Credito Agricola e Industrial do Banco do Brasll, que, desta tribuna 
tive oportunidade de preconlzar, advertindo ao Governo da necessidade premente 



em que se encontra o Brasil diante das perspectivas de reforma agraria que ai 
estao, porque sem esse desdobramento nao poderia, evidentemente, aquela Carteira 
atender ao problema agrarlo em toda a sua plenitude. 

Vejo que nao fol em vao que daqui fiz minha advertencia e meu apelo, porque, 
na sessao de ontem da Assembleia Geral do Banco do Brasil, foi a referida Car- 
teira afinal desdobrada em quatro Diretorias, tres das quals atendendo a zonas 
diferentes no Pa's, se ocuparao dos financiamentos e da supervisao do cr^dito 
agricola. 

Daqui, pols, as mlnhas congratulaQoes com o Governo, com o Sr. Mlnistro da 
Pazenda, e com o Sr. Presldente do Banco do Brasil. 

Esperemos agora que a Carteira seja eficiente e que os apelos do pequeno 
agricultor em todo o Pais sejam atendidos em termos objetivos, sem maiores 
exigencies senao aquelas mesmas de dar imediata assistencia flnanceira a quem 
preclsa de tratar a terra, cultlv^i-la para faze-la produzir. 

O Sr. Mourao Vleira — Permlte V. Ex.tt um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com multa honra. 
O Sr. Mourao Vleira — E de lamentar que ao aproveitar esta modificagao 

at6 pouco tempo julgada impossivel o desdobramento dessa Carteira, em outras 
nao se flzesse, nessa oportunldade, o desdobramento da Carteira de CrSdlto Agri- 
cola e Industrial. O que se ve no Brasil e o Credito Industrial monopolizar, 
a?ambarcar, quase completamente, o crddito agricola. O oportuno apelo de 
V. Ex.* fol atendldo; pen a e que nao abrangesse refonna um pouco malor, qual 
a do desdobramento da Carteira de Credito Agricola e Industrial. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presldente como esclarecimento as pondera- 
(joes do nobre Senador Mourao Vielra, 6 oportuno dizer a S. Ex.a, que houve 
realmente isto: a Carteira de Credito Agricola e Industrial do Banco do Brasil 
fol desdobrada em uma Diretoria, que trata apenas de credito industrial, e em 
tres outras destlnadas ao credito agro-pecuarlo. Quero crer que o nobre Senador 
Mourao Vieira se refers, a dotaQoes aos recursos financelros da Carteira, que con- 
tinuum a ser globals. 

O Sr. Mourao Vieira — Exatamente. 
O SR. PAULO FENDER — Ai, teriamos que sair para a tese do desdobramento 

da Carteira para duas dlstlntas: uma de credito agricola e outra industrial. 
Minha tese prlmltlva, entretanto e a de que a Carteira de Cr6dlto Agricola e 
Industrial do Banco do Brasil, como atualmente esta desdobrada em diretorias 
autonomas que culdam do credito, e uma Diretoria adequada, destinada exclusi- 
vamente ao Credito Industrial, pode satlsfazer plenamente a finalidade que temos 
em vista. 

Alias, quando desta tribuna, versei a mat6ria, fui brilhantemente aparteado 
pelo nosso llustre colega de Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, Senador 
Nogueira da Gama, conhecedor profundo da slstematica do Banco do Brasil, 
especlalmente da Carteira de Credito Agricola e Industrial, onde serviu, que nos 
deu esclareclmentos muito interessantes sobre a materia. O nobre Senador No- 
gueira da Gama estd nos ouvindo com a sua costumeira atengao. Nao sel en- 
tretanto, se S. Ex.a esposa, como eu. a opiniao de que a modificagao operada na 
Carteira de Credito Agricola e Industrial do Banco do Brasil virfi atender a finali- 
dade que tinhamos em mira. 

Sr. Presldente, consigno minha satisfagao por haver o Govemo atendldo ao 
apelo que, desta tribuna, formulamos. 

O Sr. Nogueira da Gama — V. Ex.a da licenga para ura aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Tenho muita honra em receber o aparte de V. Ex.a 

O Sr. Nogueira da Gama — V. Ex a fez referenda ao meu nome e a opiniao 
por mlm anteriormente emltida sobre a Carteira de Cr6dito Agricola e Indus- 
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trial do Banco do Brasll. Serla indelicado se nao importunasse V. Ex.a em sua 
brilhante exposlgao... 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.® me da muito prazer. 
O Sr. Nagueira da Gama — Para dizer conforme acentuei naquele ensejo, 

que espero possa o desdobramento da Carteira propiciar a maior difusao do 
credlto rural. Tenho, porem, minhas duvidas, recelo, pelo menos, quanto a orien- 
tagao geral, a parte tecnica do desdobramento dessa Carteira em diversas outras. 
Sou pela descentralizagao do credito rural. Todos devemos querer que isso ocorra, 
mas sou tambem partidario de uma descentralizagao que nao prejudique a uni- 
dade administrativa de diregao do credito rural, tendo em vista sua alta especiali- 
dade. Conforme tive oportunidade de dizer a V. Ex.® naquela ocasiao, o regula- 
mento da Carteira de Credito Agricola e Industrial do Banco do Brasll consubs- 
tancia todas as hlpoteses de financiamento rural previsiveis, possiveis. Esse 
regulamento foi posto em confronto com os mais adiantados de outras Nagoes 
e num seminario da ONU, realizado nao sei se na Bolivia ou em Santiago do 
Chile, os tecnicos consideram-no o mais adiantado do mundo. Invoco esse fato 
apenas para justificar o ponto de vista em que me coloco. Se temos um documen- 
to desse alto valor, que compreende todas as hipoteses de financiamento rural, 
devemos desejar, que ele seja aplicado na sua totalidade, que seja instrumento 
habil, capaz de propiciar credito num sentido de capilaridade por todo o Pais. 
Receio que a diversidade de direqao prejudique essa unidade de distribuigao tec- 
nica do credito rural. Reconhego, porem, a necessidade dessa descentralizagao. 
Ela sera talvez o meio eficiente para que sejam vencidas as dlficuldades atual- 
mente encontradas no elemento humano, isto e, por parte dos gerentes de agen- 
das do Banco do Brasil que ainda nao possuem o elan necessarla para a distri- 
buigao do credito agricola, que nao da grandes resultados ou nenhum resultado, 
em multos casos, e por isso nao e atratlvo para os negoclos das flllals desse Banco 
no interior do Pais. Em regra, os gerentes se dedicam as operagoes mercantls que 
elevam as fillais que dlrigem e as colocam em boa posigao. Mas o credito rural e 
de finalldade social. Nao deve vlsar a lucros e preclsa, portanto, encontrar bom 
apolo naquele elemento humano encarregado de sua distribuigao. V. Ex.®, que 
se coloca sempre a frente desse problema com muita propriedade, esta de para- 
bens pela advertencia que faz a respeito da Carteira, ja prevlsto em intervengoes 
anteriores. 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado a V. Ex.®. 
Sr. Presldente, considerando o oportuno e judicioso aparte que acabo de rece- 

ber do nobre e ilustre colega, Senador Nogueira da Gama, fago daqui mais um 
apelo ao Govemo, particularmente ao Sr. Ministro da Fazenda e ao Sr. Presi- 
dente do Banco do Brasll. no sentido de que adotem as provldencias comple- 
mentares na Carteira de Credito Agricola e Industrial do Banco do Brasil, agora 
com diretorias desdobradas, para que nao se venham a justificar, de futuro, os 
receios tao bem expresses pelo nobre Senador Nogueira da Gama, de que essas 
medidas, aplicadas sem maiores cautelas, tragam como conseqiiencia, pela falta 
de unidade de comando, um desastre na prdpria concessao do credito agricola 
que se tem em vista. 

Sr. Presldente, passo a outro assunto que tambem e da maior importancia 
e que n&o posso deixar de trazer ao oonhecrmento desta Casa. 

Refiro-me a importante trabalho publicado no Correio da Manha de domin- 
go, dia 5 do corrente, pelo grande hlgienista nacional, Professor Dante Costa, 
no qual S. S.® faz advertencias estarrecedoras a este Pais com relagao aos pro- 
blemas de saiide publica que nos estao afligindo. Sao advertencias de todo valor 
cientifico e que devem preocupar as autoridades deste Pais, sobretudo o Con- 
selho de Ministros. 

Sabemos que, no Brasil, as disponibilidades financelras nao correspondem 
a recursos orgamentdrlos. Votamos sempre um Orgamento deficitario e depois, 
nSo tendo o Governo aquelas disponibilidades financeiras para atender as dota- 
goes do Orgamento, entra num sistema que se vem consagrando, de hd muito 
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— o estabeleclmento de prioridades no destaque de verbaS para os mais variados 
servigos. 

Verifica-se entao que o Governo, na concessao dessa prioridade, quase sempre 
e sensivel a apelos de particulares, a apelos politicos. fi preciso, porem, que o 
Governo seja menos suscetivel de influenciar-se por esses apelos e mais rea- 
lista no aplicar esse criterio de prioridades. 

Refere-se o higienista Dante Costa aos problemas de saude piibllca que, ate 
hoje, nao foram resolvidos em virtude da atuagao do Ministerio da Fazenda 
na destinagao das verbas para os diversos setores do Ministerio da Saude. 

Ha um setor, Sr. Presidente, o das Endemias Rurais, que deveria merecer 
do Governo toda a atenqao. As endemias, de um modo geral, sao produzidas por 
intermedlirios, por animais oue transmltem os microbios ao hcvnem depois de 
percorrer um certo ciclo evolutive. Isso slgnifica que. se consignamos uma dotaqao 
a determinado Departamento — no easo ao Departamento de Endemias Rurais 
— para debelar, vamos dizer, a malaria, e essas verbas so vem a temno de se 
extinguirem os focos de mosquitos em determinadas zonas, mas nao a tempo 
de se extinguirem os existentes em outras zonas, prejudicaremos o serviqo com 
todo o dinheiro empregado, pois nao concluimos, do ponto de vista sanitario, 
toda a 3,530 que deveriamos conclinr, e nao o fizemos por falta de recursos. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com todo prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Foi exatamente o que aconteceu ha pouco. Depois 

de o Minlstro Mario Pinotti ter praticado uma verdadeira limpeza no Vale do 
Sao Francisco o em diversos outros pontos do Pais, o Governo deveria ter dado 
aqueles que o sucederam os elementos necessaries para a continuaqao desse 
trabalho. pois e forqoso nao esquecer que, uma vez dedetizada uma regiao, esta 
nao fica nara sempre imune do empaludismo ou de outra oualquer endemia. 
Esse o grande erro. Uma dedetizaqao limpa uma regi'o, mas e preclso que nin- 
guem durma, para que outros parasitas, outros mosquitos nao venham a recons- 
tituir a situaqao que fol debelada com grande gasto de dinheiro. 

O SR. PAULO FENDER — Este, exatamente, o ponto que estou assinalando 
na minha oraqao e que V. Ex.a, com a sua experiencia de medico e de politico 
apercebido de todos os problemas da sua terra, vem confirmar. 

Nos nos referimns a propagaqao de certas doenqas que dependem da evoluqao 
de determlnados ciclos blologicos nas esp^cies animais transmissoras de doencas. 
Nao e possivel que o Governo adote o mesmo criterio de prioridades para todos 
Os mlnist^rios. O da Saude hd de ter criterio de prioridades especifico, muito 
diverse do criterio com que o Governo destina dotaqao para rodovias, para 
navlos, para quarteis, para avloes. O Governo deve ter em vista que milhoes 
de nordestinos morrem vitimados pela esquistossomose, que tambem grassa em 
Mlnas Gerais, onde lavadeiras pobres passam horas com os pes dentro d'dgua, 
e sao picadas pelo caramujo que transmite a vermlnose terrivel, que 6 igual- 
mente transmltida as criancinhas que, enquanto as maes trabalham, brincam 
nos riachos a beira dos igarapes de agua poluida. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com todo 0 prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — O governo nao desconhece, nem poderia desco- 

nhecer, que o fator principal, prioritario, do progresso de uma naqao, e a saude 
humana. Se nao se procura preparar o homem, dando-lhe saude, para que 
possa trabalhar e produzir, inutil sera gastar os milhoes. Este 0 fator funda- 
mental. Infelizmente, parece oue os governos do Brasil ainda nao compreen- 
deram a necessidade dessa prioridade. 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex a enriquece o meu discurso com o seu aparte. 
Nao e de hoje que eu, da tribuna do Senado, cumprindo o meu dever de m6dico 
e de politico, me venho batendo pelas questoes de saude publica. 

1 
I I 
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O Sr. Fernandes Tavora — Repito, apenas, o que V. Ex.a tem dito e o que 
6 natural digam aqueles que conhecem alguma coisa de sociologia e sobretudo 
de administraqao e saiide piiblica. 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado a V. Ex.a 

Alnda ha poucos dlas apresentei ao Senado, e esta em tramitacao nas Comls- 
soes competentes, um projeto que visa a dar um medico para cada municipio 
brasileiro. Tera ele real signlficaqao para a saude piiblica no Brasil, porque o 
medico aproveitado no municipio sem assistencia sanitaria exercera a tripllce 
funqao de educador sanitario, de sanitarista e de clinico. O projeto brevemente 
sera apreciado pelo Senado. 

Mas dizia eu, e disse tambem o Senador Fernandes Tavora, que o homem 
minado pela doenga nao podera jamais corresponder ao esforgo de produgao de 
que tanto necessita o Pais e que tanto se tem em vista com a propalada reforma 
agraria. £ precise dar assistencia ao homem, trata-lo na doenga, preveni-lo 
contra a doenga e nutri-lo contra a evitaminose, causadora de anemia grave que 
predispoe o organlsmo as infecgoes, as doengas as mals diversas, tudo conse- 
qiiente da falta de alimentagao, enflm da miserla, da pobreza. 

Sr. Presidente, no ponto de vista sanitario, podemos citar o caso da "doenga 
de Chagas", ainda nao totalmente erradicada no Brasil. fi triste para nos, medicos 
brasileiros, politicos, patriotas, que estudamos Medicina nos compendios estran- 
geiros, verificarmos que os autores se referem ao nosso Pais como o bergo da 
"doenga de Chagas" e de outras endemias, como a dlzer ao mundo que ainda 
somos um povo enfermigo ou enfermo. 

Sr. Presidente, e precise que no Congresso Nacional se faga uma campanha 
sistematica, pertinaz, ativa, pela solugao dos nossos problemas sanitdrios, pela 
assistencia medica ao interior. 

Agora mesmo, no Rio de Janeiro, vi por toda parte cartazes com estes dize- 
res: "O Brasil precisa de mais medicos", de mais matriculas escolares nas Facul- 
dades de Medicina do Pais. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER _ Pois nao. 
O Sr. Lima Teixeira — V. Ex.a tem toda razao. Para que a assistencia medica 

seja continuada, necessitamos dar melhores salarios a esses profisslonais. 
Nao ha medico que queira ir para o interior ganhando ninharia; mesmo 

porque na prestagao de servlgos oficiais eles nao tem a llberdade de fazer 
clinlca. fi necessario, portanto, que o Governo aumente o salarlo dos medicos. 
Hoje pessimamente remunerados. 

O SR. PAULO FENDER — Espero que V. Ex.a materialize este ponto de vista 
amanha, quando o meu projeto estlver sendo discutido, porque nele vlso prln- 
clpalmente dar a essa classe os recursos de subsistencla; pois nao poderd ela 
exercer a Medicina sem a relative paga profissional dos servlgos que val executar 
para o Govemo. 

O Sr. Lima Teixeira — Chego ao ponto de admitir que os medicos que vao 
para o interior devem perceber melhor venclmento do que os que ficam na 
Capital, porque eles terao que enfrentar grandes dificuldades. 

O SR. PAULO FENDER — Seria a compensagao de auxilio. 
O Sr. Lima Teixeira — Perfeitamente. 
O SR. PAULO FENDER — Senhor Presidente, ja me alongo no tempo que 

me e destinado. Mas tinha em vista, depois de fazer estas consideragoes, conslg- 
nar nos Anais da Casa o importante artlgo do hlgienista Dante Costa, sob a 
epigrafe "Saiide, Trabalho e Cifrao", publicado na ultima edlgao do "Correio 
da Manha", que e uma paglna de patriotlsmo antes de ser um reposltorlo de 
profundas verdades cientificas, a exiglrem a medltagao dos homens do Governo 
deste Pais. Por conseguinte passo a ler na Integra para conheclmento da Casa. 
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SAtrDE, TRABALHO E CIFRAO 
Dante Costa 

Saude Publica e subdesenvolvimento sao dois termos de uma equagao. 

O subdesenvolvimento, gerando o pauperlsmo, eternlza a ignorancia e enfra- 
quece a enfase flnancelra dos govemos, valores negatives que se refletem de modo 
dramdtlco nos quadros de saude. 

O Brasll, neste Instante, confessa de maneira dolorosa esse vinculo do cifrao 
a doenga, no aumento dos Indices de morbldade provocado pela falta de con- 
tlnuldade das campanhas de profllaxia no interior. As mals objetivas atlvidades 
de saude, reallzadas no campo e com resultados capazes de ser medldos objetlva- 
mente, tern sldo Incluldas em "programas de economla", como se fossem obras 
adlavels, mesmo importantes. Nao se tern prestado atengao a um fato curlal: a 
propagagao de certas enfermldades, verdadelras pragas socials, esta na depen- 
dencla do clclo evolutive de esp^cles animals que nao esperam pelas provldencias 
do Mlnlst6rlo da Fazenda para se reproduzlrem e se multlplicarem, ampliando 
asslm a tremenda agressao que reallzam contra as nossas populagoes. Crelo que 
um dos problemas deste Governo e o de modificar o slstema vlgente de priorl- 
dades, dando-se conta de que provldencias do mals alto alcance social e da mais 
grltante necessldade, como estradas vitals, pontes soluclonadoras, quarteis, navios 
ou avloes, podem esperar dols, cinco ou sete meses por uma liberagao de verba, 
mas as atlvidades de profllaxia nao podem sofrer atraso nem Interrupgao. O 
Mlnlsterio da Saiide tiem por dever, nas comunldades do Interior, combater 
endemlas cujos transmlssores sao seres vivos, com clclos blologlcos conhecldos, 
inclementes e Imperatives, clclos que preclsam ser interrompidos em determl- 
nada ^poca do ano, e em areas prevlamente estabelecldas, atraves de medidas 
letals a esses transmlssores de doengas, e num ritmo de trabalho que nao pode 
ser Interrompldo nem adiado sem o rlsco do recrudescimento das enfermldades 
que se pretende combater. 

As chamadas endemlas rurais — treze pragas que varrem o interior deste 
Pals de modo Inclemente — sao Importantes nao so por serem endemlas, mas 
tamWm por serem rurais. As condlgoes de vlda no Interior, as resldenclas ina- 
dequadas, a desnutrigao, o atraso economico e social e que fazem com que muitas 
dessas doengas transmlssivels encontrem condlgoes ideals de propagagao e per- 
manencla, solldas posigoes que tern desaflado, com algumas excegoes, a agao 
dos nossos admlnistradores e govemos. No Interior do Brasll, sem terra proprla, 
sem escolas, sem esperanga, mllhoes de braslleiros vlvem tambem sem saude, 
problema este que 6 necessarlo tratar com priorldade firme e confessada. As 
doengas transmlssivels caminham mals rapldamente que a Inflagao, na estrada 
da morte e da desesperanga. O Pals possul uma repartigao especlallzada para 
a luta contra tals doengas, o Departamento Naclonal de Endemlas Rurais, do 
Minlst6rio da Saude, mas nao Ihe da as verbas de que carece no momento reque- 
rldo, esquecldo de que os prazos nao sao flxados pelo capricho dos tecnlcos nem 
a telmosla dos Minlstros. mas pelas lels da natureza, que govemam a multlpllca- 
gao dos mosqultos, pulgoes, moscas, vermes, caramujos e outros agressores do 
homem, partlclpantes vlvos, malignos, da vlda naclonal. 

A doenga de Chagas 6 uma dessas doengas humanas, a atlnglr talvez clnco 
mllhoes de braslleiros, na dependencla de um pequeno Inseto que mora nas 
cafuas do interior. Quase tres mllhoes de mlseravels domiclllos foram expur- 
gados nos ultlmos dez anos, para a eliminagao dos "barbeiros" que neles dis- 
putavam, com os homens, as mulheres e as criangas, o direlto de viver. A Inter- 
rupgao do trabalho favorece a renovagao da populagao de Insetos e poe a perder 
todo o esforgo reallzado, todo o dlnheiro despendldo. A aplicagao contlnua, a 
per.'odos certos, do Insetlfugo, e medlda bAsica no combate a Doenga de Chagas, 
nas resldenclas infestadas. Outra medlda de combate eficaz a Doenga de Chagas 
A a modificagao das condlgoes de vlda do trabalhador rural, permltindo-lhe 
morar em casa rebocada e pobre, pobre mas limpa, sem os Insetos que o devoram 
a nolte, plcando-lhe para allmentar-se do seu sangue ao mesmo tempo que Ihe 
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entregam os protozoarios transmissores da doenga... Mais um argument© para 
a RefOrma Agraria, pela qual tanto clama a consciencia nacional. 

Todos sabem que o Brasil e uma grande vitima de outra endemia rural: a 
esquistossomose. Existem localidades do Nordeste, ou no interior de Minas, onde 
100% da populagao estao doentes de esquistossomose, enfermldade reconhecida- 
mente dificil de combater, com muitas areas de desconheclmento e multas 
interrogagoes ainda nao respondidas. Que fazer para termlnar com os caramujos 
que transmitem, nas aguas lentas do interior, nas valas e riachos e lagoas onde 
uma populagao pobre, de lavadeiras pacientes, vive com as pernas mergulhadas 
na agua infestada ou onde as criangas vao brlncar e de onde saem carregando a 
esquistossomose para lesa-los por toda a vida? Que remedios dar, para curar 
efetivamente. e sem grandes sacrificios para o doente? Ha muitas perguntas 
assim, no setor tecnico da esquistossomose, doenga na qual tudo e dificil inclusive 
o nome. O seu combate exige um intenso trabalho de pesquisa, para o qual ja 
demonstramos, principalmente em Belo Horizonte e Recife, que somos capazes. 
Uma interrupgao nessas pesquisas poe a perder anos e anos de esforgos continua- 
dos, milhoes de cruzeiros ja empregados e ate, as vezes, a esperanga criadora 
dos pesquisadores. No entanto, e necessarlo nao parar. A articulagao entre os 
orgaos federals, estaduais e municipals tern que ser dinamica. Para afastar as 
populagoes das aguas traigoeiras nao bastam cartazes nem conselhos: e neces- 
sarlo ampllar a rede de banheiros publicos, de lavanderias publicas, quando nao 
for possivel fazer obras de captagao e abastecimento de aguas ou redes de esgotos, 
E tudo isto custa dinheiro, como custa o trabalho de educagao sanitaria parale- 
lamente langado, e que tambem nao pode ser interrompido sem desmoralizar-se 
e perder-se... 

Nao pensarao nisso os nossos Ministros da Fazenda? 

Duas capitals brasileiras, das mais belas e procuradas, Recife e Belem, sao 
dois focos de outra doenga — a filarlose — a exiglr uma luta continua, que se 
realiza inclusive na casa dos doentes e a altas horas da noite. A filariose e dlagnos- 
ticada pesquisando-se no sangue das pessoas a presenga de microscoplcas formas 
animais, as filarias, mas o sangue deve ser colhldo a noite, e isto exige organlza- 
gao especial e verbas permanentes para o pessoal e o material empregados no 
exame. Boas vitorlas ja foram obtidas, gragas a agao do Departamento Nacional 
de Endemias Rurais. Em Belem, o mdlce de portadores de filarias calu de 50%; 
era de 9,8 em 1951 e baixou para 5.4 em 1961. A mesma coisa em Recife, de 6,9 em 
1951, baixou este ano para 3,8 No interior da Bahia, em Santa Catarlna, em 
varies outros Estados, reglstraram-se vitorlas semelhantes e ate mais significa- 
tivas — em Ponta Grossa os indices cairam de 14,5 para 1,2 — numa demons- 
tragao de que e possivel veneer esta doenga. Porem, existem ainda localidades, 
como Soure, Vigia e Cameta, no Para, e cidades importantes como Sao Luis e 
Macelo, onde a filariose tambem existe e ainda nao foi possivel trabalhar por 
falta de verbas, fato que revela alarmante cegueira financelra, absolutamentc 
lesiva aos interesses do Pais e do povo. 

Uma outra endemia rural, a leishmaniose, multo encontradiga em Sao Paulo, 
no Ceara e noutros Estados, depende de medidas a serem tomadas contra duas 
especies_animais: o cao e o mosquito. So no Ceara foram examinados em 1960, 
71.297 caes, dos quals 2 080 estavam positlvos e foi preclso eliminar. Clentlstas 
brasilelros apuraram tecnicas de dlagnostico que tornam mais exata a positivi- 
dade da populagao canina examinada. Mas os caes se infestam e relnfestam antes 
de passar a doenga ao homem e tambem como intermediario atua um outro 
inlmigo. um vetor alado, um Phlebotomo, mosquito pequeno e de picada ardente, 
que precisa ser agredldo e morto pelo DDT e que vem sendo salvo — para nos 
adoecer — pelo atraso das verbas destlnadas ao seu combate, pela interrupgao 
das dedetizagoes que o Ministerio da Fazenda, talvez sem o saber, faz cessar, 
para que eles, tals mosquitos, prosperem livres e se reproduzam felizes, e sur- 
jam. meses depois, milhoes de mosquitos novos, prontos a agredir e enfermar o 
homem do interior. Assim se conta a histdria da leishmaniose, doenga que une 
na mesma desgraga o homem do interior e o seu companhelro de infortunlo, 
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o cao, ao qual tantas vezes ele se liga pela grande estima triste dos conformados 
a solidao. 

A malaria talvez seja o exemplo mais dramatico da inconformidade de certas 
doenqas com as medldas desavlsadas de contengao financelra. Tinhamos obtido 
uma grande vltoria sobre a malaria, e justiqa se faga ao sen autor, o Sr. Mario 
Pinotti, que contra essa doenga conduziu no passado uma campanha energica e 
contlnuada, coberta de exlto. Mas desde 1960 os tecnicos do DNERu vem afir- 
mando a sua insatisfagao com o rumo das colsas. Os Ministros da Saude tern 
solicltado recursos, entre eles o ilustre Sr. Cattete Pinheiro, tecnico de elevado 
valor, e estao nos jornais as avisadas palavras do titular atual, o arguto Ministro 
Souto Maior: 6 preclso que as verbas do Ministerio da Saude sejam liberadas 
com prloridade, sem o que a malaria de novo tomara conta do Brasil. 

Tinhamos conseguido, praticamente, a desaparigao da malaria em quase 
todos os quadrantes do Pais, e nao havia mais aqueles terriveis quadros de deca- 
dencla humana que o Sr. Guimaraes Rosa havia descrito num dos contos do seu 
livro "Sagarana". Ho]e comegam a chegar noticias alarmantes do interior: la de 
longe, da Amazonia sempre esqueclda, como aqui de perto, do Estado do Rio. 
Felizmente o Estado da Guanabara continua livre da ameaga e por que? Justa- 
mente pela contlnuldade das atlvidades antimalaricas conduzidas por um sanl- 
tarlsta da velha guarda, o professor Ferreira Pinto, que acaba de publicar "Mala- 
ria; Erradlcagao no Dlstrlto Federal", uma interessante monografla sobre a luta 
de 17 anos consecutivos para fazer do Rio de Janeiro uma cidade sem impalu- 
dlsmo. O ano de 1954 foi o prlmelro ano do Rio de Janeiro sem malaria, e dai 
por diante nunca mais se verlficou caso nesta cidade, incluindo sua extensa area 
rural. 

Pense o Conselho de Ministros, no momento de tragar os seus pianos finan- 
ceiros, que o ponto de partida da recuperagao nacional e dotar o homem brasi- 
leiro de saude, essa luz fulgurante que ilumlna o corpo, allmenta a alegria de 
vlver e da aptldao para o trabalho. A saude nao e apenas ausencla de doenga, 
e um bem que se aperfeigoa. Mas sem a continuidade da profilaxia moderna ela 
nem chega a Instalar-se, sera uma esperanga derrotada. As tecnicas atuals de luta 
contra as endemias sao seguras, mas exlgem inelutavelmente um ritmo deter- 
minado e uma inflexivel continuidade, nao podendo sofrer solugao de continui- 
dade. Os transmissores dessas doengas devem ser contlnuamente atacados ate a 
erradicagao, o que sera tanto uma vltoria do Ministerio da Saude, quanto do 
Ministerio da Fazenda. As verbas de saude devem ser intocaveis. Eis uma reforma 
de mentalidade a operar, eis um tipico assunto de entendimento unico, revelador 
de uma fllosofla comum, a se conquistar, e capaz de permltir ao povo uma avalia- 
gao justa dos acertos govemamentals e ate da nossa real capacidade de governo 
parlamentarista." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Prcsidente. (Muito bcml Muito bcm!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mcllo) — Nao ha mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessao designando, para a prdxima, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.970, de 
1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exerci- 
cio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 2 (Poder Legislativo), Suba- 
nexo n.0 2.01 (Cftmara dos Deputadosi, tendo 

PARECER, sob n.0 634, de 1961, da Comissao 
— de Flnangas, favordvel ao projeto e as Emendas n.0s 1 e 2 e apresentando 

a de n.0 3-CF. 
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2 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.970, de 

1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exerci- 
clo financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder Executivo), Suba- 
nexo n.0 4.10 (Minist^rio da Aeronautica), tendo 

PARECER, sob n.0 633, de 1961, da Comissao 
— de Finan?as, favordvel ao projeto e as Emendas n.0s 1 a 93 e apresentando 

as de n.0s 94-CF a 106-CF. 
3 

Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.970, de 
1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exerci- 
cio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder Executivo), Suba- 
nexo n.0 4.17 (Ministerlo da Marinha), tendo 

PARECER, sob n.0 632, de 1961, da Comissao 
— de Finan^as, favoravel ao projeto e as Emendas n.0s 1 a 16 e apresentando 

as de n.os 17-CF a 24-CF. 

4 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.970, de 

1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercl- 
cio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 5 (Poder Judlcidrio), tendo 

PARECER, sob n.0 635, de 1961, da Comissao 
— de Flnan^as, favoravel ao projeto e as Emendas n.0s 1 a 60. 

5 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 29, de 1961 (n.0 1.657, de 

1960, na Camara), que dispoe sobre a criagao de cargos no Quadro Permanente 
do Minxstdrio da Agriculture, e da outras providencias, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0s 618, 619 e 620, de 1961, das Comlssoes 
— de Servifo Piiblico Civil; 
— de Agricultura, Pecuarla, Florestas, Ca?a e Pesca; e 
— de Flnan^as. 

6 
Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 27, de 1960, de autoria 

ao br. benaaor Rui Palmeira, que dispoe sobre servidores do Minist^rio da Edu- 

Ss^o^m^d^lLYenS111 de EnSin0 M'di0 (apr0vad0 em ^ 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0s 590, 591 e 592, de 1961, das Comissoes 
— de Constitui^ao e Just lea; 

— de Servl$o Piiblico Civil; e 
— de Finan^as. 

7 
Discussao linica do Requerimento n.0 420, de 1961, em que o Sr. Senador Gilber- 

to Marinho solicita a transcriqao nos Anais de discurso proferido na Assembldia 
Geral dos Aclonlstas do Banco do Brasil pelo Dr. Joao Jabour. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 17 boras e 20 minutos.) 



199.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 8 de novembro de 1961 

PRESIDENCIA DOS SUS. MOURA ANDRADE, CUNHA MELLO, 
GUIDO MOND1N E MATTHIAS OLYMPIO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentcs os Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias 

de Assumpcao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Eugenio Barros — 
Lefinidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — Fausto Cabral — Fer- 
nandes Tdvora — Menezes Plmentel — Sergio Marinho — Reginaldo Femandes 
— Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao Arruda — Jarbas Mara- 
nhao — Ruy Palmeira — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira 
— Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo 
Rodrigues — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito 
Valadares — Nogueira da Gama — Milton Campos — Moura Andiade — Lino de 
Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Joao Villasboas 
— Filinto Muller — Lopes da Costa — A16 Guimaraes — Caspar Velloso — Nelson 
Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bomhausen — Daniel Krieger — Mem de 
Sd — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenqa acusa o compa- 
recimento de 51 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, estd aberta a sessao. 

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

posta em discussao, e sem debate aprovada. 
O Sr. l.0-Secretdrio da conta do seguinte; 

EXPEDIENTE 

OF1CIO 
Da Camara dos Deputados, encaminhando autdgrafos dos seguintes: 

PROJETOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAT1VO N.0 14 
(N.0 67-A, na Camara) 

Autoriza o rcgistro do contrato celebrado entre a Uniao e a Remington 
Rand do Brasil, para a execu?ao, no exercicio de 1958, dos servl?os meca- 
nizados de lancamento, arrecadaQao e estatistica do Imposto de Renda, 
nas Oelegacias Regionais do Imposto de Rcnda em Sao Paulo, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Recite, Fortaleza, Salvador, Niteroi c Curitiba. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Flea determinado o registro do contrato celebrado entre a Uniao 

e a Remington Rand do Brasll, para a execuQao, no exercicio de 1953, dos ssrvi- 
qos mecanlzados de lan<;amento. arrecadaQao e esta.istlca do Imposto de Renda, 
nas Delegaclas Regionais do Imposto de Rsnda em Sao Paulo, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador, Niteroi e Curitiba. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposigoes em contrario. 
(As Comissoes de Constituigao e Justiga e de Finangas.) 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 14G 
(N.0 174-0, na Camara) 

Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral c da 
outras providencias. 

O CXingresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — O Quadro de Funcionarios da Sscretaria do Tribunal Superior 

Eleitoral, compreendendo cargos isolados e de carreira e funtjoes gratificadas, 
fica reorganizado de conformidade com a presente lei e passa a ter a estrutura, 
0 escalonamento, a nomenclatura, o niimero de cargos e classes, os nivels de 
vencimentos e os simbolos dos cargos em comissao e das funQoes gratificadas 
constants da tabsla anexa, ressalvadas, com relacao aos atuais servidores, as 
situacoes ja constituidas. 

Art. 2.° — Fica criada a carreira de Auxiiiar de Limpeza, com a estrutura 
e o escalonamento da tabela que acompanha a pressnte lei. 

Art. 3.° — Os cargos de Auxiiiar de Portaria, constantes da tabela anexa, 
serao exercidcs pelos ocupantes dos cargos isolados de provimento efetivo, de 
Auxiiiar de Portaria, Continuo, Servente, Guarda Eleitoral e Ascensorista, cons- 
tantes de tabela anexa a Lei n.0 3.480, de 5 de dezembro de 1958. 

§ 1.° — Os ocupantes da classe final da carreira de Auxiiiar. de Limpeza 
terao acesso. metade por merecimento e metade por antigiildade, ao cargo de 
Auxiiiar de Portaria. 

§ 2.° — Sao extintos, a medida que forem vagando, 5 (cinco) cargcs de 
Ajudante de Chefe de Portaria e 20 (vinte) de Auxiiiar de Portaria. 

§ 3.° — Preenchidos 17 (dezessete) cargos da carreira de Auxiiiar de Limpe- 
za, os demais so o poderao ser a medida que forem vagando os cargos mencio- 
nados no paragrafo anterior. 

Art. 4.° — No primeiro provimento dos cargos ora criados observar-se-ao 
as seguintes normas; 

1.°) o primeiro provimento dos cargos isolados sera feito com o aprovei- 
tamento dos funcionarios que vem exercendo as funQoes correspondentes; 

2.°) o preenchimento das vagas, nas classes intermediarias das carreiras 
de que trata a presente lei sera feito por promocao; 

3.°) terao prioridade, no provimento das vagas da classe inicial da carreira 
de Oficlal ou Auxiiiar Judiciario, os funcionarios requisitados ha mais de 2 (dois) 
anos, desde que sejam efetivos e hajam ingressado na carreira a que pertencem 
mediame concurso de provas; 

4.°) serao aproveitados, como Auxiiiar de Portaria, os extranumcrarios 
mensalistas ainda existentes. 

Paragrafo linico — As vagas de extranumerarios decorrentes do aproveita- 
mento de seus ocupantes como Auxiiiar de Portaria nao serao preenchidas 
(Lei n.0 1.814, de 14 de fevereiro de 1953, art. 8.°). 

Art. 5.° — Sao extintos, na Carreira de Taquigrafo, os seguintes cargos: 
1 (um) de Taquigrafo Revieor, cujo ocupante passard a exercer o cargo de 
Dire.or de Servlgo da Taqulgrafia; e, a medida que forem vagando, 1 (um) 
da classe PJ-4 e 2 (dois) PJ-5. 

Paragrafo unico — O preenchimento dos cargos da classe PJ-6 sera feito 
a proporcao que forem vagando os cargos das classes PJ-4 e PJ-5. 

Art. 6.° — Sao extinto, a medida que forem vagando, os seguintes cargos: 
Secretario-Geral da Presidencia, Auditor Fiscal, Assessor Administrative, Redator 
Principal, 3 (tres) Redator, Bibliotecario Auixiliar, Zelador, Contador, Arquivls- 
ta, Arquivlsta Auxiiiar, Almoxarife Auxiiiar, Protocolisla, Protocolista Auxiiiar 
e Eletricista Auxiiiar. 
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Art. 7.° — As atribul?6es dos cargos enumerados na Tabela anexa serao 
deflnidas no Regimento Interne ou em Intrus^oes baixadas pelo Tribunal Supe- 
rior Eleitoral. 

Art. 8.° — Estende-se aos funcionarios da Secretaria do Tribunal Superior 
Eleitoral, a partlr da vlgencia desta lei, o disposto no ar:. 1.° da Lei n.0 264, 
de 25 de feverelro de 1948, com as altera^oes constantes do art. 7.° da Lei 
n.0 3.890, de 18 de abril de 1961. 

Art. 9.° — Os funcionarios do Quadro da Secretaria do Tribunal Superior 
Eleitoral, ora a dlsposigao de outros orgaos, no Estado da Gunabara, que, ate 
30 (trlnta) dlas ap6s a vlgencia desta lei, nao requererem a sua transfergncia 
para Brasilia, passarao a Integrar, automaticamente, Quadro Suplementar do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Guanabara. 

Art. 10 — O pagamento do vencimento, gratificaqao adlcional por tempo 
de servlqo e salirlo familla, dos funcion&rios que passarem a integrar o Quadro 
Suplementar, correrA por conta das dotaqoes proprtas atualmente atribuidas 
ao Tribunal Superior Eleitoral e que serao destacadas para o Tribunal Regional 
da Guanabara. 

§ 1.° — Aos integrantes do Quadro Suplementar nao serao pagas diarias 
ou qualqusr outra vantagem especial atribuida aos demais funcionarios do 
Tribunal Superior Eleitoral pelo exercicio em Brasilia. 

8 2.P —• Njaa propostas orxjamenbarias elaboradas pek) Tribunal Superior 
Eleitoral, a partlr da vlgencia desta lei, serao previstas as despesas a serem 
efetuadas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara com o Quadro Suple- 
mentar. 

§ 3.° — Os cargos correspondentes aos funcionarios que passarem a inte- 
grar o Quadro Suplementar nao poderao ser preenchldos pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, enquanto estiverem em atividade os atuais ocupantes. 

Art. 11 — Os funcionarios de que trata o artlgo anterior, enquanto integra- 
rem o Quadro Suplementar, nao terao dlreito a promogoes e so farao ius aos 
aumentos de vencimentos de ordem geral, al6m dos acresclmos na gratlficagao 
por tempo de servigo. 

Art. 12 — Caberii ao Tribunal Superior Eleitoral preencher as vagas que 
ocorrerem no Quadro Suplementar, depois de observadas as exigencias legais 
relativas a promogoes porventura cabivels. 

Paragrafo unico — O funcionario nomeado tera exercicio, obrigatoriamente, 
em Brasilia. 

Art. 13 — O funclonArlo do Quadro Suplementar podera, a qualquer tempo, 
requerer sua transferencia para Brasilia, com a conseqiiente volta ao Quadro do 
Tribunal Superior Eleitoral. 

8 1.° — Verlficada a hlpotese prevlsta neste artigo o funcionario n5o tera 
direlto a reclamar o pagamento de quaisquer vantagens que tenha deixado de 
peroeber por motlvo de pertencer ao Quadro Suplmentar, nem pedlr revisao 
de tempo de servlgo para efelto de promogao. 

§ 2.° — O funcionario que voltar para o Quadro do Tribunal Superior Elei- 
toral passara a ter exercicio obrigatdrio em Brasilia, nao podendo ser novamen- 
te relncluido no Quadro Suplementar ou colocado, sob qualquer pretexto, A dispo- 
slgao de 6rgao sedlado fora do Distrito Federal. 

§ 3.° — Enquanto nao for extlnto o Quadro Suplementar sera aplicado o 
disposto neste artlgo, no § 1° do art. 10, e nos arts. 11 e 13, a todos os funcio- 
narios do Tribunal Superior Eleitoral que estejam, ou forem colocados, & dispo- 
sigao de qualquer 6rgao sediado fora do Distrito Federal. 

§ 4.0 — os funcionarios nomeados para o Quadro da Secretaria em vlrtude 
desta lei servlrao em Brasilia, obrigatoriamente, pelo menos durante 2 (dois) 
anos, a eles se apllcando, apos o decurso desse prazo, o disposto no paragrafo 
anterior. 
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Art. 14 — Cabera 'ao Prasldente do Tribunal determinar a apostlla dos 
titulos dos atuais funclonarios, ante a sltuacjao decorrente desta lei. 

Art. 15 — Flea o Poder Executive autoiizado a abrir ao Poder Judlciario 
— Justlga Eleitoral — Tribunal Superior Eleitoral, o cr^dlto especial de 
CT* 18.000.000,00 (dezoilo milhoes de cruzeiros) para atender, no corrente exer- 
clcia, as despesas resultantes da presente lei. 

Art 16 — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as dlsposigoes em contrarlo. 

Camara dos Deputados, 31 de outubro de 1961. — Ranieri Mazzilli — Breno 
da Silveira — Antonio Baby. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
Quadro do Pessoal da Secretaria 

I — Cargo em Comissao 

n — Cargos isolados de provimento efetivo 

N.0 de Simbolo ou 
Cargos Cargos Nivel 

1 Diretor-Geral         PJ 
1 Secretarlo-Geral da Presidencia   PJ(*) 
2 Diretor de Divlsao   PJ-0 
1 Auditor Fiscal     PJ-0(*) 
8 Diretor de Servlgo   PJ-1 
1 Diretor do Servigo de Taquigrafla   PJ-1 
1 Medico   PJ-3 
1 Assessor Admlnistrativo     PJ-1(*) 
1 Redator Principal    PJ-2(*) 
5 Redator  .'    PJ-4(**) 
1 Bibliotecario   PJ-4 
1 Bibliotecario-Auxlllar   PJ-flt*) 
1 Zelador   PJ-4(») 
1 Contador   PJ-4(*) 
1 Arqulvista     PJ-4(*) 
1 Arquivista-Auxlllar    PJ-Gt*) 
1 Almoxarife     PJ-4 
1 Almoxarife-Auxlllar       PJ-6(») 
1 Protocolista      PJ-4(») 
1 Protocolista-Auxlllar     PJ-6(*) 
1 Chefe de Portaria      pj-4 

5 Ajudante de Chefe de Portaria    PJ-6(*) 
1 Eletrlcista      PJ-6 
1 Eletricista-Auxlllar   PJ-10(*) 
4 Motorista  ;  PJ-8 
1 Mecanlco   PJ-7 
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1 Marcenelro   PJ-9 

20 Auxlllar de Portarla   PJ-7(****) 
13 Auxlllar de Portarla   PJ-9 

in — Cargos de Carreira 

6 Oflclal Judlcl&rlo   PJ-3 
8 Oflclal Judiclirlo  PJ-4 

10 Oflclal Judlcl&rlo     PJ-5 
14 Oflclal Judlcldrio  PJ-6 
18 Oflclal Judlcl&rio  PJ-7 

6 Auxlliar-Judlclarlo   PJ-8 
9 Auxlllar-Judlcldrlo   PJ-9 
4 Taqulgrafo   PJ-4(***) 
2 Taqulgrafo     PJ-5C*) 
3 Taqulgrafo   PJ-6 

18 Auxlllar de Umpeza   PJ-12 
24 Auxlllar de Umpeza   PJ-13 

IV — Funfao Gratificada 

1 Auxlllar de Gablnete do Presidente   1-P(•♦♦*•) 
— Extlnto quando vagar 
— Extintos os 3 (tres) primelros cargos que se vagarem 
— Extlnto o prlmelro cargo que vagar 
— Extintos os 20 (vlnte) primelros cargos que se vagarem 
— Somente poderd ser preenchlda apos a extlnqao do cargo de Secre- 

tirlo-Geral da Presldencia. 
(As Comissoes de Servifo Publico Civil e de Finan^as.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 147 
(N.0 2.731-B, na Camara) 

Autoriza o Poder Executive a abrir, atraves do Ministerio da Saude, 
o credito especial de CrJ 384.494.568,00 ao Departamento Nacional de 
Endemias Rurais. 

O Congresso Naconal decreta: 
Art. 1.° — o Poder Executive autorlzado a abrir ao Minlst4rlo da Saude 

o cr6dlto especial de Cr$ 384.494.568,00 (trezentos e oltenta e quatro milhoes, 
quatrocentos e noventa e quatro mil qulnhentos e sessenta e olto cruzeiros) 
para o fim de atender ao pagamento de debltos contraidos pelo Departamento 
Nacional de Endemias Rurais em exerclclos anterlores, a conta das segulntes 
subconsignagoes orqamentdrlas: 

Cr| 
3.1.01.1 Combate a febre amarela 8.173.254,70 
3.1.01.2 Combate k malfirla 188.330.096,40 
3.1.01.3 Combate k doenqa de Chagas 13.064.478,90 
3.1.01.4 Combate a filarlose 17.201.275^0 
3.1.01.5 Combate k esqulstossomose 87.477.969,60 
3.1.01.8 Combate k ancllostomose - 18.577.281,80 

( 
(** 

(*•* 
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8.076.116,20 
13.731.068,00 
29.863.027,20 

384.494.568,00 
Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 

as disposigoes em contrario. 
(A Comissao de Finangas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMABA N.0 148 
(N.0 4.322-C, na Camara) 

Concede isen^ao do imposto de importa^ao e de consumo para ma- 
qoinaria importada pela Cia. Brasileira de Caldeiras, para a amplia^ao 
de sua fabrica em Varginha. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — concedida isengao do imposto de importacao e de consumo, man- 

tida a taxa de despacho aduaneiro. para a maquinaria constante das llcengas 
n.0s DG/58/1617-1614 e DG 58/1618-1615, de 30 de janeiro de 1958, a ser impor- 
tado pela Companhia Brasileira de Caldeiras, para a ampliagao de sua fabrica 
em Varginha, no Estado de Minas Gerais. 

Art. 2.° — A isengao concedida nao abrange o material com similar nacional. 
Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao. ( -r * • 
Art. 4.° — Revogam-se as disposigoes em contrario. 

(As Comissoes de Economia e de Finangas.) 

AVISOS 
— N.0 1.436-B, de 30 de outubro, do Sr. Minlstro da Justiga e Negocios Inte- 

riores — Encaminha informagoes sollcltadas pelo Sr. Senador Jefferson 
de Aguiar em seu Requerimento n.0 341, de 1961, sobre a falta de publl- 
cagao em tempo oportuno, do Decreto-lel n.0 7.840, de 8 de agosto de 
1945, referente aos limites entre os Estados de Minas £ Espirito Santo; 

— N.0 28, de 31 de outubro, do Sr. Ministro das Relagoes Exteriores — Trans- 
mite o pronunclamento daquele Mlnisterio, sollcitado pelo Senado, sobre 
o Projeto de Lei do Senado n.0 25, de 1960, que cria o Conselho Superior 
de Expansao Comercial do Brasil e da nova organizagao aos Escrltorios 
de Propaganda e Expansao Comercial. 

— N.0 GB-88, de 20-10-61, do Sr. Ministro da Fazenda, encaminhando infor- 
magoes prestadas pela Diretoria da Despesa Piibllca em atengao ao re- 
querimento n.0 310, de 1961, dos Srs. Senadores Caiado de Castro e Gilberto 
Marinho. 

Oficio, do Sr. Ministro das Relagoes Exteriores, como segue: 

Em 6 de novembro de 1961. 
C/DOr/DPC/DNU/29/660.7 (04) 
Designagao de Observador 
para a reunlao do GATT. 

Senhor Vlce-Presidente, 
Devendo partir dentro de poucos dias a Delegagao do Brasil ao GATT 

(General Agrement on Tarifs and Trade), venho solid tar a Vossa Exoelenda a 
designagao do Observador Parlamentar que deve representar junto a referida 
Delegagao o Senado Federal. 

2. As despesas de viagem e as di^rlas do referido Observador correm por 
conta dessa Casa Legislativa. 

3.1.01.10 Combate a bouba 
'• 3.1.01.12 Combate a leishmaniose 

3.1.01.13 Combate ao tracoma 
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Aproveito a oportunWade para renovar a Vossa Excelencia as protestos da 
minha alta estima a mais dlstinta conslderagao. — San Tiago Dantas. 

TELEGRAMA 
Exmo. Sr. 
Presidente do Ssnado Federal 
Brasilia — DP 
H 240 TOUROS RN 33 87 20 15 — 20-10-61. 

Lsvo conheclmento Vossa Excia. nosso Municipio encontra-se amea?ado 
situagao calamitosa desemprego dois mil quinhentos oper^rios com dez mil de- 
pendentes conseqiiencla concordata Scrakft Industrla de Celulose do Nordeste 
Ltda. motlvada fortes pressoes econOmicas exerclda firma amerlcana Bater do 
Brasll S.A. pt Scrakft conceltuada e operosa Organlzaqao Agro Industrial tern 
assegurado trabalho continue e bens remunerados prlncipalmente 6poca verao 
ora se inlcia nossos munlciplos pt Conflamos Interferencla patrlotlca Vossa 
Excla. flm soluclonar sltuagao pt Cordialmente Sebastlao Celso de Franga Pre- 
felto Municipio. 

PARECERES 

PARECER N.0 656, DE 1961 
Redacao final do Projeto de Deere to LegislatiTO n.0 30, de 1959 

(n.0 28, de 1959, na Camara). 
Relator: Sr. Daniel Krieger 
A Comlssao apresenta a redaqao final (fl. anexa) do Projeto de Decreto 

Legtslativo n.0 30, de 1959, (n.0 28, de 1959, na C5mara) que aprova convengao 
sobre danos causados a terceiros, na superficie, por aeronaves estrangeiras. 

Sala das Comlssoes, 7 de novembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente — 
Daniel Krieger, Relator — Menezes Pimentel. 

ANEXO AO PARECER N.0 656, DE 1961 
Reda^ao final do Projeto de Decreto Leglslativo n.0 30, de 1959 

(n.0 28, de 1959, na Camara). 
Faqo saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 66, n.0 I 

da Oonstitulqao Federal e eu,     Presi- 
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATTVO N.0 , DE 1961 
Aprova Convenqao sobre os danos causados a terceiros, na superficie, 

por aeronaves estrangeiras. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — fi aprovada a Convenqao sobre os danos causados a terceiros, na 

superficie, por aeronaves estrangeiras, assinada pelo Brasil em Roma, a 7 de 
outubro de 1952. .... , . , 

Art. 2.° — Este decreto leglslativo entrara em vigor na data de sua publica- 
?ao, revogadas as disposicoes em contrarlo. 

J r.l: <ij 'o T — 
PARECER N.0 657, DE 1961 , 

Da Comlssao de Flnanqas, oferecendo reda^ao final das emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.® 2 970-A, de 
1961, na Camara dos Deputados) qne estima a Receita e fixa a Despesa 
da Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 4 Poder Exe- 
cutivo — Subanexo 4.05 — Superintendencia do Descnvolvimento do 
Nordeste. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
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A Comlssao de Finan?as apresenta (fls. anexas) a Bedagao Final da emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Cslmara n.0 217, de 1961, que estlma a Recelta 
e flxa a Despesa da Uniao para o exerclclo flnancelro de 1961 — Anexo 4 — 
Poder Executive — Subanexo 4.05 — Superlntendencla do Desenvolvlmento do 
Nordeste. 

Sala das Oomlssoes, 26 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presldente — 
Fausto Cabral, Relator — Nogueira da Gama — Gaspar Velloso — Irlneu Bor- 
nhausen — Mem de Sa — Lopes da Costa — Joaquim Parente — Femandes Ta- 
vora — Lobao da Silveira. 

ANEXO AO PARECER N.0 657, DE 1961 
Reda^ao Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

que estlma a Recelta e flxa a Despesa da Uniao para o exerclclo flnan- 
celro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executivo — Subanexo 4.05 — Supe- 
rlntendencla do Desenvolvlmento do Nordeste. 

N.o 1-C.F. 
1.0.00 — Custelo — ' 
1.6.00 — Encargos Dlversos 
1.6.21 — Orgaos em Regime Especial 

1 — Pessoal 
Aumente-se para   Cr| 150.000.000,00 
1 — Pessoal 

N.0 2-C.P. 
2.0.00 — Transferenclas 
2.6.00 — Transferenclas Dlversas 

Restabele^a-se para  Cr$ 12.000.000,00 
N.0 3-C.F. 

4.0.00 — Investlmentos 
4.2.00 — Equipamentos e Instalagoes 

Aumente-se para   Cr$ 40.000.000,00 
Senado Federal, 26 de outubro de 1961. 

PARECER N.0 658, DE 1961 
Da Comlssao de Financas, oferecendo reda^ao final da emenda do 

Senado ao Projeto de Lei da Camara n.® 127, de 1961 (n.® 2.970-A, de 
1961, na Camara dos Deputados) que estlma a Recelta e flxa a Despesa 
da Uniao para o exerclclo flnancelro de 1962 — Anexo 4 — Poder Exe- 
cutivo — Subanexo 4.07 — Conselho de Seguran$a Nadonal. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
A Comlssao de Financas apresenta (fls. anexas) a Redacao Final da emenda 

do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.® 127, de 1961, que estlma a Recelta e 
flxa a Despesa da Uniao para o exerclclo flnancelro de 1961 — Anexo 4 — 
Poder Executivo — Subanexo 4.07 — Conselho de Seguranga Naclonal. 

Sala das Comlssoes, 26 de outubro de 1961.— Daniel Krieger, Presldente — 
Fausto Cabral, Relator — Nogueira da Gama  Gaspar Velloso   Irlneu Bor- 
nhausen — Mem de Sa — Lopes da Costa — Joaquim Parente — Femandes Ta- 
vora — Lobao da Silveira. 

_ ANEXO AO PARECER N.® 658, DE 1961 
Redaqao Final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

Rec®ita 5 flxa a Despesa da Uniao para o exercicio finan- 
ceiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executivo — Subanexo 4.07 — Con- 
selho de Seguranqa Naclonal. 

N.® 1 (C.F.) 
1.0.00 — Custelo 
1.5.00 — Servigos de Tercelros 
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1.5,11 — Telefone, telefonemas, telegramas, porte postal e asslnatura de calxas 
postals. 

Majore-se discrimlnando: 
1 — Para atender ao pagamento de servl?os postals e de telecomunlcacoes, 

Inclusive o aluguel de clrcultos telex Cr$ 190.000,00. 
Senado Federal, 26 de outubro de 1961. 

PARECER N.® 659, DE 1961 
Da Comissao de Finan^as, oferecendo reda^ao final da emenda do 

Senado ao Projeto de Lei da Camara n.® 127, de 1961 (n.® 2.970-A, de 
1961, na Camara dos Deputados) que estima a Receita e fixa a Despesa 
da Vniao para o exercicio financeiro de 1961 — Anexo 4 — Poder Exe- 
cutive — Subanexo 4.14 — Ministlrio da Gnerra. 

Relator: Sr. Femandes Tavora 
A Comissao de FinanQas apresenta (fls. anexas) a Reda?ao Final da emenda 

do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.® 127, de 1961, que estima a Receita e 
flxa a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1961 — Anexo 4 — Poder 
Executive — Subanexo 4.14 — MlnlsWrlo da Guerra. 

Sala das Comissoes, 26 de outubro de 1961. — Daniel Krleger, Presldente — 
Femandes Tavora, Relator — Nogueira da Gama — Fausto Cabrai — Caspar 
Veiloso — Irineu Bomhausen — Mem de Sa — Lopes da Costa — Joaquim Parente 
— Lobao da Silveira. 

ANEXO AO PAREECR N.® 659, DE 1961 
Redacao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio finan- 
ceiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executivo — Subanexo 4.14 — Ministe- 
rio da Guerra. 

N.® 1 
1.0.00 — Custelo 
1.3.00 — Material de consumo e de transformacao 
1.3.04 — Combustivels e lubrlficantes 

Acrescente-se: Cr$ 150.000.000,00 
Passando o crddito de Cr$ 400.000.000,00 
Para Cr$ 550.000.000,00 

N.® 2 
1.0.00 — Custelo — 
1.3.00 — Material de consumo e de transformagao. 
1.3.05 — Materials e acessdrlos de maquinas de viaturas e de aparelhos. i.x 

Acrescente-se: Cr$ 90.000.000,00 . . , . 
Passando o cr^dlto de Cr$ 200.000.000,00 
Para Or$ 290.000.000,00 

N o 3 
1.0.00 — Custelo 
1.3.00 — Material de consumo e de transformaijao 
1.3.07 — Porragens e outros alimentos para animals 

Acrescente-se: Cr$ 143.000.000,00 
Passando o cr6dito de Cr| 300.000.000,00 
Para Cr$ 443.000.000,00 
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N.0 4 
1.0.00 — Custelo 
1.3.00 — Material de consume e transformagao 
1.3.10 — Mat^rias-primas e produtos manufaturados e semlmanufaturados des- 

tlnados a qualquer transformagao. 
Acrescente-se: Cr$ 150.000.000,00 
Passando o credlto de Cr$ 370.000.000,00 
Para Cr$ 520.000.000,00 

N ° 5 
• i ' ■ f r*r •- .-p t > ■) • - . j' 

1.0.00 — Custeio 
1.3.00 — Material de consumo e transformagao 
1.3.13 — Vestuarios, unifonnes, equipamentos e acessdrios; roupas de cama, 

mesa e banho. 
Acrescente-se: Cr$ 600.000.000,00 
Passando o credlto de Cr$ 1.000.000.000,00 
Para: Cr$ 1.600.000.000,00 

N" 6 
1.0.00 — Custeio 
1.4.00 — Material permanente 
1.4.01 — Animals destinado a trabalho, produgao, criagao e outros fins, 

Acrescente-se: Cr$ 15.000.000,00 
Passando o credlto de Cr$ 15.000.000,00 
Para Cr$ 30.000.000,00 

N.0 7 
1.0.00 — Custeio 
1.4.00 — Material permanente 
1.4.04 — Ferramentas e utensillos de oflclna 

Acrescente-se: Cr$ 30.000.000,00 

Passando o credlto de Cr$ 45.000.000,00 

Para Cr$ 75.000.000,00 

N.0 8 
1.0.00 — Custeio 
1.4.00 — Material permanente 
1.4.10 — Viaturas de pequeno porte 

Acrescente-se; Cr$ 4.000.000,00 

Passando o crddito de Cr$ 1.000.000,00 

Para Cr$ 5.000.000,00 
N.0 9 

1.0.00 — Custeio 
1.6.00 — Encargos dlversos 
1.6.19 — Despesas gerals com a Defesa Nacional 

Acrescente-se: 
7) Despesas de qualquer natureza reallzadas com a manutengHo do material 

mo to, comunlcagao e armamento das Unldades de Acordo Mill tar: Cr$ 40.000.000,00 
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N.0 10 
2.0.00 — Transferencias 
2.1.00 — Auxilios e Subven?6es 
2.1.01 — Auxilios 

3 — Fundagoes criadas pela Unlao 

1 — Pundagao Osorio (Decreto-lei n.0 8.917, de 26 de janeiro de 1946). 

Acrescente-se: Cr$ 3.000.000,00 
Fassando o credito de Cr$ 9.000.000,00 
Para Cr$ 12.000.000,00 

N.0 11 
4.0.00 — Investlmentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.01 — Estudos e projetos 

Onde se le; 
— Estudos e projetos, sendo Cr$ 6.000.000,00 para constru?ao, em 

Bel6m, Estado do Para, do Col6gio Militar do Para — Cr$ 14.000.000,00 

Leia-se: 
— Estudos e projetos, inclusive para constru^ao, em Bel6m, Estado 

do Par^,, do Colegio Militar do Para — Cr$ 14.000.000,00 

N ° 12 
4.0.00 — Investlmentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.02 — Iniclo de Obras 

18 — Pernambuco 
Inclua-se: 
Para a construgao do Hospital Militar da Fazenda Modelo de Tlgipio — 

Recife — Cr$ 60.000.000,00 
N.0 13 

4.0.00 — Investlmentos 
4.1.00 — Obras 
4,1.02 — Inicio de Obras 

Onde se le: 
— Inicio de obras, sendo Cr$ 150.000.000,00 para a construgao de casas para 

oficiais, suboficiais e sargentos prdximo ks respectivas residencias;   
Cr$ 30,000.000,00 para ampliagao e reequipamento do Hospital Militar de Salvador, 
Bahia; Cr$ 20.000.000,00 para construgao de casas para oficiais, suboficiais e sar- 
gentos na 6.a Regiao Militar, em Salvador, Bahia; Cr$ 35.000.000,00 para constru- 
gao de casas para oficiais, suboficiais e sargentos da Guarnigao do Estado da 
Guanabara etc., etc. — Cr$ 250.000.000,00. 

Leia-se: 
— Inicio de obras inclusive para construgao de casas para oficiais, suboficiais 

e sargentos prdximo as respectivas Unidades; para ampliagao e reequipamento do 
Hospital Militar de Salvador, Bahia; para construqao de casas para oficiais, sub- 
oficiais e sargentos na 6.a Regiao Militar, em Salvador, Bahia; Cr$ 35.000.000,00 
para construqao de casas para oficiais, suboficiais e sargentos da Guamiqao do 
Estado da Guanabara, etc., etc. — Cr| 250.000.000,00. 
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N.0 14 
4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.03 — Prosseguimento e Conclusao de Obras 

Onde se le: 
— Prosseguimento e conclusao de obras, sendo Cr$ 15.000.000,00 para a cons- 

tru^ao de casas para oficiais da Escola de Aperfeigoamento de Oficiais;   
Cr$ 80.000.000,00 para a construgao do Col6gio Militar do Recife; e Cr$ 5.000.000,00 
para continuagao das obras do Sanatdrio Militar de Garanhuns, Pemambuco (7.a 

Regiao Militar) — Cr$ 680.000.000,00. 

Leia-se: 
— Prosseguimento e conclusao de obras, sendo Cr$ 15.000.000,00 para a cons- 

trugao de casas para oficiais da Escola de Recife, inclusive construgao do Sana- 
tdrio Militar de Garanhuns, Pemambuco (7.a Regiao Militar) — Cr$ 680.000.000,00. 

N.0 15 
4.0.00 — Investimentos 
4.2.00 — Equipamentos e Instalagoes 
4.2.06 — Tratores, Equipamentos para Rodovias 

Acrescente-se na ementa 

... e motorizagao de unidades hipomdveis 

Acrescente-se: Cr$ 60.000.000,00 
Passando o crddlto de: Cr$ 100.000.000,00 

Para: CrJ 160.000.000,00. 

N.0 16 
1.0.00 — Custeio 

1.6.00 — Encargos Diversos 
1.6.13 — Servigos Educativos e Culturais 

Onde se Id; Cr$ 10.000.000,00 

Leia-se: 

1) Despesas de qualquer natureza com as atividades a cargo da Biblloteca 
do Exercito — Cr$ 2.000.000,00 

2) Diversos — Cr$ 8.000.000.00. 

Senado Federal, 26 de outubro de 1961. 

PARECER N.0 660, DE 1961 

Redagao final do Projeto de Lei do Senado n ° 43, de 1961. 

Relator: Sr. Menezes Plmentel 

A Comissao apresenta a redagao final (fl. anexa) do Projeto de Lei do Senado 
n.0 43, de 1961, que restabelece a denomlnagao da Faculdade de Direlto de Mato 
Grosso, federalizada pela Lei n.0 3.877, de 30 de Janeiro de 1961. 

Sala das Comissoes, 7 de novembro de 1961. — Sergio Marlnho, Presidents 
— Menezes Plmentel, Relator — Daniel Krieger. 
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ANEXO AO PARECER N.0 660, DE 1961 

Reda^ao final do Projeto de Lei do Senado n.0 43, de 1961, que restabelece 
a denominagao da Faculdade de Direito de Mato Grosso, federalizada pela 
Lei n.0 3.877, de 30 de Janeiro de 1961. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — O estabelecimento de ensino superior, com sede em Cuiabd, Estado 
de Mato Grosso, federalizado com o titulo de "Faculdade de Direito de Cuiaba" 
pelo art. IP, da Lei n.0 3.877, de 30 de Janeiro de 1961, conservara a denominagao 
de "Faculdade de Direito de Mato Grosso" com que foi criado pela Lei n.0 486, 
de 5 de setembro de 1952, do referido Estado e reconhecido pelo Govemo Federal 
atravfe do Decreto n.0 47.339, de 3 de dezembro de 1959. 

Art. 2.° — Esta lei entrard em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrdrio. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Na prdxima sessao comegara a correr 
o prazo para apresentagao de emendas perante a Mesa — na forma do disposto 
no art. 359, letra c, do Regimento Intemo — ao Subanexo orgamentdrio para 1962 
referente ao Ministerio das Minas e Energia (4.18). (Pausa.) 

Continua a bora do expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de Figueiredo, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, nos primeiros anos do 
meu ingresso nesta Casa, fui um dos mais apaixonados defensores de uma politica 
de coalizao nacional. 

Nao poucas vezes, ocupei esta tribuna para expor o meu pensamento, que 
brotava de uma alma nordestina, impregnada de sentimentos generosos. 

Em alguns mementos, devo confessa-lo com pesar, cheguei a sensibilizar o 
grande partido a que pertencia, onde alguns dos seus eminentes lideres interpre- 
tavam o meu gesto como sintoma de quern desejava emancipar-se das vinculagoes 
da disciplina e dos compromissos com a agremiagao. Poucos souberam compre- 
ender-me os objetlvos. A minha luta exprimia um desabafo do meu patriotismo. 
Eram profundas as apreensoes do meu espirito, quando me debrugava, no angulo 
das investigagoes mais detidas, sobre os destines a que estavam conduzindo o 
Brasil. Tudo me parecia sombrio e funesto. Os partidos politicos, quase todos, 
confundiam-se no mesmo estuario ideoldgico. 

As grandes reformas sociais e econdmicas e as mensagens novas de um future 
melhor eram langadas ao povo, menos com a forga de um pensamento realizador 
do que como instrumento de sedugao eleitoral. Os pleitos, em todos os ambitos 
da Federagao, nos muniefpios, nos Estados e, sobretudo, no setor da sucessao 
presidencial da Republics, eram sempre atingidos pelas contestagoes mais violentas. 
Nunca se conformavam os vencidos. E em nome da verdade eleitoral, da seriedade 
da democracia e do respeito ^ soberania do povo, batiam as portas dos quartdis. 
Nem sempre as nossas gloriosas Forgas Armadas puderam resistir as influencias 
poderosas das solicitagdes populares. Por outro lado, a desordem financeira do pais. 
Os orgamentos da Republlca deficitdrios e quase andrquicos, significando menos 
o sentido de uma politica social e econbmlca em marcha do que as composigSes, 
os arranjos, as transigencias e atendimentos a interesses pessoais, locals ou regio- 
nais. A ordem econftmlca comprometida pela inflagao da moeda, ora desordenada 
e injustificAvel ora, necessAria ao incremento das forgas de produgao e A politica 
de emanclpagAo do Pais. 

Diante desse quadro, preguei, o quanto me deram as forgas, uma politics de 
unlao nacional, de fratemidade, de trAgua nas lutas partidArias, de esforgo comum 
pelo Brasil e para o Brasil. As medidas de contengao e reajustamento exlgiam 
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urn clima de paz nacional. Impunham-se as chamadas inlciativas herdicas, mesmo 
contrariando e fazendo eclodir a caudal violentas dos interesses mais agu^ados. 

Sem apoio na pacificacao nacional, tudo seria frustrado. Os partidos gover- 
nistas teriam de perder substancia eleitoral, na luta pela restauragao da ordem, 
e os niicleos de oposigao teriam os seus contingentes engrossados pela massa dos 
descontentes. Mas, se uns e outros govemistas e oposicionistas agiam em comum, 
com a mesma responsabilidade, o mesmo objetivo, o mesmo pensamento de servir 
a causa nacional, nada haveria a perder, no angulo do poderio eleitoral das agre- 
miagoes. Foi esse, Sr. Presidente, o grande sonho que alimentei nos primeiros 
anos do mandato, com que me honrou o nobre povo do meu Estado. Hoje, as 
circunstancias politicas rasgaram os alicerces do grande edificlo. Deram-nos o 
material da obra. Presidente da Republica o insigne chefe do Partido Trabalhista 
Brasileiro. Mas, ao seu lado, com o mesmo destino publico, trabalha um Gabinete 
que exprime a vontade de todas ou quase todas as correntes partiddrias que 
militam no Pars. O novo sistema de governo estruturou assim singularmente, a 
grande obra de pacificagao nacional. Ai esta o governo; ai estao os homens. 

A democracia 6 o regime da publicidade e da responsabilidade. Nao M, pois, 
o que ocultar ao povo. fi realmente grave a situagao do Brasil. Ningu&n desconhece 
o encarecimento galopante do custo de vida. A fome 6 o espectro que assoma em 
todos os lares menos afortunados. Nem os ricos serao poupados na desordem. 

Ao povo nao interessa descobrir, nas origens do mundo, sobre quern incidem 
as responsabilidades dos nossos males acumulados. O certo e que a Nagao se volta 
para os que a govemam. Volta-se para onde tern o direito de se voltar. Quer 
salvar-se, e o governo precisa salva-la. E pode salva-la. Crises maiores ja desafiaram 
a capacidade de outros pobos e a clarividencia de outros estadistas. A Europa, 
ao terminar a ultima guerra, era um montao de ruinas fumegantes. A terra arrasada 
pelo fogo das metralhas. Os lares enlutados. Mas, ningudm se deteve em lamen- 
tagoes. A guerra da destruigao seguiu-se a batalha da reconstrugao nacional. Hoje 
ninguem descobre os indicios da catastrofe. As cidades renovaram-se, modemas 
e belas e os campos cobriram-se de lavouras verdejantes e vigosas. Tudo, a agao 
do governo e o suor do povo. E nds? N6s, que nao sofremos os horrores daquela 
desgraga; nos, que nao tivemos os nossos campos devorados; nem as cidades 
destruidas; nem as indristrias anlquiladas; nds, que sempre nos afirmamos ao 
mimdo como uma nagao capaz, poderosa e forte, na paz e na guerra; nds, que 
temos inteligencla, cultura, coragem e espirito de obstinagao; nds, que temos a 
ventura de possulr esse grande territdrio, oferecendo ao trabalho humano as 
mals mvejaveis riquezas; nds, os senhores desse vastlssimo dominio, que mal 
comega a pesquisar-se; nos, que dispomos de solo vasto e f6rtil e clima propicio 
a todas as culturas; nds os brasileiros, que nunca conhecemos o temor e jamals 
soubemos recuar; nds. Sr. Presidente que temos tudo nas maos para construir 
o nosso proprlo destino, porque nos recolhermos assim, vencidos, desflbrados, 
temerosos, pessimistas, para cantar, como Jeremias, o fim de uma pdtria tao 
grande, tao bela e tao gloriosa?! 

Nao vd o Senado que o nosso sofrimento signifies, em grande parte, a presenga 
do problema social e econdmico, que d, hoje, o pesadelo de todas as nagoes do 
mundo civilizado? 

Nao ve o Senado que a nossa crise exprime tambdm as dificuldades e os 
desajustamentos naturals de uma nagao em desenvolvimento? Porque ficarmo? 
detidos na condenagao dos erros acumulados de tantos govemos? 

Nao, Sr. Presidente, precisamos veneer as nossas prdprias dificuldades. HA 
crise financeira? HA deficits nocivos no Orgamento? Tenhamos entao, a coragem 
de gastar sd o que podemos gastar. O orgamento do prdximo ano ainda subirA 
ao governo com a marca das competigoes eleitorais e das despesas adiAveis. Tome-o 
o Gabinete em suas maos fortes e o corrija. Corrija-o, negando-lhe parcial exe- 
cugao. Sejam atendidos apenas os servigos e obras que se imp5em como rigoroso 
imperativo do interesse nacional. HA inflagao? Como combate-la? fi um problema 
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de alta tdcnica especializada, e esses recursos me faltam. Nao hesitarei em dizer, 
contudo, que o sistema preferivel, no caso brasileiro, para atacar a mflagao, 6 o 
da valorizacao do meio circulante, pelo Incremento de nossas forQas economicas 
e de produgao. Tudo ser^ corrigido quando o volume da produgao e a intensi- 
sificagao das trocas corresponderem ao volume da moeda em circulaqao. E porque 
assim penso? fi Mcil explicar. Ningu^m ignora que a crise mais angustiante de 
que a nagao padece, nesta bora, emerge da espiral diabdlica da elevapao do 
custo de vida. Esse problema nao se vincula s6 e s6 ao fenomeno inflacionfirio. 
Exprime tamb^m uma crise dentro do ftngulo prdprio da produgao nacional. 
Hi evidente deficlencia na produgao das utilidades essenciais a vida. Sentimos, 
sobretudo, a deficifincia de uma agricultura de subsistencia. Se o problema da 
expansao econbmica for, assim, enfrentado, com resolu^ao e firmeza, o volume 
da produgao acrescido, por um esforgo gigantesco da nagao, nos ajudari, sem 
diivida, data venia, a debelar, ao mesmo tempo, o surto inflacionirio e a crise 
da fome. 

Hi sem duvidas, no ambito da Ciencia Econfimica, leis substanciais que nao 
podem ser subestimados na vida dos povos. 

Dentre elas a lei da oferta e da procura. O custo das utilidades teri de 
baixar, se o volume da produgao nacional supera a intensidade da procura. Tudo 
mais que se tentar, como processo de combate a carestia, sera artificial, ineficiente 
ati irracional. O Gabinete teri, entretanto, de tomar medidas complementares a 
esse esforgo inadiivel. Refiro-me i necessidade de um combate violento (perdoem- 
me o termo reacionirio) a ganancia dos especuladores, intermediirios e agam- 
barcadores. Os primeiros, adquirindo os produtos, na fonte, por prego vil e os 
vendendo, nos mercados consumidores, por pregos astronomicos. Os ultimos, abu- 
sando do capital que acumularam; comprando, em grosso, toda a produgao, sub- 
traindo-a do consumo, para forgar a alta dos pregos, e vende-la, nesta oportuni- 
dade com lucros criminosos ou excepcionais. Este processo de ganancia, ninguem o 
desconhece, em todos os mercados brasileiros. E uma repressao urgente que se 
impoe, podendo o governo recorrer tambim as Forgas Federais, como se fez na 
adminlstragao anterior, no tocante ao contrabando. A medida teri sem duvida 
efeitos negatives contra o produtor, se o governo, diretamente ou atravis de coope- 
rativas, nao Ihe assegurar o prego minimo das utilidades produzidas. Nao se tema 
o governo dos gastos necessirlos i essa mobilizagao pessoal e material para uma 
campanha intensiva da produgao, porque ela tern o carater reprodutivo, quase 
imedlato. 

Sr. Presidente, a matiria de que estou tratando nesta modesta oragao 6, para 
mim, de capital importancia. Bern sei, nao tern o Senado, pela estruturagao do 
novo sistema governamental, o poder de influir nas deliberagoes do Gabinete. 

Mas, nada impede que utilizemos o prestlgio desta tribuna, para levar ao 
governo as sugestoes que nos paregam acertadas e condizentes com os altos 
interesses do povo. 

Voltaremos ao assunto. 

Por hoje, 6 s6. (Multo bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 
Mourao Vieira, por cessao do nobre Senador Heribaldo Vieira. 

O SR. MOURAO VIEIRA — Sr. Presidente, Srs. Senadores, numa das ultimas 
sessoes do Senado tive oportunldade de por em destaque a atitude do Sr. Ministro 
da Viagao e Obras Piiblicas, Deputado Virgilio Tivora, que nos informava estar 
tomando providertcias a respeito do porto de Manaus. Hoje, recebi de S. Ex." 
novo despacho telegrifico em que me comunica haver consituir uma Comissao 
para estudar as deficiencias daquele porto e proper providencias para a norma- 
lizagao dos seus servigos. 
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Sr. Presidente, sabem V. Ex.a e o Senado que o porto de Manaus apresenta 
caracteristicas especificas, ja que foi construido num roadway ou seja, colocado 
h flor das aguas, suspenso por bdias, e dele s6 existe um similar em Sidney, 
na Australia. 

Em Manaus, a Companhia inglesa que o construiu e que dele recebia a paga 
de seus servigos, esta para entrega-los por conclusao de contrato. Ao que parece, 
pela aproximagao do termino do contrato, os melhoramentos indispensaveis nao 
tern sido feitos. Assim, a interferencia direta do Ministdrio da Viagao e Obras 
Publicas, no sentido de nomear uma Comissao ou Grupo de Trabalho para propor 
medidas que visem a normalizagao daquele porto, sd podera merecer de nds, 
representantes daquele Estado, louvores e encomios. 

Ainda com referencia ao Ministerio de Viagao e Obras Publicas, ja agora 
desejo fazer um apelo ao respective titular. 

Estou recebendo, da Asseembleia Legislativa de meu Estado, assinado pelo 
Deputado Estadual Francisco Cavalcante de Oliveira, um requerimento que, na 
forma regimental, foi ali aprovado, enderegado a varias autoridades deste Pais 
e, provavelmente, a Senadores e Deputados do meu Estado. 

Este apelo, Sr. Presidente, poderia ser enderegado ao Departamento Nacional 
de Portos, Rios e Canais, drgao subordinado ao Ministerio de Viagao e Obras Pii- 
blicas, para que aproveite a oportunidade de estarem os rios da Amazonia em 
vazante — uma das maiores vazantes dos ultimos trinta anos — e mande proceder 
com urgencia &s desobstrugoes dos furos, isto e, dos bragos de rios que ligam 
dois rios entre si, um rio e um lago, ou dois lagos. A desobstrugao desses furos, 
principalmente o de Paracauba, que liga o rio Solimoes ao rio Negro; Carao, 
que liga o rio Amazonas as povoagoes do rio Uatuma, e o Municipio de Sao 
Sebastian; Arary, no Lago do Cavado, que liga o rio Amazonas k povoagao do 
Arary, e o Municipio de Maues, Rebojao, que liga o rio Amazonas ao Lago do 
Canagary, Lago do Saraca, Municipio de Silves. 

Todos esses furos sao caminhos navegavels que, durante as enchentes dos 
rios, permitem, com dificuldade, a passagem de canoas e outras embarcagoes 
de pequeno e medio calado, transportando a produgao dos agricultores locais 
para os mercados e centros de consumo, possibllitando incrivel encurtamento 
das distancias e constituindo, tambem, verdadeiras barragens, evitando que 
tremendas tempestades colham de surpresa, como geralmente acontece as peque- 
nas embarcagoes, redundando em prejuizos totals para os agricultores, quando 
nao ocorre perdas de vida dos nossos irmaos, que empregam suas atividades nessa 
nobllitante e honrosa profissao. 

Quern conhece. Sr. Presidente, a natureza amazonica, quem perlustrou aque- 
les rios como nos, quem esta habituado as vicissitudes do interior daquela regiao, 
bem avalia os resultados beneficos que seriam colhidos, por aqueila populagao, 
ainda tao abandonada, se esses rios, esses furos, se essas passagens fossem desobs- 
truidos, porque vezes ha em que com um quilometro de desobstrugao economi- 
zamos horas e horas de viagem. 

Aqui fica, portanto, meu apelo ao ilustre Ministro da Viagao, um nordesti- 
no que conhece tao bem os problemas da Amazonia. 

Ainda na trlbuna, de que por tanto tempo estive afastado, quero trazer ao 
conhecimento da Casa, nao a titulo de reclamagao mas talvez ate de colabo- 
ragao, telegrama que dirigi ao Sr. Primelro-Ministro. Alias, devo declarar que 
tenho, a respeito do ilustre Premier brasileiro, a melhor impressao. Tenho e 
sempre tive. Fui seu colega na Escola Superior de Guerra. Ali, bem pude avallar 
os altos propositos de patriotismo daquele eminente patriclo, mas ©stou surpre- 
so, pela desatengao nao digo, mas pelo menos pela falta de organlzagao do 
seu Gabinete, pois Ihe dirigi telegrama a 19 de setembro passado e, ate este 
momento, nao obtive resposta, nao obstante tratar de problema fundamental 
para a economia da mlnha regiao. 
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Ja agora, nao fixando responsabilidades, que decorrem do fato de terem 
passado aproxixnadamente sessenta dias da data em que expedi aquele dcspacho 
telegrafico, mas porque se trata realmente de materia importante, vou ler esse 
telegrama e relterar num pedldo, ja agora desta trlbuna, de onde devo fazer 
mlnhas reclamagoes, e nao atraves dos Gabinetes de Minlstros ou do Sr. Pri- 
melro-Minlstro. Faqo-o desta tribuna, que o povo me conferiu para defender 
seus Interesses. 

Espero que, alertado por este pequeno dlscurso, S. Ex.a de uma resposta, ja 
nao mals resposta, porque o que desejo mesmo e a soluqao do problema que 
abordo, ao telegrama que esta vazado nestes termos; 
MINISTRO TANCREDO NEVES 
PALACIO DO PLANALTO 
BRASILIA — DF 

Renovo meus cumprimentos pela investidura do ilustre amigo e conhecedor 
dos seus altos propositos de resolver os angustiantes problemas do Pals vg como 
a llberdade de transcrevex telegrama que expedi ao Sr. Ministro da Agricultura 
sobre a juticultura na Amazonia pt Q telegrama esta expresso nos seguintes 
termos: "Nos mandates que o povo me conflou tanto na Camara Federal como 
no Senado da Republica adotei como tema principal para minhas atividades par- 
lamentares a juticultura na Amazonia pt Atraido para os problemas da terra 
vg talvez pela circunstancia de ser engenheiro agronomo vg desde cedo vg com- 
preendi que eStava no desemolvimento sisbematico dlessa fitlra a base da 
economiada rglao vg notadamente do Amazonas pt Apos mais de um decenio 
freqiientado constantemente as trlbunas das duas Casas do Congresso e os 
Gabinetes de Ministros e de Chefes de Estado pleiteei e obtive providencias 
acauteladoras para que o problema fosse resolvido pt Finalmente na breve 
administraqao do Sr. Janio Quadros consegul ver vitorioso meu ponto de vista 
e o presidente de entao vg atraves o seu estilo proprio de expediqao de memo- 
randos vg em pouco tempo vg movlmentou a maquina burocratica vg usando 
os recursos de que dlspunha dentro dos orgaos publicos que deviam ser atraidos 
para colaborar com a obra pt Ministerio da Agricultura vg CACEX vg Minis- 
terio da Fazenda vg Ministerio da Viaqao vg Banco do Brasil vg Banco de 
Ctedito da Amazonia vg Comissao de Financiamento a Produgao vg Superin- 
tendencia do Piano de Valorizaqao Economica da Amazonia dentro de suas 
flnalidades e possibilldades participaqam da campanha ora lem fase de se 
tomar vltoriosa pt Para atender as medidas que entao alvitrei o Sr. Presidente 
Janio Quadros fez organizar um grupo de trabalho que esgotou o assunto e 
apresenteu um memorial concluindo pela adoqao de tuna serie de medidas. O 
presidente da referida comissao foi um subordinado do Ministerio da Agricul- 
tura, chefe do fomento agricola federal no Amazonas, engenheiro agronomo 
Benedlto Caete Ferrelra que podera transmitir pessoalmente 'a vossencia a 
verdadeira situagao em que se encontra o problema. Toma-se imperioso o 
prossegulmento da aqao dentro do piano de uniformidade prevista no relatdrio 
do referldo grupo de trabalho. A titulo de informaqao devo dsclarecer vossencia 
que a venda de semente jA esta alcanqando indice de exploraqao, constando-me 
que um quilograma de sementes que sao produzidas para ser entregues aos 
jutlcultores gratuitamente estao sendo negociadas a preqos extorsivos que atin- 
glram quatro mil cruzeiros por quilograma. Rogando a atenqao do ilustre Minis- 
tro da Agricultura para o fato dou a este documento o valor de colaboraqao 
expontanea de um parlamentar que deseja ardentemente contribuir para pro- 
gresso do Brasil. Cordials saudaqoes." — Cordials saudaqoes — Mourao Vieira." 

Sr. Presidente, nao obstante a gravidade da situaqao exposta, o telegrama 
datado de 19 de outubro do corrente ano dlrigldo ao Presidente do Conselho de 
Minlstros e diretamente ao Sr. Ministro da Agricultura, ate o momento nao 
obteve resposta. 

Este apelo que faqo, desta trlbuna, para que S. Ex.8® tomem ciencia da situa- 
qao em que se encontra o problema da venda de sementes, e oomuniquem a 
este modesto Senador que se sentlte obrigado a voltar A tribuna, tantas vezes 
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quanto se fizer necessario, em defesa dos interesses do povo que representa. 
(Muito bem! Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrada) — Tem a palavra, de acordo com o 
§ 2.°, do art. 163, do Regimento Interno, o nobre Senador Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, deveria levantar uma questao de 
ordem sobre a materia que vou expor, se esta estivesse, hoje, na pauta dos 
nossos trabalhos. Entretanto, como tenho em maos o Regimento Comum as duas 
Casas do oCngresso Nacional, levanto a questao de ordem, ex tempore, para me 
referir ao projeto de Cddlgo de TelecomunicagSes, em estudo numa Comlssao 
Especial designada pelo Senado para tanto. 

So agora. Sr. Presidente, atentando para a letra do Regimento Comum, 
verifico ter ocorrido lamentavel equivoco na constituigao da referida Comlssao 
Especial. 

Passarei a ler para o Senado, a proposito, o artigo a que me atenho para 
isto dizer: 

"Art. 39 — Sempre que a Camara revisora devolver o projeto a Cama- 
ra iniciadora com emendas, a Comlssao ou as Comissoes da flltima que 
tiverem de opinar a respeito, oficlarao a revisora, comunlcando-lhe, 
com o minimo de cinco dias de antecedencla, a sessao em que discutirao 
a materia, 

§ 1.° — A Camara revisora designara, no maximo, tres membros, 
inclusive o relator do vencido na comissao correspondente, para compa- 
recerem a reuniao constante deste artigo, os quais poderao discutir as 
emendas, sem direito de voto." 

Pego a atengao da Casa para o § 2.°, que reza assim: 

"Se se tratar de Projeto de Codigo, as emendas serao submetidas ao 
Parecer de uma Comlssao Mista, da qual farao parte os relatores do 
Projeto em cada uma das Camaras." : . t 

Ora, Sr. Presidente, nao se constituiu Comissao Mista para examlnar o pro- 
jeto, no en tan to se trata de um codigo, — o Codigo Brasileiro de Telecomunica- 
goes. Houve, por exemplo, um equivoco. Esse equivoco foi sanado pelo expe- 
dients enviado pela Camara dos Deputados a S. Ex.a o Ssnador Cunha Mello, 
Primeiro Secretarlo do Senado Federal e douto Presidente da douta Comissao 
Especial que estuda o Projeto. Esta vasado nos seguintes termos: 

"Senhor Primeiro-Secretario, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelencia que 

foram designados os Senhores Deputados Barbosa Uma Sobrinho, Fer- 
nando Santana e Nicolau Tuma para acompanharem, de acordo com o 
artigo 39, do Regimento Comum, nessa Casa do Congresso Nacional, as 
emendas da Camara dos Deputados ao Projeto n.0 3.549, de 1957, do 
Senado Federal, que "institui o Codigo Brasileiro de Telecomunlcagoes". 

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelencia protestos de 
minha alta estima e distinta conslderagao. — Jose Bonifacio, Primeiro- 
Secretario." 

Esse oficio foi entregue a Comissao Especial e julgado no plenario da mesma, 
tendo o seu Presidente indeferido o que propunha a Camara dos Deputados e 
decidido que os Deputados, que ali compareceram com o oficio, tivessem apenas 
fungao de ouvintes, podendo debater as questoes, mas sem direito a voto. 

Sr. Presidente, o oficio da Camara dos Deputados deveria, no meu entender, 
ter sido encaminhado a Mesa do Senado, para que o Plenario dele tivesse torna- 
do conhecimento, pois esta dlrigido ao Primeiro-Secretario da Casa. Nao constou, 
porem, do Expedlente da Sessao, apesar de ser medida que se propoe a sanar o 
equivoco existente. 
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Lsto expondo, Sr. Presidente, cabe-me, como Senador, recorrer da decisao da 
Comi&sao Especial que estuda o Projeto de Codigo de Telecomunicagoes e aguar- 
dar o pronunciamento da Presidencia do Senado, para meu governo. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrada) — Vai-se prosseguir na hora do Expe- 
diente. 

A Presidencia respondera a questao de oxdem levantada pelo nobre Sena- 
dor Paulo Fender em momento oportuno. 

Tem a palavra o nobre Senador Jdao Villasboas, nos termos do Art. 163, 
! 2°, do Regimento Intemo. 

O SR. JOAO VIDLASBOAS — Sr. Presidente, nesta hora em que a Imprensa 
e os homens politlcos tanto falam na ausencia de lideres nacionais, e atribuem 
mesmo a proclamada ineflciencia do Congresso Nacional a falta desses lideres 
que congregam o pensamento das suas bancadas numa orientacao de interesse 
geral, nesta hora, eu venho a tribuna render minha homenagem a um grande 
lider mato-grossense desaparecido ha meio seculo. 

Reflro-me Sr. Presidente, a personalidade de Generoso Paes Leme de Souza 
Ponce, que honrou uma cadeira desta Casa. 

Descendente de familia modesta, sem dispor dos recursos necessaries ao apri- 
raoramento de sua inteligencia privilegiada, teve de valer-se dos conhecimentos 
de professores partlculares para exercer sua profissao e poder ingressar na vida 
publlca. 

Comegou a trabalhar como modesto caixeiro de balcao de uma grande casa 
comercial da Capital mato-grossense. Pouco depois, gragas aos conhecimentos 
que adquiriu com professores partlculares, passou a chefe de escritorio e, mais 
tarde, a socio da firma. 

Com pendores para a politica, foi atraido pela propaganda abolicionista e 
republlcana, tornando-se um dos mais destacados membros da implantagao 
desse regime no Pais. 

O Sr. Filinto Miiller — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Pois nao. 

O Sr. Filinto Miiller — Pego a V, Ex.a que nao fale sobre Generoso Ponce 
em carater pessoal ou somente pela bancada da Uniao Democratica Nacional, 
mas em nome de todas as bancadas do Estado de Mato Grosso, porque a home- 
nagem que estd prestando aquele grande vulto da nossa terra e compartilhada, 
inteiramente, por todos os mato-grossenses que sempre viram, como nos, seus 
representantes no Senado, em Generoso Ponce, um dos seus grandes lideres. 
Permlto-me interromper V. Ex.a porque, nesse historioo, naturalmente sucinto, 
da vida daquele grande mato-grossense, V. Ex.a se refere a sua atuagao na aboli- 
gao da escravatura e na proclamagao da Republica. Quero lembrar que, menino 
quase, o Generoso Ponce tomou parte na guerra do Paraguai. Pode dizer-se que, 
crianga ainda, pegou em armas para defender a patria. Mais tarde, teve a atua- 
gao a que V. Ex.a se refere. Interrorapi V. Ex.a para dizer das ligagoes intimas 
e profundas da minha familia com a de Generoso Ponce, como, alias, e do conhe- 
cimento de V. Ex.a Em Cuiaba existe uma bela avenida com o nome de Genero- 
so Ponce, mandada construlr por meu pai, prefeito no principio deste seculo. 
Ha uma clrcunstancia digna de nota: essa avenida iniciou-se numa pequena 
travessa que trazia o nome Villasboas, em homenagem ao avo de V. Ex.a, figura 
de grande relevo na vida do nosso Estado. Como V. Ex.a ve as nossas vidas estao 
entrelagadas na his tori a de Mato Grosso. O nobre colega interpreta neste mo- 
mento o sentimento de todo o povo da nossa terra ao homenagear Generoso 
Ponce. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Sr. Presidente, muito agradego a incumbencla 
que ora recebo da parte do meu grande colega e amlgo, Senador Filinto Miiller, 
de falar tamb^m em nome da representagao do Partldo Social Democratico. 
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Estou certo, nao somente pel a delegagao que acabo de receber como tambem 
pela que tenho da minha bancada, de que falo em nome do povo mato-grossense, 
pelo qual tanto trabalhou e se dedlcou o grande politico que foi Generoso Ponce. 

Atraido, dizia eu, pela politlca, o jovem comerclante inlciou a sua vida publl- 
ca como vereador. Eleito depois deputado estadual, ocupou a Presldencia da 
Assembleia do Estado; mais tarde foi eleito Deputado Federal, Governador de 
Estado e Senador da Repiiblica. 

Como afirmou o ilustre colega, Senador Filinto Muller, Generoso Ponce ainda 
jovem, pois contava apenas 17 anos, apresentou-se em Ma to Grosso as forqas 
que iriam defender o solo patrio contra o invasor paragualo. Na vida mllltar, 
sua inclinagao para o comando tornou-o um grande chefe politico, um notavel 
lider que, em tomo de si, sempre reuniu a maioria do Estado. Contra adversaries 
que detinham o apolo milltar do Governo Federal, da Presldencia da Repiibli- 
ca e ate mesmo enfrentando um Mlnlstro de Estado, o ilustre politico, Generoso 
Ponce, sempre obteve vitorias. 

Pol ele tambem, Sr. Presidente, dado seus pendores milltares, o dlrigente das 
rea?6es armadas de Mato Grosso contra a prepotencla dos Govemos, conse- 
gulndo sempre, nessas investirias, os louros da vitoria. 

Na vida politlca brasileira, Mato Grosso tern influido diretamente na solugao 
dos altos problemas nacionals; Joaquim Murtlnho, Antonio Azeredo, Aquillno do 
Amaral, Pedro Celestino e outros, representaram o Estado em vdrlas fases da 
vida da Repiiblica, e atuaram declsivamente na soluQao dos problemas de alto 
interesse nacional. 

Generoso Ponce foi um desses; no Estado ou na representaqao federal, sua 
atuagao foi sempre brilhante, eficiente e patrldtica. 

Delxo asslm, nos Anais desta Casa, esta pallda homenagem ao grande chefe, 
desaparecldo ha cincoenta anos. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Ha requerimentos sobre a mesa. 
Sao lidos e sem debates aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTOS 

REQUERIMENTO N." 421, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Reglmento Intemo, requelro 
dispensa de publicaqao para a imedlata dlscussao e votaqao da redaqao final 
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, na 
parte referente ao Subanexo n.0 4.05 (Superintendencia do Desenvolvimento do 
Nordeste). 

Sala das Sessoes, 8 de novembro de 1961. Guido Mondin. 

REQUERIMENTO N.0 422, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Intemo, requeiro dis- 
pensa de publlcagao para a imedlata dlscussao e votaqao da redagao final das 
emendas do Senado ao subanexo orqamentario relative ao Conselho de Seguranqa 
Nacional. 

Sala das Sessoes, 8 de novembro de 1961. — Guido Mondin. 

REQUERIMENTO N." 423, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Reglmento Intemo, requelro 
dispensa de publicaqao para a Imediata discussao e votagao da redaqao final 
das emendas do Senado ao subanexo orqamentfirio relativo ao Mlnist^rto da 
Guerra. 

Sala das Sessoes, 8 de novembro de 1961. — Guido Mondin. 
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REQIIERIMENTO N.0 424, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Intemo, requeiro dls- 
pensa de publlcagao para a imedlata discussao e votacao da redagao final do 
Projeto de Lei do Senado n.0 43, de 1961. 

Sala das Sessoes, 8 de novembro de 1961. — Filinto Miiller. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao a redagao final df 
que trata o Requerimento n.0 421. Consta do Parecer n.0 657, anteriormente lido 

Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 

Em votagao. 

Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final, quelram conservar-se sen 
tados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Vai & Camara dos Deputados. 
Para acompanhar o estudo das emendas do Senado designo o nobre Senador 

Fausto Cabral. 
Em discussao a redagao final do subanexo orgamentario relativo ao Conselho 

de Seguranga Naclonal. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Sr. Senadores que aprovam a redagao final queiram permanecer sentados 

(Pausa.) 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final queiram permanecer sentados 

(Pausa.) 
Aprovada. 
Vai k Camara dos Deputados. 
Designo o nobre Senador Ary Vianna para acompanhar o estudo das emendas 

do Senado na Camara dos Deputados. (Pausa.) 
Em discussao a redagao final das emendas ao subanexo orgamentario relativo 

ao Mlnlst^rlo da Querra. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao a redagao final. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

Ir& a Camara dos Deputados. 

Para acompanhar o estudo das emendas naquela Casa do Congresso, designo 
o nobre Senador Fernandes Tavora. (Pausa.) 

Em discussao a redagao final do Projeto de Lei do Senado n.0 43, de 1961. 

Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final, queiram permanecer sen- 

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Vai k Camara dos Deputados. (Pausa.) 
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Achando-se ausente o Sr. Senador Salviano Leite, deslgno o Sr. Senador Miguel 
Couto para substiuti-lo na Comissao Especial do Projeto de Emenda a Constitui- 
gao n.0 6, de 1961. 

Sobre a mesa, requerimento do nobre Senador Nogueira da Gama. 

fi lido o segulnte 

REQUERIMENTO N.® 425, DE 1961 

Tendo sido convidado a participar da delegagao do Brasil a proxlma reunlao 
do GATT (General Agreement on Tarifs and Trade) solicito me seja concedida 
autorizagao para desempenhar essa missao, nos termos do art. 49 da Constitulgao 
Federal e do art. 40 do Regimento Intemo. 

Sala das Sessoes, 8 de novembro de 1961. — Nogueira da Gama. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nos termos do que dlspoe o art. 4.°, 
§ 1.°, do Regimento Intemo, o presente requerimento vai a Comissao de Relagoes 
Exteriores, devendo ser submetido a apreciagao do Plenario na presente sessao, 
ao fim da Ordem do Dia. 

Passa-se a 
ORDEM DO DIA 

Item 1 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.® 

2.970, de 1961, na Camara), que estlma a Receita e fixa a Despesa da 
Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo 

n.® 2 (Poder Legislative) — Subanexo n.® 2.01 (Camara dos Deputados), 
tendo Parecer n.® 634, de 1961, da Comissao de Finangas, favoravel ao 
projeto e as emendas n.0^ 1 e 2 e apresentando a de n.® 3-CP. 

Em discussao o Subanexo com as emendas. (Pausa.) 

Nao havendo quem pega a palavra, encerro a discussao. 

Em votagao o Subanexo, sem prejuizo das emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 

Esta aprovado. 

Passa-se a votagao global das emendas n.°3 1, 2 e 3, com parecer favoravel 
da Comissao de Finangas. 

Em votagao. 

Os Senhores Senadores que as aprovam, queiram conservar-se sentados. 

(Pausa.) 

Estao aprovadas. 

Sao as seguintes as emendas aprovadas 

EMENDA N.° 1 
1.0.00 — Custeio. 

1.1.00 — Pessoal Civil. 

1.1.15  Gratificagao pelo exercicio de servigo extraordinario. 

Inclua-se; 
3  Diretoria de Comissoes, para servigos de assessoramento e contratos; 

material bibllografico e aparelhamento — 1.500.000. 
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EMENDA N.0 2 

2.01 — Camara dos Deputados, 
l.Q.OO — Custeio 
1.4.00 — Material Permanente. 

Inclua-se: 
Biblioteca da Camara dos Deputados, para aquisigao de maquina destinada a 

reprodugao de flchas bibllograficas e de legislagao 2.500.000. 

EMENDA N.0 3 — CF 
Camara dos Deputados 
1.0.00 — Custeio. 
1.6.00 — Encargos Diversos. 
1.6.11 — Selegao, aperfeigoamento e especializagao do pessoal. 
1) Despesa com a especializagao e aperfeigoamento dos servidores do quadro 

da Secretaria no exterior — 1.000.000. 
Aumente-se para 4.000.000. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A materia val a Comissao de Finan- 
gas para redagSo final. 

Item 2 
Dlscussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 

2.970, de 1961, na Camara), que estima a Recelta e fixa a Despesa da 
Uniao para o exerciclo fiannceiro de 1962, na parte referente ao Anexo 
n.0 4 (Poder Executivo) — Subanexo n.0 4.10 (Minlsterio da Aeronautica), 
tendo Parecer n.0 633, de 1961, da Comissao de Finangas, fa'soravel ao 
Projeto e as emendas n.0s 1 a 93 e apresentando as de n.0^ 94-CF a 106-CF. 

Sobre a mesa emendas que vao ser lidas. 

Sao lidas e apoiadas as segulntes emendas 

EMENDA N.0 107 
4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras 

— Diretamente ou em convenio com o DNER, ou outro Crgao do 
Governo Federal etc. 

19) Piaui 
Inclua-se: 

— Floriano, auraente-se para Cr$ 15.000.000,00. 
— Parnaiba, aumente-se para Cr$ 25.000.000,00. 
— Teresina, aumente-se para Cr$ 70.000.000,00. 

Joaqulm Parente 
EMENDA N ° 108 

2.0.00 — Transferencias 
2,1.00 — Auxilios e Subvengoes 
2.1.02 — Subvengoes Ordlnarias 
7 — Outras entidades 
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1) As empresas nacionais concessionais de transporte aereo que exploram 
linhas internacionais (Leis n.0® 1.181, de 17 de agosto de 1950, e 2.686, de 
19 de deezmbro de 1955). 

Onde se diz: Cr$ 552.067.000,00. 
Diga-se: Cr$ 1.500.000.000,00. 

Filinto Miiller 
EMENDA N.0 109 

4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras. 
05) Bahia 

Inculam-se: 
1 — Campo de pouso de Seabra — Cr$ 5.000.000,00. 

2 — Campo de pouso de Caetite — Cr$ 5.000.000,00. 
3 — Campo de pouso de Porto Seguro — Cr$ 5.000.000,00. 

Ovidio Teixeira 
EMENDA N.0 110 

Divisao do Orgamento 
4,0.00 — Investimentos 
4.1 00 — Obras 
4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras. 
4) Prosseguimento das obras dos seguintes hospitals da Aeron&utlca. 
Hospital de Sao Paulo — Cr$ 80 .000.000,00. 
Eleve-se a dotagao para: 

Hospital de Sao Paulo — Cr$ 180.000.000,00. 
Joao Villasboas 

EMENDA N.0 Ill 
Subemenda a Emenda n.0 100 

Substitua-se pelo seguinte: 
Verba: 2.0.00 — Transferencias 
Consignagao 2.1.00 — Auxilios e Subvengoes 
Subconsignagao 2.1.02 — Subvengoes Ordindrias, 
Item 3) 
As empresas brasileiras concessionarias de transporte aereo que mantenham 

linhas na conformidade do Decreto-lei n® 9.793, de 6 de setembro de 1946. 
Onde se diz: Cr$ 21.000.000,00. 
Diga-se: Cr$ 2.700.000.000,00. 

Jostificagao 
Ao que estamos informados, a oportuna Emenda n.® 100, apresentada pelo 

nobre relator, decorre de estudos elaborados pelo Minist6rio da Aeronautica, 
ainda em grande parte baseados no cambio de custo de Cr$ 100,00 (cem cruzei- 
ros). Hoje, porem, ja enfrenta o transporte aereo o violento impacto da aboli- 
gao do cambio preferencial que veio sujeitar essa industria modelar de nosso 
sistema de transporte e que depende essencialmente de importagoes, a uma taxa 
cambial ja nas fronteiras de Cr$ 330,00 (trezentos e trinta cruzeiros). For outro 
lado, os referidos estudos nao puderam levar em conta o aumento do sal&rio 
minimo, por o terem antecedido 
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Dessa forma, nao sendo mais possivel recorrer a aumento tarifario — dado 
o seu atual nivel ja bem elevado em relagao ao nosso poder aquisitivo — maxima 
nas llnhas do interior, para corrigir os efeitos da Instrugao da SUMOC n.0 208 
e dos aumentos salariais, cumpre-nos prover, desde logo, no orgamento de 1962, 
uma dotagao capaz de atingir ao objetivo visado que e o de proporcionar a con- 
tinuidade e a estabilidade tecnico-financeira as linhas aereas de penetragao 
cujo alcance politico, economico e social e por todos irrestritamente reconhecido 

Face ao exposto, 6 imperioso elevar-se a dotagao para dois bilboes e setecen- 
tos milhoes de cruzeiros (CrS 2.700.000.000,00). Alias, o Programa de Governo 
reconhece a inadiavel necessidade deste auxilio dlreto, quando diz no Capitulo 11 
— Transportes: 

"Em relagao ao transporte aeroviario, a agao governamental sera 
orientada pelos seguintes principios e objetivos: 

c) substituir os metodos indiretos de subvengao e subsidies pelo au 
xilio direto as linhas deflcitarias que devam ser mantidas." 

A mod6stia desse auxilio, que e sujeito ao regime de concorrencia publica, 
ainda mais se realga se comparada ao deficit operacional de 61 (sessenta e um) 
bilboes de cruzeiros que o citado Programa de Govemo preve para 1962 nas 
ferrovias e navegagao. 

Sala das Sessoes, 8 de novembro de 1961. — Victorino Freire. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Elm discussao o projeto com as 

emendas. 
Nenhum Senador desejando fazor uso da palavra, declare encerrada a dis- 

cussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
A materia voltara a Comissao d? Finangas, para que se pronuncie sobre as 

emendas. 
Item 3 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 
(n.0 2.970, de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa 
da Uniao para o exercicio de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 
(Poder Executive) — Subanexo n.0 4.17 (Ministerio da Marinha), tendo 
PARECER n.0 632, de 1961, 
— da Comissao de Finangas, favoravel ao projeto e as emendas n.os 1 a 16 
e apresentando as de n.0^ 17-CP a 24-CP. 

Em discussao o Subanexo, com as respectivas emendas. 
Nenhum Sr. Senador desejando usar da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao o subanexo, sem prejuizo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
Passa-se a votagao em grupo das emendas, com parecer favoravel. 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 

Sao as seguintes as emendas aprovadas 

EMENDA N.0 1 
Altere-se; 
Anexo n® 4 — Poder Executive 
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4.17 — Ministerio da Marinha 
01 — Secretaria Geral da Marinha 

Despesas Ordinarias 

Verba 1.0.00 — Custeio. 
Consignacao 1.5.00 — Servicos de Terceiros. 

Subconsignagoes: 

1 5.02  Passagens, transportes de pessoas e de suas bagagens, pedagios — 
100.000.000. 

1 5 04 — Iluminagao, forga motriz e gas — 50.000.000. 
1.5.11  Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal, 

assinatura de caixas postais — 10.000.000. 

02 — Tribunal Maritime 
Despesas Ordinarias 

Verba 1.0.00 — Custeio. 
Consignagao 1.5.00 — Servigos de Terceiros. 
Subconsignagoes: 
1.5.04 — Iluminagao, forga motriz e gas — 60.000. 
1 5 07  Publlcagoes, servigos de impressao e de encadernagao — 500.000. 
1.5.11  Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal, 

assinatura de caixas postais — 40.000. 

Para: 
4.17 — Ministerio da Marinha. 

01 — Secretaria Geral da Marinha 
Despesas Ordinarias 

Verba 1.0.00 — Custeio. 

Consignagao 1.5.00 — Servigos de Terceiros. 

Subconsignagoes: 

1.5.02 — Passagens, transportes de pessoas e de suas bagagens, pedagios — 
95.000.000. 

1.5.04 — Iluminagao, forga motriz e gas — 54.000.000. 

1.5.11 — Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal, 
assinatura de caixas postais — 11.000.000. 

02 — Tribunal Maritimo 
Despesas Ordinarias 

Verba 1.0.00 — Custeio. 
Consignagao 1.5 .00 — Servigos de Terceiros. 

Subconsignagoes: 

1.5.04 — Iluminagao, forga motriz e gas — 141.000. 

1.5.07 — Publicagoes, servigos de impressao e de encadernagao — 407.000. 

1.5.11 — Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal, 
assinatura de caixas postais — 52.000. 
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EMENDA N.0 2 
Secretaria Geral da Marinha 
1.0.00 — Custeio. 
1.6.00 — Encargos Diversos. 
1.6.10 — Despesas Gerais com a Defesa Nacional. 
9) Onde se le. "ConservaQao e funcionamento do Institute de Pesquisas da 

Marinha — Cr$ 80.000.000,00". 
Leia-se: "ConservaQao e funcionamento do Institute de Pesquisas da Marinha 

e do Curso de Construgao Naval da Universidade de Sao Paulo e outras, inclusive 
remuneragao e transporte de pesquisadores, engenheiros, tecnicos e professores 
nacionais e estrangeiros — Cr$ 50.000.000,00". 

Inclua-se: 
13) Aquislqao de -material de importaQao, destinado ao aparelhamento e segu- 

ranQa da Esquadra e da Diretoria de Hidrografia e Navegagao —   
Cr$ 80.000.000,00. 

EMENDA N.0 3 
2.0.00 — Transferencias 
2.1.00 — Auxilios e SubvenQoes 
2.1.01 — Auxilios. 
6) Fundagao criada pela Uniao. 
1) Pundaqao Osorio (Decreto-lei n.0 8.817, de 26 de Janeiro de 1946). 
Onde se diz: Cr$ 5.500.000,00. 
Diga-se: Cr$ 10.000.000,00. 

EMENDA N ° 4 
3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social. 
3.1.00 — ServiQOs em Regime Especial de Financiamento. 
3.1.17 — Acordos. 

Onde se le: 
1 — Institute Oceanografico da Universidade de Sao Paulo —   

Cr$ 1.500.000.000,00. 
2 — Institute de Pesquisas da Marinha — Cr$ 150.000.000,00. 

Leia-se: 
1 — Institute Oceanografico da Universidade de Sao Paulo —   

Cr$ 6.500.000,00. 
2 — Institute de Pesquisas da Marinha — Cr$ 145.000.000,00. 

EMENDA N ° 5 
4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras. 

Onde se diz: 
1.°) Melhoramentos da Escola de Aprendizes de Marinheiros de Fortaleza 

— CearA — Cr$ 10,000.000,00. 
Diga-se: 

1.°) Melhoramentos da Escola de Aprendizes Marinheiros de Fortaleza e da 
Capltania dos Fortes do Estado do Ceara — Cr$ 15.000.000,00. 



- 132 - 

EMENDA N.0 6 
4.0.00 — Investimentos 
4.3.00 — Desapropriagao e Aquisigao de Imoveis 
4.3.02 — Prosseguimento e conclusao de desapropriagao e aquisigao de 

imoveis. 
Onde se le 

— Prosseguimento e conclusao da desapropriagao e aquisigao de imoveis — 
Cr$ 10.000.000,00. 

Leia-se: 
— Prosseguimento e conclusao da desapropriagao e aquisigao de imoveis, in- 

clusive de um para residencia do Capitao dos Portos do Estado do Ceara — 
Cr$ 15.000.000,00. 

EMENDA N.0 7 
4.0:00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras. 

Inclua-se; 
Item 13) — Prosseguimento das obras de instalagao da Marinha em Brasilia 

— Cr$ 220.000.000,00. 
EMENDA N.0 8 

4.0.00 — Investimentos. 
3.1.00 — Obras. 
4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras. 
02) Alagoas. 
6) Escola de Aprendizes Marinheiros de Maceid — Alagoas. 
Aumente-se para: Cr$ 100.000.000,00. 

EMENDA N.0 9 
01 — Secretaria Geral da Marinha. 
4.0.00 — Investimentos. 
4.1.00 — Obras. 
4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras. 
27) Sergipe. 
Inclua-se: 
— Para construgao da Escola de Aprendizes de Marinheiros de Sergipe — 

Cr$ 10.000.000,00. 
EMENDA N.0 10 

Secretaria Geral de Marinha. 
4.0.00 — Investimentos. 
4.1.00 — Obras.   • 
4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras. 
2 — Onde se le: 
Para as obras do dique e outras complementares da Base Naval de Aratu 

— Cr$ 80.000.000,00. 

Leia-se: 
Para as obras do dique e outras complementares da Base Naval de Aratu 

— Cr$ 300.000.000,00. 
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EMENDA N.0 11 
4.0.00 — Investimentos. 
4.1.00 — Obras. 
4.1.03 — ProsJeguimento e conclusao de obras. 

Onde se le: 
Item 13 — Escola Tecnico-Profissional de Aracaju — 5.0C0.000,CQ. 

Eeia-se: 
Para construgao de Escolas, Biblioteca Infantil e Centro de Educagao Fisica 

— Capitanla dos Portos do Estado de Sergipe — 5.000.000,00. 

EMENDA N.0 12 

2.0.00 — Transferencias. 
2.1.00 — Auxilios e Subvengoes. 
2.1.01 — Auxilios. 
7 — Outras entidades. 
Inclua-se: 
Uniao dos Escoteiros do Brasil — Cr$ 400.000,00. 

EMENDA NP 13 
Transferencias, Auxilios e Subvengoes — Auxilios. 
Auxilios: 
Inclua-se a Associagao dos Talfeiros da Armada, para manutengao do curso 

primarlo e ginasial (auxilio) e assistencia medico-hospitalar. — Cr$ 2.500.000,00. 

EMENDA NP 14 
4.0.00 — Investimentos. 
4.1.00 — Obras. 
2 — Inicio da construgao do predio da sede do Clube Beneficente dos Sar- 

gentos da Marinha — Cr$ 10.000.000,00. 

EMENDA NP 15 
4.0.00 — Investimentos. 
4.1.00 — Obras. 
4.1.03 — Prosseguimento e Conclusao de Obras. 

05 — Bahia. 
Onde se le: 
1 — Para as obras do dique e outras complementares da Base Naval de 

Aratu — 80.000.000,00. 
Leia-se: 

1 — Para as obras do dique e outras complementares da Base Naval de 
Aratu, Inclusive saneamento e urbanismo das localidades de Paripe e Sao Tom6 
— 300.000.000,00. 

EMENDA NP 16 
4.0.00 — Investimentos. 
4.1.02 — Inicio de Obras. 
2 — Inicio da construgao do predio da sede da Associagao dos Suboficiais 

e Sargentos da Marinha — 10.000.000,00. 
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EMENDA N.0 17-CF 

Secretaria G-eral da Marlnha. 
1.0.00 — Custelo. 
1.3.00 — Material de Consumo e de Transforma^ao. 
1.3.05 — Materials e Acessorios de Maquinas, de Viaturas e de Aparelhos. 
Onde se le: 120.000.000,00. 

Leia-se: 1.3.05. 

Item 1 — Matsriais e sobressalentes de maquinas e eletricidade para navies 
— 140.000.000,00. 

Item 2 — Materials e sobressalentes para viaturas e maquinas estacionarlas 
— 60.000.000,00. 

EMENDA N.0 18-CF 
Secretaria Geral da Marlnha. 
1.0.00 — Custelo. 
1.3.00 — Material de Consumo e TransformaQao. 
1.3.33 — Vestuario, Uniformes, Equipamentos e Acsssorlos; Roupa de cama, 

mesa e banho. 
Onde se le: Cr$ 580.000.000,00. 

Leia-se: Cr$ 669.500.000,00. 

EMENDA N.0 19-CF 
4.0.00 — Investlmentos. 
4.1.00 — Obras. 
4.1.02 — Inicio de Obras. 

Onde se le: 

4) ConslruQao da Esta?ao de Radio de Arapui e Ergafe e Val-de-Cans — 
Cr$ 20.000.000,00. 

Leia-se: 

4) Construgao da Esta?ao de Radio de Sarapui e das Estagoes Radlogonlo- 
metrlcas de Alta Frequencia do Rio de Janeiro e Vai-de-Cans — Cr$ 20.000.000,00. 

EMENDA N" 20-CF 
Secretaria Geral da Marlnha. 
4.0.00 — Investlmentos. 
4.1.00 — Obras. 
4.1.02 — Inicio de Obras. 

12) Onde se le: Construgao do Hospital Colonia de Doentes Mentals do 
Minlsterio da Marinha, em Jacarepagua — Rio de Janeiro — Estado da Guana- 
bara — Cr$ 50.000.000,00. 

Leia-se: Ampliagao, reparos e melhoramentos na rede hospitalar da Mari- 
nha — Cr$ 80.000.000,00. 

EMENDA N.0 21-CF 

4.0.00 — Investlmentos. 
4.1.00 — Obras. 
4.1.03 — Prossegulmento e conclusao de obras. 
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Inclua-se: 
14) Melhoramentos da Escola de Aprendizes Marinheiros de Florlanopoll" 

— Cr$ 10.000.000,00. 
EMENDA N.0 22-CF 

Secretaria G^ral da Marinha. 
4.0.00 — Investlmentos. 
4.2.00 — Equlpamentos e Instalagoes. 
4.2.02 — Automoveis de Passageiros. 
Onde se le: Cr$ 6.000.000,00. 
Lela-se: Cr$ 15.000.000,00. 

EMENDA N.0 23-CF 
Secretaria Geral da Marinha. 
4.0.00 — Investlmentos. 
4.2.00 — Equlpamentos e Instalaqoes. 

4.2.03 — Camionetas de passageiros, onibus. ambulanciase jeeps. 
Onde se le: Cr$ 10.000.000,00. 
Leia-se: Cr$ 20.000.000,00. 

EMENDA N.0 24-CF 

Secretaria Geral da Marinha. 
4.0.00 — Investlmentos. 
4.2.00 — Equlpamentos e Instalagoes. 
4.2.04 — Autocamlnhoes, autobombas. camionetas de carga, auto-socorro. 
Onde se le: Cr$ 15.000.000,00. 
Lela-se: Cr$ 30.000.000,00. 

Item 4 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 
(n.0 2.970, de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa 
da Unlao para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao 
Anexo n.0 5 (Poder JudiclArio), tendo 

PARECER n.0 635, de 1961, da 
— Comissao de Finan?as, favoravel ao projeto e as Emendas 

n.os 1 a 6. 

Em discussao o subanexo, com as emendas. 
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, declararei encerrada 

a discussao. (Pausa.)  
Esta encerrada. 
Em votagao o subanexo, ssm prejuizo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Esta. aprovado. 
Em votaqao as Emendas n.os i a 00, que por terem parecer favoravel sao 

votadas em globo. 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer como se achatn. 

(Pausa.) 
Estao aprovadas. 
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Sao as seguintes as emendas aprovadas; 

EMENDA N.0 1 ' ' ' ' ' 

02 — Tribunal Federal de Recursos. 
4.0.00 — Investimen:os. ' - ■ 
4.1.00 — Obras. 
4.1.02 — Inicio de Obras. 
07) Distrito Federal. 
Inclua-se: 
Para construcao da sede em Brasilia — Cr$ 600.000.000,00. 

EMENDA N.0 2 

03.01 — Superior Tribunal Militar. 
Verba 1.0.00 — Custeio. 
Consignagao 1.1.00 — Pessoal Civil. ■ 
Subconsignacao 1.1.07 — Ajuda de custo. 
Onde se le: Cr$ 400.000,00 — Leia-se: Cr$ 800.000,00. 

EMENDA N.0 3 

03.01 — Superior Tribunal Militar. 
Verba 1.0.00 — Custeio. 
Consignacao 1.1.00 — Pessoal civil. 
Subconsignagoes 1.1.08 — Diarias. 
Onde se le: Cr$ 400.000,00 — Leia-se: Cr$ 600.000,00. 

EMENDA N.0 4 

03.01 — Superior Tribunal Militar 
Verba 1.0.00 — Custeio 
ConsignaQao 1.1.00 — Pessoal Civil. 
Subconsignagao 1.1.13 — Gratificagao de Fungao. 
Onde se le: Cr$ 36.000,00 — Leia-se; Cr$ 120.000,00. 

EMENDA N.0 5 
Verba 1.0.00 — Custeio. 
Oonsignagao 1.1.00 — Pessoal Civil. 
Subconsignagao 1.1.21 — Gratificagao Adicional pot Tempo de Servigo. 
01 — Auditoria de Correigao — Onde se le; 2.000.000,00 — Leia-se: 2.160.000,00. 
02 — l.a Auditoria da Aeronautica — Onde se IS: 2.540.000,00 — Leia-se: 

3.120.000,00. 

03 — 2.a Auditoria da eAronautica — Onde se le: 1.458.000,00 — Leia-se; 
2.640.000,00. 

04 — l.a Auditoria da La RM — Onde se le: 1.653.000,00 — Leia-se: 2.964.000,00. 
05 — 2.a Auditoria da l.a RM—Onde se le: 1.390.000,00— Leia-se: 2.760.000,00; 
06 — 3.a Auditoria da l.a RM — Onde se le: 1.589.000,00 — Leia-se: 3,309.600,00. 
07 — l.a Auditoria da 2.a RM — Onde se le; 1.082.000,00 — Leia-se; 1.874.600,00. 
08 — 2 a Auditoria da 2 a RM — Onde se le: 1.014.000,00 — Leia-se; 1.761.680,00. 
09 — l.a Auditoria da 3.a RM — Onde se le: 723.000,00 — Leia-se: 1.833.200,00. 
10 — 2 a Auditoria da 3.a RM — Onde se le: 723,000,00 — Leia-se: 1.759.450,00. 



137 - 

11 — 3.a Auditoria da 3.a RM — Onde se le: 890.000,CO — Leia-se: 1.609.340,00. 
12 — Auditoria da 4.a RM — Onde se le: 942.000,00 — Leia-se: 2.361.000,00. 
13 — Auditoria da 5.a RM — Onde se le: 760.000,00 — Leia-se: 1.369.240,00 
14 — Auditoria da 6.a RM — Onde se le: 760.000,00 — Lsia-se: 1.448.650,00. 
15 — Auditoria da 7.a RM — Onde se le: 956.000,00 — Leia-se: 1.929.280,00. 
16 — Auditoria da 8.a RM — Onde se le 730.000,00 — Leia-se: 1.749.30000. 
17 — Auditoria da 9.a RM — Onde se le: 573000,00 — Leia-se: 1.377.800,00. 
18 — l.a Auditoria da Marinha — Onde se le; 1.538.000,00 — Leia-se:    

2.640.000,00. 
19 — 2.a Auditoria da Marinha — Onde se le: 1056.000,00 — Leia-se:   

2.568.000,00. 
EMENDA N.0 6 

03.01 — Superior Tribunal Militar. 
Verba 1.0.00 — Custeio. 
ConsignaQao 1.1.00 — Pessoal Civil. 
Subconsignagao 1.1.21 — Gratificagao adicional por tempo de servitjo: 
Onde se le: Cr$ 28.753.000,00. 
Leia-se: Cr$ 30.000.000,00. 

EMENDA N.0 7 
03.01 — Superior Tribunal Militar. 
Verba 1.0.00 — Custeio. 
Consign agao 1.1.00 — Pessoal Civil. 
Subconsignagao 1.1.26 — Gratificagao de nivel universitario. 
Onde se le: 2.582.000,00. 

Leia-se: Cr$ 3.491.070,00. 
EMENDA N.0 8 

03.01 — Superior Tribunal Militar. 
Verba 1.0.00 — Custeio. 
Consignagao 1.1.00 — Pessoal Civil. 
Subconsigna?ao 1.1.27 — Abono provisdrio (art. 7.° da Lei n.0 3.826, de 

23 de novembro de 1960). 
Onde ss le: 2.123.000,00. 
Leia-se: 2.943.600.00. 

EMENDA N.0 9 

03.01 — Superior Tribunal Militar. 
Verba 4.0.00 — Investlmentos. 
Consignagao 4.2.00 — Equipamentos e InstaIa?oes. 
Subconslgnagao 4.2.02 — Automoveis de passageiros. 
Inclua-se: 13.200.000,00. 

EMENDA N.0 10 
03.02 — Audltorlas. 
Verba 1.0.00 — Custeio. 
ConsignaQao 1.1.00 — Pessoal Civil. 
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Subconsignagao 1.1.01 — Vencimentos. 
01 — Auditoria de Correi(?ao 
1 — Auditoria de Correigao 

1 — Auditoria de Correigao 
Onde se le: 3.559.000,00 — Leia-se; 4.135.200,00 

2 — l.s Auditoria da Aeronautica 
Onde se ie: 3.845.000,00 — Leia-se: 3.852.000,00 

3 — 2.a Auditoria da Aeronautica 
Onde se ie: 3.744.000,00 — Leia-se: 4.195.200,00 

4 — l.a Auditoria da l.a RM 
Onde se le: 4.430.000,00 — Leia-se: 4.908.000,00 

5 — 2.a Auditoria da l.a RM 
Onde se le: 3.494.000,00 — Leia-se: 4.908.000,00 

6 — 3.a Auditoria da l.a RM 
Onde se le: 3.495.000,00 — Leia-se: 4.908.000,00 

7 — l.a Auditoria da 2.a RM 
Onde se le: 1.986.000,00 — Leia-se: 4.403.160,00 

8 — 2.a Auditoria da 2.a RM 
Onde se le: 2.286.000,00 — Leia-se: 4.902.360,00 

9 — l.a Auditoria da 3.a RM 
Onde se le: 2.598.000,00 — Leia-se: 6.283.320,00 

10 — 2 a Auditoria da 3.a RM 
Onde se le: 2.286.000,00 — Leia-se: 4.902.360,00 

11 — 3.a Auditoria da 3.a RM 
Onde se le: 2.286.000,00 — Leia-se: 5.551.320,00 

12 — Auditoria da 4.a RM 
Onde se le: 2.285.000,00 — Leia;-se 4.403.160,00 

13 — Auditoria da 5.a RM 
Onde se Ie: 2.275.000,00 — Leia-se: 4.403.160,00 

14 — Auditoria da 6.a RM 
Onde se le: 2.275.000,00 — Leia-se: 4.403.160,00 

15 — Auditoria da 7.a RM 
Onde se le: 2.824.000,00 — Leia-se: 5.706.160,00 

16 — Auditoria da 8.a RM 
Onde se le: 2.286.000,00 — Leia-se: 5.551.320,00 

17 — Auditoria da 9.a RM 
Onde se le: 2.221.080,00 — Leia-se; 4.403.160,00 

18 — l.a Auditoria da Marinha 
Onde se le: 3.401.000,00 — Leia-se: 3.852.000,00 

19 — 2.a Auditoria da Marinha 
Onde se le: 3.401.000,00 — Leia-se: 3.852.000,00. 

EMENDA N.0 11 
03.02 — Auditorias 
Verba 1.0.00 — Custeio 
Consignagao 1.1.00 — Pessoal Civil 
Subconsignagao 1.1.01.1 — Salarlo de mensallstaa 
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1 — Auditorla de Correigao 
Onde se 16; 315.000,00 — Leia-se: 360.000,00 

2 — 1.° Audltoria da Aeron&utica 
Onde se 16; 1.887.000,00 — Leia-se: 2.160.000,00 

7 — l.a Audltoria da 2,a RM 
Onde se le: 226.200,00 — Leia-se: 478.200,00 

8 — 2.a Audltoria da 2.a RM 
Onde se 1§: 294.000,00 — Leia-se: 478.200,00 

9 — l.a Audltoria da 3.a RM 
Onde se le; 453.000,00 — Lela-se: 956.400,00 

10 — 2.a Audltoria da 3.a RM 
Onde se 16: 453.000,00 — Lela-se: 704.400,00 

11 — 3.a Audltoria da 3.a RM 
Onde se 16: 453.000,00 — Leia-se: 704.400,00 

12 — Audltoria da 4.a RM 
Onde se 16; 227.000,00 — Leia-se: 466.200,00 

13 — Audltoria da 5.a RM 
Onde se 16: 227.000,00 — Leia-se: 478.200,00 

14 — Audltoria da 6.a RM 
Onde se 16; 227.000,00 — Lela-se: 478.200,00 

15 — Audltoria da 7.a RM 
Onde se 16 : 227.000,00 — Lela-se: 478.200,00 

16 — Audltoria da 8.° RM 
Onde se 16: 227.000,00 — Leia-se: 478.200,00 

17 — Audltoria da 9.a RM 
Onde se 16 : 227.000,00 — Leia-se: 478.200,00 

18 — l.a Audltoria da Marinha 
Onde se 16: 484.000,00 — Lela-se: 720.000,00 

19 — 2.a Audltoria da Marinha 

Onde se 16 : 484.000,00 — Lela-se: 720.000,00 

EMENDA N o 12 
03.02 — Auditorlas 
Verba 1.0.00 — Custelo 
Conslgnagao 1.1.00 — Pessoal Civil 
Subconslgna§ao 1.1.09 — Substltul$ao 

7 — 7.a Audltoria da 2.a RM 
Onde se 16: 1.000.000,00 — Lela-se: 1.270.760,00 

8 — 2.a Audltoria da 2.a RM 
Onde se 16: 1.000.000,00 — Lela-se: 1.279.760,00 

9 — l.a Audltoria da 3.a RM 
Onde se 16: 1.000.000,00 — Leia-se: 1.270.760,00 

10 — 2.a Audltoria da 3.a RM 
Onde se 16: 1.000.000,00 — Lela-se: 1.270.760,00 

12 — Audltoria da 4.a RM 
Onde se 16: 1.000.000,00 — Lela-se: 1.279.760,00 



13 — Auditoria da 5.ft RM 
Onde se le: 1.000.000,00 — Leia-se^1.279.760,00 

14 — Auditoria da 6.a RM 
Onde se le: 1.000.000,00 — Lela-se: 1.279.760,00 

15 — Auditoria da 7.B RM 
Onde se le: 1.000.000,00 — Leia-se: 1.279.760,00 

16 — Auditoria da 8.a RM r. 
Onde se le: 1.000.000,00 — Leia-se: 1.279.760,00 

17 — Auditoria da 9.a RM 
Onde se le: 1.000.000,00 — Lela-se: 1.279.760,00 

EMENDA N.0 13 

03.02 — Auditorias 
Verba 1.0.00 — Custelo 
Conslgnacao 1.1.00 — Pessoal Civil 
SubconslgnaQao — 1.1.12 — Sal&rio-f amilla 

1 — Auditoria de Correlgao 
Onde se le; 168.000,00 — Lela-se: 240.000,00 

2 — l.a Auditoria da Aeronautlca 
Onde se le: 411.000,00 — Lela-se: 600.000,00 

3 — 2.a Auditoria da Aeronautlca 
Onde se le: 411.000,00 — Leia-se: 540.000,00 

5 — 2.a Auditoria da l.a RM 
Onde se le: 460.000,00 — Leia-se: 600.000,00 

7 — l.a Auditoria da 2.a RM 
Onde se le: 210.000,00 — Leia-se: 258.000,00 

8 — 2.a Auditoria da 2.a RM - 
Onde se le: 225.000,00 — Lela-se: 240.000,00 

9 — l.a Auditoria da 3.a RM 
Onde se le: 519.000,00 — Leia-se: 638.400,00 

10 — 2.a Auditoria da 3.a RM 
Onde se le: 468.000,00 — Lela-se; 578.000,00 

13 — Auditoria da 5.a RM 
Onde se le: 304.000,00 — Lela-se: 362.000,00 

14 — Auditoria da 6.a RM - 
Onde se 1§; 304.000,00 — Lela-se: 362.000,00 

15 — Auditoria da 7.a RM 
Onde se le: 424.000,00 — Lela-se: 454.000,00 

18 — l.a Auditoria da Marlnha 
Onde se 16: 392.000,00 — Leia-se: 480.000,00 

19 — 2.a Auditoria da Marlnha 
Onde se le 292.000,000 — Lela-se: 480.000,00 

- EMENDA N.0 14 
03.02 — Auditorias 
Verba 1.0.00 — Custelo •• •. 
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Consignagao 1.1.00 — Pessoal Civil 
Subconsignacao 1.1.26 — Gratificagao Especial de Nivel Universitdrio. 

01 — Auditoria de Correigao 
Onde se IS 164 ,000,00 — Leia 212 .940,00 

02 — l.a Auditoria da Aeroniutica 
Onde se 16 385.000,00 — Leia-se 591.240,00 

03 — 2.a Auditoria da Aeron&utica 
Onde se 16 385.000,00 — Leia-se 591.240,00 

04 — 1 .a Auditoria da 1a RM 
Onde se 16 385.000,00 — Leia-se 591.240,00 

05 — 2.a Auditoria da 1 a RM 
Onde se 16 385 .000,00 — Leia-se 591.240,00 

06 — 3.a Auditoria da l.a RM 
Onde se 16 385.000,00 — Leia-se 591.240,00 

07 — l.a Auditoria da 2.a RM 
Onde se 16 196.000,00 — Leia-se 492.960,00 

08 — 2.a Auditoria da 2 .a RM 
Onde se 16 196.000,00 — Leia-se 492.960,00 

09 — l.a Auditoria da 3.a RM 
Onde se 16 196.000 00 — Leia-se 492.960,00 

10 — 2.a Auditoria da 3.a RM 
Onde se 16 196.000,00 — Leia-se 492.960,00 

11 — 3.a Auditoria da 3.a RM 
Onde se 16 196.000,00 — Leia-se 492,960,00 

12 — Auditoria da 4.a RM 
Onde se 16 196.000,00 — Leia-se 492.960,00 

13 — Auditoria da 5 a RM 
Onde se 16 196.000,00 — Leia-se 492.960,00 

14 — Auditoria da 6.a RM 
Onde se 16 196.000,00 — Leia-se 492.960,00 

15 — Auditoria da 7.a RM 
Onde se 16 196.000,00 — Leia-se 492.960,00 

16 — Auditoria da 8 a RM 
Onde se 16 196.000.00 — Leia-se 492.960,00 

17 — Auditoria da 9.a RM 
Onde se 16 196.000,00 — Leia-se 492 .960.00 

18 — 1a Auditoria da Marinha 
Onde se 16 385.000,00 — Leia-se 591.240,00 

19 — 2.a Auditoria da Marinha 
Onde se 16 385.000,00 — Leia-se 591.240,00 

EMENDA N.0 15 
03.02 — Audltorias 
Verba 1.0.00 — Custeio 
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Consignasao 1.1.00 — Pessoal Civil 
Subconsignagao 1.1.27 — Abono (art. 6° da Lei n.0 3.826, de 23 de novem- 

bro de 1960). 
02 — l.a Auditoria da Aerondutica ,Vj .i . 

Onde se le 247.000,00 — Leia-se 492.960,00 
03 — 2.a Auditoria de Aeronautica 

Onde se le 425.000,00 — Leia-se 492.960,00 
04 — 1a Auditoria da l.a RM 

Onde se le 247.000,00 — Leia-se 492.960,00 '.,.T , 
05 — 2.a Auditoria da l.a RM 

Onde se le 247.000,00 — Leia-se 492.960,00 
06 — 3.a Auditoria da l.a RM . ,. 

Onde se le 247.000,00 — Leia-se 492.960,00 
07 — l.a Auditoria da 2.a RM 

Onde se le 206.000,00 — Leia-se 411.840,00 
08 — 2.a Auditoria da 2.a RM 

Onde se le 206.000,00 — Leia-se 411.840,00 
09 — l.a Auditoria da 3a RM , 

Onde se le 206.000,00 — Leia-se 411.840,00 
10 — 2.a Auditoria da 3.a RM 

Onde se le 206.000,00 — Leia-se 411.840,00 
11 — 3.a Auditoria da 3.a RM 

Onde se le 206.000,00 — Leia-se 411.840,00 
12 — Auditoria da 4.a RM 

Onde se le 206.000,00 — Leia-se 411.840,00 v 

13 — Auditoria da 5.a RM 
Onde se le 206.000,00 — Leia-se 411.840,00 ' ' - ifi ■ . - . 

14 — Auditoria da 6.a RM !V': ' ' " J 

Onde se le 206.000,00 — Leia-se 411.840,00 m -A • . ; > 1 

15 — Auditoria da 7.a RM ,:b . * 
Onde se 10 206.000,00 — Leia-se 411.840,00 , , - ^ , 

16 — Auditoria da 8.a RM ■ 
Onde se le 206.000,00 — Leia-se 411.840,00 , , ■ , .,t 

17 — Auditoria da 9.a RM 
Onde se le 206.000,00 — Leia-se 411.840,00 ■■■'A -■ 'It iff'" 'il 

18 — l.a Auditoria da Marinha 
Onde se le 425.000,00 — Leia-se 492.960,00 

19 — 2.a Auditoria da Marinha 
Onde se le 247.000,00 — Leia-se 492.960,00 

EMENDA N0 16 1 ' 

03.02 — Auditorias 
Verba 1.0.00 — Custeio 
Consignagao 1.5 .00 — Servigos de Tercelros' 
Subconsignagao 1.5.12 — Aluguel ou arrendamento de imdveis. foros e despe- 

sas de condominio. 
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01 — Auditoria de Correigao nfcw.m'ur.O —■ 
Onde se IS 72.000,00;— Leia-se 240.000,00 . :-j . .ir.f • 

EMENDA N.°. 17 
02.22 — Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe , ,, , 
1.0.00 — Custeio 

fi; ■ v<-.Q. 
1.5,00 — Servigos de Terceiros 
1.5.07 — Publicacoes, servigos de impressao e de encademagao 
Onde se IS 40.000,00 — Leia-se 500.000,00 1 

EMENDA N.0 18 ' 
02 .22 — Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe 
4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras . , ... .. . .. 
4.2.01 — Maquinas, motores e aparelhos 

*■ S'-TT* — Despesas de Capital 
14) Minas Gerais. 
Acrescente-se 500.000,00. roi—.m r-•■•••' v > 

EMENDA N.0 19 ' ■' ■ " 

5.05 — Justiga do Trabalho »£,{.• <,<'j iovtwb.'. ■ 
02-01 — Primeira Regiao '■ " 
05.02 — Tribunals Regionais e Juntas de Conciliagao e Julgamento 
1.0.00 — Custeio 
1.1.00 — Pessoal Civil ■ , 
1.1.08 — DMrias , ,,,r ... , , ,  ,. r, , ....; , • j.() < 
Aumente-se de Cr$ 240.000,00 para Cr$ 800.000,00. , , 

EMENDA N.0 20 . 
5-05 — Justiga do Trabalho , i . oo ^ i ■ 
02-01 — Primeira Regiao 
1.0.00 — Custeio 
1.1.00 — Pessoal Civil , 
1.1.12 — SaWrio-Familia fio m . . •» ,. , . ..... 
Aumente-se de Cr$ 5.904.000,00 para Cr$ 6.139.200,00. 

EMENDA N.° 21 • ■ ^ y. 

5.05 — Justiga do Trabalho 
02-01 — Primeira Regiao 
1.0,00 — Custeio 
1.1.00 — Pessoal Civil wi, - • W - ' 
1.1.20 — Gratificagao pela participagao em drgao de deliberagao coletiva. 
Aumente-se de Cr$ 24.564.000,00 para Cr$ 29.744.000,00. 

;v..I lU 
EMENDA N.0 22 . .1,;0 

5.05 — Justiga do Trabalho 
02-01 — Primeira Regiao -i'0' r / ■ v. ," '1 - ■ • ' 
1.0.00 — Custeio "r - - 
1.1.00 — Pessoal Civil • •' 

) ,f J 

' . V* , ■ 
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1.1.21 — Gratificagao adicional 
Aumente-se de Cr$ 41.000.000,00 para Cr$ 55.797.006,00 

EMENDA N.0 23 
5.05 — Justiga do Trabalho 
1.0.00 — Custeio 
1.5.00 — Servigos de Terceiros 
1.5.12 — Aluguel ou arrendamento de imdveis 
05.02 — Tribunals Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliagao e Julgamento 
05.02.01 — 1» Regiao 
Aumente-se de Cr$ 10.336.000,00 para Cr$ 26 .296.000,00 

EMENDA N.0 24 
5.05 — Justiga do Trabalho 

05.02 — Tribunals Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliagao e 
Julgamento 

4.0.00 — Investimentos 
4.2.00 — Equipamentos e Instalagoes 
4.2.02 — Automdvel de passageiro 
05.02.01 — Primeira Regiao 
Acrescente-se; Cr$ 1.800.000,00. r 

EMENDA N.0 25 
02.04 — 4.a Regiao 
02.04.10 — Junta de Conciliagao e Julgamento de Pelotas 
Aumente-se para: 
Verba — 1.0.00 — Custeio 
Consignagao 1.4.00 — Material Permanente 
Subconsignagoes: 
1.4.03 — Material bibliografico — Cr$ 60.000,00 
1.4.08 — Material artistico — Cr$ 25.000,00 
1.4.12 — MobiliArio em geral — Cr$ 600.000,00 
Consignagao 1.5.00 — Servigos de Terceiros 
Subconsignagoes: 
1.5.07 — Publicagoes etc — Cr$ 110.000,00 
1.5.11 — Telefones etc — Cr$ 30.000,00 

EMENDA N.0 26 
02.04 — 4.a Regiao r ^ 
02.04.01 — Tribunal Regional 
Aumente-se para: 
Verba 1.0.00 — Custeio 
Consignagao 1.3.00 — Material de Consume e de Transformagao 
Subconsignagoes: 
1.3.02 — Artigos de expediente — Cr$ 300,000,00. 
1.3.13 — Vestudrio, uniformes, etc — Cr$ 90.000,00 
Consignagao: 1.4.00 — Material Permanente 
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Subconsignagoes: 
1.4.03 — Material bibliogrdfico — Cr| 100.000,00 
1.4.11 — Modelos e utensilios de escritdrio — Cr$ 200.000,00 
1.4.12 — Mobilidrio em geral — Cr$ 600.000,00 
Consignagao 1.5.00 — Servigos de Terceiros 
Subconsignagoes: 
1.5.02 — Passagens, transportes etc — Cr$ 300.000,00 
1.5.04 — Iluminagao etc. — Cr$ 100.000,00 
1.5.07 — Publicagoes — Cr$ 200.000,00 ' ' 'J'1" 
1.5.12 — Aluguel — Cr$ 4.500.000,00 
1.5.13 — Seguros em geral — Cr$ 15.000,00 
Verba 4.0.00 — Investimentos 
Consignagao 4.2.00 — Equlpamentos e instalagdes 
Subconsignagoes: 
4.2.01 — Mdquinas, motores e aparelhos — Cr$ 400.000,00 
4.2.04 — Autocaminhoes, autobombas, camionetas de carga, auto-socorro — 

Cr$ 2.500.000,00 
EMENDA N.0 27 

Altere-se de: . ■»-; l.;, _■ '.1.•-J :V 
Anexo n.0 5 — Poder Judiciario r ' : 
02 — Tribunal Federal de Recursos : "', 

Despesas ordln&rias "' ~ . 
Verba 1.0.00 — Custeio 
Consignagao 1.5.00 — Servigos de Terceiros ' 
Subconsignagoes; •• ' ■ i'51 

1.5.04 — Iluminagao, forga motriz e gds — Cr$ 200.00(),o6. • r:"' "* l' ' 
1.5.11 — Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal, assi- 

natura de caixas postais — Cr$ 300.000,00 
03 — Justiga Militar 
01 — Superior Tribunal Militar 

Despesas ordinarias : - 

Verba 1.0.00 — Custeio • •• r 
Consignagao 1.5.00 — Servigos de Terceiros - ; .... 5? 
Subconsignagoes: 

1.5.06 — Reparos, adaptagoes, recuperagao e conservagao de bens mdveis — 
Cr$ 200.000,00 

1.5 07 — Publicag5es, servigos de impressao e de encademagao — Cr$ 200.000 • »r; i 
1.5.11 — Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte'postal, assi- 

natura de caixas postais — Cr$ 140.000,00 Ii .. ■*' - 03.1.1 
5.04 — Justiga Eleitoral 
02.08 — Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara 
Despesas ordinarias — l-.i.i 
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Verba 1.0.00 — Custeio 

Consignagao 1.5.00 — Servigos de Terceiros 
Subconsignagoes: i - i 
1.5.04 — Iluminagao, forga-motriz e gds — Cr$ 450.000,00 
1.5.11 — Telefone, telefonemas, telegraraas. radiogramas, porte postal, assl- 

tura de caixas postals — Cr$ 450.000,00 
Para: , r ; 
02 — Tribunal Federal de Recursos 
Despesas ordinarias 
Verba 1.0.00 — Custeio 
Consignagao 1.5.00 — Servigos de Terceiros 
Subconsignagoes: 
1.5.04 — Iluminagao, forga motriz e gas — Cr$ 155.000,00 
1.5.11—Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal, assi- 

natura de caixas postais — Cr| 345.000,00 
03 — Justiga Milltar 

"01 — Superior Tribunal Milltar 

Despesas ordinarias 

Verba l.O.OO — Custeio. 

Consignagao 1.5.00 — Servigos de Terceiros. 
Subconsignagoes; 
1.5.06 — Reparos adaptagoes, recuperagao e conservagao de bens mdvels — 

CrJ 160.000. 
1.5.07 — Publicagoes, servigos de impressao e de encardenagao — Cr$ 159.000. 
1.5.11 — Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal, assl- 

natura de caixas postais — Cr$ 221.000. 
5.04 — Justiga Eleitoral. 
02.08 — Tribunal Regional Eleitoral da Ouanabara. 

Despesas ordinarias 
Verba 1.0.00 — Custeio. 
Consignagao 1.5.00 — Servigos de Terceiros. 

Subconsignagoes: 
1.5.04 — Humlnagao, forga motriz e gas — Cr$ 427.000. 

1.5.11 — Telefones, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal, assl- 
natura de caixas postais — Cr$ 473.000. 

EMENDA N.0 28 

02.05 — Tribunal Regional Eleitoral do Distrlto Federal. 
1.0.00 — Custeio. 
1.1.00 — Pessoal Civil. 

Onde se 16; 
1.1.01 — Vencimentos 2.686.400,00. 
1.1.08 — Didrias — 150.000,00. 
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Lela-se: 

1.1.01 — Venclmentos 3.845.840,00. 

1.1.08 — Dldrias — 3.995.400,00. 

EMENDA N.0 29 

03.04 — Tribunal Regional Eleitoral do Ceara. 
4.0.00 — Investimentos. ,1.. 
4.2.00 — Equipamentos e Instalagoes. 

4.2.03 — Camlonetas etc. - .r 

Onde se 16: 1.000.000,00. 
Leia-se: 3.000.000. 

EMENDA N° 30 

02.15 — Tribunal Regional Eleitoral de Pemambuco. 
1.0.00 — Cuateio. 

Leia-se: ; 

Subconsignacdes; 

1.1.01 — Venclmentos 12.270.640,00. 
1.1.01.1 — Sal&rios de mensallstas 109.200. 
1.1.08 — Didrlas 80.000. 
1.1.09 — Substltulcoes — 150.000. 
1.1.15 — Gratlflcacao pela prestagao de servlgos extraordinarios — 80.000. 
1.1.21 — Gratlflcagao adlclonal por tempo de sexvi^o — 4.104.516. 
Consignagao 1.3.00 — Material de Consume e de Transformagao. 
Subconslgnagoes: 
1.3.03 — Material de limpeza, conservagao e desinfecgao — 100.000. 

Consignagao 1.4.00 — Material Permanente. 
Subconslgnagoes: 

1.4.12 — MoblMrio em geral 500.000. 
Consignagao 1.5.00 — Servigos de Terceiros. 

Subconslgnagoes: 
1.5.01 — Acondlclonamento e transporte de encomendas, cargas e animals 

50.000. . 

1.5.02 — Passagens, transportes de pessoas e de bagagens, peddgios — 100.000. 

1.5.06 — Reparos, adaptagoes, recuperagao e conservagao de bens mdveis 
— 80.000. 

1.5.07 — Publloagoes, servigos de Impressao e encardenagao — 25.000. 

1.5.11 — Telefones, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal e 
assinatura de caixas postals — 20.000. 

Consignagao 1.6.00 — Encargos Dlversos. 

( Subconslgnagao: 
1.6.01 — Despesas mliidas de pronto pagamento — 50.000. 
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EMENDA N.0 31 I;.-:. 

02.14 — Tribunal Eleitoral do Parana. 
1.0.00 — Custelo. 
1.1.00 — Pessoal dvil. 
Eleve-se para: 
1.1.01 — Vncimentos — 14.601.600. 
1.1.0 —Vencimentos— 14.601.600. •' -i - ;v~. I J-O.*" 
1.1.09 — Suhstitulgoes — 598.650. 
1.1.12 — Saldrio-familia — 822.000. 
1.1.13 — Gratificagao de fungao — 499.200. 
1.1.15 — Gratificagao pela prestagao de servlgo extraordinaxlo — 150.000. 
1.1.21 — Gratificagao adicional por tempo de servigo — 5.489.406. 
1.1.23 — Gratificagao por prestagao de servigo eleitoral — 6.536.000. 

EMENDA N.0 32 

02.19 — Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. 
4.0.00 — Investimentos. 
4.1.00 — Obras. 
4.1.03 — Prossegulmento e conclusao de obras! 
Para prosseguimento, conclusao de obras etc., nos seguintes Estados: 
23) Rio Grande do Sul . , , 
Inclua-se: , 
Para construgao, prossegulmento e conclusao de obras do Edlficlo sede do 

Tribunal Regional Eleitoral — Cr$ 20.000.000,00. '   

EMENDA N.0 33 , ' _ . 

02.03 — 3* Regiao 
1.0.00 — Custelo 
1.1.00 — Pessoal Civil. I.-t;^ T. . • .• 
Inclua-se: 
a) Subconsignagao 1.1.01 — Vencimentos. 
Aumente-se de Cr$ 33.595.000,00 para Cr$ 100.063.008,00. 
b) Subconsignagao 1.1.07 — Ajuda de Custo. 
Aumente-se de Cr$ 120.000,00 para Cr$ 200.000,00. r.., ,, 
c) Subconsignagao 1.1.08 — Dlarlas. 
Aumente-se de Cr$ 200.000,00 para Cr$ 1.352.000,00. 
d) Subconsignagao 1.1.09 — Substitulgoes. 
Aumente-se de Cr$ 3.000.000,00 para Cr$ 5.000.000,00. 
e) Subconsignagao 1.1.21 — Gratificagao adicional por tempo de servigo. 
Aumente-se de Cr$ 6.000.000.00 para Cr$ 13.000.000,00. ,, 

f) Subconsignagao 1.1.26. 
Aumente-se de Cr$ 4.337.000,00 para Cr$ 5.760.000,00. 
g) Subconsignagao 1.1.27 — Abono (Art. 6.° da Lei n.0 3.826, de 23-11-60). 
Aumente-se de Cr$ 6.000.000,00 para Cr$ 9.190.000,00. L, ... 
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EMENDA N.0 34 
02.03 — 3.a Reglao. 
1.0.00 — Custelo. 
1.3.00 — Material ce Consumo e de Transformagao. 
1.3.02 — Artlgos de expedlente, desenho, ensino e educagao. 
Aumente-se de Cr$ 1.300.000,00 para Cr$ 1.720.000,00, assim distribuidos: 

Cr$ 

TRT   200.000,00 
1.a JCJ    100.000,00 
2.a JCJ   100.000,00 
3.® JCJ   100.000,00 
4.» JCJ   100 000,00 
5.a JCJ   100.000,00 
6.a JCJ   100.000,00 
1.a Julz de Fora   100.000,00 
2.a Juiz de Fora   100.000,00 
Barbacena   50.000,00 
S. Joao del Rel   50.000,00 
C. Lafaiete   50.000,00 
G. Valadares   50.000,00 
Uberaba   80.000,00 
Uberlandla   80.000,00 
Goianla   80.000,00 
An^ipolls   80.000,00 
Brasilia   200.000,00 

1,720.000,00 
EMENDA N.0 35 

02.03 — 3.a Reglao 
1.0.00 — Custeio 
1.5.00 — Servigos de Terceiros 
1.5.12 — Aluguel ou arrendamento de imoveis, foros e despesas de condo- 

minio. 
Aumente-se de Cr$ 7,749.000,00 para Cr$ 10.000.000,00. 

EMENDA N.0 36 
02.04.19 — Junta de Conciliagao e Julgamento de Florianopolis. 
1.0.00 — Custeio 
1.5.00 — Servigos de terceiros 
1.5.02 — Aluguel ou arrendamento de imbveis; foros e despesas de condo- 

minlo. 
Eleve-se para 400.000 a dotagao destinada ao aluguel do prbdio onde funcio- 

na a referida junta — 400.000. 

EMENDA N.o 37 
5.02 — Tribunal Federal de Recursos. 
1.0.00 — Custeio 
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1.1.00 — Pessoal Civil. 
1.1. IS — Gratiflca^ao de representagao de gabinete. 
Onde se le: Cr$ 60,000,00 
leia-se: Cr$ 300.000,00. 
No gabinete da Presidencia do Tribunal trabalham seis funclonarlos, sendo 

um Chefe de gabinete, um Secretarlo particular do Presidente, tres oficlals de 
gabinete e dots auxlllares. A rubrlca atual de Cr$ 60.000,00 consignada na pro- 
posta ^ insuficiente para gratlficar esses funclonarlos, motlvo pelo qual pedlmos 
a sua majoragao por solicita?ao do Presidente do Tribunal Federal de Recursos. 

EMENDA NP 38 

5.02 — Tribunal Federal de Recursos 
1.0.00 — Custelo 
1.3.00 — Material de Consume e de transformacao 
1.3.03 — Material de limpeza, conserva?ao e deslnfecgao 
Onde se le: Cr$ 180.000,00 
leia-se: Cr$ 400.000,00. 
O aumento vertlglnoso das utllidades em 1961 fol de tal ordem que tod as as 

rubrloas de material terao que sofrer majoragao, principalmente em Brasilia, 
longe das fontes produtoras. Este aumento como os demals que apresentamos 
foram feitos pela Presidencia do Tribunal Federal de Recursos, que reconhece 
das necessidades daquela Corte de Justlga para o exerciclo de 1962. 

EMENDA N.0 39 

5 02 — Tribunal Federal de Recursos 
1.0.00 — Custelo 
1.3.00 — Material de Consume e de transformagao 
1.3.04 — Combustiveis e lubrlficantes 
Onde se 16: Cr$ 600.000,00 
leia-se: Cr$ 800.000,00 

Justifloa o Presidente do Tribunal Federal de Recursos que o Tribunal possul 
10 automdveis que servem a ele e aos demais Srs. Minlstros, tr§s camionetas e um 
Onibus para transporte dos funclonarios. O quantitative orgado antes do aumen- 
to da gasollna e oleo combustivel e lubrlflcante esta desatuallzado, motivo 
pelo qual sollcita aquela Presidencia a majoragao dessa rubrlca. 

EMENDA N.0 40 
l . ■ ■ 'I 

5.02 — Tribunal Federal de Recursos 

1.0.00 — Custeio . . r ' 
1.3.00 — Material de Consume e de transformagao 

1.3.04 — Materials e acessdrios de m&quinas, de viaturas e de aparelhos. 

Onde se le: 200.000,00 
lela-se: Cr$ 400.000,00 
justilica o Presidente do Tribunal Federal de Recursos que o Tribunal possul 

10 automdveis que servem a ele e aos demais Srs. Minlstros, trds camionetas e 
um dnlbus para transportes dos funciondrios. O quantitativo orgado, antes do 
aumento dos pregos dos pneus, c&maras de ar, baterlas e etc. J& estd desatuall- 
zado, motivo pelo qual sollcita aquela Presiddncla a majoragao dessa rubrlca. 
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EMENDA N.0 41 
5 .02 — Tribunal Federal de Recursos 

1.0.00 — Custelo 
1.3 .00 — Material de Consume e de transXorma?ao 
1.3.11 — Produtos Quimioos, bloldgioos, farmaceutlcos, etc. 
Onde se le: Cr$ 80.000,00, 
leia-se: Cr$ 200.000,00. 
A Presldencia do Tribunal Federal de Recursos solicita a Camara o aumento 

dessa rubiica, tendo em vista o encareclmento dos produtos farmaceutlcos 
verlflcado em todo o Pais e, prlnclpalmente, a diferen?a verlflcada do Rio para 
Brasilia. 

EMENBA N.o 42 
5.02 — Tribunal Federal de Recursos 

1.0.00 — Custelo 
1.3.00 — Material de Consume e de transforma?ao 
1.3.13 — Vestudrios, Uniformes, etc. 
Onde se 1§: Cr$ 70.000,00, 
lela-se: Cr$ 600.000,00. 
Solicita a Presldencia do Tribunal Federal de Recursos o aumento dessa 

rubrica, justificando que o Tribunal tem cerca de 36 servidores subaltemos que 
de oonformldade com o seu Reglmento Interne sao obrlgados a trabalhar devl- 
damente unlformizados. Para cobrir a despesa com a confec?ao dos respectivos 
uniformes d necess&rla a quantla minima acima. 

EMENDA N.o 43 

5.02 — Tribunal Federal de Recursos 
i > lif (i ; 

1.0.00 — Custeio 
1.4.00 — Material Permanente 
1.4.05 — Materials e acessdrios para instalacoes eletricas. 
Onde se le: Cr$ 10.000,00, 
leia-se: Cr$ 100.000,00. 

A Importancia consignada na proposta e insuficlente para aquisigao de lam- 
padas e demais acessdrios para instalagoes eletricas do predio onde se encontra 
Instalado o Tribunal, o que levou sua Presldencia a solicitar a esta Casa, a majo- 
racao, tamb&n, dessa rubrica. 

EMENDA N.0 44 

5.02 — Tribunal Federal de Recursos 
1.0.00 — Custelo 
1.4.00 — Material Permanente 
1.4,09 — Utensilios de copa, cozinha, etc. 
Onde se le: Cr$ 10.000,00, 
lela-se: Cr$ 800.000,00. 
Solicita o Tribunal Federal de Recursos atraves de seu Presidente a dota^ao 

acima, a flm de montar bar-restaurante de pequeno porte para lanches e peque- 
nos almocos de seus llustres Membros, bem assim de seus funclonirios, os quais 
nao tSm onde possam fazer essas pequenas refeigoes. 
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EMENDA N.0 45 

5.02 — Tribunal Federal de Recursos 
1.0.00 — Custeio 
1.4 .00 — Material Permanente 
1.4.11 — Modelos e utensillos de escritdrlo, etc. 
Onde se le: Cr$ 200.000,00, 
leia-se: Cr$ 600.000,00 
Solicita o Presidente do Tribunal Federal de Recursos essa majoragao com 

a finalidade de adquirir entre outros utensilios, para a sua Secretaria, oito mAqui - 
nas de escrever. 

EMENDA N.0 46 

5.02 — Tribunal Federal de Recursos 
1.0.00 — Custeio 
1.5 .00 — Servigos de Terceiros 
1.5.06 — Reparos, adaptagoes, recuperagao e conservagao de bens mdveis. 
Onde se le: Cr$ 200.000,00, 
leia-se: Cr$ 300.000,00. 
Solicita o Presidente do Tribunal Federal de Recursos a majoragao supra, 

justificando que o Tribunal possui 14 veiculos, miquinas de escrever e de cal- 
cular, etc. que precisam ser revisadas, mensahnente, cuja despesa anual 6 de 
Cr$ 300.000,00, ora pedidos. 

EMENDA N.0 47 

5.02 — Tribunal Federal de Recursos 

1.0.00 — Custeio 
1.5 .00 — Servigos de Terceiros 
1.5.11 — Telefone, telefonemas, telegramas, etc. 

Onde se le: Cr$ 300.000,00, 
leia-se: Cr$ 500.000,00. 
O Tribunal necessita comunicar-se diariamente com a sua Delegagao no 

Estado da Guanabara, atrav^s do Telex ou por telefone. Apesar das restrlgoes 
is minimas necessidades do Tribunal, essas comunlcagoes dao uma despesa apro- 
ximada de Cr$ 40.000,00 por mes, o que levou o Presidente do Tribunal a soli- 
citar a esta Casa a referida majoragao. 

EMENDA N.0 48 

5.02 — Tribunal Federal de Recursos 

1.0.00 — Custeio 
1.6.00 — Encargos Diversos 
1.6 .01 — Despesas miudas de pronto pagamento 
Onde se le: Cr$ 100.000,00, 
leia-se: CrJ 150.000,00. 

O pequeno aumento ora proposto destina-se a equllibrar as despesas normals 
que correm por essa rubrlca, tendo em vista o vertlginoso aumento do custo da 
vida, mormente em Brasilia. 
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EMENDA N.0 49 
5.02 — Tribunal Federal de Recursos 

4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.04 — Reparos, adaptagoes, conservagao e despesas de emergencia, com 

bens Imdveis. 
Onde se le; Cr$ 200.000,00, 
leia-se: Cr$ 400.000,00. 
Esse aumento destina-se a adaptagao e instalagao do bar e pequeno restau- 

rante para utilizagao dos Srs. Ministros e funcionarios do Tribunal. 

EMENDA N.0 50 
02.08 — Tribunal Regional Eleitoral 

4.0.00 — Investimentos 
4.2.00 — Equipamentos e Instalagoes 
4.2.00 — Automoveis de Passageiros 
11) Guanabara 
Inclua-se: 

Para aquisigao de veiculo — Cr$ 2.000.000.00. 

EMENDA N.0 51 
1.0.00 — Custeio 

1.5.00 — Servigos de Terceiros 
1.5.03 — Assinatura de drgaos oficiais e de recortes de publicagoes periddicas 
Onde se diz: 
Cr$ 36 .000,00 
Diga-se: 

Cr$ 120.000,00. 
EMENDA N.0 52 

1,0.00 — Custeio 
1.5 .00 — Servigos de Terceiros 
1.5.03 — Assinatura de orgaos oficiais e de recortes de publicagoes periodlcas 
Onde-se diz; 

Cr$ 36.000,00 
Diga-se: 

Cr$ 100.000,00. 
EMENDA N.0 53 

01 — Tribunal Superior Eleitoral 
1.0.00 — Custeio 
1 5 00 — Servigos de Terceiros 
1.5.03 — Assinatura de orgaos oficiais e de recortes de publicagoes periodicas 
Onde se diz: 
Cr$ 100.000,00 
Diga-se: 
Cr$ 180.000,00. . . 
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EMENDA N.0 54 
04.01 — Tribunal Superior Eleitoral 

1.0.00 — Custeio 
1.5.00 — Servigos de Terceiros 
1.5.03 — Assinatura de drgaos oficlais de recortes de publicagoes periodicas 
Inclua-se: 
1.5.03 — onde se le: Cr$ 100.000,00 
Leia-se: Cr$ 180.000,00. 

EMENDA N.0 55 
1.0.00 —Custeio 

1.5.00 — Servigos de Terceiros 
1.5.03 — Assinatura de drgaos oficials e de recortes de publicagoes periodicas 
Inclua-se: 
Na Subconsignagao 1.5.03, onde se le: Cr$ 36.000,00 — leia-se: Cr$ 100.000,00. 

EMENDA N.0 56 
1.0.00 — Custeio 

1.5.00 — Servigos de Terceiros 
1.5.03 — Assinatura de drgaos oficlais e de recortes de publicagoes periodicas 
Inclua-se: 

Na Subconsignagao 1.5.03, onde se le: Cr$ 36.000,00 — leia-se: Cr$ 120.000,00. 

EMENDA N.0 57 
05.02.04 — 4.a Regiao 
1.0.00 — Custeio 
1.5 .00 — Servigos de Terceiros 
1.5.12 — Aluguel, etc. 

Eleve-se a dotagao para Cr$ 20.000.000,00 

EMENDA N.0 58 
05.02.04 — 4.a Regiao 
1.0.00 — Custeio 
1.5.00 — Servigos de Terceiros 
1.5.12 — Aluguel, etc. 
Para Instalagao da nova Junta de Conclliagao e Julgamento em Pelotas, no 

Rio Grande do Sul, ja criada por lei — Cr$ 500.000,00. 

EMENDA NP 59 
05.01 — Tribunal Superior do Trabalho. 

1.0.00 — Custeio 
1.6.00 — Encargos Diversos 
1.6.06 — Sentengas Judiciarias 
Eleve-se de: Cr$ 20.000.000,00 para Cr$ 42.000.000,00. 

EMENDA NP 60 
4.0.00 — Investlmentos 
4.2.00 — Equlpamentos e instalagoes 
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4.2.01 — Maquinas, motores e aparelhos. 
Para aquislgao de um automovel e uma camioneta — Cr$ 2.000.000,00 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A materia volta a Comissao de 

Pinangas para redagao final. 
Item 5 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 29, de 1961 (n.0 1.657, 
de 1960, na Camara) que disp5e sobre a criagao de cargos no Quadro 
Permanente do Ministerio da Agricultura e da outras providencias, tendo 

PARECERES favoraveis sob n,0s 618, 619 e 620, de 1961, das Comissoes: 
— de Servigo Publico Civil; 
— de Agricultura, Pecuaria, Florestas, Caga e Pesca; 
— de Finangas. 

Em discussao o projeto. 
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, declararei encerrada a 

discussao. (Pausa.) 
Estd encerrada. 
Em votagao o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como se acham. 
(Pausa.) 

Esta aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 29, DE 1961 
(N.0 1.657-B-GO, na Camara) 

Dispoe sobre a criagao de cargos no Quadro Permanente do Ministerio 
da Agricultura e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Eicam criados nas series de classes ou classes respectivas, e inclui- 
dos no Quadro de Pessoal — Parte Permanente do Ministerio da Agricultura, os 
seguintes cargos: 

N.0 Denominagao Cddigo 

1 Almoxarife   AF— 101.14.A 
2 Armazenistas   AF — 102. 8.A 

10 Oficial de Administragao   AF — 201.12.A 
5 Escriturario   AF — 202. 8.A 
5 Escrevente-datlldgrafo   AF — 204 . 7 
3 Datildgrafo   AF — 503. 7.A 
6 Artifice de Manutengao   A — 305. 6 

E o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao: 

3 Telegrafista   
12 Motorista   

2 Bibliotecario   
2 Auxiliar de Bibliotecario 

CT — 207.12. A 
CT — 401. 8 . A 
EC — 101.12.A 
EC — 102. 7 

2 Arqulvista 
6 Servente 

EC — 303. 7.A 
GL — 104.5 
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N.0 Denomina^ao Codigo 

4 Guarda     GL — 203 8 A 
2 Porteiro    GL — 302 9 A 
1 Auxlliar de Inspeqao Sanitaria e Rural     P — 204. 8 

14 Mestre Rural     P — 206. 8 
6 Capataz Rural     P — 208. 3 
1 Fotdgrafo     P — 502, 9.A 
2 Desenhista     P —- 1001.12. A 
1 Auxiliar de Engenheiro     P— 1204.11.A 
1 Condutor de Topografia     P — 1205.11.A 
8 Auxiliar Rural     P — 209. 3 
3 Tecnico de Laboratorio     P — 1601.12. A 
4 Laboratorista     P 1602. 8. A 

58 Engenheiro Agronomo     TC — 101.17. A 
1 Quimico       TC 202 17 A 
3 Contador     TC 302.17.A 
1 Engenheiro     TC 602.17.A 
2 Medico     TC — 801 17 A 
3 Cirurgiao-Dentista     TC — 901.17. A 
3 Enfermeiro  , TC — 1201.17. A 

Paragrafo unico — Os cargos ora criados se destinam a lotagao do Instituto 
Agronomlco do Oeste do ServiQO Nacional de Pesquisas Agronomicas, do Centro 
Nacional de Enslno e Pesquisas Agronomicas. 

Art. 2.° — Fica o Poder Executive autorizado a abrlr, pelo MlnisWrio da 
Agricultura, o credito especial de Cr$ 32.280.000,00 (trinta e dois milhoes, duzen- 
tos e oitenta mil cruzeiros) para ocorrer as despesas com a criagao dos cargos 
a que se refere o artlgo anterior. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicaqao, revogadas as 
disposlgoes em contrario. 

Item 6 
Segunda dlscussao do Projeto de Lei do Senado n.0 27, de 1960, de 

autoria do Sr. Senador Ruy Palmeira, que dispoe sobre servidores do 
Ministerio da Educaqao e Cultura que percebem pelo Fundo do Ensino 
Medio (aprovado em l a discussao em 27-10-61), tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 590, 591 e 592, de 1961, das Co- 
missoes: 

— de Constitui^ao e Justiga; 

— de Servi^o Piiblico Civil; e 
-i- de Finangas 

Em discussao o projeto. 
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, declararei encerrada a 

discussao, (Pausa.) 
Esta encerrada. 
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Val-se passar a votagao que, nos termos do Reglmento Intemo, devera ser 
em escrutinio secreto, por melo de esferas brancas e negras. As brancas aprovam 
o projeto, as negras o rejeitam. 

O parecer da Comissao de ConstltuiQao e JustlQa e pela constitucionalidade 
do Projeto. 

Passa-se a votagao. 
O Sr. l.0-Secretario procedera a chamada dos Srs. Senadores, de Norte para 

Sul. 
(Procede-se a chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Votaram 43 Senhores Senadores. 
Vai-se proceder & apuragao. 

(Procede-se a apuragao.) 
O SB. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Votaram "sim" 41 Srs. Senadores; 

votaram "nao" 2 Srs. Senadores. 
O projeto esta aprovado. 

£ o seguinte o projeto aprovado em 2.a dlscussao, que vai a Comis- 
sao de Redagao. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 27, DE 1960 
Dispoe sobre servidores do Ministerio da Educagao e Cultura que 

percebem pelo Fundo Nacional do Ensino Medio. 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Nao se inclui na excegao pre vista no paragrafo unico letra c do 
art. 1.° da Lei n.0 3.483, de 8 de dezembro de 1958, o pessoal admitido ate entao, 
na Divisao de Obras do Departamento de Administragao do Ministerio da Edu- 
cagao e Cultura, e que percebiam pelo Fundo Nacional do Ensino M6dio. 

Item 7 

Discussao unica do Requerimento n.0 420, de 1961, em que o Senhor 
Senador Gilberto Marinho sollcita a transcrigao nos Anais de discurso 
proferldo na Assembleia Geral dos Acionistas do Banco do Brasil pelo 
Doutor Joao Jabour. 

Em discussao o requerimento. (Pausa.) 
Nao havendo quern o queira discutir, esta encerrada a discussao. 
Em votagao. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram. 
(Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presldente, votei favoravelmente a este reque- 
rimento, potem com restrlgoes. 

Pego a V. Ex.ft conste da Ata dos nossos trabalhos esta declaragao. 

O SB. PRESIDENTE (Moura Andrade) — V. Ex.a ser4 atendldo. 
— Requerimento n.0 425, de 1961, do nobre Senador Nogueira da Gama. 

Tern a palavra o nobre Senador Heribaldo Vieira, para proferir o parecer 
da douta Comissao de Relagoes Exteriores. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Sr. Presidents, a Comissao de Relagoes Exte- 
riores, em face do requerimento do nobre Senador Nogueira da Gama, em que 
pede autorizagao — nos termos dos arts. 49 e 40, respectivamente da Constituigao 
e do Regimento Interno — ao Senado para desempenhar missao junto b prdxima 
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reuniao do GATT, manifesta-se de pleno acordo em que seja conccdida a respec- 
tiva licenga, visto como esta amparada nos termos regimentais e constitucionais. 

fi o nosso parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

Exteriores e favoravel a autorizagao. 
Em discussao o parecer. (Pausa.) 

— O parecer da Comissao de Rclagoes 

Nao havendo quern o queira discutir, esta encerrada a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. que o aprovam, quciram permaneccr como se cncontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
Esta esgotada a Ordem do Dia. 

Ha oradores inscritos para esta oportunidade. 

Tern a palavra o nobre Senador Lima Teixoira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, quando ainda o Senado funcionava 
no Rio de Janeiro, tive ensejo de apresentar a Casa, projeto que tomou o n.0 25, 
de 1960, que cria o Conselho Superior do Expansao Comercial do Brasil e da nova 
organizagao aos atuais Escritorios de Propaganda e Expansao Comercial. 

A proposigao, elaborada pela Comissao Especial de Politica da Produgao e 
Exportagao, foi publicada no Diario do Congresso Naclonal de 27 de junho de 
1960. Conseqiientemente, ha perto de ano e cinco meses, mas o projeto nem sequer 
tramitou pelas Comissoes da Casa. 

Ora, Sr. Presidente, os jornais noticiam quo os Escritdrios Comerciais nao 
podem ficar afetos ao Itamarati porque, uma vez que estavam subordinados ao 
Ministdrio do Trabalho, Industria e Comercio, para isso haveria necessidade de 
lei especial. Intimamente ligados e sob a supervisao do Ministerio da Industria 
e Comdrcio, em virtude da atitude assumida pelo Governo passado, sdrias difi- 
culdades Ihes vem ocorrendo. 

Assim, justifica-sc a aprovagao do Projeto n.0 25, de 1960, que cria o Conse- 
lho Superior de Expansao Comercial do Brasil. 

Entretanto, foi solicitado pronunciamento do Ministerio das Relagoss Exteriores 
que, segundo estou informado, acaba de enviar ao Senado o seu parecer. 

O projeto, Sr. Presidente, cuidadosamente estudado pela Comissao de Politica 
da Produgao e Exportagao, cujos membros tiveram oportunidade de ouvlr as 
exposigoes do Presidente da Confcderagao Nacional da Industria, da Confederagcio 
Nacional do Comercio, do Presidente da Confcderagao Rural Brasileira, de tecnicos 
do Banco Nacional do Desenvolvimento Economico e mesmo de estudiosos dedi- 
cados a esse setor, o projeto tem por finalidade oferecer melhores condigoes para 
incentivo e diversificagao das nossas exportagoes. 

Seus objetivos sao: 
a) estudar os meios adequados e promover a propaganda dos produtos nacio- 

nais no exterior; 

b) manter atualizado um servico de informagoes, mediante coordenagao com 
os drgaos competentes, relatives as condigoes e produgocs agricola, industrial 
e comercial do Pais; 

c) promover os competentes estudos sobre a conveniencia e o incremento 
da diversificagao e aumento da exportagao dos produtos nacionais; 

d) realizar estudos, periodicamente, da conjuntura nacional, a fim de orientar 
de modo seguro e coordenado, a agso de propaganda e dc promogao de expor- 
tagao comercial no Pais; 
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e) proper ao Govemo as medidas que sejam indicadas a plena consecugao 
da politica de expansao economica por este adotada; 

f) analisar o comportamento da estrutura economica do Pals, atravds dos 
trabalhos e pareceres do Conselho Nacional de Economia, para orientar as suas 
decisoes; 

g) superintender as atividades dos Escritdrios de Expansao Comercial do 
Brasil; 

h) manter um boletim mensal de propaganda e informagao concernentes as 
atividades econflmicas do Pais, especialmente quanto aos produtos cujo incre- 
mento da exportagao interessem a economia nacional; 

i) coordenar os diversos setorcs da administragao piiblica e entidades priva- 
das relacionadas com as atividades de exportagao, na forma da politica adotada 
pelo Govemo. 

Aldm desses objetivos, de que trata com o maior zelo e cuidado, o projeto 
preve a organizagao de uma Comissao da qual participariam a Confederagao Rural 
Brasileira, a Confederagao Nacional da Industria, a Confederagao Nacional do 
Com^rcio e o prdprio Ministro. Por conseguinte, as classes produtoras estariam 
representadas num drgao do qual sd advirlam beneficios para o Brasil. 

Faz-se mister, portanto, a aprovagao desse projeto que teni em mira a promo- 
gao da propaganda do Brasil no exterior, com mais intensidade e objetividade, 
a fim de mclhor servir aos interesses nacionais. 

Eis por que, Sr. Presidente, apelo para V. Ex.a no sentido de que esclarega 
o Plenario sobre o andamento do projeto e se realmente o Itamarati ja enviou 
as informagoes solicitadas. Nao se justifica que, decorrido ano e meio, os drgaos 
tdcnicos desta Casa ainda nao se tenham manifestado sobre a aludida proposigao. 

Os Escritdrios Comerciais do Brasil no exterior necessitam, com urg§ncia, 
de uma estruturagao que acabe com essa anomalia, por mim apontada, de ficarem 
sujeitos ao Ministdrio das Relagoes Exteriores e nao ao Ministerio da Industria 
e Comdrcio, consoante desejava o Sr. Janio Quadros. 

O Sr. Gilberto Marinho — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LIMA TE1XEIRA — Com muito prazer. 

O Sr. Gilberto Marinho — Na sessao da ultima soxta-feira, apresentei reque- 
rimento de informagoes, dlrigido ao Ministdrio da Industria e do Comdrcio, e 
tenho jd elaborado um outro destinado ao Ministdrio das Relagdes Exteriores. 
Adianto a V. Ex.a, pela circunstancia de diretamente estar fazendo parte dos traba- 
lhos da Casa, que chegou ontem ao Senado o pronunciamento do Ministdrio das 
Relagoes Exteriores, subscrito pelo seu eminente titular. Professor Francisco 
Clementino San Thiago Dantas, em torno do projeto que cria o Conselho Superior 
de Expansao Comercial do Brasil. Assim, fica V. Ex.a habilitado a dizer que as 
Comissoes Tdcnicas, daqui por diante, levando em conta o pronunciamento do 
Ministdrio das Relagoes Exteriores, poderao opinar, decisiva e decididamente, sobre 
a matdria. Desejo assinalar tambdm, nesta oportunidade, a atuagao de V. Ex'.a, que 
sempre propugnou por uma melhor reestruturagao daquelas renartigoes do Brasil 
no exterior. Sou daqueles que entendem, a exemplo de V. Ex.a, que a solugao 
simplista de extingui-los nao d a mais indicada. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Certamente. 

O Sr. Gilberto Marinho — O que se Ihes deve dar sao os recursos indispen- 
sdveis para que possam exercitar a sua nobre e alta tarefa a servigo da Pdtria 
brasileira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, agradego a colaboragao que me 
presta, neste instante, o nobre representante do Estado da Guanabara, tambdm 
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estudloso do problema e que, nesta tribuna, muitas vezes tem defendido a reestru- 
turagao dos Escritdrios Comerciais do Brasil no exterior. 

Acredito sinceramente que com a reestruturagao que possibilite aos escritd- 
rios comerciais, condigoes para exercerem com eficiencia a propaganda do Brasil 
no exterior, conseguiremos estimular as exportagoes brasileiras. 

Verificamos que nao existe diversificagao das exportagoes. Certos produtos 
brasileiros encontrariam, com facilidade, colocagao no exterior e se tal nao 
ocorre e por falta da indlspensavel propaganda. 

Para dizer a verdade, um jogador de futebol como Pele fez muito mais 
propaganda do Brasil no exterior do que as organizagoes que possuimos para 
desenvolve-la. 

O Sr. Mourao Vieira — o caso de aproveitar Pele nesse servigo. O Institute 
Brasileiro do Cafe deve aproveita-lo nesse sentido. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Ha quern pense em aproveitar aquele que se 
distinguiu no esporte, para fazer a propaganda dos nossos produtos no exterior, 
ideia que nao seria ma. 

Sr. Presidente, aguardo o pronunciamento de V. Ex.a, e espero que o Projeto 
n.0 25, de 1960, seja encaminhado as Comissoes Tecnicas, para que estas sobre 
ele opinem e, assim, levemos a efeito mais uma tarefa legislatlva que realmente 
esta em convergencla com os interesses do Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESII>ENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 
Gilberto Marinho. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, pego a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra, pela ordem, o nobre 
Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, gostaria que V. Ex.a me infor- 
masse onde se encontra o Projeto n 0 25, de 1960, se foi encaminhado as Comis- 
soes e se ja chegaram as informagoes do Ministerio das Relagoes Exteriores. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Como sabe V. Ex.a, o projeto foi 
baixado em diligencia, para que fossem solicitadas Informagoes ao Ministerio 
do Trabalho e ao Ministerio das Relagoes Exteriores. 

Este ja se pronunciou, mas aquele ainda nao. O projeto continua no Protocolo 
aguardando o pronunciamento do Ministerio do Trabalho. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Permita-me ainda V. Ex.a Quanto tempo hd de- 
corrido do envio do oficio desta Casa ao Ministerio do Trabalho? Tenho a im- 
pressao de que faz mais de seis meses, para a resposta, a lei faculta o prazo de 
um mes. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Creio que V. Ex.a esta com a razao. 
Neste caso, deve V. Ex.a reclamar a Mesa quanto a demora na resposta por parte 
do Ministerio do Trabalho. 

Apresentada a reclamagao, a Mesa providenclara no sentido de obter do 
Ministerio as informagoes pedidas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Aceito a sugestao de V. Ex,a e pego a Mesa se 
dirija ao Ministerio do Trabalho exigindo a resposta. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Mesa reiterara o pedido ao 
Ministerio do Trabalho. O prazo de 30 dias prescrlto na Constituigao para res- 
posta ja se encontra ha muito ultrapassado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Obrigado a V. Ex.a 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 
Coimbra Bueno. 

O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, venho a esta tribuna principalmen- 
te para reiterar o apelo dramatico dirigido ao ex-Presidente da Republica pelo 
Presidente da Associagao Brasileira dos Munic'pios, relativamente ao projeto 
que ora empolga o Parlamento Nacional, visando a melhor distribuigao das 
rendas as nossas comunas. 

Os unicos argumentos apresentados contra a aprovagao desse projeto Salvador 
de nossos municlpios baseiam-se no fato de alguns Estados permitirem, pela sua 
atual legislagao, uma verdadeira pulverizagao desses municlpios, isto e, a criagao, 
sem normas bem definidas, de numerosas novas comunas, algumas — e bom 
que acentuemos, a bem da verdade — criadas em face das dotagoes federals 
e da vertaa do Imposto de Renda. 

Alguns ainda se opoem a medida baseados exatamente na questao da apli- 
cagao dos novos recursos. Duas solugoes se impoem, uma imediata que ja poderia 
ter sido proposta e que foi prometida, creio que da tribuna do Senado — uma 
lei complementar, regulando a aplicagao, pelos municlpios, das novas verbas que 
deverao receber para o bem-estar de toda a populagao do Pals. 

Alem dessa lei complementar, e ainda de se esperar uma nova reforma da 
Constituigao, regulando a materia e estabelecendo normas para a boa adminis- 
tragao dos municipios brasileiros. Portanto, atraves de uma lei complementar 
e vnesmo de uma reforma da Constituigao, poderemos regular o modo de as Pre- 
feituras bem aplicarem as verbas a elas destinadas. 

Sr. Presidente, nao vejo como privarmos nossos municipios das verbas essen- 
ciais a sua vida bassados nas alegagoes de que elas poderiam ser mal aplicadas. 
Mai aplicadas tem sido, at6 hoje, todas as verbas, federals e estaduais, nos diver- 
sos ambitos municipals do Pals. 

Poderlamos perfeitamente, numa nova legislagao, prever que as obras de dgua, 
luz, telefone, esgoto, enfim, as obras publicas, fossem sempre realizadas mediante 
concorrencia publica aberta entre firmas registradas nos ambitos federal e esta- 
dual. Serlam, assim, afastados os temores de uma posslvel ma aplicagao das 
verbas pelas nossas comunas. 

Sr. Presidente, nao se pode contestar a necessidade urgente e imperlosa de 
dar melhor assistencia aos municipios brasileiros, distribuindo berbas a todas 
as unidades da Federagao dentro de um criterio. 

Ha outro aspecto da questao que nao devemos esquecer. Refiro-me a neces- 
sidade de proporcionarmos as nossas comunas meios para que possam dispor de 
agua potavel. Nenhum de nos ignora que centenas, milhares de criangas morrem 
estupidamente, neste Pais, ainda em tenra idade, por falta principalmente de 
agua potavel. 

Outro item que poderia ser objeto do projeto ora em estudos e o que, diz 
respeito as aquisigoes para os municipios. Poder-se-iam atribuir aos orgaos federals, 
ou mesmo estaduais, as compras globais, tanto quanto possivel padronizadas. 

Sr. Presidente, estes sao alguns subsidies que trago aos Srs. Senadores que 
prometeram, no menor prazo, apresentar projeto ao Senado sobre a matdria. 
Dados concretos e objetivos poderao ser obtidos na prdpria Associagao Brasi- 
leira dos Municipios, atravds do seu Presidente, mais do que ninguem interessado 
e empenhado a fundo no sentido de que consigamos, realmente, estabelecer 
uma melhor distribuigao das rendas publicas. 

Sr. Presidente, lerei a seguir o memorial publicado no mimero de setembro 
de 1961 do drgao oficial da Associagao Brasileira de Municipios, memorial esse 
firmado pelo Sr. Lomanto Jr., Prefeito de Jequie e atual Presidente daquele 
drgao. Conhego ha longos anos esse grande brasileiro, que vem lutando, nos 
limites de suas forgas pela melhoria das condigoes de vida em nossos municipios. 
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£ o seguinte o memorial: 
Do Presidente da Associatjao Brasileira de Municipios 
Ao Excelentissimo Ssnhor Presidente da Repiiblica 
Assunto: Memorial 
Senhor Presidente: 
Esta carta e um eco da justeza e sabedoria das medidas por Vossa Exce- 

lencia anuncladas em favor dos Municipios brasileiros. Nao fora Vossa Exce- 
lencia um municipalista convicto cujo passado marcou sempre compreensao e 
trabalho em defesa dos interesses das Comunas de nossa terra e nao me anima- 
ria a apressar-me neste aplauso que sei traduzir a confianga dos municipalistas 
brasileiros. 

Ainda ha pouco percorreu Vossa Excelencia o interior do Brasil e pode cons- 
tatar a situagao de abandono e miseria em que vivem suas populagoes. A vida 
municipal neste Pals esta se acabando. O processo inflaciondrio, provocando 
terriveis distorgoes no sistema economico-financeiro atingiu era cheio as Comunas 
brasileiras. £ que ficaram reservados aos Municipios impostos que, pela sua 
condigao de inflexibiladade, nao podem acompanhar este processo. Dai o perma- 
nente decr£scimo das rendas municipals e conseqiiente empobrecimento do inte- 
rior. 

O deslocamento das populagoes interioranas para as capitals tem corrw ori- 
gem a falta de recurscs que proporcionam trabalho e criam riquezas e a ausencia 
das comezinhas condigoes de conforto e bem-estar. Vereador, Prefeito e Depu- 
tado Estadual, tendo tido oportunidade de aspirar mandates mais altos, prefer! 
retomar a Prefeitura, por amor a vida municipal. Com que supresa, vneu caro 
Presidente, e, porque nao dizer, com que decepgao vejo que a obra realizada 
quando de meu primeiro mandate dificilmente podera ser repetida com o triplo 
dos recursos de que dispunha entao. 

O vertlginoso aumento do custo das utilidades e o permanente encarecimento 
da mao-de-obra nao sao correspondldos pelo crescimento meramente vegetativo 
dos tributes municipals. Tambem isto deve ter sentido Vossa Excelencia, embora 
Prefeito do maior municipio do Brasil. mas, tambdm, a bragos com os maiores 
problemas. Vale ressaltar que o meu e um municipio de condigao media. O 
que nao estara vivendo a grande maioria que 6 composta de pequenos muni- 
cipios? 

O quadro, Excelencia, que a essas juntamos, e cujos dados obtivemos na 
Fundagao Getiilio Vargas, retrata melhor que palavras o terrivel drama. Antes 
da Constituigao de 1946 o percentual da participagao dos Municipios na renda 
total do Pais era superior a 10%. Em 1955 jd havia decrescido para 6,4% e em 
1960 chegamos a 5,3%. E se as rendas da Uniao somarmos as emissoes, que sao 
inegavelmente fonte de Receita federal e mais as arrecadagoes dos Institutes, 
estrmada para 1960 em 22 bilhoes, teremos os Municipios do interior com um 
ridiculo percentual de 1,7%. 

Ora, meu caro Presidente, no interior reside 70% da populagao brasileira. 

A atual discriminagao de rendas, ao contrdrio do que se alardeou quando da 
elaboragao da Constituigao de 1946, 6 madrasta para os municipios. 

Estou convencldo, depois de 15 anos de vida piiblica, todos eles dedlcados 
ao estudo dos problemas municipais e principalmente agora, na Presidencia da 
Associagao Brasileira de Municipios, que precisamos ter a coragem de afirmar 
o dilema desesperado: ou se revitalizam as Comunas brasileiras, proporcionando- 
Ihes maiores recursos, ou melhor serd que acabemos com esta falsa autonomia 
municipal que nao passa de uraa farsa do Regime Federativo em que vivemos. 

Um pais com a extensao territorial como o nosso, impoe a descentralizagao 
administrativa. Desejamos maiores recursos e maiores encargos a fim de que 
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estabelegamos uma civilizagao calcada na realidade e nao uma civilizagao de 
fachada como a que vivemos onde apresentamos ao mundo tres ou quatro capi- 
tals em detrimento do restante do Pais, aniquilado e cmpobrecido. 

Tramita no Congrcsso Nacional uma emenda a Constituiqao objetivando 
uma nova discriminaqao de rendas, fruto de trabalho cuidadosa de autesticos 
lideres e estudiosos, consagrado em varios Congresses Municipais, que repre- 
senta a reivindicaqao malor de nossas municipalidades. 

Aguardo instrugoes de Vossa Excelencia para uma oportunidade em que pes- 
soalmente este e outros problemas relevantes da Associacao Brasileira de Muni- 
cipios sejam em conjunto levados a seu exame e apreciagao. 

Confio, como Municipalista, como Prefeito e como u-.n dos cinco milhoes do 
brasileiros que, cheios de justificadas esperangas Ihe estragaram os destinos do 
Brasil a 3 de outubro, que esta situagao nao perdurara. Intervindo junto ao Con- 
gresso Nacional, Vossa Excelencia, estou certo, contribuira e para dar a este 
Pais nova e justa legislagao que coloque os municipios brasileiros como instru- 
mentos vlvos da realizagao do progresso nacional, tirando-os da triste condigao 
de parias da Federagao Brasileira. 

Aceite Vossa Excelencia votos cordiais de saude e do um grande Governo. 
as.) Prefeito Antonio Lomanto Junior — Presidcnte da Associagao Brasileira 

de Municipios. 

ARRECADA^AO EM Cr$ 1.000 .000,00 

Total Uniao % Estados % Municipios 
Geral (1) Capital Interior 

1955 117.182 55.671 47,5 48.532 41,4 5 522 4,7 7.457 6,4 
1956 156.255 74,083 47,4 65.119 41,7 7.094 4,5 9.959 6.4 
1957 192.246 85.788 44,6 83.610 43,5 9.839 5,1 13.069 6,8 
1958 245.026 117.816 48,1 100.160 40,9 11.978 4,9 15.072 6.2 
1959 337.680 157.827 46,7 145.749 43,2 14.798 4,4 19.306 5,7 
1960 404.813 186.505 46,1 179.404 44,3 17.236 4,3 21.528 5.3 

Sr. Presidcnte, o memorial faz referencia a um decrescimo, em menos de 15 
anos, de 10% para 5,3% na participagao dos municipios na renda global publica 
deste Pais. Ate essa percentagem e artlficiosa. Nenhum de nds ignora que, alem 
das verbas orgamentarias arrecadadas normalmente pela Uniao, devemos compu- 
tar o confisco camblal, isto 6, os agios, as verbas arrecadadas pelos diversos 
Institutes de Aposentadorla, as emlssoes, etc. At6 certo ponto, todos esses fatores 
devem ser ponderados quando se calcula a participagao da renda municipal no 
cdmputo final das rendas pfibllcas do Pais. 

A16m de tudo, ha ainda um absurdo pasmoso, que seria o bastante para acon- 
selhar os Srs. Senadores a aprovarem a Emenda Constitucional n.0 1-A, da Cama- 
ra dos Deputados, que tomou o n® 6-A, do Senado Federal. Temos — este 6 o 
meu ponto de vista — o dever de aprovar essa distribuigao de rendas, mesmo 
correndo algum rlsco, mesmo que tenhamos, a posteriori, de legislar para corriglr 
falhas, ainda que nova emenda constitucional tenha de ser votada determinando 
o modus faciendl na aplicagao dessas verbas pelas nossas comunas. O essencial 
6 que promovamos os meios de os municipios terem, realmente, melhor partici- 
pagao na renda nacional, porque com as arrecadagoes paralelas que acabo de 
cltar, sem duvlda alguma, essa participagao — e o proprio memorial que 11 o 
especlflca — desce a cerca de 1,7%, isto 6, menos de 2% de toda arrecadagao 
publica do Pais! Mas, se levarmos em conta os conflscos, cliegamos a este absurdo: 
a percentagem atribuida k totalldade dos municipios brasileiros e Inferior a 1%. 
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Apenas para exemplificar, gostaria de lembrar que nos Estados Unidos, democra- 
cia das mais modernas e mais bem orientadas no momento, a participagao total 
das comunas nas rendas globais do Pais era — infelizmente nao recordo o ano — 
da ordem de 50 a 52%, mais da metade da renda! No Brasil, essa participagao e 
inferior a 1%. £: um absurdo e so este argumento, a meu ver, e mais do que sufi- 
clente para, segulndo o exemplo da Camara dos Deputados, aprovarmos a medida 
salvadora de nossos munlcipios. 

As alegagoes em contrario que acabo de alinhar, nao tem razao de ser e 
podem — repito — ser objeto de outras emendas ou de legislagao complementar. 
Evitemos, portanto, novos erros, e proporclonemos aos nossos municipios as 
rendas basicas para que possam cumprlr o seu dever para com as popula?5es 
desasslstldas deste Pais, sobretudo, insisto, para com as criangas, para com 
aqueles que nascerao daqui por diante. Sabemos que a percentagem de mortall- 
dade infantil no Brasil e tremenda. So este fator, e mais nenhum, serla bastante 
para aconselhar a aprovagao da emenda que estabelece nova e Justa discrimina- 
gao das rendas para nossos municipios. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nao ha mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerar a sessao, designando para a de 

amanha a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.0 134, de 1961, do Senhor 

Senador Jefferson de Agular, solicitando a convocagao do Sr. Mlnistro das Rela- 
goes Exteriores, a fim de fazer exposigao detalhada sobre a politica exterior do 
Brasil, com relagao aos paises do Bloco Sovietico, tendo 
PARECER sob n.0 615, de 1961, 

— da Comissao de Relagoes Exteriores, pelo arqulvamento. 
2 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 30, de 1961 (n.0 362, de 
1959, na Camara), que estende aos pllotos de aeronaves mercantes naclonais a 
regalia concedida pelo art. 295 do Codigo de Processo Penal, que trata de prlsao 
especial, tendo 
PARECER FAVORAVEL sob n" 574, de 1961, 

— da Comissao de Constituigao e Justiga. 
3 

Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 15, de 1952, de autoria do 
Sr. Senador Joao Vilas Boas, que modlfica o Decreto-lel n.0 9.760, de 5 de setem- 
bro de 1946, que dispoe sobre os bens imovels da Unlao, tendo 
PARECERES sob n.os 32, de 1960 e 568, de 1961, das Comissoes, 

— de Finangas, favoravel com a emenda que oferece; 
— de Constituigao e Justiga, favoravel ao projeto e a emenda da Comissao de 

Finangas. 
4 

Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 3, de 1959, de autoria do 
Sr. Senador Attilio Vivacqua, que regula o pagamento de juros moratdrios pela 
Unlao, pelos Estados, Distrito Federal, Munlcipio e autarquias, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.oa 588 e 589, de 1961, das Comissoes 

— de Constituigao e Justiga; e 
— de Finangas. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 16:00 horas e 40 minutos.) 



200.a Sessao da 3.a Sessao Lcgislativa da 4.a Legislatura, 
em 9 de novembro de 1961 

PRESlDfiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, CUNHA MELLO, GILBERTO 
MARINHO E ARGKMIKO DE FIGUEIREDO 

As 14 horas e 30 mlnutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 

Zacharias de Assump?ao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Eu- 
genic Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaqulm Parente 
— Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio 
Marinho — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figuelredo — Joao Arruda 
— Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Jorge Maynard — Heribaldo 
Vieira — Ovidlo Telxeira — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del 
Caro — Arlindo Rodrigues — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gil- 
berto Marinho — Nogueira da Gama — Milton Campos — Moura Andrade 
— Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano 
— Joao Villasboas — Filinto Mliller — Lopes da Costa — Caspar Velloso 
— Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bomhausen — Daniel Krie- 
ger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A llsta de presenga acusa o com- 
parecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

Val ser Uda a ata. 
O Sr. 2.0-Secretario precede a leltura da ata da sessao anterior, que, 

posta em discussao, 6 sem debate aprovada. 
G Sr. l.0-Secretdrio, le o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO SR. PRESIDENTE DA REPUBLIC A 
Restituindo autografos de projetos sancionados, a saber: 
— n.0 240 (n.0 de origem 558), de 4 de novembro — Projeto de Lei da Cama- 

ra n.0 Ill, de 1961, que concede ao Institute Braslleiro de Investiga^ao da Tuber- 
culose e auxillo de Cr$ 50.000.000,00, para construgao de hospital de clrurgia 
tor^clca; 

— N." 241 (n.0 de origem 559), de 6 de novembro — Projeto de Lei da Camara 
n.0 110, de 961, que flxa normas para pagamentos aos servldores do Minist6rio 
da Educapao e Cultura aproveitados nas Escolas Tecnlcas e Industrials e da outras 
provldenclas; 

— n.0 242 (n.0 de origem 560), de 6 de novembro — Projeto de Lei da Camara 
n.0 108, de 1961, que concede a pensao especial de Cr$ 6.000,00 a Joao Ignaclo da 
Silva, ex-fogulsta do Lolde Brasileiro; 

— n.0 243 (n.0 de origem 561), de 6 de novembro — Projeto de Lei da Camara 
n.0 112, de 961, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viaqao 
e Obras Piibllcas, o cr6dlto especial de Cr$ 633.598.834,10, para o pagamento de 
divldas resultantes de servlQos de emergencia do Nordeste; 

— n.0 244 (n.0 de origem 562), de 6 de novembro. Projeto de Lei da Camara 
n.0 106, de 1961, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Guerra, 
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o cr^dlto especial de Cr$ 100.000.000,00, destinado a atender as despesas com 
deslocamentos de tropa para Brasilia; 

— n.0 245 (n.0 de origem 563), de 6 de novembro. Projeto de Lei da Camara 
n.0 113, de 961, que isenta de impostos de importagao materials importados pela 
Radio Televisao Paulista; 

— n.0 246 (n.0 de origem 564), de 6 de novembro. Projeto de Lei da Camara 
n.0 117, de 1961, que concede pensao especial mensal de Cr$ 30.000,00 a Dona 
Rachel Noemi Faria Neves de Souza Leao, vluva do ex-Deputado Federal Eurico 
de Souza Leao; 

— n.0 247 (n.0 de origem 565), de 6 de novembro. Projeto de Lei da Camara 
n.0 107, de 1961, que isenta dos impostos de importagao e de consume material a 
ser importado pela Radio Televisao Parana S.A., para instala5ao de uma estagao 
completa de televisao na cidade de Curitiba, Estado do Parana. 

OF1CIO 

Da Camara dos Deputados, n.0 1.786, de 8 do mes em curso, encaminhando 
autografo do seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 127, DE 1961 
(N.0 2.970-A, da Camara dos Deputados) 

Estima a receita e fixa a despesa da Uniao para o exerclcio finan- 
ceiro de 1962. 

A Camara dos Deputados aprovou, nos termos do art. 169, do Regimento In- 
terne, o seguinte: 

4.09 — Superintendencia do Piano de Valorizacao Economica da 
Regiao Fronteira Sudoeste do Pais. 

0 Subanexo a que se refere este projeto acha-se publicado no DCN 
(Se?ao II), de 10 de novembro de 1961). 

PARECERES 

PARECER N.0 661, DE 1961 

Da Comissao Especial, incumbida de apreciar a Emenda a Constitui- 
?ao n.0 1, de 1959, que institui nova discriminagao de rendas, em favor 
dos municipios brasileiros. 

Rslator: Sr. Jarbas Maranhao 

A Emenda k Constituigao n.0 1, de 1959, de autorla do llustre Deputado Osmar 
Cunha, modifica os artigos 15, 19 e 29 de nosso Diploma Basico, para o fim de 
estabelecer nova discrimlnagao de rendas, visando a beneficlar os municipios 
brasileiros. 

Os dlspositivos constitucionais supra referidos estao assim redigidos: 
"Art. 15 — Compete a Uniao decretar impostos sobre: 

1 — importaqao de mercadorias de procedencia estrangeira; 
II — consumo de mercadorias; 

III — produgao, comercio, distribuigao e consumo, e bem assim 
importagao e exportagao de lubrificantes e de oombustivels liquldos ou 
gasosos de qualquer origem ou natureza, estendendo-se esse regime, no 
que for apllcavel, aos minerals do Pais e a energla eletrica; 

IV — renda e proventos de qualquer natureza; 

V — transferencia de fundos para o exterior: 



- 167 - 

VI — negoclos de sua economia, atos e irLstrumentos regulados por 
Isi federal. 

§ 1.° — Sao isentos do imposto de consumo os artdgos que a lei clas- 
sificar como o minimo indispsnsaveis a habitacao, vestuario, alimenta- 
gao e tratamento medico das pessoas de restrita capacidade economica. 

§ 2.° — A tributagao de que trata o n.0 Ill tera a forma de imposto 
linico, que incidira sobre cada especie de produto. Da renda resultante, 
sessenta por cento no minimo serao entregues aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municipios, proporcionalmente a sua superficie, popula- 
lagao, consumo e produgao, nos termos e para os fins estabelecidos em 
lei federal. 

§ 3.° — A Unlao podera tributar a renda das obrigagoes da divida 
piibllca estadual ou municipal e os proventos dos agentes dos Estados e 
dos Municipios; mas nao podera faze-lo em limites superiores aos que 
fixar para as suas proprias obrigagoes e para os proventos dos seus 
prdprlos agentes. 

8 4.° — A Uniao entregara aos Municipios, excluidos os das capitais, 
dez por cento do total que arrecadar do imposto de que trata o n.0 IV, 
feita a distrlbuigao em partes iguais e aplicando-se, pelo menos, meta- 
de da importancia em beneficios de ordem rural. 

§ 5.0 — Nao se compreendem nas disposigdes do n.0 IV os atos juri- 
dicos ou os seus instrumentos, quando forem partes a Uniao, os Estados 
ou os Municipios, ou quando incluidos na competencia tributaria esta- 
belecida nos artigos 19 e 29. 

§ 6.° — Na iminencia ou no caso de guerra externa, e facultado a 
Uniao decretar impostos extraqrdinarios, que nao serao partilhados na 
forma do art. 21 e que deverao suprimir-se gradualmente, dentro em 
clnco anos, contados da data da assinatura da paz. 

"Art. 19 — Compete aos Estados decretar impostos sobre; 
I — propriedade territorial, exceto a urbana; 
II — transmissao de propriedade causa mortis; 

III — transmissao de propriedade imobiliaria inter vivos e sua incor- 
poragao ao capital de sociedades; 

IV — vendas e consignagoes efetuadas por comerciantes e produto- 
res, inclusive industrials, isenta, porem, a primeira operagao do pequeno 
produtor, conforme o definir a lei estadual; 

V — exportagao de mercadorias de sua produgao para o estrangeiro, 
ate o maxlmo de cinco por cento ad valorem, vedados quaisquer adicio- 
nais; 

VI — os atos regulados por lei estadual, os do servigo de sua justiga 
e os negdcios de sua economia. 

§ 1„0 — O imposto territorial nao incidira sobre sitios de area nao 
excedente a vinte hectares, quando os cultive, so ou com sua familia, o 
proprletario que nao possua outro imovel. 

§ 2.° — Os impostos sobre transmissao de bens corporeos (n.0a II e 
III) cabem ao Estado em cujo territorio estes se achem situados. 

§ 3.0 — o imposto sobre transmissao causa mortis de bens incqrpd- 
reos, Inclusive titulos e creditos, partence, ainda quando a sucessao se 
tenha aberto no estrangeiro, ao Estado em cujo territorio os valores da 
heranga forem liquidados ou transferidos aos herdeiros. 

§ 4.° — Os Estados nao poderao tributar titulos da divida publica 
emitldas por outras pessoas juridlcas de direito piibllco interno, em limi- 
te superior ao estabelecldo para as suas proprias obrigagoes. 
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§ 5.° — O imposto sobre vendas e consignagoes sera uniforme, sem 
distin?ao de procedencia ou destino. 

§ 6.° — Em casos excepcionals, o Senado Federal podera autorlzar o 
aumento, por determinado tempo, do imposto de exportaQao ate o maxl- 
mo de dez por cento ad valorem. 

Art. 29 — Alem da renda que Ihes e atribuida por fonja dos §1 2.° e 
4.° do art. 15, e dos impostos que, no todo ou em parte, Ihes forem trans- 
feridos pelo Estado, pertencem aos Municlplos os impostos: 

I — predial e territorial urbano; 
II — de licenga; 
III — de industria e profissoes; 
IV — sobre diversoes piiblicas; 
V — sobre atos de sua economia ou assuntos de sua competencia. 

A propcsi?ao, que ora nos e dado examinar, no que tange ao artigo 15, que 
define a competencia tributaria da Uniao, introduz as seguintes alteragoes: 

a) entrega pela Uniao aos Municipios de uma parcela correspondente a dez 
por cento da arrecadagao do imposto de consumo de mercadorias (item II), 
efetuada a cistribuiqao em partes iguais e fazendo-se o pagamento, de modo 
integral, de uma so vez, a cada municipio, durante o quarto trlmestre de cada 
ano; 

b) aumento de 10 para 15 do percentual devido pela Uniao aos Municipios do 
total do imposto de renda e proventos de qualquer natureza que arrecadar 
(item IV), feita a distribuiQao em partes iguais, devendo o pagamento a cada 
municipio ser feito integralmente, de uma so vez, durante o tercelro trimestre 
de cada ano; 

c) conceitua expressamente o que deve entender-se por beneficio de ordem 
rural: 

"Todo serviQo que for instalado ou obra que for reallzada com o 
objetivo de melhoria das condicoes economicas, socials, sanitarias ou 
culturais das populagoes das zonas rurais para os efeitos da distribuiQao 
de metade, pelo menos, da quota do imposto de renda que cabe aos muni- 
cipios"; 

d) suprime a expressao: "quando forem partes a Uniao, os Estados ou os 
Municipios", constantes do § 5.° 

Ao artigo 19, que versa sobre a competencia tributaria dos Estados, sao fei- 
tas, pela emenda, as modificaQoes que se seguem: 

a) supressao do imposto sobre propriedade territorial; e 

b) supressao do imposto sobre transmissao de propriedade imobiliaria inter 
vivos e sua IncorporaQao ao capital de sociedades. 

Finalmente, quanto ao artigo 29, que cogita das rendas e tributes privativos 
dos municipios, a emenda determina a inclusao: 

a) de dez por cento do total do imposto de consumo que a Uniao arrecada 
e mats cinco por cento, alem da quota de dez por cento do Imposto de renda que 
a Uniao arrecadar ja constitucionalmente assegurada aos municipios; 

b) do imposto sobre propriedade territorial rural; 

c) do imposto sobre transmissao de propriedade imobiliaria inter vivos e 
sua incorporagao ao capital de sociedade. 

A par de tais prescrigoes a emenda acrescenta alnda a este ultimo artigo 
um paragrafo, o qual, em substancia, repete o preceltuado pelo paragrafo pri- 
meiro do artigo 19 da Constltuigao. 
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Expostas, assim, em resume, as modificagoes que a emenda pretende editar 
a Const!tuigao Federal, passemos agora, a examinar os aspectos juridicos, econo- 
micos, financeiros, socials e pollticos que a revestem, na alta finalidade a que 
se propoe, de criar para as comunas brasileiras condlgoes ds sobrevivencia, 
equllibrlo, e vitalidade, capaz de transforma-las em fatores de progresso e 
desenvclvlmento para o Pals. 

ASPECTO JURtDICO-CONSTITUCIONAL 

Em confronto com o nosso dlreito constitucional positivo a emmda encon- 
tra perfelta ressonancla com o espirito que norteia a orientagao polltico-jurldica 
tragada em nossa Carta Basica, cujo fundamento historico assenta no processo 
de autodetermlnagao de nossas celulas comunais, pela outorga progressiva de 
elementos capazes de crlar uma inteligencia e um entrosamento uniformes entre 
o que se entends por organizagao real e status legal. 

Nessa ordem de Ideias e de propesitos e que a Ccnstituigao de 1946 e, por 
multos, considerada a mais munlclpalista de todas as nossas Lels Fundamentals. 

De fato, sob certo angulo de exame, assim e. 
Considere-se, todavla, que tal entendimento tem suas raizes num perlodo 

em que a auto-orlentagao e o autogovemo dos municlpios fundavam-se em bases 
emplrlcas, pela sempre mais presente intervengao do poder federal no domlnio 
das atlvidades municipals. 

A partir da Constltuigao de 1824, diploma unitario e centralizador, as mar- 
chas e contramarchas do sentlmento autonomista, na acepgao excluslva da 
delimitagao de competencias, tem sofrido variagoes que ora atendem as exi- 
gencias do coletivismo munlclpalista e, outras vezes, descambam para os inte- 
resses dos governos autocraticos unitarios. 

Com o advento da Constltuigao de 1824 o poder absolutista, vlu-se excepcio- 
nalmente prestigiado e, nao fora a reagao forjada nos meios de opiniao atraves 
do Ato Adiclonal de 1834 e o tragado historico desse problema teria sofrido 
mutilagao que o invalidariam quass que irremediavelmente. 

O espirito de reslstencia., porem, das forgas que pugnavam pelo fortaleci- 
mento do Poder Central nao desanlmou ante os empecilhos da nova doutrina 
vltorlosa e fez vingar os seus objetivos com a edlgao da Lei de Interpretagao, 
n.0 105, de 12 de malo de 1840. 

Dai ate a prlmeira Constltuigao republicana viveram as comunas num esta- 
do de verdadelra ficgao juridico-polltica, incapazes de auto-organlzarem-se ou 
de antogovernarem-se. 

A Constltuigao de 1891, ditada pelos ideals republlcanos contra os excesses 
de uma polltlca centralizadora, teria de esteriotipar-se em postulados diferentes 
dos a epoca vigorantes, crlando para as comunas condigocs de autonomia em 
tudo quanto respeitam ao seu peculiar interesse (art. 68). 

Fora, assim, dado o largo passo em demanda dos novos horizontes que o 
determlnismo historico recomendava. 

Desse marco para adiante, em tese, o sentlmento munlclpalista obedeceu a 
uma constante evolutiva ate a Constltuigao de 1946. 

Por Isso, e pelas inovagoes que introduziu no regime municipal, esse ultimo 
Diploma jurldlco fol cognomlnado de o mais munlclpalista de todos os Diplomas. 

fi verdade que determinadas conqulstas fortalecedoras das entidades fede- 
radas, e, portanto, de repercussoes no piano nacional — competencia local de 
contratar dlretamente emprestimos externos — nao foram adotadas na Carta 
de 1946, senao com os llmites estabelecidos pelo referendum do Senado. 

A Constltuigao brasllelra de 1946, contudo, merece, nesse passo o renome 
que tem, tamanha fol a sua contrlbuigao na area polltico-jurldica da organi- 
zagao munlclpalista. 
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O concsito de municipio foi, desse modo, elevado a condi?ao de elemento 
institucional, semelhante a Uniao e aos Estados membros. 

Instalou-se, a^sim, no Pais, um verdadeiro regime de autonomia municipal, 
i&so porque o legislador brasileiro nao ficou na seara das especula§5es juridico- 
normativas; aprofundou se na dlscrimina?ao das fontes de receita, fixando a 
competencia arrecadadora do municipio. 

A autonomia pressupoe a integraqao dos elementos politico, administrativo 
e financeiro, para produzir as conseqiiencias socials desejadas. 

A falta de um desses fatores vulnera a concepgao de autonomia, transfer- 
mando-a em expressao utopica, sem nenhum sentido concrete, pois. 

Diga-se, porem, que, apesar das conquistas institucionais ditadas pela Cons- 
tituigao vigente, o problema municipalista, por estar intimamente vinculado a 
doutrina e ao tecnicismo do direito constitucional e do direito administrativo, 
assume foros de instituigao dinamica, evoluindo a cada passo e vertiginosamente, 
contrariando mesmo a expectativa de estratificagao que problemas dessa natureza 
soem apresentar. 

Em arrimo de tal assertiva pode-se salientar que, embora, nao haja ainda 
decorrido dois decenios do advento da Constituicao de 1946 e, neste particular, 
ja as conquistas ali estabelecidas se apresentam diluidas, sem a expressao neces- 
saria a atender as injungoes ditadas pelas exigencias atuais. 

Esse o motivo da presente emenda constitucional. 
No que conceme ao seu cabimento diante do que dispoe a nossa Lei Magna, 

a emenda nada apresenta que possa obstar a sua aprovagao. 

O artigo 217 da Constituigao, que estabelece os casos e a forpia como pode 
ela ser emendada, determina em seus paragrafos 5.° e 6.°: 

"§ 5.° — Nao se reformara a Constituigao na vigencia do estado de 
sitio. 

§ go — Nao serao admitidos como objetos de deliberagao projetos 
tendentes a abolir a federagao ou a Republica." 

Dessa maneira, respeitados a forma republicana de governo e o regime fe- 
derativo. e desde de que nao esteja o pais em estado de sitio, pode-se emendar 
a Constituigao, segundo o processo e a maneira que o artigo 217 prescreve, em 
seus paragrafos primeiro, segundo, terceiro e quarto. 

A emenda em tudo obedeceu ao disposto naqueles dispositivos, nada havendo, 
portanto, do ponto de vista constitucional, que se Ihe objetar. 

ASPECTO ECON6MICO-FINANCEIRO 

Vejamos agora as implicagoes economico-financeiras da medida. 

Exprime a verdade, em nosso entender, a observagao expendida pelo autor 
da emenda, quando diz na justificativa, que "a experiencia tern demonstrado que 
os municipios nao podem cumprir satisfatoriamente os seus encargos, muito menos 
alarga-Ios na medida reclamada pelas necessidades locais, justamente por falta 
de recursos. Atividades ha que devem incumbir, de modo exclusive ou pelo menos 
predominante, aos municipios, como sejam, entre outras, as relativas ao ensino 
primario, ao fomento agricola, a saude publica, ao fornecimento de agua, ao 
policiamento local, por se tratar de assuntos em que primam os interesses das 
populagoes locais". 

"Todavia — prossegue o trecho a que estamos fazendo referencia — para 
exercer tais atividades, em beneficio das coletividades comunais, as administra- 
goes municipals precisam ter a sua disposigao, como 6 dbvio, os recursos ne- 
cesscirios. 
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O reforgo financelro oriundo das quotas de retomo prevlstas na Constituigao, 
possui atualmente significagao muito restrita, nao sd em conseqiiencia da situagao 
Inllacionaria, como principalmente em virtude das progressivas responsabilldades 
que oneram os cofres municipais, em correspondencia ao aumento das exigencias 
das populagoes, as quais crescem, normalmente, em fungao do desenvolvimento 
econdmico e social do Pals." 

15, ali^s, pacifica, a tese de exigiiidade de recursos com que contara as nossas 
municipalidades. E poderemos fazer dessa exiguidade uma id&a tanto quanto 
possivel objetiva, com a leitura dos seguintes dados indicatives sobre a partici- 
pagao dos municipios, em termos percentuais, na arrecadagao geral do pais; ve- 
jamos esses dados; 

Ano % 
1940   11,4 
1941   11,2 
1942   10,9 
1943   9,0 
1944   7,7 
1945   7,7 
1946   6,8 
1954   10,59 
1955   11,08 
1956   10,91 
1957   11,88 
1958   11,12 

Informagao igualmente ilustrativa, na linha de consideragoes que estamos 
procurando desenvolver, 6 a que se refere aos superavits e deficits, acusados pelos 
municipios do pais, em 1958, segundo levantamento realizado pela Secretaria do 
Conselho T^cnico de Economia e Finangas. 

No que se relaciona, por exemplo, com os municipios das capitais, forara cons- 
tatados deficits em seis deles e superavits, de pequena expressao, cabe observar, 
em cinco outros — nao havendo dados referentes aos demais, em mimero de 13. 
E tendo em vista a totalidade dos municipios situados nas diversas unidades 
da Federagao, Estados e Territdrios, prevalecem a situagao deficitaria em 11 dessas 
unidades e ocorreu superavit em 9, nao havendo informagdes sobre o que se 
passa, a tal respeito, em 4 outras. 

No caso dos municipios das capitais, deve ser atribuida especial atengao, ao 
montante dos deficits de Belo Horizonte e Sao Paulo que no citado ano de 1958, 
atlngiram, respectivamente, a Cr$ 238.955.000,00 e Cr$ 300.000.000,00. Isso mostra, 
afinal, que a situagao de penuria, muito ao contririo do que alguns supoem, nao 
incide apenas sobre as municipalidades de escassa populagao e de precario desen- 
volvimento, do interior do pais, mas incide tambdm, sobre duas municipalidades 
das que estao entre as mais importantes do pais. 

Precisamente sobre o municipio de Sao Paulo, vale apenas transcrever trechos 
de trabalhos do Professor Milton Improta, ex-Secretario das Finangas e ex-Secre- 
tdrio da Prefeitura daquela capital, que nos foram enviados pelo Prefeito Prestes 
Maia, com a intengao de fundamentar a necessidade de ser aprovada a reforma 
proposta ao capitulo ds descriminagoes de rendas, e nos quais se registra: 

"... em 1951, numa receita tributdria total de Cr$ 9.973.000.000,00, 
competiram a, Uniao 47,9%, ao Estado 39,9% e ao Municipio da Capital 
12,2%. Em 1960, gr&tico n.0 2, numa receita tributdria total de   
Cr$ 105.375.000.000,00, couberam k UniSo 50,7%, ao Estado 41,4% e ao 
Municipio 7,9%. Verifica-se desde logo que a porcentagem referente ao 
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Municipio, no periodo de 10 anos, caiu de 12,2% para 7,9%, com uma 
diferenga de 4,3%, que representa uma redugao de cerca de 35%. 

Desse estado de coisas, resulta que os Municfpios, mormente os das 
Capitals, vivem de h£ muito um drama politico-economico e financeiro, 
drama esse que atinge ate o principio de autonomia politica consagrado 
na Carta Magna." 

Enquanto a participagao das municipalidades na receita nacional faz-se, como 
vimos, em tomo dos 10%, e dos Estados esti prdxima aos 40% e a da Uniao 
€ de 50%. 

Configura-se, desse modo, num quadro dos mais desfavoraveis & elevagao do 
nivel de vida das populagoes do pais e, pelas mesmas razoes, ao prdprio desen- 
volvimento nacional, seja ele considerado do ponto de vista social, economico, 
administrativo e politico. E isso porque a debilidade financeira das prefeituras 
farga-as praticamente a inercia administrativa, a uma simples agao gerencial, bas- 
tante mediocre, de pagar funcionarios — e nem serapre com pontualidade — e de 
manter alguns precarios servigos publicos, de maior interesse para a coletividade. 

Assim mesmo, esse minimo de agao das administragoes municipais faz-se notar, 
apenas, na faixa perimetral dos nucleos urbanos. O que se passa para aldm desses 
muros da cidade, na zona rural de cada municipio, 6 bem mais desolador. Ficam 
as suas populagoes, permanentemente, a pleitear medidas de toda ordem, urgentes 
algumas, adiaveis a outras, todas necessaries afinal, sem receberem das Prefeituras 
a assistencia a que tem direito, conferido pela posigao de contribuintes de seus 
cofres. 

Esse estado de coisas gera, de um modo direto conseqiiencias diversas, tre- 
mendamente danosas ao interesse publico. A primeira delas podera ser uma atitude 
de irresponsabilidade dos administradores municipais que, sem meios para solu- 
cionar quaisquer problemas e admitindo que o conhecimento generalizado dessa 
circunstancia venha a eximi-los de culpa, acabam por desinteressar-se do aspect© 
administrativo de sua missao, superestimando apenas aquilo que, no pior sentido, 
e o aspecto politico de suas tarefas. 

Ha numerosos problemas condicionados, em grande parte, pela carencia de 
recursos que impede ou deforma a agao administrativa das Prefeituras, pelo que 
foi proposta a presente emenda constitucional que institui nova discriminagao 
das rendas piiblicas, visando a dar melhor participagao aos municipios, na receita 
global do pais. 

Deve ser dito, a propdslto, que a iniciativa di continuidade histdrica a um 
processo de valorizagao do municipio encetado ostensivamente pelos constituintes 
de 1946, processo que apresenta uma relagao direta com esse desajustamento 
das comunas e cujas corregao o interesse nacional estd a exigir. 

Para melhor compreensao do problema, torna-se oportuno fazer breve retros- 
pecto dos antecedentes histdrlcos do mesmo. 

Assim d que, nos anos que se sucederam h proclamagao da independdncia 
continuaram prevalecendo atraves da Constituigao de 1824, as instituigoes finan- 
ceiras colonials, dividindo-se as receitas entre o erario nacional e as CAmaras 
municipais. Esse sistema foi interrompido pelo Ato Adicional de 1834 que reformou 
aquela Constituigao, concedendo relativa autonomia &s Provlncias, que nao tar- 
daram a relvindicar impostds no campo remanescente, surgindo dessa forma uma 
terceira competencia tributiria. 

A Lei n.0 99, de 31-10-1835 — segundo nos ensina o Sr. Aliomar Baleeiro em 
seu livro de Ciencia das Finangas — separou as receitas que o Imperio reservava 
A sua competencia, a fim de que as Provincias buscassem fontes fiscais fora desse 
raio. Mas a verdade e que a reserva praticamente absorveu todos os impostos 
em vigor no pais por esse tempo, forgando os governos provincials a fazer 
incursoes na area dellmitada para a agao exclusiva do Fisco Federal. 
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A primeira Constituigao republlcana discriminaria as receitas existentes entre 
a Uniao e os Estados, cabendo a estes separar dos impostos que Ihe tocassem 
os que poderiam passar aos Municipios. Os impostos nao previstos no texto 
constitucional — diz o mesmo autor, citado — formavam o campo da compe- 
tencia concorrente, ilimitadamente aberto aos Estados e k Uniao. E esta se apro- 
veitou dele, para decretar sucessivamente os impostos de consume, de renda e 
de vendas. 

A Constituigao de 1934 alterou a discriminagao de 1891, dando aos municipios 
um quinhao definido. Na partilha, a Uniao ganhou mais o imposto sobre trans- 
ferencia de fundos para o exterior e perdeu o de vendas, transferido aos Estados. 

A estes foram, ainda, destinados os impostos territorial e de consumo de 
combustiveis de motor de explosao, ficando estabelecido que o imposto de indiis- 
trias e profissoes seria dividido em partes iguais entre os cofres estaduais e mu- 
nicipais. Aos municipios foi transferido o imposto cedular sobre a renda de imdveis 
rurais — que retornaria & Uniao em 1937. 

A Carta de 1937 poucas modificagoes veio trazer a essa partilha. Uma reforma 
posterior garantiria para a Uniao a tributagao unica sobre os combustiveis e 
lubrificantes liquidos e assim atd a promulgagao da Constituigao atual, com as 
inovagoes de todos conhecidas. 

Nao hk negar o elevado esforgo dos constituintes de 1946 no sentido de 
revigorarem o Municipio, pela autonomia e fortalecimento de suas finangas. 

Harmonizando, realizando um equilibrio de tendencias que se manifestaram 
entao quanto a divisao de rendas, conseguiram, num louvdvel empenho, fixar 
aquele objetivo patridtico. 

Orlando M. Carvalho fala da "revolugao municipalista de 1946". 
Rafael Xavier, mais prudente, diz que a aludida Constituigao "mostrou o 

camlnho de uma evolugao indispens^ivel, mas que, na realidade, os dispositivos 
aprovados ainda estao longe de representar uma grande reforma". 

A verdade e que muito "cedo, pordm, verificou-se que a distribuigao de rendas 
piiblicas, operada pelo referido diploma basico, estava longe de corresponder 
aos imperatives que a insparam, por que as vantagens financeiras obtidas pelos 
Municipios eram, de certa forma, apenas aparentes, nao cobrindo os encargos 
sempre crescentes exigidos pelas respectivas populagoes". 

Por isso, e facil concluir que a adjudicagao de recursos que a emenda atribui 
as comunas, em muito contribuira para sustenta-las face ao estado de penuria 
progresslva em que se encontram. 

£ verdade que a soma de melos financeiros que ora e transferida para a 
orbita municipal decorre da repartigao de recursos do Estado e da Uniao; mas, 
nem por isso, o impacto da divisao prejudicara suberancialmente a Uniao ou 
as unidades federadas, els que os fatores ponderaveis de suas estmturas finan- 
ceiras estao arrlmados em outros tributes ou em percentuais altos dos impostos 
sujeitos ao regime de co-partlcipagao. 

A proposlto convem salientar o que diz Francisco Machado Villa em "A 
Reforma Constitucional e as Relvlndicagoes dos Municipios Brasileiros": 

"A parte mais subs anclosa do sistema de impostos cobrados no 
Brasll, em numero de quinze, coube, como se sabe, aos Estados e princi- 
palmente a Uniao. Sao impostos de renda e de consumo para esta, e 
o de vendas e consignagoes para as unidades federadas. Como ja tem 
sido notado por estudiosos de nossas finangas piiblicas, d sobre esses 
Impostos que se apoia quase inteiramente o nosso sistema impositivo. 
Observa-ss que "representavam, em 1940, menos de 50% do total de 
Impostos arrecadados no Pais, e, em 1954, passaram a representar cerca 
de 70% (Prof. Jamil Munhoz Ballao — Panorama da Receita Publica 
da Uniao, dezembro de 1955. Publicagao da Escola de Sociologia e Poli- 
tic a de Sao Paulo). 
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O imposto de renda e o que vem demonstrando maior progressao. 
Em 1940 canalizava para os cofres da Uniao 411 milhoes de cruzeiros; era 
1945 produziu 2 bilhoes e 350 milhoes; em 1950, 5 bllhoes e 580 milhoes; 
em 1954, 15 bllhoes e 340 milhoes de cruzeiros, sendo a sua previsao orga- 
mentaria para 1956 calculada em 25 bllhdes e 32 milhoes de cruzeiros. 

Enquanto isso o imposto de consumo, que e o mats forte imposto 
federal sobre mercadorias, acusava em 1940 a receita de 1 bilhao e 
54 milhoes de cruzeiros e em 1954 a de 14 bilhoes e 541 milhoes de cru- 
zeiros, estando prevista a sua arrecadaqao em 23 bilhoes e 694 milhoes 
de cruzeiros para 1956. 

O imposto de vendas e consignagoes ocupa o segundo lugar na ordem 
de crescimento, sendo, como e sabido, o trlbuto basico dos Estados. De 
um total da receita de impostos das unidades federadas, avaliada para 
1954 em 43 bilhoes, 44 milhoes e 934 mil cruzeiros, esse impos.o carreia 
para os cofres estaduais a soma de 32 bilhoes, 601 milhoes e 894 mil 
cruzeiros, de acordo com dados orgamentarios. 

Em demonstratlvo da arrecadagao do imposto de vendas e conslg- 
nagoes, publicado na Revista de Finangas Publicas, numero de abril-maio 
de 1956, verifica-se que, em 1940, esse imposto produziu 726 milhoes, 160 
mil cruzeiros, elevando-se em 1954 a sua arrecadagao para 2 bilhoes, 
136 milhoes e 188 mil cruzeiros; em 1950, para 8 bilhdes, 522 milhoes e 
553 mil cruzeiros, estando a sua arrecadagao para 1956 prevista em 32 
bilhoes, 661 milhoes e 894 mil cruzeiros. 

Semelhantes dados evidenclam o grande aumento de arrecadagao do 
imposto principal dos Estados, convindo asslnalar aqul o registro con- 
signado naquele numero da Revista de Finangas Publicas: Outro ponto 
que desperta atengao e o de se haver processado, quanto ao tributo 
ora referido, um crescimento mais acelerado do que o registrado na 
despesa total, sendo dlsso testemunho a ultima coluna da tabela (que 
publica), na qual se ve um percentual de 23,86 em 1940 para vendas e 
conslgnagoes relativamente a despesa geral, indlce que depols seguiu 
sempre se avantajando ate alcangar 51,53% em 1956. 

£ curioso alnda registrar que, segundo as previsoes orgamentarias 
para o corrente exercicio, a psrcentagem desse impos'o sobre a receita 
geral dos Estados 6 de 56,62% e sobre a receita tributaria i de 68,38%." 

Quanto a transferencia do imposto territorial rural para a area das comu- 
nas, vale dizer que 6 medida que se impoe, k vista da melhor utillzagao dos 
recursos dele provenientes, pelas facilidades de arrecadagao com que conta o 
Municipio. 

£ sabido que esse imposto, por representar parcela relativamente modesta 
no computo da arrecadagao tributaria do Estado, nao tern sido sempre por este 
recolhido, dadas as naturals dificuldades de deslocamento da ativldade fiscal 
para a zona rural; o passo que sua remogao para a competencia municipal 
vira proporcionar melhores condlgdes ao seu aproveltamento. 

Alias, diga-se que o indlce de aumento desse trlbuto obedece a uma pro- 
gressao mui'.o balxa, bastando asslnalar que a sua arrecadagao em 1941 foi 
de 105.650.000,00 (cento e cinco milhoes e seiscentos e clnquenta mil cruzeiros) 
apresentando, cinco anos depois, isto e, em 1956, a receita de 862 milhoes e 563 
mil cruzeiros. 

Estados, como o do Rio Grande do Sul, ja o transferlram para os munlcipios. 
No que se refere ao imposto de transmissao inter vivos pode-se dizer, que, 

embora apresente maior indice de produtividade em cotejo com o Imposto terri- 
torial rural, o seu deslocamento para o piano municipal nao afetara sensivel- 
men.e a receita tributaria dos Estados, considerando-se que a sua incldencla 
se apresenta em proporgao mais elevada apenas nas unidades de orgamento 
forte ou sejam Sao Paulo, com 1 bilhao e 400 milhoes de cruzeiros; Estado da 
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Guanabara, 400 mllhoes de cruzeiros; Minas Gerais, com 340 milhoes de cru- 
zeiros; e Rio Grande do Sul com 200 mllhoes de cruzeiros, isto no exerciclo 
de 1956. 

Em suma, conslderando-se as altera?6es propostas pela emenda, nos obje- 
tlvos que tern de favorecer o desenvolvlmento dos municipios, atraves de uma 
melhor dlscriminaQao de rendas, pode-se aduzlr que tal procedlmento, pelo 
confronto estatis'.lco com as parcelas que sao destinadas a Uniao e aos Esta- 
dos em pouco influenciara. 

Destarte, a particlpagao das tres entidades de direito piiblico, em 1954, na 
receita de impostos era a seguinte: Uniao, 56,2%; Estados, 37,2%; Munici- 
pios, 6,6%. 

"Esta particlpagao dos Municipios, diz o autor de "O Municiplo no Regime 
Oonstltuclonal Vigenie" deve ter diminuido, sem duvida, em face do aumento 
proporcional muito maior da Uniao, dos Estados e Distrito Federal, na renda 
de Impostos, segundo os dados orgamentarios relativos a 1955 e 1956. 

Examlnando-se os indices de arrecadagao de impostos desde 1939, consta- 
ta-se que a percentagem de particlpagao da Uniao conservou-se mals ou menos 
a mesma, pols naquele ano fol de 54,3%, atlngindo o mais alto nivel em 1945 
— 60% — para ser a de 56,2%, como vimos, em 1954. 

Em relagao aos Estados e Distrito Federal, no mesmo periodo, a percenta- 
gem foi, em 1939, de 34,1%, tocando o mais elevado nivel em 1953 — 40,7% 
— para sltuar-se, em 1954, em 37,2%. 

Enquanto isso, a participagao dos Municipios na receita de impostos foi 
gradualmente dlminuindo, com pequenas alternatlvas sem importancia, no mes- 
mo periodo. Em 1939 a proporgao foi de 11,6%; em 1941, 9,6%; em 1942, 9,2%; 
em 1943 , 8,1%; em 1944, 7,3%; em 1945, 6,7%. E assim por dlante, com pequena 
elevagao em 1950, quando fol de 8,4%, descendo ao nivel de 6,6% em 1954, 
como reglstrou-se, e tendendo a diminuir, com sacrificio da renda municipal' 
nao obstante o aumento proporcional da quota do imposto sobre a renda." 

fi obvio, portanto, que, com tao baixo indice percentual de partlcipacao 
os municipios se vissem permanentemente em estado de nao poder cumprir as 
suas mais ingentes finalldades, recorrendo-se, por isso, sempre, dos favores 
provenlentes do ratelo orgament&rio, consoantes o proceseo de grants in aid de 
auxilios e subvengoes. 

Por outro lado, e no que toca de perto a Uniao, sallente-se que al6m das 
dlsponibilldades que Ihe cabem pela dlscrlmlnagao orgamentarla podera ela 
langar mao como recurso de suplementagao dos melos de emltir,' coisa que 6 
absolutamente defesa ao Estado e ao Municiplo. 

Ora, nesse ponto, nao se pode negar que a Uniao, por haver iterativamente 
se utillzado desse recurso crlou as dlflculdades inflacionirias que atingem fun- 
damentalmente a vlda dos municipios, aos quals nao assistem outros meios que 
nao os estrltamente estabelecldos na Constitulgao, enquanto aos Estados e a 
Uniao 6 deferlda alnda a oportunldade de decretar outros tributes, alem dos 
que Ihe sao legalmente atribuidos (art. 21 da Constitulgao). 

ASPECTO POLITICO-ADMINISTRATIVO 

A rigor, poderla dizer-se que a celula-municiplo. pelos caracteres politico- 
admlnlstratlvos que a revestem, assume, dentro do quadro de obrlgagoes do 
Estado, posigao que a situa como entldade autarquica, ou seja; orgao de presta- 
gao indlreta de servlgo publlco. Considere-se, todavla, que a faculdade de auto- 
nomla conferida as comunas, aliada as suas numerosas atribuigoes no campo 
dlreto de execugao, fazem com que elas se dlstanciem daquelas entidades, na 
esfera da deflnlgao t&mica. 

HA, contudo, certa similitude entre ambas, levando-se em conta as suas 
finalldades comuns no servlr aos fins precipuos do Estado. 



- 176 - 

O atendlmento as necessidades coletlvas cons;itul o flm a que se propdem 
Estado ou Munidplo, dlstanciados em suas perspectlvas composltas apenas pelo 
dlapasao de competencla juridica. Ao Estado Incumbe a vtsao ampla dos pro- 
blemas municipals insertos em seus llmltes territorials, enquanto ao municipio 
atribul-se o Implemento de obrlga?6es em campo mals restrito, porem, de natu- 
reza e diversifica?ao Identlcas. 

Dai, furglr, nao raro, prejuizos para os municiplos, resultantes das chamadas 
"zonas concorrentes". fi que estando a cargo destes a solu?ao dos problemas 
llgados as suas jurlsdigoes, e, sendo tambem ao Estado cometidas identicas tare- 
fas, surge em ambas uma especie de expectativa quanto a Inlciaiiva, altamenio 
danosa ao desenvolvlmento das comunas. 

Nesse campo concorrente estao as atividades vinculadas a educa^ao, saude, 
asslstencia social, agrlcultura, pecuaria e fomento Industrial. Nesse particular, 
6 classicamente cltado como exemolo o problema da policia sanitaria, qua, em 
vdrias cidades braslleiras alnda nao logrou £olu?ao, a vista de encontrar-se na 
zona de competencla concorrente. 

Alem de tais encargos, ha os que competem especlficamente ao municipio, 
nos termos do art. 28 da Constdtuicao Federal, e mals uma gama sensivel de 
atrlbulgoes secundarias ou supletlvas a criar-lhe dlflculdades de toda ordem. E 
fora de diivida, pols, que o mimlciplo pela organizagao politlca que tern <eleig5o 
de seus drgaos de govemo); pela estrutura administratlva que o tutela (organi- 
zagao de servigos publicos locals e adminlstragao proprla, no que conceme ao 
seu maior interesse); e pela autoncmia financelra que goza — adqulre a consis- 
tencla de unldade de governo desmembrado, como pessoa juridica de direito 
public© Interne. 

Oonslderado, asslm, o municipio como drgao de governo, e, portanto, como 
uma soma conslderavel de encargos a executar, compreende-se facllmente os 
motives de sua estagnagao, que nao podem ser outros senao os oriundos da falta 
de recursos asslstenciais, principalmente as decorrentes de uma descrimlnagao 
de rendas insuficiente. 

A titulo de ilustragao do que aflrmamos, e com base nas estatisticas do ano 
de 1957, pode-se concluir que a sltuagao das comunas braslleiras, ainda hoje, 6 
de extrema pemiria, no que concerns a prestagao de servigos publicos. 

A esse respeito, podemos cltar um elucidative trecho do trabalho de Dlogo 
Lordello de Mello — A descentrallzagao administratlva e a realidade municipal 
braslleira — no qual esse llustre homem publlco asslm focallza a questao: 

"Relativamente aos servigos de utilldade publlca, cuja existencla 6 
essenclal para assegurar um minlmo de condlgoes de vlda urbana nos 
aglomerados humanos, a sltuagao do pais pode ser conslderada verda- 
delramente calamltosa. Segundo estatisticas disponivels, das 2.468 sedes 
municipals existentes em 31 de dezembro de 1957, apenas 600 dlspunham 
de servlgo de abasteclmento de agua que possa merecer esse nome, sendo 
que em aproximadamente 12% das mesmas o servlgo era prcarrlo, insufi- 
ciente ou se achava ainda incompleto. A percentagem de pradios urba- 
nos abasteddos de agua encanada era de 41,49% de acordo ccra dados 
colhldos em levantamento reallzado pelo Ministerlo da Educagao e Cul- 
ttura e relatlvos a 31 de dezembro de 1957, mas nesse minlmo estao inclui- 
dos pr6dios servldos por instalacoes ou processos que nao atendem abso- 
lutamente aos requisites tecnlcbs minlmos prevlstos para ?sse servlgo. 
No que se refere a esgotos sanltarios, somente 480 cidades eram provi- 
das do servlgo a 31-11-54, achando-se llgados a rede apenas 23% dos 
pr^dlos urbanos exlstentes no pais naquela data. Havia tres unldades da 
Pederagao em que nenhuma cldade possuia esse melhoramento e dez em 
que o servlgo se limitava a Capital. 

Os dados refersntss a energia e!6trlca acusavam, naquela mesma 
data, 206 sedes municipals desprovldas dessa utllidade piiblica, sendo 
de notar, entretanto, a precariedade do servlgo na maioria dos casos. O 
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telefone, por sua vez, 6 pratlcament® Inexistentes nas cidades do interior, 
a cxce^ao dos Estados do Sul, de Minas Gerais, do Espirito Santo e da 
regiao do reconcavo baiano. Rara e a localidade dotada do service, 
todavla, em que este esteja atendendo a demanda, havendo em carteira, 
em 1955, cerca de 500 mil pedidos de novos telefones, enquanto o niimero 
de aparelhos em funclonamento era de 788 mil. 

No setor da sai'vde publica 6 igualmente precaria a atuaqao do poder 
municipal, sendo minorla reduzida as municipalidades que mantem servi- 
qos dessa natureza. De acordo com dados dlvulgados pelo Ministerio da 
Saude, ha mals de 500 Municipios onde nao existe um medico sequer, 
multo menos um medico a serviqo da Prefeitura." 

Essa a realldade de vlda dos munlcipios brasllelros, ao lado do formalismo 
utopico de um regime que teima em considera-los autosuficientes. embora negan- 
do-lhes os requlsitos de individualidade, pela permanente retrapao dos recursos 
necessdrios ao seu desenvolvlmento. 

A presente emenda cons'itucional, portanto, inspirada nas necessidades reals 
das comunas braslleiras busca ofereoer a soluqao que o problema esta a exlgir, 
atravds da redlscrimlnaqao de rendas publicas, como imperativo de iraplantaQao 
da verdadeira democracla rural. 

fi o nosso parecer. 
Sala das Comlssoes, 8 de novembro de 1961. Lino de Mattos, Presldente — 

Jarbas Maranhao, Relator — Milton Campos — Caiado de Castro — Sergio 
Marinho — Heribaldo Vieira — Paulo Fender — Jose Feliciano — Cunha Mello 
— Menezes Pimentel — Daniel Krieger — Lobao da Silveira — Miguel Couto 
Filho. 

PARECER N" 663, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, oferecendo reda?ao final das emendas do 

Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.® 2.970-A, de 
1961, na Camara dos Deputados) que estima a Receita e fixa a Despcsa 
da Uniao para o exercicio financeiro de 1961 — Anexo 4   Poder Exe- 
cutivo — Subanexo 4.17 — Ministerio da Marinha. 

Relator: Sr. Irineu Bornhausen. 
A Comissao de Finanqas apresenta (fls. anexas) a Redaqao Final das emendas 

do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.® 127, de 1961, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1961 — Anexo 4 — Poder 
Executive — Subanexo 4.17 — Ministerio da Marinha. 

Sala das Comlssoes, 8 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presldente — 
Irineu Bornhausen, Relator — Fausto Cabral — Saulo Ramos — Lobao da Sil- 
veira — Nogueira da Gama — Mem de Sa — Joaquim Parente — Lopes da Costa. 

Reda^ao final das emendas do Senado ao projeto de lei da Camara 
que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio finan- 
ceiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executivo — Subanexo 4.17 — Minis- 
terio da Marinha. 

N o 1 
ALTERE-SE: 

ANEXO N.® 4 — PODER EXECUTIVO 
4.17 — MINISTERIO DA MARINHA 

01 — SECRETTARIA GERAL DA MARINHA 
 j Despesas Ordinarlas 

Custeio 
Servlgos de Terceiros 
Passagens, transportes de pessoas e de suas bagagens, peddglos 
Cr$ 100.000.000,00 
Huminacao, forqa motriz e g&s — Cr$ 50.000.000,00 
Telefone^ telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal, 
assinatura de caixas postais — Cr$ 10.000.000,00 

1,0.00 — 
1.5.00 — 
1.5.02 — 

1.5.04 — 
1.5.11 — 
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02 — TRIBUNAL MARITIMO 
Despesas Ordlnarias 

1.0.00 — Custeio 
1.5.00 — Servigos de Terceiros 
1.5.04 — Duminagao, forga motriz e gas — Cr$ 60.000,00 
1.5.07 — Publicagoes, servigos de impressao e de encadernagao —   

Ct$ 500.000,00 
1.5.11 —Telefone, telefonemas, telegramas, radiograjnas, porte postal, 

assinatura de caixas postais — Cr$ 40.000,00. 
PARA: 

4.17 — MINISTfiRIO DA MARINHA 
01 — SECRET ARIA GERAL DA MARINHA 

Despesas Ordlnarias 
1.0.00 — Custeio 
1.5 .00 — Servigos de Terceiros 
1.5.02 — Passagens, transoprtes de pessoas e de suas bagagens, pedagios 

— Cr$ 95.000.000,00 
1.5.04 — Huminagao, forga motriz e gds — Cr$ 54.000.000,00 
1.5.11 — Telefone, telefonemas, telegramas radlogramas, porte postal, 

assinatura de caixas postals — Cr$ 11.000.000,00 

02 — TRIBUNAL MARITIMO 

Despesas Ordlnarias 

1.0.00 — Custeio 
1.5.00 — Servigos de Terceiros 
1.5.04 — Huminagao, forga motriz e gas — Cr$ 141.000,00 
1.5.07 — Publicagoes, servigos de impressao e encadernagao — Cr$ 407.000,00 
1.5.11 — Telefone, telefonemas, teelgramas, radiogramas, porte postal, 

assinatura de caixas postais — Cr$ 52.000,00 

N.0 2 
01 — Secretaria Geral da Marlnha 

1.0.00 — Custeio 
1.6.00 — Encargos Diversos 
1.6.19 — Despesas Gerais com a Defesa Nacional 

9 — Onde se le: "Conservagao e funclonamento do Instituto de Pesquisas 
da Marlnha — Cr$ 80.000.000,00." 

Leia-se: "Conservagao e funclonamento do Instituto de Pesquisas da 
Marlnha e do Curso de Construgao Naval da Unlversidade de Sao Paulo 

e outras, inclusive remuneragao e transporte de pesqulsadores, enge- 
nheiros, tecnlcos e professores nacionais e estrangeiros —   
Cr$ 50.000.00P,00." 

Inclua-se: 
13 — Aquislgao de material de importagao, destinado ao aparelhamento e 

seguranga da Esquadra e da Diretoria de Hidrografia e Navegagao — 
Cr$ 80.000.000,00 
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N.0 3 
2.0.00 — Transferencias 
2.1.00 — Auxilios e Subvencoes 
2.1.01 — Auxilios 
6 — Fundagao criada pela Uniao 
1 — Fundagao Osdrio (Decreto-lei n.0 8.817, de 26 de janeiro de 1946). 
Onde se diz: Cr$ 5.500.000,00 
Diga-se: Cr$ 10.000.000,00 

N.0 4 
3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.1.00 — Servigos em Regime Especial de Financiamento 
3.1.17 — Acordos 

Onde se le: 
1 — Instituto Oceanografico da Universldade de Sao Paulo — .. . 

Cr$ 1.500.000,00 
2 — Instituto de Pesquisas da Marinha — Cr$ 150.000.000,00 

Leia-se: 
1 — Instituto Oceanografico da Universldade de Sao Paulo — 6.500.000,00 
2 — Instituto de Pesquisas da Marinha — Cr$ 145.000.000,00 

N.0 5 
4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras 

Onde se diz: 
1 — Melhoramentos da Escola de Aprendlzes de Marinheiros de Fortaleza 

— Cear& — Cr$ 10.000.000,00 
Diga-se: 

1 — Melhoramentos da Escola de Aprendlzes Marinheiros de Fortaleza e da 
Capltania dos Portos do Estado do Ceara — Cr$ 15.000.000,00 

N.0 6 
4.0.00 — Investimentos 
4.3.00 — Desapropriagao e Aquisigao de Imdveis 
4.3.02 — Prosseguimento e conclusao de desapropriacao e aquisicao de 

imdveis 
Onde se le: 

1 — Prosseguimento e conclusao de desapropriacao e aquisicao de Imdveis — 
Cr$ 10.000.000,00 
Leia-se: 

1 — Prosseguimento e conclusao da desaproprlagao e aquisigao de Imdveis, 
inclusive de um para residdncla do Capitao dos Portos do Estado do 
Ceard. — Cr$ 15.000.000,00 

N.0 7 
4.0.00 — Investimentos 

4.1.00 — Obras 
4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras 
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Inclua-se; 
Item 13) — Prosseguimento das obras de instalagao da Marinha em Bra- 

sUia — Cr$ 220,000.000.00 
N.0 8 

4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras 

02 — Alagoas 
6) Escola de Aprendizes Marinheiros de Maceio — Alagoas. 
Aumente-se para: Cr$ 100.000.000.00 

N.0 9 
01 — Secretarla da Marinha 

4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras 

27 — Sergipe 
Inclua-se : 

Para construgao da Escola de Aprendizes de Marinheiros de Sergipe — 
Ci% 10.000.000,00 

N." 10 
01 — Secretaria Geral da Marinha 

4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras 

Onde se le: 
Para as obras do dlque e outras complementares da Base Naval de Aratu — 

CrJ 80.000.000,00 
Leia-se; 

Para as obras do dlque e outras complementares da Base Naval de Aratu — 
Cr$ 300.000.000,00 

N.0 11 
4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras 

Onde se le: 
Item 13 — Escola Tecnlco-Profisslonal de Aracaju — Cr$ 5.000.000,00 

Leia-se: 
Para construgao de EScolas, Biblioteca Infantil e Centro de Educagao Fislca 

— Capitania dos Portos do Estado de Sergipe Cr$ 5.000.000,00 
N ° 12 

2.0.00 — Transferencias 
2 .1.00 — Auxilios e Subvengoes 
2.1.01 — Auxilios 

7 — Outras entidades ■ • V/> 
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Inclua-se: 

Uniao dos Escoteiros do Brasil — Cr$ 400.000,00 
N o 13 

2.0.00 — Transferencias 
2.1.00 — Auxilios e Subvengoes 
2.1.01 — Auxilios 
Inclua-se: 
Assoclagao dos Talfelros da Armada, para manutengao do curso primarlo e 

glnasial (auxilio) e asslstencia m^dico-hospitalar — Cr$ 2.500.000,00 

N.0 14 
4.0.00 — Investimentos 
4.1.02 — Inicio de obras 
2 — Inicio da construgao do predio da sede do Clube Beneficente dos Sar- 

gentos da Marinha — Cr$ 10.000.000,00 

N.0 15 
4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras 

05 — Bahia 
Onde se le: 

1 — Para as obras do dique e outras complementares da Base Naval de Aratu 
— Cr$ 80.000.000,00 

Leia-se: 

1 — Para as obras do dique e outras complementares da Base Naval de 
Aratu, inclusive saneamento e urbanismo das localidades de Parlpe e 
Sao Tom6 — Cr$ 300 .000 .000,00 

N.0 16 
4.0.00 — Investimentos 

4.1.02 — Inicio de obras 
2 — Inicio da construqao do predio da sede da Associaqao dos Suboflciais 

e Sargentos da Marinha — Cr$ 10.000.000,00 
N.0 17-CF 

01 — Secretaria Geral da Marinha 

1.0.00 — Custeio 

1.3.00 — Material de Consume e de Transformaqao 

1.3.05 — Materials e Acessdrios de Maquinas, de Viaturas e de Aparelhos 
Onde se Id: 

Cr$ 120.000.000,00 

Leia-se; 

Item 1 — Materiais e sobressalentes de maquinas e eletricidade para navlos 
— Cr$ 140.000.000,00 

Item 2 — Materials e sobressalentes para viaturas e miquinas estacion&rias 
— Cr| 60.000.000,00 
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N.0 18-CF 

01 — Secretaria Geral da Marinha 

1.0.00 — Custeio 
1.3.00 — Material de Consumo e Transformagao 
1.3.33 — Vestuarios, uniformes, equipamentos e acessorios; roupa de cama, 

mesa e banho 
Onde se le: 

Cr$ 580.000.000,00 
Leia-se: 

Cr$ 669.500.000,00 
N,0 19-CF 

4.0.00 — Investimertos 
4.1.00 — Obras 
4.1.02 — Inicio de obras 

Onde se le: 
4 — Construgao da Estagao de Radio de Arapui e Ergafe e Val-de-Cans — 

Cr$ 20.000.000,00 
Leia-se: 

4 — Construgao da Estagao de Radio de Sarapui e das Estagoes Radioge- 
niometricas de Alta Frequencia do Rio de Janeiro e Val-de-Cans — 
Cr$ 20.000.000,00 

N.0 20-CF 
01 — Secretaria Geral da Marinha 

4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.02 — Inicio de Obras 

12 — Onde se le: 
Construgao do Hospital Colonia de doentes mentais do Ministerio da Mari- 

nha, em Jacarepagua — Rio de Janeiro — Estado da Guanabara —   
Cr$ 50.000.000,00 

Leia-se; 
Ampliagao, reparos e melhoramentos na rede hospitalar da Marinha — 

Cr$ 80.000.000,00 
N.0 21-CF 

4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras 

Inclua-se: 

14 — Melhoramentos da Escola de Aprendizes Marinheiros de Florianopolls 
— Cr$ 10.000.000,00 

N.0 22-CF 

01 — Secretaria Geral da Marinha 
4.0.00 — Investimentos 
4.2.00 — Equipamentos e instalagoes 
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4.2.02 — Automoveis de passageiros 
Onde se le: 

Cr$ 6.000.000,00 
Leia-se: 

Cr$ 15.000.000,00 
N.0 23-CF 

01 — Secretaria Geral da Marinha 
4,0.00 — Investimentos 
4.2.00 — Equipamentos e Instalaqoes 
4.2.03 — Camionetas de Passageiros; Onibus, Ambulancias e Jeeps 

Onde se le: 
Cr$ 10.000.000,00 

Leia-se: 
Cr$ 20.000.000,00 

N.0 24-CF 

01 — Secretaria Geral da Marinha 
4.0.00 — Investimentos 
4.2.00 — Equipamentos e Instalaqoes 
4.2.04 — Autocamlnhoes, Autobombas, Camionetas de Carga, Auto-Socorro 

Onde se le: 
Cr$ 15.000.000,00 

Leia-se: 
Cr$ 30.000.000,00 

Senado Federal, 8 de novembro de 1961. 

PARECER N" 664, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Lei da Camara n." 103, de 1961 (n.0 

347-B/59, na Camara). 
Relator: Sr. Menezes Pimentel 
A Comissao apresenta a redagao final (fl. anexa) do Projeto de Lei da Camara 

n.0 103, de 1961 (n.0 347-B/59, na Camara). 

Sala das Comissoes, 7 de novembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente 
— Nunes Pimentel, Relator — Daniel Krieger. 

ANEXO AO PARECER N.0 664, DE 1961 

Reda$ao final do Projeto de Lei da Camara n.0 103, de 1961 (n.0 

347-B/59, na Camara), que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo 
Minlsterio da Fazenda, o credito especial de Cr$ 10.000.000,00_ (dez 
milhoes de cruzeiros), destinado a auxiliar a constru^ao e ampliagao da 
Usina Hldreletrica de Alto Garfas, no Estado de Mato Grosso. 

O Congresso Naclonal decreta: 

Art. 1.° — Flea o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Minlsterio da 
Fazenda, o crddlto especial de Cr$ 10).000.000,00 (dez milhoes de cruzeiros), des- 
tinado a auxiliar a Prefeitura Municipal de Alto Gargas, no Estado de Mato Grosso, 
na construgao e ampliagao da Usina Hldreletrica que fomece energia A cidade de 
Alto Qargas, sede do Munlcipio. 
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Art. 2.° — O Minlsterio da Fazenda entregara o auxillo de que trata o artigo 
1.°, mediante a apresentagao, por parte da Prefeitura Municipal, das plantas, pro- 
jeto e orgamento referentes a aludida Usina, aprovados pela Divisao de Aguas 
do Departamento Nacional da Produgao Mineral do Mlnisterlo das Mlnas e 
Energia. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data da sua publicagao, revogadas as 
dlsposigoes em contrario. 

Lido o expediente, o Sr. Moura Andrade deixa a Frcsidencia, assu- 
mindo-a o Sr. Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leltura do expediente. 
Sobre a mesa requerimento que val ser lido pelo Sr. l.0-secretarlo. 

£ lido e deferido o seguinte: 

REQUERIMENTO N." 426, DE 1961 

Sr. Presidente: 

O Senador infra-assinado, no uso das atribuigoes que Ihe confere o Regimento 
requer seja oficlado ao Exm.0 Sr. Mlnlstro de Estado dos Negoclos da Industria 
e do Comercio solicitando que o Exm.0 Sr. Embaixador Sergio Armando Frazao, 
Presidente do Institute Brasileiro do Caf4, informe: 

a) Se tern conhecimento de que membros da Junta Admlnistrativa do IBC sao 
detentores de posigoes nos portos? 

b) Quals sao esses membros, cltando-os nominalmente, bem como de quantas 
sacas se constltui a poslgao de cada um e a sltuagao desses cafes, sob os aspectos 
de comerclalizagao e flnanciamento. 

Justiflcagao 

O Exm.0 Sr. Cel. Francisco de Paula Scares Neto, Presidente da Junta Adml- 
nistrativa do IBC, na qualldade de Delegado do Oovemo Federal junto ao cole- 
giado, ao encamlnhar as razoes do veto as Resolugoes n.0* 214 e 217, de 26 de 
outubro ultimo, insinuou claramente que a Junta Adminlstrativa terla votado 
tals decisoes em causa propria. Como membro da Junta Adminlstrativa do Insti- 
tute Brasileiro do Caf6, alem de ressalvar a nossa responsabllidade, interessa-nos, 
bem como k Casa, conhecer perfeitamente os motives daquela verdadelra acusagao, 
para as medldas que se fizerem necessarias. 

I * J' 
Sala das Sessoes, 9 de novembro de 1961. — Nelson Maculan. 
O SB. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leltura do expediente. 

Ha oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, antes de entrar na 

materia do meu discurso de hoje, sou compelldo a pronunciar algumas palavras 
em dellcada resposta a editorial que se publicou em um dos jomals mals respon- 
saveis da imprensa do Estado da Guanabara, que 6 o Correio da Manha. 

. i • !!•» . II ''J') ■ , O. . - . 'i 
Resposta atenclosa. Sr. Presidente, porque se trata de um orgao da Imprensa 

braslleira que tem prestado os maiores servigos a Nagao, pelo espirito publico que 
imprime aos seus comentarlos. pela dlgnidade nas atltudes qiie adota e tambdm 
pela seguranga na orlentagao dos rumos da coletividade braslleira. 

Resposta dellcada. Sr. Presidente, porque, como dlsse em um dos dlscursos 
anterlores, nao descubro, em qualquer dos elementos da Imprensa braslleira que 
estao em desacordo com os pontos de vista em que me coloco, em relagao ao 
Piano da SUDENE, qualquer intengao de ferir-me pessoalmente. Convencldos da 
verdade do Piano a que me refer!, estao naturalmente de boa f6 e os homens. 
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quando incorrem em erros com esse espirito de boa fe, merecem o respelto e a 
atengao de todos nos. 

O jornal me chama de reaclon&rlo. 
Reacionarlo por que Sr. Presidente? Porque me coloco nessa poslgao de 

esclarecer o Senado e o povo brasilelro sobre o Projeto da SUDENE que para 
mlm slgnifica um crime contra o Nordeste? Reacionarlo porque, quando a 
SUDENE planej a a instalagao de industrias em todos os centres urbanos nordes- 
tinos, na realldade, e conseqiientemente, planeja o enriquecimento maior dos gru- 
pos economlcos? 

Mlnha poslgao 6 exatamente contraria aquela em que se colocariam os ver- 
dadeiramente reacion&rios. 

Quern defende, Sr. Presidente? Os vinte milhoes de brasileiros que vlvem 
pobremente no Nordeste brasilelro; os agricultores pobres, que la trabalham de 
sol a sol, os homens que sofrem, e que pouca defesa tem no Congresso Naclonal. 
Enflm, defendo a gente humilde. 

Bern dlstante, portanto, de qualquer atltude, reacionirla, eu estou defen- 
dendo a sorte desgragada dos habitantes menos favorecldos deste Pals. 

Acusam-me tamb^m, de haver declarado que alguns llderes da SUDENE sao 
elementos esquerdlstas. Foi uma referenda de passagem, sem preocupagao de ferlr 
quern quer que fosse. Aqui estaria a defender a SUDENE, mesmo que o piano 
tlvesse sldo elaborado por elementos esquerdlstas, contanto que refletlsse os 
anselos da comunldade nordestina. 

Fala o editorial em mlnha falta de merito para o exame do assunto. Ai 
esta uma verdade que o jomal proclama e que tenho asseverado inumeras vezes 
desta tribuna. 

O Sr. Paulo Fender — Nao apoiado! 
O SR. ARGEMIRO DE F1GUEIREDO — Sr. Presidente, nao tenho realmente 

merito; sou quase lelgo em assuntos dessa natureza, 
O Sr. Fernandes Tavora — Nao apoiado! 
O SR. ARGEMIRO DE F1GUE1REDO — Obrigado a V. Ex11 

Nao procure merito pessoal ao defender uma idda nesta casa O que deselo 
6 ver reconhecldo o merito das iddas que defendo. Esse, ninguem podera usurpar! 

Sr. Presidente. quando alnda no Govemo do grande Presidente Juscellno 
Kubltschek, Inlclei essa luta em que me mantenho ha tres anos, demonstrel ao 
Senado e k Nagao que o problema economlco do Nordeste nao pode ser resolvido 
fora desse blnomlo: &gua, e irrlgagao. 

Quando me coloquei asslm, flrmel-me nessa tese, Sr. Presidente, porque, al6m 
da experlencla de nordestino que vlveu e sofreu naquela regiao brasllelra, tinha 
a demonstragao positiva de todos os tecnicos bem como a observagao do que 
fol feito em todas as nagoes civllizadas do mundo para a solugao de problemas 
Identlcos aos do Nordeste brasilelro, e nada se fez sobre o blnomlo   agua e 
irrlgagao. 

Alnda agora, Sr. Presidente, o Govemo brasilelro — nao sel se o atual ou 
o anterior do Sr. J&,nlo Quadros — convldou uma comissao de tecnicos de 
Israel para visltar o Brasll a flm de examlnar as condigoes flslcas ecologicas do 
Nordeste. O Chefe dessa comissao, depols de examlnar culdadosamente a regiao 
brasllelra, dlvulgou pela Imprensa exatamente o que, ha tres anos, venho defen- 
dendo daqul da tribuna do Senado: nlngu6m pode combeter a seca sem &gua; 
nlngu6m pode reestruturar a economla do Nordeste fora do blnomlo iigua e 
Irrlgagao. 

Aqul estao, Sr. Presidente, as declaragoes desse tecnico no grande 6rgao da 
Imprensa paullsta a Folha de S. Paulo, reproduzlndo, quase em sintese, tudo o 
que tenho dlto desta tribuna. O titulo 6 o seguinte; 
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"Teonico Israelense Cre no £xito de Pianos de IrrigaQao para a 
Recuperafao do Nordeste. Agua e nao so a base, mas a conditjao neces- 

saria para o desenvolvimento do Nordeste." 

Isto, Sr. Presidente, o Sr. Israel Lev! o afirmou, em entrevlsta concedlda a 
Folha de S. Paolo. Trata-se do Diretor-Geral do Mlnlsterlo da Agua de Israel 
que, aludindo aos meios de solucionar o problema da regiao nordestina, dlsse; 

"Se me dessem o Sao Francisco, eu farla quatro nacoes Iguals a Israel." 

Adlantou o tecnlco de Israel que o Sr. Celso Furtado, Superintendente da 
SUDENE, esposa as mesmas Ideias que S. S.a, concentradas em tomo do binomlo 
igua e irrigaqao, do qual resultarla o desenvolvimento da regiao, com o advento 
de uma fase ausplciosa para a indiistrla e, consequentemente, um padrao de vlda 
melhor para o povo nordestino. 

Assim, Sr. Presidente, apesar de me surprender a declaragao desse tecnlco de 
que 6 o Sr. Celso Furtado esta de pleno acordo com o Piano, surpreende-me 
ainda mais porque, desde que esse homem assumiu a direqao da SUDENE aute- 
rlormente CODENO vem ele culdando de um Piano Dlretor cujas diretrizes apre- 
sentou ao Congresso Nacional. Ideallzou ele a recuperaqao da economla nordestina 
atraves da industria, da eletrificagao e de estradas pavimentadas. Este o seu 
piano. 

Surpreende-me, portanto, venha, hoje, esses Wcnlco Israelita dlzer que ouvlu, 
de S. Ex.a, declaragoes de que era, realmente, esse o ponto basico da salvagao 
da economla nordestina: agua e irrigagao. 

De qualquer modo, Sr. Presidente. ficam incorporadas aos "Anals" da Casa 
as declaragoes do tecnlco Israelense, convldado pelo Govemo braslleiro para 
opinar sobre a recuperagao economlca do Nordeste braslleiro. 

O Sr. Femandes Tavora — Permlte V. Ex.® um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo o prazer. 

O Sr. Fernandes Tavora — Embora nossas divergencias sobre este assunto 
nao sejam fundamentals, tenho por mais de uma vez, discordado de V. Ex.a Como 
nordestino, outra colsa nao poderia fazer senao concordar com o nobre orador 
quando pugna pela execugao de um programa de irrlgagao e de captagao de 
aguas, base fundamental de toda agricultura nas regioes arldas ou semi-aridas. 
Disse entao a V. Ex.a que nao acredltava pretendesse o Sr. Celso Furtado 
recuperar o Nordeste slmplesmente Industriallzando-o, S. S.a deverla, pelo menos 
na medlda do posslvel, fazer o equilibrio entre a agricultura, atraves da Irrlgagao, 
e a industrlalizagao de todos os centres nordestlnos. 

Acredlto, ainda, que esta e a intengao do Sr. Celso Furtado. Se, por acaso, 
seu intulto for industriallzar o Nordeste, sem culdar da irrlgagao, S. Ex.a me 
achara plenamente contra seus designlos. Nao terel contemplagao. A salvagao do 
Nordeste estA na Irrlgagao, na agricultura Irrlgada, em suma, esta na Agua, como 
V. Ex.a proclama. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Tern toda a razao, nobre Senador 
Femandes TAvora. A intervengao de V. Ex.a multo me honra. 

O Sr. Femandes Tavora — Fago justiga a V. Ex.a 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Nao acredlto, nobre Senador Fer- 
nandes TAvora, que a Intengao do Sr. Celso Furtado seja organlzar a economla 
nordestina dentro desta base essencial de Agua e irrlgagao. Nao acredlto, porque 
nas declaragoes do Piano Dlretor que velo para o Congresso Nacional, nao se 
encontra uma parcela, sequer uma verba destlnada aos servlgos de irrlgagao 
do Nordeste. Todas, ou quase todas, estao destlnadas aos servlgos de pavlmen- 
tagao de rodovlas, de IndustrialIzagao e de eletrificagao, servigos realmente 
necessArlos A vlda economlca de qualquer regiao, mas que nao podem assumlr 
carAter prioritario antes de se preparar, no Nordeste braslleiro, aqullo que chamo 
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uma economia de subsistencla, capaz de assegurar o bem-estar de toda a sua 
populagao. 

Mas, Sr. Presldente, nao era este o objetlvo do meu discurso. 
O Sr. Femandes Tavora — Permite V. Ex.a outro aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo o prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Para mals uma palavra de apolo. Se £ este o 

assunto capital, se V. Ex.a julga que 6 precise amparar a agrlcultura no Nor- 
deste por melo da Irrigagao felta pela SUDENE, apolo integralmente a Emenda 
de V. Ex.* que culda desta mat^rla. Creio que asslm estari resolvlda a questao: 
V. Ex.s ter£ cumprldo seu dever de patriota e o Sr. Celso Furtado, suponho, 
nao descumprlri aquilo que o Senado tlver ordenado. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradeqo o aparte de V. Ex.a 

Mas, Sr. Presldente, vamos ao discurso que devo pronunclar na sessao de ho]e. 
No ultimo discurso por mlm pronunciado nesta Casa, tive a Inlciatlva ousada 

de formular algumas sugestoes ao novo govemo parlamentarlsta do Brasll. 
Referl-me a necessldade de uma res trig ao violenta nos gastos com a admi- 

nistragao publica. Uma economia pesada, medida, que adiasse um pouco os 
servigos e obras planejadas, sem se comprometer, todavla, o andamento daquelas 
cuja execugao se Impoe como Imperatlvo dos mals altos interesses do Pals. 

Acentuei por6m, a necessldade de abrlrmos uma excegao a essa polltica de 
compressao nas despesas piibllcas. £ que todos nos julgamos Indlspensavel que 
o novo govemo se lance, com todas as forgas, no campo da produgao, Incre- 
mentando a economia brasilelra e intenslflcando as ativldades atlnentes ao 
desenvolvimento de uma agrlcultura de subsistencla. Com Isso, iremos golpear, 
em pleno coragao, os dols grandes males que afligem e torturam o povo brasl- 
lelro: a Inflagao e o aumento desconcertante do custo de vida. Essa obra nao 
pode sofrer retardamentos. Os campos estao abandonados e os centres de con- 
sumo sofrem as conseqiienclas de uma raridade crescente na oferta das utill- 
dades. fi alarmante a emlgragao das populagoes rurals. Elas vao tendo o destlno 
das aves de arrlbagao, sem pouso certo, nomades e Intranqiillas, em busca de 
um bem-estar, que nunca encontram. 

As cldades ]& se enchem desses desertores das falnas rurals. Nao ha mals 
ativldades, nas Industrlas, no com^rclo, nas oflclnas, nas repartlgoes piibllcas, 
que possam abrigar essas populagoes adventlclas. E nlngu6m pode colbir o des- 
locamento desse formlguelro humano. Todos tern o direito a vlda e a llberdade. 
Vlver, para o homem, 6 a busca constante da fellcldade. As cldades, sobretudo 
as grandes capitals, ostentam-se, aos camponeses, como o paralso dos menos 
afortunados. Melhor compensagao ao trabalho humano; salaries em constante 
elevagao; asslstencla Juridica; prestlglo dos slndlcatos; amparo medico e hos- 
pitalar; educagao ficll; instltutos de prevldencla; protegao a Infancia e & ma- 
ternldade; repouso semanal remunerado; jornals, ridlos, televlsao, muslca e 
muslca... Poucos escapam a tentagao de dlsputar um lugar nas terras de 
Canaa! e os campos, Sr. Presldente? Onde vao flcando os campos que allmentam 
os centres urbanos? De certo, nao Irel dizer que eles se transformaram em 
desertos mondtonos. Mas, dlrel que, neles, nos \k vamos sentindo a solldao dos 
desertos. Os que \k alnda vlvem e trabalham sentem a humilhagao dos proscrltos. 
Mais se aflrma essa sensagao dolorosa nas terras calclnadas do Nordeste. O tra- 
balho humano 6 uma via crucis, que nunca tern flm. Nem as noltes sao tran- 
qiillas, porque se povoam sempre de pesadelos Inquletantes. O sonho de uma 
colhelta perdlda; o panico de uma seca que Irrompeu; o destlno do filho sem 
escola; os gemldos do morlbundo sem mddlco e sem remddio; a cobranga do 
ddblto que se nao pode pagar; o allmento da famllla que faltou; a semente do 
plantio que sumlu; a praga que assaltou a lavoura. £ o drama do agrlcultor, 
Sr. Presldente. £ a desgraga que preclsa erradlcar-se. Uma nagao, como a nossa, 
empolgada pelo Ideal da emanclpagao economlca, nao pode construlr o edlfido 
de sua grandeza, apenas sobre os allcerces de um parque industrial. A riqueza 
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deste Pais tera de se consolidar em fungao da pujanga de sua agricultura. Ne- 
nhum povo sera rico e forte quando os seus camponeses morejam no desalento 
e na miseria. Rumo ao campo, Sr. Presidente. Se o novo governo nao enfrentar 
imediatamente, o problema com firmeza e dinamismo, amanha sera tarde demais 
para faze-lo. 

E como se processar essa reforma, que tera um sentido novo e revolucionario, 
nos quadros da economia nacional? E, sem diivida, um problema tecnico, em 
que so os homens especiallzados deveriam falar. Mas, nao sei controlar o meu 
desejo patrlotico de ver reajustados, organicamente, os fatores da ordem eco- 
nomica deste Pais. Opino como leigo. Mas o fago com a experiencia de quern ja 
governou um Estado, pondo em execugao esses metodos, que asseguraram a 
Paralba a mais invejavel situagao economica, no seio da Federagao. Possui o 
governo os orgaos tecnicos especiallzados para o empreendimento. Faga a mobi- 
lizagao geral desses elementos. Complete o equipamento pessoal e material que 
se fizer necessario em cada um dos orgaos que irao atuar. Ajuste a agao do 
governo federal a dos Estados, que ja possuem, por igual, os seus departamentos 
tecnicos. E os Estados, por sua vez, se articularao aos municipios. Planifique-se 
a obra de fomento a produgao, tendo-se em vista as peculiaridades de cada 
regiao e o carater prioritario das utilidades mais essenciais a vida nacional. 
Faga-se, entao, a investida sobre o campo. Reanime-se o campones e o fagara 
ingressar no exercito da produgao. Nada Ihe falte. Ponham-lhe nas maos os 
instrumentos agricolas necessaries a organizagao de uma agricultura menos penosa 
e mais produtiva. Dem-lhe sementes selecionadas e os elementos indispensaveis 
ao combate as pragas. Nao Ihe falte a assistencia tecnica, como o fizemos no 
meu Estado onde nenhum municipio deixou de ter a orientagao de um agronomo 
ou, ao menos, de tecnicos agricolas. Faga-se o financiamento ao agricultor pobre 
atraves de uma rede de cooperativas que atinja todos os municipios brasilelros. 
Criem-se nos municipios, em cada um ou em grupo dos mesmos, um socorro 
medico de urgencia, por intermedio do proprio SAMDU, como ja sugeri, em 
uma das minhas emendas ao Piano Direto da SUDENE, com a colaboragao do 
meu eminente colega e lider, o Senador Fausto Cabral, Difundam-se as escolas 
primarias e rurais, pela agao conjugada da Uniao, dos Estados e dos Municipios. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com muita honra. 
O Sr. Lima Teixeira — V. Ex.a tem toda razao e procedem os argumentos 

que yem apresentando em favor da agricultura. Realmente, nao ha assistencia 
tecnica. Alnda hoje, em palestra com o atual Ministro da Agricultura, tive ensejo 
de alertar S. Ex.a para a necessidade de dinamizar as atividades de sua Pasta, 
indo ao encontro do homem do campo, proporcionando-lhe o servigo motomeca- 
nizado, facilitando-lhe os meios de irrigagao de suas terras com motobombas, 
possibilitando-lhe a aquisigao dos adubos necessarios a fertilidade das lavouras. 
Se o Poder Publico se antecipasse a iniciativa particular, nesse setor, garanto 
a V. Ex.a que o Nordeste progredlria, saindo do atraso em que vive. 

r O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradego a V. Ex.a a intervengao 
com que me honra. Ela nao me surpreende, pois V. Ex.a tem sldo, nesta Casa, 
um dos grandes lideres batalhadores pela agao do Governo no campo da pro- 
dugao. 

O Sr. Lima Teixeira — Obrigado a V. Ex.a 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, assegure-se, ao agri- 
cultor, o prego minimo das utilidades produzidas. Proteja-se o consumidor, ao 
mesmo tempo, contra a ganancia dos especuladores, intermediarlos e agambar- 
cadores, como ja tivemos ensejo de falar. 

No Nordeste, reveja o Piano da SUDENE, e obrigue essa organizagao de 
teoricos a integrar-se na campanha da produgao e da defesa dos reais interesses 
da economia nordestina. Nao a deixe insular-se nos centres urbanos, com pianos 
de industrializagao que nunca poderao dar seguranga a economia nordestina, 
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enquanto nao se cuidar, ao menos, da criagao de uma economia de subsistencla, 
que promova a fixaqao do homem a regiao onde ele vive e trabalha. Falei, ha 
pouco, em que deveriamos fomentar, com especial interesse, a produgao das 
utilidades mais necessarias a vida nacional. Aflora, naturalmente, o problema 
do trigo. Aqui, as nossas homenagens ao grande povo gaiicho que se tem esfor- 
qado em libertar o Pais das importagoes estrangeiras. Nao se ignora, entretanto, 
que estamos ainda longe de produzir o necessario ao consumo interno. E porque 
tolerarmps uma situagao assim, quando e certo que temos condigoes ecologicas 
satisfatdrias, ao menos, para o atendimento as necessidades nacionais. Parece 
certa esta afirmativa, quando verificamos, de estudos ja realizados, no tocante 
ao fomento triticeo no Brasil, que e imensa a area propicia a cultura dessa 
lavoura. Note-se, por exemplo, que possuimos, no Pais, mais de 60 milhoes de 
hectares de terras assim privilegiadas. Somente o Estado de Minas Gerais, com 
cerca de 28 milhoes de hectares, o que vale dizer — quatro vezes mais que a 
extensao do solo triticeo do Rio Grande do Sul. Parana, Rio de Janeiro, Goias, 
Bahia, Santa Catarina, sao Estados onde podera haver a cultura intensiva do 
trigo. E quern sabe se os estudos, a que me referi, estao completes? Quern sabe 
se atraves de processos tecnicos de irrigagao e da selegao experimental de se- 
mentes adaptaveis a cada solo, nao pudessemos produzir trigo, em larga escala, 
em quase todos os Estados do Brasil? Nao e desprezar, Sr. Presidente, a observa- 
gao recolhida pela notavel Comissao do Senado, que visitou, ha poucos meses 
os Estados secos da America do Norte. Estao ai os brilhantes relatorios desses 
eminentes colegas, Jorge Maynard, Fausto Cabral, Reginaldo Fernandes e Rul 
Carneiro, onde se fala na espetacular produgao de trigo, em zona hostil, atraves 
dos processos tecnicos da irrigagao. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo prazer. 
O Sr. Lima Teixeira — Mais uma vez assiste razao a V. Ex.a, ao se referir & 

lavoura triticula. Nao produzimos sequer um tergo das nossas necessidades. No 
entanto, ha Estados, como os que V. Ex a cltou, onde seria possivel desenvolver-se 
essa cultura. No municipio balano de Jabaquara, por exemplo, houve interesse 
pela plantagao de trigo, quando Ministro da Agricultura o Sr. Joao Cleofas. 
Realizaram-se entao, grandes plantagoes, a ponto de impressionar S. Ex.a que, 
vendo os resultados obtidos prometeu inclusive maquinaria para a colheita. 
Sobreveio a safra. Os agricultores aguardaram, com ansiedade, a chegada das 
maquinas, Acontece porem que elas la nao chegaram e os prejuizos foram tre- 
mendos seguidos de um total desencanto que hoje os agricultores de Jabaquara 
nao querera ouvir o Ministerio falar em novas plantagoes de trigo por aquelas 
bandas. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Tem V. Ex.a toda a razao. A desor- 
dem economica do Brasil resulta, naturalmente, da desordem administrativa, 
da falta de tecnicos, da falta de orientagao economica, racional e cientiflca em 
todos os pianos da vida nacional. 

O Sr. Lima Teixeira — Nao ha duvida. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — E quando falamos no problema mais 
angustiante desta Nagao, que 6 a elevagao do custo de vida, porque nao enfrentar 
o governo, imediatamente e com todas as forgas, o problema da industria do 
pescado no Brasil? Ai estao os seis mil quilometros da costa brasileira, os lagos 
e rios nacionais oferecendo excepclonais condigoes para a industria da pesca. 
Relembro aqui, com especial interesse, o discurso pronunciado pelo eminente 
representante do Rio Grande do Sul, o nobre Senador Mem de Sa. 

Esse trabalho notavel esta publicado no Diario do Congresso de 25 de julho, 
deste ano. Nele, o grito de revolta contra o desinteresse do govemo pela indus- 
tria da pesca. Focaliza-se o problema no grande Estado do Sul, onde se apre- 
sentam condigoes excepclonais neste setor da economia brasileira. Havera peixe 
abundante e permanente, para o consumo Interno e para exportagao, se uma 
industria bem equlpada associar tecnicamente a pesca de alto mar com a pesca 
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da lagoa. Nesta, entao, a natureza oferece ao homem uma riqueza imensa. Os 
cardumes de merluza, peixe da familia do bacalhau, entram na lagoa para a 
desova e podem ser pescados ao retornarem as aguas frigidas do mar. 

Permito-me sngerir ao govemo a leitura desse trabalho do eminente Senador 
gaucho, onde se encontram melhores informes, e, sobretudo, onde esta a exposl- 
5ao das medldas necessarias ao aproveitamento tecnlco daquela fabulosa riqueza 
nacional. A costa nordestina e tambem, riquissima, na abundancia de peixes e 
crustaceos. Na Paraiba, ha os mais preciosos cardumes de albacora ou atum, 
peixe saboroso, ja bem conhecido no Brasil. Ninguem ignora o quanta val pesando 
na vlda economica e financeira do Pais, a exportaqao nordestina da lagosta. Sr. 
Presidente, a mataria de que venho tratando e vasta, e um leigo, como o sou, 
nao pode resumi-la nos quadros dos rapidos dlscursos que tenho pronunclado. 

O Sr. Paolo Fender — V. Ex.a da licenqa para um aparte? 
O SB. ARGEMIBO DE FIGUEIREDO — Com multo prazer. 
O Sr. Paulo Fender — Ja que V. Ex.a alude a industria da pesca, cltando o 

sul e a laixa litoranea do Nordeste, lembraria a Amazonia com o pirarucu. Como 
o eminente colega nao ignora, este peixe e muito parecido com o bacalhau, 
porem de sabor melhor e mais agradavel. Quando Diretor do Institute Nacional 
de Imigraqao e Colonizagao, em 1949, tive oportunldade de, no Estado do Ama- 
zonas, junto a Associagao Comercial daquela Unidade da Federaqao, orgao dos 
mais bem compostos da vida comercial do Brasil, que se dedica ao estudo de 
prospecgao de todas as possibilidades da regiao amazonica, fazer uma confe- 
rencia para a qual foram convidados varies industrials do Estado. Pude all expor 
as possibilidades de o Brasil contratar tecnicos noruegueses para o beneficia- 
mento do pirarucu, isto e, a sua Industrializaqao na Amazonia. Est&vamos em 
vias de fazer essa imigragao, quando o surto imigretario parou e entao nada 
mais se fez. Entretanto, a industria do pirarucu e uma possibllldade economica 
de real interesse para o progresso do Vale. 

O SR. ARGEMIBO DE FIGUEIREDO — Agradego a preciosa colaboragao do 
meu eminente e nobre colega, Senador Paulo Fender. 

O Sr. Mourao Vielra — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SB. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com satisfagao. 

O Sr. Mourao Vieira — Em aditamento ^s palavras do Senador Paulo Fender, 
informo que ha dois ou tres anos, a SPVEA fez uma tentativa neste sentido e 
tacnlcos — agora Portugueses — estlveram no Amazonas estudando a indus- 
trial! zagao do pirarucu. 

O SB. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Obrigado pelo aparte de V. Exa 

O Sr. Fernandes Tavora — V. Ex.a da licenga para outro aparte? 

O SB, ARGEMIBO DE FIGUEIREDO — Com muito prazer. 

O Sr. Fernandes Tavora — Tenho acompanhado com o culdado sempre 
devido, os discursos produzidos por V. Ex.a no Senado, e vejo que o nobre colega 
ressalta um assunto capital, sobretudo quando se coglta de reforma agr&rla. 
Mas pela forma por que esta sendo estudada parece-me que nao resultard grande 
coisa para a economia brasileira; porque como sempre, os nossos patriclos come- 
gam pela cupula em lugar de faze-lo pelos allcerces. 

Uma reforma agrdria que nao instrua o trabalhador e nao o prepare para 
quo possa realmente culdar do amanho da terra; que nao cogite da sua sadde 
e da sua alimentagao, nao dara resultado algum. fi preciso que, primelramente, 
essa reforma prepare o terreno, promova a irrigagao e tome o homem apto a 
fazer a terra produzlr. So assim,_ teremos terreno propicio ao desenvolvlmento 
das industrias, que farao a Nagao progredir. Esta a base para "ma reforma 
agrarla. Quanta ao setor da pisciculture, a que V. Ex.a acaba de aludlr, tenho 
nm caso que talvez Ihe interesse saber. No Maranbao, ha anos, certa associagao 
fez uma tentativa no sentido da implantagao da industria pesquelra. Provlden- 
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clou a compra de grande maquinaria, que se encontra em certo ponto do Estado. 
A fibrica estd montada mas a ferrugem ja oorroeu toda a ferramenta. Ha cerca 
de dols meses, o Marechal Juarez Tavora, que conhece o caso, dele deu ciencia 
ao entao Presidente Janio Quadros. Este comprometeu-se a mandar executar 
a empresa, Iniciadora da Industria e fazer com que aquele mecanismo funcio- 
nasse, antes que se perdesse inteiramente. Nao sei se haveri possibilidade de 
ser recuperado. Em todo caso, lembro o fato para demonstrar que nao temos 
seqiiencia em nossos atos, quando se trata de algo que devemos fazer em prol 
do nosso Pais. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Mais uma vez agradeqo a V. Ex.a, 
nobre Senador Femandes Tavora, a intervengao que faz no meu discurso. Cada 
aparte de V. Ex.a 6 uma colaboragao preciosa as palavras que estou proferindo. 

O Sr. Femandes Tavora — Pelo menos 6 sincera. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Vou concluir, Sr. Presidente. As 

minhas palavras, valem apenas como lembrangas, animadas de espirito patrio- 
tlco. Apresta-se o Congresso para votar com urgencia as reformas de base, soli- 
citadas como Imperative de ordem economlca e social. Vamos faze-Ias. Mas, 
nlngu^m se lluda com as pregagoes demagdgicas, Nenhuma delas cont&n a 
virtude dos remedies herdlcos, de resultados imediatos. Sao fatores de reajus- 
tamento economico, a longo prazo. E a Nagao nao pode esperar. S6 uma agao 
vigorosa, revolucionaria e imediata do governo, no campo da produgao e do 
aproveltamento de nossas rlquezas naturals, podera resolver neste Pais, o pro- 
blema da inflagao e a crise da fome. 

Era o que tinha a dlzer. (Muito beml Multo bem! Palmas.) 
Em meio ao discurso do Sr. Argemiro de Figueiredo o Sr. Cunha 

Mello deixa a Presidencla, assumindo-a o Sr. Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra o nobre Senador 

Nelson Maculan. 
O SR. NELSON MACULAN — Senhor Presidente, Senhores Senadores, atravfe 

da Exposlgao n.0 19, o Sr. Presidente da Junta Admlnistrativa do IBC apresentou 
ao Exm.0 Sr. Presidente do Conselho de Ministros as razoes do veto a Resolugao 
n.0 214, recentemente votada por aquele colegiado. 

fi um dlrelto que a prdpria Lei nP 1.779, no seu art. 9.°, outorga ao Govemo. 
Quanto a Isto, nada teriamos a dlzer, pols 6 um dlrelto, nao fora a maneira com 
que se procurou apresentar & opinlao publica as resolugoes tomadas pela Junta, 
dando-se a entender que foram adotadas para beneficlar grupos, insinuando-se 
que os mesmos se acham representados naquele colegiado. 

Passaremos, pols, a analisar, em todos os detalhes, as razoes que levaram a 
presidencla da Junta a recomendar o veto. 

Antes, por&n, vamos proceder k leltura da Integra da Resolugao n.0 214, a 
flm de que todos os Srs, Senadores tenham conhecimento de seu teor, que 6 o 
seguinte: 

RESOLUgAO NP 214 
"A Junta Admlnistrativa do Institute Brasilelro do Cafe, no uso de 

suas atrlbulg5es legais, tendo em vista proposigao aprovada em sessao 
plen&ria de 26-10-61, constante do Processo nP 2.590. resolve; 

Art. IP — Fica assegurada a compra imediata dos cafes cons tan tes 
do item vn (l.a parte) da Resolugao nP 172, da Junta Admlnistrativa e 
do art. 6.° da Resolugao nP 189, da Diretoria Executive, a opgao dos 
vendedores, aos pregos estabelecldos na tabela nP 1, anexa h Resolugao 
nP 172; 

Art. 2P — Suprima-se no art. 11 da Resolugao nP 183 (Regula- 
mento de Embarques) a expressao "Uvre de gosto Rio", passando o mesmo 
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a ter a seguinte redagao: "A quota "Boa Descrigao" sera const!tuida de 
cafes nao inferiores ao tipo 5/6. 

§ 1.° — Os cafes desta quota, quando se destinarem k venda ao IBC, 
deverao apresentar bebida de "riado para melhor". 

§ 2.° — Os cafes constantes do art. 2° da Resolugao n.0 205, da 
Diretoria Executiva, de 18-8-61, passam a ser de tipo 5/6, bebida Rio. 

Art. 3.° — Os pregos constantes do art. 1.° da Resolugao n.0 189, 
da Diretoria Executiva, e do item VIII da Resolugao n.0 172, da Junta 
Administrativa, passam a ser de Cr$ 2.200,00 (dois mil e duzentos cru- 
zeiros) por saca, para todos os grupos, indistintamente. 

Art. 4.° — Revogam-se as disposigoes em contrario, constantes das 
Resolugoes n.os 172, 188, 189, 204 e 205. 

Sala das Sessoes, 26 de outubro de 1961." 

Como se verifica, Senhor Presidente, Senhores Senadores, a Junta Adminis- 
trativa do IBC, no art. 1.° da Resolugao n.0 214, votou a antecipagao das compras, 
que estao asseguradas pelo IBC a partir de 1.° de margo de 1962, de acordo com 
a tabela referente a Resolugao n.0 172, tabela essa que depols fol reduzlda em 
10% de seus valores, sem que para isto a Junta fosse ouvida. 

Nas razoes expostas para que o Govemo nao venha a adotar a antecipagao 
das compras, como proposto, um dos argumentos usados e 0 de que tal ante- 
cipagao pretendida signlfica a "repetigao de erros anteriores, quando se trans- 
ferlu as maos do Govemo grande massa de cafes que deviam naturalmente 
demandar a exportagao". 

Mas, que vemos hoje? 
O preparo do cafe para ser entregue a partir de 1° de margo, como esta 

oficlalmente determinado, ou 1.° de janeiro, como oficiosamente se procura 
divulgar, sem um pronunciamento definitivo e certo por parte das autoridades 
responsaveis. 

Nisto, 0 intermedlario de grandes recursos, que possul bom cadastro para 
financiar o cafe que vai comprando a lavoura pelos pregos que Ihe convem, faz 
seu estoque, deduzindo dos pregos pagos aos lavradores todas as despesas com 
retengao, Juros, comlssoes, selos, armazenagens, transportes etc., preparando seus 
lotes_ para tranqiiilamente entrega-los ao IBC, com um razoavel — mais que 
razoavel — lucro de 500 cruzeiros por saca, no minimo. 

Por certo, dirao: 
"Mas usam seus proprios recursos!" 
Nao! Como possuem cadastro elevado, financlam nos bancos por prego 

aclma do que compram, pagando aos lavradores ou maquinistas do interior, que 
nao possuem as mesmas oportunidades ou possibilidades, um prego avlltado. 

O pior, ainda, 6 que, apos a publicagao da Instrugao n® 205 da SUMOC, que 
fixou a contrlbuigao de 22 dolares para a saca de cafe da safra nova e de 26 
dolares para a da safra anterior, deve estar escriturado no Banco do Brasil, em 
conta corrente, o apreclavel saldo de 150 milhoes de ddlares, correspondente a 
uma exportagao de pelo menos 7 milhoes de sacas, saldo esse que, tomando-se 
por base o dolar de 270 cruzeiros, deve ter proporcionado pelo menos 40 bllhoes 
de cruzeiros, que, evldentemente, sao os recursos que o Banco do Brasil aplica 
no financiamento do cafe aos felizes possuldores de cadastro elevado. 

Verificarao, pols, os Srs. Senadores, que, no momento em que 0 IBC se pro- 
puser a comprar 0 cafe remanescente, seja em margo de 62, seja em janeiro pro- 
ximo, ou seja agora, havera automatlcamente, a transferencia do caf6 financiado 
para o IBC, com 0 pagamento por diferenga entre 0 prego da compra pelo IBC 
e 0 valor do financiamento feito pelo banco. 
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O que pretendeu a Junta foi impedir que pelo menos os 60% restantes da 
safra sejam negociados pelo mesmo sistema que o atual regulamento de embar- 
ques e o esquema financeiro em vigor permite seja posto em pratica pelos expor- 
tadores de cafe contra os produtores, onde todas as vantagens sao usufruidas 
pelos compradores de cafe e nao pelos que o produzem. 

Sabem os responsaveis pelo esquema em vigor que proporcionaram atraves 
do mesmo vantagens ponderaveis aos compradores de cafe, e sabem tambem 
que os atuais compradores preparam-se cuidadosamente para lanqar a respon- 
sabllidade do IBC o caf6 comprado a pregos aviltados ao produtor, sem se preo- 
cuparem com a exportaqao, pois tern como exemplo os que enviaram cafes aos 
portos e estao enfrentando serios prejuizos porque nao reallzam os mesmos 
resultados que obteriam se tivessem aguardado para entrega-los ao IBC em 
margo de 1962. 

DESNEC ESSEDADE DE EMISSOES 

Nao desejamos a menor emissao de papel-moeda para pagamento de nosso 
cafe, nem seria preclso faze-lo, como erradamente afirma o Presldente da Junta, 
pois o saldo de 22 ddlares por saca, que representa hoje, em cruzeiros, aproxi- 
madamente quase sete mil cruzeiros de "contribuigao" por saca. e mais que 
suficlente para enfrentar as despesas da compra do remanescente, que, como 
todos os responsaveis pelo esquema bem o sabem, nao seria feita de uma so vez 
e slm paulatinamente. E o pagamento desses cafes poderia perfeitamente ser 
feito em duas etapas, com prazo certo, sem necessidade de titulos, como chegou 
a ser proposto. 

Nao desejamos perturbar a paz social. Temos consciencia de nossa res- 
ponsabllidade, e, por isso mesmo, depois de visitarmos a regiao cafeelra de nosso 
Estado, voltamos apreensivos com a quase total paralisagao dos empreendimentos, 
que proporcionam trabalho, criam riquezas e aumentam a arrecadagao dos im- 
postos municipals e estaduais, propiciando mais oportunidades de trabalho e 
bem-estar aos que all vivem. 

6 preciso que os responsaveis pela diregao dos negocios naclonais saibam 
que nao basta estar o cafe financiado nas tulhas, praticamente na base da 1m- 
portancia necessaria para o pagamento dos colonos. 

Torna-se imprescindivel que tenha sua conseqiiente comercializagao interna 
e externa, para que os recursos provindos do cafe proporclonem outros investl- 
mentos, aumentando as oportunidades de trabalho e dando novas possibilldades 
de melhores ganhos para todos os que labutam na regiao. Isto fol sempre o que 
nos preocupou. O alto custo de vlda que se verifica atualmente, tomando a vlda 
dos humlldes insuportavel, nao pode ser atribuido a politica cafeeira, que, pelo 
contrario, sempre proporclonou recursos para financia-la e aos deficits orga- 
mentarios, pelo confisco, como sucede agora, com a chamada "contribuigao" de 
22 dolares, que nada mais e do que o mesmo anterior confisco. 

CRITERIO DA BEBEDA 

Quanto ao art, 2.° da Resolugao n.0 214, engana-se a presidencia da Junta 
Admlnistrativa, quando afirma que se aumentou a tolerancia dos defeitos para 
a cota de "Boa Descrigao", que continua a ser tipo "5/6", isto e, 66 defeitos, 
ficando prejudicado apenas o criterio da bebida, que, por ser aleatorio, subjetivo, 
vem proporcionando, segundo informagoes que possuimos, fraudes e vantagens 
em alguns portos, o que a comissao indicada pela Junta Adminlstrativa verifi- 
cara quando das investigagoes que fara e que serao levadas avante, pois se nao 
forem facilitados os meios, proporemos nesta Casa a crlagao de uma comlssao 
de senadores que se assessorara de t^cnicos e profundos conhecedores e entao 
traremos a publlco as irregularldades de que ate o momento estamos sendo Infor- 
mados, mas cuja constatagao somente apos as Investigagoes que faremos podera 
ser feita concretamente. 
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Com a supressao da beblda "Rio", como determinante dos cal£s exportaveLs, 
pretendeu a Junta elimlnar de uma vez por tod as as exploragoes que se fazexn 
no interior sobre os pequenos cafelcultores, que sao sempre, pela sua fraqueza 
de recursos, presa facil dessas manobras, multo embora justo seja ressaltar a 
dedlcaqao dos funclonarios do 1BC, a quern esta afeta a responsabllldade de os 
orlentarem, e que tem sido Incansaveis no trabalho, nao poupando esforgos e 
atuando mesmo fora de seu expediente normal, para servlr aos lavradores, mas 
que, Infellzmente, nao podem center certos abuses. 

Tambem nao podemos concordar com a aflrmagao do presidente da Junta, 
de que, se adotada a Resolugao n.0 214, havera o desembarque do cafe do Para- 
ni, beblda "Rio", nos portos, pois, sendo a beblda "Rio" do Parani multo superior 
em qualldade e cotagao aos cafes do Espirito Santo e de Minas Gerais "Zona da 
Mata", com a exlgencia contlda no i 1.° do mesmo artigo, de que "os caf6s desta 
quota, quando se destlnarem a venda ao IBC, deverao apresentar beblda de riado 
para melhor", estaremos evitando exatamente que o IBC venha a pagar o prego 
de Cr$ 4.810,00 por saco, quando, de acordo com a Resolugao n.0 206, deverla 
ser de Cr$ 2.700,00. Estamos, pois, multo ao contririo do que aflrma o presidente 
da Junta, evitando o encilhamento do cafe dos portos, beblda "Rio", tlpo 5/6, 
com o que o IBC seria obrlgado a pagar um prego bem mals'alto. 

Jk que as autoridades cafeelras sao tao closas para evitai1' que Intermedlirlos 
venham a se locupletar das dlferengas, o que combatemos desde o Iniclo, crltl- 
cando o esquema em vigor, que, este sim, poderemos chamar de "malslnado", 
entao apliquem elas as medldas aprovadas pela Junta somente aos caf6s regls- 
trados ou financiados pelos produtores, na data de sua adogao e, a partlr dai, 
a todos. 

No art. 3.° da Resolugao n.0 214, a Junta propoe que os caf6s referidos no 
Item vm da Resolugao n.0 172, tenham os pregos elevados para Cr$ 2.200,00. 
Pelas prdprlas razoes do veto, deduz-se que a safra foi bem colhlda, apresentando 
bom tipo e beblda. A alteragao proposta 6 para atender quase unlcamente o Es- 
tado do Espirito Santo, pois o Parand e Sao Paulo, que possuem a alternatlva 
de entregarem o cafe bebida "Rio", 5/6, a Cr$ 2.700,00, nao entregarao caf6 tlpo 7 
dessa bebida a Cr$ 2.200,00. E para comprovar o que afirmamos, ai estao as 
estatlstlcas do proprlo IBC, que demonstram que a media do caf£ provado nos 
postos do Institute no Norte do Parana se constltui de apenas 20% beblda "Rio", 
com tlpo 5/6 em media. E as despesas nao serao, pois, de 6 bllhoes de cruzeiros, 
como faz crer o presidente da Junta. Podemos aflrmar que, nessa base, serao 
comprados, no m&xlmo, 4 mllhoes de sacas de caf6, com um aumento de despesa 
de aproximadamente 2 bilhoes de cruzeiros e nao 6. E ainda asslm, 6 precise 
que os responsavels pela politlca cafeeira estudem um melo de fazer com que 
essa diferenga chegue realmente as maos dos produtores. 

DECISAO ESTUDADA 
• Quando o llustre presidente da Junta aflrma que a resolugao demorou dlas 

para sua plena tramltagao, impllcitamente est& reconhecendo que nao fol uma 
declsao tomada "sem malor estudo e audlencla dos demals poderes govema- 
mentais", como aflrma nas razoes do veto. A demora prendeu-se, exatamente, 
ao contrdrlo do que diz o presidente da Junta, ao desejo slncero de produzlr 
uma declsao Intelramente estudada, Intelramente baseada nos fatos observados 
nas regloes produtoras de onde sao origlnfirlos os membros da Junta. E, por 
outro lado, ao desejo de termos um entendlmento com os llustres Minlstros da 
Fazenda e da Indtistrla e do Com^rcio, o que nao fol possivel devldo i greve 
dos bancirios, apesar de toda a boa vontade por eles manlfestada, de que somos 
testemunha. 

Pol mesmo proposta a criagao de comissao, tendo o presidente nomeado 
seus membros. Nao tinhamos nenhum conheclmento anteclpado dessas declsoes 
e ja que o Sr. Presidente da Junta Adminlstratlva do IBC langa a suspelta de 
que terlam enderego certo as Resolugoes n.0s 214 e 217, deveria entao citar os 
nomes dos membros da Junta que tomaram parte na dellberagao unanlme da 
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mesma e que possuem vantajosas posiqoes, devendo, por isso, realizar negocios 
de rulto, em segura especulagao. 

Aponte k execragao publica e clte-os nomlnalmente, pels a epoca ja nao 
comporta apenas a mengao indetermlnada e sem precisao de fatos e respon- 
sabllldades que digam respeito a questoes de ordem t£cnlca ou de ordem interna 
do Pais. 

Sabemos compreender que aclma de tudo esta o interesse do Pals. Nao somos 
absolutaxnente (e nao aceltamos a pecha) os maus brasileiros como os defensores 
do esquema atual nos apresentam ao povo. Nunca os produtores de caf6 tenta- 
ram, atrav^s de subfaturamentos e outros artificlos usados na exportaqao de calk, 
prejudlcar a Naqao, cometendo um crime de lesa-patria. 

Continuam lutando para produzlr, mas defenderao sempre o produto das 
garras daqueles que se aproveltam de todas as falhas de um esquema que nenhum 
m6rlto possul, a nao ser a intranqullldade que proporcionou, atrav^s da sua 
Inexequlbilidade, bem como o ensejo que posslbllitou do enriquecimento ficil 
de potentados do caI6, que mals rlcos alnda se tomaram. 

Somos bons patriotas e mals sacrificios faremos para que a paz social nao 
se perturbe, e lutaremos para que o Brasll se emancipe economica e politica- 
mente. 

Sr. Presldente, Srs. Senadores, apontel, varias vezes, as falhas do Regula- 
mento de Embarque e do esquema cafeelro, prevendo as conseqiiencias desas- 
■trosas de ambos. Infellzmente, vlmos confirmados nossos prognostlcos, e na 
Folha de S. Paulo do dia 7 do corrente, a pag. 2 do prlm-eiro caderno lemos: 

"Torrefagoes vlolam o esquema cafeelro. 

Expurgo para o consumldor e caf6 do IBC para a exportagao." 

Combatemos a medlda proposta, infellzmente aprovada, que ellmlnava do 
esquema cafeelro da presente safra a quota de expurgo. Tinhamos consciencia 
perfeita de que essa quota de expurgo imposta a lavoura era, efetivamente, 
uma quota de sacrlflclo dlsfargada. Sabemos que a Industriallzagao do cafe 
nao produz al6m de 3% de residues mas concordavamos em oferecer mals 4% 
do nosso trabalho, do nosso esforgo para conseguir o equilibrlo estatlstlco e, 
prlnclpalmente, para que o nosso consumldor efetivamente tivesse o melhor 
caf6. Ocorreu, entretanto, o que 36, esper6vamos — torrefagoes produzindo 
residues de caf6 em todas as m6qulnas do Interior. Depots de torra-la, enviam- 
no ao consumo do povo. Enquanto Isso, o Institute Brasileiro do Cafe asforca-se 
por oferecer & populagao o melhor produto. Trabalhar o caf4, melhora-lhe o 
tlpo e o reconduz ao comdrclo. AI estd o grande Panamd dos torrefadores de 
nosso Pals, que estabelecem os lucros aclma de mil cruzeiros por saca. 

Este, Sr. Presldente, um dos grandes defeitos do esquema que aqul comba- 
temos. Procura-se a ele atrlbulr uma fllosofla que nao exlste quando se afirma 
aos quatro cantos do Pals, atravds de uma propaganda bem organlzada, que 
sabemos de onde parte, que esse esquema trouxe como conseqliencia a melhoria 
do tlpo e da beblda. Os produtores em nosso Pals sempre venderam cafd isento 
de Impurezas, pols do cdlculo de rendlmento de uma saca de caf6 sao reduzidos 
os defeitos que por acaso exlstam. Sempre vendemos caf6 do tlpo 2 e 3, em 
m6dla. Se residues sao novamente Incorporados ao cafe, antes de envl6-lo para 
o porto, nao ser6 atrav6s do crit6rio subjetlvo de uma beblda que se poder6 
evltar o Inconvenlente, mas atravfe de crlt6rlo de ellminagao de dlversos tlpos 
de caf6 destlnados k exportagao, transformando-os em tlpo 3, em media, o que 
6 perfeltamente posslvel. 

Sr. Presldente, os defensores do esquema cafeelro nao mediram palavras e 
a Imprensa do Estado da Quanabara atacou rudemente os membros da Junta, 
apresentando-os como maus brasileiros e dando a entender que advogavam em 
causa propria, procurando ver segundas intengoes na resolugao que essa Junta, 
composta de representantes do comerclo dos Estados, votou por unanimidade 
com a malor boa vontade de acertar. 
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Lamento que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Minlstro da Indtistria e Ccmer- 
cio, apressadamente, sem melhor estudo, tenham aceito o veto e as suas razoes. 
fi lamentavel, Sr. Presidente, que se adote medida dessa natureza sem os culda- 
dos necessaries para que ela, efetivamente, redunde em beneficlo do Pais. 

Como ja acentuei, antsriormente, nas minhas ponderagoes, hd alnda o aspecto 
social a considerar. o cafe nao e prcduto para permanecer em tulhas, mas para 
ser comerclallzado e transformado em riqueza, em recursos para o desenvolvl- 
mento do Pais. Entretanto, nosso cafe, muitas vezes, permanece entulhado, 
aguardando tres, quatro, cinco e seis meses para ser comerclallzado a'.raves de 
um esquema que so trouxe prejuizos ao Brasil. Nao houve um beneficlo, uma 
vantagem nesse esquema e tambem a Folha de S. Paulo reconbece essa verdade 
quando diz que "de Janeiro a julho deste ano, as entradas de cafe brasilelro 
nos Estados Unidos acusaram queda de 14,2%". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, continuarei lutando pelas medldas que julgo 
acertadas e de interesse do nosso Pals. Desta trlbuna livre, sempre trarel o 
meu pronunclamento fiel ao ponto-de-vista que ado:o — o de somente defender 
os princlpios da Justica e da Verdade. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra o nobre Senador 
Paulo Fender, nos termos do art. 163, § 2.°, do Regimento Intemo. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, data venia dos colegas inscritos 
para falar, valho-me de dispositivo regimental para produzir algumas e rapidas 
palavras sobre assunto, a que me havia aprazado no Senado, no sentido de 
aborda-lo. 

Quero referir-me, Sr. Presidente, a minha atuagao nesta Casa, com relacao 
as atividades da Carteira Agricola Industrial do Banco do Brasil, que acaba 
de ser desdobrada em quatro diretorlas. 

Ja me congratulei desta trlbuna com o Sr. Ministro da Pazenda, com o 
Sr. Presidente do Banco do Brasil, com o Governo, enfim, pela medida adotada, 
que satisfaz, em prlncipio, as postulacoes de quantos anselam pela reforma 
agraria melhor atendida, de futuro, no credito bancario. 

Sr. Presidente, se volto ao assunto, e porque na sessao da Assembleia Geral 
em que o Banco do Brasil deliberou adotar a providencia citada, houve vozes 
que aproveitando-se da reuniao e desconhecendo o regulamento do proprlo Banco 
— por isso que a reuniao se fazia para fim especitico — houve vozes que — 
naquele instante em que se procurava solucionar angustiante problema nacional 
— propuseram com desfagatez, com simplicidade, com ousadia sem limites, que 
o Banco do Brasil aproveitasse o ensejo para deliberar o aumento do seu capital. 

O aumento de capital que esse grupo desejava, Sr. Presidente, era da ordem 
de seiscentos milhoes de cruzeiros, isto e, que o Banco do Brasil que tern o 
seu capital desse quantitativo passasse a te-lo em cifras de um bilhao e duzentos 
mil cruzeiros. 

Mas, a proposta nao ficava ai; queriam que desse aumento de seiscentos 
milhoes, o Banco dispusesse de quatrocentos milhoes para distribulgao pelos 
acionistas atraves de novas agoes nominativas, isto e, distribulgao de dlvldendo 
a esses capitalistas, que Ja nao tem mais o que explorar neste Pais e, agora, 
querem espoliar o Banco do Brasil. Por que nao vendem suas agoes se elas 
Ihes dao prejuizo e se poderiam vende-las pelo quintuple do seu valor? Nao 
vendem porque, como acionistas do Banco, Sr. Presidente, eles usufruem grandes 
e imimeras vantagens como, por exemplo, a de poder contrair emprestimos no 
Banco sem abono, com o titulo nomlnativo, ele proprio, a abonar-lhes o credito. 
Entretanto, os senhores capitalistas, muitos dos quais preeminentes represen- 
tantes dos trusts, os magnatas do cafe ou da mais valia, na hora em que o 
Brasil reune homens de boa vontade, no seu maior estabelecimento de credito, 
para atender a sugestoes do Congresso, a procura de dar melhor organizagao as 
suas carteiras de credito, como e o caso da Carteira de Credito Agricola e Indus- 
trial que, entao, se desdobrava, aproveitam a oportunidade, eles, os insaciavels 
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donos do nosso dinheiro, para dizerem ao Brasil aflito e preocupado com sens 
problemas, que querem mais lucros, que querem ganhar mais. 

fi contra essa insensibilidade do regime capitalisia, que insists em nao se 
compadecer com o soclalismo democratlco da atualidade brasileira, que levanto 
daqui minha voz, em sinal de protesto, protesto contra o aumento de capital 
do Banco do Brasil, qualquer que ele seja, neste instante dramatico da vida 
nacional. 

Sabemos, que, em 1959, o Banco do Brasil dispunha de duzentos milhoes de 
cruzeiros do seu capital fixo e que hoje o tern triplicado, num montante de 
600 milhoes. 

Mas, nao querem eles somente o aumento referido; propuseram, ainda, na 
referida reuniao, que o Banco do Brasil constantemente fosse adotando amplia- 
goes do seu capital, sucessivas, ate que estas se compadecessem com a propria 
grandeza desse estabelecimento de credito, como se desconhecessem a organlzaQao 
mesma do Banco que nao parecia de grande capital para operar, que vive do 
capital de giro, do capital dos depositos, onde o Brasil pode buscar recursos 
para, atravls das suas cartelras que nao tern dotacjoes orqamentarias especifi- 
cas, poder atender a certos creditos favorecidos de que tanto necessita a indus- 
tria e a lavoura de nosso Pais. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Fazendo soar a campainha) — 
Pondero ao nobre orador que falta apenas um minuto para o termlno do 
tempo regimental. 

O SR. PAULO FENDER — Muito grato Sr. Presidente. 

Certamente, o assunto me detera em consideracoes futuras, porque e de 
muita magnitude, mas nao poderei deixar de, valendo-me dos termos regimen- 
tals, desde ja lamjar o meu protesto contra o que esses capitallstas desumanos, 
insensivels, desapercebidos da realldade brasileira, desejam fazer ao nosso 
principal estabelecimento de credito. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — H£L sobre a mesa projeto de lei 
que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. . 

B lido, apoiado e despachado as ComissSes de Constitui?ao e Justiga 
e Diretora, o seguinte 

PROJETO DE RESOLUUAO N.0 50, DE 1961 

Dispoe sobre a discussao e a votagao do Projeto de Emenda a Cons- 
tituigao n.0 6, de 1961. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.° — A discussao e a votagao do Projeto de Emenda h Constituigao n.0 6, 

de 1961, reger-se-ao pelas normas constantes dos itens 4, 5, 7 e 8 da Resolucao 
n.0 46, de 1961. , 

Art. 2.° — Esta resolugao entrard em vigor imedlatamente apos a sua pro- 
mulgagao, revogadas as dlsposlgoes em contrario. 

Justificagao 

O prazo que falta para o encerramento da sessao legislativa em curso (menos 
de um mes, se descontados os sdbados, domingos e o feriado de 15 do corrente, 
dlas em que, reglmentalmente, o Senado nao reallza sessoes ordinarlas) colncidin- 
do, em sua metade, com a fase mais aguda da elaboragao orgamentarla, oferece 
grandes dificuldades h discussao e a votagao do Projeto de Emendas h Consti- 
tulgao n.0 6, de 1961, que institui nova discriminagao de rendas para os Muni- 
cipios dentro das normas previstas no Regimento Intemo. 

Correrd, asslm, a mat6rla, o risco de nao ter a sua tramltagao ultimada ainda 
este ano. ' . 
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Ora, no projeto repousam as mais legitimas esperancjas dos municlpios brar 
sileiros, no sentido de uma fase de progresso em que veem, rauito justamente, 
a sua redengao economica. E da soma dos beneflcios por eles auferidos resultar&, 
sem diivida, um impulso decisive na prosperidade do pals. 

Por isso mesmo, a popula?ao de todos eles, neate momento — e, conaeqiien- 
temente, a populagao de todo o Brasil — tem os olhos voltados para o Congresso 
Nacional e, em particular, para o Senado, na certeza de que a medida salvadora 
nao ha de tardar. 

Nao seria, pois, juato viessemos a decepcionar essas legitimas esperangas dos 
brasileiros, sobretudo do interior. 

Hd, ainda uma circunstancia relevante a considerar: as uniclpalldades estao, 
como a Uniao, em fase de elaboragao orgamentfiria e se o projeto nao tiver a 
sua tramitagao conclulda a tempo de mencionar nas suas leis de meios os novos 
tributos que Ihes vao caber, nao terio possibilidade de arrecadfi-los no prdxlmo 
exercfcio, o que para elas representard enorme prejulzo. 

Eis por que, pesando devidamente as diliculdades que este final de sessao 
legislatlva nos oferece ao trabalho que ainda nos cumpre realizar, analiaando os 
riscos que elas representam e tendo em conta as necessidades de um quorum 
elevado para as votagoes, julgaraos aconselhdvel propor ao Senado um rito especial 
para a discussao e votagao do projeto. 

£ nesse sentido o projeto que ora oferecemos d consideragao da Casa. — Auro 
Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Sobre a mesa requerimento que 
vai ser lido. 

£ lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N.® 427, DE 1961 
Sr. Presldente: 
O Senador infra-asslnado, no uso das atrlbulgoes que Ihe confere o Reglmento 

Intemo, requer seja oficiado ao Exmo. Sr. Ministro de Estado dos Negdcios da 
Pazenda, sollcitando as seguintes informagdes: 

a) Quantas sacas de cafd foram exportadas pelo Brasil apds a InstrugSo 
n.0 205 da Sumoc? 

b) Quantas sacas de cafd foram exportadas pelo Brasil, referentes A safra 
60/61? 

c) Idem, na safra 61/62? 
d) A quanto monta, em ddlares, o recolhlmento compulsdrlo das taxas a 

que se refere a Instrugao n.0 205 da Sumoc? 
o) Qual o saldo, em cruzeiros, da conta referente k pergunta anterior? 
f) Qual a aplicagao dada ate o momento ao saldo referido no item anterior, 

com a discriminagao das despesas? 
g) As informagoes acima solicitadas deverao ser prestadas no periodo com- 

preendido entre a publicagao da InstrugSo n." 205 da Sumoc e o dla 31-10-61. 
Sala das Sessoes, 9 de novembro de 1961. — Nelson Maculan. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Sobre a mesa requerimento de 

dispense de publicagao que val ser lido pelo Sr. l.0-SecretArlo. 
£ lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N." 42S, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Intemo, requeiro 
dispensa de publicagao para a imediata discussao e votagSo da redagao final 
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do Projeto de Lei da C&mara n.0 127, de 1961, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da Uniao para o exerciclo financeiro de 1962, na parte referente ao 
Subanexo n.0 4.17 (Mlnisterio da Marinha). 

Sala das Sessoes, 9 de fevereiro de 1961. — Jose Feliciano. 
O SR. PRESIDENTE (Gllberto Marinho) — Em face da deliberagao do Ple- 

n^rio, passa-se ^ dlscussao e votagao da redagao final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da camara n.0 127, constante do Parecer n.0 662, lido no 
expedlente. 

Em dlscussao. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declare encerrada 

a dlscussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final, queiram permanecer como 

se acham. (Pausa.) 
Estd aprovada. O projeto volta h Camara dos Deputados. 
Designo o nobre Senador Irineu Bomhausen para acompanhar, na Camara 

dos Deputados, a dlscussao das emendas do Senado. 
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretdrio. 

£ lido e sem debate aprovado o segulnte 

REQUERIMENTO N." 429, DE 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Intemo, requeiro 

dispensa de publlcagao para a imediata dlscussao e votagao da redagao final 
do Projeto de Lei da Camara n.0 103, de 1961, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Mlnistdrio da Fazenda, o crddlto especial de Cr$ 10.000.000,00 desti- 
nado a auxiliar a construgao e ampliagao da Usina Hidreldtrica de Alto Gargas, 
no Estado de Mato Grosso. 

Sala das Sessoes, 9 de novembro de 1961. — Joao VUlasboas — Fillnto Miiller 
— Lopes da Costa — Coimbra Bueno. 

O SR. PRESIDE Nit. (Gllberto Marinho) — De acordo com a deliberagao 
do Senado, passa-se k dlscussao e votagao da redagao final do Projeto de Lei 
da Cftmara n.0 103, de 1961, constante do Parecer n.0 664, lido no expedlente. 

Em dlscussao. (Pausa.) 

Nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da palavra, encerro a dlscussao. 

Em votagao. 

Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Estd aprovada. (Pausa.) 

Sobre a mesa requerimento de urgencia, que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretdrio. 
fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 430, DE 1961 

Nos termos do art. 330, do Regimento Intemo, requeremos urgencia para o 
Projeto de Resolugao n.0 50, de 1961, que dispde sobre a dlscussao e a votagao do 
Projeto de Emenda A Constituigao n.0 6, de 1961. 

Sala das Sessdes, 9 de novembro de 1961. — Fillnto Miiller — Caspar Velloso 
— Fausto Cabral — Coimbra Bueno — Jorge Maynard — Daniel Krleger — 
Rui Palmeira. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — O requerimento sera votado no 
fim da Ordem do Dia, na forma do art. 328 do Regimento Interno. 

Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.0 134, de 1961, do 
Sr. Senador Jefferson de Aguiar, solicitando a convocagao do Sr. Ministro 
das Relagoes Exteriores, a fim de fazer exposigao detalhada sobre a 
politica exterior do Brasil, com relagao aos palses do BIoco Sovietico, tendo 

PARECER sob n.0 615, de 1961, da Comissao: 
— de Relagoes Exteriores, pelo arquivamento. 

Em votagao o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta rejeitado. 
A materia sera arquivada. 
Item 2 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 30, de 1961 (n.0 362, 
de 1959, na Camara), que estende aos pilotos de aeronaves mercantes 
nacionais a regalia concedida pelo art. 295 do Cddigo de Processo Penal, 
que trata de prisao especial, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n.0 574, de 1961, da Comissao; 
— de Constituigao e Justiga. 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quern queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 

B o seguinte o projeto aprovado que vai a sangao 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 30, DE 1961 
(N.0 362-B/59, na Camara) 

Estende aos pilotos de aeronaves mercantes nacionais a regalia con- 
cedida pelo art. 295 do Codigo de Processo Penal, que trata dc prisao 
especial. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Aos pilotos de aeronaves mercantes nacionais, que ja tiverem exer- 
cido efetivamente as fungoes de comando, estende-se a regalia concedida pelo 
art. 295 do Cddigo de Processo Penal. 

Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao revogadas as 
disposigoes em contrario. 

Item 3 

Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 15, de 1952, de 
autoria do Sr. Senador Joao Villasboas, que modiflca o Decreto-lel n.0 



- 201 - 

9.760, de 5 de setembro de 1946, que dispoe sobre os bens imovels da 
Uniao, tendo 

PARECERES sob n.0s 32, de 1960, e 568, de 1961, das Comissoes 

— de Finan^as, favoravel com a emenda que oferece; 

— dc Constituigao c Justiga, favoravel ao projeto e a emenda da 
Comlssao de Finangas. 

Em discussao o projeto com a emenda. (Pausa.) 
Nao havendo quern pe^a a palavra, declare encerrada a discussao. 
Em votagao o projeto sem prejuizo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 

Em votagao a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. 
A materia vai a Comlssao de Redatjao. 
Item 4 

Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 3, de 1959, de 
autoria do Sr. Senador Attilio Vivacqua, que regula o pagamento de 
juros moratdrios peia Uniao, pelos Estados, Distrito Federal, Municipios e 
autarqulas, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS sob n.os 588 e 589, de 1961, das Comissoes 
— de Constitui?ao e Justi^a; e 
— de Financas. 

Em discussao. (Pausa.) 
Nao havendo quern queira usar da palavra esta encerrada a discussao. 
Em votagao. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer como se en- 
contram. (Pausa.) 

Aprovado. 
A materia voltara oportunamente a Ordem do Dia para segunda discussao. 

£ o seguinte o projeto aprovado em l.a discussao: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N." 3, DE 1959 
Regula o pagamento de juros moratorios pela Uniao, pelos Estados, 

Distrito Federal, Municipios e autarquias. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — A Uniao, os Estados, o Distrito Federal, os Municipios e as autar- 

quias, quando condenados a pagar juros de mora, por estes responderao na forma 
do direito civil. 

Art. 2.° — Ficam revogados o art. 3.° do Decreto n.0 22.785, de 31 de maio de 
1933, e todas as demais dlsposi?6es legais em contrario ao estabelecldo nesta lei. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Est& esgotada a materia cons- 
tante da Ordem do Dia. 

Passa-se a votaQao do Requerimento n.0 430, lido no expediente, de urgencia 
especial para o Projeto de Resoluijao n.0 50, de 1961. 

Em votaqao o requerimento. 
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O SR. COIMBRA BUENO (Para encaminhar a vota^ao.) — Sr. Presldente, 
Srs. Senadores, este requerimento objetlva a dlscussao e vota^ao em re^me de 
urgencia da Emenda Constltucional n.0 6. fi plenamente justlfic^vel, porquanto 
constitul a reforma preconlzada velho anseio de todos os munlcipios do Pals. 

Atraves do processo previsto na emenda, 2.786 unldades municipals, a 
totalldade das nossas commas receberao tratamento eqiiltatlvo em relagao Its 
rendas federals e estaduals. 

Sr. Presldente, nao e conceblvel contlnuar-se na sltua?ao vlgente, em que a 
renda global de todos os Munlcipios calu cerca de 1% da renda global da Unlao 
e dos Estados. 

O Sr. Fernandes Tavora — V. Ex.* da licen?a para um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO — Com prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Na Const!tuinte de 1934, flz longo dlscurso mos- 

trando a injustl?a na dlstrlbuigao das rendas nacionais entre as tres entldades 
adminlstrativas do Pals, Isto e, a Unlao, o Estado e os Munlcipios. Demonstrei 
que, Infellzmente, os Munlcipios do Brasll nao poderlam progredir, com a Irrisdria 
partlcipagao da ordem de apenas 1% sobre as rendas publlcas. 

O SR. COIMBRA BUENO — Muito agradeQo o oportmo aparte de V. Ex.* 

O Sr. Fernandes Tavora — Permita-me V. Ex.* mals uma interrupqao, ape- 
nas como adendo ao meu aparte. (Assentimento do orador.) — Na segunda Cons- 
titulnte, a de 1946, continue! na mesma campanha; fellzmente, nessa ocaslao, 
nao estava so. Acompanhavam-me homens de alta envergadura polltlca e moral 
na campanha. Tive a satisfagao de ver que o pals tinha oplnlao formada, sobre 
a necessldade de se proteger os Munlcipios e, desde entao os Munlcipios come- 
garam a progredir. 

O SR. COIMBRA BUENO — Multo a grade ?o o aparte de V. Ex.* que, sendo 
ex-Govemador do Ceara, conhecendo como multo poucos brasllelros o terrltdrio 
naclonal, compreende a injustlga que tern signlflcado para o Brasil a atual e 
absurda dlscriminagao das rendas. 

O SR. PRESIDENTE (GUberto Marinho) Fazendo soar a campainha.) — Sou 
forgado a lembrar aos nobres Senadores que, no encamlnhamento da votagao, 
nao sao permitidos apartes. 

O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presldente, no computo entre a Unlao, os 
vlnte e dols Estados e cinco Territories, de um lado, e de outro lado as 2.786 
midades municipals, verlflcamos cem vezes mals unldades arrecadando cem vezes 
menos. Esta a realldade braslleira: Unlao mals Estados 99%; Munlcipios 1% das 
rendas. 

Em 1946 os Munlcipios arrecadavam dez por cento; era de se esperar que em 
1961 arrecadassem vinte, trinta ou quarenta por cento das rendas pfibllcas, mas 
a verdade e multo outra. Em 1955 esses dez por cento cairam para clnco, e, 
em 1961, devem estar em tomo de um por cento, se levarmos em conta, al6m das 
receitas normals dos Estados, Unlao e Terrltdrios, o confisco camblal (&gios), as 
emissoes e a arrecadagao dos Institutes de Aposentadoria e Pensoes. Conclulremos 
assim, que esses 2.786 munlcipios arrecadam, por absurdo que pareqa, apenas 
cerca de um por cento da renda global da Unlao, Estados e Territdrlos. Ve]a 
V. Ex.*, Sr. Presldente, a que estado de penurla chegaram os munlcipios bra- 
sllelros. 

Entendo que o nosso requerimento € da maior justiqa e nos proplcla a oportu- 
nldade de render uma homenagem aos Prefeltos do Brasll, nao s6 aos que no 
momento nos honram com a sua presenga como aos de tod as as unldades porque, 
pelo menos ha dez anos, e sobretudo desde que exercemos mandato nesta Casa, 
esperam eles do Senado Federal, como aguardaram da C&mara dos Deputados, a 
votaqao de uma emenda salvadora dos munlcipios. 

Sr. Presldente, em 1959, na C&mara, o Deputado Osmar Cunha e perto de 
uma centena de representantes do povo flrmaram a emenda em loco que recebeu 



- 203 - 

a votagao expressiva de mals de dois tergos dos Membros daquela Casa do Con- 
gresso National. 

Entendo que, no momento, 6 nosso dever aprova-la, embora ela apresente 
alguns defeitos, segundo a opiniao respeltavel de muitos nobres Senadores. Esses 
defeitos, essas omissoes, prendem-se, principalmente, aos disposltivos que devem 
regular nao so a aplicagao das rendas a serein agora atribuidas aos municipios, 
como a crlagao de novos municipios. 

Sr. Presldente, nada mais justo do que essas restrigoes dos Srs. Senadores, 
mas tambem nada mais justo que nos, ao fim de tantos anos, aprovemos a medida 
ora sob apreciagao do Senado, para em seguida, com a colaboragao, estou certo, 
de todos os municipios brasllelros — e ouvl declaragao nesse sentldo do Sr. 
Lomanto Junior, Presldente da Associagao Brasileira de Municipios — marchar- 
mos para a imedlata elaboragao de nova emenda constitucional com o objetlvo de 
disciplinar a aplicagao dos recursos que serao destinados aos Municipios. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) (Fazendo soar a campainha.) — Co- 
munlco ao nobre orador que o tempo de que dlspunha esta esgotado. 

O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presldente, conclulrei em um minuto. 
Em tese nao podemos afirmar quern melhor aplica as dotagoes orgament^- 

rias: se os Municipios, os Estados ou a propria Uniao. Sabemos perfeitamente 
que a aplicagao de verbas no interior do Pais, seja pela Uniao, seja pelos Estados, 
tern sldo em muitos casos elvada de falhas. 

E de se presumir, portanto, desde que amanha regulemos atrav^s de reforma 
a Constitulgao a aplicagao dessas verbas, que elas serao melhor empregadas quan- 
do subdividldas por todas as unidades munlcipais do Pais. 

Apelo, pois, aos Srs. Senadores no sentldo de que aprovemos, em regime de 
urgencla, esta Emenda, ja tao longamente debatida e que constitui, hoje, o anseio 
maior de todas as comunas brasileiras, mormente na crlsta da inflagao que 
vlvemos. 

Encerrando minhas consideragoes, Sr. Presldente, desejo repetir o que j& 
ontem aqui aflrmel: dessas verbas depende o proprio povoamento do solo 
brasileiro. Tenho certeza de que a primeira providencia a ser toraada pelas admi- 
nlstragoes municipals seik no sentldo de dotar de agua potdvel todas as comunas 
do Pais, baixando asslm, o indice alarmante de mortalldade Infantil em nossa 
p&trla. Dotando nossas comunas de agua, esgotos, luz, telefone, m^qulnas agri- 
colas, rodovlas etc., estaremos, em ultima analise, Intensificando o povoamento 
do solo e valorlzando o brasileiro de todos os nossos rincoes. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas prolongadas das galerias.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — (Fazendo soar a campainha.) — 
Solicito da asslstencla, baseado em disposlgao regimental, que nao se manifeste 
pro ou contra durante o proceso de dlscussao e votagao do Projeto. 

Vai-se proceder a votagao do Requerimento do nobre Senador Filinto Miiller. 
O Sr. Filinto Miiller — Sr. Presldente, pego a palavra para encamlnhar 

a votagao. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra, para encaminhar a 

votagao, o nobre Senador Filinto Miiller. 

O SR. FILINTO MCLLER — Sr. Presldente, encamlnhei a Mesa, asslnando em 
prlmelro lugar, o requerimento em que se pede a modiflcagao da tramitagao 
regimental, a fim de que possamos votar, urgentemente, o Projeto de Reforma 
Constitucional n.0 6, que altera a dlstribuigao de rendas, de forma a atender aos 
Municipios nas suas fundamentals necessidades. 

Devo declarar a V. Ex.a, Sr. Presidente, e aos Srs. Senadores, que esti em 
estudos nova Emenda Constitucional — e procuraremos encaminha-la nesta Casa 
tambdm em regime de urgencia — que far a uma nova distribuigao de rendas, 
atendendo aos Estados, nao os delxando ao desamparo, de forma a criar novas 
fontes para a Uniao. 
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Em tals condigoes, Sr. Presidente, dirijo um apelo ao Senado no sentido de 
que Concorde com o requerimento que V. Ex.a val submeter a votaqao, aprovando, 
era seguida, o Projeto de Resolugao para o qual pedlmos urgencia. 

Nova Emenda constltuclonal — volto a afirmar — sera aqui apresentada a 
flm de que os Estados e a Unlao nao fiquem desfalcados em suas rendas. 

Este o compromisso que assumimos perante a Nagao e que nos da autoridade 
para diriglr um apelo ao Senado, no sentido de aprovar urgentemente a reforma 
Constltuclonal contida na Emenda n.0 6. 

Fago esta declaragao em nome da Bancada da Maloria e, especialmente, dos 
Partldos que a compoem, mas certo de que a medida corresponde a aspiragao 
de todo o Senado da Republica. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas 
das galenas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — (Fazendo soar a campainha.) — 
Sollclto novamente a assistencla que nao se manlfeste em tomo dos dlscursos 
que estao sendo pronunclados nesta Casa. Sou forgado a esta advertencia pelo 
Reglmento Intemo da Casa. 

Em votagao o Requerimento de urgencia, formulado pelo nobre Senador 
Fillnto Muller e outros. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Fausa.) 
Esta aprovado. 
O Sr. Caiado de Castro (Pela ordem.) — Consulto a Mesa se o requeri- 

mento ora aprovado 6 de urgencia ou de urgencia urgentlsslma. Se 6 de urgencia, 
ja tendo falado dois Senadores, o Projeto esta prejudicado. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O Requerimento, de autorla dos 
nobres Senadores Fillnto Muller, Caspar Velloso, Fausto Cabral e Coimbra Bueno, 
6 formulado nos termos do art. 330, letra b, do Reglmento Intemo, que se refere 
A urgencia especial, permitindo em conseqiiencla a imedlata votagao da materia 
a ele correspondente. 

Passa-se, em conseqiiencla da aprovagao do requerimento a apreciagao do 
Projeto de Resolugao n.® 50 de 1961, lido na bora do Expedlente e que dlspde 
sobre a discussao e votagao do Projeto de Emenda a Constituigao n.® 6, de 1961. 

Dado que o Projeto de Resolugao e de mlnha autorla, nos termos do Regl- 
mento Intemo devo passar a Presidencia antes que se processe a votagao da 
materia. 

O Senador Moura Andrade passa a presidencia ao Senador Gilberto 
Marinho. 

O Sr. Moura Andrade — Sr. Presidente, pego a palavra, para expllcagao 
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tem a palavra o nobre Senador 
Moura Andrade, para expllcagao pessoal. 

O SR. MOURA ANDRADE — Sr. Presidente, a Emenda Constltuclonal n.° 6 
preve nova discriminagao de rendas, atribulvel aos munlciplos. Atrav6s dela for- 
tabelece-se a economia municipal, concedendo aos munlciplos apreclavels recursos 
que se contarao para os seus orgamentos. 

O imposto territorial, atualmente atribuldo aos Estados, pela emenda constl- 
tuclonal passara a pertencer aos munlciplos. Da mesma manelra, o imposto inter- 
vivos, dez por cento do imposto de renda e quinze por cento do imposto de con- 
sumo. 

De acordo com o Reglmento Intemo, a primeira discussao e votagao da 
Emenda deveria processar-se em seis sessoes ordlnarlas, sendo clnco destlnadas 
a discussao e uma a votagao. 
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A segunda dlscussao se faria atraves, Igualmente, de cinco sessoes ordlnarias 
e mals uma sexta, destinada & vota?ao da materia. 

Com is to, Sr. Presidente, entrariamos, decisivamente, no periodo destinado a 
votagao do Orgamento, podendo, em conseqiiencia, criar determinadas dificuldades 
no processo de elaboragao orgamentaria. De outra parte, haveria para os munl- 
cipios o problema de nao poderem conslgnar ainda este ano, nos sens orgamentos, 
a previsao da receita que a emenda constituclonal produzir4, para ser efetuada 
a arrecadagao no ano proximo. 

Ha ainda outra razao: 6 que tendo comegado a discriminagao de rendas para 
os munlciplos, 6 6bvlo que se inlclou no Pais um processo de redistribuigao da 
renda geral. Asslm, faz-se necess^rla uma Emenda Constituclonal que redlstribua 
tambem as rendas em favor dos Estados, devendo a iniciativa dessa emenda par- 
tir do Senado Federal. 

Entao, Sr. Presidente, o ato sera de profunda consciencia da politica finan- 
celra, porque ao mesmo tempo em que se fortalecem os munlciplos estabelecer- 
se-ao pela emenda constituclonal a ser oferecida a apreclagao do Senado Federal 
e da Camara dos Srs. Deputados, novos termos de discriminagao de rendas para 
os Estados e, da mesma manelra, uma nova definigao de discriminagao de rendas 
para a Unlao. 

Assim sendo, a proposlgao ora submetlda a consideragao do Plenario visa 
posslbilltar a votagao e dlscussao da Emenda Constitucional n.0 1-A em sessao 
extraordinarla, de modo a que se conclua mais rapidamente o processo. 

Aprovada a Emenda, sera promulgada pelo Congresso Nacional em dia 
prevlamente estabelecido, e entao se completarao os trabalhos que o Senado Ira 
empreender, de formulagao da Emenda a Constituigao, dispondo a respeito da 
redistribuigao de rendas para as unldades da Federagao, de modo que nao haja 
prejuizo para os Estados, dos beneficlos que foram atrlbuidos aos munlciplos. 

Com isso, Sr. Presidente, permitir-se-a a promulgagao relativamente breve 
da Emenda Constituclonal n.0 1-A. Permltir-se-d, tambem, a elaboragao, no 
mesmo rlto veloz, de uma emenda constitucional referente aos Estados, poden- 
do o Congresso em conseqiiencia, atuar neste fim de ano, em termos capazes de 
defender os orgamentos municipals e os estaduais para o ano vindouro. 

Esta fdrmula, Sr. Presidente, parece-me inteiramente aconselhavel. Espero 
que os Srs. Senadores posslbllitem, com o seu voto, que as dlscussoes se estabe- 
legam no rito proposto e concluamos o processo de votagao da materia, para que 
seja promulgada rapidamente, o que convem, indiscutivelmente, nesta hora de 
restabelecimento do pensamento e da concepgao quanto a vida brasileira. 

Nesta emenda — nao seria preciso dlzer — esta a independencla economi- 
ca dos munlciplos e a possibilldade do seu desenvoivimento cultural; esta a 
sua independencla politica e a dignlflcagao da vida municipal, o restabeleci- 
mento da autorldade dos munlciplos e a realizagao de uma verdade instltucional. 

A Constituigao de 1946 reservou para a Unlao os impostos que deverlam ser 
dela e atrlbulu os que sobrassem, aos Estados. Estes reservaram, para si, os impos- 
tos que julgaram necesarlos, e atrlbuiram-se aos municipios o que restasse. 

Agora, cuida-se, nesta hora de profunda consciencia democrdtica que vive 
o Brasll, do assunto nos seus termos verdadeiros. Inlcla-se a discriminagao das 
rendas, atravds da cdlula municipal. Da-se a cdlula municipal, por essa emenda, 
aqullo que ela deve ter. Atlngida, a cdlula, cuidar-se-a da Unldade federativa, 
atravds de uma outra proposlgao que ird defender os seus Interesses, os quals 
cumpre ao Senado Federal patroclnar. Finalmente, chegar-se-a a esfera da 
Unlao, proprlamente dlta, onde se regulard em definltivo a sltuagao referente 
a arrecadagao para o Orgamento Nacional. 

Sr. Presidente, crelo que nunca o sistema democratico brasileiro funcionou 
tao bem. Inlclamos, agora, pela base, ao contrdrlo do que se fez outrora, que se 
comegou pela cdpula para depols atlnglr os alicerces da vida brasileira. 
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Que essa emenda produza no Pais os resultados que todos esperamos; que 
os munlcipios que vao receber os beneficios dela sejam bons aplicadores dos 
novas recursos obtidos; e que tudo seja feito atraves de homens de espirito 
publico que querem realmente o desenvolvlmento do Pais. 

Sr. Presldente, cuidando do municipio, estamos cuidando da Na?ao. 
Lembro-me neste instante, de um episodic. Um sablo professor Ingles tlnha, 

sobre sua escrivaninha, um mapa da Inglaterra, e seu filho pequeno, de dez 
anos, rasgou-o em muitos pedagos. O pal, para castlga-lo, trancou-o num quarto 
dlzendo que dele nao sairia enquanto nao reconstltuisse o mapa. Dentro de 
instantes o menlno voltou com o mapa intelramente reconstltuldo e colado. O 
pal, surpreso, crente de que o fllho nao poderia faze-lo, porque realmente nao 
tlnha conheclmentos de Geografla, perguntou como pudera realizar aqullo. E o 
menlno respondeu que atras do mapa exlstla a gravura de um homem. 

A crianga recompos o homem e, conseqiientemente, o mapa da Inglaterra. 
O homem e a unldade da vlda humana oomo o municipio 6 a unidade da 

vlda da Republlca. 
Aqueles que recompoem o municipio, como o menlno ingles recompds a figu- 

ra do homem, recompoem deflnltivamente o mapa economlco, o mapa politico, 
o mapa social, o mapa moral, e o mapa cultural da vlda brasllelra. 

Culdemos, Sr. Presldente, de restaurar e configurar os municipios brasileiros, 
porque assim teremos realmente reconstruido, defendido e restaurado a nossa 
Pdtria para dlas futures que serao bem melhores, estou certo. 

Poderemos entregd-la assim melhor aos nossos filhos e, depols de havermos 
cumprido o nosso dever, temos o direito de exigir deles que entreguem, aos seus 
descendentes, uma Pdtria melhor alnda do que a que receberam de n6s. (Muito 
bem! Muito bem! Palm as.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Deverd pronunciar-se sobre o proje- 
to de resolugao a Comissao de Constituigao e Justiga, atravds de relator deslgnado 
pelo seu Presldente. 

O Sr. Daniel Krieger — Sr. Presldente, na qualidade de Presldente da Comissao 
de Constltulgao e ustlga, avoco o projeto para emitlr parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra, para emitlr parecer, 
o nobre Senador Daniel Krieger. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Regimento 
do Senado Federal sabiamente estabeleceu rito especial para tramltagao das 
emendas constitucionais. Quando assim resolveu, fol porque entendeu e entendia 
que qualquer reforma da Constituigao Federal precisava de tempo que desse 
margem a um largo estudo e a uma profunda meditagao. Nao inovou o Regi- 
mento do Senado da Republlca quando assim decidiu. 

Na Gr^cia, quando se votaram as leis orgftnicas e constitucionais dc Atenas 
e de Esparta, Licurgo e Solon retiraram-se do pals com o compromisso dos seus 
compatrlotas de nao alterarem as suas disposigoes enquanto eles nao regres- 
sassem. E um deles morreu num templo, na esperanga de que a Constituigao por 
ele feita nao fosse nunca modificada. 

E que a Constituigao nao d como outras leis de cardter efemero. A Constitui- 
gao, se nao d etema, deve ter uma longa vida, prolongada pela devogao daqueles 
que a consagraram. No entanto. Sr. Presidente, jd fol excepcionado uma vez o 
Regimento do Senado, na diflcil conjuntura que atravessou a Nagao, quando se 
votou o sistema parlamentar de Govemo. E hoje sentimos que o Senado nao 
pode ser insenslvel ds opinioes; aos entendimentos e aos sentimentos dessa 
grande massa, representada no Senado da Republlca por raais de quinhentos 
Prefeitos do interior do Brasil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, d preciso, pois, que, mais uma vez, se quebre 
o Regimento e, mais uma vez, se transforme a excegao como regra de conduta, 



- 207 - 

que nao deverd ser a ultima nessa legislatura. Deverd ser feita novamente, quando 
nds aqui, representantes dos Estados que somos, deveremos dar aos Estados despo- 
jados hoje, e jd injustigados na Constituiqao de 1946, novas verbas para que nao 
desaparegam e nao peregam na Federagao brasileira! 

Sr. Presidente, o momento 6 azado para que se digam algumas verdades, 
necessdrias a vida do Pais, justamente porque nesta Casa hoje se reunem repre- 
sentantes de todos os Estados da Federagao. Precisamos dinamizar, dar vida e 
dar forgas as comunas, porque elas sao a celula mater da vida naclonal. No 
entanto, esperamos, tambem, que nao se criem mais municipios sem condigdes 
para sobrevlverem, porque nao d possivel que se fracionem os Estados, que se 
estabelegam comunas sem as reservas necessdrias para sua sobrevivencia legitima 
e que vlvam k espera, apenas, das subvengoes da Uniao. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, precisamos e devemos reforgar os municipios. 
E e atento a essa aspiragao, que reputo legitima e necessdria, que a Comissao 
de Constituigao e Justiga, por intermddio do seu Presidente, dard parecer favo- 
rdvel ao projeto de resolugao. 

Precisamos, tambdm, Sr. Presidente, vitalizar os Estados, porque sem Estados 
fortes a Federagao desaparecerd do Brasil. Hoje, s6 um Estado — o de Sao 
Paulo — nao tem deficits; os outros Estados se arrastam nesse regime deficitdrio, 
sem poder suprir-se das necessidades, porque ningudm faz emprdstimos aos 
Estados deficitdrios, porque nlngudm dd dquele que nao paga pontualmente o 
miituo que se Ihe dd. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sensiveis ds legitimas aspiragoes dos 
Senhores Prefeitos do Brasil, damos parecer favordvel para uma tramitagao mais 
rdpida ao projeto de resolugao, na esperanga de que eles apliquem esses recursos 
no interesse dos municipios que administram e que cumpram, sobretudo, o dispo- 
sitive constitucional, que dd determinagao especifica a essa contribuigdo. S<5 assim 
poderao corresponder a essa atitude alta do Senado da Republica, que d aqui, 
nao representante dos municipios, mas representante dos Estados da Federagao. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com o apelo que agora dirijo, com 
a veemencia do meu temperamento e arroubos do meu coragdo, vamos Ihes dar 
maior soma de arrecadagao, mas que eles transformem esse dinheiro no progres- 
so, na educagao, nas estradas que sao os longos caminhos para o progresso e 
que, todos unidos, municipios, Estados e Uniao, possamos dar a este infeliz povo 
brasileiro dlas mais felizes e tranqiiilos. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (GUberto Marinho) — Tem a palavra o nobre Senador 
Argemiro de Figueiredo, a fim de emitir parecer em nome da Comissao Diretora. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, designado pela Comis- 
sao Diretora para emitir parecer sobre este projeto de resolugao, jd do conheci- 
mento da Casa, passo a faz6-lo. 

O projeto de resolugao diz o seguinte: 

"O Senado Federal resolve: 

Art. 1.° — A discussao e a votagao do Projeto de Emenda k Consti- 
tuigao n.0 6, de 1961, reger-se-ao pelas normas constantes dos itens 4, 5, 
7 e 8 da Resolugao n.0 46, de 1961. 

Art. 2.° — Esta resolugao entrard em vigor imediatamente apds a sua 
promulgagao, revogadas as disposigdes em contr£rio." 

Sr. Presidente, o projeto de resolugao cujo texto acabo de ler 6 de autoria 
do ilustre Senador Moura Andrade, Presidente desta Casa. 

A fim de emitir meu parecer, o que serA feito em poucas palavras, lerei dois 
perlodos da brilhante justiflcagao que se faz k materia e que me convencem de 
que deve ter parecer favordvel. 
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Diz o autor do projeto: 
"Ora, no projeto repousam as mais legitimas esperangas dos muni- 

cipios brasileiros, no sentido de uma fase de progresso em que veem, 
muito justamente, a sua redenqao economica. E da soma dos beneflcios 
por eles auferidos resultara, sem duvida, um impulso decisivo na prospe- 
ridade do Pats. 

Por isso mesmo, a populagao de todos eles, neste momento — e, con- 
seqiientemente, a populagao de todo o Brasil — tem os olhos voltados 
para o Congresso Nacional e, em particular, para o Senado, na certeza 
de que a medida salvadora nao M de tardar." 

Sr. Presidente, ouvimos M poucos instantes o parecer brilhante e veemente 
do nobre Senador Daniel Krieger, que tanto honra esta Casa como representante 
do Rio Grande do Sul e como componente do Senado Federal, parecer em que 
S. Ex.a chama a atengao do Pais para as dificuldades em que vivem os munici- 
pios brasileiros, ansiosos por uma fase de prosperidade ou, pelo menos, de menos 
dificuldades na sua vida politico-administrativa. 

Falou o eminente Senador Daniel Krieger como representante de um Estado 
do Sul e eu nao poderia deixar de apoiar o projeto de resolugao, sobretudo pela 
circunstancia de pertencer a um Estado que esta engastado na regiao do Poligono 
das Secas. 

Se os municipios do Sul sentem a necessidade de melhores e maiores recursos 
para o atendimento dos interesses mais legitimos da sua populagao, quanto mais 
o Nordeste flagelado, o Nordeste sofredor, o Nordeste que tem sofrido, ate agora, 
o abandono do Govemo Federal. 

O Sr. Mourao Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Pois nao. 

O Sr. Mourao Vieira — Gostaria que V. Exa, como lider e representante do 
Nordeste, interpretasse, tambem, os sentimentos dos representantes do extreme 
norte. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Naturalmente, Sr. Presidente, no 
parecer que ora emito, devo dizer que nao interpreto apenas o pensamento da 
Comissao Diretora, mas, estou certo, o de todo o Senado (Muito beml), que, neste 
instante, volta sua atengao para os interesses dos municipios brasileiros. Votando, 
nesta bora, emenda excepcional que da um rito especialissimo de uma urgencia 
sem precedentes na vida parlamentar do Brasil, da esta Casa exemplo patridtico, 
para atender com urgencia as aspiragoes legitimas das comunidades brasileiras. 

Sr. Presidente, o projeto e razoavel, o projeto e constitucional, o projeto d 
legitimo e representa, na verdade, os anseios de todo o povo brasileiro. A Comis- 
sao Diretora, por meu intermedio, exara parecer favordvel. 

O PRESIDENTE (Gllberto Marinho) — Ouviu o Plenario os Pareceres da 
Comissao Diretora e da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de 
Resolugao n.0 50, de 1961. 

Em discussao. (Pausa.) 

Nenhum Sr. Senador desejando usar a palavra, declaro encerrada a discussao. 
Em votagao. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (Para encaminhar a votagao.) — Sr. Presidente e 

Srs. Senadores, ouvimos os Pareceres dos eminentes Senadores Daniel Kriegger 
e Argemlro de Figueiredo. 

Esta em votagao uma proposigao de autoria do nobre Senador Moura 
Andrade que permite rito mais apressado para a aprovagao da Emenda 
Constitucional n.0 1, que proporcionara as Comunas brasileiras os meios para 
suprir as deficiencias de recursos de que carecem e de que dao noticia, a todo 
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instante, atraves dos apelos veementes que chegam a esta Casa de todos os 
pontos do Pais. 

Sentimos, Sr. Presidente, que neste momento, os Prefeitos dos diversos Muni- 
cipios do Brasil se solidarizam e se congregam para dar uma demonstragao evi- 
dente, nao so de unidade de pensamento como da necessidade de aprovar-se 
com urgencia a Emenda Constitucional n.0 1, que Ihes dara os recursos para 
que possam veneer as dificuldades oriundas da inflagao. E nosso dever propor- 
cionar as comunas brasileiras meios para que promovam o progresso que mere- 
cem. 

Assim, Sr. Presidente, ao mesmo tempo que encaminho a votagao, exalto o 
sentimento de solidariedade com que se apresentam os Prefeitos dos varies Munl- 
cipios do Brasil neste anseio incontido de progresso. 

Nesse instante, ao me manifestar favoravelmente ao Projeto de Resolugao 
do eminente Senador Moura Andrade, em ligeiras palavras, exalto a capacidade 
realizadora dos que, a frente das comunas brasileiras, querem realmente traba- 
Ihar para o progresso do Pais. 

Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro, pela minha voz, sauda os 
Prefeitos que aqui se encontram como legitimos representantes dos diversos 
Municipios do Brasil. Saibam todos eles que no Senado da Republica estaremos 
sempre atentos aos anseios das comunas brasileiras procurando solugao para 
seus problemas tantas vezes trazidos ao conhecimento desta Casa. 

Sr. Presidente, deixo aqui o apoio do Partido Trabalhista Brasileiro ao Pro- 
jeto de Resolugao n.0 50. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. FERNANDES TAVORA (Para encaminhar a votagao.) — Sr. Presidente, 
ha poucos momentos eu declarava, em aparte ao ilustre colega Senador Coimbra 
Bueno, que havla manifestado o meu interesse pela melhoria das oondigoes de 
vida dos municipios do Brasil a primeira e a segunda Constituintes, quero dizer, 
as Constituintes de 1934 e de 1946. 

Agora, nao venho fazer um discurso, mas apenas dizer ao Senado e ao Brasil 
da alegria de um velho congressista que, depois de mais de um quarto de seculo 
vivido, tern a felicidade e — por que nao dizer? — o desvanecimento de ver sua 
grande aspiragao hoje transformada em realidade, para o bem do Brasil. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. FERNANDES TAVORA (Para encaminhar a votagao.) — Sr. Presidente, 
poucas palavras apenas para encaminhar a votagao do Projeto de Resolugao que 
possibilitara o mais rapido andamento da Emenda Constitucional n.0 6, cuja 
aprovagao representara, para todos os municipios do Brasil, uma verdadeira 
libertagao. 

Nos, representantes do Maranhao, eleitos quase todos com a votagao maciga 
dos municipios do interior, temos o dever de pugnar pela medida. Nosso Estado, 
com extraordinarias riquezas em potencial, nao tem vias de transporte, educagao, 
saiide. 

Aqui perdemos dias e noites votando o Orgamento da Republica e as verbas 
consignadas, as quals, no mais das vezes, ou nao sao pagas ou, por arbitrio do 
Governo, sao incluidas no Piano de Economia, prejudicando ainda mais as popu- 
lagoes laboriosas e sofredoras dos municipios do interior. 

Assim, Sr. Presidente, a Bancada do Maranhao, que jd tem voto declarado 
desde a Comissao, reitera seu apoio ao Projeto de Resolugao n.0 50 e a Emenda 
Constitucional n.0 6. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
O S R.GUIDO MONDIN (Para encaminhar a votagao.) — Sr. Presidente, Srs. 

Senadores, no instante em que o Senado Federal, por unanimidade, tenho certeza, 
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votara favoravelmente ao Projeto de Resolugao n.0 50, que dispoe sobre a trami- 
taqao do Projeto de Emenda & Constituigao n.0 6 — aquele que levarti aos muni- 
cfpios brasileiros mais rendas, ou seja, melhores solugoes para os problemas que, 
ha tanto tempo, envolvem e angustiam as comunas brasileiras — quero, em breves 
palavras dizer do jubilo em que nos encontramos, eu, pessoalmente, e o Partido 
de Representagao Popular, que aqui represento, cuja doutrinagao foi sempre muni- 
cipalista. 

Sr. Presidente, fui autor de um projeto que mandava distribuir aos Municipios 
10% do imposto de consumo. Sabe a Casa e sabe toda a Nagao que retire! esse 
projeto porque sua apresentagao coincidiu com a aprovagao, em prlmelra discus- 
sao, pela Camara dos Deputados, da Emenda Constltuclonal que em breve apre- 
ciaremos. No meu Projeto era dada destinagao especifica a esses 10% do Impos- 
to de consumo que deveriam ser aplicados no fomento agropecuario, enquanto 
sua dlstribulgao se faria proporcionalmente a cada munlciplo. 

Pela Emenda k Constituigao n.0 6, os municipios receberao importancla que 
aplicarao segundo o criterio de cada Prefeito municipal. Eu tambdm j^ fui Pre- 
feito. Vice-Prefeito, na minha terra, tive oportunidade, mais de uma vez, de exercer 
o cargo e guardo atd hoje a lembranga do quanto dificil me pareceu dirigir uma 
comuna em face das dificuldades financeiras que todos os Prefeitos enfrentam, 
neste Pais. 

Sr. Presidente, tem-se que este ou aquele administrador municipal nao aplique 
corretamente as verbas que recebera em decorrencia da Emenda h Constituigao 
n.0 6. Sabemos, entretanto, que se ha um administrador capaz de bem aplicar os 
dlnheiros publicos esse e, precisamente, o Prefeito municipal. Ele sente na carne 
e no sangue o problema de sua comuna, ali nasceu, ali vive, ali participa dos 
anseios populares. 

Sr. Presidente, ao encaminhar a votagao, quero dizer que este e, realmente, 
um momento de jubilo para todos nds. Estamos caminhando para a sonhada 
solugao com que construiremos os esteios, os alicerces de outra solugao — aquela 
que danS ao municipio brasileiro a percentagem da receita publica a que ele tern 
direito para desenvolver-se e, desenvolvendo-se, desenvolver a prdpria Nagao! 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
O SR. JOSS FELICIANO (Para encaminhar a votagao.) — Sr. Presidente, ao 

encaminhar a votagao desta emenda constitucional, quero manifestar minha opi- 
niao, que d tamb^m a do Lider da minha Bancada, a Bancada de Golds, o nobre 
Senador Pedro Ludovico. 

Somos favoraveis a emenda por que acreditamos que a salvagao do municipio 
brasileiro estd na aprovagao desta medida origindria da Camara dos Deputados 
e que, agora, se apresenta a alta consideragao do Senado da Republica. 

Institui-se, assim, uma nova discriminagao de rendas em favor dos municipios. 
Assim, a Uniao Ihes entregard 10 a 15%, respectivamente, dos impostos de con- 
sumo e renda e os Estados transferirao os impostos sobre transmissao Inter vivos 
e territorial rural, aos municipios. 

Nao poderd haver um Brasil forte assentado sobre alicerces fracos. 

Os municipios brasileiros estao atualmente incapacltados para atender aos 
reclamos das suas populagoes urbana e rural pela deficiSncia de recursos finan- 
ceiros. 

Cerca de tres mil municipios, excluidas as Capitals, em 1958 partlclparam da 
receita publica nacional com apenas qulnze bilhoes, num total de duzentos e qua- 
renta e cinco! 

A situagao dos municipios brasileiros, entretanto, vem piorando dia a dla. 
Na estimativa da receita para 1959, da Uniao, dos Estados e dos Municipios, 

num total de trezentos e sessenta e quatro bilhoes, quase tres mil municipios 
nao contavam senao com aproximadamente dezesseis bilhoes. 
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No panorama nacional, foi rompido o equilibrio financeiro e economico quo 
se estabeleceu na Constituigao de 1946 nas rendas publicas nacionais. 

O expediente que a Uniao e Estados acharam para resolver as suas diflcul- 
dades financelras, veio aumentar a desolagao dos munlciplois e multiplicar suas 
penurias. 

Se contarmos os agios de antes do cafe hoje e os outros como o fundo 
para empr^stimos, as emissoes de papel-moeda, rtiem das receitas normals, orga- 
mentirias, veremos que na participagao dos municipios na verdadeira renda piibli- 
ca talvez nao encontramos algarismos para serem considerados. 

Nestas condigoes, 6. de inteira .iustiga — e ja ate um tanto tardia a orientagao 
que se vai imprimir na distribuigao das rendas publicas nacionais. 

Como consideragao final, queremos acreditar — certamente o Senado da 
Republlca assim pensa — que a Emenda referida trarfi novo alento ao povo 
brasileiro nesta bora de angustia. 

Creio tamb^m que o ideal serd a participagao real e efetiva dos municipios 
nas rendas publicas nacionais, dentro de proporgoes que correspondam aos seus 
encargos perante a sua populagao, tanto da zona urbana quanto da zona rural. 

For isso, Sr. Presldente, louvamos a atitude do Senado da Republica, que, ante 
esse momento histdrico para a nossa Patria, altera o seu Regimento para possi- 
bilitar flexibilidade necessdria a modificagao da Carta Magna. Acreditamos que, 
dia a dia, devemos atender & distribuigao da renda nacional, de acordo com os 
interesses e sobretudo com o patriotismo daqueles que, no momento, estao A 
frente dos negdcios publicos da nossa Pdtria. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. LINO DE MATTOS (Para encaminhar a votagao.) — Sr. Presldente, 
Senhores Senadores, considero-me desobrlgado de justificar o meu voto. 6 ele 
conhecldo. A minha palavra, de valia limltada, porque interpreta nesta Casa o 
pensamento de uma pequenina agremiagao partldaria, o PTN foi, todavia, a 
prlmeira que aqui se levantou para formular apelos a Mesa e aos preclaros 
colegas, Senadores, a flm de que a emenda it Constituigao, que transfere novas 
fontes de renda aos Municipios brasileiros que, na Camara dos Senhores Depu- 
tados, recebeu o n.0 1-A, e no Senado o n.0 6, fosse aprovada com urgencia, a flm 
de acudir as necessldades municipals, ainda no ano de 1962. 

Para tanto deveria a emenda lograr aprovagao, o mais tardar, nos primelros 
dias do mes de novembro; do contrario, as Camaras municipals, terminada a 
votagao dos seus orgamentos e deles nao constando a prevlsao de arrecadagao 
para o ano fiscal de 1962, estarlam os municipios legalmente Incapacitados de 
se favorecerem da emenda. 

Sr. Presldente, verificamos que o apelo nao foi em vao. Dentro de alguns 
segundos mais o Senado da Republica votarfi o projeto de resolugao que dara 
a tramitagao desta emenda, o mesmo processo, o mesmo rito adotado para a 
emenda constituclonal que institulu o Parlamentarismo. E a oplnlao piiblica 
respondemos que sempre que o Senado tenha problemas de real Interesse a 
sorte da democracia brasllelra ele nao hesita em adotar todas as providencias 
necessdrlas e Indlspensdvels ao atendlmento dos seus reclamos. Assim proce- 
demos por ocaslao da crise politica que nos levou a necessidade e conveniencia 
de adotarmos o Parlamentarismo. Dlsse eu aqui, naquela oportunidade, que votava 
de consciencla em paz, porque nao sentia encostadas aos meus fins as baionetas 
do Exercito; nao via o perlgo de_ que este palacio fosse bombardeado pelos avloes 
brasileiros e nem temla os canhoes da Marinha. Sabia que nada dlsso aconteceria, 
porque estavamos votando aquela solugao que viria resolver o problema da crise 
politlco-mllltar que se instaurara no Brasil devldo a remincia do ex-Presidente 
Janlo Quadros. 

Hoje, a sltuagao, sem diivlda alguma, e outra; mas tamb6m dlz respelto, e 
profundamente, ao interesse do regime democratico brasileiro, porque os muni- 
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cipios nao podem ficar relegados ao abandono e a mlseria em que tem vlvido 
ate agora. 

Esta manifestagao, que foi objeto de discurso por mim proferido nesta Casa 
a menos de um mes, eu a verei concretizada, dentro de segundos, com a apro- 
vaqao do projeto de resolugao em debate. 

Creio, Sr. Presidente, que, dentro de quarenta e oito boras, exatamente o 
mimero de boras necessarias a aprovagao do Ato Adicional que implantou o 
parlamentarismo no Brasil, incorporaremos a nossa Carta Magna uma nova 
declsao que sera a salvaqao dos municipios brasileiros — cujo numero e da ordem 
de tres mil — que resguardara o regimento democratico e honrara, da angustia 
em que vlve, a nossa gente do interior. 

Sr. Presidente, tenho o espirito transbordante de jubilo, porque vl que o meu 
apelo nao foi em vao. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilbert© Marinho) — Nao havendo mais quem queira 
encaminhar a votaqao, passa-se a votaqao do projeto de resolugao. 

Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como se acham. 

(Palmas.) 
Foi unanimemente aprovado. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Pela ordem) — Sr. Presidente, pego a pala- 

vra para declaragao de voto, porque votei contra o projeto de resolugao que 
V. Ex.® anunciou ter sido aprovado a unanimidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tem a palavra o nobre Senador 
Aloysio de Carvalho, para declaragao de voto. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, ha que dlstingulr, no caso, 
a emenda constltucional que assegura aos municipios fontes de renda de que nao 
podem mais prescindir, sob pena de perdermos a estrutura politlca sobre que 
assenta a Federagao brasilelra, e o projeto de resolugao que se acabou de votar, 
com aprovagao de esmagadora maioria do Senado. 

Julgo necessaria esta declaragao de voto, porque defendi, aqui, nos dias da 
crise politlco-militar de agosto, a reforma regimental que entao se fez, para raplda 
tramitagao da emenda constltucional instituindo o parlamentarismo. 

Quero confessar que, naquela ocasiao, agi assim com profundo recelo de que 
viessemos a transformar uma situagao excepcionalissima em rotina. Respeito 
as convicgoes que levaram o Senado, neste momento, a estabelecer uma rapida 
tramitagao para a reforma constitucional que dlstrlbul rendas aos municipios. 
£ um imperativo da consclencia brasileira, e um dever do Congresso Nacional a 
aprovagao dessa emenda. Todavia, fago restrlgoes quanto ao rito acelerado em 
que val ser votada, sobretudo se considerarmos o tempo da sua tramitagao na 
Camara dos Deputados e o tempo em que ela se encontra no Senado, parece que 
dois ou tres meses. 

Assim votando, fago um apelo aos nobres Senadores, para que nao transfor- 
memos uma reforma constitucional que, por forga da sua propria natureza, deve 
ser de tramitagao demorada, nura habito que se refira a todas as reformas cons- 
titucionais futuras. Sr. Presidente, acho que cumpro neste momento o dever que 
a minha consclencia me impoe. 

Eleito pelo meu Estado uma vez Senador e outra vez Suplente, devo aos 
Municipios da Bahla, as mais inequivocas demonstragoes de apoio e slmpatia. 
Com eles estarei irredutivelmente na votagao da emenda constitucional. Sinto, 
apenas, nao poder acompanhar o Senado na rdplda tramitagao que val dar a 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Sobre a mesa, a redagao final do 
projeto de resolugao ora votado, que val ser lida pelo Sr. l.0-Secreterio. 
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fi lida a redatjao final do Projeto de Resolugao n.0 50, de 1961, cons- 
tante do seguinte 

PARECER N.0 665, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Resolugao n.0 50, de 1961. 

Relator: Sr. Cunha Mello 
A Comissao Dlretora apresenta a redagao final, (fl. anexa), do Projeto de 

Resolugao n.0 50, de 1961, que dlspoe sobre a dlscussao e a votagao do Projeto 
de Emenda a Constltulgao n.0 6, de 1961. 

Sala das Comissoes, 9 de novembro de 1961. — Auro Moura Andrade, Pre- 
sldente — Cunha Mello, Relator — Gilberto Marinho — Argemiro de Figueiredo 
— Mathias Olympio — Guido Mondln. 

ANEXO AO PARECER N.0 665, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Resolugao n.0 50, de 1961. 

Fago saber que o Senado Federal aprovou e eu, , nos 
termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte: 

RESOLUCAO N.0 DE 1961 

Dlspoe sobre a dlscussao e a votagao do Projeto de Emenda a Cons- 
tltulgao n,® 6, de 1961. 

Art. 1.° — A dlscussao e a votagao do Projeto de Emenda a Constltulgao n.0 6, 
de 1961, reger-se-ao pelas normas constantes dos Itens 4, 5, 7 e 8 da Resolugao 
n." 46, de 1961. 

Art. 2.° — Esta resolugao entrari em vigor Imediatamente apos a sua pro- 
mulgagao, revogadas as disposigoes em contrarlo. 

O SR. PRES1DENTE (Gilberto Marinho) — Em dlscussao a Redagao Final. 
(Pausa.) 

Nao havendo quern queira usar da palavra, encerro a dlscussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redagao Final queiram permanecer sen- 

tados. (Pausa.) ( . J- ■ 
A Redagao Final e aprovada e val ser promulgada. 

(Volta a ocupar a Presidencia o Senador Moura Andrade.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Diante da aprovagao pelo Senado 

Federal do Projeto de Resolugao n.® 50, de 1961, devo neste instante promulga-lo. 
Promulgo a seguinte: 

RESOLUGAO 

Fago saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vlce- 
Presidente, no exerciclo da Presidencia, nos termos do art. 47, letra n, do Regi- 
mento Interno, promulgo a seguinte: 

RESOLUGAO N.0 53, DE 1961 
Dlspoe sobre a dlscussao e a votagao do Projeto de Emenda a Cons- 

tltulgao n.® 6, de 1961. 

Art. 1.® — A dlscussao e a votagao do Projeto de Emenda a Constltulgao n.® 6, 
de 1961, reger-se-ao pelas normas constantes dos itens 4, 5, 7 e 8 da Resolugao 
n.° 46, de 1961. 

Art. 2.® — Esta resolugao entrara em vigor Imediatamente apds a sua pro- 
mulgagao, revogadas as disposigoes em contrarlo. 
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Senado Federal, 9 de novembro de 1961. — Auro Moura Andrade, Vice-Pre- 
sidente, no exercicio da Presidencla. 

Esta promulgada a resolugao. (Palmas prolongadas do Plenario e das galenas.) 

OS SRS. CUMLA MELLO E COIRIBRA BUENO — Sr. Presldente, peQO a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESLDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 
Cunha Mello, que a solicitou primeiro. 

O SR. CUNHA MELLO — Sr. Presidente, dada a relevancia da mat^ria votada, 
requeiro a V. Ex.a que, consultando o Plenario, convoque o Senado para uma 
sessao extraordinarla hoje, as 20 boras e 30 minutos para prlmelra dlscussao, 
da Emenda Constltucional n.0 6. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A convocagao Independe de pro- 
nunclamento do Plenario, por se tratar de assunto da competencla do Presldente 
do Senado. 

Deflro o requerlmento, e convoco a Casa para uma sessao extraordlnArla 
hoje, ks 20 boras e trlnta minutos, destinada k prlmelra dlscussao da Emenda 
Constltucional n.0 6. 

Tem a palavra o nobre Senador Coimbra Bueno. 
O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, pedi a palavra para formular 

o mesmo apelo que acaba de ser feito pelo nobre oolega, Senador Cunha Mello, 
ao qual dou intelro apoio. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nada mats havendo que tratar, 
vou encerrar a sessao deslgnando para a extraordinarla de hoje a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Prlmelra dlscussao do Projeto de Emenda A Constltulgao n.0 6, de 1961, orl- 
gln&rio da CAmara dos Deputados (n.0 1, de 1959, na Casa de orlgem), que Institul 
nova dlscrlminagao de rendas em favor dos munlcipios brasilelros, tendo 
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 661, de 1961, 

— da Comissao Especial. 
Esta enoerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 17 boras e 35 minutos.) 



201.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 9 de novembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DOS SBS. MOURA AND RAD E E CUNHA MELLO 
As 20 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Mourao Vlelra — Cunha Mello — Vivaldo lima — Paulo Fender — 
Zacharlas de AssumpQao — Lobao da Silvelra — Victorino Freire — Eu- 
genic Barros — Leonldas Mello — Mathlas Olympic — Joaqulm Parente 
— Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio 
Marlnho — Dlx-Huit Rosado — Argemlro de Figuelredo — Jarbas Mara- 
nhao — Ruy Palmelra — Jorge Maynard — Herlbaldo Vlelra — Ovldio 
Telxelra — Lima Telxeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary 
Vlanna — Arllndo Rodrlgues — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gll- 
berto Marlnho — Noguelra da Gama — Milton Campos — Moura Andra- 
de — Lino de Mattos — Pedro Ludovlco — Coimbra Bueno — Jos6 
Fellclano — Joao Vlllasboas — Flllnto Miiller — Lopes da Costa — Aid 
Gulmaraes — Gaspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Iri- 
neu Bomhausen — Daniel Krleger — Mem de Sa — Quldo Mondln. 

O SR. PRESLDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenqa acusa o com- 
pareclmento de 48 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a 
sessao. 

Val ser llda a ata. 

O 2.0-Secretarlo precede a leltura da ata da sessao anterior, que, posta 
em dlscussao, 6 sem debates aprovada. 

O Sr. l.0-Secretirlo le o seguinte: 

EXPEDIENTS 

PARECERES 

PARECER N.° 666, DE 1961 

Da Comissao de Finan^as, oferecendo reda^ao final da emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Camara n.® 127, de 1961 (n.® 2.970-A, de 
1961, na Camara dos Deputados) que estima a Receita e fixa a Despesa 
da Unlao para o exerciclo financeiro de 1961 — Anexo 4 — Poder Exe- 
cutive — Subanexo 4.03 — Estado-Malor das For^as Armadas. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 

A Comissao de Flnamjas apresenta (fls. anexas) a redacao final da emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.® 127, de 1961, que estima a Receita e 
flxa a Despesa da Unlao para o exerciclo financeiro de 1961 — Anexo 4 — Poder 
Executivo — Subanexo 4,03 — Estado-Malor das Forqas Armadas. 

Sala das Comlssoes, 8 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presldente — 
Fausto Cabral, Relator — Noguelra da Gama — Gaspar Veloso — Irineu Bornhau- 
sen — Mem de Sa — Lopes da Costa — Joaquim Parente — Lobao da Silveira 
— Fernandes Tavora. 
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N ° 1-CP 
1.0.00 — Custeio 
1.1.00 — Pessoal Civil 
1.1.01 — Vencimentos de Funcionarios 

2) Escola Superior de Guerra 
Aumente-se de Cr$ 8.228.000,00 para Cr$ 18.228.000,00 

N o 2-CP 
1.0.00 — Custeio 
1.1.00 — Pessoal Civil 
1.1.12 — Salario-familia 

2) Escola Superior de Guerra. 
Aumente-se de Cr$ 1.800.00,00 para Cr$ 2.000.000,00 

N.0 3-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.1.00 — Pessoal Civil 
1.1.21 — Gratificagao adicional por tempo de servigo 

2) Escola Superior de Guerra. 
Aumente-se de Cr$ 92.000,00 para Cr$ 280.000,00 

N.0 4-CF 
4.0.00 — Investimentos 
4.2.00 — Equipamentos e Instalacoes 

Inclua-se: 
4.2.02 — Automoveis de passageiros 

2) Escola Superior de Guerra — Cr$ 2.000.000,00 
N.0 5-CF 

4.0.00 — Investimentos 
4.2.00 — Equipamentos e Instalagoes 

Inclua-se: 
4.2.03 — Camionetes de passageiros, onibus, ambulancias e jipes. 

2) Escola Superior de Guerra — Cr$ 2.000.000,00 
N.° 6-CP 

4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.03 — Reparos, adaptagoes, conservagao e despesas de emergencia com bens 

imoveis. 
Eleve-se de Cr$ 350.000,00 para Cr$ 700.000,00, sendo Cr$ 200.000,00 para o 

Estado-Maior das Forgas Armadas e Cr$ 500.000,00 para a Escola Superior de 
Guerra, a subconsignagao acima. 

PARECER N.0 667, DE 1961 

Da Comissao de Finangas sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 127, 
de 1961 (n.0 2.970/61 na Camara), que estima a Receita e fixa a Despe- 
sa da Vniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder 
Executive — Subanexo 4.01 — Presidencia da Republica. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
1. O presente subanexo, relativo a Presidencia da Republica, volta ao exame 

desta Comissao por ter sido apresentada emenda em Plendrlo, pelo nobre Se- 
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nador Gilberto Marinho, visando a corrigir um equivoco existente no Orgamen- 
to, oriundo de emenda feita na Camara dos Deputados. 

2. Conforme pode ser verificado em Oficio n.0 1.438, de 11 de setembro 
de 1961, dirigido ao Exm.0 Sr. Presidente do Senado Federal pelo Conselho Na- 
cional de Pesquisas, aquele orgao foi destinada, especificamente, na Proposta 
Orgamentaria do Poder Executivo, a dotaqao global de hum bilhao de cruzei- 
ros, a que, na Camara dos Deputados, passou a ter a seguinte discriminagao; 

"Verba: 2.0.00 — Transferencias 
Consignagao: 2.1.00 — Auxilios e Subvengoes 
Subconsignagao: 2.1.01 —• Auxilios 
3) Entidades autarquicas: 
2) Conselho Nacional de Pesquisas — Cr$ 700.000.000,00 
1) Instalagao de um reator atomico no Institute de Fisica e Matematica 

da Universidade do Recife — Cr$ 250.000.000,00 
2) Desenvolvimento da tecnologia de fabricagao de elementos combustiveis 

nucleares ao Instituto de Energia Atomica — Cr$ 50.000.000,00 
3. Segundo informa o referido Conselho, a redagao dada aos incisos 1 e 2, 

determinara uma redugao de Cr$ 300.000.000,00 nos seus recursos, corresponden- 
te a 30% do total, uma vez que se referem "a atividades da Comissao Nacional 
de Energia Nuclear do Ministerio das Minas e Energia", nao podendo, assim, o 
Conselho utllizar-se das aludidas quantias. 

4. A emenda restabelece, desta forma, a dotagao global de   
Cr$ 1.000.000.000,00 para o Conselho Nacional de Pesquisas, eliminando as es- 
pecificagoes constantes dos itens 1 e 2. 

5. Esta Comissao podera examinar a materia de que tratam os referidos 
itens, por ocasiao do estudo do subanexo do Ministerio das Minas e Energia. 

6. Em face do exposto e por considerarmos certa a corregao visada pela 
Emenda n.0 26, opinamos pela sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, 8 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Fausto Cabral, Relator — Lobao da Silveira — Mem de Sa — Vlctorino Freire  
Saulo Ramos — Irincu Bornhausen — Joaquim Parente — Eugenio Barros   
Lopes da Costa. 

EMENDA N.0 26 
2.0.00 — Transferencias 
2.1.00 — Auxilios e Subvengdes 
2.1.01 — Auxilios 
3) Entidades autarquicas 

Onde se diz: 
2 — Conselho Nacional de Pesquisas — Cr$ 700.000.000,00 

1) Instalagao de um reator atomico no Instituto de Fisica e Matematica 
da Universidade do Recife — Cr$ 250.000.000,00 

2) Desenvolvimento da Tecnologia de fabricagao de elementos combus- 
tiveis para motores nucleares ao Instituto de Energia Atomica — 
Cr$ 50.000.000,00 

Diga-se: 
2 — Conselho Nacional de Finangas — Cr$ 1.000.000,00 

Justificagao 
A emenda visa a restabelecer o que vinha inscrito na proposta orgamenta- 

ria, pois s6 assim o Conselho Nacional de Pesquisas podera executar o seu 
Quinqiienal para a Pesquisa, ja aprovado pelo Senhor Presidente da Repu- 
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blica e que nao inclui as atividades referentes ao desenvolvimento da energia 
nuclear. — GUberto Marinho. 

PARECER N.0 668, DE 1961 

Da Comissao de Finangas sobre o Frojeto de Lei da Camara n.0 127, 
de 1961 (n.0 2.970, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa 
da Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Subanexo 4.15 — Mi- 
nisterio da Industria e Comercio. 

Relator; Sr. Mem de Sa 

O projeto de Orqamento para 1962, na parte relativa ao subanexo 4.15 — 
Mlnisterio da Industria e Comercio, fixa a despesa do referido setor da adminis- 
tracao federal em um bilhao, quinhentos e cinqiienta e um mllhoes, cento e 
treze mil e cento e sessenta cruzeiros. 

Esta 6 a primeira vez que a parte desmembrada do antigo Mlnisterio do 
Trabalho, Industria e Comercio, para formar o Ministerio da Industria e Co- 
mercio, aparece destacadamente no Orgamento, constituindo-se em um de seus 
"subanexos". 

Desse modo, precarias sao, a nosso ver, quaisquer comparagoes de despesas 
que visem a confrontar as do exercicio em curso, prestes a encerrar-se, e as 
programadas para o exercicio vindouro. Em todo caso, tomando-se como valldas 
as "tabelas expllcativas do DASP", podemos informar que, dos totals autori- 
zados, no Orgamento vigente, para o Ministerio do Trabalho, Industria e Co- 
mercio (Cr$ 10.870.264.320,00), apenas Cr$ 208.624.120,00 eram as despesas efe- 
tuadas com os orgaos que constituem o atual Ministerio da Industria e Comercio. 

Os desmembramentos administrativos, como e de se prever, ao lado das 
vantagens de ordem tecnica, administrativa, e ate politicas, resultam sempre 
em acr^scimos nas despesas. Nao e de se estranhar, portanto, que a prevlsta 
para 1962, com relagao ao Ministerio da Industria e Comercio, seja cerca de 
sete vezes maior do que a estipulada, pelo DASP, para o exercicio em curso. No 
caso de desmembramento do antigo Ministerio do Trabalho, Industria e Comer- 
cio, esse acrescimo vultoso da despesa, na parte dos orgaos ligados a industria 
e ao comercio, era mais que prevlsivel. E isto porque os departamentos e servlgos 
vinculados aos referidos setores, dada a supremacia dos vinculados com os pro- 
blemas do trablho e da previdencia social, pouca ou nenhuma expansao tiveram 
no seio da antiga estrutura. 

Com a separagao dos diversos orgaos, compreende-se, como logica, a expansao 
conseqiiente, com o objetivo de melhor aparelhar os departamentos e servlgos que, 
hoje em dia, constituem o Ministerio da Industria e Comercio, a saber: o Depar- 
tamento Nacional de Industria e Comercio, o Departamento Nacional da Pro- 
priedade Industrial, o Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitali- 
zagao e, finalmente, o Institute Nacional de Tecnologia. 

For conseguinte, os aumentos verificados em quase todas as rubricas orga- 
mentarias, em cada um dos setores acima mencionados, e, ainda, na parte re- 
ferente ao Gabinete do Minlstro, alem de corresponderem ao natural e constan- 
te reajustamento das despesas publicas, face a desvalorizagao da moeda e con- 
seqiientes aumentos de salaries e de pregos de materials e servlgos, corresponden- 
dem, tambem, ao inicial ajustamento das despesas dos departamentos e servigos 
citados a nova estrutura ministerial. 

Em sa consciencia, pois, nao podemos, com seguranga, aferir do acerto ou 
nao dos quantitativos destinados ao Ministerio da Industria e Comercio para 
as suas despesas, no exercicios de 1962. A impressao e a de que, mesmo sendo 
vultoso o aumento — tomando-se por vdlldo o ponto de referenda estipulado 
pelo DASP Cr$ 208.624.120,00, em 1961) ainda assim, muitas alteragoes serao 
necessarias, nos exercicios vindouros, para que possamos ter uma idlia segura 
dos dispendios do Ministerio em aprego, no conjunto das despesas pliblicas. 
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Em face dlsso, preferimos deixar a an&llse, deste importante setor da adml- 
nlstragao federal, para o exerciclo vindouro, quando, certamente, disporemos de 
melhores elementos para efelto de compara?ao. De qualquer forma, tomamos o 
projeto como correspondendO a uma tentatlva de fixagao de despesas. A execugao 
orgamentdrla do exerciclo de 1962 dira do aoerto ou nao, da exlytildade e da insu- 
ficiencia, bu do excesso das dotagoes conslgnadas, neste subanexo, para os seus 
diversos brgaos. 

Nestas condlgoes, opinamos favoravelmente ao projeto, e as Emendas n.0s 1 
a 13, apresentando a Emenda n.0 14-CP, com o objettivo de contemplar o Con- 
selho de Recursos da Prbprledade Industrial com os recursos indispens&veis ao 
custeio de suas ativldades, conforme sollcitagao dele oriunda, pols haviaro sidp- 
omltidas as dotagoes necess&rias a seu funcionamento na proposta flo Coder 
Executive. 

Sala das Comissoes, 8 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Mem de Sa, Relator — Eugenie Barros — Joaquim Parente — Lopes da Costa 
— Fernandes Tavora — Fausto Cabral — Nogueira da Gama — Irinep Bor- 
nhausen — Victorino Frelre — Lobao da Silveira — Saulo Ramos. 

(As emendas a que se refere este parecer acham-se publicadas no 
DCN (Segao 11), de 10-11-61.) 

PARECER N.0 669, DE 1961 

Da Comlssao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara 
n.0 127/61 (n.0 2.970/61, na Camara), que estima a Receita e fixa a 
Despesa da Uniao para o exerciclo financelro de 1952 — Anexo 4 — Poder 
Executlvo — Subanexo 4.06 — Comlssao do Vale do Sao Francisco. 

Relator: Sr. Joaquim Parente 

O presente subanexo do Projeto de Orgamento fixa as despesas da Comlssao 
do Vale do Sao Francisco, para o prbxlmo exerciclo financeiro, em   
Cr$ 4.306.500.000,00, apresentando um aumento de Cr$ 1.139.340.000,00 sobre as 
dotagoes conslgnadas no Orgamento em vigor (Quadro I). 

Da Proposta Orgamentdria enviada a Camara constavam, no subanexo ora 
examlnado, cifras que perfaziam Cr$ 3.184.225.000,00, tendo havido, portanto, 
atrav&3 de emendas ali aprovadas, acreschno de Cr$ 1.122.275.000,00, — o que 
coincide, pratlcamente, com a diferenga para mals, em relagao ao corrente ano, 
nas despesas previstas para o brgao em 1962. 

Veriflca-se, portanto, no caso em foco, que os legisladores procuraram 
situar-se, no assunto, em pdsigao mais realista do que a dos tbcnicos que elabo- 
raram a proposta. 

Nao precisariamos relembrar, no curso destas conslderagoes, as importan- 
tes flnalldades da Comlssao do Vale do Sao Francisco, no que se relaciona com 
a promogao de estudos e com a coordenagao de medidas voltadas para o obje- 
tivo do Integral aproveitamento de uma extensa e subdesenvolvida reglao 
do Pais. 

Somos levados, assim, nao apenas a concordar literalmente com as modifi- 
cagoes que a C&mara houve por bem aprovar, no subanexo da Comlssao do Vale 
do Sao Francisco, ora examinado, como ainda a admitir a necesstdade de 
outras, que poderao ser feltas nesta Casa, para completar o prepare financeiro 
daquele brgao para a agao que Ihe cumpre desenvolver em 1962. 

A vista do exposto, opinamos favoravelmente ao Projeto do Orgamento, para 
1962. Anexo 4 — Poder Executive — Subanexo 4.06 — Comlssao do Vale do 
Sao Francisco, bem assim iis Emendas n.0» 1 a 143. 

Sala das Comissoes, 8 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Joaquim Parente, Relator — Mem de Sa — Lobao da Silveira — Saulo Ramos — 
Irineu Bornhausen — Fausto Cabral — Fernando Tavora — Lopes da Costa — 
Nogueira da Gama. 
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QUADRO I 

Consignagao 
Orcamento 

de 1961 
Cr$ 

Projeto da 
Camara 

para 1962 
Crf 

Diferenga 
-f on — 

1 — Pessoal   62.660.000 264.000.000 + 201.340.000 

2 — Material   30.000.000 32.000.000 + 2.000.000 

3 — Servlgos de tercelros e 
encargos   20.000.000 27.000.000 + 7.000.000 

4 — Custeio e manutencao 
dos 5 Dlstrltos da CVSF 20.000.000 25.000.000 + 5.000.000 

5 — Aproveitamento econo- 
mlco do S. Francisco ... 3.034.500.000 3.958.500.000 + 924.000.000 

TOTAL   3.167.160.000 4.306,500.000 + 1.139.340.000 

(As emendas a que se refere este parecer acham-se publicadas no DCN 
(Se?ao II). de 10-11-61.) 

PARECER N.® 670, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.® 127, 

de 1961 (n.® 2.970/61, na Camara), que estima a Receita e flxa a Despesa 
da IJniao para o exercicio de 1962 — Anexo 4 — Poder Executive — Sub- 
anexo 4.02 — Departamento Administrative do Service Publico. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 

1. O presente subanexo, relative ao Departamento Administrative do Service 
Publico, volta ao exame desta Comissao por ter sido apresentada emenda em 
Plenario, de autoria do nobre Senador Coimbra Bueno, visando a alterar a redaqao 
constante da verba 1.0.00, Oonsignagao 1.6.00 — Encargos Dlversos, Subconslg- 
nagao 1.6.23 — Diversos, incise 2, adlcionando o seguinte: 

"... inclusive a prevla reeorganizagao administrativa dos Ministdrios 
e Reparticoes autdrquicas, e descentralizacao administrativa." 

2. A emenda pretende, assim, que a dotacao de Cr$ 1.000.000,00 dada para a 
"Manutengao do Setor de Assistencia Tecnico-Administrativa (SATA)" seja utili- 
zada, tambem, para outros fins altamente louvaveis, como a reorganizacao admi- 
nistrativa a que alude. 

3. Em face do exposto e tendo em vista nada exlstir que possa ser argiiido 
contra a Emenda n.® 18, opinamos pela sua aprovacao. 

Sala das Comissoes, 8 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Fausto Cabral, Relator — Lobao da Silvelra — Mem de Sa — Vlctorino Freire 
— Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Joaquim Parente — Eugenie Barros 
— Lopes da Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Na prdxima sessao comegarA a 
correr o prazo para apresentagao, perante a Mesa, de emendas ao Subanexo 
orgamentarlo para 1962 referente A Superlntendencla do Piano de Valorlzagao 
Economica da Fronteira Sudoeste do Pals (n.® 4.09), nos termos do art. 339, letra 
b, do Regimento Intemo. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projeto de resolugao que vai ser lido pelo Sr. l.0-SecretArio. 
fi lido e vai a publicagao o seguinte 
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PROJETO DE RESOLUQAO N.® 51, DE 1961 
Concede llcenfa ao Redator, PL-4, Lulz Fernando de Oliveira Frelre, 

para integrar a Delega^ao do Brasil a XVI Assembleia Geral das Na$oes 
Unidas. 

O Senado Federal resolve; 
Artigo unico — Pica o Redator, PIr4, do Quadro da Secretaria do Senado 

Federal, Luiz Fernando de Oliveira Freire, autorizado, nos termos dos artigos 300, 
item I, e 36, da Resolu?ao n.0 6, de 1960, a integrar, sem onus para o Senado, 
a Delegacao do Brasil b XVI Assembleia Geral das Nagoes Unidas. 

Justificagao 
Trata-se de mlssao da qual sd poderd resultar beneficios para o Senado. Dado 

o seu cardter, a aludida mlssao proporclonara melhores conheclmentos ao pessoal 
da Secretaria desta Casa. 

Sala das Sessoes, 9 de novembro de 1961. — Auro Moura Andrade — Cunha 
Mello — Gilberto Marinho — Argemlro Figuelredo — Matias Olympic — Guido 
Mondln. 

O SR. PRESIDENTS (Moura Andrade) — Sobre a mesa, requerimentos que 
vao ser lidos. 

Sao lidos e deferidos os seguintes 

REQUERIMENTOS 
REQUERIMENTO N.® 431, DE 1961 

Sr. Presldente: 
Requeiro sejam solicitadas as seguintes informagocs ao Sr. Ministro do Tra- 

balho, Industrie e Comercio: 

1.a) Se 6 verdade que a COFAP deliberou importer dos Estados Unidos da 
America do Norte, feijao, milho e arroz e, da Argentina, came bovina. 

2.a) Qual a quantidade de cada um desses gSneros a ser importada e qual o 
prego respectivo, por unidade, contratados cif Rio de Janeiro. 

3.a) Quais as empresas que naquelas NagQes vao vender ao Brasil tais mer- 
cadorias e qual a firma, ou firmas, nacional ou estrangeira que sere intermediAria 
nessas compras. 

4.a) Se a COFAP realizou inquerito no Pais para conhecer o volume daquelas 
mercadorias existentes em estoque decorrente da dltima safra e qual a produgao 
da imediata. 

5a) Em caso afirmativo, quando foi realizado esse inquerito e qual o seu 
resultado. 

Sala das Sessdes, 8 de novembro de 1961. — Joao Villasboas. 

REQUERIMENTO N.° 432, DE 1961 

Sr. Presidente: 
No mes de julho do corrente ano, a imprensa brasileira noticiou, com grande 

destaque, haver sldo preso em Fonta Pora, no Estado de Mato Orosso, o alemao 
Josef Kanat, por agentes da Interpol, acompanhados por dois israelitas os quais 
procuravam no territdrio nacional um certo m6dloo, que terla torturado judeus 
em campos de concentragao da Alemanha ao tempo em que ali dominava o regime 
nazlsta. Dias apds, voltava a imprensa a tratar do assunto, Informando que, levado 
o preso a Sao Paulo, all fora posto em liberdade, uma vez identificado pelo Dr. 
Amoroso Neto, chefe da Polinter paulista, e reconhecido nao ser ele o medico pro- 
curado. 
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Ressurgem agora notici^rios jornalisticos sobre a continuagao da busca em 
nosso Pals do referido medico para ser entregue ao Estado de Israel, a fim de 
all sofrer as brutais torturas por que vem passando o desgragado Elchman, auda- 
ciosa e criminosamente raptado da Argentina, para servir de pasto ao ddio e a 
vinganga racista. 

Em face do exposto; 
Requeiro sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Justlga as seguintes info imagoes: 
1.?) Sg o Brasii assinou tratado de extradigao com o Estado de Israel. 

rev. (j, 
2.°) Em caso afirmativo — o inteiro teor desse tratado. 
3.°) Se esse Ministerio determinou qualquer prisao a pedido daquele Estado. 
4.°) Em caso afirmativo — quais os nomes e nacionalidades das pessoas cujas 

prisoes foram solicitadas. ; . 
5.°) Se esse Ministerio tern conhecimento de que a Interpol e policia de Es- 

tados, acompanhadas de israelitas, estao procurando no interior do Pals suditos 
alemaes para prender, sob a alegagao de haverem torturado judeus durante o 
govemo de Hitler, na Alemanha. 

6.°) Era caso afirmativo — quais as medidas tomadas por esse Ministerio 
para fazer cessar semelhante atentado a liberdade e a seguranga individual desses 
estrangeiros residentes no Brasii. 

Sala das Sessoes, 8 de novembro de 1961. — Joao Villasboas^j 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa, outro requerimento 
que vai ser lido. 

35 lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 433, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra r, e 315, do Regimento Intemo, requeiro dis- 
pense de publicagao para imedlata discussao e votagao da redagao final do Pro- 
jeto de Lei da Camera nP 127, de 1961, que estima a Receita e fixa a Despesa 
da Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Subanexo 
4.03 — Estado-Maior das Forgas Armadas. 

Sala das Sessoes, 9 de novembro de 1961. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em face da aprovagao do reque- 
rimento passa-se a discussao e votagao da Redagao Final do Projeto de Lei da 
Camara nP 127, de 1961, Subanexo relative ao Estado-Maior das Forgas Armadas, 
constante do Parecer nP 666, lido no expediente. 

Em discussao. (Pausa.) . . , , 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao a Redagao Final. 
Os Srs. Senadores que a aprovara, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. 
A matdria volta a Camara dos Deputados. 

Pat? acorapanhar, na outra Casa do Congresso, o andaraento das emendas 
do Senado, designo o nobre Senador Fausto Cabral. 

Hd oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Jarbas Maranhao. (Pausa.) 
Nao estd presente. 
Tern a palavra o nobre Senador Coimbra Bueno. 
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O SR. COIMBRA BtTENO i-. Sr. Presidente, Srs. SenadOres, na sessab ariterior 
votamos ProJOto de ResolugSo que posslbllltarfi a raplda tramltagao da Emehda 
Constituclonal n.0 6, serti dtlVlda das mals transcendentes ata hoje aprovadas 
nesta Casa do Parlamento Naolonal, com a qual faremos, embora tardlameritc, 
uma verdadeira revolUgao no bom sentido da distribUigao equitativa das rehdas 
publicas. , ' . - i . t » -j:'; 

Antes de lutar pela medida como lutei, ao lado de eminentes colegas, tlve 
o prazer de, por mats de duas boras, debater o problema COtti b Presidents da 
Assoclagao Brasileira dos Municipios, Senhor Antonio Loaianto Junior, hOfflein 
inteiramente dedlcado a essa causa e apaixonado pela solugao dos prpbjemas 
municipals. Fiz ver a S. Ex.a que as restrlgoes levantadas por nobres Colegas do 
Senado a Emehda n.0 & tem sua razdo de ser; o que os preocupa 6 justamente a 
apllcagao das verbas, relativamente grandes, que devem, ser, de urn momento 
para outro, atribuidas aos municipios. Disse-me entao o repreSentante, das coniu- 
nas brasileiras, empenhado, como muitos de nos, ha tnals de 10 anos ha 
campanha ora vitoriosa por uma justa distribuigao da renda nacional, que o 
ponto de vista dos Prefeitos municlpais, sobretudo dps que llderam o movlmento, 
coincide com as referidas restrlgoes de muitos Senadores com relagao a Emenda. 

Entretanto, nab se justificam novas protelagoes e C com prazer qde trago 
ao conhecimento dos Srs. Senadores que a prdpria AssoclacSo Brasileira de Muhi- 
ciplos esta empenhada em colabordr Coin 0 COrtgressO NaciOhal, sugerlndd, de 
modo proprio, a minuta de nova reforma a Constituigao para regular a aplicagao 
dos fundos ora destinados aos municipios, bem como estabelecer normas federals, 
e n&o mais estaduais, para a forhiagab ihjustiflcada de novos muMClpioS. Etitar- 
se-a, assim, o que aconteceu cbm a dotaqao anterior de 10% do impbsto de rehda, 
atrlbuida a alguns Estados, quando o numero de municipios cresceu de maneira 
ihesperada, em poucos anos, e muitos deles — a bem da verdade 6 bom que 
cbnfessemos — surgiram lihpulslonados principalmente pelo estimulo da verba 
Federal, que Ihes seria atrlbuida, eth detrittiento das suas ahtlgas sfedes, cbih as 
quais fonnavam unidades geoeconomlcas bem definidas. 

Sr. Presidente, e dever sagrado de todos n6s ilos bStermos pelos rtidrtlciplbs. 
A refonrta constituclonal ser& certamente aprovada, tendb em vista a manifesta- 
tagao quase unanlme deste Plendrio, M poucas boras. Resta agora que tenhattlOs 
todos a compreensao da alta responsablllddde que pesard, a partlr de amanbS, 
sobre os ombros de cada Senador, de cada Deputado Federal e Estadqal, de ,cada 
um dos Vereadores e Prefeitos eleitos pelo povo brasileiro, na presente Legisla- 
tura. 

Para dar um exemplb da sltUapaO de numerosos municipios, clto aqui b casb 
da cidade de Goianla, capital do men Estado. Ha.poucos meses assumlu sua Pre- 
feitura o Doutor Hdlio Seixo de Brito, medico de renome, e homem publlco de 
ilibada reputaqao, quo esta presente a esta sessao; encontrou a mais modema 
e nova Capital de Estado do Pais ha segulnte e aflitlva, situagao: 92% das rendas 
municipals estavam comprometidas com o pagamehtb dos vehcimentbs de pes- 
soal; cerca de 5% comprometidbs com encargos socials restando cerca de 3% 
para as derhals atlvldadfes da Prefeitura! 

Sao dados fornecidos pelo Prefeito de Goiania ao assumir a responsabilidade 
de adminlstrar a mals nova das Capitals do Estado. Nao ignorambs qiie nab s6 
em Golds, mas na quase totalldade dos Estados da Federagdo, as dotaqdes de 
impbsto de renda atribuidas a esses Municipios, sOmadas com as sUaS prfiprlas 
e pequenas rendas locals que n5o chegam por vezes nein a 20% db aUxillb federal, 
sSb Hoje tbtalmente cbiisumldos pela vbragem do empreguismo. 

Encontramos, tambbm, na melhor Cidade do Pais, a mals notdvel do Con- 
tlnente amerlcano, o Rib de Jarieiro, ex-Capital da RepiSblica, situaqdo identlca; 
6 quase impossfvel govemar-se a riieihor e mals bela e tradldonal cidade do 
pals, Cidade Maravilhosa. 

O Sr. Calado de Castro — Permite V. Ex.a irni aparte? 
O SR. COIMBRA BUENO — Pols nao. J - 
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O Sr. Caiado de Castro — Ha um equivoco de V. Ex.a nessa aflrmagao. O 
govemo da Guanabara, nao gasta noventa e dois por cento de sua arrecadagao 
com o funcionalismo. Esta provado que a declaragao do antigo Prefelto do ex- 
Dlstrito Federal carecia de fundamento. Ate agora, o Estado da Guanabara apllcou, 
no maximo, sessenta e cinco por cento de sua renda na verba de pessoal, 

O Sr. Pedro Ludovico — Permlte o nobre orador um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO — Com muito prazer, depols de responder ao nobre 
Senador Caiado de Castro. 

Agradego o aparte do nobre representante do Estado da Guanabara, mas 
mesmo com imensa boa vontade, acreditando que o govemo daquele Estado 
destine apenas sessenta e cinco por cento da sua receita ao seu funcionalismo 
consldero este percentual verdadeiro absurdo para a Admlnlstragao de qualquer 
cidade, brasileira ou nao. 

Uma Prefeitura nao deve, em hlpotese alguma, despender mais do que trinta 
por cento da sua receita com Pessoal. 6 condlgao fundamental para que o Pais, 
o Estado e os Municipios progrldam. Este o ponto que precisamos encarar cora- 
josa e frontalmente, perante todos os Prefeltos com responsabilidade neste Pais. 
De outra maneira, iremos all criar nos municipios a classe dos privllegiados, a 
exemplo do que ocorre na Uniao e nos Estados. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Pedro Ludovico. 
O Sr. Pedro Ludovico — Posso garantir que a informagao que fol dada a V. 

Ex.a, apenas nao exprime a realldade. Nao se despende mais do que sessenta por 
cento na Prefeitura de Golania, com o funcionalismo. Estou a cavaleiro para assim 
me expressar, porquanto, quando Interventor Federal e Governador do Estado de 
Golas, nunca consentl se apllcasse mais do que trinta por cento com o funcio- 
nalismo. V. Ex.a, que trabalhou comlgo, sabe o quanto eu era severo no particular. 

O SB. COIMBRA BUENO — Louvei-me em informagoes que se tomaram do 
conheciraento geral em Goianla, quando da parte do seu atual prefeito. V. Ex.a 

como o saudoso Presidente Getullo Vargas, atraves das organlzagoes que criaram 
sob regime dltatorial, flzeram sob este aspecto de pessoal governos multas vezes 
melhores do que os que se instalaram a seguir no Pais. 

O Sr. Pedro Ludovico — V. Ex.a tem razao em profligar essa situagao que 
domina no Brasil. fi imperioso nao se permitlr a contlnuagao deste estado de coi- 
sas. Sessenta, setenta, oitenta e noventa por cento de uma receita gastos com o 
funcionalismo e um absurdo, e um erro que deve ser corrlgido. 

O SB. COIMBRA BUENO — Agradego o aparte e corroboro as palavras de 
V. Ex.a — fui superintendente geral das obras de Goianla, sob o Govemo de 
V. Exa e durante aquele periodo, recordo-me bem do rigor com que V. Ex.a 

agla, especlalmente nas questoes relativas a pessoal. 
O aparte do nobre Senador Pedro Ludovico Sr. Presidente vem ao encontro 

do ponto de vista que defendo perante os Prefeltos, no momento em que lutamos, 
a peito aberto, para conceder, atraves dessa Emenda, tratamento justo e eqiiltatlvo 
k distrlbuigao das rendas nacionals. 

Desde os prlmordios da Constituigao — ainda nao era politico — perdla boras 
e boras nos corredores da Assembl61a no Rio de Janeiro, apelando para inumeros 
Deputados, meus amigos, no sentido de que se flxasse, na proprla Constituigao, 
um limlte de ato um tergo das rendas de cada unidade, Uniao, Estados e Munici- 
pios, a ser aplicado com o Pessoal. 

Ja pressentia, aquela epoca, o fenomeno do empregulsmo, hoje verdadeiro 
cancro nacional, e que colocou o Pais em situagao embaragosa. Porque num Pais 
em que a Democracla esta em evolugao, como a nossa, os pleitos eleitorals teriam, 
fatalmente, a tendencia de criar na publica admlnlstragao, sobretudo nas drbitas 
federal e estadual, verdadeiros cabides de emprego gerando parasltismo talvez 
insuperado em todo o mundo modemo. 
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Esta 6 a situagao de fato e 6 bom que dlgamos com toda lealdade e franqueza, 
que predomina Inclusive nesta e na outra Casa do Parlamento Naclonal, que pre- 
domina provavelmente em todas ou quase todas as Assembleias Legislativas, talvez 
com duas ou tres honrosas excegoes; e Infellzmente esta situagao pode alastrar- 
se para os Munlcipios e sera entao uma desgraga sem nome para o povo bra- 
silelro. 

Portanto, aqueles que no Senado hoje se colocaram unanimemente ao lado 
dos Prefeltos e das Prefeituras de todos os Munlcipios, o flzeram com o pensa- 
mento numa boa aplicagao dessas verbas e na certeza de que, com o apoio de 
todos os Prefeltos e Prefeituras do Pals, devemos votar no Congresso Naclonal 
com inlclatlva desta Casa, uma Emenda regulando dols pontos basicos: 1.°) a 
boa aplicagao das verbas, principalmente, em agua potavel, para que nao con- 
tinuemos a asslstir esse verdadeiro massacre Inconsciente da nossa Infancia; esgo- 
tos, servigos de luz, forga, rodovias, mecanizagao da lavoura, enfim uma serie 
de providencias que poderao ser tomadas, se os Prefeltos, se os Munlcipios se 
capacitarem do rlsco tremendo que estao correndo de seguir o pessimo exemplo 
que Ihes foi dado pelo Congresso Naclonal, pelas Assembleias Legislativas, pelo 
Executive Federal, pelo Executive Estadual e pelo Poder Judlciario. 

De sorte que os Munlcipios que sao as menores unidades do Pals nao podem 
mlrar-se no exemplo das maiores; tem que inovar, tem que ter a coragem de 
colaborar para uma nova e imedlata reforma da Constituigao, sem o que iremos 
criar tambdm nos Munlcipios sltuagoes de privllegio cujo unlco desenlace final 
seri, sem diivlda alguma, uma ruptura do regime democratico em nossa terra. 

Dla chegara, no caminho em que vamos segulndo nas esferas federal e esta- 
dual, em que so uma revolugao podera resolver o problema do funclonalismo 
neste Pals. 

S6 os Munlcipios, atraves de uma boa reforma, regulando a aplicagao total 
das verbas que ora Ihes estao sendo destlnadas, apenas em servigos essencials a 
vida dos mesmos, poderao dar o exemplo aos Estados e a Uniao e, pouco 
a pouco, desencadearem uma revlsao paulatlna e progressiva do problema do 
pessoal, para que possamos, sem solugao de contlnuidade do regime moralizar a 
admlnistragao piibllca da Uniao e dos Estados, enquadrando o seu pessoal atra- 
ves dos proximos anos, e Ihe dando melhor tratamento e melhores venclmentos. 

Nunca ful favordvel a pagar mal ao funclonalismo publico nem ao empregado 
de qualquer classe, quer particular, quer publico; o que acho absurdo d a pulve- 
rlzagao dos venclmentos a que assistimos; disto results que aqueles que sao 
dedlcados d causa piibllca, sao verdadelros escravos; nas costas de cada um que 
trabalha, parasltam tres ou quatro que nao fazem colsa alguma. 

Uma verdade que devemos proclamar, e aproveito a oportunidade em que 
temos aqui a presenga de centenas de Prefeltos, e tenho a certeza de que quase 
a totalldade dos nossos Munlcipios estao com os ouvldos voltados para Brasilia, 
para dlzer esta verdade: nos preclsamos criar condigoes nos Munlcipios para 
amanha nos mlrarmos neles e regularizarmos a situagao dos dols escaloes: — 
Estadual e Federal. 

Sr. Presidente, eram estas as palavras que queria produzir, com o mesmo 
entuslasmo, com a mesma fd e com a mesma boa vontade com que, nestes ultlmos 
dez anos, venho lutando e, como eu, multos brasllelros, convencidos de que so 
poderemos obter justlga social, neste Pals, a base da valorlzagao do homem, k base 
da valorlzagao dos munlcipios. 

fi a razao primordial da luta que temos desenvolvido nos ultlmos vinte anos 
em prol da Interiorlzagao da Capital, pois uma verdade deve ser proclamada: 
enquanto a Capital esteve no Rio de Janeiro a emenda ora em dlscussao nao foi 
alcangada. Daqul poderemos, como estamos fazendo agora, olhar melhor pelos 
munlcipios e procurar atender aos seus anselos. Nao mals exlstirao quatro grandes 
Estados com perto de vinte sombras as suas retaguardas. Agora, que estao 
evolulndo as outras entidades da Pederagao, poderemos alcangar as refonnas de 
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base, melhor tratamento para o homem do interior, para os municiplos e para 
todos aqueles que labutam pela grandeza do Pais. (Muito bem!) 

O SB. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a hora do expediente. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Primelra discussao do Projeto de Emenda & Constituicao n.0 6, de 
1961, origindrio da CSmara dos Deputados (n.0 1, de 1959, na Casa de 
orlgem), que institui nova discriminag&o de rendas fern favor dos muni- 
ciplos brasileiros, tendo 

PARBCEB FAVORAVEL, sob nP 661, de 1981, 
— da Comissao Especial. 

Tern a palavra o nobre Senador Jarbas Maranh&o. 

O SR. JARBAS MARANHAO — Sr. Presidente e Srs. Senadores, nao se fazla 
necessario, creio, que usasse da palavra, nesta sessao, o relator da proposta de 
Emenda A Constltuicao n.0 1, de 1959, que visa alterar b que dlspde a Constltul- 
gao sobre dlscrlminagao de rendas, a flm de beneficiar os municiplos brasileiros. 

O orador teve a honra de ser escolhldo para relatar a proposicao na Comis- 
sao Especial deslgnada para esse mister. Estudou a iniclatlva sob o aspecto 
juridlco-constltucional, sob o aspecto economlco-financelro, sob o aspecto poli- 
tico-administrativo e ontem vlu o seu parecer aprvado, por unanlmidade, naque- 
la Comissao de dezesseis membros, representantes de todos os partidos nesta 
Casa. 

A reuniao da Comissao propiciou prolongados debates em que se fizeram 
ouvir Senadores das vadas legendas partidarias, raanifestando o entendimento 
geral no sentido de que se impunha, realmente, uma refonna para beneficiar as 
comunas brasileiras. 

O assunto e desses que, pela sua natureza, pode dar margem as manifesta- 
coes mals varladas de pensamento e de observa?5o, Inclusive porque nao se pode 
decidlr a respelto dele tomando-se uma posl?ao entre o que 6 ruim e o que 6 
otlmo. E um desses assuntos em que o leglslador 6 levado a tomar uma poslcao 
dentro das clrcunsttocias histdrlcas pelo que 6, ou pode Ser, o melhor, dehtro de 
outras altemativas. 

Nesta altura, Sr. Presidente, nos, que temos uma tonga ldentlflca?ao com 
a causa do municipalismo, sentimos desnecessario combatermos, lutarmos, argu- 
mentarmos, discutirmos e procurarmos convencer, porque nos parece unAnime 
a oplnlao do Senado Federal no sentido da aprova?ao da Emenda Constltuclonal, 
ora sob aprecia^So desta Casa. 

Tanto isso e verdade, Sr. Presidente. que, na sessao de hbje a tarde, o Sena- 
do, aceitando a iniclatlva de V. Ex.* modlflcou o Regimento da Casa, para apres- 
sar, em termos dlferentes, isto 6, por um processo que assegurasse a maior rapi- 
dez possivel, a tramitagao da proposl?ao nesta Casa. 

O Senado modlflcou seu Regimento por unanlmidade, para assegurar repito, 
em votagSo a mals rApida possivel, a aprova?ao da Emenda Constltuclonal que 6 
0 anseio n§.o somente dos mimlclplos brasileiros, mas tamWm o de uma cons- 
clfencla atuante, viva e atenta aos interesses da comunhdo nacional. 

Essa atitude do Senado e de alta signlficagao para o regime democrdtico 
porque tomada no momento em que se vota uma lei que, nos seus objetlvos mais 
profundos, outro alcance nao tern senao o de fortalecer a democracia braslleira. 

Uma das criticas ao nosso regime, feita pelos partldarios dos Estados fortes 
OU totalitdrlos e das dltaduras, e que a democracia 6 lenta para reallzar as 
transformagoes que se impoem a cada passo na vida dos povos. Sobretudo o Oon- 
gresso nao tem, pela sua propria natureza, o dinamlsmo, a flexibilidade que se 
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impoe para resolver com rapidez as vezes fulminante, o que a vida la fora recla- 
ma das lels, reclama da politica, reclama dos Govemos, reclama do Congresso. 

O Congresso braslleiro hoje, por esta orientacao do Senado da Rspiiblica, 
pode demonstrar que quando se impoe uma solugao urgente, esta solugao e dada 
com respeito a lei, para ir ao encontro do que se faz necessario resolver rapida- 
mente. 

Os Prefeitos e Vereadores que se encontram em Brasilia, a Imprensa e a 
opiniao publica podem collier hoje este exemplo de que, o Congresso brasileiro, 
nesta Cask do Senado Federal, soube dellberar pela premencia que se impoe, 
quando e progresslva e constante a penuria dos municipios brasileiros. 

A solugdo dada hoje pelo Senado, e para que seja votada, em duas sessoes 
extraordinarlas, a emenda constitucional em debate. 

Sr. Presldente, dos estudos aqul realizados, chegou-se a conclusao de que o 
capltulo de dlscrlminagao de rendas teria que ser realmente reformado, para 
retlrar da apatla, da Indrcia e da miserla financeira as comunas brasileiras. 

Em nosso parecer ontem formulado, esgotamos as estatistlcas que pudemOs 
colher, para demonstrar como e chocante a realidade brasileira, marcada entre 
n6s por duas civllizagoes diferentes: & civilizacao do asfalto, das Capitals flores- 
centes e dos grandes centres, e a civiliza?ao litoranea e a civilizaqao do interior 
onde o homem 6 abandonado, e um paria. 

Nao e preciso descrever nem eu tencionarla faze-lo neste instante, as con- 
digoes sociais do interior do Pais. O projeto que estamos apreciando val ao 
encontro do sentido determinante da cultura politica em nosso s^culo. Se no 
sdculo passado o pensamento humano voltava-se para os grandes empreendi- 
mentos materials, se no seculo passado a tecnlca, a riqueza e a produgao foram 
os objetlvos do pensamento humano da civilizacao, no seculo atual o dsstino da 
nossa civilizacao se apresenta mals brilhante e mais nobre, porque o nucleo 
fundamental da concepcao de vida que inspira os regimes politicos, as vezes 
os mais contraditorlos, e o homem, que deve ter todas as condicoes de liberda- 
de, de natureza economlca e social para desenvolver a sua personalidade, para 
afirmar-se como pessda humana, para servir a sua terra e aos mais altos ideais 
do esplrito. 

O. homem brasileiro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vive abandonado, 
esquecido, sem escolas, sem a defesa permanente da saude, sem vlas de comuni- 
cagko, sem meios de transporte, sem oportunidades de trabalho, sem elementos 
de estimulo para vlver servindo a sociedade. Apesar do esforco de tantas gera- 
Coes politicas, continua ainda assim abandonado, entregue a propria sorte pot 
todo esse interior do Pais, sem que a organizacao politica nacional, que foi na 
maior parae de nossa hlstorla de tendencias marcantemente centralizadas, se 
voltasse para o problema desse homem, que e a propria nacionalidade lutando e 
sofrendo e precisando aflrmar-se. 

fi a luta pelo soerguimento do homem que se faz atraves da luta pelo soer- 
gulmento das comunas. 

A comuna entre n6s, Srs. Senadores, 6 um passado que nao pode ser desde- 
nhaflo. 

Ontem tlvemos ocasiao de falar, no discurso de agradecimento a generosi- 
dade com que os Srs. Senadores apreciaram nosso parecer, sobre a signlflcacao 
do papel historico dos municipios. As nossas instltuigoes municipals decorrem 
de Instituig es municipals florescentes, vigorosas e que foram saudaveis, sobre- 
tudo, pela epoca em que — nasceram e se aflrmaram, — a epoca da Roma 
que domlnava os povos mas que dera a municipios, a vilas, a terras, a povoados 
domlnados o dlrelto de autogovemar-se e de eleger seus gvemantes como elegiam 
duunvaros, decurioes da Curia, que era semelhante ao Senado romano; como 
elegiam os edls, os magistrados e os vereadores — para usar uma linguagem 
atual; os exatores que se responsabilizavam pela arrecadacao dos dlnheiros 
piiblicos, aqueles que tinham a obrigacao de fiscalizar os services publicos, as 
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estradas, a UuminaQao, o pre^o do pao, o pre?o das mercadorlas, que pesavam e 
tabelavam, e os juizes, assessorados pelos procuradores, Toda essa organlzagao 
romana transferida a Peninsula Iberica foi respeitada pelos barbaros na sua 
Invasao e pelos vislgodos, que delxaram aos povos domlnados a llberdade de se 
governarem, permitindo-lhes que regulassem suas rela^oes privadas pelo sen 
Direito Civil e sua vida publica pelas normas de Direlto Piibllco que havlam 
copiado da organizacao romana, preferindo vlver a vida rural, que era a ten- 
dencla dos vislgodos. 

Os arabes, que dominaram tambem a Peninsula Iberica e respeltaram a 
organiza?ao dos municipios, a autodeterminaQao, se e possivel dlzer-se asslm, 
porque eram quase soberanos, dadas as dlficuldades de comunlcacao e o afasta- 
mento dos poderes mais fortes do centre, ou dos rels ou da prdprla Repiibllca 
Romana, ou dos reis de Portugal ou dos rels da Espanha, Interferiram apenas 
para oolaborar, como os germanicos, com institulcoes novas, suplementares das 
Institulcoes municipals vlndas dos romanos e mantldas na Peninsula Iberica. 

Nosso munlciplo e uma transplantaqao das lnstltul?6es portuguesas atrav6s 
das ordenacoes afonsinas, a partlr, sobretudo, das ordenagoes manuellnas, e 
depots das ordenaQoes fllipinas, que restringlram um pouco esse poder de auto- 
governo dos municipios Portugueses. Aqui em nossa Patrla, na Colonlza?ao, os 
municipios eram fortes: as Camaras, os Conselhos — que sao as C^maras de 
Vereadores de hoje — os chamados Senados de C&mara, como o de Ollnda, que 
deu o primelro grlto da Repiibllca em nosso Pais, eram eleltos e tlnham funQoes 
nao somente admlnistratlvas, funqoes de natureza economlca, funcoes de policla, 
mas tambem fun?6es judiclals. Admlnlstravam, pollclavam, flscallzavam, decre- 
tavam e arrecadavam cs tributos, com plena autonomla, e tamWm julgavam, 
porque tlnham poder judicldrlo, poder de julgar. Tao fortes eram essas Camaras, 
esses Conselhos. esses Senados de C^mara que .multa vez, a Coroa portuguesa 
nara eles apelou a fim de socorrer-se dos recursos flnancelros oriundos dos 
tributes decretados por esses Conselhos de Vereadores. 

Fbl esta, na fase da Colonlzapao, a expressao dos Conselhos Municipals. 
O foral era uma carta politica que o Reino de Portugal dava aos municipios, 

como se fosse uma ConstitulQao, para que, por interm6dlo dela, defendessem os 
dlreltos civls, as llberdades humanas e as llberdades politlcas do seu povo. 

Entao, o munlciplo tern esse signlficado formidavel para a Hlstoria e para a 
Clvilizacao. Pode dlzer-se mesmo que o mundo velo dos municipios^ do homem 
que sentlu a necessldade de convlver; e os municipios nada mais sao do que o 
conglomerado de famillas, de agrupamentos humanos e de aldeias, para a defesa 
comum contra o permanente e constante perigo de guerra. 

Foi e.«te o sentldo da fusao. do agrunamento de aldeias, de vllas e munici- 
pios. De iniclo, nao havla unldade econdmlca nesses agrupamentos de aldeias 
que formavam municipios, mas havla uma declsao comum, uma vontade comum, 
um governo comum para sua defesa. 

Desde ai, o munlciplo e fator de llberdade, de defesa, de autodeterminaQao 
do grupo humano: e ele foi, no decorrer do tempo, a base de luta do espirlto 
humano, da intellgencia humana para a formaQao de Ideal politico mais alto 
— a democracia, o regime dos dlreltos clvls, dos dlreltos politlcos, economlcos e 
socials do homem. 

O Sr. Fernandes Tavora — Da llcenga V. Ex.a para um aparte? 
O SR. JARBAS MARANHAO — Com prazer. 
O SR. FERNANDES TAVORA — o poder do munlciplo, naquele tempo, era 

tamanho que a Camara de Sao Paulo fez saber ao Monarca portugues que a 
cidade de Sao Paulo nao aceitarla qualquer oflcial que nao fosse genulnamente 
paullsta. O fato 6 que o Governo portugues teve que se submeter e desde entao 
Sao Paulo nunca mais teve oflcial portugues a exercer funqoes na paullcdla. 

O SR. JARBAS MARANHAO — Agradeqo o aparte de V. Ex.a que vem ilus- 
trar o meu dlscurso. 



- 229 - 

Diziamos, Sr. Presidente, do papel hlstdrico do munlcipio1 Ele foi o reduto 
que o homem tsve, desde o inicio da Historla e da Civiliza^ao humanas, para 
a inspira?ao dos dlreltos do homem, para a sua defesa e para a sua afirmagao. 

Nao desejo fazer, neste instante, para nao tomar por mals tempo a aten(;ao 
do Senado, o desenvolvimento hlstdrico do munlciplo em nosso Pais, mas desejo 
dlzer que ele se anemlzara a partlr da independeticla da nossa Patrla, devido, 
como 6 natural, a tendencla do poder monarqulco para a centrallza?ao. 

O Ato Adlclonal de 1834, dez anos depois da prlmelra Constltulgao Brasi- 
lelra — a Coiistltul(;ao imperial de 1824 — descentralizou mas, em fun?ao das 
provinclas, transformou os Ck>nselhos Gerais das Provinclas em Assembldias 
Leglslativas Provincials, dando a essas Assembleias um poder politico que elas 
nao tlnham, e transformando os municiplos em entldades tuteladas dessas 
Assembldlas Provincials. 

fi verdade que a Inlclatlva ou proposta de qualquer beneficio, de qualquer 
Imposto a ser crlado, de qualquer a?ao de sentido municipal, deverla partlr 
dos Conselhos Municipals, mas houve a descentralizaqao no sentido de provlncla. 
A lei de interpretacao foi a reagao, a manobra polltica do Poder Central contra 
a for?a crescente das provinclas, com o sentido de federa?ao que comeqava a 
se aflrmar no Brasll. Entao o Poder Central inclinou-se um pouco para os 
municiplos como um rebate politico ao anseio das provinclas no sentido da 
federagao. 

Na Prlmelra Repiibllca, Sr. Presidente, tambem os municiplos nao tiveram 
a oportunidade que merecem e devem ter, como c^lulas basicas da comunhao 
naclonal. 

A Constltulgao de 34 deu sentido novo a federaqao brasilelra, deixando aos 
municiplos o poder de decretar Impostos de sua competencia exclusiva. 

A CcnstltulQao de 37 manteve mals ou menos o slstema flnancelro estabe- 
lecldo pela Constitul?ao de 1934 para os municiplos. A Constltul?ao de 1934, 
nao pode verlficar as vlrtudes da sua orientaqao. A de 1937 nao foi cumprida 
e os municiplos tiveram, apenas, um prefeito nomeado pelas Interventorias 
Estaduais. Nao houve llberdade polltica nem aflrmagao municipal. 

A Conslltulpao de 1946, conslderada a mals munlcipallsta das cartas politi- 
cas brasllelras, deu sentido a nova orlentagao polltica do Pals, deu carater de 
pecullarldade ao nosso slstema federative. Mas, por varlas clrcunstanclas, os 
municiplos, ao contr^rlo do que se esperava, ao Inves de melhorarem em razao 
dos rumos tragados pela Constltul<;ao vlgente, depauperaram-se, empobreceram 
e tornaram-se Incapazes de atender as suas obrlgacoes para com as populagoes 
locals. 

Este o quadro da vlda brasilelra! Poder-se-Ia Sr. Presidente, argumentar — 
e ontem ja o flzemos — com o aspect© crltlco do nosso municlpalismo, aspec'.o 
esse que pode tambem ser observado nas outras esferas da atlvidade polltica 
brasilelra, no piano estadual como no federal; Incapacidade Wcnlca, a falta de 
autorldade polltica para o exerciclo das fun?6es piibllcas. 

Outro aspect© crltlco ja foi aqul observado, como essa tendencla para a 
pulverlzaijao de nossas comunas. 

Mas Sr. Presidente, todas essas deficienclas da vlda municipal sao comuns 
nos pianos estadual e federal. E no fundo de tudo isso, o que marca e que 
70% das populagoes brasllelras vlvem no campo, vlvem a vlda rural. E essa 
malorla esla dlstante dos elementos do progresso, da cultura e da civlllzacao; 
poroue, esses elementos de progress©, de cultura e desenvolvimento sao mals 
facllmente proplclados pelos Govemos locals, como ocorre nos Palses mals desen- 
volvldos, como a Inglaterra, com seus burgos formando condados; como os 
Estados Unldos onde a riqueza 6 generallzada e difundlda por quase todo o 
seu terrltdrlo e nao acumulada em apenas alguns centres. 
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Entao, Sr. President©, ss quase 70% das populacoes brasllelras vlvem nos 
campos, habitando zonas rurais, e precise quo os recursos naclonats atinjam as 
zonas proxlmas dessas populacoes. 

O Sr. Goido Mondin e Argcmiro de Figueiredo — Multo bem! Muito bem! 

O SR. JARBAS MARANHAO — Este e o quadro real da sociedado de nosso 
Pals: uma minorla beneficiando-se do trabalho da maiorla. o que ocorre 
no interior e na agrrlcultura, onde 90% on 80% da populacao brasileira 'raba- 
Iham no campo. Desta manelra esmagadora uma minorla de 10% enrlquece 
enquanto que ela apodrece e morre na angiistla, no drama social que 6 todo 
o nosso Pals! 

Ess© drama se reflet© nas favelas. nos mocarabos, nas palboqas que enfelam 
a paisagem mais llnda, como a da propria Guanabara. deformada pelos quadros 
tristes e sombrlos do aglomerado de favelas e mceambos. pendurados nas coll- 
nas que poderiam ser, em toda a extensao da Guanabara, somente de beleza e 
de encanto. Mesmo no interior da nossa mais elevada civlllzagao, na nossa cldade 
mais rica. ha o sentido do drama brasileiro. que e do desajiistamienbo econo- 
mico, do dssajustamento social, do desajustamento no campo da saude, da edd- 
caqao e do trabalho. 

O Sr. Femandes Tavora — Permit© V. Ex.a um aparte? 

O SR. JARBAS MARANHAO — Com muita honra. 
O Sr. Femandes Tavora — A sort© das nossas Comunas neo podia ser 

outra, depois da ConstltuiQao de 91, senao a que presenclamos, pela qual s© 
entregou a Uniao a quase totalidade dos Impostos. O restante entregou aos 
Estados, e estes legaram aos munlcipios aqullo que nao mais Ihes ir/erossava 
— o resto. O que poderiam fazer as Comunas com suas populacoes Ignorantes, 
carentes de oualquer auxllio do Govrno Federal ou Estadual que auenas as 
procurava explorar politicamente? So poderia ser aquilo que conhecemos — uma 
mls^rta admlnlstratlva. 

O SR. JARBAS MARANHAO — V. Ex.s tern toda a razao e reglstro, com 
muito prazer, seu aparte ao meu dlscurso. 

E este, realmsnte. o quadro da vida brasileira. As deflciencias ai estao, na 
repartiqao justa das rendas do Pals. 

Temos o Governo da Uniao, dos Es'ados e os Govemos locals que crlamos 
nara ter uma orientacao mais consentanea com os prlnclpios democratlcos 
Somos, talvez, o Pals de melhor organlzaqao no que se refer© a er.sa orlentagao 
de respeito aos nrlnciplos democraticos. 

A Constltulqao dos Estados Unldos da America nao fala em Munlciplo nem 
em llberdade de Munlciplo. La, eles se voltam para as cldades. Exlstem quatro 
sistemas de govemo municipal, um dos quals esti prevalecehdo — e a nomeaqao 
de um gerente, como se faz em uma empresa particular. 

Na Franqa, ha uma ingerencla absoluta na autonomla municipal. N5o hfi 
autonomla municipal. 

Na Italia, exlste um orgao novo, criado junto as comunas, em que ha um 
secretario que recebe dos cofres municipals; mas e um funclon&rlo do Estado 
ou da reglao. O Estado italiano tem essa peculiarldade; al^m da Uniao e das 
Provincias, crlou uma entldade nova um orgao intermedlario onde um funclondrlo 
da reglao ou da provlncia exerce o cargo de Secretario, o posto mais importante 
dessa entldade, e que flscaliza as atividades dos govemos municipals naquele pals. 

A Inglaterra tem organlzagao mais democrdtlca. Mas, a nossa do ponto de 
vista de respeito aos prlnclpios democratlcos, 6 a mais consentanea e a mais 
bem orlentada. fi uma organlzagao realmente democritlca. 

Apesar de tudo Isso, Sr. President© a falta de recursos flnancelros tem dado 
o resultado deploravel que se conhece. 
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Reallzamos, nesta hora, uma reforma verdadeira. fi comum depararmos nos 
jomais que ha necessldade de reforma disso e daquilo. £ o recurso da Imprensa, 
para atingir a opiniao publlca, 6 o recurso de certos politicos que querem aparecer. 
As vezes, por6m, nada reallzam de esforgo e de energia em prol desas reformas. 
fi o recurso usado para falar e falar; mas o que estamos fazendo 6 uma reforma 
verdadeira. Com virtudes, completaraente, ou com virtudes e algumas deficien- 
clas, mas 6 uma reforma que M de trazer beneficios. 

Sr. Presldente, o homem do interior do Brasll ate hoje nao teve direito de 
ser Ilvre. Quando nao era a pressao do poder centralizador, do poder absolutlsta, 
do poder do Imp6rlo e das dlficuldades de comunlcaQao, das distanclas, do atraso 
da civilizaqao, era a pressao do coronelismo, que vicejou em toda a Primeira 
Republlca e ainda tem resquicios assinalaveis na epoca atual. Mas foi sempre, 
e sobretudo, a pressao resultante da falta de recursos, a canca principal da penu- 
ria financelra das comunas brasileiras. 

O Munlcipio 6 a c61ula da naclonalidade, numa expressao bonita e muito 
usada; o Munlcipio 6 a c61ula bdslca do corpo politico da Nagao; o Municipio 6 
a c61ula territorial da P&tria. O Munlcipio 6 tudo isso, Senhores Senadores, mas 
o Municipio e ainda o desajustamento social, e a falta de escolas, e a falta de 
condigdes t^cnlcas e de oportunldades de emprego para que o homem se realize 
e slrva a Patria. 

Nesta hora em que dlscutlmos um projeto de reforma da Constltulgao Bra- 
sileira para entregar ao Municipio maior soma de recursos, desejamos que ele 
se torne a c61ula de planejamento para o desenvolvimento do Pais, a celula pri- 
meira das transformagoes e da planiflcagao para o desenvolvimento harmonico da 
Pdtria brasileira. 

fi o que neste instante desejamos sinceramente. Sr. Presldente. 

Que eles se fortalegam. Que, atraves do revigoramento de suas finangas, pos- 
sam ser o que dlzem os estudlosos do Direito Publico e os politicos nas suas 
pregagoes de clvismo: a escola da Democracia, a escola da Liberdade. 

Sendo a Democracia o regime em que o homem conquista o direito de viver, 
de comer, de vestir, de morar, de trabalhar, de ter saude, de educar os filhos, 
de gozar de bem estar social; se Democracia e tudo isso, e e o ideal de uma 
civillzagao mais pura, que os Municipios se transformem nessa escola, na base 
da Democracia brasileira. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a mais um aparte? 

O SR. JARBAS MARANHAO — Com todo prazer. 

O Sr. Fernandes Tavora — Para definir a situagao do Municipio bastaria 
lembrar que ele 6 a unica unidade adminlstrativa que produz e paga impostos, 
mas nada tem. S6 recebe as sobras daquilo que Ihe deixam a Uniao e os Estados. 
Foi sempre um espollado. Como tal nunca poude progredir e jama is o conseguird 
se nao modlflcarmos essa sltuagSo com a aprovagao da Emenda Constitucional 
ora em debate. 

O SR. JARBAS MARANHAO — Mais uma vez, sou muito grato ao Senador 
Fernandes T&vora pela sua valiosa colaboragao. Os seus apartes tem um grande 
valor... 

O Sr. Fernandes TAvora — Pela slnceridade. 
O SR. JARBAS MARANHAO — ... porque sao apartes de um homem sincere, 

de um homem publico com multos anos de experiencia no Leglslativo e no Exe- 
cutive e cujo tlrocinio nao pode ser discutido, nem obscurecido o seu patriotlsmo, 
que todos nos, no Senado, sentlmos a cada instante. 

O Sr. Fernandes Tavora — Muito obrigado a V. Ex.* 
O SR. JARBAS MARANHAO — Fago JusUga a V. Ex.* 
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Sr. Presldente, Srs. Senadores, nao desejo tomar-me enfadonho. Crelo que j& 
falei demais. 

Pego ao Senado me releve o haver-me demorado um tempo que nao desejava, 
nesta tribuna. O Senado esta devidamente esclarecldo quanto 4 proposlgao em 
debate. Desejo conclulr. Sr. Presldente, dizendo que, nesta bora, estamos reali- 
zando um gesto de favor da libertagao nacional. 

Nao e muito — e muito menos e tudo — o que estamos fazendo pelo povo 
brasllelro. £ alguma colsa. Nos preclsamos modificar a Constltulgao para que ela 
atenda realmente ao problema nacional brasllelro, como ele se apresenta em todos 
os seus aspectos criticos. 

Estamos realizando, repito, um gesto de llberagao. Libertagao desse panorama 
de desequilibrio, que al esta. 

Estamos confirmando o que e sabido de todos, que a Democracla nao 6 um 
estado de coisas realizado; que a Democracla e uma luta permanente, e deve 
se-lo. £ uma conqulsta de todas as boras, fi um empenho de todos os Instantes 
pelo aperfelcoamento das condigoes human as. 

Estamos procurando, no Senado, nestes dlas, aperfelgoar a clvUlzagao bra- 
slleira. 

Era o que tlnha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nao ha mais oradores inscritos. 

Os Srs. Senadores que desejarem Inscrever-se para falar na segunda dlscussao 
poderao faze-lo na Mesa. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou declarer 
encerrada a dlscussao. (Pausa.) 

Esta encerrada. 
Passa-se a votagao da Emenda. 
A Presldencia val verlficar o quorum para votagao. 
Val-se proceder a votagao. 
Nos termos da Resolugao n.0 44 que se aplica a esta votagao por forga da 

Resolugao n.0 50, votar-se-a pelo processo simbdllco. 

Deverao levantar-se os que aprovam a emenda, mantendo-se sentados os 
que a rejeltam; em segulda deverao levantar-se os que a rejeltam e manter-se 
sentados os que a aprovam. (Pausa.) 

A Mesa procedera, desta maneira, a verificagao do quorum e conslderar-se-a 
aprovada a emenda, em l.a dlscussao, se alcangar 42 votos favoravels. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votagao — Os Srs. Senadores 
que aprovam a Emenda, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Queiram sentar-se os Srs, Senadores que aprovaram a emenda e levantar-se 
os que a rejeltam. (Pausa.) 

A emenda fol aprovada por 43 votos. 
(Palmas prolongadas no plenario e nas galerias.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Declare encerrada a presente sessao, 
convocando os Senhores Senadores para outra, extraordlnarla, ks 22 horas e 30 
mlnutos, a flm de se proceder a segunda dlscussao da Emenda a Constltulgao n" 6, 
de 1961. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 22 horas e 15 minutos.) 



202.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 

em 9 de novembro de 1961 

(Extra or dinaria) 

PRESIDfiNOIA DOS SRS. MOIJRA ANDRADE E CUNHA MELLO 

As 22 horas e 30 mlnutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias 
de Assumpgao — Lobao da Sllveira — Vlctorino Freire — Eugenio Barros — 
Lednidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — Fausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Plmentel — Sergio Marinho — Dix-Huit Rosado 
— Argemiro de Figueiredo — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Jorge Maynard 
— Heribaldo Vieira — Ovidlo Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho 
— Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Miguel Couto — Caiado de 
Castro — Gllberto Marinho — Nogueira da Gama — Milton Campos — Moura 
Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano 
— Joao Villasboas — Fillnto Mliller — Lopes da Costa — A16 Guimaraes — 
Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel 
Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRES ID EN TE (Moura Andrade) — A lista de presenqa acusa o com- 
parecimento de 48 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nao ha expediente para ser lido. 
Nao M oradores inscrltos. 
Passa-se a 

OEDEM DO DIA 

Segunda discussao do Projeto de Emenda a Constituiqao n.0 6, de 
1961, orlgln&rlo da Camara dos Deputados (n.0 1, de 1959, na Casa de 
origem), que institui nova discriminaqao de rendas em favor dos muni- 
clpios brasllelros, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n.0 661, de 1961, da Comissao Especial. 
Em discussao o projeto. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presldente, Srs. Senadores, depois de tao bem 
dlscutldo o projeto, pelo relator da materia, na Comissao que o estudou e o 
aprovou, o colega combatlvo de Pemambuco Senador Jarbas Maranhao, pouco 
se teria a aduzlr na sua discussao. Nao posso, entretanto, deixar de me pronunciar 
no assunto, menos por pretender esclarecer a materla do que por participar da 
vlbraqao coletlva deste Plenirlo, que tem a assistlr os seus trabalhos, por asslm 
dlzer, o Brasll no que possui de mals representativo, no que possui de malor signl- 
flcagao, na sua infra-estrutura juridico-economica. 

Ouvimos, na sessao pregressa, a histdria sofrida dos munlcipios brasllelros, 
e n6s politicos, que no Parlamento temos a preocupaqao constante de ligar-nos 
a, unldade politlca menor da Patrla, que e o munlcipio, atravds do que possamos 
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fazer na Lei de Meios, em materia de dotaQoes orgamentarlas, para os mals pre- 
mentes servlgos de utilidade piibllca, estamos realmente nos encontrando, a nos 
proprios, quando o alvo dos apelos dos vereadores e prefeitos que hoje omam 
com a sua presenga civica, com a sua presenga politlca, com a sua presenga 
humana, com a sua presenga historica as galerlas do Senado da Republlca. 

Entao, Sr. Presidente, a discussao se transforms na mensagem da com- 
preensao, no recado do afeto publlco que cada um de nos, hoje, transmite a estes 
homens e mulheres que, ciosos de suas responsabilidades, nao medlram sacrificlos 
para se transportar ate Brasilia e viver conosco estes momentos declsivos para 
a economia municipal brasiieira. 

O papel do Senado e relevante e de muita responsabllidade na conjuntura. 
Ja o Senador Daniel Krieger, em sessao passada, assinalou que, para sermos 
autenticos, nos Senadores temos de defender, nesta Casa, o interesse do Estado 
porque somos os representantes da Federagao. Entretanto, faltariamos com o 
nosso dever para com o povo se nao nos senslbllizassemos diante da conjuntura 
grave que reclama uma compreensao alta da proprla personalidade represen- 
tativa que encamamos, como acontece, muita vez, em questao de direlto em que 
clrcunstancias configuram um dlreito especifico, um dlreito especial, adrede para 
a conjuntura: e entao o direito comum cede para que se eleve o outro que as 
realidades impoem. 

Ninguem ignora o paupcrismo, as deficlenclas de toda ordem, economlca e 
social, em que se verifica a educagao sem ser ministrada por falta de escolas 
e professores, a saude piibllca sem ser atendida, a mesa no lar sem ser suprlda 
dos alimentos necessaries a familia, e o proprlo patrlotlsmo do brasilelro sem 
ser cultuado pelo quase desanlmo, pela quase indiferenga que so os processos 
agudos da fome, da mlseria e da indigencla podem consubstanclar. 

Sou homem da Amazonia e atento para as densidades demograflcas tao 
dlversiflcadas, na geografla brasiieira, para referlr-me especlalmente kquele 
vazio humano que e essa imensa proporgao do territorio da Patrla, estlmada em 
mals de 50% da superficie brasiieira e que conta com meio habitante por quilo- 
metro quadrado. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.® um aparte? 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.® ilustra meu dlscurso com seu aparte. 

O Sr. Fernandes Tavora — Nos meus discursos, na Constitulnte de 1934, 
demonstrei, em algarismos oflciais, que um pequeno municiplo que nada tlnha, 
gastava 20 a 22% com instrugao e a Unlao aplicava tao-somente 1,7% de seu 
orgamento! So o confronto basta para demonstrar a desigualdade, a brutalldade 
da adminlstragao — permitam-me a expressao — daquela 6poca e que ainda 
perdura. 

O SR. PAULO FENDER — O depoimento de V. Ex.® e um contingente deflci- 
cante. Multo obrigado a V. Ex.® 

Mas Sr. Presidente, referia-me a densidade demografica, para assinalar o 
maior erro da civilizagao brasiieira, que 4 a anomalia do povoamento do solo 
patrlo. 

Quando os Estados aflitos se transformam em aglomerados socials para pedlr 
uma dellmitagao politica que ultrapasse a propria concepgao da Federagao, isto 6, 
que elimlne as fronteiras estaduals para constituir zonas de recuperagao econo- 
mlca; que aglomere regioes sob criterios outros, que nao os das fronteiras limita- 
tivas das autonomlas estaduals, — como 6 o caso da Amazonia politlca, que reune 
cinco unidades estaduals e quatro territdrios federals; quando se atenta para 
essa nova distribulgao geopolitlca do Brasil, a flm de que recursos economlco- 
financeiros cheguem a determinadas zonas a frente dos demorados meios que os 
Estados a que pertencem Ihes destlnam 6-se forgado a esquecer um pouco a 
exlstencia da Federagao. 
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Nao seriam os munidplos angustiados, sofrldos nos seus problemas Insolfiveis, 
de certa forma equlparavels ao caso dessas zonas que se valoxizam com criterlo 
federal? Sim, Sr. Presidente, serla o mesmo caso. 

Els por que, no momento, o Senado da Repiiblica, com plena consclenda 
da sua fungao e do seu papel federatlvo, — jamals esquecldo dele, porque aqul 
mesmo ja tlvemos de formular o propdslto de apresentar emenda constltuclonal 
que tambem venha dar melhor discrlmlnagao de rendas aos govemos estaduals — 
o Senado da Republlca se volta para o municipio, estende-lhe a mao e diz que 
nao Ihe faltara aos apelos justos. 

O Sr. Fernandes Tavora — Ja nao 6 sem tempo. 

O SR. PAULO FEJJDER — Quando voto, Sr. Presidente, pela emenda cons- 
tltuclonal que dlscuto nesta hora, tenho consclenda plena de que cumpro o meu 
dever de homem preocupado com a Integragao malor do terrltorlo nacional, inte- 
gragao economlco-politlca efetlva, Integragao que resulte man aproveitamento 
completo das areas do nosso terrltdrio alnda nao utlllzadas. 

Quando me reflro a esse aproveitamento completo, detenho-me no problema 
de Brasilia porque ful um dos entusiastas mudanclstas e sempre entendi que esta 
regiao do planalto, cujo solo — dlzem as prospecgoes geoldglcas — nao se presta 
a lavoura, cujo indlce higrom^trlco 6 comparivel ao do deserto do Saara... 

O Sr. Pedro Ludovico — V. Bx.a permlte um aparte? 

O SR. PAULO FENDER — Com muita honra. 
O Sr. Pedro Ludovico — A comlssao americana que fez as prospecgSes e estu- 

dos geologicos desta zona dlsse justamente o contrario; que esta terra 6 relatl- 
vamente boa, tratando-se de terra de planalto. Claro e que, aendo campo, nao 
pode ter a fertllldade de zonas de mata, de zonas de cultura. 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.a me lembra os Mlrmidoes da velha Gr6cla, 
da mltologia grega, aqueles homens que nasciam da terra e a defendlam a qual- 
quer prego. 

Fica-lhe multo bem, Senador Pedro Ludovico, a defesa desse Estado grande 
que 6 Golds; tao grande que se desmembrou nessa admiravel Brasilia, porque 
V. Ex.a multo tem felto com seu patrlotismo, sua tenacidade de homem publico 
e sua capacidade de trabalho. 

O Sr. Pedro Ludovico — Estou defendendo uma verdade. 
O SR. PAULO FENDER — V. Ex.a dta um depoimento em favor de uma 

verdade que Ihe convdm dlzer. 
O Sr. Pedro Ludovico — Posso garantlr a V. Ex.a 

O SR. PAULO FENDER — Posso garantlr tambdm a V. Ex.a que Brasilia 
podia ter essa terra a que V. Exa se refere. Mas o espago que hoje ocupa, 
dlflcllmente serd agrlcultdvel. 

O Sr. Pedro Ludovico — E por qufi? 
O SR. PAULO FENDER — V. Ex.a mesmo, quando Govemador de Golds, ao 

escolher o local para a capital que construlu, se fixou numa zona do Estado 
que, em matdrla de prospecgdo agroldglca, multo difere da zona em que estd 
Brasilia. 

O Sr. Pedro Ludovico — Nao hd necessldade alguma de se construlr uma 
ddade, para ser capital, em zona de cultura, em zona rica, 

O SR. PAULO FENDER — V. Exa se anted pa ao meu pensamento. Eu queria 
justamente conclulr assim meu comentdrio, e dlzer que, se Brasilia nao se presta 
d agrlcultura, ou se ndo se tentou agrlcultura na zona de Brasilia, ou entao, que 
aqul nao se tentaria agrlcultura tao cedo, isso ndo importa porque nds implan- 
tamos nessa regiao uma civilizagao de cimento armado. 
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Essa 6 a oportunidade de para a integragao do Brasil a que me refiro e esse 
6 o momento de dizer que Brasilia jd foi traida. Traida pelo capitalismo brasi- 
leiro e pelos grupos econfimicos, que cruzam os bragos indiferentes a interiori- 
zagao das riquezas no solo da Patria, que cruzam os bragos alheiados ao progresso 
geral do Pais como um todo. 

O Sr. Pedro Ludovico — Permite V. Ex.a mais um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Permitirei, mas antes quero concluir esse meu 

pensamento e dizer que Brasilia foi traida quando, tendo edificado d sua volta 
as chamadas cidades satelites, para aqui nao vieram os industriais, para aqui nao 
vieram as sucursais das fdbricas dos Estados do Sul, como prometeram, para 
formar um cinturao economlco em torno de Brasilia, como era o piano primitivo, 
a fim de que nao presencidssemos, desolados, milhares de brasileiros aglomerados 
no Gama, em Taguatinga, e outros pontos das cercanias de Brasilia, sem trabalho, 
sem atividade, sem meios de ganhar a vida. 

O Sr. Vivaldo Lima — Sao favelas satdlltes. 
O Sr. Pedro Ludovico — O nobre orador permite um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Tenho muita honra. 

O Sr. Pedro Ludovico — Quero esclarecer V. Ex.a que hd, nos arredores de 
Brasilia, — quando digo arredores refiro-me a lugares que dlstam trinta, quarenta 
quildmetros, atd mais —, terras de primeira qualidade, como sao as de Andpolis, 
como sao as da cercania de Goiania, onde ha matas de cerca de vinte e dois mil 
quildmetros quadrados, ou seja seiscentos mil alqueires, de primeira qualidade. 
Portanto, em nada influi a fertilidade ou nao do solo de Brasilia, porque na prdpria 
cidade, nao hd necessidade de se fazer agricultura. 

O SR. PAULO FENDER — Estou de pleno acordo com V. Exa Nao advogo 
a agricultura em Brasilia. 

O SR PRESIDENTE (Fazendo soar a campainha) — Lembro aos nobres Se- 
nadores que estd em discussao a Emenda n.0 6/61 que estabelece nova discrimi- 
nagao de rendas em favor dos municipios. 

O Sr. Coimbra Bueno — O nobre orador permite um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Pois nao. 

O Sr. Coimbra Bueno — Gostaria de esclarecer, apenas, a V. Exa que se 
visou fazer de Brasilia o cdrebro que dirigird o pals, para evitar, custe o que 
custar, a criagao de industria em tomo da cidade, para nao repetir o erro que 
se verificava no Rio de Janeiro. Admito como certo aquilo que v. Ex. estd 
dizendo. Nds somos, entretanto, o cdrebro do Pals. Estabelegamos indiistria no 
resto do territdrio pdtrio, mas nao no munlclpio privilegiado. Criemos aqui o 
micleo, o cdrebro que dirigird o Pais e nao permitamos o desenvolvimento de 
industrias, o que seria um desastre nacional. 

O SR. PAULO FENDER — Com respeito que me merece a Presidencia, gos- 
taria, na minha liberdade de Senador, de articular, data venia de S. Ex.a o Sr. 
Presidente da Casa, que o tema d municipio e Brasilia d municipio. 

O Sr. Coimbra Bueno — Brasilia d Dlstrito. 
O SR. PAULO FENDER — Brasilia d, tambdm, o tema da nossa conversa de 

hoje, da nossa discussao de hoje, porque nao podemos aplicar rendas, conceder 
recursos, sem pvaminar as condlgoes socials e econftmicas dos municipios. 

O aparte do nobre Senador Pedro Ludovico, com relagao hs cercanias de 
Brasilia, quando S. Ex.a se refere a arredores que distam 40 quildmetros, lem- 
bra-me uma expressao de Guimaraes Rosa quando diz que as Gerais nao tem 
tamanho — Minas Gerais nao tem tamanho. 

O caso do nobre Senador Pedro Ludovico d o do homem acostumado a per- 
correr aquelas distdnclas "curias" que o caipira informa ao forasteiro como sendo 
"ali" e que distam Idguas... 
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Longe de mlm o propdsito de diminuir o otimismo do ilustre Senador Pedro 
Ludovico a respeito do seu grande Estado e de sua generosa terra. 

Referia-me Sr. Presidente, as densidades demogrdficas. 

Durkheim, o grande socidlogo modemo, modificou o conceito das densidades 
demogrdficas para o de densidades sociais. Entao, devemos aquilatar do valor 
das populagoes no solo que ocupam, nao pelo niimero de habitantes que o povoam, 
mas pela solidariedade destes habitantes, pela sua co-participaqao social, pelo seu 
espirito de iniciativa. Assim, podemos apontar, no relevo da municipalidade bra- 
sileira, municipios pequeninos em matdria de populagao que superam de muito 
em organizaQao politico-social a grandes e populosos municipios. 

Com relacao a essa densidade social, cabe aqui uma advertencia, quando 
vamos aumentar a recelta dos municipios, em que estes — como jd se disse aqui 
— devem ter plena consciencia da responsabilidade que o Congresso Ihes outorga, 
com esta Emenda Constitucional, responsabilidade no sentido da aplicabilldade 
perfeita dessas rendas, aplicabilldade no sentido de melhorar aos municipios, a 
densidade social mals que a densidade demogrdfica. 

Sr. Presidente, estas as palavras que me sentia no dever de pronunciar, como 
homem que advogou a interiorizaqao dos recursos do sul para o centro e para 
o norte do Pals; vejo este ato, de melhor discriminagao e melhor distribuiqao 
das rendas pelos municipios brasileiros. como medida complementar da interio- 
rizagdo da Capital, porque, evidentemente, os municipios do norte, desassistidos, 
terao beneficios muito mais do que os do sul, posto que a distribuiqao da renda 
d igual para todos os municipios. Esta a grande vantagem da filosofia da Emenda. 

Com estas palavras, antecipo meu voto, em segunda discussao, pela perma- 
nencia das minhas convlcqoes de que devo confirmar o voto da primeira discussao. 

Votarei, favoravelmente, na certeza de que o Brasil, pelos seus representantes, 
terd dado um passo decisive e corajoso para o robustecimento geral da economia 
brasileira, consagrando esta medida constitucional tao ansiada pela coletividade 
municipal do Pais. (Muito bem! Muito bem!) 

Enquanto discursava o Sr. Paulo Fender, o Sr. Moura Andrade deixa 
a Presldencia, assumindo-a o Sr. Cunha Mello e, posteriormente, reassu- 
mindo-a. 

O SB. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Caiado 
de Castro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, serei breve; nao vou, propria- 
mente, discutir a emenda. Quero, apenas, declarar que em meu nome pessoal, e 
em nome do Senador Gilberto Marlnho, os unlcos representantes do Estado da 
Guanabara, que nSo tem municipios — que damos integral solidariedade a esta 
emenda, da mesma maneira como jd demos nosso voto favordvel na Comissao 
Especial e na primeira discussao. 

Sr. Presidente, agradeqo ao destino tao generoso que me trouxe a esta Casa 
e me permitiu presenciar fatos como aquele, no momento da crise, em que assis- 
timos o Congresso, sob a diregao magnifica de V. Ex.tt, manter uma atitude viril, 
uma atitude patridtlca que se impds h. Naqao, e me permitiu, tambdm, assistir, 
como hoje, a decisao do Senado de modlficar seu Regimento Interno, para que 
se pudesse acelerar a votaqao desta Emenda. 

Na mlnha mocldade, quando estudante da Faculdade de Direito, defend! o 
munlcipalismo; cheguei mesmo, com a audAcla da juventude, a defender entre os 
meus colegas uma tese nesse sentido. 

Agradego esta oportunldade de estar nesta assembteia, em que vejo a pessoa 
do nobre Senador Fernandes TAvora, que hA vlnte cinco anos passados jA defendla 
essa id Ala. 

Assim, Sr. Presidente, sinto-me feliz e agradego alnda uma vez ao destino 
que me trouxe a esta Casa. 
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Em nome da Bancada da Guanabara — Estado sem municlpios — trago 
nossa solidariedade a posigao que o Senado ora assume em favor das comunas 
brasileiras, as quais rendemos as nossas homenagens. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Continua em discussao o projeto. 
(Pausa.) 

Nao havendo mais quem pega a palavra, encerro a discussao. 
Vai-se proceder a votaqSo, que se fari da mesma forma como se processou 

a votagao em primeira discussao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a eraenda deverao levantar-se mantendo-se 

sentados os que a rejeitam. 
Na veriflcagSo, os que aprovam a emenda ficarao sentados, e os que a rejeitam, 

levantar-se-ao. 
Em votagao a Emenda. 
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que a aprovam. (Pausa.) 
Aprovaram a Emenda 43 Srs. Senadores. 

Vai-se proceder it verifica^ao da votagao. 
Os Srs. Senadores que rejeitam a Emenda queiram levantar-se. (Pausa.) 
Nenhum Sr. Senador rejeita a Emenda. 
A Emenda estd aprovada. 
(Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A Presidtocia convocard as duas Casas 
do Congresso Nacional para uma sessao conjunta no prdximo dia 21, a fim de 
reallzar o ato de promulgagao da Emenda Constitucional n.0 6, da qual serao 
extraidos os seguintes autdgrafos: um para o Sr. Presidente da Republica; um 
para o Presidente do Senado; um para o Sr. Presidente da Cimara dos Deputados; 
um para o Sr. Presidente do Conselho de Ministros; um para o Sr. Presidente 
do Supremo Tribunal Federal; um para o Arquivo Nacional e outro para a Asso- 
ciagao Brasileira de Municipios. 

O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, pego a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra pela ordem o nobre 

Senador Coimbra Bueno. 

O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, aproveito a oportunldade para 
requerer de V. Ex.a estudo, pela segao competente, de projeto de reforma consti- 
tucional que regule, em primeiro lugar, a aplicagao das verbas, objeto da emenda 
hoje aprovada, e que, em segundo lugar, regule a criagao de novos municipios. 

Sr. Presidente, hoje e um dia feliz para nds sobretudo que lutamos anos e 
anos pela mudanga da Capital. Sem duvida alguma, Brasilia agora comega a 
exercer sua principal fungao que 6 a da valorlzagao do homem, atrav^s da valo- 
rizagao dos nossos municipios. 

O requerlmento que ora dlrljo desta trlbuna, a V. Ex* tem a finalldade 
primordial de promover a regularizagao da aplicagao das verbas, como decorrencla 
da vigencia da emenda constitucional que acaba de ser aprovada. 

Cumpre sobretudo evitar-se a pulverizagao dos novos recursos em empre- 
gulsmo, como aconteceu nos escaloes federal e estaduais. 

Sr. Presidente, hi um interesse imenso, para o qual pego a atengio especial- 
men te dos Srs. Prefeltos Municipals: i evitar-se a subdlvisao progresslva e injus- 
tiflcada dos nossos municipios, tornando inocua sua admlnistragao. 

Este 6 um dos pontos principals a ser encarado pelo projeto de emenda cuja 
elaboragao ora solicito, porque, senao, em vez de dois mil, setecentos e oitenta 
e sels municipios, teremos, em breve, cinco mil ou mals. 



- 239 - 

Sr. Presldente, uma outra emenda a Constltui?ao se Impoe a segulr, como 
bem ressaltaram varies oradores: 6 a que se refere a um melhor tratamento aos 
Estados em relagao a Uniao, na discrimina?ao das rendas. 

Apenas como subsidio, com a flnalldade de acelerar o estudo que ora requeiro, 
lerel para o Senado, um prlmeiro esboqo do projeto que espero ver corporlflcado, 
dentro de poucos dias, e que acabo de rascunhar no decorrer mesmo desta memo- 
ravel sessao do Senado 

Esbo^o de Emenda a Constitui^ao n.0 de 1961. 

Art. — As rendas atribuidas aos municipios nos termos dos arts. 
n°s 15, §5 4.°, 5.°, 6.°, 7.° e 8°; n.° 19 inclsos I, II, in, IV e seus §§ 1.°, 
2.°, 3°, 4° e 5.°; n.0 29 incisos I, n, III, IV, VI e VII e seu pardgrafo 
unico, so poderao ser apllcados pelos municipios e integralmente, no 
projeto e execuQao de services publlcos, medlante concorrSncla publlca 
ou em maqulnas medlante aqulslgao atrav^s de repartlgoes estaduals ou 
federals. 

Art. — A crlagao de novos municipios so seri permltlda nos 
termos das leglslagoes estaduals quando as novas unldades satisfizerem 
os segulntes requisites necessarlos: 

§ 1.° — Ter populaqao superior a m6dla dos demais municipios do 
Estado e k metade da sede. 

§ 2.° —   

8 3.° — 

Eram estas as palavras que desejava pronunciar, formallzando requerimento 
a V. Ex.a. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR EM SEU DISCURSO: 
EMENDA A CONSTTTUIQAO N.0 6, DE 1961 

Originario da Camara dos Deputados 
(N.0 1, de 1959, na Camara) 

Institui nova discriminagao de rendas em favor dos municipios 
brasilelros. 

Redljam-se assim os seguintes paragrafos do 
Art. 15: 
§ 4.° — A Uniao entregara aos municipios 10% (dez por cento) do total que 

arrecadar do imposto de que trata o n.o II, efetuada a distribuigao em partes 
Iguais, e fazendo-se o pagamento, de modo Integral, de uma so vez, a cada muni- 
ciplo, durante o quarto trlmestre de cada ano. 

§ 5° — A Uniao entregara Igualmente aos municipios 15% (qulnze por cento) 
do total que arrecadar do Imposto de que trata o n.0 IV, feita a dlstiibulgao em 
partes Iguais, devendo o pagamento a cada municipio ser feito Integralmente, 
de uma so vez, durante o tercelro trlmestre de cada ano. 

§ 6.° — Metade, pelo menos, da importancla entregue aos municipios, por 
efelto do dlsposto no parkgrafo 5.°, sera aplicada em beneficios de ordem rural. 
Para os efeltos deste paragrafo, entende-se por beneficio de ordem rural todo o 
servlgo que for instalado ou obra que for reallzada com o objetlvo de melhorla 
das condlgdes econdmlcas socials, sanltarlas ou culturais das populacoes das zonas 
rurals. 
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§ 7.° — Nao se compreendem nas disposlgoes do n.® VI os atos juridicos ou os 
sous instrumentos, quando incluidos na competencia tributaria estabelecida nos 
arts. 19 e 29. 

§ 8.° — Na iminencia ou no caso de guerra externa, e facultada a Unlao 
decretar impostos extraordlnarios, que nao serao partllhados na forma do art. 21 
e que deverao suprimir-se gradualmente, dentro em cinco anos, contados na data 
da assinatura da paz. 

Redija-se assim o art. 19: 
Art. 19 — Compete aos Estados decretar impostos sobre: 

I — Transmissao de proprledade "causa mortis"; 

n — vendas e consignagoes efetuadas por comerciantes e produtores, 
inclusive industrials, isenta, porem, a primeira operagao do pequeno 
produtor, conforme o definlr a lei estadual. 

m — exportagao de mercadorias de sua produgao para o estran- 
geiro, ate o maximo de 5% (cinco por cento) "ad valorem", vedados 
quaisquer adicionais; 

IV — os atos regulados por lei estadual, os do servigo de sua justlga e 
os negocios de sua economia. 

§ 1.° — O imposto sobre transmissao "causa mortis" de bens corporeos cabe 
ao Estado em cujo territdrlo estes se achem situados. 

§ 2.° — O imposto sobre transmissao "causa mortis" de bens incorpdreos, 
inclusive titulos e creditos pertence, ainda quando a sucessao se tenha aberto 
no estrangeiro, ao Estado em cujo territdrlo os valores da heranga forem liqulda- 
dos ou transferidos aos herdeiros. 

§ 3.° — Os Estados nao poderao trlbutar titulos da dlvida publlca emltidos 
por outras pessoas juridicas de direito publico interno, em limlte superior ao 
estabelecido para as suas prdprias obrigagoes. 

§ 4.° — O imposto sobre vendas e consignagdes sera uniforme, sem distin- 
gao de procedencia ou destlno. 

§ 5.° — Em caso excepcional, o Senado Federal podera autorizar o aumento, 
por determinado tempo, do imposto de exportagao, atd o maximo de 10% (dez 
por cento) "ad valorem". 

Redija-se assim o art. 29: 
Art. 29 — Alem da renda que Ihes e atrlbuida por forga dos §§ 2.°, 4.° e 5.° 

do art. 15, e dos impostos que no todo ou em parte, Ihes forem transferidos pelo 
Estado, pertencem aos municiplos os impostos: 

I — Sobre propriedade territorial, urbana e rural; 
II — predial; 
m — sobre transmissao de proprledade imobiliarla "inter vivos" e sua 

incorporagao ao capital de sociedades; 
IV — de licengas; 
V — de indiistrias e profissoes; 
VI — sobre diversoes publicas; 
VII — sobre atos de sua economia ou assuntos de sua competencia. 

Paragrafo unico — O imposto territorial rural nao indiclr& sobre sitios de 
Area nao excedente a vinte hectares, quando os cultlve, so ou com sua familia. 
o proprietario. 

O SR. PRESIDENTE — A Mesa tomara as providencias requerldas pelo nobre 
Senador Coimbra Bueno, no sentido de atende-las. 
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Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, designando, antes, 
para a de amanha, a segulnte: 

ORDEM DO DIA 

1 
Discussao unica do Projeto de Resoluqao n.0 24, de 1960, que cria "sub judlce" 

da Camara dos Deputados" a "Comissao Mista do Museu do Congresso", com- 
posta de tres representantes do Senado Federal e dois da Camara dos Deputados 
tendo 

PARECERES da Comissao de Constituigao e Justifa 
(N.0 621, de 1961) — pela constltucionalidade; 
(N.0 622-A, de 1981) — pela rejeigao; 
(N.0 622, de 1961) — da Comissao Diretora, pelo arquivamento. 

2 

Discussao unlca do Projeto de Resolugao n.0 51, de 1961, de autoria da Co- 
missao Diretora, que concede licenga ao Redator, PL.-4, Luiz Fernando de Olivelra 
Freire para integrar a Delegagao do Brasll a XVI Assembl61a Geral das Nagoes 
Unidas. 

3 

Discussao unlca do Projeto de Lei da Camara n.0 25, de 1960 (n.0 4.385, de 1958 
na Camara), que dispoe sobre locagoes de predios pertencentes a Rede Ferroviaria 
Federal SA, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS sob n.0s 649, 650 e 651, de 1961, das Comissoes 
— de Constituigao e Justiga; 
— de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas e 
— de Finangas. 

4 

Discussao unlca do Projeto de Lei da Camara n.0 27, de 1961 (n.0 1.417, de 
1960, na Camara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da 
Viagao e Obras Publicas, o credito especial de Cr$ 1 239.935,00, para indenizar 
a Prefeitura Municipal de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, das des- 
pesas com a assistencia as vitimas das secas do Nordeste, tendo 

PARECER FAVORAVEL sob n.0 638, de 1961, da Comissao de Finangas. 
. , »- V • . • O » . ; ; ' * " , r. - * , 

s. r',.. 

Discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 80, de 1961 (n.0 1.185, de 
1951 na Casa de orlgem) que dispoe sobre a regulamentagao do exercicio da 
proflssao de corretor de imdveis, tendo 

PARECERES (n.0s 636 e 637, de 1961) das Comissoes de 
— Constituigao e Justiga, favoravel ao projeto com as emendas que oferece, 

sob n.0s 1 a ll-OCJ; 
— de Legislagao Social, favoravel ao projeto e as emendas n.0s 1 a 11 CCJ e 

oferecendo a de n.0 12 CLS. 
Estd encerrada a sessao. 

(Encerram-se os trabalhos as 23 horas e 25 minutos.) 



203.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 

em 10 de novembro de 1961 

PRESID£NCIA DOS SRS. CUNHA MELLO E G1LBEBTO MABINHO 

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

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender —Lobao da 
Silveira — Victorlno Prelre — Eugenio Barros — Leonldas Mello — Mathias Olym- 
pic — Joaquim Parente — Fausto Cabral — Femandes Tavora — Menezes Pimen- 
tel — Sergio Marinho — Argemiro de Figueiredo — Jarbas Maranhao — Ruy 
Palmeira — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Tei- 
xelra — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Arlindo Rodrigues — Miguel Couto 
— Caiado de Castro — Gllberto Marinho — Nogueira da Gama — Milton Cam- 
pos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Colmbra Bueno 
— Jose Feliciano — Joao Villasbdas — Filinto Miiller — Lopes da Costa Aid 
Guimaraes — Gaspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bor- 
nhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenqa acusa o compa- 
recimento de 45 Srs. Senadores. Havendo numero legal, esta aberta a sessao. 

Vai ser Hda a ata. 
O Sr. 2.0-Secretarlo 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 
PARECER N.0 671, DE 1961 

Da Comissao de Finan^as, oferecendo redafao final das Emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.970-A, de 
1961, na Camara dos Deputados) que estima a Receita e flxa a Despesa 
da Uniao para o exercicio financeiro de 1961 — Anexo 2 — Poder Legis- 
lativo — Subanexo 3.01 — Camara dos Deputados. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
A Comissao de Finanqas apresenta (fls. anexas) a Redagao Final das Elnen- 

das do Senado ao Projeto de Lei da Cimara n.0 127, de 1961, que estima a Receita 
e flxa a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1961 — Anexo 2 — Poder 
Legislative — Subanexo 2.01 — Camara dos Deputados. 

Sala das Comissoes, 8 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Fausto Cabral, Relator — Lobao da Silveira — Saulo Ramos — Femandes Tavora 
— Irineu Bomhausen — Nogueira da Gama — Mem de Sa — Joaquim Parente 
— Lopes da Costa. 

Redagao Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Camara 
que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio finan- 
ceiro de 1962 — Anexo 2 — Poder Legislativo — Subanexo 2.01 — Camara 
dos Deputados. 
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N.0 1 

1.0.00 — Custeio 
1.1.00 — Pessoal Civil 
1.1.15 — Gratificagao pelo exercicio de servigo extarordina- 

rio 
Inclua-se: 
3 — Diretoria de Comissoes, para servlgos de assessoramento 

e contratos; material bibllografico e aparelhamento — Cr$ 1.500.000,00 

N.0 2 
2 .01 — Camara dos Deputados 

1.0.00 — Custeio 
1.4.00 — Material Permanente 
Inclua-se: 

Biblioteca da Camara dos Deputados, para aquisigao de ma- 
quina destinada a reprodugao de fichas bibliograficas e de legis- 
lagao — Cr$ 2 .500.000,00 

N.0 3-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.6.00 — Encargos Diversos 
1.6,11 — Selegao, aperfeigoamento e especializagao do pes- 

soal 

1 — Despesa com a especiallzagao e aperfeigoamento dos ser- 
vidores do Quadro da Secretaria no exterior — Cr$ 1.000.000,00 

PARECER N" 672, DE 1961 

Da Comlssao de Finangas, oferecendo redagao final das Emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Camara n.® 127, de 1961 (n.0 2.970-A, de 
1961, na Camara dos Deputados) qne estima a Receita e fixa a Despesa 
Uniao para o exercicio flnancelro de 1961 — Anexo 5 — Poder Judlciarlo. 

Relator: Sr. Femandes Tavora 
A Comissao de Finangas apresenta (fls. anexas) a Redagao Final das Emen- 

das do Senado ao Projeto de Lei da C&mara n.® 127, de 1961, que estima a Receita 
e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio financelro de 1961 — Anexo 5 — Poder 
Judlcl&rio. 

Sala das Comissoes, 8 de novembro de 1961. — Daniel Kriiger, Presidente — 
Femandes Tavora, Relator — Lobao da Silveira — Fausto Cabral — Irineu Bor- 
nhausen — Nogueira da Gama — Mem de Sa — Joaquim Pa rente — Lopes da 
Costa — Saulo Ramos. 

(A Redagao Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Cama- 
ra que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio finan- 
celro de 1962. Anexo 5 — Poder Judiciario, acha-se pubiicada no DCN 
(Segao II) do dia 11-11-61.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do Expediente. 
H4 oradores Inscritos. 

Tern a palavra o nobre Senador Paulo Fender, por cessao do nobre Senador 
Joaquim Parente. 
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O SR. PAULO FENDER — Sr. Presldente, acaba o Senado de dar uma 
demonstragao de sua vitalidade politica com a resolugao que adoto^ para 
surpresa de multos, de votar em regime especial a emenda k ConstltulQao que 
estabelece nova dlscriminagao de renda para os munlcipios brasllejros. Fol uma 
prova cabal de que esta Casa do Congresso Naclonal tern consciencla perfelta 
da realidade social braslleira, em todas as suas Implicagoes, na grave crlse 
economlca e — por que nao dizer? — tambem juridico-polltlca com que nos 
defrontamos. 

Todos os dias a Imprensa, o radio e todas as trlbunas legislativas do Pais 
batem na tecla da miseria social. Discursos dramdtlcos sao proferldos no Par- 
lamento, como o que ontem pronunclou, da tribuna da Camara, o Lider do 
Partido Trabalhlsta Brasileiro naquela Casa, Sr. Deputado Almlno Afonso. E todos 
nos preocupamos, nos alarmamos ante a sltuagao, integrando um cllma Irrecusa- 
vel de tensao nervosa, como se o Pals intelro estivesse a esperar da capacldade 
do Congresso o mllagre de formulas salvadoras. 

O regime parlamentarista parece nao funcionar. Esta parallsado. E jk se 
nao ocultam as divergencias entre o Sr. Presldente da Republlca e o Conselho 
de Mlnlstros: os jornais ja anunclam a queda do Primelro-Minlstro! Ja se aPon- 
tam nomes para substitui-lo. No entanto, nada se faz de concrete, de positive 
para que saiamos da conjuntura. 

Nao nos percamos na fantasia de formulas pollticas. Atentemos, isto slm, 
para a realidade brasileira, que reclama leis de emergencia, medldas de imedlata 
apllcagao para a salvagao publlca. 

O Pais espera reformas de base, mas a expressao "reformas de base" esta-se 
tomando Impenetravel: ja nao se sabe dlscrlmlna-la; jk nao se sabe equaclonk-la. 
E tanto se fala nela, sem nada fazer por ela, que a descrenga geral ja tern 
enfraquecida suas ultimas esperangas de ver o Congresso Naclonal reaglr, como, 
alias, tem sabido faze-lo, no sentido de, acima dos Interesses da pollticagem, 
dedicar-se vivamente a pesquisa, a procura daquelas solugoes que a propna 
fatalidade economico-soclal do melo ha de trazer, quer com a lei quer sem ela. 

fi precise distinguirmos forgas democrktlcas de forgas socials. As forgas 
democrkticas estao na composlgao da slstemktlca politica, do entendlmento ou 
do desentendlmento dos homens que a compoem, enquanto que as forgas socials 
obedecem a leis mals surdas e menos alegorlcas que sao as proprlas lets da 
condigao humana. fi para as forgas socials que nos temos de atentar, forgas 
representadas pelos trabalhadores. pelas organlzagoes slndlcals, pelas organlza- 
goes de trabalhadores rurais, as Ligas Camponesas, por exemplo, pelos movl- 
mentos que nao conhecemos e que exlstem nos aglomerados humanos, que hao 
de estar dlscutlndo, necessarlamente, a mlskrla do Pals. 

Ainda ha pouco um Senador com sua palavra judlciosa fez-me ler um 
comentkrlo de um jomalista, o Sr. Austregesilo de Athaide, segundo o qual 
estarlamos a carecer de uma cura pelo silkncio. Acha o jomalista que se fala 
demais neste Pals. Fala quem tem o dlreito de falar e quern nao o tem na 
conjuntura; falam mllitares a todo instante; falam Govemadores a qualquer 
hora; falam representantes da industrla, do comkrclo, enflm todos falam, todos 
grltam, todos dlzer que tudo vai mal! E k de convlx que o Jomalista tem razao 
em que esse excesso de palavras sd pode contribulr para aumentar as apreensoes 
do Pals e para produzir um impacto na prdpria mente humana que, assim 
alarmada, ha de diflcultar o processo em que se empenha para encontrar solu- 
goes. Mas nos, da tribuna do Congresso Naclonal, nao podemos calar, temos 
de falar. E para que sejamos ouvldos nao so pelos nossos prdprlos pares, nas 
Casas do Parlamento que Integramos, como pelo povo, pela Imprensa, 4 precise 
que dlgamos verdades, que nos atenhamos ao exame de teses, que nao nos 
deixemos perder em devaneios e em criticas improdutlvas que, quase sempre, 
resvalam para o personalisir.o que nada adianta, nada conta ou constroi. 

Sr. Presldente, as reformas de base que temos de enfrentar jk estao pro- 
postas. Ontem. si"rpreendendo a Nagao, porque esta Casa 4 tlda e havlda como 
poder ir.odcracdr, como a Casa dos homens plkcldos que nao se emocionam, quo 
examinam, no final da sua vlda, contando com uma larga experiencla humana 
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e social, todas as questoes que por aqui tramltam; que 6 tlda e havlda como 
um tugurlo quase ameno, um clube onde dlscutimos, tomando caf6, questoes 
de menor monta, enquanto nas Comlssoes ou nas gavetas dormem sonos pro- 
fundos os grandes Interesses do povo, atrav6s dos seus projetos aqul entorpecldos. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Haja vista o projeto da lei de greve. 
O SR. PAULO FENDER — Jd respondo a V. Ex.a 

O Senado, ao contrdrio, que resulta, penso, de uma sistemdtlca e obstlnada 
campanha da Injustica humana contra a sua nobre, altiva e sempre presente 
atuagao na vlda brasllelra, deu uma demonstragao de que, aqul, estamos atentos 
ao sofrlmento do povo. As centenas de Prefeltos que aqui estlveram e nos 
aplaudiram verificaram que fomos n6s que, superando normas regimentals, demos 
ao munlclplo brasileiro, com a urgencla de que ele carecia, o recurso financelro de 
que necesslta para remediar, pelo menos nesta bora, a sua grave situagao social. 

Quanto ao projeto de lei de greve, que nao e proprlamente um daqueles 
projetos que tragam solugao para a conjuntura, de que sou relator nesta Casa, 
tem dado atd cefalalgla, engulhos, enjoos e nauseas aqueles que tern tldo a 
Infellcidade de manused-lo para sobre ele oplnar. 

Nesta Casa, tlve uma das mals desagraddvels polemicas, atd com a Presl- 
dencla da Mesa, porque me aventurel a dlzer que o projeto estava sofrendo 
pressao das classes patronals... 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Pressao sobre o Senado. 
O SR. PAULO FENDER — ... pressao que se exercla, evidentemente, sobre 

o Senado, para que nao fosse aprovado nos termos — nao daqueles que tinham 
vlndo da C&raara dos Deputados, porque com estes sim eu concordo, como homem 
que d&, de sua consclencia civlca, o m&xlmo que pode para particlpar do processo 
social legislative — nao daqueles, mas de um projeto ao qual, como relator, 
apresentava eu uma emenda substltutlva, medladora entre o projeto da Camara 
dos Deputados e o substltutlvo do Senado, de autoria do nobre Senador Jefferson 
de Agular, que jd havla merecido a repulsa das classes trabalhadoras do Pals. 

Esse projeto, Sr. Senador Aloysio de Carvalho, alnda nao voltou a pauta, 
por dols motives: prlmelro, porque o Plenirlo o retirou da urgencla; segundo, 
porque a Unlao Democr&tlca Naclonal dele pedlu vista e at6 hoje nao o devolveu 
a Comlssao de Leglslagao Social, onde espera exame e votaqao. 

H4 outro projeto, meu caro colega Senador Aloysio de Carvalho — data venia 
do Sr. Presldente — mals Importante que o da Lei de Greve e que, por Incrlvel 
que pareca, calu — a expressao nao 6 regimental — em exerciclos findos. 

Pol arqulvado porque, quando passavamos de uma legislatura para outra 
— e aqul confesso mea culpa, nao estava no Senado alnda, mas mea culpa de 
solldarledade partld&rla — nao houve um membro do Partido Trabalhlsta Bra- 
sileiro que se Interessasse pela sua continuacao na pauta dos trabalhos. 

Reflro-me ao projeto de criacao do Banco Central, aqul apresentado pelo 
saudoso Senador Alberto Pasquallnl, que teve o nfimero 21 e 6 datado de 1954. 
Esse projeto consubstancloso Instltul o slstema federal de bancos do Estado, e 
d& outras provldSnclas. Se houvesse sldo aprovado, talvez hoje, nestes sete anos 
que dlstam de sua origem, estlvesse produzlndo bons resultados ou, de certa 
forma, concorrendo para allvlar os nossos padeclmentos Inflaclon&rlos. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Permlte V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com multa honra. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — V. Ex.a, que acusa os seus companhelros do 

Partido Trabalhlsta Brasileiro... 
O SR. PAULO FENDER — Nao acuso, lamento. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — ... v. Ex.a, que laments nao terem os compa- 

nhelros do Partido Trabalhlsta Brasileiro provldenciado o desarqulvamento desse 
projeto, poderla renovi-lo agora. 
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O SR. PAULO FENDER — E o que estou fazendo. V. Ex.a me d4 uma sugestao 
ao meio de meu discurso. 

O Sr. Aloysio de Carralho — Congratulo-me entao com V. Ex.a Nao quero 
agora lamentar, de mlnha parte, que um representante do Partldo Trabalhlsta 
Brasilelro, que falou sobre a pressao dsus classes patronais sobre o Senado rela- 
tlvamente ao projeto de Lei de Greve, considere hoje que esse projeto nao 6 
importante. Nao o Partldo Trabalhlsta Brasilelro, a meu ver, nao haverla projeto 
mais importante que o de Lei de Greve. 

O SR. PAULO FENDER — Responderel a V. Ex.a porque qualquer Senador 
que me apartela sempre merece o meu apreco; mas eu poderla contlnuar o 
meu discurso... 

O Sr. Aloysio de Carralho — V. Ex.a tem o dlreito de contlnud-lo. 
O SR. PAULO FENDER — ... sem nada dizer a V. Exa 

O Sr. Aloysio de Carvalho — V. Ex.a nao 6 obrlgado a responder aos meus 
apartes. 

O SR. PAULO FENDER — Sou obrlgado pela dtlca parlamentar e pela adml- 
ragao que tenho a V. Ex.a 

O Sr. Aloysio de Carvalho — O orador nao € obrlgado a tomar nota e 
responder aos apartes que Ihe sao dados. 

O SR. PAULO FENDER — Vejo em V. Exa uma llgelra acrlmonla, uma 
intenQao velada de estabelecer uma controvdrsla com o seu humllde colega. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Nao tenho absolutamente essa IntenQao. Se 
acaso qulsesse estabelecer controversia, estabelecerla entre V. Ex.a e seus com- 
panhelros do Partldo Trabalhlsta Brasilelro. 

O SR. PAULO FENDER — fi uma definlgao de V. Exa na matdrla. Mas 
vamos delxar de lado a intengao que V. Exa confessa nao existlr, porque eu 
nao disse que o projeto de Lei de Greve nao era importante. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Dlsse. 
O SR. PAULO FENDER — Dlsse eu que, na conjuntura, ele nao tlnha tanto 

Interesse quanto outras reformas que ai estao a exlgir agao mais imedlata. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Exato. Devemos porem reconhecer que a con- 

juntura no Brasll nao se manlfesta em fases eplsodicas. Ela 6 permanente, 
constante. Ate hoje o projeto de Lei de Greve nao saiu, e admira que um 
representante do PTB dlga que nao e dos projetos mais Importantes, Consldero-o 
importantlssimo. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presldentc, 4 Importantisslmo o projeto de 
Lei de Greve. Eu sempre o dlsse. fi importantisslmo mas, atualmente, Jd ultra- 
passamos a greve, ja nao nos estamos preocupando, neste momento, com leglslar 
para que o trabalhador nao greve, ou greve bem, ou greve mal. Estamos pre- 
ocupados com problemas que, com greve ou sem greve, exlstem, e que, Inde- 
pendentemente das greves, levarao este Pads a uma convulsao social ou a um 
regime de arbltrio. 

Se reformas importantlssimas, nao as que dlscipllnam o trabalho do homem, 
nao as que governam relagoes entre capital e trabalho, mas medldas de produ- 
tivldade do Pals, de amealhamento de recursos, de dlsclpllnagao dos lucros, atd 
de revlsao de estocagem de generos de primeira necessldade — escondldos pelos 
gananciosos que esperam o feljao subir de pre^o para melhor vend6-lo — se 
essas medldas de cardter economlco-soclal nao forem urgentemente adotadas, 
para que flque assegurada a subslstencla dos lares brasllelros e afastada a mlsd- 
ria neles reprlmlda, entao o Brasll camlnhard, repito, para uma convulsdo social. 

fi com pensamento dessa ordem que relego a uma plana inferior, na grada- 
tivldade da urgenda de atendlmentos dos problemas nacionals da realldade 
brasllelra, o projeto de Lei de Greve. 
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O Sr. Aloysio de Carvalho — Obrigado a V. Ex.a pela declaragao que faz 
e reglstro que V. Ex.a relega a piano secundarlo o projeto de Lei de Greve. 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex a continua a registrar com part-pris o que 
digo. Estao ai as notas taquigrafleas. Eu nao disse propriamente secundarlo, 
V. Exa 6 que disse. Eu disse em grau um pouco inferior, na escala de projetos 
que merecem, a sua vez, uma solu?ao em regime de urgencia. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — V. Ex.a quer saber afinal por que estou frisando 
o caso do Projeto de Lei de Greve? 

O SR. PAULO FENDER — Ainda nao compreendi a inten^ao do nobre colega. 
Agora V. Ex.a promete dissipar mlnha duvida. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Vo.u declarar a V. Exa E porque quando as 
classes patronais se interessam num ou noutro sentido. relativamente a projeto 
que circula nesta Casa, elas estao exercendo pressao; qu'ando os prefeitos dos 
municiplos vem arrancar do Sjnado, com uma reforma regimental adrede, a 
vota^ao raplda, excepcional, de um projeto como o relativo a discrimlnagao de 
rendas dos municiplos, a isso se chama aplausos aos Senadores. Foi o que V. Ex a 

disse no iniclo de seu discurso. Alias, nao vou mais apartear V. Ex.a, porque acho 
que as consideraqoes que esta tecendo sao realmente, interessantes e feitas com 
multo brilho. Nao ha, de minha parte, em relacao a qualquer colega, muito menos 
com relaqao a V. Exa, tenham desejo de suscetibilizar. 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado. V. Ex.a e admirado, nesta Casa, 
por todos os colegas. 

Antes mesmo de eu ser Senador, sempre apercebido dos trabalhos parla- 
mentares — talvez ate por isso a Casa me hou'vesie atraido — freqlientava muito 
o Senado, e nem esperava ser Senador e admirava o nobre Senador Aloysio de 
Carvalho na seguranqa com que participa dos debates, nas ideias que esposa, 
na coragem clvlca que sempre demonstra em suas atitudes. Ainda ontem, S. Exa 

teve uma conduta muito altlva: a de enfrentar esses pressionadores, na opinlao 
de S. Exa 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Na minha opiniao. Nao na opiniao de V. Exa 

Para V. Ex.a ncs fomos aplaudldos, nao pressionados. 
O SR. PAULO FENDER — Vou explicar por que V. Ex a teve, na sessao de 

ontem, uma atltude altiva. 
Ela ja foi reglstrada e ficou multo bem ao Senador Aloysio de Carvalho, ao 

seu passado. Mas ha uma diferenca que eu- nao cometo a injustiqa de atribulr 
a indlferenqa de V. Exa Ha uma diferenqa entre os prefeitos que aqui vleram 
e os representantes daquilo que V. Exa me permite chamar de "tubaronato" 
economlco-finanoelro deste Pais. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Estou de acordo com V. Ex a em que ha diferenqa. 
O SR. PAULO FENDER — E que os prefeitos sao parte do povo e o repre- 

santam legltimamente porque foram eleitos por comunidades eleitorais. Aqui 
vieram na condiqao de representantes dos munlcipios brasileiros. 

Se fomos pressionados, se fomos levados k atitude que tivemos, bendita 
pressao a do povo que se exerce sobre nds; e nao repulsamos a pressao dos pre- 
feitos porque quem dera que eles sempre estivessem aqui representados nas gala- 
rias, nao para nos levar a atitudes precipitadas... 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Estou de acordo. 
O SR. PAULO FENDER — ... mas para nos trazerem com sua simples pre- 

senqa, aquela vlbraqao necessarla a que nossa alma de parlamentar e patrlota 
se sensiblllze mals com os problemas humanos do Brasll. 

Os prefeitos podem exercer pressao sobre o Senado, e apenas a presenqa do 
povo. E nos, submetldos a essa pressao, estaremos simplesmente submetldos, ao 
povo. O Senador Aloysio de Carvalho deve t3r bem presente no espirito que, ao 
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dizer desta tribuna que as classes patronah exerciam pressao sobre o Senado, 
eu deixei bem claro que havia muita diferenqa entre elas exercerem a pressao 
e o Senado se submeter a pressao delas. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Exato. V. Ex.a estabeleceu a diferenga; mas o 
projeto que regulamenta o direito de greve ainda nao saiu e nem saira. 

O SR. PAULO FENDER — O projeto nao saiu, Sr. Presidente, por culpa da 
Unlao Democratica Nacional que ainda nao o liberou. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — E por que V. Ex.a nao requer urgencia para o 
projeto? 

O SR. PAULO FENDER — E um direito que tambem asslste a V. Exa que 
tanto luta por ele. Fa?a-o, ja que a ideia Ihe ocorre primairo que a mim, tera 
V. Ex a minha assinatura a secunda-lo no requerimento. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Fago a sugestao a V. Exa que e o defensor 
nesta Casa da filosofia do trabalhismo brasileiro. Portanto, cabe mais a V. Ex.a 

Nao quero tirar a V. Exa a gldria de providenciar o andamento rapido do 
projeto de lei de greve. Se V. Ex.a quiser ate propor uma reforma no Regi- 
mento, para que seja votado o projeto imediatamente, terei prazer em concor- 
dar com V. Ex.a 

O SR. PAULO FENDER — Obrigado a V. Ex.a Parece que a simples presenga, 
ao lado de V. Ex.a, do ilustre Senador Mem de Sa, ja o contagiou com aquela 
dose de ironia com que S. Ex.a o nobre colega Senador Mem de Sa, sempre 
brinda seus colegas no Senado. 

Mas Sr. Presidente, desviado no meu assunto, vou encerrar minhas consi- 
deragoes porque a materia ja foi, em grande parte, esclarecida, embora minha 
ementa de discursso me levasse a tratar outros problemas. 

Ha outros colegas desejosos de ocupar a tribuna na hora do expediente, e 
como estou inscrito para falar na ssgunda-feira, continuarei minhas considera- 
goes naquela oportunidade. 

Agradego a todos os nobres Senadores que me escutaram e aqueles que me 
honraram com o brilho e a oportunidade de seus apartes. 

Tenho dito, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 
Durante o discurso do Sr. Paulo Fender, o Sr. Cunha Mello se ausen- 

ta da presidencia, sendo substituido pelo Sr. Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra o nobre Senador 

Jose Feliciano. 
O SR. JOSE FELICIANO — Sr. Presidente,, Srs. Senadores, encamlnho a 

Mesa um requerimento em que solicito ao Conselho de Mlnistros, atraves do 
Ministerio da Fazenda, informar sobre as operagoes da Comlssao de Financla- 
mento da Produgao no corrente ano, bem como sobre os pianos de agao desse 
organismo para 1962. 

Senhor Presidente, 
E fato que ainda continua incompreendldo pela opiniao publica do Pals, o 

desajustamento cronico verificado em alguns setores basicos da economia nacio- 
nal. Principalmente naqueles setores relacionados com a produgao de generos 
alimenticios, com a distribuigao desses generos ao consume interno e com fatos 
outros que, dentro do assunto em referencia, dizem respeito ao bem-estar geral 
das populagoes, nas diversas regioes brasileiras. 

Temos tido, como ninguem ignora, vultosas safras de arroz, de feijao, de milho 
e de outros generos alimenticios, sem que esses produtos sejam distribuidos 
homogeneaments em toda a extensao do mercado interno. Enormes parcelas 
da populagao brasileira vivem em carater constante sob a pressao fisica da fome 
— ou, pelo menos, em regime de subnutrigao — e, no entanto, empilham-se 
safras inteiras, em pontos diversos do territdrlo nacional, em verdadelro Insulto 
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a mis^ria do povo e, tambdm, ao interesse legitimo daqueles que plantam e que 
colhem esses generos. 

Vdrias sao as indaga?oes que ocorrem a qualquer observador, na necessidade 
que todos nos sentlmos de explicar o descalabro que se vai eternizando. Havera, 
aflnal, nas presentes circunstancias, dificuldades incontornaveis, geradas pela 
deficiencia de nossa estrutura nacional de transportes? Ou o problema consis- 
tlra na falta — alnda subsistente — de uma rede de silos e de armazens frigo- 
riflcos, que possibilltasse a estabilizacao da oferta dos generos pereciveis, com 
a garantia de pre?os compensadores para o produtor e accessiveis ao poder aqui- 
sitlvo do consumidor mddio? Ou encontraremos a explica?ao para a crise na 
possivel exlstencla de um incessante proposito de especular, de que estariam 
animados os produtores e os intermediaries dos produtos que interessam a fome 
do povo? Ou, finalmente, o que ocorre e o mau equacionamento do problema, 
por parte de orgaos diverso, criados e mantldos na estrutura administratlva 
do Pafs para a agao direta no dominio economico? 

Mas, qualquer que seja a resposta que venhamos a encontrar, dentro das 
hipoteses acima formuladas, o fato fundamental que est^ no centro do assunto 
6 a existencia de um problema. De um grave problema que representa mesmo, 
no sentido ultimo, a parte substantiva do Problema Nacional. 

Nao 6 preciso ser socidlogo, nem profeta, para afirmar que nao pode haver 
paz politica, quando e onde houver fome. De nada adianta o aperfeigoamento 
formal das instituigoes juridicas, pollticas e administrativas da Nagao — se o 
Poder Governamental apoiado nessas instituigoes e delas emanado, mostra-se 
incapaz de dar a pronta solugao que os estomagos esperam, ao prdprio problema 
de sobrevivencia das populagoes que sustentam, com o seu trabalho e os seus 
impostos, aquele Poder. 

fi, assim, na linha das presentes consideragoes, no intuito de nos situarmos 
melhor dentro de um problema, com relagao ao qual pretendemos vir a tomar 
outras Iniciatlvas no ambito legislative, que encaminhamos o presente pedido 
de informagoes sobre a Comissao do Financiamento da Producao — um orga- 
nismo que, ao que indicam as aparencias, nao esta atingindo sua meta princi- 
pal e precisa ser dinamizado. Sao estas as informagoes que desejamos: 

1 — Vem o Banco do Brasil, atravfe da Comissao de Financiamento da Pro- 
dugao, efetuando compras de arroz, feljao e milho, no mercado intemo? 

2 — Se houver resposta afirmativa ao item anterior, esclarecer: 

I — que quantidades dos produtos referidos estao presentemente estocados 
pelo Banco? 

II — que destine esta sendo ou sera dado pelo Banco, a esses estoques? 
III — que motivos impedem ou contra-indicam a oferta de uma parte subs- 

tancial ou da totalldade dessss estoques, ao consume intemo, a pregos populares, 
imedlatamente? 

3 — Por que prego unitario foi adquirldo o arroz, de ultima safra, atrav£s 
da Comissao de Financiamento da Produgao? 

4 — A quanto sobem, no ano corrente, as despesas de armazenagem, imu- 
nlzagao, seguro, juros e defesa comercial dos estoques de produtos agropecuarios 
— realizados atraves do "Servigo de Controle e Recebimento de Produtos Agri- 
colas e Matdrias-Primas", de que fala o art. 6.° do Decreto-lei nP 5.212, de 21 
de Janeiro de 1943, instituidor da Comissao de Financiamento da Produgao? 

5 — Qual o crit6rio que preside a composigao do prego unitario de venda da 
safra de arroz, fixado pelo drgao governamental competente? 

6 — Que "pianos financeiros relatives a produgao que interesse k defesa eco- 
nfimica e militar do Pais" serao adotados no ano prdximo, em obediencia ao dis- 
posto no art. 3.°, do Decreto-lei nP 5.212, de 21-1-1943? 
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Sr. Presldente. Srs. Senadoies, fleis a sansiblidade e ao espirlto de justlga 
do povo brasileiro, sentlmentos que se apresentam, em cores mals vivas, no povo 
goiano, quero ainda trazer ao Senado o pronunclamento de Golas com referen- 
cia a posse do Embaixador Sette Camara na Prefeitura de Brasilia. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, assumiu o Embaixador Sette Camara, 
ontem, o Governo do Distrito Federal. 

Raras vezes um cidadao teri manifestado mais sobejas provas da capacidade 
de optar pelos postos de maiores sacrificios, renunciando, como o fez o novo 
Prefeito, a tranqiiilidade da representaqao do Pais numa das mais civilizadas 
nagoes do globo, para aceitar os pesados encargos da administragao de uma 
cidade nova que tem as responsabilidades de Capital da Republica. 

Corre que o experimentado Diplomata, ao consultar a esposa, pelo telefone 
intemacional, sobre se estaria de acordo em trocar a Embaixada em Berna pela 
Prefeitura de Brasilia, teria com ela mantido o seguinte dialogo: 

— Recebi do meu Governo o apelo para assumir a Prefeitura de Brasilia. 
— Em que situagao? — teria indagado a Senhora Embaixatriz. 
— Trabalhando muito mais, ganhando muito menos e creio que melhor ser- 

vlndo o Brasil. 
— Entao vamos para Brasilia — foi a resposta da ilustre Dama. 
A noticia dessa conversagao telefonica, nao fora, ainda, a reuniao de tantas 

qualidades intelectuais e morais reconhecidas na pessoa do novo Chefe do Exe- 
cutivo local, seria o bastante para criar, nesta Capital, o ambiente de entusiasmo, 
simpatia e otimismo com que toda a populagao o aguardava. 

Dizia eu que o Senhor Sette Camara teve a capacidade de optar, patriotica- 
mente, pelo posto de maior sacrificio. Quero acrescentar, porem que raras vezes 
um homem publico tera a oportunidade, como a que se abre a Sua Excelencia 
agora, para exercer papel do maior relevo na consolidagao de um empreendi- 
mento considerado das grandes epop^ias do mundo e a maior do seculo. 

Alias, a ultima crise politica, para cuja solugao Brasilia produzlu os frutos 
esperados, serviu para provar que a jovem Capital tem a defende-la toda a popu- 
lagao brasileira. As vozes que se levantaram, a partir de 25 de agosto, de auten- 
ticos lideres no Parlamento, representando as diversas correntes partidarias dos 
diferentes quadrantes do Pais, pugnando para que o novo Regime sltue Brasilia 
no piano dos mais altos empreendimentos nacionais, dao bem a medida da com- 
preensao do papel clvllizador e colonizador da cidade que Malraux denomlnou 
"Capital da Esperanga". 

Capital da Esperanga, sim, porque 6 daqui que vai partir a arrancada para 
a conquista definitiva das ricas e desconhecldas regioes do oeste, constituindo 
dols tergos do territorio nacional. Da esperanga. sim, porque e na tranqiiilidade 
do Planalto que contamos poder consolidar a unidade desta Patiia imensa, vol- 
tando a percorrer os mesmos caminhos que o bandeirante intrepido palmilhou 
nos primordios da nacionalidade. 

Os rumos estao tragados. As rodovias Brasilia—Belem, Brasilia—Portaleza e 
Brasilia—Acre, juntamente com as rodovias Brasilia—Belo Horizonte e Brasilia  
Sao Paulo, se apresentam no mapa do Brasil como pontas de langas estendidas 
em busca da tao almejada integragao nacional. 

Cabe ao Dr. Sette Camara, insplrando-se nas palavras e nas observagoes do 
intelectual e politico frances, reascender esta esperanga que a crise de agosto 
quis sufocar na alma dos brasileiros aqul arregimentados para a gloriosa arran- 
cada rumo as nossas fronteiras ocidentais. 

A par das solugoes dos problemas puramente locals, o novo Prefeito tem 
nas maos a oportunidade de fazer um governo no que transcenda de muito o 
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amblto do Distrlto Federal, para alcangar enorme repercussao no Brasil, nas 
Am6rica5 e no mundo, que jd nos uma nagao de 70 milhoes de habitantes, a 
quarta em extensao territorial, quebrando os derradeiros grilhoes que nos acor- 
rentam ao subdesenvolvlmento. 

Que de exportador de matdrias-primas e importador dos mais primarios pro- 
dutos industrializados, roupas, calqados, etc. ate poucos decenios atrds, jd produz 
navlos e automdveis, material ferrovldrio e os mais varlados aparelhos necessd- 
rios ao conforto do homem. Que montou e expande a sua siderurgia, arranca do 
solo e refina o seu petrdleo e que cria, enfim, a mais avanqada civillzaqao dos 
tropicos. 

Nao se deixe o Embaixador Sette Cdmara impressionar pelo pessimismo de 
alguns e, fiel ao Govemo que o convocou para a gloriosa Jornada, retome a ban- 
deira de otimismo e confianqa no Brasil e nos brasileiros, que o seu grande amigo, 
o Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, conduziu, com intrdpida coragem, 
a este Planalto e deixou cravada aqui mesmo no coraqao da Pdtria. 

Saudo, pois, o Embaixador Sette Camara quando assume o papel histdrico 
de defensor de Brasilia. Rendo as minhas homenagens a Excelentissima Senhora 
Embaixatriz Sette C&mara, que soube optar por um sacrificio moment&neo em 
prol de uma grande causa e confio em que o ilustre casal, cedo alnda, receber&, 
como premio k atitude de desprendimento e patriotismo, os aplausos do povo 
que construiu em Brasilia o malor monument© da arquitetura moderna. 

Que Deus os ajude e os inspire na dura e meritoria Jornada que os aguarda 
na Capital da Esperanqa. (Muito bem! Moito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — O nobre Senador Josd Feliciano 
encaminhou k Mesa requerimento de informaqdes por S. Ex." lido da tribima. 
Nos termos seguintes, defiro o requerimento de S. Ex.a 

fi o seguinte 

REQUERIMENTO N.® 434, DE 1961 
Solicita ao Conselho de Minlstros, atravds do Ministerio da Fazenda, informar 

sobre as operaqoes da Comissao de Financiamento da Produqao no corrente ano, 
bem como sobre os pianos de aqao desse organismo para 1962. 

Senhor Presidente: 
fi fato que ainda continua incompreendido pela opiniao piiblica do Pais, o 

desajustamento crflnico verificado em alguns setores basicos da economia nacio- 
nal. Principalmente naqueles setores relacionados com a produqao de generos 
alimenticios, com a distribulqao desses gSneros ao consumo intemo e com fatos 
outros que, dentro do assunto em referenda, dizem respeito ao bem-estar geral 
das populaqfies, nas diversas regloes brasllelras. 

Temos tido, como nlnguim ignora, vultosas safras de arroz, de feijao, de 
milho e de outros generos alimenticios, sem que esses produtos sejam distribui- 
dos homogeneamente em toda a extensao do mercado Intemo. Enormes parcelas 
da populaqao brasileira vivem em car&ter constante sob a pressao fisica da fome 
— ou, pelo menos, em regime de subnutriqao — e, no entanto, empilham-se 
safras inteiras, em pontos dlversos do territbrio nacional, em verdadeiro insulto 
k misbrla do povo e, tambbm, ao interesse legitimo daqueles que plantam e que 
colhem esses generos. 

Vkrias sao as indagaqoes que ocorrem a qualquer observador, na necessidade 
que todos n6s sentimos de explicar o descalabro que se vai etemizando. Haverk, 
afinal, nas presentes clrcunstancias, dlflculdades incontomkveis, geradas pela 
deflclSncla de nossa estrutura nacional de transportes? Ou o problema consistirk 
na falta — ainda subslstente — de uma rede do silos o de armazens frigoriflcos, 
que possibllltasse a estabilizaqao da oferta dos gbneros pereciveis, com a garantla 
de preqos compensadores para o produtor e acessiveis ao poder aquisitivo do con- 
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sumidor medlo? Ou encontraremos a explicagao para a crise na possivel exis- 
tencia de um incessante proposito de especular, de que estariam animados os 
produtores e os intermediarios dos produtos que Interessam a fome do povo? Ou, 
finalmente, o que ocorre e o mau equacionamento do problema, por parte de 
drgaos diversos criados e mantidos na estrutura administrativa do Pals para a 
aqao direta no domlnio economico? 

Mas, qualquer que seja a resposta que venhamos a encontrar, dentro das 
hlpoteses acima formuladas, o fato fundamental que esta no centro do assunto 
d a existencia de um problema. De um grave problema que representa mesmo, 
no sentido ultimo, a parte substantive do Problema Nacional. 

Nao e precise ser sociologo, nem profeta, para aflrmar que nao pode haver 
paz politica, quando e onde houver fome. De nada adianta o aperfeigoamento 
formal das instituigoes jurldicas, politicas e administrativas da Nagao — se o 
Poder Govemamental apolado nessas instituigoes e delas emanado, mostra-se 
incapaz de dar a pronta solugao que os estdmagos esperam, ao prdprio problema 
de sobrevivencia das populagoes que sustentam, com o seu trabalho e os seus im- 
postos, aquele Poder. • 

£, assim, na linha das presentes consideragoes, no intuito de nos situarmos 
melhor dentro de um problema, com relagao ao qual pretendemos vir a tomar 
outras iniciativas no ambito legislative, que encaminhamos o presente pedido de 
informagoes sobre a Comissao de Financiamento da Produgao — um organismo 
que, ao que indicam as aparencias, nao esta atingindo sua meta principal e 
precise ser dinamizado. Sao estas as informagoes que desejamos: 

1 — Vem o Banco do Brasll, atraves da Comissao de Financiamento da Pro- 
dugao, efetuando compras de arroz, feijao e milho, no mercado interno? 

2 — Se houver resposta afirmativa ao item anterior, esclarecer: 

I — Que quantldades dos produtos referidos estao presentemente estocados 
pelo Banco? 

II — Que destino esta sendo ou sera dado pelo Banco, a esses estoques? 

III — que motives impedem ou contra-indicam a oferta de uma parte subs- 
tancial ou da totalidade desses estoques, ao consume interno, a pregos popu- 
lares, imediatamente? 

3 — Por que prego unitario foi adquirido o arroz, da ultima safra, atraves 
da Comissao de Financiamento da Produgao? 

4 — A quanto sobem, no ano corrente, as despesas de armazenagem, imunl- 
zagao, seguro, juros e defesa comercial dos estoques de produtos agropecudrlos 
— realizados atraves do "Servigo de Controle e Receblmento de Produtos Agri- 
colas e Matdrias-Primas", de que fala o art. 6.° do Decreto-lei n.0 5.212, de 
21-1-43, instltuidor da Comissao de Financiamento da Produgao? 

5 — Qual o crlterio que preside h composlgao do prego unitdrio de venda 
da safra de arroz, fixado pelo orgao govemamental competente? 

6 — Que "pianos financeiros relativos a produgao que interesse a defesa eco- 
nomica e militar do Pais" serao adotadas no ano prdxlmo, em obedlencia ao 
disposto no art. 3.°, do Decreto-lei n.0 5.212, de 21-1-1943? 

Sala das Sessoes, 10 de nobembro de 1961. — Jose Feliciano. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tem a palavra o nobre Senador 
Mem de Sa, nos termos do art. 163, S 2.°, do Raglmento Interno. 

O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente. Srs. Senadores, sirvo-me da norma 
regimental para fazer declaragao, imperlosa da minha parte. Quero justificar 
a minha ausencla, ontem, por ocasiao da votagao da Emenda Constituclonal 
n.0 1. 
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Declaro, de iniclo, que votarla por essa emenda embora a mim, como a 
grande numero de Senadores, ela nao se aflgurasse boa e multo menos a melhor. 
Mas, votarla pelas mesmas razoes que levaram o Senado a apoid-la, isto 6, 
a situagao de paniiria e de quase exaustao em que acham as prefeituras de Mu- 
nlclplos braslleiros. Por esse motive estarla dlsposto a dar meu voto, mesmo 
nao concordando, em grande parte, com o que all se preceitua. Mas, nao vlr 
votar, Sr. Presldente, porque o Senado, sem que eu o soubesse, a tarde, votou 
uma Resolugao pela qual a aprovagao dessa emenda obedecia ao rito excepclona- 
llssimo adotado por ocaslao da Emenda Constltuclonal que Institulu o regime 
parlamentar no Brasil. 

Nao estava presente, e k mlnha revelia fol votada essa Resolugao porque me 
achava no cumprlmento de um dever funclonal, na Comlssao de Rela?5es Exte- 
riores, onde permanecl at6 as 17 horas e 30 mlnutos, ouvlndo primelro o Sr. 
Mlnlstro de RelaQoes Exterlores e, depois, o Sr. Mlnlstro August© Gerson da 
Silva. 

Fol tornado, portanto, de surpresa ao saber da declsao adotada pelos nobres 
Pares. Acato e respelto essa declsao, porque serla estultlcla e impertlnencla 
querer apresentar-me como mals sapiente e mals cauteloso que tao emlnentes e 
nobres Pares. Mas entendo eu, e tomei a respelto uma orientaqao que pretendo 
manter que o Senado labora em erro. Erro que se podera tomar grave, repe- 
tlndo um rlto verdadelramente excepclonal para tramltaqao de Emendas k Cons- 
tltulcao. Compreendo que assim tlvesse ele procedldo por ocaslao da aprova?ao 
da emenda que Institulu o regime parlamentar, tao grave, tao excepcionalmente 
grave, tao dramatlcamente grave era a situagao que o Pals atravessava. Se aqul 
estlvesse, teria tambem votado. Tratava-se de salvar o Pals de uma crlse e 
talvez da guerra civil. No caso da Emenda Constltuclonal n.0 1, versando a dis- 
crlminacao de rendas, Isto nao era precise; primelro, por razao de ordem pr&ti- 
ca, porque havia tempo perfeitamente razoivel para a aprova?ao da Emenda, 
dentro do rlto regimental, usando-se de todos os recursos que o prbprlo Regi- 
mento preve para abrevlar a tramltagao. Assim, por esta razao de ordem pr&tlca, 
nao era necess&rla a medlda excepclonalisslma. 

O Sr. Lino de Mattos — Permlta V. Ex.a um aparte? 

O SR. MEM DE SA — Nobre colega, estou falando nos termos do art. 163, 
§ 2.°, do Reglmento, e este nao me permlte o prazer de ouvir V. Ex.a 

O Sr. Lino de Mattos — Peqo a V. Exa que me desculpe. 
O SR. MEM DE SA — O segundo motive € que se me aflgura um erro o 

Senado abandonar o rlto que o reglmento prescreve para adotar um outro de 
tal natureza c&ere, de tal natureza expedldo que as Emendas Constltucionals 
fleam equlparadas as lels ordlndrlas para sua aprova?ao nesta Casa. 

Institul-se, por essa forma, o regime de urgencla urgentlsslma para Emendas 
a ConstitulQao. 

A Emenda Constltuclonal tal como a Constituiqao prev6 e o Reglmento prove; 
deve ter uma tramltagao de natureza propria, para que, sobre ela, haja o mntg 
detldo e acurado exame, a malor seguranga, a malor cautela para as mlnorias 
e para a defesa dos Interesses publicos. 

Aberto o precedente que ontem se estabeleceu nesta Casa, dificllmente pode- 
remos fugir de assim decldlr em outras emerg§ncias que se apresentarem. 

Entao correremos o risco de passar a votar sem cautela, sem apuro, sem cui- 
dado. Esta a razao por que, Sr. Presldente, decldlr que nao darel o meu voto, 
mesmo que concorde com a mat6rla da Resolugao, desde que o Senado Federal 
adote, para Emendas & Constltulgao, um rlto que s6 se admlte numa sltuagao 
verdadelramente excepclonal, como fol a crlse politico-mllitar de agosto. 

Quero lembrar que a Emenda Constltuclonal, ontem aprovada e que terla, 
como disse, o meu voto, mostra bem como nao conv6m prosseguirmos no regime 
de votagao preclpltada em materia tao grave. 
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Pe^o a V. Ex." que sigam o raciocinio que pretendo desdobrar. Todos con- 
cordam que a discriminapao de rendas feitas pela Constltul?ao de 1946 6 infeliz. 
Por far?a dela estabeleceu-se a hipertrofla da Uniao, a anemia dos Estados e 

a quase inanlgao dos Municiplos. No entanto, foi uma discriminagao a que os 
Constituintes chegaram, apos longos e arduos trabalhos e estudos. 

Agora para corrigir a gravldade do erro cometido em 1946, apresenta-se, e 
corre da manelra que correu, uma Emenda que todos reconhecem nao ser boa, 
porque agrava, em parte, a sltuagao dos Estados que tamb6m carecem, urgente- 
mente, de amparo e assistencia financeira. Cometido o segundo erro, jk nos 
apressamos a elaborar uma nova Emenda Constltucional que venha em socorro 
dos Estados. 

Quero chamar a atengao dos nobres colegas para esse assunto que, pela sua 
magnitude, nao pode ser resolvido Jls carralras, em 48 ou 72 horas, em uma 
semana ou duas. E assunto de profunda complexidade e dellcadeza, que tern 
constituido um dos xnaiores escolhos dos regimes federativos; 6 assunto que tem 
sldo versado por tratadistas naclonais e estrangelros, em longos e exaustivos 
estudos, e assunto no qual a controversia campeia de forma lllmitada. £ preclso, 
portanto, um estudo de conjunto para corrigir o erro cometido em 1946 e sanar 
os defeitos que ja se reconhecem na Emenda ontem aprovada. Consideremos, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores que a Receita, afinal, sai sempre do povo, atravds 
de impostos ou da elevagao do custo de vida mediante as emissoes. A fonte dos 
recursos, a matrix dos recursos, 6 a mesma. 

35 precise dlstribuir harmoniosamente esses recursos. 

EStabeleceu-se, no Brasil, um regime de hipertrofla da Uniao. Em consequen- 
cia, sobre ela houve uma sobrecarga de encargos. Precisamos, evidentemente, cor- 
rigir a sltnagao para atender aos Municiplos e aos Estados. Todos indicam, como 
camlnho seguro, a redugao das receltas da Uniao. Mas, se reduzirmos essas recel- 
tas, forga sera exonerar a Uniao de muitos encargos. Se assim nao o flzermos, 
simultaneamente, e a Uniao continuar com a mesma sobrecarga de tarefas, com 
o mesmo vulto de encargos enquanto sua receita d diminuida, de duas uma: ou 
a Uniao tera de majorar brutalmente os Impostos a seu cargo ou terd de, cada 
vea mais, recorrer ao expediente criminoso e infernal das emissdes para cobertura 
dos ddficits. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite-me V. Ex.a um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Pego licenga ao eminente colega para lembrar que 

o Regimento Intemo nao me permite. 
O Sr. Fernandes Tavora — Desculpe-me. 
O SB. MEM DE SA — Se a Uniao continuar a emltlr e a situagao inflacio- 

narla persistir ou se agravar, nao adianta, Srs. Senadores, aprovarmos emendas 
tentando atender aos Municiplos e aos Estados. 

Nesse ponto, quero chamar a atengao dos eminentes pares, inclusive dos Srs. 
Prefeitos e Govemadores dos Estados, para o segulnte: a emenda, ontem apro- 
vada, atende parclalmente a situagao dos Municiplos, dlgo melhor, atende ime- 
diatamente; mas, em grande parte, e receita slntomdtlca, que nao ataca as 
causas. Inumeras causas concorrem para a situagao desesperada das munlcipa- 
lidades, das prefeituras brasileiras. Uma delas das menos importantes, d a proli- 
feragao desabusada da criagao de municipios. Isso se tornou regra geral. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 6 bom que se crlem novos municipios 
quando ha condigdes economicas e socials para tanto. A criagao de municipios 
com condlgoes de vitaUdade 6 indlce de progresso e desenvolvlmento de uma 
reglao; mas a criagao, anarquica e tusnultuirla, de municipios sem condigdes 
de vida financeira, slgnlfica agravo da situagao dos demais e da do Pais. 

r Como todos sabemos a disposigao constitucional que atrlbuiu uma quota da 
receita do imposto de renda aos municiplos JA determinou a criagao de inume- 
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ros deles; hi. incontiveis comunas, criadas tendo por mira a coleta da quota do 
Imposto de renda. 

Com essa Emenda n.0 1, se medldas legals severas nao forem tomadas, 
como aqui sugerlu, num projeto, o emlnente Senador Femandes Tavora, se 
sera maior ainda a prollferaqao de municipios artificials, apenas para dllapida- 
rexn, por falta de condi?6es, os recursos tirades da economia nacional, da eco- 
nomia do povo. 

Outra causa da afliqao e da desgraqa dos Municipios e dos Estados, e a infla- 
gao. Mesmo com essa Emenda Constitutional n.0 1, os Municipios, em breve, 
estarao envolvldos nas mesmas dlficuldades. 

A eleva?ao do saldrlo minimo, que se verificou antes de completar-se um 
ano da raajoragao ocorrida em 1960, vai determinar, para os Estados e Munici- 
pios, um Onus pesadissimo. Os Estados e os Municipios serao forqados a reajusta- 
rem salarlos e vanclmentos do seu pessoal. E assim a sltuaqao atual continuara. 

For esses motlvos mesmo eu compreendo que se tenha votado a Emenda 
Constitucional n.0 1. E eu disse que a votaria, se nao fosse naquele ritmo, a 
meu ver condendvel e condenado. 

Mas essa emenda, que 6 mais um remendo, vale tanto para os Municipios 
como o aumento do sal&rlo minimo vale para os oper&rios. Dentro em breve, 
a elevaqao dos preqos, em conseqiiencia da espiral inflacionaria, deixara os Mu- 
nicipios, como delxari os oper&rlos, nas mesmas angustias, nas mesmas aper- 
turas, nas mesmas agruras do momento atual. 

Asslm, as emendas constituclonals, que se quelram estudar para estabelecer 
uma dlscrlminaqao de rendas razoavel, eqiianime, harmonlosa, precisam ser ante- 
cedidas da medida fundamental que 6 o combate e diminuiqao do surto infla- 
clonarlo, Enquanto isso nao for feito o balanqo da sltuaqao financeira dos 
Estados e Municipios, sera sempre ma, pessima ou desesperadora. Em segundo 
lugar, precisam ser acompanhadas de medldas legals que colbam a proliferaqao 
de municipios e exljam a prestagao de contas dos recursos por eles aurldos dos 
cofres federals. 

Sr. Presldente, por esses motlvos deixel de vlr ontem votar e devo declarar 
a Casa que me absterel de partlclpar de votaqoes de emendas constituclonals 
sob o ritmo ontem adotado. A nao ser numa situaqao dramdtica e grave como a 
que ocorreu em agosto. Fora desse caso, as emendas constitucionais precisam 
ser examinadas com multa profundidade e muito apuro, para que as emendas 
nao saiam piores do que o soneto, ou por outra, piores do que a Constitulqao. 

Hi medldas acertadas como a que penso proper se obtiver o apoiamento dos 
eminentes pares e lideres de Partidos. Pretendo pedir a constitulqao de uma 
Comlssao mlsta de Senadores e Deputados, para prepararem uma emenda cons- 
titucional da forma mals perfeita e desejivel. 

Para esse trabalho preclsamos instituir o sistema tao usado pelos norte-ame- 
ricanos, o de hearings, isto d, das audiencias. Precisamos ouvir os grandes tdc- 
nlcos do Mlnlstdrlo da Fazenda, da Fundaqao Getullo Vargas, do Conselho Na- 
cional de Economia, dos principals Estados da Unlao para estudarmos em con- 
junto o problema e verlflcarmos a soluqao correta a Ihes ser dada. 

Se vamos reduzlr a recelta da Unlao, como d justo que se faqa, em beneficio 
nao so dos Municipios, mas tambdm dos Estados, d necessirio, ao mesmo tempo, 
que seja diminuida e exonerada a Uniao de parte dos seus encargos. Do con- 
trarlo, estaremos desfazendo com uma das maos, o que flzemos com a outra. 
Agravaremos a situaqao deflcltirla e, portanto, a inflaclonirla. 

Sr. Presldente, eram essas as consideraqoes que querla deixar presentes ao 
julzo dos eminentes colegas para me justificar, perante eles e perante a Naqao, 
da mlnha ausdncla. Respelto e acato a declsao do Senado, mas era a unica 
forma de manlfestar a mlnha desconformldade com essa decisao. Se tivesse 
vlndo, terla votado pela emenda, embora divergindo dos seus dlspositivos, pois 
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tenho em conta a necessldade de atendermos aos Munlcipios. Mas mlnha pre- 
senga nao era necessaria, po risso abstive-me de comparecer para nao votar sempre 
que se aventar medida, a meu ver, tao drastica, tao pouco segura, tao cheia de 
perlgos como a que ontem teve Iniclo nesta Casa. (Muito bem! Muito bcm!) 

O SB. PRESIDENTE (Gilbert© Marinho) — Vao ser lidos requerlmentos enca- 
mlnhados a Mesa. 

Sao lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N.® 435, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interne, requeiro dis- 
pensa de publicagao para a imedlata discussao e votagao da redagao final do 
Projeto de Lei da Camara n.® 127, de 1961, que estima a Receita e fixa a Despesa 
da Uniao para o exercicio de 1962, na parte referente ao Subanexo n.® 201 — 
Camara dos Deputados. 

Sala das Sessoes, 10 de novembro de 1961. — Jose Feliciano. 

REQUERIMENTO N.® 436, DE 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Intemo, requeiro dls- 

pensa de publicagao para a imediata discussao e votagao da redagao final do 
Projeto de Lei da Camara n.° 127, de 1961, na parte relativa ao Poder Judicidrio. 

Sala das Sessoes, 10 de novembro de 1961. — Jos6 Feliciano. 
O SR. PRESIDENTE (Gllberto Marinho) — De conformidade com o delibe- 

rado pelo Plenario, vou p6r em discussao as redagoes finais dispensadas de publi- 
cagao. 

Em discussao a redagao final do subanexo orgamentdrio relative b C&mara 
dos Deputados, constante do Parecer n.° 671, anteriormente lido. 

Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
Vai b Cbmara dos Deputados. 
Para acompanhar, naquela Casa do Congresso, o estudo das emendas do 

Senado, designo o nobre Senador Pausto Cabral. (Pausa.) 
Em discussao a redagao final do subanexo orgamentbrio referente ao Poder 

Judlcibrio. Consta do Parecer n.® 672. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao a redagao final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Vai b Cbmara dos Deputados. 
Designo o nobre Senador Femandes Tbvora para, naquela Casa do Congresso, 

acompanhar o estudo das emendas do Senado. 
Passa-se b 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussao unica do Projeto de Resolugao n.° 24, de 1960, que cria sub 
Judice da "Cbmara dos Deputados" a "Comissao Mista do Museu do Con- 
gresso", composta de tres Representantes do Senado Federal e dois da 
Camara dos Deputados, tendo PARECERES, da Comissao de Constltuigao 
e Justiga (n.® 621, de 1961) — pela constituclonalidade; (n.® 622-A, de 1961) 
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— pela rejelgao; (n.0 622, de 1961) da Comissao Diretora, pelo arqulva- 
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Gilbcrto Marinho) — Em discussao. 

Nao havendo quem pega a palavra, encerro a discussao. 

Em votagao. 

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Estd rejeitado. 

£ o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao Arqulvo. 

PROJETO DE RESOLUCAO N." 24. DE 1960 
Art. 1.° — Pica crlada sub judice da Camara dos Deputados, a Comissao Mista 

do Museu do Congresso, composta de trfes Representantes do Senado Federal e 
dois da Camara dos Deputados. 

Art. 2.° — O Senado indicard os seus representantes, que deverao preliminar- 
mente providenciar junto h Camara dos Deputados a ultimagao da constituigao 
da comissao referida no art. 1.° 

Art. 3.° — Dentro de 30 dias apds sua constituigao, devera a Comissao do 
Museu do Congresso apresentar o texto do respectivo projeto de resolugao, e regu- 
lamento da novel instituigao, que devera prever a destinagao do Paldcio Monroe, 
no Rio de Janeiro, para sua sede, bem como normas para seu funclonamento 
ativo, como entidade cultural, e de divulgagao dos trabalhos legislatives passados 
e presentes, e pessoal a ser selecionado entre os atuais funcionirios do Senado 
e da Camara Federal, ainda com mals de um decenio de tempo de servigos a 
prestar, e por concurso de provas. 

Item 2 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 51, de 1961, da autoria 

da Comissao Diretora, que concede licenga ao Redator, PL-4, Luiz Fernando 
de Oliveira Freire para integrar a Delegagao do Brasil a XVI Assembleia 
Geral das Nagoes Unidas. 

Em discussao. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra pela ordem o nobre 

Senador Aloysio de Carvalho. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, do conjunto de avulsos que 

tenho em maos e que presumo tenha sido o distribuido por todas as Bancadas, 
constam os elementos necessdrios para apreciagao da discussao do Projeto sob 
n.0 1. Entretanto, a comegar do Projeto indicado na Ordem do Dia sob n.0 2 e atd 
o de n.0 5, nao hd qualquer elemento nem mesmo para discussao. 

Do Projeto de Resolugdo, sob o item 2, nao consta aqui qualquer indicagao 
do seu texto; do Projeto, sob o item 3, apenas tenho em maos o texto do mesmo, 
nenhum parecer de qualquer comlssdo. 

O projeto sob o item 4 nas mesmas condigoes; apenas o texto do mesmo e 
o sob item 5 tambdm somente o texto do projeto. 

Esse ultimo, sobretudo, quando de sua tramitagao na Comissao de Consti- 
tuigao e Justiga sofreu numerosas emendas. Como a Imprensa Nacional natural- 
mente ainda nao remeteu a Casa os elementos para que o Plendrlo possa decidir 
sobre as proposigdes com conhecimento de causa, levanto a presente questao de 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Realmente os avulsos, talvez por 
excesso de servigo da Imprensa Oficial, nao chegaram completes. 
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Atendendo a questao de ordem levantada pelo nobre Senador Aloysio de Car- 
valho, serao retirados da Ordem do Dia os projetos referentes aos itens 2, 3, 4 e 5. 

Nao h£ mais matdria a ser discutida e votada. 
Hd ainda oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, li hd dias uma declaragao do ex- 

Ministro Castro Neves em que S. Ex.a depois de fazer algumas consideraQoes sobre 
os projetos que tramitavam no Congresso e que continuavam sem solugao, fez 
mengao especial ao Projeto de Participaqao dos Trabalhadores nos Lucros das 
Empresas, que regulamenta um dispositivo constitucional. 

Informo a V. Ex.tt, Sr. Presidente, que o referido projeto, que avoquel para 
emitir parecer, se encontra na Comissao de Legislaqao Social da qual sou Presi- 
dente. Solicitei, pordm, uma diligencla do Ministdrlo do Trabalho, para que a 
Comissao Permanente de Direito Social se pronunciasse a respeito do mesmo, uma 
vez que ji considerava de certo modo necess^rio o prommciamento do Mlnistgrio, 
visto que o projeto era antlgo. 

Atd hoje. Sr. Presidente — isso tem mais de um ano —, o Minist^rio nao deu 
qualquer notlcia sobre a diligencia solicitada pela Comissao de Legislagao Social. 
Peco, pois, que V. Ex.a oficie ao Titular do Trabalho manlfestando-lhe estranheza 
uma vez que, nos termos da Constituigao, tem os Ministros de Estado o prazo 
de um mes para responder aos pedidos de informaQ6es do Congresso. No entanto, 
jd 6 decorrido mais de um ano sem que a diligencla tenha sldo cumprlda. 

Considero o projeto, merce de opinioes em contrdrio, capaz de proporclonar 
equilibrio entre o capital e o trabalho. No dia em que o operArio participar dos 
lucros da empresa em que trabalha, passard a ter muito maior interesse no seu 
destino. Assim, acredlto sinceramente que esse projeto poderd constituir um instru- 
mento de conciliacao e entendimento. 

Entretanto, ha os que nao desejam a transformagao da proposigao em lei. Sao 
os que querem a luta de classe. Alegam — e sabemos bem quem sao eles — que 
a participagfLo dos trabalhadores nos lucros das empresas nunca se efetivarla, por- 
que os empregadores encontrariam meios de fraudar esse dispositivo constitucio- 
nal. As escritas das firmas seriam elaboradas de tal manelra que nao apresenta- 
riam lucros e, assim, o operirio nao participaria dos beneflcios resultantes do 
rendimento e da redlstribuigao de lucros das empresas. 

Nao participo dessa opiniao e conhego bem os que a esposam. Sei que prefe- 
rem fomentar a luta de classe. No meu entender, o fato de o oper^rio vir, amanhS, 
a participar dos lucros do empregador, por pequenos que sejam, possibilltar£ a 
maior aproximagao das classes, dimlnuindo a distancia existente entre uns e ou- 
tros, entre aqueles que tem e os que nao tem fortuna, entre aqueles que lutam 
e trabalham e aqueles que t&n capital para dar o trabalho. 

Sr. Presidente, como Presidente da Comissao de Legislagao Social do Senado 
solicito a V. Ex.a que renove o oficio ao Sr. Ministro do Trabalho no sentido de 
que S. Ex.a determine k Comissao Permanente de Direito Social a devolugSo do 
projeto, com as informagoes sollcitadas. Se dentro de mais quinze dias nao nos 
chegarem essas informagoes, imediatamente oferecerei parecer ao projeto. Nao 
se compreende que se venha desrespeitando a prdpria Constitulgao, atd esta data, 
quando j£ se coglta — o que 4 mais surpreendente — da convocagao de uma 
Constituinte sob a alegagao de que a Carta atual envelheceu. Entretanto, ainda 
M dispositivo da Constitulgao vigente sem ser regulamentado! 

Eram as conslderagSes que desejava fazer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Gilbert© Marlnbo) — Tem a palavra o nobre Senador 

Nogueira da Gama. 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA — Sr. Presidente, pego que V. Ex.B cancele minha 

inscrigao para esta sessao. Propunha-me fazer um discurso longo e o tempo de 
que disponho nao seria suficiente. 
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Falarei em outra oportunidade. Agrade^o a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Gilbcrto Marinho) — Tem a palavra o nobre Senador 
Saulo Ramos. 

O SR. SAULO RAMOS — Sr. Presidente, trago ao conhecimento da Casa tele- 
grama que recebi do Governador de Santa Catarina, Sr. Celso Ramos, relativa- 
mente As chuvas e As enchentes que continuam constituindo verdadeira calamidade 
publica no meu Estado. 

O telegrama 6 do seguinte teor: 

"Comunico a V. Ex.a que dirigi, nesta data, um cabograma aos Srs. 
Presidentes do Senado e da Camara Federals, nos seguintes termos: "De- 
pois de conhecer, pessoalmente, a extensao das catastrdficas inundagoes 
nas zonas do Vale do Itajal, Vale do Rio Tijucas, literal, centro e outros 
municipios deste Estado, por alto intermddio de V. Ex.a, levo ao conheci- 
mento do Senado a grave e dramatica situagao que atravessa Santa Cata- 
rina. Apesar dos imediatos recursos que estamos recebendo do Govemo 
Federal, fazemos sentir a necessidade de todos os Poderes da Republica 
voltarem sua especial atenQ&o para esta regiao a fim de que possamos, 
nao sd assistir convenlentemente e oportunamente As populaqoes assola- 
das, como tambdm enfrentar o grave problema da recuperagao econdmica 
das Areas atingidas. O Govemo estadual, deslocado para a Cidade de Itajai, 
comanda diretamente todos os esforgos no sentido de suavizar o drama 
daquelas coletividades. Daremos noticias mais detalhadas tao logo se possa 
avaliar a extensao e a profundidade dos prejuizos." — Atenciosas sauda- 
goes. Celso Ramos — Governador." 

Sr. Presidente, as enchentes periddicas que atingem o Vale do Itajai v§m consti- 
tuindo uma preocupagao para os administradores catarinenses. HA tres anos, tive 
oportunidade de apresentar, nesta Casa, uma emenda no montante de dez milhoes 
de cruzeiros, que mereceu aprovagao no Senado e na Camara dos Deputados. Essa 
quantla foi apllcada, em colaboragao do Govemo de Santa Catarina com o Depar- 
tamento Naclonal de Portos, Rios e Canais, em levantamentos principalmente no 
rlo Itajaf-Agu, que banha a prdspera e rica cidade de Blumenau. 

Nao tenho palavras, Sr. Presidente, para descrever o drama das populagdes 
flageladas do meu Estado. 

Infelizmente, A vedada ao Senado a iniciativa de projetos de lei que disponham 
sobre assuntos econdmicos, materia privativa do Executivo e da Camara dos Depu- 
tados. Entretanto, estando em elaboragao, nesta Casa, o Orgamento da Republica, 
pretendo apresentar-lhe emenda consignando uma verba de quinhentos milhdes de 
cruzeiros para atender ao saneamento e A retificagao dos cursos d'Agua dos rios 
que banham o Vale do Itajai, o Vale dos Tijucas, o Vale dos Tubaroes e tantas 
outras bacias hidrogrAficas do meu Estado. 

Estou certo de que a essa emenda nao faltarA o apoio dos nobres colegas 
desta Casa. Espero que os Senhores Deputados saberao amparar Santa Catarina 
nesta hora dramAtlca da sua vida social, econdmica e administrativa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — EstA esgotada a matAria constante 
da Ordem do Dia. , 

Nao hA mais oradores inscritos. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, pego a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tem a palavra o nobre Senador 

Caiado de Castro. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, amanha, 11 de novembro, se 

comemora, no mundo inteiro, a festa do ex-combatente. Foi adotada esta data 
para comemorar o armisticio da Primeira Grande Guerra mundial, como home- 
nagem aos que lutaram nos campos de batalha era defesa de seus palses. 
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Em Brasilia teremos, apenas, a recepcao na embaixada da Franga, para a qual 
tive a honra de ser convidado, na qualidade de Presidente da Associagao dos ex- 
Combatentes do Brasil, Segao de Brasilia, mas nao poderei comparecer, em face 
de compromissos assumidos anteriormente, que exigem o meu afastamento da 
Capital. 

Sr. Presidente, nao queria deixar passar esta data sem uma invocagao de 
saudade aos que tombaram no campo de batalha, especialmente aos braslleiros 
que lutaram pela Pdtria. 

A minha homenagem aos companheiros 4 extensiva a todos aqueles, princi- 
palmente brasileiros que, retornados da guerra, alguns doentes, at6 hoje nao 
foram suficientemente amparados pelos poderes publicos. 

Sabe V. Ex.a, Sr. Presidente, sabe o Senado, sabe o Pais inteiro que o Congresso 
tern sido generoso e tern procurado, atraves de leis, amparar a todos fcqueles que 
lutaram. Essas leis, portm, nao tern sido cumpridas e os nossos companheiros 
continuam ao abandono. 

Sr. Presidente, ao lembrar a data de amanha, procure dedicar minhas home- 
nagens principalmente aqueles que, do Brasil, na retaguarda, cooperaram para 
o esforgo de guerra e souberam tambem, com o prepare psicoldgico da Nagao, 
amparar-nos naqueles dias dolorosos que atravessamos. E entre essas homena- 
gens quero, na pessoa da mulher brasileira, destacar uma referencia toda especial 
a D. Darcy Vargas que, na Presidencia da LBA, foi incansdvel no auxilio que a 
todos nds proporcionou e principalmente aos cariocas, integrantes do Grupo do 
Regimento Sampaio. Foi extraordinario o beneficio que proporcionou aos nossos 
pracinhas e sobretudo &s suas familias. 

Sentimos grande emogao ao declarar-nos etemamente gratos pelo amparo 
moral e material que a Legiao Brasileira de Assistencia prestou a quase trezentas 
familias do pracinhas do Regimento Sampaio. 

Naquele Natal doloroso que passamos em Monte Castelo, depois de quatro 
ataques mal sucedidos, em que nao tinhamos sequer a presenga de um pdssaro, 
ou um sorriso de mulher, envolvidos pela neve e pelas balas do inimigo, imimeros 
dos nossos combatentes colocados nas posigoes mais avangadas, tinham a felici- 
dade de receber presentes enviados pela Legiao Brasileira de Assistencia. 

As pessoas que muito colaboraram para o sucesso da Forga Expedicion^ria 
Brasileira, a todos aqueles que procuraram acompanhar, com carlnho, os praci- 
nhas que partiam para a guerra, assim como as suas familias, representadas pela 
mulher brasileira, deixo desta tribuna a minha emocionada saudagao a D. Darcy 
Vargas. 

Sr. Presidente, entre as entidades que se engajaram, a fundo, no prepare 
psicoldgico da Nagao brasileira e no esforgo de retaguarda, procurando levar 
Aqueles que tiveram a gldria de representar o Brasil nos campos de batalha, 
destacamos a Liga de Defesa Nacional, que nenhum de nds poderd jamais esquecer. 

Nao quero fazer maiores referencias a respeito da Liga porque V. Ex.", Senador 
Cunha Mello, kquela dpoca era o seu Presidente. Se meus agradecimentos nao 
forem parcimoniosos, poderao ser mal interpretados. 

Por isso, permito-me apenas ler uma carta que, de um ponto qualquer da 
Italia, dirigi a V. Ex.", carta modesta, simples, escrita numa cocheira onde me 
encontrava no momento, e onde permaneci durante mais de cinqiienta dias satis- 
feito, apesar do desconforto daquele abrlgo, porque. mesmo assim achava-me 
melhor acomodado do que os meus pracinhas, que nos fox-holes sofriam a incle- 
mencia de uma temperatura de dezoito graus abaixo de zero. 

Sr. Presidente, a carta que me permito ler, expressa alnda hoje os agrade- 
cimentos dos ex-combatentes. Rendemos as nossas homenagens a V. Ex." pelo 
esforgo que dispendeu em nosso favor e pelo amparo moral que nos deu e tam- 
bem pelo extraordinario esforgo de guerra por V. Ex." despendldo naquela epoca. 
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Sr. Presidente, esta carta modesta, de um simples soldado, escrita no campo 
de batalha, esti assim redigida: 

"Sr. Dr. Cunha Mello. 

DD. Presidente da Liga de Defesa Nacional. 

Permita-me V. Ex.a afirmar que o Regimento Sampalo 6 devedor, a 
Liga de Defesa Nacional, do estimulo e do aplauso com que prodigalizou 
a nossa preparagao para a guerra; pelos mimos que obsequiou os meus 
soldados (e que tao uteis vem sendo no seu repouso espiritual); mas, 
sobretudo pela preparagao psicologica do povo, cujo animo cooperou efi- 
ciente e inteligentemente para elevar e exaltar, sabido que o Regimento 
Sampaio e o Regimento Carioca de Infantaria. 

Nos louros, pols, de nossa importante vltdrla, no alto sentlr de V. Ex.a 

a mais expresslva das que a FEB conseguiu ate aqui — Monte Castelo — 
numa folha altiva resplandece um nome; o da Liga de Defesa Nacional, 
pela sua patrlotica atuagao na consolidagao da Frente Interna, tao neces- 
sdria aos que combatem nos campos de batalha. 

E, posso afirmar a V. Ex a, Sr. Ministro Cunha Mello, que as palavras 
por V. Ex a proferidas, de fe e de esperanga na Vitdrla final da Liberdade 
pela Democracia, constituem um poderoso estimulo, para nos outros, nesta 
luta decisiva em que vingamos nossos mortos, libertamos povos e restau- 
ramos no Mundo, uma nova e duradoura era de paz, de bonanga, para 
todos os homens de boa vontade. — Coronel Caiado de Castro, Comandan- 
te do Regimento Sampaio." 

Sr. Presidente, dezeseis anos decorridos, o velho Marechal, hoje Senador da 
Reptibllca e Presidente da Assoclagao dos ex-Combatentes do Brasil, nao tem 
uma so palavra a retirar desse agradecimento sincere, feito a V. Ex.a em nome 
dos pracinhas do Regimento Sampaio. E, nesta hora, eu o reitero ao dlzer a 
V. Ex.a que todos nds, que 1&, sofremos, somos muito gratos aqueles que, na 
retaguarda, nos estlmularam e auxiliaram. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tem a palavra o nobre Senador 
Coimbra Bueno. 

O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, ocupo a tribuna para ler as decla- 
ragoes do Ministro Alfredo Nasser publicadas no O Globo, hoje, contra o falso 
nacionalismo. 

Sr. Presidente, nesse artigo o nobre Ministro da Justiga defende a Uniao 
entre os braslleiros, a fim de enfrentarmos e vencermos as dificuldades do 
momento. 

fi oportuna a manifestagao de S. Ex.a, veiculada por um dos melhores ves- 
pertinos do continente. E, como sera homenageado, hoje, a noite, em Sao Paulo, 
pelos seus companheiros de trabalho na Imprensa paulista onde militou de 1927 
a 1930, naturalmente dirfi das intengoes que o levaram ao Minist6rio da Justiga, 
da harmonla que deve imperar entre os brasileiros e da coordenagao entre as 
forgas polltlcas do pais, mals do que nunca essencial, pois dela resultara a con- 
solidagao do Regime Democrdtico em nossa terra, para podermos encarar o futuro 
com otfanismo porque as numerosas crises jd vencidas pelo Brasil, na sua quase 
totalidade, sem derramamento de sangue nos setenta e dots anos de Republica 
nos autoriza a ter f6 nos destinos da nossa terra, sem necessidade de ser muito 
otimlsta. 

Sr. Presidente, com essas palavras introdutdrias, associo-me as homenagens 
que serao rendidas em Sao Paulo ao nobre Ministro da Justiga; lerei a seguir 
o seu artigo, que 6 uma afirmagao de confianga no regime e um libelo contra 
a onda de pessimismo, que pretendem desencadear sobre nossa Patria os inte- 
ressados no caos. 
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Dlsse o Sr. Alfredo Nasser: 

... que os problemas acumulados na hora presente sobre o nosso 
Pals transcendem das ideologias, nao devem ser materia para duelos entre 
direita e esquerda e outras posigoes, pois tudo isso se toma convencional 
diante das dificuldades de uma nagao que necessita reconstituir-se para 
prosseguir na sua luta contra o subdesenvolvimento. 

Exortou o Mlnistro aos paulistas a que jamais abandonem seu trabalho 
fecundo, ben^fico a todo o Brasil. O nosso Pals, destituido de preconceitos 
de raga e de bergo, muito deve aos que vem de outras terras para traba- 
Ihar pelo nosso progresso. E diz que o falso nacionalismo, que ve em quem 
vem de fora um inimigo, ou em um investimento estrangelro uma ameaga, 
e nacionalismo antibrasileiro, pois contraria a prdpria formagao esclare- 
cida de nosso povo. Como pode um Pals em que sempre se abriram todas 
as portas transformar-se em reduto de preconceitos e egoismos restritivos? 
Frisa o Sr. Nasser que 6 um dever nosso, um imperative de nossa cons- 
ciencia, defender o conceito de que a nossa terra deve acolher a todos os 
que a queiram amar e tomar fecunda. Nao podemos alterar a fisionomia 
moral de nosso Pais, nem contrariar as suas mais profundas e marcantes 
caracteristicas, sem rautilar a prdpria alma nacional. 
Memento dlflcil 

Prosseguindo, o Ministro Alfredo Nasser manlfestou respeito pelos homens 
de agao que tanto tern lutado para que safamos da estagnagao e da resig- 
nada passividade em face da pobreza nacional. Confundir empresdrios que 
reinvestem os seus lucros, que se empregam dedicadamente na luta pelo 
progresso do Pais, com os especuladores, os Pescadores de gguas turvas, 
os gananciosos que se aproveitam das conjunturas sombrias para os seus 
lucros exorbitantes e indevidos — sd pode ser obra dos que desejam con- 
servar-nos em estado de dependencia. Acusar os que ergueram este parque 
industrial, orgulho de todos nds brasileiros, constitui uma funesta, ver- 
gonhosa, inqualificdvel agao dos que se alistam no partido de um Brasil 
colonial e julgam nao deva ele deixar de o ser — para permanecer como 
reserva sempre disponivel para a desordem. 

Esta, Sr. Presidente, d uma manifestagao oportuna e clara do atual Ministro 
da Justiga, que eu desejava constasse nos "Anais" do Senado; sendo um homem 
bom e tolerante. indiscutivelmente estd o Sr. Alfredo Nasser fadado a promover 
a uniao dos Partidos do centro, dos homens e mulheres de boa vontade enfren- 
tando airosamente a crise que procuram desencadear sobre os nossos ombros. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gllberto Marinho) — N5o hi mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, designando, para a de 
segunda-feira prdxima, dia 13, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Discussao unica do Projeto de Lei da CAmara n® 127, de 1961 (n.® 2.970, de 

1961, na Casa de origem), que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para 
o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.° 4 (Poder Executivo) 
— Subanexo n.® 669, de 1961, da Comissao de Finangas, favorivel ao Subanexo 
e de Emendas n."8 1 a 143. 

2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Cftmara n.® 127, de 1961 (n.® 2.970, de 

1961, na Casa de origem), que estima a Receita e fixa a Despesa para o exercicio 
financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.° 4 (Poder Executivo) — Subanexo 
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n." 415 (Ministerio da Indvistria e Comercio), tendo Parecer n.0 668, de 1961, da 
Comissao de Finangas, fovardvcl ao Subanexo e as Emendas n.oa l a 13 e ofere- 
cendo a de n.0 14-CP. 

3 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 51, de 1961, de autoria da Co- 

missao Diretora, que concede licenga ao Redator, PL-4, Luiz Fernando de Oliveira 
Freire para Integrar a Delegagao do Brasil & XVI Assembl4ia Geral das Nagoes 
Unidas. 

4 
Discussao dnlca do Projeto de Lei da Camara n.0 25, de 1960 (n.0 4.385, de 

1958, na C&mara), que dispde sobre locagoes de pradios pertencentes a Rede Fer- 
roviAria Federal S. A., tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.oe 649, 650 e 651, de 1961, das Comissoes; 
— de Constituigao e Justiga; 
— de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas; e 
— de Finangas. 

5 
Discussao unica do Projeto de Lei da CAmara n.0 27, de 1961 (n.0 1.417, de 

1960, na CAmara), que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministdrio da 
Viagao e Obras Publicas, o crddito especial de Cr$ 1.239.935,00, para indenizar 
a Prefeitura Municipal de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, das des- 
pesas com a assistencia As vitimas do Nordeste, tendo 

PARECER FAVORAVEL sob n® 638, de 1961, da Comissao: 
— de Flnangas. 

6 

Discussao unica do Projeto de Lei da CAmara n.0 80, de 1961 (n.® 1.185, de 
1951, na Casa de origem), que dispoe sobre a regulamentagao do exercicio da 
profissao de corretor de imdveis, tendo 

PARECERES n.o« 636 e 637, de 1961, das Comissoes; 
— de Constituigao e Justiga, favorAvel ao projeto com as emendas que oferece, 

sob n.®8 1 a 11-CCJ; e 
— de Legislagao Social, favorAvel ao projeto e As Emendas nps i a U-CCJ, e 

oferecendo a de n ° 12-CLS. 
EstA encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 17:00 boras.) 



204.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 13 de novembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO, ARGEMIRO 
DE FIGUEIREDO E MATH IAS OLYMPIC 

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

Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Lobao da Silvelra 
— Sebastiao Archer — Leonidas Mello — Mathlas Olympic — Joaquim 
Parente — Fausto Cabral — Femandes Tdvora — Menezes Pimentel — 
Argemiro de Figueiredo — Jarbas Maranhao — Jorge Maynard — Heri- 
baldo Vieira — Ovidio Tcixeira — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho 
— Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Caiado de Castro — 
Lino de Mattos — Jose Feliciano — Filinto Miiller — Lopes da Costa 
— Caspar Velloso — Saulo Ramos — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 30 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, declaro aberta a sessao. 

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

posta em discussao, 6 sem debate aprovada. 
O Sr. l.0-Secretario le o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

MENSAGEM N.0 248, DE 1961 
(N.0 de origem 566) 

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

vagao de Vossas Excelencias a nomeagao que desejo fazer do Senhor Carlos 
Sylvestre de Ouro Preto para exercer a fungao de Embaixador Extraordindrio e 
Plenipotencidrio do Brasil junto ao Govemo da Republica Federal da Alemanha. 

Os m^ritos do Senhor Carlos Sylvestre de Ouro Preto, que me induziram 
escolhe-lo para o desempenho dessa elevada fungao, constam da anexa informagao 
do Ministerio das Relagoes Exteriores. 

Brasilia, 10 de novembro de 1961. — Joao Belchior Marques Goulart. 

CURRICULUM V1TAE 

EMBAIXADOR CARLOS SYLVESTRE DE OURO PRETO 
1. Nascido em Berlim, Alemanha, em 30 de dezembro de 1916. Bacharel em 
Clenclas Juridicas e Socials pela Faculdade de Direlto da Universldade do Brasil, 
em 1937. Dlplomado pela Escola Superior de Guerra no Curso Superior de Guerra, 
em 1959. 
2. Ingressou na carreira de Diplomata, por concurso, em 9 de dezembro de 
1937, como Consul de Tercelra Classe; promovldo a COnsul de Segunda Classe 
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em 23 de dezembro de 1942; Consul de Prlmeira Classe, por merecimento, em 10 
de dezembro de 1945; Minlstro de Segunda Classe, por merecimento, em 9 de 
junho de 1954 e, flnalmente, Minlstro de Primeira Classe, por merecimento, em 
24 de outubro de 1961. 

3. No curso de sua carrelra, o Embaixodor Carlos Sylvestre de Ouro Preto serviu 
nos Consulados do Brasll em locoama, Berlim, Porto e Montreal, bem como nas 
Embaixadas em Havana, Bogota e Viena. 

4. Entre outras, o Embalxador Ouro Preto exerceu as seguintes fun?6es: Secre- 
tdrio da Delega?ao do Brasil a VIII Conferencia Internacional Americana, reuni- 
da em Lima, 25-12-1938. Encarregado do Consulado em Montreal, 21-7-1945 a 
l.0-7-1946. Assessor da Delegagao brasileira a I Reuniao Ordinaria da Delegagao 
provlsoria Internacional de Avlacao Civil, Montreal, maio de 1946. Responsavel 
pelo expediente da Comissao de Organlsmos Intemaclonais, 16-6-1947. Secretario 
das Comlssoes na Conferencia Interamericana para Manutengao da Paz e da 
Seguranga no Continente, agosto de 1947. Chefe da Divisao do Material, em 
16-6-1948. Auxlllar do Gablnete do Secretario-Geral, interino, em 14-9-1948. 
Assessor da Delegagao do Brasll k Conferencia Especial de Asslstencla Tdcnica 
das Nagoes Unidas, em junho de 1950. Assessor da Delegagao do Brasil a 
V Assembl61a Geral das Nagoes Unidas, em New York, em setembro de 1950. 
Encarregado de Negocios em Bogota, de 16-10-1952 a 1.0-1-1953: de 4-11-1953 a 
11-2-1953; de 19-1-1954 a 19-2-1954; de 14-5-1954 a 12-4-1955; e de 8-2-1956 a 
9-7-1956. Encarregado de Negdcios em Viena, de 20-10-1956 a 17-1-1958 e de 
12-7-1958 a 22-9-1958. Assistente do Comando da Escola Superior de Guerra, em 
1958. Delegado do Brasil ao III Periodo de Sessoes da Comissao Especial para 
Estudar a Pormulagao de Novas Medidas de Cooperagao Economica (Comite dos 
21) em Bogota, em 5-9-1960. Chefe da Divisao Politica em 6-1-1960. Designado 
para integrar a Comissao incumblda de elaborar as instrugoes para a Delegagao 
do Brasil a Reuniao da Comissao Especial do Conselho da Organizagao dos Esta- 
dos Americanos, Encarregado de formular novas medidas de Cooperagao Econo- 
mica (Comite dos 21), Bogota, setembro de 1960. 

5. O Embalxador Carlos Sylvestre de Ouro Preto, at6 ser indicado para exercer 
a fungao de Embalxador Extraordinarlo e Plenipotenciarlo do Brasll junto ao 
Govemo da Reptibllca Federal da Alemanha, ocupou as fungoes de Chefe do 
Departamento Politico e Cultural da Secretarla de Estado das Relagoes Exte- 
riores. — Jorge D'Escragnolle Taunay, Chefe da Divisao do Pessoal. 

(A Comissao de Relagoes Exteriores.) 

MENSAGEM N" 249, DE 1961 
(N.0 de origem 567) 

Senhores Membros do Senado Federal; 
De acordo com o precelto constltucional, tenho a honra de submeter a apro- 

vagao de Vossas Excelenclas a nomeagao que desejo fazer do Senhor Luiz Leivas 
Bastlan Pinto para exercer a fungao de Embalxador Extraordinarlo e Plenlnoten- 
cl4rio do Brasll junto ao Govemo de Cuba. 

Os m£rltos do Senhor Luiz Leivas Bastian Pinto, que me induzlram escolhe- 
lo para o desempenho dessa elevada fungao, constam da anexa informagao do 
Minlst6rlo das Relagoes Exteriores. 

Brasilia, 10 de novembro de 1961. — Joao Belchior Marques Gonlart. 

CURRICULUM VITAE 
EMBAIXADOR LUIZ LEIVAS BASTIAN PINTO 

1. Nascido em Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, em 17 de dezembro de 
1912. Bacharel em Direlto pela Unlversldade do Rio de Janeiro Dlplomado pelo 
Curso da Escola Superior de Guerra, em 1955. 
2. Ingressou na carrelra de Diplomata, por concurso, em 1936, como Consul de 
Tercelra Classe; Consul de Segunda Classe, por merecimento, em 1938; Primeiro- 



- 266 - 

Secretario, por merecimento, em 1947; Minlstro de Segunda Classe, por merecl- 
mento, em 1956; Minlstro de Prlmeira Classe, em 1961. 
3. Durante sua carrelra, o Embaixador Bastian Pinto exerceu as seguintes fun- 
goes: Segimdo-Secretario em Lima e La Paz; Primeiro-Secret&rlo em Madrid e 
na Delegagao do Bras 11 junto a Organlzagao das Nagoes Unldas e Minlstro Con- 
selheiro em Buenos Aires. 
4. Alem dessas, o Embaixador Bastian Pinto exerceu, alnda, as segulntes fun- 
goes e comlssoes: Secret&rlo das Comlssocs na Conferencla Interamericana para 
a Manutengao da Paz e da Seguranga no Oontinente, em 1947. Chefe da Dlvlsao 
do Pessoal, em 1948. Delegado do Brasll ao Congresso da Unlao Postal das Ame- 
ricas e Espanha, em Madrid, em 1950. Assessor da Delegagao do Brasll a VT Ses- 
sao da Assembieia Geral das Nagoes Unldas, em Paris, em 1951. Assessor da 
Delegagao do Brasll k VII Sessao da Assembieia Geral das Nagoes Unldas, em 
New York, em 1952. Encarregado da Delegagao do Brasll junto & Organlzagao 
das Nagoes Unldas, em setembro de 1952. Delegado Substltuto da Delegagao Per- 
manente na Organlzagao das Nagoes Unldas. Secret&rio-Geral da Delegagao do 
Brasll & VIII Sessao da Assembieia Geral das Nagoes Unldas, em New York, em 
1952. Minlstro de Prlmeira Classe, em Mlssao Especial do Govemo do Brasll nas 
solenldades da posse do Presldente da Repiibllca do Panama, em setembro de 
1956. Chefe da Dlvlsao Polltlca do Departamento Politico e Cultural, em 1956. 
Membro da Mlssao para concertar a apllcagao dos Tratados de petnSleo com a 
Bolivia, 1957. Membro da Delegagao do Brasll k posse do Presldente da Repu- 
bllca Argentina, em 1953, com a categorla de Minlstro Plenlpotencl&rlo em Mlssao 
Especial. Membro cfetlvo da Comlssao Permanente para Apllcagao do Trabalho 
de Amlzade e Consulta entre o Brasll e Portugal. Delegado Suplente na V Reu- 
nlao de Consulta dos Mlnlstros das Relagoes Exterlores das Reptibllcas Amerlca- 
nas, em 1959. 
5. O Embaixador Bastian Pinto, que serve atualmente na Embaixada do Brasll 
na Argentina, 6 indlcado para exercer a fungao de Embaixador Extraordln&rlo e 
Plenipotenciario do Brasll junto ao Govemo de Cuba. — Jorge d'Escragnolle 
Taunay, Chefe da Dlvlsao do Pessoal. 

(A Comlssao de Relagoes Exterlores.) 

TELEGRAM AS 

Do Frefeito Municipal de Floriano, no Piaui; e do Presldente da Assembleia 
Legislativa do Raul, nos segulntes termos: 
Parlamento Naclonal 
Brasilia — DF 
1 68 Floriano PI 116 192 9 1140 — 9.9.61. 

Povo plaulense aguarda como linica esperanga para sua emanclpagao econd- 
mlca construgao barragem m^dlo parnaiba ha tempos vem sendo estudada pelo 
DNOCS. Nome povo florianense, moment© vossencia investldo elevadas fungoes 
extemamos desejo povo plaulense para sejam Intensificados servlgos construgao 
referlda barragem com que vossencia garantira nossa gente dias menos angus- 
tlantes. Ezpressamos tambem confianga continuagao estados para construgao 
prazos prevlstos pontes sobre rio Parnaiba estrada federal BR-24 maxima Impor- 
tancia desenvolvimento nossa regiao bem como construgao pontes sobre rlo 
Caninde neste Estado proximldades cldades Amarante e Oeiras. Conflamos auto- 
rizagao DNOCS providenclar servlgo saneamento bem como 4gua esgotos nossas 
cldades apesar ser tercelra cidade Piaul oontinua sem contar esses valiosos ser- 
vlgos Interesse coletlvo bem como conflamos cumprlmento segundo acordo trlgo 
beneficlarla nossa cidade atrav6s metas Instrugao pdbllca. Acordo recente reu- 
nlSo prefeltos com SUDENE Recife conflamos atendlmento nossa pretensao 
conjunto geradores resolverao angustlante problema energla eldtrlca nossa cidade 
com qual continua lutando nossa Importante cidade. Apelamos alnda sejam 
mantldas fadlidades pequeno lavrador atravgs unldades volantes credit© Banco 
Brasll instituidas Presldente Quadros. Saberemos agradecer nome nosso povo 
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atengao vossencla dlspensar presentes apelos. Cordlalmente, Fauzer Bucar, Pre- 
sldente Camara Municipal Florlano. 

Ex.mo sr. Presidente do Scnado Federal 

1 227 Tereslna 899 75/74 25 17 — 25-10-61. 
153/61 Conformldade requerlmento Senhores Deputados Benoni Portela e 

Manoel Dlas, aprovado unanimldade esta colenda Assembl^la, tenho honra comu- 
nicar V Ex.a at6 hoje nao loi iniciado amparo cera camauba, como do decreto 
que autorizou dito amparo. Virtude situa?ao flnanceira muito diflcil produtores, 
apelamos nome produtores piauienses. Atenciosas sauda?6es. — Tiberio Barbosa 
Nunes, Presidente da Assembl6ia Legislativa Piaul. 

PARECERES 

PARECER N.0 673. DE 1961 

Reda^ao final do Projeto de Lei do Senado n.® 27, de 1960, 
Relator: Sr. Menezes Plmentel 
A Comlssao apresenta a redaqao final do Projeto de Lei do Senado n.0 27, 

de 1960, que dispoe sobre servidores do Ministerio da Educaqao e Cultura que 
percebem pelo Fundo Nacional do Ensino Medio. 

Sala das Comissoes, 10 de novembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente 
— Menezes Pimentel, Relator — Daniel Krieger. 

ANEXO AO PARECER N.0 673, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Lei do Senado n.® 27, de 1960, que dispoe 

sobre servidores do Ministerio da Educa^ao e Cultura que percebem 
pelo Fundo Nacional do Ensino Medio. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1.® — Nao se inclui na exceqao prevista no paragrafo unico, letra c, do 

art. 1.°, da Lei n.® 3.483, de 8 de dezembro de 1958, o pessoal admitido, ate 
entao, na Divisao de Obras do Departamento de Adminlsragao do Ministerio 
da Educagao e Cultura, e que perceblam pelo Fundo Nacional do Ensino Medio. 

Art. 2.® — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

PARECER N.® 674, DE 1961 

Da Comissao de Finangas sobre as emendas de plenario ao Projeto 
de Lei da Camara n.® 127, de 1961 (n.® 2.970/61 na Camara), que estima 
a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962 
— Anexo 4 — Poder Executive — Subanexo 4.10 — Ministerio da 
Aeronautica. 

Relator: Sr. Caspar Velloso 
1. O subanexo em exame, relative ao Ministerio da Aeronautica, volta ao exame 
desta Comissao em virtude de, em Plen&rio, terem sido apresentadas as emendas 
de n.os 107 a 111. 
2. As emendas visam a alterar diversas das dotagoes daquele Ministerio, 
aumentando-as consideravelmente, a fim de que possam ser atingidos os objeti- 
vos a que se destinam. 
3. Conv6m citar alguns dos objetlvos procurados: conclusao de obras, em 
convSnlo com o DNER, no Piaui, auxilio as empresas nacinais de transporte 
a6reo que exploram llnhaa internaclonals, prosseguindo a conclusao de campos 
de pouso na Bahla, prosseguimento das obras de um hospital da Aeron&utica, 
em Sao Paulo. 
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4. As alteragoes ocorridas pelos aumentos justificam-se plenamente, tendo em 
vista os altos fins colrmados, especialmente no tocante a conclusao do hospital, 
e no que diz respeito ao auxilio as empresas aereas, em face da aboligao do 
cambio preferenclal, aumento de salario minimo e outras despesas. 
5. Em face do exposto, opinamos pela aprovagao das emendas de n.0" 107 a 
111, sendo que esta deve ser considerada subemenda a emenda n.0 100, desta 
Comissao. 

Apresentamos, ainda a seguinte subemenda: 

A EMENDA N" 45 
Acrescente-se: 

Cr$ 
Londrina   10.000.000,00 
Maringa   50.000.000,00 
Comelio Procopio   20.000 .000,00 
Apucarana   20.000.000,00 
Paranavai   10.000.000,00 
Cascavel   20.000.000,00 

Sala das Comissoes, 10 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Caspar Velloso, Relator — Aid Guimaraes — Eugenic Barros — Lobao da 
Silvelra — Nogueira da Gama — Fausto Cabral — Milton Campos — Saulo 
Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a -mesa requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

£ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 437, DE 1961 
Sr. Presidente: 
Requeremos a V. Ex.a, nos termos dos arts. 63 e 64 do Regimento Interno, 

a constituigao de uma Comissao Especial, composta de 5 (cinco) membros, para, 
no prazo de 90 (noventa) dias, examinando os projetos oferecidos ate agora as 
duas Casas do Congresso Nacional, a respeito da crlaqao do Banco Central do 
Brasil, e, tendo por base o projeto de lei do Senado n.0 21, de 1954, da autoria 
do saudoso Senador Alberto Pasqualini e arquivado nesta Casa por determina- 
?ao regimental, elaborar um novo projeto que vise a instituir no Pais um 
sistema federal de Bancos de Estado e dar providencias correlatas, de acordo 
com a atual conjuntura economico-financeira do Brasil. 

Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Paulo Fender — Fausto Cabral 
— Lino de Mattes — Joaquim Pa rente — Lednidas Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O presente requerimento independe 
de apolamento pelo nirmero de assinaturas que contera. Sera oferecido ao final 
da Ordem do Dia. (Pausa.) 

Sobre a mesa comunicaqao que vai ser lida pelo Sr. l.0-Secretario. 
fi lida a seguinte 

COMCNICACAO 
Brasilia, 13 de novembro de 1961. 
Excelentissimo Senhor Presidente da Mesa Dlretora: 

Comunico a V. Ex.a, para fins regimentais, que, a partir desta data, me 
desllgo da representaqao do Partido Trabalhlsta Brasileiro, passando a represen- 
tar, como Senador, o Movimento Trabalhista Renovador, novo partido politico 
nacional 
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Atenciosamente. — Paulo Fender. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mcllo) — A Mesa fica ciente. 

Na sessao anterior terminou o prazo, para apresentagao de emendas perante 
a Mesa, ao subanexo orcamentirio referente ao Ministerio das Minas e Energia. 

Nenhuma emenda foi apresentada nessa fase. 

Se os Senhores Senadores ainda quiserem emendar esse subanexo, poderao 
faze-lo perante a Comissao de Flnanqas, de acordo com o disposto no art. 339, 
letra f, do Regimento Intemo. 

Ha oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Paulo Fender. 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, Srs. Senadores. comuniquei ao 

Senado que acabo de me desllgar do Partido Trabalhista Brasilelro. 
Quero manlfestar, desta trlbuna, ao Senado e a Naqao que a minha atitude 

se relaclona estrltamente a situaqao politica no meu Estado onde, ate agora 
dlrlgla a secgao estadual do PTE. 

Nesta data, estou tambem comunlcando a Executlva Nacional do Partidc 
Trabalhista Brasilelro a mlnha renuncia a Presidencia do PTB do Para e tambem 
o meu desllgamento dos quadros partldarlos. Identica comunicaqao flz, como me 
competla, a Presidencia do Tribunal Regional Eleltoral na minha terra. 

Torno claro, Sr. Presidente, que sempre defend!, quer da trlbuna do Senado 
quer das trlbunas polltlcas do povo, a tese trabalhista. Estou muito a vontade 
para tomar a deliberaqao que tomel porque continuo, coerentemente, dentro das 
mesmas llnhas polltlcas, defendendo a tese trabalhista. 

O Movlmento Trabalhista Renovador, que foi criado no Brasil sob inspiraqao 
do Deputado Fernando Ferrari, recolhe no seu selo trabalhistas idealistas que 
nao translgem com certos comportamentos polltlcos e espera levar a sua causa 
adlante ate que, realmente, o soclallsmo democratlco esplrituallsta por que pugna- 
mos seja uma realldade politico-social no Brasil. 

Nao desconheqo que nos quadros do Partido Trabalhista Brasilelro ha tra- 
balhistas idealistas — e os ha multos! Entretanto, ha atitudes que so se justi- 
flcam a luz de fatos que ocorrem no meio politico de quern as toma. Nao quero 
descer a detalhes da conjuntura que me levou a delxar o Partido Trabalhista 
Brasilelro e, nesta oportunldade, seja-me permitido trazer uma palavra de afeto 
a todos os meus colegas de Bancada do Senado da Republica, com os quais at6 
hoje me identlflquel e dos quals nao guardo qualquer ressentimento, antes pelo 
contrario, sou-lhes grato pela cooperaqao que me deram, pela solidariedade com 
que sempre me distlngulram nos debates do Senado. Admiro-os a todos, porque 
na bancada do PTB no Senado so ha Idealistas da causa trabalhista. 

Sr. Presidente, abandono — e esta e a unica referenda nominal que faqo — 
abandono o Sr. Joao Goulart cansado nao da sua convivencia partidarla, mas da 
sua ausencla politica na convivencia partidarla. 

A tese trabalhista, ha de ser defendlda, no Partido Trabalhista Brasilelro 
ou no Partido Trabalhista Nacional, ou no Movlmento, que 6 hoje partido politico 
o Movlmento Naclonalista Renovador, em o qual Ingresso, cheio de esperanqas 
e na certeza de que nao me desiludlrei nos quadros desse partido. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permlte V. Ex.a urn aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com todo o prazer. 
O Sr. Vivaldo Lima — Fui surpreendido, ha poucos instantes, com a decisao 

de V. Ex.a, que me foi comunlcada por um dos vice-llderes do Partido Traba- 
lhista Brasilelro, nesta Casa. Delegou-me a llderanqa em exerciclo poderes para 
representa-lo, neste momento, em que V. Ex.a se despede da nossa legenda. Vou 
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cumprir, tanto quanto possivel, a ardua missao. Nao posso deixar de lastimar 
o gesto de V. Ex.a Sou dos que, aqui, procuram congregar, unir cada vez mals, 
solidificar uma coesao dos companheiros de bancada, em torno da sua legenda 
partidarla. Quando no exercicio da Lideranga, assim procedi e nao houve de- 
fecgao, ate entao. Vejo, contudo, que nesta bora, um dos mais brilhantes inte- 
grantes da bancada... 

O SR. PAULO FENDER — Obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Vivaldo Lima — ... se despede. Nao desejo dizer alem do que ja disse, 
ate agora, a guisa de despedida, quanto aos motivos que levam V. Ex.a a assim 
proceder. Sou homem de escriipulos e por isso respeito o escrupulo dos outros. 
Nao quero provocar qualquer pronunciamento, pois nao sou homem acostumado 
a faze-lo. Sei que V. Ex.a tem razao; esta, realmente, cheio de razao. Razoes 
militam, portanto, para um gesto como o que acaba de ter. E uma questao de 
foro intimo; estamos aqui no cumprimento de um mandate que o povo nos 
outorgou, e um diploma desses exige de nos altivez, dignidade, escrupulo, com- 
postura, enfim todas as qualidades para que haja, tambem, um dignificante 
desempenho do mandato. V Exa estava ainda, e acima de tudo, na presidencia 
da propria Segao do Para. Era, portanto, o guia, o mentor principal dos seus 
destines, nas decisoes politicas do seu Estado natal. Exerce, com inusitada efi- 
ciencia e brilho... 

O SR. PAULO FENDER — Obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Vivaldo Lima — ... a Senatoria pelo seu Estado, sendo presenga cons- 
tante nesta tribuna, pois raro e o dia em que nao se ve V. Exa no microfone, 
agitando teses, debatendo problemas, provocando assuntos, eniim, sempre pre- 
sente. Lembro-me bem do projeto que regulamenta o direito de greve, os im- 
pactos que sofreu e outros muitos que S. Exa aqui versa com tanta maestria, 
com tanta profundidade e saber, mostrando-se orador fluente, capaz, eloqiiente, 
elemento, portanto, de que a bancada nao poderia prescindir no exercicio de 
suas tarefas partidarias neste plenario da Republica. No entanto, nao estou bem 
a par do que ocorreu nos bastidores politicos do. Para, que levaram V. Exa a 
essa atitude tao extrema. Mas creio que V. Ex.a para levar a questao a esse ponto 
devia estar mesmo cheio de razoes, e quero respeitar o escrupulo de V. Ex.a nao 
provocando debate, mas lamentando, em meu nome pessoal e tambem agora 
em nome da propria bancada de que V. Ex.a ora se desllga, enfraquecendo nossos 
quadros, diminuindo-o de um precioso elemento. Mas procurou, de algum modo, 
uma legenda, um agrupamento em que podera tambem pontiflcar com o seu 
idealismo e com sua combatividade a favor da causa dos trabalhadores do Brasil. 
Que V. Ex.a nessa outra legenda, arejado por novas esperangas, depositando fe 
no companheirismo, na lealdade partidaria da sua nova agremiagao, que V. Exa 

tenha o sucesso que ja vinha obtendo sem favor, com os nossos aplausos, quando 
integrava a bancada do Partido Trabalhista Brasileiro. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, agradego comovido a manifestagao 
que me presta a bancada do Partido Trabalhista Brasileiro no Senado, que ate 
hoje integrei, atraves da generosidade do nobre Senador Vivaldo Lima. S. Exa 

sabe quanto tenho lutado nesta Casa pelas questoes trabalhistas e quanto ofereci 
em colaboragao modesta, sei, mas sempre atento, nao so a tese trabalhista mas 
ate a tese politica, com relagao aos homens do meu partido que hoje estao em 
posigoes de mando na administragao publica, embora eu reconhega que o Par- 
tido Trabalhista Brasileiro nao chegou ao Governo. 

Lutei, no Estado do Para, por que se organlzasse, em bases altas, sem nenhum 
enfraquecimento moral, o Partido Trabalhista Brasileiro, e como a minha luta, 
porque aquela celula do partido foi atingida de doenga incuravel, nao conseguiu 
recupera-la, prefer! deixa-Ia, isto e, preferl deixar o partido no Para, mas certo 
de que a tese trabalhista continue viva, palpltante em qualquer legenda traba- 
lhista do relevo politico partidario nacional, e tenho a certeza de que nao havera 
controversia, de que nao havera discrepanclas, dissengoes de qualquer ordem 
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entre os meus pronunciamentos politicos no Senado e os dignos colegas da 
bancada do Partido Trabalhlsta Brasileiro. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. PAULO F1?NDER — Com todo o prazer. 

O Sr. Lima Teixeira — Estou chegando, e pelo que me foi dado perceber pelo 
aparte do nobre colega Vivaldo Lima, V. Ex.a pretende afastar-se da bancada 
do Partido Trabalhista Brasileiro. Lamento muito, porque justamente na bora 
em que o Partido Trabalhista Brasileiro alcanqa o poder e nesse mesmo instante 
em que a colaboragao de V. Ex.a seria mais util por se tratar de um mogo capaz, 
digno e operoso e que poderia prestar bons servigos ao Partido. A fase pior ja 
passou; hoje que alcangamos o Poder a nossa situagao e outra, Se a divergencia 
havida entre V. Ex.a e a Diregao do Partido no Para, obriga a dele se afastar, 
esperamos que emnreste o seu apoio a todas as reivindicagoes sociais. Estou 
convencido de que V. Ex a dara a sua solidariedade as medidas em que se empe- 
nha o Partido Trabalhista Brasileiro. Nao houvesse V. Ex.a assumido a atitude 
que assumiu faria um apelo para que meditasse um pouco, a fim de que uma 
solugao fosse encontrada no sentido de resolver o caso dentro da diregao do 
Partido do Para. Entretanto, pelas declaragoes que acaba de fazer o seu afasta- 
mento da nossa bancada, e tido como fato consumado o que sinceramente lamento. 

0 Sr. Filinto Miiller — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com muito honra. 

O Sr. Filinto Miiller — Ouvi a leitura da declaragao que V. Ex.a enviou a Mesa, 
desllgando-se do Partido Trabalhista Brasileiro e passando a integrar a bancada 
do Movlmento Trabalhista Renovador. Agradego a V. Ex.a colaboragao sempre 
eficiente e brilhante que emprestou as bancadas que compoem o chamado "bloco 
da Maioria", durante sua permanencia nas fileiras do Partido Trabalhista Bra- 
sileiro. Esta colaboragao foi, sem diivida, das mais vallosas. Espero que, embora 
sob outra legenda, continue V. Ex.a a emprestar colaboragao a nossa bancada. 
Pedimos a colaboragao dos nossos companheiros de bancada, tendo em mlra 
excluslvamente os altos interesses nacionais, e estou certo de que V. Exa nao se 
recusara a dar a contribuigao da sua inteligencia, da sua cultura e do seu valor 
pessoal para solucao dos graves problemas que no momento interessam fun- 
damente ao povo brasileiro. 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Leonidas Mello — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com todo o prazer. 
O Sr. Leonidas Mello — Estou ouvindo com muita atengao o discurso de 

V. Exa Como Senador trabalhista nesta Casa, lamento profundamente o desli- 
gamento de V. Ex.a da bancada trabalhista. Perdemos, no Senado, com o afasta- 
mento de V. Ex a, um dos nossos elementos mais brilhantes e eficientes. 

O SR. PAULO FENDER — Generosidade de V. Ex.a 

Sr. Presldente, agradego, inicialmente, as palavras do nobre Senador Lima 
Teixeira, que me pede para continuar a defender as teses do Partido Trabalhista 
Brasileiro nesta Casa, demonstrando ter sldo surpreendido com o meu ato e 
mesmo Ignorar completamente os motives que me levaram a irrevogavel declsao. 
S. Ex.a, em seu aparte, laborou num equivoco que, data venia, gostaria de refor- 
mar. Diz que o PTB chegou ao Poder. Sr. Presidente, c Partido Trabalhista Bra- 
sileiro esta muito longe de chegar ao Poder. 

O Sr. Lima Teixeira — V. Ex.a acha que o Presidente da Repiiblica, Sr. Joao 
Goulart nao 6 o Chefe do trabalhismo? 

O SR. PAULO FENDER — Parece que os maus fados comegaram a produzir 
controversia e que nao queria chegar com meus companheiros de bancada. Ja 
defendl esta tese, desta tribuna, antes de desligar-me do Partido. Debati-me pela 
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assungao a Presidencia da Repiiblica do Sr. Joao Goulart, porque S. Ex.a era 
o Vice-Presidente da Republica e a Constltulgao deve ser respeltada. Fiel a lega- 
lldade democratica defend! a entrada de S. Ex.a no Pais, e a sua Investidura na 
Presidencia da Republica. Jamais supus, Jamais tlve o engano ledo e cego de 
acreditar que com o Sr. Joao Goulart, na Presidencia da Republica, estaria o 
Partido Trabalhista Brasileiro no Poder. 

A natureza nao da saltos, Sr. Presidentc. A nossa luta e sofrlda e, neste 
ponto, faqo esquecimento das legendas para ficar na tese que € de varlos partldos 
nao so dos de slgla trabalhista mas de outros em que muitas das teses traba- 
Ihistas sao all defendidas. Haja vista o Partido Social Democratlco, em cuja 
sigla estao as palavras "social-democratico". O que e o Soclalismo Democrdtico 
senao aquela fllosofia que pugna pelo estabeleclmento de relagoes, cada vez 
melhores, entre o Capital e o Trabalho? 

A luta trabalhista se delineia no programa de varlos partldos politlcos. 
Entretanto, os de sigla trabalhista parecem voltar suas atengoes principals para 
uma politica de esquerda. Ai e que esta a grande dlferenga, uma politlca esquer- 
dantlsta. Dentro desta legenda hi os que levam a esquerda ati a fronteira, que 
nao se compadecem, nao dlgo com a realldade brasllelra — com a proprla for- 
magao cultural politica do povo brasileiro. 

Sempre defend! a tese trabalhista. desta tribuna, e, dlgo, temos multo que 
caminhar para a esquerda. Mas, tambem, dlgo que nao nos seduz ultrapassar a 
fronteira do trabalhlsmo para qualquer especle, qualquer forma de soclalismo 
catastrdfico. 

Mas, S. Ex.a nao pode dizer que o Partido Trabalhista Brasileiro chegou ao 
Poder. Como chegou ao Poder? Temos um Premier trabalhista? Temos um Minls- 
terlo, na sua maloria, constltuido de homens do Partido Trabalhista Brasileiro? 
Nao estamos no Poder porque o nosso Partido nao tern maiorla no Parlamento. 
Nao se chega ao Poder simplesmente porque o Chefe de um Partido chegou a 
Presidencia da Republica. Conhecemos o processo democratlco que levou o Sr. 
Joao Goulart a Vlce-Presidencia da Republica, Sabemos que o eleltorado de 70 
Deputados do Partido Trabalhista Brasileiro nao darla numero para eleger S. Ex.a: 
a soma de votos do Partido Trabalhista Brasileiro e do Partido Social Democrd- 
tico culminou na eleigao do Sr. Joao Goulart, isto 6, cento e vlnte deputados do 
PSD somados aos setenta do Partido Trabalhista Brasileiro, elegeram o Sr. Joao 
Goulart. Dai a perfeita coerencia do Gablnete que, no meu entender, e pessedlsta. 

O Sr. Filinto Miiller — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com prazer. 
O Sr. Filinto Miiller — Nao deveria interromper a argumentagao de V. Ex.a 

que e muito convincente. Mas quero lembrar a V. Ex.a que nao 6 o Partido Social 
Democratlco que esta no Poder. Quando se instituiu, entre nos, o regime parla- 
mentarlsta, muito acertadamente organizou-me um Governo de coalizao. Os 
partidos que tomaram parte nessa coalizao estao no Poder para a flnalidade a 
que aludi ha pouco, de servir a coletlvldade e bem servlr a Nagao. Portanto, nao 
e um partido que esta no Poder e slm uma coalizao de Partldos que deve fun- 
cionar honestamente; mesmo aqueles que nao tern representantes no Conselho 
de Ministros, mas que tomaram parte nos trabalhos de sua organlzagao e Ihe 
deram o seu apoio, estao automaticamente no Poder. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Pois nao. 
O Sr. Lima Teixeira — Desconhego no Brasil qual o Partido que, isoladamente, 

fez um Presidente da Republica. Todos os Presidentes foram ao poder apolados 
por collgagoes de Partidos. De sorte que quando dlgo que o Sr. Joao Goulart esta 
no Poder... 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.a disse que o PTB e que esta no poder. 
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O Sr. Lima Teixeira — E esta, realmente. O Sr. Joao Goulart disputou o pleito 
com o Sr. Janio Quadros e se elegeram, respectivamente, Vice-Presidente e Pre- 
sidente da Republlca. Os dols tiveram a maior votagao no Pais. 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.a — ha-de me permitir — parece concluir 
ao rev&s da tese que formula. 

O Sr. Lima Teixeira — Se, amanha, deliberassemos apoiar um candidate da 
UDN, os dois Partidos elegeriam o Presldente da Republica. O PTB e o PSD 
unidos, Igualmente, poderiam eleger um Presidente da Republlca. Be sorte que 
estamcs numa poslgao magnifica. 

O SR. PAULO FENDER — Contestel, quando V. Ex.a dlsse que o Partido Tra- 
balhista Brasileiro esta no poder. 

O Sr. Lima Teixeira — Qual, entao, o Partido que ocupa o poder, se nenhum, 
at6 hoje, consegulu eleger, sozinho, um Presldente da Republlca? 

O Sr. Heribaldo Vieira — O PTB nao esta sozinho no poder, mas all se encon- 
tra. 

O SR. PAULO FENDER — O nobre Senador Heribaldo Vieira trouxe a for- 
mula: todos os Partidos estao no poder. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Estao no poder todos os Partidos que apolam o 
Gablnete. 

O SR. PAULO FENDER — Se todos os Partidos estao no poder, entao o 
Partido Trabalhlsta Brasileiro nao e o Governo! 

O Sr. Heribaldo Vieira — Nao 6 o unlco. 
O SR. PAULO FENDER — Quando me reflro a ausencla do Partido Traba- 

lhlsta Brasileiro no Governo, claro que defendo tese que esta no esplrito de 
todos, numa ilagao que se pode tlrar do meu pensamento: que nao seria um 
govemo trabalhlsta que estaria vlgendo no Brasil. 

Ao nobre Senador Flllnto Mliller, meu velho e querido amigo, de quem me 
pesa multo dlscordar, nao so porque as veras do afeto Impedem a reagao, como 
porque S. Ex.a sempre formula sua contradlta sob aquelas llnhas de eleg&ncia 
polltica e social que, de antemao. nos convlda a anuir, mesmo a contragosto, 
ao nobre Senador Flllnto Mliller nao posso delxar de dlzer que, quando afirmei 
que o Partido Social Democrdtlco esta no Governo, o fiz considerando em ter- 
mos de Maiorla, pols a malor parte do Gablnete 6 constituida de elementos desse 
Partido. 

Nao fiz critlca alguma ao Gablnete, nem a atuagao dos homens do PSD que 
o Integram e em quem reconhego patrlotismo e competencla para as fungoes 
que exercem. 

O Sr. Filinto Miller — Nao tomel as palavras de V. Ex.a como critlca. Fiz 
somente uma observagao que, allds, se resume no aparte proferldo pelo nobre 
Senador Heribaldo Vieira; nao 6 o PSD que esta no poder, mas tamMm esti. fi 
uma collgagao de Partidos. 

O SR. PAULO FENDER — Toda controversla pode ser resumida no segulnte: 
entendo que os homens da esquerda nao estao no poder; estao no poder os 
homens do centro e da direita. Devemos, entao, ser mats claros: a esquerda nao 
estd no poder. Nao me reflro, em hlpotese alguma — e tomo Isso bem claro para 
que se nao desvlrtuem mlnhas palavras — a ausencla dos comunistas no poder. 
Esclaregamos: nao defendo a bandelra comunista. For formagao polltica nao sou 
comunlsta; sou trabalhlsta convlcto, soclallsta, homem de esquerda. A quem me 
qulser confundlr, apenas direl que qualquer semelhanga a legenda trabalhlsta 
com a comunlsta 6 mera colncldfencla. 

Respondendo, Sr. Presldente, ao aparte do nobre Senador Flllnto Mliller, 
desejarla signlficar a S. Ex.a o meu profundo agradecimento pelo in] us to reco- 
nhecimento que teve, com palavras tao exageradamente generosas, a respelto 
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da minha fraca colaboragao a Maioria ate aqui, e da qual S. Ex.a tem sido um 
grande Lider. 

O Sr. Filinto Miiller — Multo obrigado. 

O SR. PAULO FENDER — Quanto ao meu nobre colega de Bancada, Senador 
Leonidas de Mello, conforta-me recolher no coracao sua palavra de afeto, porque 
se trata de um dos mats puros trabalhistas deste Pais. 

Nao recusarei minha participa?ao aos trabalhos da Malorla desta Casa, 
em todcs os debates que daqul por dlante se travarem sobre nossas teses. Mas 
me reserve o direlto, desde este momento, de segulr a orientagao da dlregao do 
meu Partido quando se manifestar a respeito do meu comportamento em quais- 
quer questoes que por ventura sejam ventiladas. 

Sr. Presidente, a minha tese, nesta Casa, tem sido a da defesa dos humlldes 
contra os poderosos. Nao me detenho em nomes, mas procure as causas da grave 
crise social com que nos defrontamos. Defenderei constantemenfte, sem me 
afastar um milimetro da linha que me propus como Senador, aquelas formula- 
goes politico-sociais que devem redundar em lels capazes de, efetivamente e 
dentro dos quadros da legalidade, fazer o progresso cada vez malor do nosso povo 
e do nosso Pais. (Muito bem! Muito hem! Palmas. O orador e cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE — (Cunha Mello) — O Sr. Senador Fausto Cabral 
enviou a Mesa discurso a fim de ser publicado, na forma do disposto no art. 201, 
§ 2.°, do Regimento Interno. 

S. Ex.a sera atendido. 
£ o seguinte o discurso do Sr. Fausto Cabral: 

Senhor Presidente, faz poucos dias, o Senado teve oportunidade de ressaltar, 
atraves da manifestagao de varios de seus membros, a figura do meu nobre 
companheiro de Bancada, Senador Fernandes Tavora. Foi a proposito do recen- 
te livro por S. Ex a langado a publlcidade; entao, a par dos encomios merecldos 
que foram feitos a obra — excertos autobiograficos contendo fatos politicos dos 
mais interessantes ocorrldos no Pais nestes liltlmos sete lustros — destacou-se, 
como era natural, a personalldade marcante e impositiva de seu autor. 

Afirmo, Sr. Presidente, que foi com orgulho e emogao que ouvl os louvores 
a esse destacado homem piiblico. O orgulho foi do cearense e do patriots; a 
emocao de quern, ja na maturidade, e sob a influencia do travo do ceticismo 
que, nesse estagio de nossa vida, nos tempera a alma, chega a conclusao de que 
nem tudo esta perdido e que vale a pena impor-se, assim, perante os contempo- 
raneos, porque estes, quase sempre, acabam por adlantar-se k Histdrla e fazer 
justiga a quern a merega. 

Serao poucos os politicos de nossa terra que tenham combatido tanto e 
hajam sido ao mesmo tempo tao combatidos oomo o foi Fernandes Tdvora. Se 
no piano federal esse aspect© de sua vida pode ser desconhencldo em toda a 
sua extensao, bastarla reviver os eplsddios que marcaram a vida cearense nestes 
ultlmcs cinqlienta anos de RepflbHca. " 

Ja em 1913, impunha-se, por sua figura varonil, como um dos deputados 
mais combatlvos e ardorosos da Assembl&a cearense. , 

Homem de oposigao, sempre assumiu essa atltude, nao para satisfazer a 
caprichos ou para, atraves dela, grangear nome, exibir-se ou mesmo tirar 
proveito, mas apenas obediente a um dever que ele mesmo se impos de verberar 
os erros, condenar as injustlgas, profligar a agao nefasta dos Improbos, 

Revoluciondrlo autentlco nos prodromes do movimento de 1930, o foi tam- 
bem na vitoria deste, sabendo conduzir-se como poucos na fase transitoria que 
nos levaria a reconstitucionalizagao do Pais. E, nesse ensejo, demonstrou que 
nao era simplesmente o homem culto, o manejador eximio da pena e o orador 
intimorato dos comicios. Era tambem o administrador capaz, en^rglco, cautelo- 
so no trato da coisa publica, humano na solugao dos problemas soclais, eficiente 
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nas reallzagoes. Depois, vieram, como nao poderiam deixar de vir, infelizmsnte, 
as duras desllusoes geradas pela Incompreensao ate mesmo dos companheiros da 
vespera ,dos irmaos de ideals que batalharam nas mesmas trincheiras libertarias. 

Entretanto, a flbra forte, o destemor incomparavel e o idealismo puro 
retemperam-lhe a cada momento as forgas; e ei-lo pronto novamente, impavido 
e resolute, paxa novas refregas. Rejuvenesce na luta, com a postura ollmpica dos 
verdadelros herols; na fronte, a aureola consagradora dos cabelos brancos — a 
marca Indelevel do tempo, que, embora vencido, feriu-o tambem, e cruelmente. 

Mas, Fernandes Tavora e todo ele vontade e, dal, o milagre de sua vitoria. 
Nao preclsava, senhor Presidente, que viesse esse inclito cearense, agora, expll- 
car, atraves de algumas paginas autobiograficas, suas atitudes e decisoes pollti- 
cas. Ele e um homem Isento; nos todos, do Ceara, o sabemos. Adversaries even- 
tuais, ou correllglonarios — nao Importa — em todos os tempos, sabem que ele 
foi sempre o mesmo. E na constancia da caminhada que se trapou, de ha multo 
atlnglu, incolume, em toda a sua integrldade, a meta consagradora. Se inimigos 
os tern, estes serao os primeiros a respeita-lo e admira-lo, por um Imperativo de 
consciencia a que ninguem pode furtar-se. Talvez nao proclamem, por orgulho 
ou mal escondida valdade, a sua admira?ao por esse grande brasileiro, mas o 
respeito que Ihe devotam vale como reverencia muda as suas virtudes inataca- 
vels. 

A tradi?ao dos Tavora, tao prezada por nos, cearenses, e que nos apresenta 
flguras do porte de Fernandes Tavora, numa seqiiencia de valores jamais des- 
mentlda e ora reaflrmada no seu ilustre filho. o Mlnistro Virgllio Tavora, remon- 
ta a nobreza de Portugal, cu,lo titular mais destacado foi o Marques de Tavora. 
Constltuem eles, assim, uma llnhagem respeitavel, que se revela atraves de ope- 
rosos e inteligentes homens publlcos, em diferentes fases de nossa Historia. 

Nao poderla eu, Senhor Presidente, na qualidade de representante do Ceara 
nesta Casa e testemunha e participe de acontecimentos que marcam a vida publi- 
ca de Fernandes Tavora, fugir ao registro destas palavras, cujo unico valor e a 
sincerldade que as reveste e a minha posiqao politica em relaqao a Sua Excelen- 
cia. 

Ao lado de Menezes Plmentel, outro grande valor moral da historia politica 
cearense, que alnda hoje presta relevantes services a nossa terra e ao Brasll, 
com o seu saber, a sua ponderacao e alto descortinio, Fernandes Tavora Integra 
o magnifico patrimonlo cultural do Ceara. 

Delxando, pols, conslgnado o meu apoio as homenagens espontaneas presta- 
das aqui ao meu nobre colega de renresentacao, faco-o com a indisivel alegria 
de quem cumpre um dever indeclinavel de cearense que sabe prezar os vultos 
eminentes de nossa Patrla. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Lino 
de Mattos, por cessao do nobre Senador Jose Fellciano. 

O SR. LINO DE MATTOS — Sr. Presidente, Srs. Senadores orgaos da 
Imprensa, altamente classlficados na hierarqula do prestiglo popular, porque tra- 
diclonais e de larga circulagao qualificam de "nefando o movimento para a apro- 
vagao da emenda constltuclonal de melhoria das finangas municipais, emenda essa 
que consideram crlminosa e eleigoreira." 

Desejo assumir a culpa pela minha parte na lideranga desse movimento 
porque, no Senado, conforms consta no Diario do Congresso do dia 28 de setembro 
flndo, a minha desvallosa palavra foi a primeira que reclamou, — que pediu, 
que formulou apelos em favor da aprovagao urgentissima da referida emenda. 

Compreende-se que existam jornalistas habituados ao quotidiano das capitals 
e desconhegam a vida municipal, ignorem as dificuldades de sua administragao ou 
nao tenham nogao do abarvfono a que estao relegados os — seus problemas por 
falta de melos flnancelros, mas nao se pode admitlr que, — durante anos seguidos, 
nao saibam da existencia de materla em tramitagao no Congresso, como essa 
emenda a Constitulgao, que tanto os surpreendeu. 
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A necessidade de uma redlscriminacao de rendas para melhor atender aos 
Municipios e Estados surgiu em principles de 1947, apos a Constituigao Federal 
de 1946. Durante 8 anos de mandate, come deputado, e nos 7 anos de senador, 
reclame, com impertinente constancia, tratamento mais equanime, de tal sorte 
que as comunas brasileiras se constituam, de fate, nas bases economico-finan- 
celras da Naqao. 

Jamals reglstrei em qualquer orgao da imprensa, grande, modesto ou pequeno, 
orientagao contrarla. Ignore a exlstencia de parlamentar que tenha combatldo 
essa provldencia. Existe unanlmidade entre vereadores, deputados estaduais, 
federals e senadores, totalizando cerca de 45.000 vozes que interpretam, come 
legitlmos mandataries, as necessidades da Nagao, 

Acredito, portanto, que as critlcas, mlmoseando a explendida vltdria munlci- 
palista, com os qualiflcatlvos de nefanda, crimlnosa e eleltorelra, foram publi- 
cadas inadvertldamente e a revella da orientaQao daqueles jornais. 

O Senado merece elegies. O Congresso deve ser apresentado aos olhos do povo 
em termos de malor respelto. Na bora dramatlca da crlse politica, crlada para 
impossibllitar a posse do Presidente da Republlca, Joao Goulart, soube vence-la. 
0 Senado, no momento que resolveu atender aos Municipios, fe-lo, imediatamente, 
a fim de que houvesse tempo legal para inclusao, dos novos impostos municipals, 
nos respectivos orgamentos de 1962. 

Nao nos submetemos a pressao alguma dos prefeitos municipals que assls- 
tlram aos debates no Senado. Fago a prova com facllldade. No dla 28 de setem- 
bro, quando reclame! aprovagao em regime especial, a semelhanga da emenda 
parlamentarlsta, nao havia no Senado um unlco prefeito, nem se falava — na 
hipotese de concentragoes dos mesmos em Brasilia. Entretanto a Presidencla da 
Mesa do Senado constitulu, em seguida, a Comlssao Especial. A minha elelgao 
para presldlr essa Comissao Especial, conhecido como era o meu proposlto de ver 
a materla votada Imediatamente, slgnificou, na pr^tica, a antecipagao do voto 
unanlme do Senado a favor da materla, isto porque, a composlgao desse 6rgao 
tecnico ficou formada de 5 senadores do PSD; 4 da UDN; 4 do PTB; 1 do PL; 
1 do PSP e 1 do PTN ou seja, a representagao total do plenarlo. Nao houve voto 
contrarlo na Comissao, logo a aceitagao do plenario estava anteclpada. 

Na celeuma levantada toma-se dlficil, impossivel mesmo, penetrar no amago 
do pensamento dos que crlticam o Senado quando o andamento das proposlgoes 
se toma lento e nao o perdoa quando essa tramltagao se faz com rapidez. Se o 
proposlto e o de liquldar com a democracia, desmoralizando o Parlamento, tenham 
a coragem de afirma-lo. 

Prefiro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ficar com a agao dinamlca, com a 
agao presente, que reafirmamos na votagao da Emenda Munlcipallsta, porque 
essa atuagao do Senado demonstrou a Nagao, ser possivel ao Congresso votar, se 
for precise, uma reforma constitucional do primeiro ao ultimo dos duzentos e 
dezoito artigos da Carta Magna de 1946, respeltados, apenas, os prlnciplos da 
Republlca e da Federagao. 

O Congresso e, em carater permanente, a Assembleia Nacional Constltuinte 
do povo, atraves dos seus mandatarios. 

Era o que desejava dlzer a proposito das criticas contundentes formuladas 
contra a atitude do Senado ao aprovar este, na sessao do dla 9 do corrente, a 
Emenda Municlpallsta, que veio atender aos reclames e as necessidades das comu- 
nas brasileiras. 

Ao contrarlo do que se noticiou, ao contrarlo do que se imagina, os muni- 
cipios nao vao receber muita coisa em conseqliencla dessa emenda. Suas neces- 
sidades vao muito alem dos recursos provenlentes da emenda que, na C&mara dos 
Deputados, recebeu o n.0 1-A e, no Senado, o n.0 6. Pena que nao fosse reglmen- 
talmente possivel emendar-se a emenda aprovada pelo Senado, porque nesse caso 
eu tomaria — e creio que com a aprovagao quase unanlme do Senado — a 
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iniclatlva de ainda oferecer mais aos municipios, porque, o que resultou desta 
emenda nao Importa nos bilhoes a que se referem alguns jornais. 

O Importante orgao da imprensa carioca que afirmou, com a responsabilldade 
de um artlgo de fundo, da redaqao, que esta transferencia de impostos para os 
municipios representa uma sangria para os cofres da Unlao, da ordem de oitenta 
bilhoes de cruzeiros, nao esta certo. Nao e verdade. Nao e exato. O responsavel 
por esse artlgo de fundo ou desconhece a emenda ou entao fez seus calculos 
baseado em elementos errados, que talvez Ihe tenha sido fornecido. 

O Sr. Lobao da Silveira — Permite-me V. Ex.a um aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS — Com muito prazer. 

O Sr. Lobao da Silveira — Mesmo que representasse bilhoes, nao importaria 
em sangria nos cofres da Unlao: seria uma simples devolugao que a Nagao farla 
aos centres de produqao, que sao os municipios do Interior, para que estes, com 
malores recursos, pudessem prestar maior assistencla ao homem do Interior, ao 
homem do campo, ao trabalhador rural. 

O SR. LINO DE MATTOS — Multo grato ao aparte de V. Ex.a, confirmaqao 
do voto que proferiu na Comlssao Especial que examinou o parecer a Emenda, 
da lavra do emlnente Senador Jarbas Maranhao, favoravel a emenda e. depols, 
ratlficado em plenario, garantindo os dois terqos atraves de uma votagao que 
fol unanlme. 

Assume, asslm, Sr. Presidente, perante a consclencia nacional, a responsa- 
billdade, pequena, 6 verdade, mas que a tenho, como um dos lideres que, nesta 
Casa, dlriglu apelos aos colegas no sentido de que essa emenda fosse aprovada, 
em regime excepclonal, a fim de que houvesse tempo habil para inclusao desse 
Imposto transferldo nos orgamentos municipais. Sem essa providencia, nao haye- 
rla possibllidade alguma de os municipios receberem o novo tributo. 

Sr. Presidente, quero fazer uma observagao, que reputo tambem da maior 
importancia, sobre o que aconteceria se, porventura, nos tiv£ssemos seguido, 
rigorosamente, o dispositive regimental desta Casa, pelo qual a dlscussao e a 
votagao das emendas constitucionals so podem ter inicio cinco sessoes apos a 
publlcagao do parecer no Dlario do Congresso. O processo de dlscussao e votagao 
demora outros tantos dlas, de sorte que precisariamos de cerca de vinte dlas a 
um mes para a aprovaqao final. 

Ora, se a emenda fosse aprovada, dentro dos prazos regimentals comuns, 
teriamos em 1962, os municipios autorizados a receber o imposto Intervlvos e o 
Imposto rural, mas impossibllltados, legalmente, de arrecada-los, por forga do 
dlsposto no art. 141, § 34, da Constltulgao. 

Entao, notem os nobres Senadores que situagao seria crlada relativamente a 
esses dois Impostos — o Intervlvos ou clsa e o rural; os municipios nao poderiam 
recebe-los, porque nao estariam legalmente habllltados pelo Orgamento, mas os 
Estados tambem nan poderiam arrecada-los porque, por forga da Constltulgao, 
tals impostos pertencerlam aos municipios. Entao, todo cidadao que vendesse um 
Imovel, no decorrer do ano de 1962, nao estarla obrigado a pagar a cisa a Unlao, 
aos Estados, nem aos municipios, cabendo o recurso do mandado de seguranga 
contra a cobranga efetuada por um dos tres. 

Exatamente para contornar essa ameaga que palrava sobre a situagao tribu- 
tarla, no que se refere aos Impostos intervlvos e rural, tlvemos o ensejo de 
apelar para o Senado no sentido de que aprovasse a Emenda em regime de urgen- 
cla se tal nao ocorresse, a Emenda seria engavetada e os municipios sacrificados. 
O Senado escolheu o bom camlnho, o do munlcipalismo, atendendo aos interesses 
das comunas Interloranas do Brasll. 

Era o que desejava dlzer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Joa- 

qulm Parente. 
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O SR. JOAQUIM PARENTE — Sr. Presidente, Srs Senadores, acabo de receber 
do Dr. Tiberio Barbosa Nunes, Vice-Governador, e Presidente da Assembl61a 
Legislativa do Piaui, o seguinte telegrama: 

"De conformidade com o requerlmento do Sr. Deputado Paulo Ferraz 
e outros, aprovado na sessao de ontem, esta denda Assemblela solicita 
do llustre Senador esfor^os junto as autorldades competentes a flm de 
conseguir a permanencia do Sr. Orlando Costa Rollo a frente da Dele- 
gacia Fiscal do Tesouro Naclonal de nosso Estado — Cordials saudagoes 
— As — Tiberio Barbosa Nunes — Vlce-Govemador e Presidente da 
Assembleia Legislativa do Piaui." 

Realmente, justifica-se plenamente a manutengao do Dr. Orlando da Costa 
Nunes a frente da Delegacia do Tesouro Nacional do Piaui. de vez que aquele 
alto funclonario da Fazenda tem dado o melhdr dos seus esforgos a sua gestao. 
Os termos em que esta vazado o telegrama demonstra o aspecto apolitico da 
medlda aprovada pela Assembleia, pols, sem sombra de duvida, nao delxa de ser 
uma marifestagao desse orgao leglslativo. 

Sr. Presidente, tenho em maos tambem um telegrama que me foi dlrlgldo 
pelo Presidente da Cooperativa da Uniao dos Ferroviarlos do Brasll, Regional do 
Piaui, Sr. Antonio Farias Perelra, nos segulntes termos: 

"Visando tao-somente a recuperagao e ao progresso da Estrada de 
Ferro Central do Piaui e, conseqiientemente, as desenvolvlmento econo- 
mlco do nosso querldo Estado, apelamos ao llustre parlamentar conter- 
raneo no sentldo de interceder junto aos Mlnistros Tancredo Neves e 
Vlrgilio Tavora em prol da permanencia na diregao da nossa Ferrovla do 
Engenheiro Alberto Tavares Sllva, atual Superintendente, para que possa 
continuar o magnifico trabalho de recuperagao da Estrada que vem 
desenvolvendo aquele Engenheiro, com eflclencia, dedicagao e honestidadc, 
contando por isto com o integral apoio da classe ferrovldrla. Saudagoes. 
(Ass.) Antonio Farias Ferrelra. Presidente da Cooperativa da Uniao Fer- 
viarlos Brasil-Regional do Piaui." 

Este alto funclonario da Rede Ferrovlarla Federal, Engenheiro dos mals 
brilhantes e capazes do meu Estado, vem, em verdade, dando um sentldo intel- 
ramente novo ao slstema ferrovlarlo do Piaui, parecendo-me, portanto, desacon- 
selhavel sua substltulgao, pols tal fato trarla profundas repercussoes na adml- 
nlstragao que vem imprlmindo com reflexos no Estado. 

Feltas estas consideragoes, estou certo de que o Sr Presidente da Repiiblica, 
o Presidente do Conselho bem como os Srs. Mlnistros da Fazenda e da Vlagao e 
Obras Piiblicas e a alta Dlregao da Rede Ferrovlarla Federal levarao na devlda 
conta os telegramas que acabo de ler. (Mnito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa projeto de lei que vai 
ser lido pelo Sr. l.0-Secretarlo. 

£ lido, apoiado e despachado as Comissoes de Constituigao e Justlga, 
de Servlgo Publico Civil e de Finangas, o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N,0 47, DE 1961 
Dispoe sobre a situagao do pessoal admitido em carater eventual nas 

Inspetorias Seccionais do Ensino Secundario do Ministerio da Educagao 
e Cultura. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Nao se Inclui na excegao prevista no paragrafo unico, letra d, 

do art. 1° da Lei n.0 3.483, de 8 de dezembro de 1958, o pessoal admitido em 
carater eventual nas Inspetorias Seccionais do Ensino Secunddrio do Minis- 
terio da Educagao e Cultura. 

Art. 2.° — Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario . 
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Justificacao 

Descentrallzados da Diretoria do Ensino Secundario os servigos de orienta- 
gao e fiscalizagao do ensino a ele subordinados, criaram-se e instalaram-se as 
Inspetorias Secclonais do Ensino Secundario, hoje em mimero de 37 em todo 
o territorio nacional. Com elas ficaram, em larga proporgao, as responsabilidades 
decorrentes daquela relevante missao, ate entao a cargo do citado drgao dlri- 
gente. E o que estabelece o Decreto n.0 40.050, de 29 de setembro de 1956, que 
aprova o Regimento da Diretoria do Ensino Secundario. 

Com a criagao e a instalagao das Inspetorias Seccionais do Ensino Secun- 
dario surgiu o problema de ampara-las com pessoal auxiliar que viesse atender 
os seus servigos. Nao podendo o Ministerio da Educagao e Cultura destacar 
funcion&rios ou servidores de seus quadros para os trabalhos nas Inspetorias 
Seccionais, estabeleceu, entao, o criterio de admitir para prestagao desses servi- 
gos de ordem permanente, pessoal em carater eventual, pago mediante recibo por 
servigos prestados. 

As responsabilidades das Inspetorias Seccionais do Ensino Secundario 
crescem de amplitude dia a dia. Nada, portanto, mais absurdo que para executar 
servigos permanentes, a reclamar aprimoramento, seja admitido pessoal em 
carater eventual, sem garantias e seguranga no trabalho, passivel de demissao 
sumaria. 

O pessoal nessas condigoes, em mimero inferior a 80, em todo o territorio 
nacional, em servigo nas Inspetorias Seccionais do Ensino Secundario, vem, 
realmente, realizando, com capacidade e dedicagao, os misteres que Ihe sao 
confiados. 

Justo se torna, portanto, que ele seja amparado em lei, uma vez que vem 
executando, eficientemente, servigos de carater permanente e, ainda mais, porque 
exlste verba prdpria no Orgamento para a sua remuneragao. 

Se o pessoal do Fundo Nacional do Ensino Medio e de outras Carapanhas 
Auxiliares de asslstencia do ensino sob a responsabilidade do Ministerio da 
Educagao e Cultura, se acha amparado por este projeto, com justa razao deve 
ele amparar o pessoal auxiliar que serve nas Inspetorias Seccionais de Ensino 
Secundario, servigo direto, de ordem permanente, que controla todo o ensino 
secundario no territorio nacional. 

Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Gilberto Marinho. 

LEGISLAQAO CITADA 

Lei n.0 3.483, de 8 de dezembro de 1958. 

Equipara servidores da Uniao e das Autarquias Federals a categoria 
de extranumerarios mensalistas, dcsde que contem ou venham a contar 
cinco anos de exercicio, e da outras providencias. 

Art. 1.° — Os empregados admitidos a conta de dotagoes constantes das 
verbas 1.0.00 — Custeio, Consignagao 1.6.00 — Encargos Diversos, 3.0.00   
Desenvolvimento Economico e Social, Consignagao 3.1.00   Servigos em Regime 
Especial de Financiamento e 4,0.00 — Investimentos, Consignagao 4.1.00 — 
Obras, ficam equiparados aos extranumerarios mensalistas da Uniao, desde que 
contem ou venham a contar 5 (cinco) anos de exercicio. 

Paragrafo unico — O disposto neste artigo nao se aplica: 
a)   
b)   
c)   
d) aos que prestam servigos contra pagamento mediante recibo. 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 
(n.0 2.970, de 1961, na Casa de origem), que estima a Receita e fixa a 
Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na parte referen- 
te ao Anexo n.0 4 (Poder Executlvo), Subanexo n.0 4.06 (Comissao do Vale 
do Sao Francisco), tendo 

PARECER n.0 669, de 1961, 
— da Comissao de Finan^as; favoravel ao Subanexo e as emendas 

n.^ 1 a 143. 
Em discussao. (Pausa.) 
Vao ser lidas novas emendas encamlnhadas a Mesa. 

Sao lidas e aprovadas as seguintes emendas: 

EMENDA N° 144 (PLENARIO) 

3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.2.00 — Dispositivos Constitucionais 
3.2.03 — Aproveitamento Economico e Social 

3.0 — Energia eletrica 
Acrescente-se; 
Abastecimento de energia eletrica de Pompeu, Estado de Minas Gerais — 

Cr$ 4.000.000,00 
Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Nogueira da Gama. 

EMENDA N.0 145 (PLENARIO) 

3.0 — Energia 
Ligagao eletrica de Dores do Indaia, Minas Gerais, ao sistema da CEMIG 

— Cr$ 25.000.000,00 
Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Milton Campos. 

EMENDA N.° 146 (PLENARIO) 
3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.2.00 — Dispositivos Constitucionais 
3.2.03 — Aproveitamento Economico do Sao Francisco 

3.0 — Energia 
14 — Minas Gerais 

Inclua-se: 
Para construgao de linhas de transmissao de eletricldade de Conselheiro 

Lafaiete e Itavera, Laurin e Rio Esfera — Cr$ 5.000.000,00 
Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Nogueira da Gama. 

EMENDA N.0 147 (PLENARIO) 

3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.2.00 — Dispositivos Constitucionais 
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3.2.03 — Aproveitamento Economico do Sao Francisco 

3.0 — Energia 

Acrescente-se: 

Reforma e ampliagao de servigo de energia eletrica de Carmo do Paranaiba, 
Estado de Minas Gerais — Cr$ 6.000.000,00 

Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Nogueira da Gama. 

EMENDA N.0 148 (PLENARIO) 

3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.2.00 — Dispositivos Constitucionais 
3.2.03 — Aproveitamento Economico e Social 

3.0 — Energia 

Acrescente-se: 

Abastecimento de energia eletrica de Matutlna, Estado de Minas Gerais — 
Cr$ 5.000.000,00 

Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Nogueira da Gama. 

EMENDA N.0 149 (PLENARIO) 
3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.2.00 — Dispositivos Constitucionais 

4.0 — Transporte e Comunicagoes 
4.1 — Transporte Fluvial 

02 — Alagoas 
Inclua-se: 
Cais do Porto Real do Colegio — Cr$ 10.000.000,00 
Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Rui Palmeira. 

EMENDA N.° 150 (PLENARIO) 
3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.2.00 — Dispositivos Constitucionais 
3.2.03 — Aproveitamento Economico do Sao Francisco 

4.0 — Transporte e Comunicagoes 
4.2 — Transporte rodoviario 

Para a rodovia Ugando Colonia do Paracatu—Bocaina—BR-7, em Joao Pinhei- 
ro — Cr$ 5.000.000,00 

Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Milton Campos. 

EMENDA N.0 151 (PLENARIO) 
3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.2.00 — Dispositivos Constitucionais 
3,2.03 — Aproveitamento Economico do Sao Francisco 

4.0 — Transporte e Comunicagoes 
4.2 — Transporte rodoviario 
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Acrescente-se: 
Construcao de uma ponte sobre o rio Para, na rodovia que liga Pitangui 

a Velho da Taipa, Estado de Minas Gerais — Cr$ 5.000.000,00 
Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Noguelra da Gama. 

EMEND A N.0 152 (PLENARIO) 

3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.2.00 — Dispositivos Constitucionais 
3.2.03 — Aproveitamento Economico do Sao Francisco 

4.0 — Transporte e Comunicaqoes 
4.2 — Transporte rodoviario 

Acrescente-se: 
Construgao de uma ponte sobre o rio Indaia na rodovia que, passando por 

Cedro, liga Abaete a Tiros, nc Estado de Minas Gerais — Cr$ 5.000.000,00 
Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Nogueira da Gama. 

EMENDA N.0 153 (PLENARIO) 

3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.2.00 — Dispositivos Constitucionais 
3.2.03 — Aproveitamento Economico do Sao Francisco 

6.0 — Saiide 
6.1 — Servigos Basicos do Saneamento e Urbano 

14 — Minas Gerais 
Inclua-se: 
Aumente-se para Cr$ 20.000.000,00 a dotagao para abastecimento de agua 

de Conselheiro Lafaiete — Minas (item 3). 
Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Nogueira da Gama. 

EMENDA NP 154 (PLENARIO) 

3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.2.00 — Dispositivos Constitucionais 
3.2.03 — Aproveitamento Economico do Sao Francisco 

6.0 — Saude 
6.2 — Assistencia Medico-Sanitaria 

Acrescente-se: 
Para obras do Hospital da Vila da Onga, Municipio de Pequi, Estado de 

Minas Gerais — Cr$ 2.000.000,00 
Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Nogueira da Gama. 

EMENDA N° 155 (PLENARIO) 
3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.2.00 — Dispositivos Constitucionais 
3.2.03 — Aproveitamento Economico do Sao Francisco 

6.2 — Assistencia Medico-Sanitaria 
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02 — Alagoas 
Inclua-se: 
Maternidadc de Porto Rral do Colegio — Cr$ 3.000.000,00 
Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Rui Palmeira. 

EMENDA N.0 156 (PLENARIO) 
3.0,00 — Desenvolvimento Economico e Social 

3.2.00 — Dispositivos Constitucionais 
3.2.03 — Aproveitamento Economico do Sao Francisco 

7.0 — Desenvolvimento Cultural 
Inclua-se: 
Ginasio Frei Leopoldo, de Matutina, Minas Gerais — CrS 2.000.000,00 
Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Nogueira da Gama. 

EMENDA N.0 157 (PLENARIO) 
3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.2.00 — Dispositivos Constitucionais 
3.2.03 — Aproveitamento Economico do Sao Francisco 

7.0 — Desenvolvimento Cultural 
Inclua-se: 
Escola Tecnica de Comercio Dom Jonas Batinga — Penedo — Alagoas — 

Cr$ 1.000,000,00 
Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Rui Palmeira. 

EMENDA N.0 158 — PLENARIO 
3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.2.00 — Dispositivos Constitucionais 
3.2.03 — Aproveitamento Economico do Sao Francisco 

8.0 — Desenvolvimento da Producao 
8.1 — Colonizagao 

Para constru(;ao de cinco escolas rurais com casa para professoras nos 
novos nucleos colonials de Cooperativa de Colonizagao Agricola de Plndorama 
Limltada, em Pindorama — Alagoas (Santa Margarlda, Palmeira Alta, Piaul, Boa 
Vista e Santa Terezinha)   Cr$ 1.500.000,00. 

Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Rui Palmeira. 
O SR. PRES1DENTE (Cunha Mello) — Em discussao o projeto com as emen- 

das, 
Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Nao ha numero para a votagao. 
Estao na Casa 30 Srs. Senadores, quorum insuficiente. 

Item 2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 

(nP 2.970, de 1961, na Casa de origem) que estima a Recelta e fixa a 
Despesa para o exercicio flnancelro de 1962, na parte referente ao 
Anexo n.0 4 (Poder Executive), Subanexo n.0 4.15 (Ministerio da Indus- 
tria e Comercio), tendo 
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PARECER n.0 668, de 1961, 
— da Comissao de Finan?as, favoravel ao Subanexo e as Emendas n.os i 

a 13 e oferecendo a de n.0 14-CEF. 
Em discu;sao 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Adiada a votagao, por falta de quorum. 

Item 3 
Dlscussao uiiica do Projeto de Resolugao n.0 51, de 1961. da autona 

da Comissao Diretora, que concede licenga ao Redator, F'L-4, Luiz Fer- 
nando de Oliveira Freire para integrar a Delegagao do Brasil a XVI 
Assemblela Geral das Nagoes Unldas. 

Em disctissao. 
Nao havendo quem paga uso da palavra, encerro a dlscussao. 
Adiada a votagao, por falta de quorum. 

Item 4 
Dlscussao unlca do Projeto de Lei da Camara n.0 25, de I960 (n.0® 4.385, 

de 1958, na Camara), que dispoe sobre locagoes de predlos pertencentes 
a Rede Ferroviaria Federal S.A., tendo 

PARECERES FAVORAVEIS sob n.0® 649, 650 e 651, de_1961, das Comlssoes 
— de Constituigao e Justiga; de Transportes, Comunicagoes e Obras Pu- 

blicas e de Finangas. 
Em dlscussao. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a dlscussao. 
A votagao flea adiada. 
Em dlscussao o projeto, com as emendas que Ihe foram apresentadas. 
Item 5 

Dlscussao unlca do Projeto de Lei da Camara n.0 27, de 1961 (n.0 

1.417, de 1960, na Camara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Mlnisterio da Viagao e Obras Piiblicas, o cr6dlto especial de Cr$  
1.239.935,00, para Indenizar a Prefeltura Municipal de Nova Cruz, Estado 
do Rio Grande do Norte, das despesas com a assistencia as vitimas das 
secas do Nordeste, tendo 
PARECER favoravel sob n.0 638, de 1961, 

— da Comissao de Finangas. 
Em dlscussao. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a dlscussao. 
Adiada a votagao. 

Item 6 
Dlscussao unlca do Projeto de Lei da Camara n.0 80, de 1961 (n.0 1.185, 

de 1951 na Casa de origem) que dispoe sobre a regulamentagao do exer- 
cicio da profissao de corretor de Imoveis, tendo 
PARECERES (n.o8 636 e 637, de 1961) das Comlssoes 

— de Constituigao e Justiga, favoravel ao projeto com as emendas 
que oferece, sob n.os 1 a 11-CCJ, de Leglslagao Social, favoravel ao 
projeto e as Emendas no® 1 a 11-CCJ e oferecendo a de n.0 12-CLS. 

O SB. ALOYSIO DE CABVALHO — Sr. Presidente, os avulsos que me foram 
dlstribuidos, relatlvamente a este Projeto, de que ful relator na Comissao de 
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Constitui?ao e Justi^a e autor das emendas apresentadas, oferecem algumas 
partes truncadas. A&slm, quero comunicar ao Plen&rio as alteragoes que devem 
ser feitas, para que nesta base possa realizar-se, posteriormente, a vota?ao. 

A emenda que figura sob o numero 1, da ComLssao de Constitui?ao e Justi- 
5a, depols do item 5 mencionado no avulso, deve conter mais 0 seguinte, que 
ser& o paragrafo segundo: 

"O pedido de reglstro sera publlcado no Diario Oficial da Unlao, do 
Estado ou do terrltdrlo federal, consoante o local de atividade do reque- 
rente, fixando-se o prazo de trinta dias para qualquer Impugnagao." 

Esse texto figura no avulso deslocado da Emenda n.0 1, mas pertence 
emenda. 

Quanto k Emenda n.0 9, inclua-se, depols do art. 15 do projeto e, a seguir, o 
art. 16, em que, pela Emenda n.0 5 se transforma o art. 8.° no projeto, a seguinte 
dlsposi?ao autonoma, que receberk a indlcagao de art. 17. 

Depols do item tercelro, devem entrar os Itens 4, 5, 6 e 7, que estao fora, no 
avulso, do texto da Emenda n.0 9, como se fizessem parte da Emenda n.0 5. 

Os itens 4, 5, 6 e 7 sao os seguintes; 

"4 — promover ou facilitar a tercelros transagoes ilicitas ou, por 
qualquer forma, prejudlcials a interesses da Fazenda Nacional, estadual 
ou municipal. 

5 — violar o sigilo profissional. 

6 — negar aos comitentes prestagao de contas ou receber deles 
quantlas ou documentos que pelos mesmos tenham sldo entregues para 
o mesmo flm. 

7 — recusar a entrega da carteira profissional quando couber." 

A Emenda n.0 5, que manda transferir para o art. 16 o art. 8.° do projeto, 
deve ser completada 00m a letra e, mais o paragrafo primeiro, que estao em 
outro local do avulso. Vou ler a emenda, para que o Plenarlo tome conhecimento 
de seu con texto por inteiro: 

"Art. 16 — Aos oorretores de imoveis serao aplicadas pelcs Conselhos 
Regionals, com recurso voluntkrio para 0 Conselho Federal, sem prejuizo 
das responsabllldades civil ou criminal, as seguintes sangoes dlsclplinares: 

a) advertencia particular; 
b) advertencia publica; 
c) multa at6 vlnte mil cruzeiros; 
d) suspensao do exerciclo da profissao, at6 um ano; 
e) cancelamento do registro, com apreensao da carteira profissional. 
§ 1.° — Na determlnagao da sangao apllcavel, orientar-se-k o Con- 

selho pelas clrcunstkncias de cada caso, de modo a considerar grave ou 
leve a falta. 

§ 2.° — A multa serk imposta de forma acumulada ou nao, com as 
demais sangoes e, subirk ao dobro, na hipotese de reincidencia na mes- 
ma falta." 

Sendo essas as corregoes a fazer no avulso, aprovelto a oportunidade para 
pedlr k Comlssao de Redagao que, se vltoriosa a Emenda n.0 3, quando houver 
de Ihe dar texto definltivo, o componha nos seguintes termos; 

"As pessoas juridlcas s6 poderao exercer mediagao na compra, ven- 
da ou permuta de imdvels, sob a responsabilldade profissional, de corre- 
tor devldamente habllltado e quando registradas no Conselho Regional 
de Corretores de Imdveis." 
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Esta redagao se toma mals clara para demonstrar que as pessoas juridicas 
que se dedlquem a essa forma de atividade, devem ser registradas para este fim, 
no Conselho Reglonl de Corretores de Imoveis, e so podem exercer a atividade 
de media?ao na compra, venda e permuta de imoveis sob a responsabllldade 
profisslonal de corretores devldamente habllltados. 

Ofere?o a Mesa uma redagao de todas as emendas da Co miss ao de Constl- 
tui^ao e Justiga, desde a de n.0 1 ate a de n.0 11, para que, publlcadas, possa o 
Senado, oportunamente, votar com conhecimento dos textos respectivos. (Muito 
bem!) 

O SR. PRES1DENTE (Cunha Mello) — a Mesa toma na devlda conta as 
sugestoes do nobre Senador Aloyslo de Carvalho e as anunciara na oportunidade 
da votagao da materia. 

Continua a discussao. 

Nao mais havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 

Adiada a votagao por falta de quorum. 

Esgotada a materia constante do avulso. 

Em discussao o Requerimento n.0 437, anteriormente lido. 

Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 

Adiada a votagao. (Pausa.) 
Tern a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, venho recebendo insistentes ape- 

los do meu Estado, a Bahia, sobre a situagao que ja chega a ser de calamldade, 
em virtude da seca que o vem atingindo. De maneira a movlmentar a oplniao 
piiblica em tomo dos recursos a serem enviados pelo Governo Federal, a 
imprensa daquele Estado que vem se ocupando com o que ali esta ocorrendo dlz 
o seguinte: 

"PIOR DO QUE EM 1939 A ATUAL SECA NA BAHIA 
Salvador, 10 (Especial para O Globo) — Esta sendo considerada como 

pior do que a seca ocorrida em 1939 — ate aqul tida como a mais drama- 
tlca da historia do Nordeste — a que se esta reglstrando hd sels meses 
em mais de sessenta municipios do nordeste e sudoeste da Bahia. Enquan- 
to se estende o exodo dos flagelados, que abandonam suas terras, fugindo 
em dlregao aos Estados do Sul, e se amplia a area de pastagens e plan- 
tagoes destruidas, o Governo do Estado e o DNOCS defrontam-se com 
a absoluta falta de verbas para socorrer as populagoes. Nao ha recursos 
para distribulr a agua necessaria a mais elementar subsistencia de mi- 
ihares de pessoas, nem pode o Estado dar emprego tiqueles que nao mals 
conseguem cultivar suas terras. O Vice-Governador Orlando Moscoso, 
depois de uma reunlao com os secretaries da Agrlcultura e da Viagao, 
em que foram esquematizados pianos de emergencia para enfrentar a 
situagao com os recursos dlsponiveis no Estado, telegrafou k dlregao do 
DNOCS e ao Ministro da Viagao fazendo apelos dramatlcos. Autorizou 
alnda a aquislgao de caminhoes-plpas para abastecer algumas cidades 
em situagao mais precarla." 

Como ve V. Ex.a, Sr. Presidente, a seca atual e pior do que a estiagem terrivel 
que a Bahia atravessou em 1939. Ha poucos dlas, nos debates aqul travados, tive- 
mos o ensejo de ler um trecho do relatdrio do Sr. Celso Furtado em que esse 
tecnico e dirigente da SUDENE afirmava que — apesar das clrcunstAnclas de 
ser Estado sofredor devido as estiagens — nao e o Ceara o Estado mais atlngldo 
cicllcamente e sim a Bahia, devido a sua area territorial estar colocada no peri- 
metro atingldo dlretamente peia seca. Temos nesta Casa um colega estudloso 
do assunto, Senador Jorge Maynard, que ha poucos dias dizia nesta Casa que o 
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Sr. Celso Furtado afirmava, com razao, que o Estado que mais precisava ajuda 
da SUDENE era preclsamente o Estado da Bahia. 

Quem vlajou pelo interior do Nordeste, numa dessas horas dificeis e de l&sti- 
ma, com o Estado atingldo pela estiagem, pode bem imaginar o sofrimento, as 
dores de que padecem aqueles nordestlnos. A todo instante eles invocam o nome 
de Deus para que seja mlnorado o sen sofrimento e a sua fome. Fazem promessas 
para que as chuvas venha e, molhando o solo, tragam fertilldade aquela regiao 
do Brasil, ate hoje relegada, sem qualquer assistencia do Governo, apesar de ter 
si do criada a SUDENE. Esse orgao, se deseja reaiizar obra seria, tera que encarar 
com atenqao os problemas dos nordestlnos. 

O Sr. Jorge Maynard — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com multo prazer. 

O Sr. Jorge Maynard — A respeito da seca a que V. Ex.a se refere e que vem 
assolando o interior do Estado da Bahia, informo ao Senado que ja atingiu o inte- 
rior do Estado de Sergipe. Nas cidades de Porto da Folha, Tobias Barreto e Gararu, 
o abastecimento de agua est& sendo feito por caminhoes-pipas. Subscrevo, por- 
tanto, o apelo de V. Ex.a ao Sr. Mlnistro da Viagao e Obras Piibllcas e aos orgaos 
administratlvos afetos ao assunto, no sentido de serem atendidas aquelas regioes. 
V. Ex.a, Senador Lima Teixeira, tern toda razao quando diz que o Estado da 
Bahia, principalmente na regiao nordeste, 6 mais castigado do que o Gear a. La, 
a precipitagao das chuvas 6 inferior a desse Estado. Ocorre ainda que, sendo 
uma regiao desabltada, tern poucos habitantes que se disponham a reclamar e 
sua representaqao no Congresso 6 bastante reduzida, enquanto que o Ceara, 
Pernambuco e Paraiba tern muitos representantes, que pedem constantemente 
providencias. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito agradeqo o aparte do eminente Senador 
Jorge Maynard, que da noticia de que tambem o Estado de Sergipe, vizinho da 
Bahia, padece, em virtude da estiagem que vem castigando aquele povo sofredor. 

Sr. Presldente, dirijo, neste momento, como representante do Estado da 
Bahia, um apelo veemente ao Sr. Presldente da Republica e ao Primelro-minlstro, 
para que S. Ex.as, nesta hora dlficil por que passa o povo da minha terra, promo- 
vam os melos necessaries a um auxillo imediato. E dever do Governo Central 
assistir aos Estados em casos de calamidade publica, principalmente em epocas 
de seca como a que atravessa a Bahia. 

Estendo o meu apelo ao Sr. Mlnistro da Vlaqao e Obras Publlcas que, no 
Gabinete, se tern sallentado pelo desejo de atender aos Estados nas suas mais 
Justas reivindlcaqoes. De S. Ex.a, agora, mais uma demonstracao da sua operosi- 
dade. Natural do Ceara, que sofre as conseqiiencias de secas periodlcas, va ao 
encontro dos baianos com os recursos necessarios a que sejam melhor assistidos. 

Espero pols, Sr. Presldente, que o Governo parlamentarista nao deixard o 
Estado que represento nesta Casa sem o auxillo que precise e merece. 

Era o que tinha a dlzer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Caiado 

de Castro. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presldente, ha muitos dias, talvez ha mais 

de um mes, ouqo nesta Casa eloglos calorosos ao novo Prefeito de Brasilia, o Sr. 
Embalxador Sette Camara. Ainda na ultima semana, tivemos oportunidade de 
ouvir um hino de esperanga e de louvores a S. Ex.a 

Nao vim, contudo, a esta tribune para criticar S. Ex.a nem para enfilelrar-me 
entre os que o eloglam de forma tao calorosa. 

Amigo particular do Sr. Sette Camara, e com S. Ex.a tendo trabalhado no 
Gabinete do Presldente Getiilio Vargas, sou testemunha da sua capacidade de 
trabalho e da sua atuagao a frente da Prefeitura do antigo Distrito Federal. 



- 288 - 

Quero, por isso trazer a S. Ex.a a minha pequena colaboragao ao pedlr sua 
atengao para alguns pontos desta Capital que vao de mal e pior. 

O Sr. Lima Teixeira — V. Ex.a permite um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Com prazer. 

O Sr. Lima Teixeira — V. Exa diz que os elogios ao Prefeito Sette Camara 
tem sldo excessivos. As fungoes que tem exercldo, S. Ex a tem dado o melhor dos 
seus esforgos. Como Govemador do Estado da Guanabara, em periodo transitorio, 
reaUzou uma boa adminlstragao. Agora, neste novo Dlstrito Federal, vamos 
submete-lo a um teste rigoroso, pois os problemas desta cldade se avolumam. 
Acredito entretanto, que podera fazer boa adminlstragao, desde que obtenha do 
Govemo os recursos necessarlos. Na minha opiniao, as referencias que aqui se 
tem feito a S. Ex.a, e que o nobre colega diz serem generosas, tem fundamento. 
Devemos fazer votos para que o Embaixador Sette Camara solucione os proble- 
mas de Brasilia, que nao sao poucos. Deles, certamente, S. Exa ja tem conhe- 
clmento. Alnda ontem, observe! que o novo Prefeito do Dlstrito Federal jd iniclou 
sua adminlstragao, e multo bem, pois mandou ilumlnar as estradas que deman- 
dam o aeroporto e a saida da rodovia para Belo Horizonte. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Agradecido pelo aparte de V. Exa 

Como declare!, de inicio. Sr. Presidente, nao estou crlticando; apenas quero 
dar ao novo Prefeito uma pequena colaboragao. A isso me animo coerente com 
a llnha que adotei nesta Casa e por ser amlgo pessoal do Embaixador Sette Ca- 
mara. Sinto as grandes esperangas que envolvem S. Ex.a 

Dizla, Sr. Presidente, e ninguem o ignora, que as obras de Brasilia estao 
completamente parallsadas... 

O Sr. Lima Teixeira — fi verdade! 

O SR. CAIADO DE CASTRO — ... e que alnda nao € propriamente uma 
cidade. Construiram-se os predios essenclals a Adminlstragao, nada existindo 
no que toca a iniciativa particular. 

live a oportunldade, certa felta, de solicltar provldenclas ao ex-Prefelto 
Paulo de Tarso sobre a quantidade imensa de fossas negras existentes em Bra- 
silia. Houve, na ocasiao, quern dlssesse que eu estava exagerando. O entao Pre- 
feito Paulo de Tarso mandou fazer o exame e, segundo informagoes que nao 
foram desmentidas, S. Ex a ordenou o fechamento de mals de cem fossas. O fato 
6 que os mosquitos desapareceram e a higiene melhorou. 

Pols bem, Sr. Presidente, na superquadra em que resldo, ap6s a saida do 
Prefeito Paulo de Tarso foram abertas duas fossas negras, e os habitantes dos 
predios da area voltada para a parte interior podem assistlr ao espetaculo vergo- 
nhoso de, nas primelras boras da manha, homens salrem em trajes menores e 
mulheres mal-ajambradas, para se utilizarem dessas fossas. 

Alnda mais: nessa area foram armadas duas barracas, oficlalmente, para 
servir de deposito de material. Numa delas, segundo tenho constatado, dormem 
duas mulheres e tres homens. Nesta mesma area, o IAPFESP, contrariando todos 
os pianos de Brasilia, determlnou a construgao, se nao me falha a memorla, de 
cerca de quatro casas para residencia dos engenhelros. A radio de Brasilia, 
atraves de um comentarlsta intellgente e dedicado as coisas de Brasilia, recla- 
mou contra esse abuso e pediu providencias ao Prefeito. Nenhuma foi tomada 
e as casas de alvenaria estao prestes a ser concluidas. 

Aproveitaram-se da saida do Sr. Paulo de Tarso e, no intervalo para escolha 
do novo Adminlstrador efetlvo, realizaram essas modificagoes. 

Um dos pontos para os quals pego a atengao do Embaixador Sette Camara 
e este: o problema de fossas que estao sendo abertas e a construgao dessas 
casas, em desacordo com o Piano Plloto da cidade. 
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Pedlrla, tambem, a atengao de S. Ex.a para os supermercados de Brasilia. 
As informagoes que recebemos 6 que as coisas nao vao multo bem. O slstema 
de compra e o de aqulsiqao dos generos para o mercado estao sofrendo a influen- 
cia da ganancla daqueles que se estao aproveitando para obter maiores vantagens. 
Nao fa-jo, aqul, acusagoes ainda. Sollcito apenas ao Sr. Prefeito que mande fisca- 
lizar os negoclos para apurar como estao sendo feitos. 

O Sr. Lima Teixeira — Permlta V. Ex.a um esclarecimento. De fato os pregos 
no supermercado foram remarcados, e at6 apostos sobre os anteriores que se 
procuraram apagar para, Imediatamente, remarca-los com grande majoragao, 
quando, a finalidade desses supermercados nao 6 auferir grandes lucros, mas 
sim servir de com^rcio de equilibrio, uma vez que nao ha COFAP nem flscall- 
zagao. Os supermercados fogem agora a sua finalidade de, como instituigao oflcial, 
manter o equilibrio dos pregos e competem no mercado. 

A denuncla de V. Ex.a tern todo fundamento. Eu, tamb&n, verlfiquei o que 
ocorre quando ha poucos dias ful ao supermercado. 

fi preclso que o Sr. Francisco Laranja, que e o Presidente da NOVACAP, e 
mesmo o Prefeito Sette Camara tomem conhecimento do fato. 

O SR. OAIADO DE CASTRO — Obrigado a V. Ex.a Referla-me ao Prefeito 
porque supunha que o supermercado estivesse na dependencia da Prefeitura. 
Mas flea de p6 o meu brado de alerta para que Prefeitura e NOVACAP mandem 
examinar o problema para saber o que exlste de verdade. Quanto a remarcagao 
que V. Exa constatou, eu tambem ful especlalmente ao supermercado verificar 
e 6 verdade. 

Fala-se aqul de tubaroes, tornou-se moda atacar todos aqueles que sao co- 
merciantes e industrials. Critlcou-se at4 os tubaroes porque nao estabelecem 
industrias em Brasilia. Quando e sabido que Brasilia nunca podera ser uma 
cldade industrial. A remarcagao dos pregos no supermercado 6 elevada e esta 
comprovada, porque nao tiveram, sequer, o culdado de raspar o prego anterior. 
Um comprador pagava a sua conta e eu ful chamado para ver o prego rlscado 
e aumentado de 20 ou 30%. 

O Sr. Lobao da Sllvelra — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Com todo o prazer. 

O Sr. Lobao da Silveira — Para exemplificar o que V. Ex.a afirma basta notar 
que uma dgua mineral Linddia custa no supermercado vinte e oito cruzeiros, 
prego superior ao de um lltro de gasolina, e enquanto que a gasolina d& mais 
trabalho para explorar e beneficiar, a dgua mineral estd a flor da terra. Este 
o maior absurdo do Pals: uma garrafa de dgua mineral custar vinte e oito cru- 
zeiros, mais do que um litro de gasolina. 

O Sr. Lima Teixeira — A garrafa de guaran^ custa trinta cruzeiros. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — O nobre Senador Lobao da Silveira com seu 

aparte reforga meu argumento. O supermercado 6 revendedor tambdm do clgarro. 
Os compradores de cigarros tinham, no supermercado abatimento substancial, 

pois atd a permanencia do Prefeito Paulo de Tarso o mercado os revendia nao 
cobrando o lucro que possuia de revendedor. Assim, um pacote de cigarros — 
dez magos — que custava Cr$ 365,00 no varejo, sairia por Cr$ 400,00. 

Pols bem, com o aumento do prego, o supermercado remarcou os cigarros 
e o pacote custa exatamente o prego do varejo. 

Hd ainda outro aspecto: nao temos em Brasilia, como acredito nao temos 
no Brasil inteiro, COFAP. A COFAP <5 uma inutilidade, sd serve para trazer despesas 
& Uniao, sendo constantemente um foco de escandalos. 

Sr. Presidente, hi outro fato para o qual pego a atengao dos dirigentes da 
Novacap e do Sr. Prefeito: trata-se dos caminhoes de frutas, hoje comuns em 
Brasilia k semelhanga dos que existem em S. Paulo, no Rio de Janeiro e em 
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outras cidades. Esses caminhoes nao pagam impostos, suas mercadorias vem dire- 
tamente do produtor ao consumidor. Entretanto, ontem verifiquei o quanto esses 
carmnhoes, exploram o povo, nesta cidade; em um deles, um abacaxi era vendido 
a cinqiienta cruzeiros; em outro, pouco adiante a quarenta cruzeiros, e vi caminhao 
vendendo a mesma fruta a trinta e cinco cruzeiros! 

Ora, na bolsa do pobre, a diferenga de quinze cruzeiros em uma fruta 6 muito 
grande. 

E nem quero falar no absurdo do prego da banana, que custa, em Brasilia, 
cmquenta e atd setenta cruzeiros a duzia! 

_ Esses caminhoes, estacionados em todas as superquadras, como ja acentuei, 
nao pagam impostos. Logo bem poderiam vender suas frutas e legumes pelos 
pregos dos supermercados. fi precise que o Sr. Prefeito adote providencias no 
sentido de coibir esse abuso. 

A came e outro grave problema que requer a atengao da Novacap e do 
Sr. Prefeito. Sabemos todos que os acougues particulares aumentaram cinqiienta 
cruzeiros no quilo da came em Brasilia. 

fi espantoso, Sr. Presidente! Nao ha fiscalizagao nesta terra? Nao ha Governo? 
Onde estao a Prefeitura e a Novacap? Onde estao as autoridades que permitem 
absurdos dessa natureza? O povo estd sofrendo em todos os pontos do Brasil, 
a ganancia nao tern mais limites e a elevagao do custo de vida 6 superior ti 
percentagem aumentada no salario minimo. 

Nds estamos brincando com a miseria alheia e ninguem sabe at6 onde leva 
um estomago vazio ou o desespero do chefe de familia que trabalha de sol a sol 
sem conseguir meios para adquirir os alimentos necessaries para sua familia. 

Ha poucos dias, fui chamado para verificar um fato. Por uma circunstancia 
qualquer, terminou o estoque de came de um supermercado, que vendia o produto 
a cento e setenta cruzeiros. Pois bem: cerca de cem a duzentos metres adiante, 
todos os agougues aumentaram em cinqiienta cruzeiros o quilo da came! 

fi para esses fatos, Sr. Presidente, que pego a atengao do meu particular amigo, 
o Sr. Prefeito Sette Camara, cujas providencias se fazem necessarias para por 
um paradeiro na exploragao incontida que se verifica no comercio de Brasilia. 

O Sr. Lednidas Mello — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Com todo prazer. 

O Sr. Lednidas Mello — A situagao que atravessamos, tao bem descrita por 
V. Ex.a, deve convencer o Govemo de que nada adiantam as repetidas elevagoes 
de salaries. Imediatamente apds essas elevagoes, elas sao absorvidas pelo aumento 
absurdo dos pregos das utilidades. Aqueles que tern seus salaries elevados ficam 
como estavam, mas, os que nao tem salaries fixos, os que vivem do que produzem, 
esses recebem apenas a oneragao que os novos niveis de salario minimo trazem 
sempre consigo. Assim, a situagao nacional se agrava consideravelmente cada vez 
que se concede novo salario minimo ao trabalhador brasileiro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Muito obrigado pelo seu aparte. V. Ex.a tem 
toda razao. 

Sr. Presidente, na semana de recesso que tivemos, ultimamente, fui a minha 
terra natal. Percorri os surbiirbios para tomar contato com mcus eleitores, meus 
amigos. Voltei sinceramente impressionado com o que se passa no Rio de Janeiro: 
o aumento de custo de vida, ali, e algo astronfimico! Subiu tudo: luz, g^s, telefone, 
onibus, bonde, os generos de primeira necessidade. E chegamos ao absurdo de 
ter o prego da taxa d'agua aumentado numa terra onde nao h& agua, onde cada 
dia e menor a quantidade dlstribuida!!! 

Sr. Presidente, tomei a liberdade de ocupar a atengao do Senado com estes 
assuntos para leva-los ao conhecimento do Sr. Presidente da Novacap e, princi- 
palmente, do Sr. Prefeito de Brasilia. Sabe o Sr. Sette Camara que sou homem 
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sincero, que costuma dizer tudo quanto pensa e sente. Assim, estou certo de que 
S. Ex.a nao verd nas minhas palavras qualquer intuito de critica. Apenas comento 
fatos que nao podem ser contestados. (Apagam-se as luzes.) 

Sr. Presidente, jd que faltou luz, e como nao se compraram os lampioes que 
sugerl para ocasloes como esta, tao comuns em Brasilia, aproveito a oportunidade 
para, antes de terminar, pedir ao Sr. Prefeito que tambem resolva o problema 
da luz nesta Capital. (Riso.) 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao hd mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessao, designando para a de 
amanha a seguinte 

ORDEM DO D1A 

1 
VotaQao, em discussao unica. do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 

(n.0 2.970, de 1961, na Casa de origem), que estima a Receita e fixa a Despesa 
da Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 
(Poder Executivo), Subanexo n.0 4.06 (Comissao do Vale do Sao Francisco), 
tendo 

PARECER n.0 669, do 1961, da Comissao; 
— de Finan^as; favordvel ao Subanexo e as Emendas n.os 1 a 143. 

2 
VotaQao, em discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 

(n.0 2.970, de 1961, na Casa de origem), que estima a Receita e fixa a Despesa 
para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder 
Executivo), Subanexo n.0 4.15 (Ministerio da Indiistria e Comdrcio), tendo 

PARECER n.0 668, de 1961, da Comissao: 

— de Financas, favordvel ao Subanexo e ds Emendas n.os 1 a 13 e oferecendo 
a de n.0 14-CF. 

3 

Votacao, em discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 
(n.0 2.970, de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao 
para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder 
Executivo), Subanexo n.0 4.01 (Presldencia da Republica), tendo 

PARCERES nps 608 e 667, de 1961, da Comissao; 
— de Financas, favordveis ao projeto e as Emendas n os 2 a 16 e 26 e contrdrio 

a de n.0 1 e apresentando as de nps 17-CF a 25-CF. 

4 
Votagao, em discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 

(n.0 2.970, de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao 
para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder 
Executivo), Subanexo n.0 4.02 (Departamento Administrativo do Servigo Publico) 
tendo 

PARECERES nps 609 e 670, de 1961, da Comissao; 
— de Finangas, favordveis ao projeto e ds Emendas nps 1 e 18 e apresentando 

ds de nps l-CF a 17-CF. 
5 

Discussao unica do Projeto de Resolugao nP 51, de 1961, da autoria da Co- 
missao Diretora, que concede licenga ao Redator, PLr4, Luiz Fernando de Oliveira 
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Freire para integrar a Delegagao do Brasil a XVI Assembleia Geral das Nagoes 
Unidas. 

6 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 25, de 1960 (n.0 4.385, de 
1958, na Camara), que dispoe sobre locagoes de predios pertencentes & Rede Fer- 
roviaria Federal SA, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS sob n.os 649, 650 e 651, de 1961, das Comissoes: 
— de Constituigao e Justiga; 
— de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas; e 
— de Finangas. 

7 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 27, de 1961 (n.0 1,417, de 

1960, na Camara), que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministdrio da 
Viagao e Obras Publicas, o crddito especial de Cr$ 1.239.935,00, para indenizar 
a Prefeitura Municipal de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, das des- 
pesas com a assistencia is vitimas das secas do Nordeste, tendo 

PARECERES n.0' 636 e 637, de 1961, das Comissoes: 
— de Finangas. 

8 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 80, de 1961 (n.0 1.185, de 

1951, na Casa de origem), que dispoe sobre a regulamentagao do exercicio da 
profissao de corretor de imdveis, tendo 

PARECERES n.0s 636 e 637, de 1961, das Comissoes: 
— de Constituigao e Justiga, favoravel ao projeto com as emendas que oferece, 

sob no« 1 a 11-CCJ; 
— de Legislagao Social, favoravel ao projeto e as Emendas n.os i a 11-CCJ, 

e oferecendo a de n.0 12-CLS. 
9 

Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.0 437, de 1961, em que o Sr. 
Paulo Fender e outros Srs. Senadores solicltam a criagao de uma Comissao Espe- 
cial, de 5 membros, para, no prazo de 90 (noventa) dlas, elaborar projeto destlna- 
do a instituir, no pais, um sistcma federal de Bancos de Estado e dar provlden- 
clas correlatas, de acordo com a atual conjuntura economlco-flnanceira do Brasil. 

Estd encerrada a sessao. 
(Enccrra-se a sessao as 16 boras e 30 minutos.) 



205.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 14 de novembro de 1961 

PRESIDENCIA DO SR. CUNHA MELLO 

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

Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Lobao da Silveira 
— Vlctorlno Freire — Sebastiao Archer — Leonidas Mello — Mathlas 
Olympio — Joaqulm Parente — Fausto Cabral — Femandes Tavora — 
Menezes Plmentel — Dlx-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — 
Novaes Fllho — Jarbas Maranhao — Ruy Palmelra — Jorge Maynard — 
Herlbaldo Vleira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio de Car- 
valho — Del Caro — Ary Vlanna — Arlindo Rodrigues — Caiado de 
Castro — Gllberto Marinho — Benedito Valadares — Lino de Mattos — 
Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Filinto Muller — 
Lopes da Costa — Caspar Velloso — Saulo Ramos — Mem de Sa — 
Guldo Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A llsta de presenga acusa o compa- 
recimento de 36 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

Vai ser llda a ata. 

O Sr. 2.0-Secretario procede a leitura da ata da sessao anterior, que, 
posta em dlscussao, 6 sem debate aprovada. 

O Sr. l.0-Secretario le o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 

N" 541/GM-l, de 9 do mes em curso, do Sr. Ministro da Aeronautica, nos 
seguintes termos: 

MINISTERIO DA AERONAUTICA 

Brasilia, em 9 de novembro de 1961. 
Aviso n.0 541/GM-l 
Sr. Senador: 

Tenho a honra de informar a Vossa Excelencia que visando colaborar com o 
Senado, asslnei Portarla deslgnando o Tenente-Coronel Especialista em Comu- 
nicacoes — Josemar da Costa Valim, assistente tecnico da Comissao Especial do 
Senado Federal Incumbida de dar parecer sobre Projeto de Lei do Codigo Brasl- 
lelro de Telecomunlcagoes. 

Tal colaboracao serd prestada pelo citado Oficial, cumulativamente com as 
que jd exerce no Conselho Nacional de Telecomunicagoes e Comissao Tecnica 
de Rddlo. 

Aproveito a oportunldade para apresentar a Vossa Excelencia os protestos 
de minha elevada estlma e mais distinta consideraqao. — Major-Brigadeiro 
Clovis Monteiro Travassos, Ministro da Aerondutica. 
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OF1CIO 

N.0 5.850, de 27 de outubro do ano em curso, do Presidente da Federagao das 
Industrias do Estado de Sao Paulo — Transmlte consideragoes sobre o Projeto 
de Lei do Senado n.0 30, de 1961, que altera os arts. 373, 374, 376 e 382 da 
Consolidagao das Leis do Trabalho. 

TELEGRAMAS 

EXM.0 SR. PRESIDENTE SENADO FEDERAL 
BRAStLIA-DF 

G 14 de Recife PE 7 76 3 1515 Via Italcable—3-11-61. 
Camara Municipal Recife cumprindo seu dever democratico, face proposigao 

autoria Vereador Wandenkolk Wanderiey apela essa casa Congresso dar possibili- 
dades Govemo baixar custo vlda, realizar reformas indlspensaveis nosso desen- 
volvimento economico social, bem como para combater propaganda extremismo 
vermelho ja ultrapassa nossa tolerancia democratica e poe imediato perigo ins- 
tltulgoes brasilelras, agravada situagao apolo demagogia parlamentar casas legis- 
latlvas naclonals. Cordials saudagoes, Liberto Costa Junior, Secretarlo da Camara 
Municipal do Recife. 
PRESIDENTE SENADO 
BRASILIA-DP 

G 91 Indaial-SC — 38 — 63 4 — 1000 — 4-11-61. 
Camara Municipal Indial apela Vossencia sentido providencias verba acorrer 

auxillo populagao e Prefeitura sacrlflcados conseqiiencla enchentes sem preceden- 
tes. Apesar nao arrolados totalidades prejuizos devldo isolamentos locals onde 
resldem centenas famillas, constatamos danos superiores cinquenta mllhoes, mals 
de trinta pontes alem de inumeros pontilhoes, buelros, lavoura, casas, industrias 
arrastadas aguas. Atenclosamente Hartmuth Ninsch, Presidente. 
SENADO FEDERAL 
BRASILIA — DP 
1 192 HAMBURG 208 22 1 15,20 — 1-11-61. 

Extremamente sensiblllzado honrosa aprovagao meu nome embaixador 
Ancara expresso Excelentlsslmos Senhores Senadores meu profundo agradecl- 
mento homenagem. Souza Freitas. 
PRESIDENTE SENADO FEDERAL 
BRASILIA — DP 
Q 400 DE RIO DO SUL CS 152/50/3/1400 — 3-11-61 

Vlrtude interruptas chuvas, toda Regiao Alto Vale Itajal sltuagao popula- 
gao nossa cidade e localidades vizinhas, verdadeiramente calamitosa. Endere- 
gamos nosso apelo Vossencia sentido colaborar autoridades nosso Municipio 
fim mlnorar sofrimento populagao flagelados. Rosas Cruz. Rio do Sul. 

PARECER 
N ° 675, de 1961 

Da Comissao de Finangas sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 127, 
de 1961 (n.0 2.970/61, na Camara dos Deputados), que estima a Receita 
e fixa a Despesa da Unlao para o exercicio financeiro de 1962. Anexo 4 
— Poder Executive — Subanexo 4.18 — Ministerio das Minas e Energia. 

Relator: Sr. Nogueira da Gama 
O Subanexo do Projeto de Orgamento ora submetldo ao exame da Comissao 

de Finangas fixa as despesas do Ministerio das Minas e Energia, para o exercicio 
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financeiro de 1962, no total de Cr$ 12.027.443.000,00 (doze bilhoes, vinte e sete 
milhoes e quatrocentos e quarenta e tres cruzeiros), distribuido segundo o quadro 
seguinte: 

Unidades Ordinarias 
(Despesas) 

Despesas 
de Capital Total 

01 — Gabinete do Ministro 
01 — Gabinete do Ministro 

(Despesas prdprias) 8.240.000 3.000.000 11.240.000 
01 — Gabinete do Ministro 

(Encargos Gerais) 1.285.485.000   1.285.485.000 
02 — Conselho Nacional de 

Aguas e Energia E16- 
trlca 17.991.000 60.000 18.051.000 

03 — Conselho Nacional de 
Mlnas e Metalurgia 2.598.000 2.598.000 

04 — Conselho Nacional de 
Petroleo 113.425.000 950.000 114.375.000 

05 — Departameno Nacional 
da Produgao Mineral 540.894.000 10.054.800.000 10.595.694.000 

Total   1.968.633.000 10.058.810.000 12.027.443.000 

Comparando-se com o Orqamento em vigor, a despesa proposta para o 
Minist6rlo das Mlnas e Energia, com exclusao do Gabinete do Ministro, apre- 
senta um acr&scimo de Cr$ 250.853.582,00 (duzentos e cinqiienta e tres mil, 
quinhentos e oltenta e dots cruzeiros), perfeltamente justlfic&vel, nao s6 pelo 
desenvolvimento dos servlgos a cargo de cada um dos orgaos considerados, 
como, tambem, pelas alteraqoes de vencimentos, ocorridos durante o ano cor- 
rente. 

O tremendo impacto no dominlo dos pre?os em geral, com os aumentos 
orlundos da inflagao em que se debate o pais, 6 outro fator ponder&vel a 
influir no orgamento da despesa do Minlsterlo das Minas e Energia. 

Pela prlmeira vez este Mlnisterio aparece, no Orgamento da Uniao, inte- 
grando as dotagoes dos v&rlos Orgaos que Ihe deram origem, ao inves da frag- 
mentagao de quantltativos objetlvando os mesmos fins, similares ou complemen- 
tares. Esta integragao tern o mOrlto de diriglr as verbas parciais pelas diretrlzes 
de uma unica politlca economlca de atuagao, dlminulndo as diSpersdes de 
recursos e aumentando os resultados. 

Cabe ao Mlnisterio das Minas e Energia tragar, nao so na parte normativa, 
como na executlva, a politica do Governo Federal relativa aos setorss economi- 
cos subordlnados, dlreta ou indlretamente, a sua justificagao — Energia de 
todas as fontes, Petroleo e Recursos Minerals —, observadas as suas relagdes 
com as demals esferas da economla. Visa, dessa forma, ao crescimento harmo- 
nlco do slstema e a efetivagao dos dois objetlvos maximos naclonais; o atendi- 
mento das necessldades socials diretas da populagao e o incremento e a ma- 
nutengao do rltmo de desenvolvimento economico do pais. 

Uma politlca de investlmentos pUbllcos deve sempre voltar-se para os 
empreendlmentos de interesse da coletivldade, nos quals a inlciativa privada nao 
possua recursos disponiveis, e que beneflclem, indlstlnta e indlretamente, v&rios 
setores e atlvidades economlco-soclais, por serem investlmentos, necessariamente, 
de baixa rentabilidade. 
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As emendas que apresentamos ao projeto, elaboradas em colaboragao com os 
orgaos tecnlcos do Mlnisterio, podem ser reunldas em dois grupos: o prlmelro 
engloba suprimentos para atender ao aumento do custelo dos trabalhos rotinelros 
dos. orgaos subordinados ao Minlsterio das Mlnas e Energla. Destlnam-se a asse- 
gurar em padrao adequado as atlvldades meios as dlversas unidades adminlstra- 
tivas, propiclando-lhes condlgoes de subslstencia ativa e eficlente, de modo a 
poderem controlar e fiscalizar as atlvldades prlvadas, por cuja vlda e progresso 
deve zelar o-Mlnisterio das Mlnas e Energla. Asslm, recomendamos sejam 
aumentadas as dotaQoes orQametarias para material de consume e expedlente, 
bem como para melos de transporte, gratlflca?6es a funcionarios, Instalagoes, etc. 

Estes aumentos de despesa, que se apresentam modestos quando comparados 
aos necessaries as atlvldades fins do Mlnisterio, nao tern a sua importancla 
medida apenas pelas dimensoes flnanceiras que atingem, porque se nao houver 
meios para custelo, em nlvel adequado as suas atlvldades e ao deslocamento de 
seus funcionarios, o Mlnisterio como um todo se estiolara na Ineflclencla. 

As emendas do segundo grupo visam a proporcionar recursos que permitam 
ao Mlnisterio das Mlnas e Energla corresponder, em prazo curto, £s esperangas 
dos brasileiros que apoiaram a sua cria?ao. Resultam do exame culdadoso da 
sltuagao exlstente e de consulta demorada aos setores especlallzados que terao 
sobre os seus ombros a responsabilldade de conduzir as atlvldades amplladas 
que vao surglndo. E, com efeito, necessarlo que se dlnamlze e apresse o levanta- 
mento da carta geologlca do Pals, aperfeigoando-se, ao mesmo tempo, a quallda- 
de dos trabalhos realizados, e incentivando-se a determlnagao do verdadelro valor 
de jazldas minerals, o que podera resultar em desenvolvlmento Industrial para 
v^rlas redoes, com a moblliza?ao de suas reservas potenclals. 

Urge, por outro lado, examinar de manelra metbdica e segura as posslblli- 
dades de suprimento economico de dgua subterranea nas regloes nordestinas 
assoladas pela seca, onde o recurso as barragens nao 6 apllcavel, face a caracte- 
rlsticas geologlcas ou topograficas, e, ainda, em areas onde a agua acumulada nos 
sedlmentos possa ser utillzada de manelra mals eficlente. 

Planej a por Isso o Mlnisterio das Mlnas e Energla, atraves do Departamento 
Naclonal da Produgao Mineral e em cooperagao com outros orgaos especlallzados, 
fazer o levantamento real das posslbilldades dos aqulferos existentes, especlal- 
mente no nordeste, alem de promover sua utillzagao para Irrigaqao ou suprimen- 
to A pecuaria, conforme for a solucao que a tbcnica aconselhe para a area espe- 
clfica. 

Visa, tambbm, o Minlstbrio, a dar incremento novo ^is atlvldades Indispensa- 
veis para a determlnagao do verdadelro valor de jazldas minerals, existentes em 
varlas regloes do terrltbrlo naclonal e cuja Importancla se dellnela atravbs dos 
esforqos isolados dos garimpeiros e de pequenos operadores que, sem melos ou 
descortlno para programar e levar a efeito estudos prelimlnares seguros e bem 
conduzldos, tennlnam por ver malogrados os seus esforgos e soterradas as suas 
esperanqas sob os escombros de galerias ou escavaqoes mal conduzldas. Estes 
desmoronamentos levam consigo, quase sempre, os proventos proporcionados pelo 
afloramento responsavel pela descoberta ou pela concentraqao que o aluvlao 
pouco profundo permite aproveitar. 

O Mlnisterio das Mlnas e Energla nao deve conslderar somente o futuro 
proximo, mas, tambbm, o futuro longlnquo, preparando-se para domar e utlllzar 
a energla nuclear que tantas esperanqas encerra para o nosso Pals e que poderd, 
efetivamente, modificar as caracteristlcas do panorama energbtlco naclonal. 

E funqao do Minlstbrio, por outro lado, continuar no estudo preparatbrlo 
para a captaqao do potencial hidrelbtrico dlsponivel. 

Devera, tambem, atacar de modo mals eficlente, o problema de suprimento 
de combustiveis, e, enfim, preencher de manelra real, eficlente e enbrglca a sua 
funqao de fiscallzar, orlentar e coordenar as atlvldades englobadas nos setores 
que Ihe estao afetos, estlmulando-as e desenvolvendo-as. 

A Comlssao de Flnanqas, em face do exposto e conslderando o alto papel que 
devera desempenhar no cenarlo economico brasllelro esse MInlstbrlo, 6 de parecer 



- 297 - 

favordvel ao projeto, bem asslm as Emendas n.os 1 a 301, dos Srs. Senadores, 
apresentado as de n.<* 302-CF a 366-CF. 

Sala das Comissoes, 10 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Nogueira da Gama, Relator — Lobao da Silveira — Fausto Cabral — Irineu 
Bornhausen — Milton Campos — Saulo Ramos — Eugenio Barros — Caspar 
Velloso. 

(As emendas a que se refere este parecer acham-se pnblicadas no 
DCN (Sesao II), de 15 de novembro de 1961.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) —No expedlente lido figura aviso do Sr. 
Mlnlstro da Aeronautlca, comunlcando haver designado ilustre oficial especlallsta 
em comunicagoes para assistente t^cnico da Comlssao Especial do Senado incum- 
blda de dar parecer sobre o Projeto do Codigo Brasileiro de Telecomunicagoes. 

Ha evidente Impropriedade de expressao. Assistente T^cnlco da Comissao so 
o Presidente dela pode deslgnar. 

A missao do oficial em aprego, decorrente do ato ministerial, 6 prestar a 
colaboragao da sua competencia que a Comissao possa desejar para o estudo da 
mat^ria. Esse o carater com que a Comissao o recebeu, com viva satisfagao, por 
se tratar de digno oficial, de notdria competencia nos assuntos pertinentes ao 
projeto e animado do mals alto espirito piibllco. Assinalando o fato, esta Presl- 
dencia agradece ao Sr. Mlnlstro a magnifica colaboragao que esse eminente 
mllltar tern prestado a Comissao. (Pausa.) 

Esta flnda a leitura do expedlente. 

Ha oradores inscrltos. 

Tern a palavra o nobre Senador Jose Feliclano, por cessao do nobre Senador 
Joao Vllasboas. 

O SR. JOSE FEL1CIANO — Sr. Presidente, Senhores Senadores, tenho em 
maos, cdpia de um oficlo, assinado por presldentes de associagoes de classe, de 
entldades de defesa de balrros partlculares, de Camaras Municipals, e dirlgido 
ao Presidente do Conselho de Minlstros. 

Os Presldentes Ezequias da Sllva Leite, da Assoclagao Pro-Melhoramentos do 
Setor dos Funcion^rlos de Goiania; Sr. Mario Morais, da Associagao Pro-Melho- 
ramentos da Vila dos Aero vibrios; Sr. Luiz Carlos Morals, da Unlao Goiana dos 
Estudantes; Sr. Germlno Alves Perelra, da Liga dos Amlgos de Vila Nova; Sr. 
Aleixo Alves de Ollveira, da Liga Pro-Melhoramentos do Bairro Universit'&rio; 
Sr. Benedito Pinto Brandao, da Associagao Pro-Melhoramentos, da Vila Ope r art a 
e Sr. Jos6 Pedro Costa, da Associagao Pro-Melhoramentos da Vila Fama, expres- 
sam-se nos seguintes termos: 

"Ex.mo sr. 

Dr. Franco Montoro 
DD. Mlnlstro do Trabalho 
Brasilia 

Senhor Mlnlstro 
Os presldentes das Associagoes dos Bairros de Goiania, sentindo dolo- 

rosamente a desesperada situagao economico-financeira com que se 
debatem os seus assoclados e o povo era geral, vem trazer a conslderagao 
de V. Ex.® homem identlflcado com a vida do povo brasileiro e que vive 
o drama terrivel das classes pobres, uma realldade de conteiido econo- 
mlco-soclal que se veriflca em nosso Estado, e, para ela, apontar, demo- 
craticamente, algumas sugestoes. 

Realldade — Exlstem armazenadas, em Qoinia e em varlas outras 
cidades de Golds, centenas de milhares de sacas de arroz e outras tantas 
de feljao, compradas pela Nagao atravds do Banco do Brasll. 
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Estamos informados de que a taxa mensal de armazenamento e de Cr$ 
6,00 (seis cruzeiros) por saca, o que ja signlfica uma notavel soma total 
para a Federagao, nesses meses de armazenagem. Temos conheclmento 
tambem de que o arroz, comprado a razao de Cr$ 1.000,00 (um mil cru- 
zeiros) a saca, esta na tmlnencia de ser vendldo a Cr$ 2.000,00 (dois mil 
cruzeiros), pela Comissao de Financiamento da ProdUQao do Banco do 
Brasii, fato com que nao concordamos; primeiro, porque este estabelecl- 
mento de credlto nao teve intengoes comerciais, mas de coiaboragao com 
a economia popular, quando adquiriu tal produto (de outra forma nao se 
justlficarla a operagao) e, segundo, por nao haver nessa revenda, inspi- 
rada pelo lucro, nenhuma protegao aos legitimos e abandonados produto- 
res, senao aos intermediaries especuladores, de quern o Banco o adquiriu. 

Ha, atualmente, em Goias, e de especial manelra em Goianla, uma 
angustiante falta de viveres de primeira necessidade. 

Sugestoes — Sollcltamos a V. Ex.a sejam os referldos generos ven- 
didos por prego de custo nos balrros desta capital, onde a fome relna e 
6 fermento de desespero. 

Solicitamos ainda seja dada autorlzagao aos presidentes das supra- 
menclonadas associagoes de classes para fazerem a devida flscallzagao 
da revenda dos alimentos em aprego, a fim de que possa haver garantla 
de seriedade e justlga, ao mesmo tempo em que se possa evitar o perigo 
de criterlo excluslvamente politico, em aconteclmento de tamanha impor- 
tancia para o bem-estar e a tranqiiilidade do nosso povo. 

Aproveitamos a oportunldade para desejar a V. Ex.a multa felicida- 
de e acerto nas inlciatlvas que deve tomar nessa hora dellcadissima de 
nossa Historia, assim como para apresentar-lhe nossas dlsposigoes de 
luta por um Brasii e uma humanidade renovados em suas estruturas, 
mats humanos, mais justos e mais cristaos." 

Este apelo nos fazem, tambem, varias entidades de classe e associagoes do 
Brasii e, principalmente, do nosso Estado. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ha dias, certa imprensa em nossa P4tria, 
referindo-se a aprovagao da emenda constitucional, que faz nova distrlbuigao da 
renda publica, criticou acerbamente a atltude dos Srs. Senadores, tachando ate 
de crimlnosa essa aprovagao. Trazemos, hoje, para conheclmento do Senado, os 
dados numericos fomecidos pela Contadoria Geral da Republica e pelo Conse- 
Iho Tecnlco de Economia e Finangas, para se verificar do acerto da provldencla 
que este Plenirio houve por bem dar, no sentldo de mais rapidamente atender 
aos verdadelros reclames dos Munlcipios brasileiros. 

Assim e que a renda tributaria arrecadada pela Unlao, pelos Estados e Munl- 
cipios, em 1959, corresponde aos seguintes algarismos: 

"Uniao   140.181.955.000,00 
Estados   123.510.558.000,00 
Municiplos   18.267.364.000,00 
Capitais   9.857.260.000,00 
Interior   8.410.104.000,00 

TOTAL   281.959.877.000,00" 
Ve-se que dessa renda global, apenas Cr$ 8.410.104.000,00 tocaram aos quase 

tres mil Munlcipios do interior do Brasii. 
Dizia ainda o referido artigo que, diante da sangria que a citada emenda 

darla a Uniao, os compromissos desta seriam dlficilmente cumprldos, quando a 
realldade e o contrario. 

No ano de 1960, na receita tributaria orgada pela Uniao, num total de cento e 
cinqiienta e olto bilhoes, noventa e nove mllhoes, setecentos e dezessete mil cru- 
zeiros, apenas o imposto de consumo e o imposto de renda alcangaram cento e 
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treze bilhoes e, pela emenda, dez por cento sobre o imposto de consumo e mats 
qulnze por cento sobre o de renda, perfazem apenas para distribulgao aos Munl- 
ciplos do Interior brasilelro, a quantla de treze bilhoes, selscentos e setenta e 
cinco milhdes de cruzeiros. Esta soma vem dar a cada Munlclpio brasilelro, sob 
a estlmatlva de 1960, apenas o auxlllo de quatro milhoes, qulnhentos e clnqlienta 
e olto mil cruzeiros. 

Por ai se veriflca que se conslderarmos a dlstrlbul?ao de renda promovida 
pela Constltulgao de 1946, dlante da alta alarmante do custo devida, do aumento 
de salirlo, das novas emissdes da moeda e, sobretudo, desta esplral Inflaclondrla, 
tememos que os novos tributes dlstribuidos aos Municipios brasileiros apenas 
serao convenientes ao atendlmento imedlato deste aumento na despesa e no 
custo das utilldades. 

Asslm, crelo que se reveste do malor acerto e da mals segura orlentagSo o 
ato que o Senado pratlcou. A aprova^ao da Emenda n.0 1-A, orlgln&rla da 
Cftmara dos Deputados, da aos tr&s mil municipios brasileiros novo alento e, ao 
mesmo tempo, proplcla um rltmo novo de trabalho, condlzente com a tradicao da 
vida social e flnancelra do Pals. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRES1DENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador 
Lobao da Sllvelra. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem sldo 
minha preocupagao constante nesta Casa localizar o problems da juta e das 
fibras slmllares, na reglao amazonica, produtos que reputo um dos sustentdcuJos 
nao so da economia regional, como da economia do Pals. 

Lamentavelmente, o esfor?o do homem da Amazonia no sentido de dlversl- 
flcar sua produgfto e sua economia, dando-lhes bases mais seguras, nao tem sldo 
compensado pelo Governo. O problema da juta e das fibras similares estd vin- 
culado ao problama da agrlcultura em geral, ao problema da producao de cere- 
als no Pals, vlsto como essas fibras fornecem a sacaria para o cafe, o arroz, o 
mllho e outros produtos da lavoura. 

Hd qulnze anos o Brasll Importava a juta necessdrla para seu consumo da 
India e do Paqulstao. Gastava nesta lmporta?ao mllhares de dolares. O japonfis 
introduziu na reglao amazonica a cultura da juta e o caboclo amazonlco desco- 
brlu a malva e fibras slmllares natlvas na prdpria reglao e passou a cultivA-las. 
Dentro de pouco tempo — faz dois anos — o Brasll delxou de importar a Juta e 
outras fibras dos palses estrangelros e nossa produ?ao varia, hoje, entre oltenta 
a noventa milhoes de quilos que, alem de bastarem para o nosso consumo Inter- 
no, dao margem ainda a que exportemos de vinte a trinta mllhdes de quilos. 

O Governo, ha, clnco anos calculadamente, resolveu adotar o financiamento 
da juta e fibras similares. Acontece, porem, que a burocracia brasileira impede 
todo o desenvolvlmento deste Pals. Preconizam-se reformas de bass. Antes de 
empreende-las, por6m, 6 mister por fim A burocracia, facllltar a tramltacao dos 
papels, dos processes nas repartl?6es publlcas. Sem essa provldencla, nao h& 
reforma que de resultado. 

O Governo do Sr. Janio Quadros baixou decreto estabelecendo preco mlnimo 
c o financiamento para juta e outras fibras da Amazonia. Acontece que sao 
decorrldos tres meses e, ate hoje, o decreto nao entrou em execugao. Vive o 
papelorio entre o Banco do Brasll e o Minlsterio da Fazenda, acima e abaixo, e 
Interesses de tercelros vao protelando o cumprlmento desse decreto, evltando 
que o Banco do Brasll flnancle a produgao de Juta e malva na regi&o amazfinlca. 

O decreto fixou o prego mlnimo da juta em sessenta cruzeiros por quilo. Acon- 
tece que estamos em meados da safra e, ate hoje, a medida nao foi executada. 
Os lavradores da Amazonia estao sendo espollados, roubados   e a expressao 
legltlma — porque, ao inv6s de a juta e fibras slmllares serem vendidas a ses- 
senta cruzeiros, pre?o mlnimo flxado, os comerciantes estao comprando o pro- 
duto por quarenta e tres cruzeiros o qullo. Asslm, cada lavrador tem um prejui- 
zo de dezessete cruzeiros por quilograma de libra! 
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O Sr. Fernandes Tavora — Permlte V. Ex.a um aparte? 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Pois nao, com muito prazer. 

O Sr. Fernandes Tavora — Parece que o nosso Governo quer fazer com a 
juta o que fez com a borracha: deixar que ela decaia, pelo complete abandono do 
produto e do lavrador. Perde-se, asslm, mals uma fonte de produ?ao mats uma 
Industrla capaz de concorrer para a estabilldade economlca do Pats. V. Ex.a 

sabe, como to das, que o nordestino entregou ao Brasll, de mao beijada a Indus- 
trla extrativa da borracha, que chegou a ser a segunda fonte de renda do Pals. 
Alguns anos depois essa Industrla, que nada havla custado ao Governo, foi 
abandonada, miseravelmente abandonada, e os produtores de borracha tiveram 
de descer, agua abaixo, na malor mlseria, fugindo daquela terra que haviam con- 
quistado e entregue ao seu Pals. O mesmo ocorre agora com relagao a juta. Nao 
conhe?o malor desastre economlco na historla dos povos. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — V. Ex.a tern Intelra razao nos comentfirios 
que acaba de fazer. No flm do Imp6rlo e come?o da Repiibllca, a borracha da 
regiao amazonica concorria com o malor numero de divisas para a economla 
nacional. Naquele tempo a borracha equivalla ao cafe paullsta. A Amazonia, dava 
ao Pals* a valiosa contrlbuigao do seu trabalho e do seu esforgo, gragas ao valor e 
a dedlcagao de seus filhos e dos bravos nordestinos que a colonlzaram e ainda a 
habltam. 

O Sr. Fernandes Tavora — Houve um ano em que a borracha equlvaleu ao 
caf6, na renda nacional. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Comentava-se que a economla amazonica 
vlvla apenas da industrla extrativa, senslvel a essas crltlcas, o homem da amazo- 
nla abriu novos rumos a sua economla, cultlvando produtoa como a juta, a malva 
e a plmenta do relno que, hoje representam outras fontes de recursos para o Pals. 

A malva e a juta dao, hoje, ao Brasll um rendlmento que varia de sels a 
nove bilhoes de cruzeiros e a plmenta do relno carreia, hoje, cerca de clnco 
mllhdes de dolares para o Pals. Entretanto esses dols produtos, de cultura Inten- 
siva na Amazonia, sofrem, atualmente, as malores dlflculdades pela falta de 
flnanclamento. 

Sr. Presldente, nesta ocaslao, quando todos proclamam a necessidade da 
reforma agraria, floo a pensar em como faze-la, em como dar a este Pals uma 
estrutura agraria se nao estamos em condlgoes de fomecer ao lavrador o ele- 
mento basico necessdrlo ao desenvolvlmento da lavoura e da produgao — o 
crgdlto agrlcola. 

Na verdade, enquanto nao houver cr&ilto e flnanclamento ao lavrador, nao 
teremos prcdugao nem riqueza. O exemplo da juta 6 tlplco e al estd: lavradores 
espoliados, perdendo, por qullo, dezessete cruzeiros. 

Desejo pedir a atengao do Governo e dos Minist^rlos competentes para o 
assunto, que nao deve ficar no esquecimento. Trata-se de um problema funda- 
mental llgado a economla do Pals, devendo, portanto, merecer a atengao das 
autoridades. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permlte V. Ex.a mais um aparte? 
O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Com todo prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Estou de pleno acordo com V. Ex.a no que dlz 

respeito ao flnanclamento da agrlcultura. Devo, entretanto, lembrar que nenhu- 
ma reforma agraria podera medrar se nao tlvermos, anteclpadamente, como 
base, a instrugao do agrlcultor. Tudo sera perdldo, tudo nao passarfi de mera 
demagogia se a reforma agraria for felta sem um prepare multo grande do 
lavrador, que precise ser instruldo quanto a agrlcultura clentlfica, da qual nao 
entende patavlna. Por conseguinte, se o Governo do Brasll quer dar uma refor- 
ma agraria ao Pals, tem que comegar pelos allcerces, crlando grande numero 
de escolas agrlcolas para preparar o homem do campo enslnando-lhe a agrlcul- 
tura clentlfica. Deve ainda cuidar da saude da populagao agr&rla porque sem 
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saude o lavrador nada poderd fazer. Enfim, e mister dar-Ihe crddito e nao 
apenas terras porque se Ihe derem terras sem possibllitar credito nada obterd, 
pols o agrlcultor que nao pode trabalhar, nada produzird. Uma cousa absoluta- 
mente Iniitll a reforma agrdrla, o distrlbulr terras sem financiamento ao lavra- 
dor. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Estou de pleno acordo. O problema da refor- 
ma da estrutura agrdrla no Pals d complexo, mas V. Ex.* ha de convir comigo 
que se fossemos preparar os lavradores, dar-lhes nova educa?ao e orlenta^ao, 
tudo Isso irla demorar, e nao haveria produgao Imedlata. Devemos, de momento, 
para aumento da produgao, dar crddlto aos lavradores, aqueles que trabalham. 
Se Ihes dermos crddito, haverd produgao e lavoura Intenslva, porque o homem 
rural brasilelro deseja trabalhar e hd terras onde trabalhar. For exemplo, a 
regiao amazonlca. V. Ex.* sabe que o malor latlfundldrio e o Governo, nao os 
partlculares. Hd regloes onde nao hd terras para os lavradores, e outras onde 
hd grande extensao. 

O Sr. Fernandes Tdvora — E claro que o Governo deve dar crddito aqueles 
que sabem trabalhar; dar crddito a quem nao sabe trabalhar, serd Jogar dlnhel- 
ro fora. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Posso afirmar a V. Ex.* que hd municiplos no 
Interior onde hd lavradores que sabem trabalhar e precisam trabalhar. Dese- 
jam, apenas, financiamento. Cltarei a V. Ex.* o caso do munlclplo de Bragan- 
5a, no Pard, onde hd duas agendas bancdrias, uma do Banco do Brasll e outra 
do Banco de Crddlto da Amazonia. Essas duas agendas dlstrlbuem anualmente 
de trlnta a quarenta milhSes de cruzeiros. Pols bem, somente 0 meu munlclplo 
precisa de trezentos mllhoes de cruzeiros. Se Ihes derem essa Importdncia, as 
duas agendas terao onde colocd-los. Haverd produgao, e o governo nao terd 
prejuizo. Devo cltar a V. Ex.* que recentemente 11 nos jornals uma estatlstlca 
sobre o Estado da Paralba, no Nordeste brasilelro. Jin tres anos de financia- 
mento d lavoura, os bancos de Id tlveram apenas tres emprestlmos nao resga- 
tados, e na observa?ao verlficava-se que esses tres creditos nao representavam 
prejuizo, mas apenas pagamento demorado. Todo o financiamento a lavoura foi 
devolvldo ao Governo, com os juros que os bancos cobram. V. Ex.* verlfica, 
por estes exemplos, — o do munlclplo de mlnha terra e outro do Estado da 
Paralba — que principal fator, a malor necessldade nesta hora, para o Brasll, 
d o crddlto d pecudrla e d lavoura. Havendo crddlto e financiamento atravds dos 
bancos, haverd produ?ao barata e o custo de vlda baixard. Nao serla dlflcll 
tentar, atravds dos bancos, de estabeleclmentos bancdrios do interior, o finan- 
ciamento d lavoura e a pecudrla, porque os resultados serao compensadores. O 
Governo devla organlzar para 0 ano vlndouro, um programa de salvagao naclo- 
nal; nao realizar nenhuma obra nova. Todo 0 dinhelro apurado serla empregado 
no financiamento d lavoura e d pecudrla. Com um ano de sacrlflclo, de salva- 
5ao naclonal, o Governo levantaria este Pals e balxarla 0 custo de vlda. Somen- 
te desta forma consegulrd balxar o custo de vlda. Nenhuma medlda de pressao, 
de COAP, de fiscalizaQao poderd balxar 0 custo de vlda; so o aumento da produ- 
?ao o consegulrd e esse aumento, serd atravds do crddito agrlcola, do financia- 
mento. 

O Sr. Jose Feliciano — Multo bem! 

O Sr. Fernandes Tdvora — Permlte 0 nobre orador mais uma expllcacao? 
(Assentimento do orador) — No meu Estado, a mesma cousa se dd. Todos os 
emprestlmos com rarlsslmas excegoes, tem sldo llteralmente pagos. Por conse- 
guinte, o Governo atd agora nao teve prejuizo com isso, apesar de pessoas que 
nao estavam em condlqoes de trabalhar terem sldo auxiliadas. Em todo caso, 
flzeram o mdxlmo esfor^o para cumprir com as obrigagoes flnancelras assumldas. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Qrato pelo aparte de V. Ex.* que velo oorro- 
borar intelramente aqullo que estou defendendo. O que falta, 0 que 6 necessdrlo, 
neste Pals, d o financiamento e crddlto d pecudrla e a lavoura. Haverd produgao 
suflclente, bastante, e o Governo entao enfrentard novo problema, que serd 0 
do excesso da produQdo. Asslm 0 principal fator d o crddlto agrlcola. 
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fi lamentavel que instituicoes e repartlcoes que tem saldos, creditos disponi- 
veis, nao os empreguem na lavoura. O Service Social Rural, conta com seis 
bilhoes de cruzeiros em caixa, e nao os emprega na lavoura. 

Todo esse dinheiro esta fazendo falta ao Brasll, a sua lavoura, a sua rique- 
za k sua economia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou me desviando, ate certo ponto, das 
mlnhas consideragoes, que eram no sentido de debater apenas o problema da 
juta e pedlr ao Govemo que cumpra imedlatamente o decreto baixado sobre o 
prego mlnlmo da juta, decreto que ate hoje nao teve aplicagao. Ate hoje o Ban- 
co do Brasll nao estd financiando a juta e outras fibras da regiao amazonlca, 
causando, com isso, grandes prejulzos aos lavradores daquela regiao, que vlvem 
espollados e roubados no seu trabalho, no seu suor e na sua ansia de continuar 
trabalhando para o progress© do Brasll. 

Sr. Presidente, estas as ponderagoes que fago, consubstanciadas no apelo 
que dlrljo ao Govemo Federal, para que acuda aos produtores de flbra, fazendo 
cumprlr o decreto baixado, porque lamentavelmente neste Pais as leis existem 
e sao boas, mas o que falta e cumprl-las. 

Era o que tinha a dlzer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Lima 

Telxelra. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, tlve oportunidado de ler, hd 

pouco, os jomais de hoje, e noto que o Gabinete esta desejoso de tomar novos 
rumos. 

O Primeiro Ministro, Sr. Tancredo Neves, anunclou que Ird hoje & Camara 
dos Deputados, para deixar bem claro, e de maneira definitive, os propdsltos 
que tem em mira, sobretudo as medidas que sugerlra ao Congresso para conter 
o alto custo de vlda. 

Quando aqul, juntamente como os nobre Senadores Cunha Mello e A16 
Guimaraes, apresantei o Projeto de Congelamento dos Pregos, com medidas 
complementares para impedlr o avango do custo de vlda, tlve oportunldade de 
receber Inumeros telegramos de Slndicatos, Associagoes e atd mesmo de alguns 
empregadores, porque no referido Projeto tomavamos providSncias no sentido 
do oonseguir o tabelamento na fonte de produgao. 

Vejo agora que o Sr. Primeiro Ministro deseja tomar medidas energicas, 
segundo anuncia, chega, mesmo a afirmar com finfase que nSo permltird que o 
custo de vlda assuma as proporgdes que neste instante verlflcamos. 

Sr. Presidente, noto que esse fato vem concorrendo muito para o descre- 
dito do parlamentarlsmo. Nos, que votamos a emenda parlamentarlsta, nao o 
flzemos em virtude de qualquer pressao, mas pelos estudos que o Congresso 
Naclonal vinha realizando de ha muito tempo sobre o slstema. fi verdade, que 
as circunstdncias nos conduziram a aceita-lo na fase da crlse, da qual saimos, 
fellzmente com manutengao da Constltuigao. 

Sentimos, vemos e percebemos que o parlamentarlsmo comega a sofrer 
restrigoes. Nao e esta, porem, a verdade. O parlamentarlsmo nao 6, em hipdtese 
alguma, o respons&vel pelas ocorrSncias que estamos notando, especlalmente no 
custo de vlda. Temos opinloes as mats dlversas: temos present® em Brasilia 
dols govemadores. o Rio Grande do Sul e o de QoiAs a tomarem poslg&o. Hoje 
haverA uma concentragao em Golds para deixar deflnldos os pontos de vista 
dos presldenclallstas. 

Ouvlmos comentarlos do Gabinete e do proprio Primeiro Ministro, sobre 
a neoessidade de o Congresso se preparar tecnlcamente para legtslar, a todo 
instante, dedaram Uderes a inevitabilldade da convocagdo de uma Constitulnte. 
Por outro lado, ha no melo do povo uma grande preocupagao nao quanto d 
posslbilldade de uma nova crise politica-mllltar; mas uma Inquletagdo, uma 
insatlsfagao geral que nada tem a ver com saudoslsmo do Sr. Janio Quadras. 
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Existe alguma colsa que nao 6 — repito — o saudosismo nem o queremismo 
dos que desejam a volta do Sr. Janio Quadros. Embora nao sendo nem isto nem 
aqullo, a opinlao publica esta em suspenso. Entretanto, o que existe — esta 6 
a expressao adequada — 6 falta de confian^a absoluta na orientagao do Gover- 
no. fi verdade — e para o fato nao hi contesta?ao — que esta a frente do Go- 
verno um homem de qualidades excepcionais, Presldente de um grande partido 
— o Partido Trabalhista Braslleiro, lider de influencia politica e, sobretudo, 
grande condutor dos trabalhadores. S. Ex.a em varias treguas eleitorais frente 
a adversaries fortissimos e concorrente terrivel como no ultimo pleito, terminou 
na coroa dos aconteclmentos, vltorioso por larga margem, aproximando-se quase 
do ndmero de sufraglos alcan?ados pelo eleito Presidente da Republica. S. Ex.a 

conta com o apoio sdlldo dos trabalhadores e dos que creem em sua agao. Nesta 
hora, nao tenho diivida, o Sr. Joao Goulart se afllge e preocupa-se em atender 
as reivindlcagoes, de ir ao encontro das asplracoes do povo. O Sr. Joao Goulart 
nao esconde essa sua preocupagao, mas sente-se condicionado ao Conselho de 
Mlnlstros. Ati a faculdade de nomear, que Ihe conferimos com a aprovagao do 
Ato Adlclonal nP 4, procuram retlrar-lhe do Ato Complementar que se pretende 
votar e que, se nao me engano, esta sendo discutldo na Camara dos Deputados. 
Com mals esse cerceamento de atribuigoes, colocariam S. Ex a em posigao identica 
i da Rainha da Inglaterra. 

Nao, Sr. Presldente, nao 6 possivel! 

Nao foi este o nosso obietlvo ao aceitarmos o Parlamentarismo. Nunca acel- 
tariamos o Parlamentarismo puro, mas um regime adaptado as condicoes bra- 
sileiras para que pudesse sair vitorloso. 

Como, agora, pretender-se cercear ainda mais as atrlbuigoes do Presidente da 
Republica, a sua faculdada de nomear? 

Nao acredlto que o Sr. Joao Goulart a isto se subordinasse nem que forcas 
politlcas fossem capazes de Ihes retlrar esses dlreitos que Ihe foram assegurados 
do Ato Adicional nP 4. 

Ainda ha poucos dias, li um comentarlo muito judicioso. 
A situagao mals aflitiva nao 6 propriamente, a daqueles que vivem nas gran- 

des capitals, como Rio, Sao Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, mas a dos que 
habltam no Nordeste desamparado. 

Dizia o comentirio de um observador, precisamente um Industrial que retor- 
nava daquela regiao, que nunca se viveu uma situagao tao inquietante e insegura 
como a que vivem as populagoes no Nordeste brasilelro neste instante em que a 
fome ronda os lares por causa do desesperador aumento do custo de vlda. Os 
salirios, que sofreram nova majoragao, ji estao quase absorvidos pela inflagao. 
O trabalho quase nao existe naquela regiao abandonada, senao atravis da aber- 
tura, em alguns Estados, de agudes. As condigoes-ambiente do Nordeste agravam- 
se terrlvelmente. Enqtranto havla a esperanga de que a SUDENE socorresse essas 
populagoes, tudo la bem, mas a seca esta dlzimando muita gente na mlnha terra. 

Ainda ha pouco, recebi um telegrama do Sr. Mlnistro da Viagao e Obras 
Publicas, em resposta ao apelo que lancei. desta tribuna. comunlcando-me que 
tem felto o possivel dentro da algada da Adminlstragao Publica. 

No telegrama comunica-me S. Ex.a que todas as provldenclas foram 
tomadas para mlnorar o sofrlmento daqueles que hoje, na Bahia. se acham 
sob a agao dlreta do flagelo da seca. Acrescentava que havia determinado medi- 
das no sentido do envio de carros-plpa, para levar agua aquela populagao sedenta 
dos Munlciplos atlngldos, que, no meu Estado, vao a mais de sessenta. 

Vemos problemas outros que se agravam em varias regioes do Brasll, e a 
Inflagao contlnua, avangando terrlvelmente, minando nossas possibllldades eco- 
ndmlcas. 

Sr. Presldente, gostaria de conhecer as declaragoes que hoje, o Mlnistro Tan- 
credo Neves fari na Camara dos Deputados. S. Ex.a deveria apresentar medidas 
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de emergencia, corajosas, que fossam ao encontro dessas relvlndicagoes que, 
agora, sentimos mals fortes. Deveria ir ao encontro dos anselos do povo, alivian- 
do-lhe as afllgoes e as preocupagoes. 

Que medidas poderia o Sr. Mlnistro Tancredo Neves apresentar para inspirar 
ao povo conflanga no Govemo? Nao sei, Sr. Presidente. 

Das que se mostram em nossa retentiva — e nao sao poucas — fixam-se 
fortemente as que tocam de perto os estomagos, pols a fome esta matando gente 
em varlas regioes do Pais. Para remedia-la que 6 precise fazer? 

Se cada um de nos tivesse, neste instante, que apresentar sugestoes ao Con- 
selho de Ministros reunido para auscultar a opinlao dos brasileiros, que medidas 
poderiamos sugerlr Como conseguiriamos, conjugados ou cada um por si, auxl- 
Uar o Governo no combate a inflagao, no saneamento da moeda, na contengao 
dos pregos, desenvolvlmento da agrlcultura, na maior industriallzagao do Pais, 
multo embora ja tenhamos feito um grande avango nesse setor? Fagamos um 
exame de consciencia e vejamos o que seriamos capazes de sugerlr. 

Permitam-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que eu tome a diantelra e 
dlga do que me ocorre, caso estlvesse presente a uma tal assembteia de Minis- 
tros: a medida primeira seria inspirar confianga ao povo. 

Como porem inspirar confianga ao povo numa bora chela de dificuldades, 
de anselos e de erros? Com medidas fortes adotadas por um governo forte. 

O Sr. Pedro Ludovico — Multo bem! 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com medidas que transmltam a crenga de que 

o governo estd forte para resistir a tudo que possa promover desordem e anar- 
quia e que se sente capacltado para defender o regime contra qualquer impacto 
que resulte dos fatos que estamos assinalando. 

Eu diria que os Ministros nao viajassem so de Brasilia para o Rio de Janeiro 
e do Rio para Brasilia, mas se dlrlglssem a todas as regioes do Brasil e auscul- 
tassem a situagao da agrlcultura e procurassem sentir todos os problemas brasi- 
leiros. 

Se compararmos as horas de viagem de Brasilia para o Rio de Janeiro, e 
vice-versa, com as horas de trabalho nesta Capital, verificariamos que as horas 
gastas nas vlagens de avlao ultrapassam de muitos as de trabalho consecirtldo 
em favor do Brasil. 

Atraves de tais sugestoes e outras mals, estariamos, todos nos, conjugando 
esforgos para auxlliar a agao do Govemo, e com isso estariamos ajudando ao 
Brasil. 

Dlrla alnda, Sr. Presidente, que ha necessidade de um combate constante 
^ ganancla dos que exploram o povo — os que vem de fora e os que aqul dentro 
se encontram; ganancla desenfreada no com^rclo, ganancla nos agambarcado- 
res... 

O Sr Pedro Ludovico — Isso e que e indispensavel combater. 
O SR. UMA TEIXEIRA — ... ganancia dos que se aproveltam da mis6rla 

alhela para auferlr lucros exorbltantes, numa hora de vicissitudes como a que 
vivemos. 

Lembrarla tamb£m ao Governo parlamentarlsta que, dentro mesmo desse 
slstema se transformasse num govemo forte. 

Quando dlgo govemo forte, nao me reflro a um govemo fora da legalldade. 
Absolutamente. O governo pode ser forte, mesmo dentro da Constltulgao. 

Eu, que tanto combat! o Sr. Janlo Quadros, desta trlbuna, nao via, na atua- 
gao de S. Ex.a como Presidente da Republlca, apesar do que parecla & opinlao 
publlca, a mentalldade de um dltador. Acaso S. Ex.B excedeu as atribulgoes que 
a Constltulgao Ihe outorgava? Nao! Agia de acordo com seu temperamento per- 
sonalistlco. 
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Nao estou desejando que se repita no Brasil a oonduta do Sr. Janlo Quadros. 
Nem tanto, mas nem tao pouco. O certo esta no melo termo, nem tanta absor- 
gao de atrlbulgdes como o Sr. Janlo Quadros; nem excesso de regalias a Demo- 
cracla. O excesso de regalias democr&ticas pode levar a licenciosidade; nao se 
deve delxar correr tudo a conta de que os fatos marchem como cada um val 
querendo. 

Democracia nao e Isso, Sr. Presidente! Democracia tem seas limites. E asslm 
6 que nos a queremos. Nao me convem recordar a impressao que o Sr. Janlo 
Quadros me delxou. Mas S. Ex.a nao me lembra tanto a flgura de um dltador, e 
sim a de um esplrlto perseguldo por algo. Talvez pela Ideia de autoritarismo que, 
parece, era a caracteristlca principal de sua parsonalldade. 

Nao 6 um governo desses que desejo. Mas quero ver o Sr. Joao Goulart, Imbul- 
do das Id^las que fizeram de S. Ex.a o grande lider das massas trabalhadoras, 
enfrentar nas pragas publlcas os sindicatos e dar-lhes aqullo que o Sr. Getullo 
Vargas legou aos trabalhadores a magnifica leglslagao social que possuimos. 

Imbuido desses principles corajosos, que proporcionaram aos trabalhadores a 
garantia de seus direitos, possa S. Ex.a a frente do Govemo, olhar para todo 
o povo braslleiro, nao so para as classes que percebem salarios mlnimos, mas 
tambem para a classe m6dla que, hoje, percebe salarios que muito se aproximam 
do salarlo minlmo. 

Entretanto, Sr. Presidente, aguardemos as palavras do Sr. Tancredo Neves 
que, dentro em breve, falara perante a Camara dos Deputados. 

S. Ex.a nao tenha cuidados. Nao ha qualquer proposlto, por parte do Con- 
gresso Nacional, de substitulr o Gabinete. Ha sim, um forte desejo, que se reflete 
na representagao popular das duas Casas, de que o Gabinete atue com flrmeza 
e declsao patrlotlcas, a flm de Insplrar ao povo intelra confianga, porque a 
crise malor que atravessamos e a de confianga. 

Sr. Presidente, eram essas as conslderagoes que eu desejava fazer desta 
trlbuna. Mas nao devem ser Interpretadas como desaprego ao Conselho de Minls- 
tros. Nao 6 esse o meu Intento. 

Como algu6m que, ao ver o amlgo camlnhar erradamente, ou para um pre- 
clpiclo, o segura pelo brago e o adverte do perigo, eu chamo a atengao do governo, 
ponderando. Nao desejo que passemos por outro Insucesso. Esse o papel a que 
me proponho nesta hora. Advlrto para evitar. Previ que o Sr. Janlo Quadros la 
fracassar. Em pouco tempo, S. Ex.a fracassou porque em verdade, largou o 
Govemo, renunclou. Nao, este nao 6 o meu desejo em relagao aos amigos que 
estao no Governo. Desejo que os membros do Conselho de Mlnlstros e o Sr. 
Presidente da Repiiblica, possam sempre contar com o aplauso da Nagao. Este 
o meu voto, este o voto de confianga, entao, que emprestaria a S. Ex.a3 

Espero nao preclsar voltar tao amiiide a trlbuna para alertar os amigos que 
se encontram no Governo e sei bem Intenclonados. Nao quero tomar, aqul, aquela 
posigao que tomel contra o Sr. Janlo Quadros. Mas nao posso me conformar 
com o que atualmente ocorre: a falta de asslstencia ao povo, a falta de medldas 
capazes de debelar a Inflagao, medldas que saneam as finangas, medldas tu- 
nicas que desenvolvam a agrlcultura, e evitem o descalabro em que vemos envol- 
vldas certas regloes do Pals, como o Nordeste, onde sentlmos todos estes proble- 
mas, entre os quais o de malor importancla e o da ascensao vertlginosa do custo 
de vida. 

Os fatos que apontamos nao serao resolvidos com alteragoes de sistemas de 
Govemo; nao vamos resolve-lo com movlmentos que vlsem a solugoes extralegals. 
Nao! Pelo contrdrio, so podemos agravd-los. 

O impresclndlvel e que os homens energicos capazes, e patriotas que estao 
a frente do Governo, trabalham dellberadamente, para servir as coletivldades e 
atender as asplragoes populares. 
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Conflo, nos que estao a frcnte do Govsrno. Sugiro-lhes, entretanto que via- 
jem pelo Brasil inteiro. Nao precisam parmanecer aqul os Srs. Ministras de Estado. 
Mas viajem para os Estados, percorram o Brasil, inteiro, que nao e so o Estado da 
Guanabara e Brasilia. Percorram o Brasil, auscultem e sintam, as asplraooos 
populares e voltem para o trabaldo, planejem, visando a prosperidade do Pais. 
fi disto que estamos precisando. O meu voto nesta hora e de confiantja no Con- 
selho de Ministros e no Presldente Joao Goulart, meu amigo pessoal, a quern 
desejo continui sempre atuante na defesa dos sagrados interesses do Brasil. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mcllo) — Esta finda a hora do expedient:. 
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido p:lo Sr. l.0-Secretario. 

fi lido o segulnte 

REQUERIMENTO N.0 438, DE 1961 

Tendo sldo convidado a participar da DelegaQao do Brasil as reunioes da 
XXXVH Conferencia Geral da Organizagao das Nacoes Unidas para a Allmen- 
tagao e Agricultura (FAO) que ora se reallzam em Roma, sollcito a necessaria 
autorlzagao do Senado para aceitar a exercer essa mlssao, nos termos do art. 
49 da Constituigao e do art. 40 do Regimento Intemo. 

Sala das Ses oes, 14 de novembro de 1961. — Paulo Fender. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — De acordo com o disposto no art. 
4.°, § 1.°, do Regimento In'erno, este requerimento sera remetido a Comisoac 
de Relagoes Exteriores, devendo ser submetido a consideracao do Plenario oinda 
na presente sessao, em vlrtude do que estabelece a allnea b do n.0 II do art. 329 da 
lei interna. 

O Sr. Senador Jarbas Maranhao enviou a Mesa discurso a fim de ser publi- 
cado, na forma do disposto no art. 201, § 2.°, do Regimento Interno. 

S. Ex.a serd atendldo. 

£ O SEGU1NTE O DISCURSO DO SR SENADOR JARBAS MARA- 
NHAO: 

INCREMENTO DA AGRICULTURA E ATIVIDADES CORRELATA3 
Credito Agricola 

fi facil observar as dificuldades que nesam sobre a agricultura a atividades 
crrelatas, apesar da fundamental importancia que tern na estrutura e no desen- 
volvlmento economico do pais. 

Diz o Prof. Noguelra Porto que assistimos hoje ao contra-senso de ser a 
agricultura — principal fonte de nossa riqueza o ramo de atlvidade mais empo- 
brecido e menos amparado, acrescentando que malgrado as dlstorgoes sofrldas 
pela estrutura economica do pais, mormente a partir da ultima guerra, em que 
o esforgo de Industrlallzacao carreou proporgao apreciavel de recursos financelros 
e Wcnlcos para os grandes centres fabris, a agricultura alnda representa o ali- 
cerce da economla brasilelra, pois que produzindo artigos de allmeniagao e maW- 
rlas bislcas, assegura o abastecimento do mercado Interno e representa a nossa 
principal fonte de dlvisas estrangeiras, ja que a Indiistria nao basta nem mesmo 
para suprlr, em alguns setores, o mercado Interno. 

Impoe-se, assim, entre nos. especial atencao pela politlca rural. Precisa- 
mos intensificar a produgao agricola em fungao do abastecimento e barateamento 
dos pregos, e visando a "melhorar nossa poslgao competitiva nos mercados mun- 
diais." 

Nao podemos nos perturbar com o complexo de sermos um Pais essencial- 
mente agricola. Vale referir aqui observagbes de Roberto de Oliveira Campos, 
sobre a teoria do desenvolvimento econflmico, em que ele diz; "vdrios paises 
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classificados como desenvolvidos nao sao industrializadas, nem tem condicoes 
para se-lo, ao passo que alguns outros, a despeito de ja terem atingido um cerlo 
grau de progres^o industrial, nao podem ner enquadrados na categoria de paises 
particularmente bem desenvolvidos. Dentre o grupo de povcs predominante- 
mente agricolas, pordm altamente desenvolvidos, destaca-se a Nova Zelandia. 
Um outro exemplo, menos homogeneo, mas tambem ipico, e o da Dinamarca. 
Ambas essas nagoes lograram atingir grau relativamente alto de desenvolvimento 
economico, sem industrializagao. Um exemplo, algo diferente, porem nao menos 
esclarecedor, e o da Argentina, que conseguiu atingir niveis de renda per capita 
bastante elevados, sem industrializar-se: entretanto, em fase mals recente, ao 
procurar industrializar-se prematuramente, com desalencao a limitagoes natu- 
rals de recursos, talvez tenha involuido antes que evoluido, na senda do desen- 
volvimento economico". 

Nao e evidentemente ao caso brasileiro. Entre nbs, nao so pelo alto coeficiente 
de crescimento demografico, como tambem pelas po.encialidades de um amplo 
mercado interne, e ainda por uma estrutura de recursos minerals conducente 
a industrializagao apenas amenlzada por deficiencias energeticas francamente 
superaveis, entre nos o desenvolvimento economico deve ser associado — insisto 
esse economlsta a uma industrializagao intensiva, industrializagao que, basea- 
dos na autoridade do saudoso Rober o Simonsen acresccntamos — nao se separa, 
por6m, da intensificagao e do aperfeigoamento de nossa produgao agricola, a que 
esta visceralmente ligada. 

Para atingir esse objetivo e precise considerar as condigoes caracteristicas 
da produgao agrarla, sacrlficada "pela manifestagao da lei do rendimento decres- 
cente, pela continua perda de substancla frente a economla influencial, pelo 
exodo e pelas condigoes mesologicas, cujo controle escapa as posslbilidades 
humanas e tornam a atividade agricola insegura e arriscada". 

Urge, a respeito, uma sdrle de providencias complexas assim como eletii- 
iicagao rural, mecanlzagao da lavoura, selecionamento de sementes, tratamento 
fiscal mals favoravel, maiores facilidades em transportes adequados e armaze- 
namento, reflorestamento, combate a erosao, e as pragas, construgao de silos e fri- 
goriflcos, dlfusao do enslno t^cnico na zona rural, fortaleclmento da eoonomia 
e finangas municipals pela devolugao em servigos e obras reprodutivas do que 
se arrecada dos contrlbuintes do interior, garantla do prego minimo, e sobretudo 
uma politlca de credito, consent^nea com a natureza da produgao agricola. 

Politica de credito a prazos longos tendo em vista "o ritmo da produgao nas 
ativldades agropecuarias, que 6 o mesmo ritmo da natureza: lento, descontinuo e 
sujelto a interrupgoes as contingencias climaticas". 

Politlca de credito com taxas modicas de juros, tendo em vista o baixo grau 
de rentabilldade dessas aiividades. 

Politica de credito que deve atingir o pequeno produtor e que por essses e 
outros motives "torna indlspensavel, nesse setor, a intervengao do governo, quer 
dlretamente, concedendo creditos atraves do Banco do Brasil, quer pelo favore- 
cimento e incentive as cooperativas". 

Sao multo claros os objetlvos dessa politica. Sao multo claros os otjetivos, 
mas, por necessldade de sintese e seguranga, desejamos concluir ainda com o 
prof. Noguelra Porto, que, em trabalho recente, considersndo, em primeiro lugar, 
o problema da produtividade do solo nacional, pobre em certos el mien tP' e des- 
gastado em sua fertllldade; em segundo lugar, o fenomeno do exodo rural, mals 
ou menos permanente em todos os parses; e, por ultimo levando em conta a 
sltuagao cronlcamente deficitaria de nossa balanga de pagamentos e o problema 
do abastecimento interno, assim classlficou os objetlvos a serem atingidos pelo 
flnanciamento agricola nas bases acima aludidas: 

a) o primeiro deve ser o aumento da quantidade de produtos por unidade 
de terra, pela recuperagao dos solos. 

b) o segundo seria reduzir a quantidade de mao-de-obra, por unidade de 
terra, atraves da mecanlzagao da agricultura. 
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c) o terceiro objetivo do credito agricola, seria o de contribulr para o equl- 
librio da balanca do pagamento do paia e para atenuar os efeltos da Infla^ao 
pelo Incentlvo a determlnados tipos de produQao. 

£ de se racomendar e insistir-se assim, numa orienta?ao que compreenda; 
a) sistema de credito especial para a agricultura a prazos longos e taxas 

modicas de juros. 
b) simplificagao de processes de con cess ao do credito, tendo em vista evitar 

dificuldades burocraticas e outras decorrentes das condlgoes atuais de nosso 
homem do interior. 

c) garantla de pre?os minimos para os produtos agricolas. 
O SR. PRESIDENTE (Cunba Mello) — Sobre a mesa projeto que vai ser lido 

pelo Sr. l.0-Secretario. 

£ lido o seguinte: 

PROJETO DE EMENDA A CONSTITUigAO N.0 9, DE 1961 
Modifica o regimento de discrimina?ao de rendas. 

Art. 1.° — Acrescente-se ao art. 15 os segulntes pardgrafos; 
"§ 9® — A Uniao entregara aos Estados 10% (dez por cento) e 15% (qulnze 

por cento), respectlvamente, dos totals que arrecadar do imposto de consume 
e do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, sendo raetade 
desses totals dlstrlbuida em partes iguais entre os Estados e a outra metade 
atribuida proporcionalmente a arrecadagao verlficada em cada Estado. 

§ 10 — O pagamento da participacao prevista no paragrafo anterior serd 
efetuado mensalmente, e em duodecimos, calculados com base na arrecadagao 
veriflcada no ultimo balango encerrado, e feita a complementatjao no final do 
exercicio". 

Art. 2.° — Acrescente-se ao art. 15 os seguintes itens e pardgrafos: 
"VII — exportagao de mercadorlas para o estrangeiro, ate o maximo de 

cinco por cento ad valorem, vedados quaisquer adlcionais. 

§ 7.0 — o imposto de que trata o item VII sera uniforme em todo o terri- 
tdrio nacional. 

Art. 3.° — Ficam revogados o item V do art. 19 e o 5 6.° deste mesmo artlgo, 
passando o atual item VI a constitulr o n0 V. 

Art. 4.° — Redlja-se assim o § 5.° do art. 19: 
"§ 5.0 Nas operagoes interestaduais, 6 defeso aos Estados esta- 

belecerem diferenciapao do imposto sobre vendas e consignagoes em razao 
da procedencla ou destino das mercadorias." 

Art. 5.° — Redija-se assim o art. 22: 
Art. 22 — A adminlstragao financeira, especialmente a execugao do orga- 

mento, sera flscalizada na Uniao, pelo Congress© Nacional, com o auxillo do 
Tribunal de Contas e nos Estados e municipios pelos Tribunals de Contas Esta- 
duais ou orgaos estaduais com poderes equlvalentes, previstos nas ConstltulgSes 
de cada Estado. 

Art. 6.° — Acrescente-se ao Ato das Dlsposigoes Constituclonals Transltdrlaa, 
onde couber, 0 seguinte artlgo: 

Artlgo ... Flea vedada atd 1.° de Janeiro de 1970 a crlagao de novos muni- 
cipios pelo desmembramento dos ja exlstentes. 

Sala das Sessoes, 14 de novembro de 1961. — Filinto Miiller — Saulo Ramos 
 Argemiro de Figueiredo — Del Caro — Lima Teixeira — Sebastiao Archer — 
Lopes da Costa — Coimbra Bueno — Menezes Pimentel — Caiado de Castro 
— Ovidio Teixeira — Cunha Mello — Pedro Ludovico — Femandes Tavora — 
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Lobao da Silveira — Jorge Maynard — Leonidas Mello — Gilberto Marinho 
— Heribaldo Vieira — Fausto Cabral — Jose Feliciano — Mathias Olympio — 
Paulo Fender — Joaqui mParente — Caspar Velloso — Vivaldo Lima — Jarbas 
Maranhao — Ary Vianna — Guldo Mondin — Rui Palmeira — Lino de Mattos. 

Justificaqao 
Aprovada que fol a Emenda Constitucional n.0 6, reduziu-se sensivelmente 

a recelta trlbutaria das Unidades Federativas, gerando problemas graves para 
a execugao orgament&rla, Inclusive no que tange a servigos essenciais a cargo 
dos Estados, que beneflclam os proprios municlpios. 

Sem embargos dos salutares objetivos que inspiraram a nova discriminagao 
constitucional recentemente aprovada, 6 de se reconhecer que os Estados se 
vlram prlvados de fontes substanclals de recelta para solver seus compromlssos 
e para execugao de obras e servlgos de interesse vital das populagoes locals, 
como os da saude, educagao, justlga, comunlcagoes, energia elltrica e outros, 
cuja execugao nao pode e nao deve ser sobrestada ou sacrificada. 

Toma-se, portanto, imperioso e inadlavel reforgar as arrecadagoes dos Esta- 
dos para que possam eles contlnuar a fazer face aos multiples e relevantes 
encargos que Ihes competem no regime federative. 

A presente emenda, estendendo aos Estados a partlclpagao concedida aos 
municlpios na arrecadagao federal dos impostos de consume e sobre a renda 
e proventos de qualquer natureza, visa, pois, a ressarclr os Estados do desfalque 
flnancelro ocaslonado pela transferencla dos impostos sobre transmlssao de pro- 
prledade ImoblMrla "Inter-vlvos" e territorial rural para a drea da competencia 
trlbutaria municipal. 

O quadro anexo nos da uma ld61a bem nltlda e expressiva da alteragao 
que a Emenda Constitucional n.0 6 determinari na economla dos varies Estados. 

For seu tumo, para nao comprometer alnda mais o orgamento federal ja 
deflcitario, a presente emenda preve a ampllagao das fontes de recelta trlbu- 
taria da Uniao, transferindo-lhe o Imposto estadual sobre a exportagao de 
mercadorias. 

Este tributo, aliis, como ocorre com o imposto sobre importagao de merca- 
dorias, da competencia privatlva da Unlao, se reveste de carater nitidamente 
federal, certo como 6 que, segundo dlspoe a propria Constitulgao Federal (art. 15, 
n.0 V, letra k), compete k Unlao legislar sobre comercio exterior, ao qual se 
vlncula Intimamente o Imposto sobre exportagao de mercadorias. 

Nada mals justo, asslm, do que transferir para o Poder Central a possibill- 
dade de dlsclplinar uma tributagao dessa natureza, objetlvando a articulagao 
da polltlca fiscal mals convenlente no que se refere ao comSrclo intemaclonal. 

A perda desse tributo, por parte dos Estados, deveri ser coberta pela partl- 
clpagao tribut&rla na renda federal que ora se preconlza. 

Na oportunidade, procura-se dar ao atual § 5.° do art. 19 uma redagao 
Imune de diivldas no tocante k Intellgencla e alcance de sua dlsposlgao. 

A redagao proposta objetlva, em essencla, aclarar o esplrito do inclso cons- 
titucional cltado, cujo Indlsfargdvel escopo 6 evitar a discriminagao trlbutaria 
entre os Estados e Impedir a crlagao de barreiras fiscals a livre circulagao 
da riqueza. 

A nova redagao alvitrada para o art. 22 apenas inova na parte que subordlna 
a execugao da admlnlstragao financeira dos municlpios ao controle direto dos 
Tribunals de Contas estaduals ou orgaos com poderes equivalentes. criados pelas 
Constltulgoes de cada Estado. Justlflca-se essa modlficagao como medida de 
sadia polltlca administrativa, sobretudo agora, em que foram sensivelmente 
amplladas as fontes de recelta fiscal dos municlpios. 

O art. 6.°, por seu tumo, estabelece uma vedagao constitucional a crlagao 
indlscrimlnada de novos municlpios aW o ano de 1970, crlagao essa que deve 
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obedecer um criterlo admlnlstratlvo que atenda as oondl^oes geoeconomlcas 
e demogxdficas de cada reglao do Pais. 

O SB. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O projeto lido, subscrito por mals 
de um quarto dos membros do Senado, satlsfaz os requisltos estabelecldos na 
ConstituiQao (art. 217, §1 1°, 5° e 6°) para ser recebldo e submetldo k consl- 
deragao do Congresso Nacional, com a tramitagao prevista nos arts. 358 a 379 
do Regimento Intemo. 

Serk publicado e encamlnhado oportunamente k Comlssao Especial que for 
eleita para sobre ele emitlr parecer. 

Passa-se a 
ORDEM DO DIA 

Ha um equivoco na Ordem do Dia, relativamente a materia constante do 
Item I, que voltou a Comlssao de Flnangas. 

Passa-se ao Item 2: 
Votacko, em dlscussao tinica, do Projeto de Lei da C&mara n.0 127, 

de 1961 (n.0 2.970, de 1961, na Casa de origem), que estlma a Recelta 
e flxa a Despesa para o exerciclo financelro de 1962, na parte referente 
ao Anexo n.0 4 (Poder Executivo), Subanexo n.0 4.15 (Minlstkrlo da 
Industria e do Comercio), tendo 

— PARECER n.0 668, de 1961, 
— da Comlssao de Flnangas, favoravel ao subanexo e ks Emendas n.o» 1 

a 13 e oferecendo a de n.0 14-CF. 
Em votagao o subanexo, sem prejuizo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, quelram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votagao as emendas constantes do Parecer n.0 668, de 1961, da Comlss&o 

de Flnangas. 
Os Srs. Senadores que as aprovam quelram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
A materia val a Comlssao de Flnangas, para a redagao final. 

Votagao, em dlscussao unlca, do Projeto de Lei da Ckmara n.0 127, 
de 1961, na Camara), que estlma a Recelta e flxa a Despesa da Unlao 
para o exerciclo financelro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 
(Poder Executivo) — Subanexo n.0 4.01 (Presldencla da Repkbllca). 

— PARECERES n.os 608 e 667, de 1961, 
— da Comlssao de Flnangas, favorkvels ao projeto e as Emendas n.(* 2 

a 16 e 26 e contrkrlo k de n.0 1 e apresentando as de nos 17-CF a 25-CP. 
Em votagao o subanexo, sem prejuizo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, quelram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votagao as emendas com parecer favoravel, que serao aprecladas em 

globo, e objeto do Parecer n.0 608, de 1961. 
Os Senadores que as aprovam quelram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
Em votagao a emenda com parecer contrkrio. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, quelram permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitada. 
A matkria val k Comlssao de Flnangas, para a redagao final 
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Item 4 

Votagao, em discussao unica, do Projeto de Lei da CSmara n.0 127, 
de 1961 (n.0 2.970, de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a 
Despesa da Uniao para o exerclcio financeiro de 1962, na parte referente 
ao Anexo n.0 4 (Poder Executive) — Subanexo n.0 4.02 (Departamento 
Adminlstrativo do Service Pubiico); tendo PARECERES, sob n.0s 609 a 
670, de 1961, da Comissao de Financas, favoraveis ao projeto e ks Emendas 
n.0s 1 e 18 e apresentando as de n.0s 2-CF a 17-CF. 

Em votacao o subanexo. 

Os Srs. Scnadores quo c aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votacao as emendas, todas favoraveis, aos tcrmos do Parecer n.0 609, de 

1961, da Comissao de Financas. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
O projeto voita iv Comissao de Finances, para a redacao final. 
Em relacao a matdria, hd sobre a mesa uma comunicacao que vai ser lida. 

£ lida a seguinte 

DECLARAgAO 
A Mesa, 
Comunico a Mesa para efeito de scr considerada na redacao final, que nos 

termos do item 1 do Parecer n.0 670, de 1961 — da douta Comissao de Finances 
(Relator: Senador Fausto Cabral) — a expressao constante de minha Emenda 
n.0 18 deve ser adiclonada a redacao constante da verba 1.0.00, Conslgnacao 1.6.00, 
Subconslgnacao 1.6.23 Diversos Inclsos. 

fi este o sentldo da emenda que apresentei e mereceu a aprovacao da referida 
Comissao. 

Pica asslm sem efeito o comentdrio do item 2 do roferido Parecer n.0 670, por 
contrarlar a minha emenda, o Parecer n.0 670 (item 1) e nao ser assim pertinente. 

Sale das Sessoes, 14 de novembro de 1961. — Coimbra Bueno. 

Item 5 
Discussao unica do Projeto de Rcsolucao n.0 51, de 1961, de autorla 

da Comissao Diretora, que concede licence ao Redator, PLr4, Luiz Fernan- 
do de Olivcira Freire para integrar a Delegacao do Brasil a XVI Assem- 
bldia Geral das Nacoes Unldas. (Pausa.) 

Em votacao o projeto. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma- 
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. O projeto vai a Comissao Diretora, para redacao final. 
£ o seguinte 

PROJETO DE RESOLUgAO N.0 51, DE 1961 

Concede llcenca ao Redator, PL-4. Luiz Fernando de Oliveira Freire, 
para integrar a Delegacao do Brasil a XVI Assemblela Geral das Nacoes 
Unldas. 

O Senado Federal resolve; 
Art. unlco — Pica o Redator, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 

Luiz Fernando de Oliveira Freire, autorizado, nos termos dos arts. 30, item I, e 
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36 da Resolugao n.0 6, de 1960, a integrar, sem onus para o Senado, a Delegagao 
do Brasil a XVI Assembleia Geral das Nagoes Unidas. 

Item 6 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 25, de 1960 (n.0 4.385, 
de 1958, na Camara), que dispoe sobre locaqoes de prtidios pertencentes 
a Rede Ferrovlaria Federal S.A., tendo PARBCERES favordvels, sob 
n.0s 649, 650 e 651, de 1961, das Comissoes de Constitui^ao e Justi^a; de 
Transportes, Comunica^oes e Obras Publicas e de Finan^as. 

Em votagao o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

£ o seguinte o projeto aprovado, que vai ^ san^ao 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 25, DE 1960 

(N.0 4.385-B, de 1958, na Camara dos Deputados) 

Dispoe sobre loca^oes de predios pertencentes a Rede Ferrovlaria 
Federal S.A. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Sao prorrogadas as locagoes de predios pertencentes a Rede Ferro- 
viaria Federal S/A, a seus servidores, na atividade ou nao, ou a sucessores dos 
mesmos, e suspensas agoes de despejo contra eles propostas. 

Paragrafo unico — Nao sao sujeitas aos efeitos desta lei as casas de proprle- 
dade da Rede Ferroviaria Federal S/A, que se destinem a moradia, consideradas 
gratuitas, de chefes de estagao, guarda-chaves e outros servidores cuja presenga 
no local do trabalho seja imprescindivel ao bom funcionamento dos servigos 
ferrovidrios. 

Art. 2.° — Sao consideradas findas as locagoes prorrogadas por forga da pre- 
sente lei, quando a Rede Ferroviaria Federal S/A, no cumprimento de seu programa 
social, fizer entrega a seus atuais locatarios de casas populares, nas condigoes 
de cardter geral estabelecidas pela legislagao em vigor. 

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

Item 7 

Votagao, em discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 27, de 
1961 (n.0 1.417, de 1960, na Camara), que autoriza o Poder Executive a 
abrir, pelo Ministdrio da Viagao e Obras Publicas, o crddito especial de 
Cr$ 1.239.935,00, para indenizar a Prefeitura Municipal de Nova Cruz, Esta- 
do do Rio Grande do Norte, das despesas com a assisttincia ds vltimas 
das secas do Nordeste, tendo PARECER favordvel sob n.0 638, de 1961, da 
Comlssao de Finangas. 

Em votagao. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 

fi o seguinte o projeto aprovado, que vai h sangao 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.® 27, DE 1961 

(N.® 1.417-B, de 1960, na Camara) 

Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da Viagao e Obras 
Publlcas, o credito especial de Cr$ 1.239.935,00, para indenizar a Prefeitura 
Municipal de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, das despesas 
com a assistencia as vitimas das secas no Nordeste. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.® — Fica o Poder Executive autorizado a abrir, pelo Ministerio da Viagao 

e Obras Publicas, o ctedito especial de Cr$ 1,239.935,00 (hum milhao, duzentos e 
trinta e nove mil, novecentos e trinta e cinco cruzeiros), para indenizar a Prefei- 
tura Municipal de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, das despesas que 
realizou, no exercicio de 1958, com a assistencia prestada naquele Municipio ks 
vitimas da seca no Nordeste. 

Art. 2.® — Esta lei entrard em vigor na data de sua publicacjao, revogadas as 
disposicoes em contrario. 

Item 8 

Votagao, em discussao vinica, do Projeto de Lei da Camara n.® 80, de 
1961 (n.0 1.185, de 1951, na Casa de origem), que dispoe sobre a regula- 
mentacao do exercicio da profissao de corretor de imdveis, tendo PARE- 
CERES (n.°s 636 e 637, de 1961) das Comissoes de Constitui?ao e Justi?a, 
favordvel ao projeto, com as emendas que oferece, sob n.0s 1 a 11-CCJ, de 
Lcgislagao Social, favoravel ao projeto e ds Emendas n.0s 1 a 11-CCJ e 
oferecendo a de n.® 12-CLS. 

A discussao do projeto foi encerrada na sessao anterior, oportunidade em 
que o nobre Senador Aloysio de Carvalho apresentou retificacoes ao texto cons- 
tante do avulso, relativamente ds Emendas n.°s 1 a 9, da Comissao de Constituicjao 
e Justiga, em seu Parecer sob n.® 436. 

Em votagao o projeto, sem prejuizo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quelram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

IS o seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.® 80, DE 1961 

(N.® 1,185-B, de 1951, na Camara dos Deputados) 
Dispoe sobre a regulamentagao do exercicio da profissao de Corretor 

de Imdveis. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.® O exercicio da profissao de corretor de imdveis somente serd permi- 

tido ds pessoas que forem registradas nos Conselhos Regionais dos Corretores 
de Imdveis de acordo com esta lei. 

§ 1.® — o candidate ao registro como corretor de imdveis deverd juntar ao seu 
requerlmento: 

a) prova de identidade; 
b) prova de quitagao com o servigo militar; 

c) certidao de alistamento eleitoral; 
d) atestado de capacidade profissional e boa conduta passado por drgao de 

representagao legal da classe; 
e) folha corrida e atestado de bons antecedentes, fomecido pelas autoridades 

pollciais das localldades onde houver residido nos ultimos tres anos; 
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f) atestado de sanidade; 

g) atestado de vacinacao antivaridlica; 

h) certidoes negativas dos distribuidores forenses, relativas ao ultimo decenio; 

i) certidoes negativas dos cartdrios de protestos de titulos referentes ao ultimo 
qiiinquenio; e 

j) prova do residencia, no minimo durante os trcs anos anteriores, no lugar 
onde desejar exercer a prcfissao. 

8 2.° — Os estrangeiros, aldm dos documentos acima enumerados, excetuados 
os dos itens bee, deverao provar a permanencia legal e ininterrupta, no Pais, 
durante o ultimo dccenio. 

§ 3.° — O pedido de registro serd publlcado no Diario Oficlal da Uniao, do 
Estado ou Territdrio Federal, fixando-se o prazo de 30 dias para impugnagoes. 

§ 4.° — Efetuado o registro, sera expedida a rcspectiva carteira profissional. 
§ 5.° — Expedida a carteira profissional, o Conselho Regional fixard o prazo 

de 60 dias ao portador, para que satisfaga a legislagao fiscal vigente referente ao 
licenciamento para estabclecer-se sob pena de cancelamento automdtico do registro 
e cassagao imediata da mesma. 

§ 6.° — Nos casos de transferencia e de exercicio simultaneo da proflssao em 
mais de uma regiao, serao feitas as devidas anotagoes na carteira profissional 
do corretor, pelos respectivos Conselhos Regionais. 

Art. 2.° — Nao podem ser corretores de imdveis: 
a) os que nao podem ser comerciantes; 
b) os falidos nao reabilitados e os reabilitados quando condenados por crime 

falimentar; 

c) os que tenham sido condenados ou cstejam sendo processados por crime 
ou contravengao penal, de natureza infamante, tais como: falsidade, estelionato, 
aproprlagao indebita, contrabando, roubo, furto, ou passiveis, expressamente, de 
pena de perda de cargo piiblico; e 

d) os que tiverem cancelado o seu registro profissional. 
Art. 3.° — As pessoas juridicas que exercercm medlagao na compra, venda, 

permuta, hipoteca ou locagao de imdveis de terceiros, sem estarem legalmente 
habilitad'as como corretor de imdveis, ficam sujeitas as penalidades aplicdveis 
por exercicio ilegal da profissao. 

Art. 4.° — O mimero da carteira profissional constard, obrigatoriamentc, da 
propaganda. 

Art. 5.° — As ropartigdes federals, estaduais e municipais, sd receberao impos- 
tos relatives a atividade do corretor de imdveis a vista da carteira profissional 
ou, tratando-se de pessoas juridicas, da prova de seu registro no Conselho Regional. 

Art. 6.° — Somente os corretores de imdveis e as pessoas juridicas e legal- 
mente habilitados, poderao receber remuneragao como mediadores na venda, com- 
pra, permuta ou locagao de imdveis, sendo, para isso, obrigados a mantercm escri- 
turagao dos negdeios a seu Cargo. 

Art. 7.° — vedado ao corretor de imdveis adquirir para si, seu cdnjuge, 
ascendente e descendente, ou para sociedade de que faga parte, bem assim a pes- 
soas juridicas para si, seu sdcio ou diretor, qualquer imdvel que Ihe esteja 
confiado a venda. 

Art. 8.° — Aos corretores de imdveis serao apllcadas pelos Conselhos Regio- 
nais, com recurso voluntario para o Conselho Federal, as penalidades nao grada- 
tivas, de advertgncla reservada, advertdncia publica, suspensao do exercicio da 
profissao atd um ano e cancelamento do registro com apreensao da carteira profis- 
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sional, cumuladas ou nao, com multa ate Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) e o 
dobro na relncidencia sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal. 

Art. 9.° — A fiscalizagao do exercicio da profissao de corretor de imdveis ser£ 
feita pelo Conselho Federal e pelos Conselhos Regionais dos Corretores de Im<5- 
veis, que ficam criados por esta lei. 

Art. 10 — O Conselho Federal serd composto de Corretores de Imdveis de 
quaisquer regioes, eleitos pelos Conselhos Regionais, entre seus prdprios membros 
representantes de cada regiao. 

Art. 11 — O Conselho Federal determinarS o numero de Conselhos Regionais, 
atd o m&dmo de um por Estado, Territdrio e Distrito Federal, as respectivas 
bases territoriais e cidades-sedes. 

Art. 12 — Na formagao dos Conselhos Regionais haverd metade de membros 
natos representada pelos Diretores do Sindicato da Classe da respectiva regiao, 
no exercicio efetivo e outra metade de Corretores de Imdveis da regiao, eleitos 
em Assembldia Geral. 

Art. 13 — Os mandatos dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais serao de 2 (dois) anos e gratuitos. 

Paragrafo unico — Sd serd admitida a reeleigao por mais um periodo de dois 
anos. 

Art. 14 — Ao Conselho Federal compete, especialmente: 

a) elaborar o seu regimento intemo; 
b) criar os Conselhos Regionais; 
c) tomar conhecimento de quaisquer duvidas suscitadas pelos Conselhos Regio- 

nais e dirimi-las; 

d) examinar e aprovar os regimentos intemos dos Conselhos Regionais, po- 
dendo modificar disposlcoes que contrariem a lei e as normas gerais do Conselho; 

e) fixar, por proposta de cada Conselho Regional, as contribuigdes e emolu- 
mentos que Ihes serao devidos pelos Corretores de Imdveis e pesscas juridicas, 
registrados; 

f) julgar os recursos das decisoes dos Conselhos Regionais; 
g) fixar as contribuiQoes, emolumentos e multas aplicdveis, tanto pelo Conse- 

lho Federal, como pelos Conselhos Regionais; e 
h) dellberar sobre os casos omissos. 
Art. 15 — Aos Conselhos Regionais compete cm especial: 
a) elaborar o seu regimento interno, submetendo-o a aprovagao do Conselho 

Federal; 
b) decidir sobre os pedldos de registro de corretores de imdveis e pessoas 

juridicas; 

c) organizar e manter o registro profissional; 
d) expedir as carteiras proflssionais; e 
e) impor as penalidades previstas nesta lei. 
Art. 16 — A renda do Conselho Federal serd constituida de 20% (vinte por 

cento) da renda bruta dos Conselhos Regionais. 
Art. 17 — Constltuem renda dos Conselhos Regionais as contrlbulgoes, emolu- 

mentos e multas devidas pelos corretores de imdveis e pessoas juridicas regis- 
tradas nos respectivos Conselhos. 

Art. 18 — Os corretores de imdveis que a data da publicagao desta lei esti- 
verem no exercicio da profissao serao registrados independentemente das forma- 
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lidades exigidas no art. 1.°, desde que o requeiram dentro de 120 (cento e vinte) 
dias, comprovado o exerclcio efetivo da profissao, mediante atestado de idonei- 
dade moral e profissional, passado pelo Sindlcato local ou o mais prdximo, e os 
conhecimentos de pagamentos dos respectivos impostos, efetuados antes da data 
da referida publicaqao. 

Art. 19 — Os membros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais que 
exercerao o primeiro mandate serao eleitos dentro d 30 (trinta) dlas a contar 
da data da publlcacao desta lei, pelas Assembteias Gerals dos drgaos de repre- 
sentaqao legal da classe, dos corretores de imdveis, atualmente reconhecidos pelo 
Ministro do Trabalho, Industria e Comdrcio. 

Art. 20 — Esta lei entrard em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
dlsposigdes em contrdrio. 

O SR. PRESIDENTS (Cunha Mello) — Em votagao as emendas. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 

Sao as seguintes: 

EMEND A N° 1-CCJ 

(Aos paragrafos do artigo 1.°) 

1) Transforme-se o 5 1° do art. 1.° em disposigao autOnoma, como art. 2°, 
com a mesma redagao do atual § 1°, caput. 

2) Substitua-se a letra c do § 1° do art. 1.°, agora letra c do art. 2.°, pelo 
segulnte: 

c) prova de quitaqao eleitoral. 

3) Substitua-se a letra d do § 1.° do art. 1.°, agora letra d do art. 2.°, pelo 
seguinte: 

d) atestado de capacidade intelectual e profissional e de boa conduta, 
passado por drgao de representagao legal da classe. 

4) Transforme-se em § 1.° do novo art. 2° o antigo § 2.° do art. 1.° do projeto, 
modificando-se, conseqiientemente, para 55 2.°, 3.°, 4.° e 5.°, respectivamente, os 
antigos §§ 3.°, 4.°, 5.° e 6.° do citado art. 1.° do projeto. 

5) Substitua-se o antigo 5 3.° do art. 1.° do projeto. agora § 2.° do art. 2.°, 
pelo seguinte: 

§ 2.° — O pedido de registro serd publicado no Diario Oficial da Uniao, 
do Estado ou do Territdrio Federal, consoante o local de atlvidade do 
requerente, fixando-se o prazo de trinta (30) dias para qualquer impug- 
nacao. 

EMENDA N.0 2-CCJ 

(Ao art. 2.° e suas letras) 

1) Transforme-se em art. 3.° o art. 2° do projeto, com as seguintes altera- 
goes de texto; 

a) na letra c, substitua-se pela expressao "infraqao penal" as expressoes 
"crime ou contravengao penal", e acrescente-se o termo lenocinio depols 
de furto. 

b) na letra d, substituam-se as expressoes "os que tiverem cancelado 
o seu registro profissional" pelas seguintes; "os que estlverem com o 
seu registro profissional cancelado". 
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EMENDA N.0 3-CCJ 
(Ao art. 3.°) 

Substitua-se o art. 3° do projeto pelo seguinte texto, que constituir^, na 
forma de modlflcagoes numericas procedidas em disposi?6es anteriores, o art. 4.° 
da proposl?ao: 

Art. 4.° — As pessoas juridlcas so poderao exercer medla?ao na compra, 
venda ou permuta de imoveis sob a responsabilidade profisslonal de corretor 
devldamente habllltado e mediants regtstro no Conselho Regional dos Corretores 
de Imdvels. 

EMEND A N.0 4-CCJ 
(Aos arts. 4.° a 7.°) 

Transformem-se em arts. 5.°, 6.°, 7.° e 8.° os atuais arts. 4.°, 5.°, 6.° e 7.° 
do projeto. 

EMENDA N.0 5-CCJ 
(Ao art. 8.°) 

Transflra-se para art. 16, com o seguinte texto: 

Art. 16 — Aos corretores de imoveis serao aplicados pelos Conselhos Reglo- 
nais, com recurso voluntdrio para o Conselho Federal, sem prejuizo da respon- 
sabilidade civil ou criminal, as seguintes san^oes dlsclpllnares: 

a) advertencla particular; 
b) advertencla publica; 
c) multa at6 Cr$ 20.000,00 (vlnte mil cruzeiros); 
d) suspensao do exerciclo da proflssao at6 um ano; 
e) cancelamento do registro com apreensao da cartelra profisslonal. 
§ 1.° — Na determlnagao da sangao aplicavel orientar-se-a o Conselho pelas 

clrcunstanclas de cada caso, de modo a considerar grave ou leve a falta. 
§ 2.° — A multa ser^ imposta por forma acumulada ou nao com as demals 

sangoes e subir^i ao dobro, na hipdtese de reincldencia na mesma falta. 

EMENDA N.0 6-CCJ 
(Ao art. 12) 

De-se ao art. 12 o seguinte texto: 

Art. 12 — Na formagao dos Conselhos Regionals, metade dos membros sera 
constltuida pelo presldente efetlvo do slndlcato de classe da respectiva reglao 
e por diretores do mesmo sindicato, eleltos, estes, em assembleia geral. A outra 
metade sera constltuida de corretores de imoveis da regiao eleitos posterior- 
mente, em assembl6ia geral do sindicato. ' ' 

EMENDA N.0 7-CCJ 
(Ao paragrafo unico do art. 13) 

Redlja-se pela seguinte forma: 
Paragrafo unico — So sera admltlda uma vez a reelelgao total do Conselho. 

EMENDA N.0 8-CCJ 
(A letra "e" do art. 15) 

Substltua-se o termo "penalidades" pelo termo "sangoes". 
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EMENDA N.0 9-CCJ 
(onde couber) 

Inclua-se, depols do art. 15 do projeto, e a segulr o art. 16, em que, pela 
Emenda n.0 5-CCJ, se transfonna o art. 8.° do projeto, a segulnte dlspoalQao 
autonoma, que recebera a Indicagao de art. 17: 

Art. 17 — Constltuem faltas no exerciclo da proflssao de corretor de imdvels: 
I — prejudlcar, por dolo ou culpa, interesses confiados aos seus culdados; 
n — auxiliar ou, por qualquer meio, facllltar o exerciclo da proflssao aos 

que estiverem prolbidos, impedldos ou nao habilitados para exerce-la; 
in — praticar qualquer dos atos prevlstos no art. 8° desta lei; 
IV — promover ou facllltar a tercelros transagoes illcltas ou que por qual- 

quer forma prejudlquem interesses da Fazenda Nacional, estadual ou municipal; 
V — violar o slgilo proflsslonal; 
VI — negar aos comitentes prestagao de contas ou reclbos de quantlas ou 

documentos que pelos mesmos tenham sldo entregues para qualquer flm; 

VH — recusar a a present a?ao da carteira proflsslonal, quando couber. 

EMENDA N.0 10-COJ 

(Aos arts. 16 e 17) 

Transforme-se o art. 16 do projeto em art. 18, em vista das modlflca?6es 
anteriormente propostas, e transflra-se para paragrafo tinlco desse art. 18 o 
atual art. 17, ficando as dlsposlgoes com o mesmo texto que tem no projeto. 

EMENDA N.0 ll-CCJ 

(Aos arts. 18, 19 e 20) 

1) DO-se ao atual art. 18 do projeto o n.0 19, bem como ao de n.0 19 atual 
o n.0 20 e ao de n.0 20 atual o n.0 21. 

2) Substitua-se, no texto do atual art. 19 do projeto, a expressao "trlnta 
dlas" pela expressao "sessenta dlas", bem como, In fine, a expressao "Ministro 
do Trabalho, Industrla e Comercio" pela expressao "Mlnlstro do Trabalho e 
Prevldencia Social". 

EMENDA N.0 12-CLS 

Tanto no projeto (arts. 1.°, §§ 4.°, 5°. 8.° e 15, allnea d), como nas emendas 
da Comissao de Constltulfio e Justlga (n.0 5 — art. 16, allnea e) — e n.0 9 
— art. 17, 7), onde se le; "Carteira Proflsslonal" ou "cartelras proflsslonals", 
leia-se; "Carteira de Identldade Profissionai" ou "cartelras de identldade pro- 
fissional". 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A mat^rla val Comissao de Reda^ao. 

Item 9 
Votagao, em dlscussao unlca, do Requerlmento n.0 437, de 1961, em 

que o Sr. Paulo Fender e outros Srs. Senadores sollcitam a crla^ao de 
uma Comissao Especial, de 5 membros, para, no prazo de 90 (noventa) 
dlas, elaborar projeto destlnado a Instltuir, no Pals, um slstema federal 
de Bancos de Estado e para provldenclas correlatas, de acordo com a 
atual conjuntura econdmlco-financelra do Brasll. 

Sobre a mesa requerlmento de destaque que val ser lido, 
fi lido e aprovado o seguinte 
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REQUERIMENTO N.0 439, DE 1961 

Nos termos dos arts. 212, letra t, e 310, letra b, do Regimento Interno, requel- 
ro destaque, para rejelijao, da seguinte parte do Requerlmento n.6 437, de 1961: 

"No prazo de 90 dias". 
Sala das Sessoes, 14 de novembro de 1961. — Paulo Fender. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votaQao o Requerlmento n." 431, 

suprlmida a expressao destacada. Os Srs. Senadores que a aprovam, quelram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
E o seguinte; 

REQUERIMENTO N » 437, DE 1961 
Sr. Presldente: 
Requeremos a V. Ex.a, nos termos dos arts. 63 e 64 do Regimento Interno, a 

constltulgao de uma Comlssao Especial, composta de 5 (clnco) membros, para, 
no prazo de 90 (noventa) dias, examinar os projetos oferecidos ate agora &s 
duas casas do Congresso Naclonal, a respeito da crla?ao do Banco Central do 
Brasil, e, tendo por base o projeto de Lei do Senado, n.0 21, de 1954, da autorla 
do saudoso Senador Alberto Pasqualini e arqulvado nesta casa por determlna- 
(jao regimental, elaborar um novo projeto que vise a institulr no pals um slstema 
federal de Bancos de Estado e dar provldencias correlatas, de acordo com a atual 
conjuntura economlco-financeira do Brasil. 

Sala das Sessoes, 13 de novembro de 1961. — Paulo Fender, Fausto Cabral, 
Joaquim Parente, Leonidas Mello, Lobao da Silveira. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta esgotada a materia da pauta. 
Passa-se a aprecia?ao do Requerlmento n.0 438, lido na bora do expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Vlvaldo Lima, Presldente da Comlssao de 
RelaQoes Exterlores, para emitlr parecer em nome desse orgao tecnico. 

O SR. VIVALDO LIMA — Sr. Presldente, ful solicitado a pronunciar-me sobre 
o Requerlmento n.0 438/61, em que o nobre Senador Paulo Fender requer a 
necessaria autorizagao do Senado para aceitar e exercer missao no estrangelro, 
a flm de partlcipar da Conferencia Geral da Organiza?ao das Na^oes Unidas 
para Alimentatjao e Agrlcultura (FAO), que esta sendo reallzada em Roma. 

S. Ex.a foi convldado para partlcipar da Delega?ao brasileira, que la se encon- 
tra. Aceltou o convite, mas necesslta de autorlzaeao desta Casa do Congresso 
Naclonal, nos termos do art. 49 da ConstituiQao e do art. 40 do Regimento Inter- 
no do Senado. 

A Comlssao de Relaijoes Exterlores nao pode delxar de atender ao requerl- 
mento em aprego. Asslm, em nome da referida Comlssao, opino favoravelmente 
ao pedido. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em dlscussao o requerlmento. 
(Pausa.) 

Nao havendo quern queira discuti-lo, vou encerrar a dlscussao. 
Em votaQao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quelram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. E concedida a autorlzagao. (Pausa.) 
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fender. 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presldente, ocupo a tribuna do Senado para 

fazer um apelo ao atual Presidents do Instituto de Previdencia e Asslstencla aos 
Servldores do Estado, no sentido de que adote provldencias para que aquela repar- 
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tigao tenha o mesmo rigor, em materia de prioridade, para a concessao de imo- 
veis aos seus segurados. 

Tem havido, no IPASE, um regime de franco protecionismo, e materializo 
a demincla atraves de uma comunicacao que faz um segurado daquela autarqula, 
pela Revista do Funclonario Piibllco, em seu n.0 22, de 25 de outubro transado. 

Diz o referido funcionario, num rsquerimento dirigido ao Presidente do 
IPASE: 

"Dinorah de Sa Cavalcanti, escrlturario nivel 10-13 matricula nume- 
ro 1.191.639, deste Ministerio, vem requerer a V. Ex.a, abertura de inque- 
rito contra o IPASE. em face de a referida instituigao ter concedido 
prioridade a servidora Ana Lopes Morais. para ocupar e se instalar no 
apartamento 827 do edificio em construgao de proprledade daqueia 1ns- 
titui?ao, sito a Rua Visconds de Caravelas n.0 58. permltindo que fizesse 
obras no referido apartamento, bem como, a mais seis servidores privi- 
legiados, sem que o imovel tenha o "habite-se" e nem data para abertura 
das inscrigoes para venda dos apartamentos." 

Em principio, nao gosto de fazer denuncias que envolvam pessoas. Se II o 
requerimento do funcionario e porque ele encerra, evidentemente, uma demincla 
que interessa a milhares de segurados da autarquia. 

Entao, em virtude das irregularidades apontadas pelo referido jornal, serem 
atribuidas ao Presidente anterior daqueia instituigao, fago, desta tribuna, um 
apelo ao novo Presidente do IPASE, no sentldo de que reveja sua admlnlstragao 
e tambem as conce&soes efetivadas sob regime de protecionismo, ferindo direltos 
individuals, com o que se nao compadece, evidentemente, a moralldade no Ser- 
vigo Publlco. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao havendo mais oradores inscritos 

e nada mais que tratar, vou encerrar a sessao, deslgnando para a proxlma a 
seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1 
Votagao, em dlscussao linlca, do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 

(nP 2.970, de 1961, na Casa de origem) que estlma a Receita e fixa a Despesa 
da Unlao para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo nP 4 
(Poder Executive), Subanexo nP 4.10 (Ministerio da Aeronautlca), tendo 

PARECERES (n.os 633 e 674, de 1961) da Comissao 
— de Finangas, favoraveis ao Subanexo bem como as emendas nps i a 

93, 107 a 111. oferecendo as de nP 94 e 106-CF e subemenda nP 45. 

2 

Discussao unlca do Projeto de Lei da Camara nP 127, de 1961 (nP 2.970, de 
1961 na Casa de origem) que estima a receita e fixa a despesa da Unlao para 
o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo nP 4 (Poder Exe- 
cutive), Subanexo nP 4.18 (Ministerio das Minas e Energia), tendo 

PARECER 
— da Comissao de Finangas, sob nP , de 1961, favoravel ao Suba- 

nexo e as emendas nps 1 a 301 e oferecendo as de n.os 302 a 360-CF. 

S 

Discussao unica da redagao final do Projeto de Decreto Legislativo nP 30, de 
1959, originario da Camara (nP 28, de 1959, na Casa de origem), que aprova 
convengao sobre danos causados a tercelros na superficle por aeronaves esiran- 
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gelr&s (Redagao ofereclda pela Comlssao de Reda?ao em seu Parecer n.0 656, 
de 1961). 

4 
Dlscussao unica da reda?ao final do Projeto de Lei do Senado n.0 36, de 

1961, que consldera de utilidade publica a Obra do Estudante Pobre do Cotegio 
Militar do Rio de Janeiro (Redagao oferecida pela Comlssao de Redacao em 
seu Parecer n.0 662, de 1961). 

5 
Discussao unica do Projeto de Decreto Legislativo n.0 3, de 1960, origlnirio do 

Senado, que cria a Ordem do Merito Legislativo, tendo 
PARECERES sob n.os 646 e 647, de 1961, das Comissoes 

— de Constitui^ao e Justiga, pela rejelgao (com voto em separado do Sr. 
Senador Jefferson de Aguiar); 

— de Financas, pela rejei?ao. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 16 horas e 5 minutos.) 
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