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206.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 16 de novembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO E ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 

As 14 horas e 30 mlnufcos acham-se presentes os Srs. Senadores; 
Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Lobao da Silveira — 

Vlctorino Freire — Sebastlao Archer — Leonidas Mello — Mathias Olympio 
— Joaqulm Parente — Fausto Cabral — Femandes Tavora — Menezes Pimentel 
— Reglnaldo Femandes — Dix-Huit Rosado — Argemlro de Figueiredo — 
Jarbas Maranhao — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidlo Telxeira — 
Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo 
Rodrlgues — Calado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Lino 
de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Fellciano — Lopes da 
Costa — Alo Guimaraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — 
Irlneu Bornhausen — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 38 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, declaro aberta a 
sessao. 

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

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

EXPEDIENTE 

AVISOS 

Do Sr. Ministro da Agricultura, n.0 GM-317, de 13 do mes em curso — 
encamlnha Informagoes sollcltadas pelo Sr. Senador Joao Villasboas em seu 
Requerimento n.0 7, de 1967; 

Do Sr. Ministro da Indiistria e do Comercio, n,0 AP-32, de 7 do mes em 
curso — encamlnha informagoes prestadas pelo Instituto Brasileiro do Sal 
em atengao ao Requerimento n.0 387, de 1961, do Sr. Senador Dix-Huit Rosado. 

OF1CIOS 

N.0 1.881, de 3 do mes em curso, do Sr. Presldente do Tribunal de Contas 
da Unlao, nos seguintes termos: 

TRIBUNAL DE CONTAS 
N.0 1.881-P/61 3-11-61 
Exmo. Sr. Presldente do Senado Federal 
Assunto: Anotagao de ato decorrente de Decreto Leglslativo 

Comunlco a V. Ex.a, para os devidos fins, que es;e Tribunal, tendo presente 
o Oficio n.0 534, de 1.° de setembro ultimo, dessa Casa do Congresso, perti- 
nente a promulgagao do Decreto Legislativo n.0 14/61, que mant^m o ato 
deste Tribunal denegatorlo de reglstro a contrato celebrado entre o Ministerio 
da Justlga e Negocios Interiores e a Empresa de Engenharia CEEP Ltda., para 
consirugao de um telheiro des'.lnado a matanga de gado na Escola Agricola 



- 2 - 

Arthur Bernardes, em Vi?osa, Estado de Mlnas Gerais, resolveu, em sessao 
de 24 de outubro recem-findo, mandar anotar o ato que decorre do Decreto 
Legislatlvo supracitado. 

Renovo a V. Ex.a os protestos de mlnha alta estlma e consideragao. — 
Joaquim Henrique Coutinho, Mlnistro-Presidente. 

Sem numero, datado de 14 do mes em curso, do Sr. Governador do Estado 
da Bahia — solicita autorizagao do Senado para que a Superintendencia de 
Aguas e Esgotos do Reconcavo, entldade autarquica do Estado, realize, com a 
garantia deste, operagao de credito no exterior, ate o limite de Cr$ 1.200.000.000,00 
(um bilhao e duzentos mllhoes de cruzeiros), ou seu corrsspondente em moeda 
estrangeira, destlnada ao custeio das obras de ampliagao do slstema do abaste- 
cimento de agua a cldade de Salvador. 

PARECERES 
PARECER N." 676, DE 1961 

Da Comissao de Seguranga Nacional sobn? o Projeto de Lei da Cama- 
ra n.0 118, de 1961, (n.® 1.852-B/60, na Camara), que reestrutura o 
Quadro de Oficiais Dentistas do Exercito. 

Relator: Sr. Zacarias Assumpgao 
O presente projeto de lei. orlginario de Mensagem do Poder Executivo, visa 

a modlficar o disposto no art. 1.° da Lei n.® 2.414, de 8 de fevereiro de 1955, 
que flxa o efetivo de Oficiais Dentistas do Exercito, ampliando-o. 

2. Baseia-se o projeto em Exposlgao de Motives do Sr. Mlnistro da Guerra, 
no qual esclarece nao ser suficiente o atual Quadro de Oficiais Dentistas, que 
afirma ser multo reduzido, para atender as necessidades minlmas do Exercito, 
estando numerosos Corpos de Tropas e Estabeleclmentos Militares, por esse 
motivo, sem assistencla odontologlca. Informa, alnda, o Sr. Mlnistro da Guerra, 
que a situagao agrava-se em face da dificuldade de acesso dos atuals compo- 
nentes do Quadro de Dentistas e o numero elevado de oficiais atlngldos pela 
compuisoria. 

3. O projeto amplla, assim, o Quadro de Oficiais Dentistas do Exercito, que 
passara a ser const!tuido de: 

5 (clnco) Coronets; 
15 (qulnze) Tenentes-Coroneis; 
60 (sessenta) Majores; 

250 (duzentos e clnqiienta) Capitaes; 
150 (cento e cinqiienta) Prlmeiros-Tenentes. 
4. Realmente, os atuals componentes da carreira de Dentista, que se inicla 

no posto de Primeiro-Tenente e termlna no de Coronel, sao Insuficlentes para 
atender a todas as solicitagoes oriundas das unldades de que se compoem o Exer- 
cito, Inclusive porque enfeixam, em seu servlgo, atribuigoes tecnicas e adminls- 
trativas que absorvem grande numero de seus oficiais superiores. Em conse- 
qiiencia, mais reduzido flea, ainda, o Quadro de Dentistas atuantes para aten- 
der a orgaos como da Pollclinlca Central, Hospital Central do Exercito e outros 
de igual envergadura. 

Acrescente-se a estas consideragoes a existencia de elevado numero de 
oficiais atlngldos, anualmente, pela compuisoria, para, facilmente. veriflcar-se 
a absoluta e premente necessldade em que se encontra o Exercito brasileiro em 
ter ampliado o seu Quadro de Oficiais Dentistas. 

5. Ante o exposto e tendo em vista que, do ponto de vista da seguranga 
nacional, o projeto so pode trazer aspectos ben^ficos, de corregao de insufi- 
ciencias realmente existentes no Exercito, oplnamos pela sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, 12 de outubro de 1961. — Zacarias Assumpgao, Presi- 
dente e Relator — Arlindo Rodrigues — Miguel Couto — Sergio Marinho. 
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PARECER N.0 677, DE 1961 
Da Comissao de Finan^as, sobre o Projelo de Lei da Camara n.0 118, 

de 1961 (n.0 1.752-B/60, na Camara), que reestrutura o Quadro de Oficiais 
Dentistas do Exercito. 

Relator: Sr. Saulo Ramos 

1. O projeto de lei em exame, oriundo de Mensagem do Poder Executive, apre- 
sentada em concordancia com o art. 67 da Constituicjao, visa a alterar o art. 
1.° da Lei n.0 2 414, de 8 de fevereiro de 1955, reestruturando o Quadro de Oficiais 
Dentistas do Exercito, em bases capazes de atender as suas reais necessidades. 
2. O Sr. Ministro da Guerra, na ExposiQao de Motives que encaminhou ao 
Sr. Presldente da Republica, motivadora do projeto, informa: 

a) que o atual Quadro de Dentistas e muito reduzido e nao satisfaz as mini- 
mas necessidades do Exercito; 

b) que, em face desse numero de dentistas, numerosos Corpos de Tropas e 
Estabelecimentos Militares nao recebem qualquer a&slstencia odontologlca; e 

c) da diflculdade de acesso dos atuais componentes do Quadro e do numero 
elevado de oficiais dentistas atingldos, anualmente, pela aposentadoria compul- 
sorla. 

Todos estes aspectos do problema foram levantados pelo orgao tecnico com- 
petente, que e o Minlsterio da Guerra, para provar a absoluta necessldade em 
que se encontra o Exercito por ter ampliado e reestruturado o seu Quadro de 
Oficiais Dentistas. 
3. A Comissao de Seguranga Nacional, estudando o merito da materla, opinou 
pela sua aprovaqao, por entender que o estabelecido no projeto so podera trazer 
aspectos beneflcos, de correqao de insuficiencias realmente exlstentes no Exer- 
cito. 
4. Do exame dos pareceres e avulsos constantes do projeto, inclusive e especial- 
mente de sua tramitagao pela Camara dos Deputados, verifica-se, conforme foi 
indlcado pela Comissao de Finangas, daquela Casa, que a reestruturagao em tela 
importara um acrescimo na despesa de CrS 118.000.000,00 por ano. 
5. Tendo em vista a alta finalidade colimada pelo projeto, com a corregao de 
velhas deficlenclas existentes no Quadro de Dentistas do Exercito, posslbilitando 
um melhor atendimento das reais e prementes necessidades, no setor odontologlco, 
do Exercito brasileiro, julgamos razoavel o acrescimo existente na despesa. 
6. Ante o exposto, do ponto de vista da Comissao de Finangas, julgamos que o 
projeto deva merecer a nossa aprovagao. 

Sala das Comissoes, 9 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Saulo Ramos, Relator — Fausto Cabral — Irineu Bornhausen — Lopes da Costa — 
Joaquim Parente — Ary Vianna — Lobao da Silveira — Fernandes Tavora. 

PARECER N.0 678, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, ofereccndo redagao final da emenda do 

Scnado ao Projeto de Lei da Camara n." 127, de 1961 (n.0 2.970-A, de 1961, 
na Camara dos Deputados), que estima a Receita e fixa a Despesa da 
Uniao, para o exercicio financeiro de 1961 — Anexo 4 — Poder Executive 

— Subanexo 4 .01 — Presldencia da Republica. 
Relator: Sr. Ary Vianna 
A Comissao de Finangas apresenta (fls. anexas) a Redagao Final da emenda 

do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estima a Receita 
e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1961 — Anexo 4 — Poder 
Executivo — Subanexo 4.01 — Presidencia da Republica. 

Sala das Comissoes, 16 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Ary Vianna, Relator — Nogueira da Gama — Fausto Cabral — Caspar Velloso — 
Fernandes Tavora — Irineu Bornhausen — Lobao da Silveira — Mem de Sa — 
Lopes da Costa — Joaquim Parente. 
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(A redacao 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- 
ceiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executive — Subanexo 4.01 — Presi- 
dencia da Republica, acha-se publicada no DCN (Se^ao II), do dia 17 de 
novembro de 1961.) 

PARECER N.0 679, DE 1961 
Da Comissao de Finan^as, oferecendo a redagao 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 fixa a Despesa da 
Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executive 
— Subanexo 4.15 — Ministerio da Indiistria e do Comercio. 

Relator: Sr. Mem de Sa 

A Comissao de Finangas apresenta (fls. anexas) a Redagao Final das emen- 
das 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 1962 — Anexo 4 — 
Poder Executive — Subanexo 4.15 — Ministerio da Industria e do Comercio. 

Saia das Comissoes, 16 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Mem de Sa, Relator — Lobao da Silveira — Fausto Cabral — Saulo Ramos — 
Irineu Bornhausen — Nogueira da Gama — Ary Vianna — Joaquim Parente. 

(A Redagao Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Ca- 
mara, que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio 
financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executivo — Subanexo 4.15 — Mi- 
nisterio da Industria e do Comercio, acha-se publicado no DCN (Segao 
II), do dia 17 de novembro de 1961.) 

PARECER N.® 680, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, oferecendo redagao 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 Despesa da 
Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executivo 

Relator: Sr. Ary Vianna 
A Comissao de Finangas apresenta (fls. anexas) a Redagao 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 1962 — Anexo 4 — Poder 
Executivo — Subanexo 4.02 — Departamento Administrativo do Servigo Publico. 

Saia das Comissoes, 16 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Ary Vianna, Relator — Nogueira da Gama — Joaquim Parente — Lobao da Sil- 
veira — Fernandes Tavora — Fausto Cabral — Caspar Velloso — Irineu Bor- 
nhausen — Mem de Sa — Lopes da Costa. 

(A redagao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Ca- 
mara, que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio 
financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executivo — Subanexo 4.02 — De- 
partamento Administrativo do Servigo Publico, acha-se publicada no DCN 
(Segao 11), do dia 17 de novembro de 1961.) 

PARECER N.® 681, DE 1961 
Redagao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

n.® 80, de 1961 (n.® 1.185/51, na Camara). 
Relator: Sr. Menezes Pimentel 
A Comissao apresenta a redagao final das emendas do Senado ao Projeto de 

Lei da Camara n.° 80, de 1961, que dispoe sobre a regulamentagao do exercicio 
da profissao de Corretor de Imoveis. 



Sala das Comlssoes, 15 de novembro de 1961. — Ary Vianna, Presidente — 
Menezes Pimentel, Relator — Paulo Fender. 

(As emendas a quo se refere este parecer acham-se publicadas no 

DCN (Se<jao II), de 17-11-61.) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
Ha oradores Inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fender. 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente. o Senado apreciara, brevemente, 

o projeto que institui o Codigo Brasileiro de Telecomunica?6es. 
O assunto traz a opiniao social do Brasil de expectatlva, porque val o Congres- 

so Nacional leglslar sobre o que, ate hoje, tem sido considerado tabu nos fastos 
economico-flnancelros do Pals. 

Interrompi, numa das ultimas sessoes desta Casa, uma exposi^ao sobre a 
conjuntura grave com que nos defrontamos quando apelava para reformas de 
base que, felizmente, num Brasil muito diverse do de tempos atras, estao sendo 
cumprldas, gracas & agao do Legislative. 

O trabalho agrlcola e suas implicacoes na reforma agraria, estao a merecer a 
nossa atenqao, para que evitemos a desordem social. Reformas de toda ordem, 
clamadas pelo Pals, hao de surgir pouco a pouco, sem o que nao poderemos cum- 
prir com a nossa fidelidade a democracia, nem com os nossos mais comezinhos 
deveres para com o povo e para com a Patria. 

O assunto de telecomunicagoes entra no bojo desse conjunto de reformas de 
que necessitamos para viver como povo digno e fazer melhor uso da nossa liber- 
dade e Independencla. 

Ontem, o Sr. Primeiro-Ministro proferiu. na Camara dos Deputados, uma 
exposlgao grave, consubstanclosa e, acredito, util e capaz de trazer soluqoes para 
os mais angustiosos problemas do Pals. Quando todos descriamos da agao do 
Gablnete, o Sr. Tancredo Neves, apresentou o seu revoluclonario projeto de 
reforma tributdria. Acha S. Ex.a que so atraves de nova tributagao poderemos 
colher recursos para sair da crlse financeira em que nos encontramos; e, com 
relagao a reforma agraria, lelo, para o Senado ouvir, este pequeno trecho do 
dlscurso de S. Ex.a: 

"Entre estas..." 
Refere-se as causas da crlse — 

"... se destaca o problema do abastecimento urbano de generos de 
subslstencia. Nenhuma medida deve ser desprezada, de um lado, para 
aumentar a oferta dos produtos agricolas, pelo incentivo a produ^ao; e de 
outro para melhorar as condigoes do transporte e armazenamento dessa 
produgao, para reduzir os custos de sua comercializagao, e para reprimlr 
todas as prdtlcas especulativas. 

No que toca ao aumento da produgao, o Governo procura mobillzar 
todas as formas de asslstencia tecnlca, e difundir o credlto agrlcola, que 
ha de merecer a malor priorldade na polltlca seletiva de credlto. A garan- 
tia de pregos minlmos constituira outro instrumento de Incentivo. Porgoso 
6 reconhecer, entretanto, que a recuperagao da agrlcultura, exigida pelo 
desenvolvimento do Pals, requer medidas de malor profundldade, integra- 
das em ampla reforma agraria. O Governo ja se definiu neste sentido, e 
esta aguardando apenas o resultado dos estudos do grupo de trabalho 
encarregado da reformulagao do estatuto da terra, para apresentar suges- 
toes as comlssoes desta Camara que tratam do problema. A reforma 
banc^irla, por outro lado, devera inclulr a criagao do banco rural, que 
permita difusao mais eficiente do credlto a agrlcultura. Essas provi- 
dencias deverao ser completadas, ainda, pela reorganizagao do Minist^rio 
da Agrlcultura." 
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Els, Sr. Presidente, uma informa?ao fellz do Minlstro Tancredo Neves, com 
relagao as medldas que o Governo pretende adotar nesse importante setor de 
reformas de base — a reforma agraria. 

Sua Excelencia fala em creditos especials a agricultura. Pergunto: que erudi- 
tes serao esses, se, como sabemos, a Carteira de Credlto Agricola e Industrial do 
Banco do Brasil nao dispoe de dota?6es para os seus emprestimos? Ela vlve do 
deposlto judiciario dos acionistas e de escassas verbas para a concessao de empres- 
timos sob garantia absoluta de pagamento. 

O de que se necessita no campo agricola e de emprestimos capazes de atender 
as necessidades do pequeno lavrador, e para pagamento a longo prazo, com juros 
os mais modicos possiveis. Enfim, de emprestimos que nao oferegam az condigoes 
e as garantias que o Banco do Brasil costuma exlgir. 

Existem carteiras agricolas tambem em outros bancos. A do Banco de Credlto 
da Amazonia, por exemplo, esta disposta a conceder emprestimos, mas igualmente 
sob determinadas garantias. 

Por isso, clamei desta tribuna contra a reformulacjao do nosso sistema banca- 
rio. Com o apoio de outros Senadores, consegul desarquivar o Projeto Alberto 
Pasqualinl, que propoe a criaQao do Banco Central do Brasil e preconiza as mals 
eficazes medidas para conter a ganancia dos especuladores que, atraves dos 
estabelecimentos bancarios, fazem a nossa miseria. 

Sr. Presidente, ja me desvio do assunto que tenho em mira, com o qual 
ocuparei a aten?ao do Senado no dla de hoje e que e o Projeto do Cddlgo de 
Telecomunlcagoes. 

Essa proposiQao tern gerado muita controversia. Um grupo economico poderoso 
neste Pais, o grupo Light, explora servigos de comunicagoes no Canada e outros 
paises, entre os quais o Brasil. Ele de hd muito tern feito exercer sua influencia 
sobre o Parlamento brasileiro. Nao ha, entre nos, quern nao tenha recebido um 
memorial que a sua representante. a TELEBRASIL, nos enviou, para que verifi- 
cassomos, atraves da sua argumentagao quase infantil, que o projeto nao atende 
aos interesscs nacionais. Como se estivesse na dependencia do entendimento do 
grupo Light saber de que lado estao os interesses nacionais. 

Sr. Presidente, pego a atengao do Senado para o Projeto que ai vem. Foi 
examinado por uma Comissao Especial de Senadores, de cujos trabalhos ainda 
nada sei, mas pego a atengao do Senado porque a advertencia d imprescindivel 
no assunto. 

Tive ocasiao de. numa das sessoes da Comissao Especial que estuda o Projeto 
do Codigo Brasileiro de Telecomunicagoes. assistlr ao depoimento do digno culto 
e eficiente Ministro de Viagao e Obras Publicas, Sr. Virgllio Tdvora. S. Ex.a no 
seu Parecer demonstrou a necessidade de o Governo brasileiro explorar o servigo 
de telecomunicagoes, de acordo com o art. 10 do referido Projeto de Codigo. 

Essa disposigao assegura ao Brasil o direito de explorar os circuitos-tronco, 
isto e, o direito de fazer as conexoes interurbanas de telecomunicagoes com o 
circuito-tronco. 

Sabemos quanto esta mal empregado o sistema de telecomunicagoes no nosso 
Pais; assistimos ja ao que se chama de delirio de auto-suficiencia em telecomu- 
nicagoes. Ha Ministerios, ha Estados, ha Municfpios e Instituigoes outras que 
possuem redes proprias de radiodifusao. 

Estamos a desperdigar tecnicos, estamos a desperdigar dinheiro, estamos a 
desperdigar opcradores e estamos, cada vez mais, carecentes de eficiencia em 
servigos de telecomunicagoes. 

Nenhum de nos ignora quando e dificil uma ligagao interurbana, uma ligagao 
interestadual de telecomunicagoes; mesmo a transmissao telegrafica se faz de 
maneira precaria. No entanto, estamos no seculo XX. no Seculo da Eletronica, 
e nao e admissivel que um Pais da nossa representagao cultural nao tenha ainda 
adotado medidas drasticas no importante setor de telccomunicagao. 
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Dizem que no Brasil quando os serviqos sao oficializados passam a ser defi- 
cientes, dizem, enfim, que nao temos capacidade t^cnica para executar os serviqos 
de utilldade piiblica de que necessitamos. Negam-nos aquilo que se chama em 
t^cnica moderna o know how, o conhecimento necessario para estabelecer no 
Brasil um sistema de telecomunicaqoes centralizado pelo Govemo, para dar ao 
Pais o privildgio de explorar privativamente os circuitos-tronco de telecomuni- 
caqoes. Se nao temos tecnicos, se nao temos operarios. se nao temos experiencia, 
nao seria isso uma ameaqa para as telecomunicagoes brasileiras? Um colapso nelas 
nao poderia surpreender-nos quando pretendessemos implanta-las? 

Sr. Presidente, creio no Brasil, creio na nossa capacidade de trabalho. Foi 
asslm quando instituimos a Petrobras: diziam que sem tecnicos para as prospec- 
Qoes nao saberiamos sequer manejar uma sonda; no entanto, os tecnicos vieram 
e a Petrobrds esta ai como uma afirmagao da capacidade de trabalho dos tecnicos 
brasileiros. 

O que cumpre dizer desta tribuna e que o monopblio das telecomunica?6es 
no Brasil existe e e sustentado pelo Pais a fora, atraves dos holdings que tern 
interesse em mante-lo. 

Atraves dos relatdrios das empresas que exploram o servigo de telecomuni- 
cagoes, vemos os acionistas nao se preocuparem com as amortizagoes dos em- 
prdstimos contraidos no exterior. Por que nao se preocupam? Porque querem 
lucrar, cada vez mais, nos juros desses emprdstimos, e porque o acionista domi- 
ciliado no Brasil, se vincula, atravds dos holdings, a varios acionistas de outras 
empresas. 

Essas coisas precisam ser ditas para despertar o sentimento nacionalista dos 
brasileiros, para que nao se deixem colher pelos embustes, por argumentagoes 
artificiosas que tentam desviar-nos da nossa tarefa, que e a de robustecer nossa 
economla, nossos meios de produgao, nossos meios de vida em qualquer campo da 
atividade humana, atraves do emprego serio e patriotico da nossa inteligencia, 
da nossa cultura, da nossa experiencia para assegurar ao nosso Pais um lugar 
digno na vanguarda da civilizagao. 

Sr. Presidente, com os progresses da eletronica ja nao se compreende, no 
campo das telecomunicagoes, que haja canais diferentes para certos servigos, que 
se adote, enfim a tbcnica antiquada da multiplicidade de circuitos de transmissao. 
Hoje, os chamados veiculos comuns dos sistemas portadores de comunicagoes 
sao os adotados pelos paises civilizados, porque possibilita maior lucro. Um mesmo 
canal pode explorar a radiotelefonla, a telegrafia — e esta, a telegrafia, sera mui- 
to barateada, desde que a conslderemos um subproduto da telefonla —, pode ex- 
plorar a televisao, pode explorar o fac-simile, a transmissao por imagem. 

Os assuntos tbcnicos que se relacionam com o problema eu os tenho estudado 
porque, Senador da Amazonia, naquela distancia onde o telegrama chega a cavalo, 
preciso trazer a minha contribuigao ao Senado no esclarecimento da matbria. 
Precise dizer ao povo da Amazonia que lutei, nesta Casa, para que saissemos do 
isolamento em que nos encontramos, nao sd social mas politico, e mais do que 
social e politico, isolamento economico-financeiro porque, enquanto nao houver 
rapidez nas intercomunicagoes das regioes brasileiras, nao poderemos ser civi- 
lizados. 

O art. 10 do Projeto de Cddigo de Telecomunicagoes tern sido objeto de criticas 
as mais diversas. Dizem que ele representa o monopdlio do Estado e que nao 
havera possibilidades materiais de o Estado exerce-lo. O Projeto que vem da Ca- 
mara dos Deputados, porem, nao atribui ao Govemo brasileiro a incumbencia de 
explorar os circuitos-tronco em telecomunicagoes. 

O Projeto cria um Conselho Nacional de Telecomunicagoes e esse Conselho, 
por sua vez, cumprindo determinagao da lei, cuidara da organizagao de uma em- 
presa, atravds de capitals publicos sim, mas uma empresa paraestatal, uma autar- 
quia que explorard os servigos de telecomunicagoes, com empregados exercendo 
suas atividades sob o regime de leis trabalhistas. 
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Sera uma empresa de telecomunicagdes criada pelo Poder Publico, movimen- 
tada pelo Poder Publico, mas com autonomia particular e autonomia comercial. 

Nao vejo por que combater a filosofia do art. 10, a linica compativel com 
a nossa realidade politico-social, filosofia que tern a defende-Ia congressistas dlg- 
nos dela e que, perante a Historia, hao de corresponder-lhe as determinantes e 
aos anseios maiores. 

Sr. Presidente, outro dispositive tambem muito criticado, que vem alarmando 
as empresas particulares e o art. 42 do Projeto, para o qual chamo a atengao 
do Senado. Dispoe ele sobre o autofinanciamento das empresas particulares, isto 
e das empresas que explorarao telecomunicagoes fora dos servigos-tronco. 

Sabemos que esse autofinanciamento, hoje em dia, e feito atraves de agoes 
ordinarias, obtidas do minguado dinheiro dos usuarios do telefone ou sob a forma 
de emprestimos. Ai e que esta o embuste, porque, enquanto se obtem o quanti- 
tativo para atender as necessidades de expansao e conservagao da empresa, 
o cruzeiro desvaloriza-se e esse quantitativo, com os juros a que faz jus, perde 
completamente o valor. 

Dai por que o art. 42 estabelece o sistema do autofinanciamento direto: o 
poder concedente, que 6 o Estado, subscreveria em agoes ordinarias, ao concessio- 
nirio, o quantitativo necessario a expansao e ii conservagao dos servigos da empresa, 
e o poder concedente, ele mesmo, emitiria para o usuario agoes ordindrias de igual 
valor, dando-lhe direito aos dividendos anuais do lucro da empresa, dividendos 
pagos diretamente por esta. 

tambem uma maneira do protegao ao capital privado, uma maneira de o 
Estado amparar aqueles que, por premencia da necessidade de usar um aparelho 
telefonico, se veem obrigados a satisfazer emprdstimos das empresas sob pena 
de perder o meio de comunicagao de que dispoem. 

Sr. Presidente, estes sao os pontos basicos do Projeto. Ha ainda outros artigos 
dignos de destaque, como por exemplo o art. 33, que asslm reza: 

"Os servigos de telecomunicagoes, nao executados diretamente pela 
Uniao, poderao ser explorados por concessao, autorizagao ou permissao, 
observadas as disposigoes da presente lei. 

S 1.° — As concessoes e autorizagoes serao outorgadas por decreto do 
Presidente da Repiiblica, com a previa audiencia do Conselho Naclonal 
de Telecomunicagoes, e as permlssdes serao dadas por ato do mesmo 
Conselho." 

Em outros paragrafos, o artlgo estabelece as normas pelas quais a concessao 
pode ser dada, determinando como proceder no emprego ordenado e econflmico 
do spectrum eletromagnetico e das consignagoes de freqiienclas anteriormente 
feitas, objetivando a evitar interferencia prejudicial etc., etc. 

E o artigo se perde em consideragoes t&micas. 
Esse art. 33 tern sido objetivo de criticas, pois impoe que a exploragao do 

servigo se faga excluslvamente atraves de concessao, autorizagao ou permissao 
do Governo. 

O art. 30 e outro ponto a que se atem os opositores do projeto. Diz respelto 
a autonomia dos municipios para explorar o servigo de telecomunicagoes. 
Alega-se que o projeto retira o carater local, das telecomunicagoes e clta-se 
o 5 2.° do art. 30, que diz; 

"Os servigos telefonicos explorados pelo Estado ou Municipio, di- 
retamente ou atraves de concessao ou autorizagao, a partir do momen- 
to em que se ligarem direta ou indiretamente a servigos congeneres 
existentes em outra unidade federatlva, ficarao sob fiscaiizagao do 
Conselho Nacional de Telecomunicagoes que tera poderes para determl- 
nar as condlgoes de trafego miituo, a redistribuigao das taxas dai resul- 
tantes, e as normas e especlflcagoes a serem obedecidas na operagao e 
instalagao desses servigos, Inclusive para fixacao das tarifas." 
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Nao ha por que se alegar que a autonomia local esteja preju'dicada, ferindo 
o dispositive preceito constitucional, pois, o art. 30 so estabelece essa norma 
a partir do momento em que os servigos se ligarem. dlreta ou indiretamente, a 
servigos congeneres existentes em outra unidade da Federacao. 

Por conseguinte, nao procedem as criticas ao art. 30, como nao procedem 
tambem as feitas ao art. 43, justamente o que autoriza o Poder Executivo a 
constltulr uma entidade autonoma, sob a forma de empresa publica, de cujo 
capital participem, exclusivamente, pessoas juridicas de direito publico interne 
e bancos e empresas governamentais, com o fim de explorar industrialmente 
services de telecomunicacoes, postos, nos termos da lei, sob o regime de explo- 
racao direta da Uniao. 

Sr. Presidente, ai estao as primeiras consideracoes que pretendia fazer 
sobre o projeto de Telecomunicacoes. O assunto sera necessariamente dsbatido 
nesta Casa, quando tlvermos oportunidade de julgar o parecer que emitiu, na 
douta Comlssao Especial que cstudou o projeto, o nobre Senador Sergio Marinho. 

Ficam, assim, as minhas advertencias, na exposicao que fiz do direito legi- 
timo que tern o Brasil de explorar telecomunicacoes na forma em que estabeleceu 
o Cddlgo votado na Camara dos Deputados. 

Diga-se, Sr. Presidente, que o projeto nao foi votado na Camara dos Depu- 
tados por maloria eventual que, despercebida da questao, pudesse faze-Io. O 
projeto foi exaustlvamente debatido, foram afastadas todas as imperfeicoes e 
aplicadas todas as disposicoes originarias do projeto do Senado, de autoria 
do nobre Senador Cunha Mello. Foi um projeto ecletico, mas que esta preci- 
samente atuallzado, e que foi votado por grande maioria dos Srs. Deputados. 
Por isso, devera ser devidamente examinado nessa outra Casa do Congresso, 
a fim de que o Parlamento brasileiro aja verdadeiramente com um so pensamen- 
to, aquele que se compadeca com as nossas necessidades de explorar os proprios 
servicos e as proprias riquezas, tanto quanto possivel, dentro da nossa capaci- 
dade de trabalho, de acordo com a nossa ventade de faze-lo. 

Sr. Presidente, isto dizendo, tenho a certeza de que contribuo para o escla- 
recimento de uma das mais importantes reformas de base de que carecemos, 
reforma de base sem as quais a nossa sobrevivencia do caos que ai esta sera 
um sonho perdido, e marcharemos cada vez mais, a passos largos, para o 
desconhecido. 

Seja-me permitido, no final das minhas palavras. dizer com o Sr. Ministro 
Tancredo Neves: 

"Somente aqueles para os quais o desenvolvimento significa o fim 
de privilegios podem confundir o despertar de uma consciencla e de 
uma vontade com a subversao ou a agitacao. Precisamos dessa vontade 
e dessa presenca para construir o pais com que sonhamos. So ha mo- 
tives para esperancas na representacao mais eficiente de todas as 
classes, e na sua participacao nas responsabilldades comuns. Devemos 
aspirar a um crescente pluralismo em todas as dlmensoes da nossa 
sociedade, pois ele constitui a garantia da nossa democracia." 

Sr. Presidente, termino dizendo, com Oswaldo Junkel, que nao se pode 
usar da consciencla para falsear ou- perverter a verdade. (Muito bem! 
Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Paulo Fender, o Sr. Cunha Mello deixa a 
Presidencia, assumindo-a o Sr. Argemiro de Figueiredo. 

O SB. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Continua a hora do 
expedlente. 

Tern a palavra o nobre Senador Lino de Mattos. 
O SR. LINO DE MATTOS — Sr. Presidente, considero honesto e corajoso o 

pronunciamento do Primeiro-Ministro Tancredo Neves. 
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Honesto porque o respcnsavel pela orientagao administrativa d,a- Na^ao 
escancarou, aos olhos de todos, o quadro exato das dificuldades do Govemo, 
indicando e encaminhando solugoes. 

Corajoso porque selou, porque condicionou a sorte do Gabinete, qu-e chefia, 
ao exito das providencias para conter a inflagao. 

Deve merecsr relevo, na fala ministerial, a observa?ao de que o verdadeiro 
combate a especulacao esta em desmentir a expectatlva da contlnuagao da alta 
de pre?os. 

Trata-se de campanha meritoria, da qual todos devemos participar, a fim 
de colocar-se um dique na onda das elevagoss de precos, na parte em que essa 
onda altista e motivada por efeitos psicologlcos. 

A imprensa, o radio, a televisao, as entidades associativas em geral, entim 
todos os melos de ressonancia popular devem ser mobilizados, num movimento 
de profundidade, contra os efeitos psicologlcos, provocados pelos espaculadores, 
entre outros, quando forQam a venda de mercadorias com a amea?a da alta 
dos pregos, no dia seguinte. 

O consumidor deve ser conduzido, atraves de campanha esclarecedora, a 
reagir, abstendo-se de comprar o que la faze-lo temeroso dos aumentos 
anunciados. 

A campanha contra a exploraQao psicologica, entretanto, deve crlar, no povo. 
a mentalidade da poupamja dos periodos de guerra. 

As familias abastadas, bem como as que possuem relativa capacidade de 
compra, devem compenetrar-se de que poderao contrlbuir para sustar a marcha 
batida, em que o Brasil se enccntra no rumo da convulsao social, da guerra 
civil, motivada pelo desespero da miseria. Esse objetlvo sera alcamjado se essas 
famUias se incorporarem a campanha de nada comprarem sob o pretexto de 
novos aumentos de preqos. 

Cumpre distinguir a elevacao do custo de vlda, motivada pelo surto infla- 
cionario e da escassez de produtos, do aumento de pregos que tern orlgem nas 
especulaQoes organizadas e orientadas psicologlcamente. 

Os privilegiados com capacidade de compras, alem do necessario, devem 
compreander que se adotarem a mentalidade dos tempos de guerra, a procura 
do produto diminuira, aumentando a oferta. Com o aumento da oferta estaclo- 
narao os precos em favor das familias que ganham multo mal para vlver. 

Procedendo assim, os que podem faze-lo, estarao na defesa dos seus proprios 
interesses, pois, do contrario, sera inevitavel a revoluqao social, a guerra civil 
provocada pelo inconformismo das massas populares. 

Julgo desnecessario apontar os exemplos vsriflcados em outros povos, a flm 
de que os favorecidos da fortuna compreendam o sentldo da campanha a ono 
me refiro. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.® um aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS — Com multo gosto. 
O Sr. Heribaldo Vieira — V. Ex.a poderia prestar um esclareclmento a Casa e 

satisfazer minha curiosidade a respeito deste assunto, porque confio imensamente 
em V. Ex.a e em materla financelra o nobre colega tem demonstrado prof undo 
conhecimento. Gostaria de saber se e posslvel a dimlnul?ao do custo de vlda, 
empresa a que se dedicou o Sr. Primeiro-Ministro, elevando-se impostos, notada- 
mente o de Consumo, que recai sobre os generos de prlmeira necessldade, ao 
alcance imediato da popula?ao. Assim, Indago de V. Ex.® se ha possibllldade de 
baixar o custo de vida, quando o Primeiro-Ministro propoe ao Congresso um 
aumento de tributes, sobretudo de consumo? 

O SR. LINO DE MATTOS — Nao estou falando em dlminuir o custo de vlda 
e, sim, numa tentatlva de campanha esclarecedora, objetivando sustar a alta do 
custo de vida que, no meu entender, tem varlas orlgens... 
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O Sr. Heribaldo Vleira — Perfeito. 

O SR. LINO DE MATTOS — ... varias explica?6es. Ha aquela que resulta 
da infla?ao; consequentemente, so combatendo esta causa se atingira o efelbo. 

A outra a que me estou referindo e de efeito psicologico das provocagoes 
adrede preparadas, de sentido especulativo. £ quanto a esta que entiendo que o 
Radio, a Imprensa, a Televisao, as Associagoes e Entidades em geral, as familias 
abastadas e mesmo as nao abastadas mas que podem fazer poupanga, desde que 
se compenetrem e compreendam que a situagao pode se comparar a do estado de 
guerra, de revolugao ou pre-revolucionarlo, a contribuigao podera ser efetivamente 
valiosa. 

Quanto a interrogagao que V. Ex.a me formula ao mesmo tempo que me elogia, 
dizendo-me conhecer tecnlco em assuntos de economia, o que nao 6 bem exato, 
pois sou, apenas, um estudioso de assuntos economicos — 6 pacifico que o aumento 
de impostos contribui para o encarecimento da mercadoria. Entretanto, e precise 
estabelecer um termo de comparagao entre o aumento que um imposto pode pro- 
duzlr na mercadoria e o aumento que essa mercadoria sofrera em conseqiiencia 
da inflagao, como resultante de deficits orgamentarios. 

Tenho, para mim, que a majoragao dos pregos das mercadorias sera muito 
maior, se levarmos em consideragao os deficits orgamentarios, do que o aumento 
dos impostos; mesmo porque, o Poder Piiblico nao tern outros melos para enfren- 
tar o desequilibrlo orgamentario, que nao seja a retribulgao, atravfe de impostos 
e taxas a que o povo esta obrigado para cobrir as despesas do Erarlo Publico. 

O Sr. Heribaldo Vieira — V. Ex.a permite um aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS — Com muito prazer. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Com o devido respeito, entendo que o problema do 

Brasll nao 6, propriamente, aumentar a receita atraves de impostos. 
O SR. LINO DE MATTOS — O ideal seria reduzir as despesas superfluas. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Exatamente. Fazer grandes cortes nas despesas 

adldvels, evitar emlssoes, alargar as exportagoes. Este o problema capital brasl- 
lelro, e nao majoragao de impostos para aumentar a Receita, porque, entao a 
causa principal, primordial que agita o Pais — que e o custo de vida — agravara 
a situagao. Parece-nos que o Sr. Primeiro-Mimstro considera, com muita razao 
que, no momento, 6 prioritaria a contengao do custo de vida, se nao se puder 
leduzi-lo. Mas, por este caminho onde chegara o Primeiro-Ministro? Aumentando 
impostos, sobretudo o de consumo, nao alcangara essa meta; agravara a situagao 
do Pais, justamente no momento em que o tumor esta em vias de explodlr, de 
sufocar a Nagao como mat^rla deleteria que podera provocar grandes comogoes 
socials. 

O SR. LINO DE MATTOS — Sou, como V. Ex.a — e como todos, Parlamen- 
tares e pessoas do povo — contrario ao aumento de impostos. Todavla, eu me 
pergunto — como pergunto a V. Ex.a — qual o caminho, a providencia que o 
Govemo Federal, ou melhor, nos, os Legisladores, devemos seguir para equilibrar 
o Orgamento?_ Respondera V. Ex.a — como respondo eu: cortando as despesas. 
Entretanto, nao estamos apresentando emendas ao orgamento, todas elas aumen- 
tando verbas? Perguntaria, em sa consciencla qual o nobre e ilustre Senador que 
se absteve ou que se vai abster de apresentar emendas... 

O Sr. Heribaldo Vieira — Eu respondo a V. Ex.a 

O SR. LINO DE MATTOS — ... atendendo as necessidades, as reivindicagoes 
da reglao que representa? Nem um, sem diivida. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Respondo a V. Ex.a O Executive mandou para o 
Leglslativo um orgamento com cento e vlnte e seis bilhoes de deficit. A Camara 
dos Deputados envlou esse orgamento ao Senado com o deficit reduzido a quarenta 
e um bilhoes de cruzeiros apenas. Logo, o Congresso esta concorrendo, contrarla- 
mente ao Executive, para diminulr o deficit orgamentario. Fez um trabalho de 
castragao naqullo que era possivel. Um deficit de cento e vlnte seis bilhoes 



- 12 - 

reduzido a quarenta e um bilhoes de cruzeiros. Donde se depreende que a Camara 
dos Deputados realizou uma grande obra. Falta-nos completa-la. 

O SR. LINO DE MATTOS — Permita-me V. Ex.a que me envaide?a Infor- 
mando que o Relator, na Comissao de Orgamento, que propos a redugao do 
deficit para a importancia e o nobre Deputado Hamilton Prado, Lider do Partido 
Trabalhista Naclonal, na Camara dos Deputados. 

O Sr. Heribaldo Vieira — So tenho que fellcitar o Partido de V. Ex.a e V. Ex." 

O SR. LINO DE MATTOS — A providencia e salutar, sem diivida, mas ha 
ainda um deficit de quarenta bilhoes de cruzeiros, segundo o depoimento vallosis- 
simo de V. Ex.a 

O Sr. Heribaldo Vieira — Segundo ouvi em entrevista do Presidente da 
Comissao de Orgamento, da Camara dos Deputados. 

O SR. LINO DE MATTOS — Vamos a interrogagao: Vai o Senado da Repii- 
blica estabelecer o equilibrio orgamentario reduzindo ou fazendo desaparecer o 
deficit de quarenta bilhoes de cruzeiros? Qual sera o recurso? 

O Sr. Heribaldo Vieira — Acredito que nao o possamos consegui-lo, nessa 
altura, mas a redugao foi muito grande. 

O Sr. Mem de Sa — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS — Com muito prazer. 
O Sr. Mem de Sa — Acompanho o pensamento de V. Ex.a no caso vertente. 
O Sr. Primeiro-Ministro, com dados atualizados, preve para o proximo ano, um 

deficit de duzentos bilhoes de cruzeiros... 
O Sr. Heribaldo Vieira — Perfeito. 
O Sr. Mem de Sa — ... e que, com muito esforgo, sera possivei reduzi-lo 

para cento e sessenta bilhoes de cruzeiros. Esses os dados que o Sr. Tancredo 
Neves trouxe ao conhecimento da Camara dos Deputados. O parecer do nobre 
Deputado Hamilton Prado, que li com toda atengao, conseguiu reduzir o deficit 
para a importancia citada, atraves da reavaliagao da estimativa da receita para 
1962. S. Ex.a corrigiu a previsao apresentada na mensagem do Executive e, 
atraves dessa reavaliagao, chegou ao deficit de quarenta e um bilhoes de cruzeiros. 
O Sr. Ministro, entretanto, com dados mais atualizados entende que mesmo com a 
revisao da estimativa, o deficit nao baixara de cento e sessenta bilhoes; e acres- 
centa, com muita oportunidade, que alnda nao levou em consideragao os efeitos da 
emenda constitucional, recem-aprovada pelo Senado, que retira da Uniao talvez 
vinte bilhdes... 

O Sr. Heribaldo Vieira — Outra emenda vem ai. 

O Sr. Mem de Sa — ... e, conforme V. Exa cltou, havera ainda uma outra 
emenda a Constituigao que cortara mais uma fatia, provavelmente de quarenta 
bilhoes de cruzeiros. 

O SR. LINO DE MATTOS — A segunda emenda representara, se aprovada, 
vinte e tres bilhoes e quinhentos milhoes de cruzeiros, baseado na estimativa de 
arrecadagao; porque ela, sendo percentual ao total da arrecadagao, podera 
aumentar ou diminuir. 

O Sr. Mem de Sa — Se forem dez ou quinze por cento, teremos seguramente 
mais de trinta bilhbes. Mas asslm nao e. A sltuagao verdadeira € a seguinte: o 
deficit previsto para 1962 nao baixara de cento e cinqiienta para cento e sessenta 
bilhoes. Entao, penso como V. Ex.a, que o imposto de consumo e sempre odloso, 
principalmente quando recai sobre mercadorias e bens de consumo popular. Mas, 
se atraves da majoragao da Receita, como e proposito, consegulr-se o saneamento 
financeiro, o imposto de consumo, mesmo odloso, 6 muito menos prejudicial que 
o efeito da emissao, a que se tera de chegar, sem a majoragao de tributes. Era 
o que tinha a dizer a V. Ex.a 



- 13 - 

O SR. LINO DE MATTOS — Sr. Presidente, o valioso aparte do nobre Sena- 
dor Mem de Sa, emerito professor de Economia, responde a interpela?ao do 
nobre Senador Heribaldo Vieira, completando a pobreza de meus esclarecimentos. 

O Sr. Heribaldo Vieira — V. Ex.a tem sempre muita riqueza nas suas expli- 
ca?6es e explanagoes. Nao sou professor de coisa alguma. O que tenho aprendldo 
ate hoje, e multo pouco e nao supre as mlnhas deficienclas, que sao inumeras. 

O SR. LINO DE MATTOS — Nao apoiado! 
O Sr. Heribaldo Vieira — Nao me convenceu, Senador Lino de Mattos, o escla- 

recimento do nobre Senador Mem de Sa. S. Ex.a acha que, a qualquer pre^o o 
deficit orgamentarlo deve ser diminuido. Entretanto, nao e esse o jogo que estfi 
na mesa. O Sr. Prhneiro-Ministro declarou, peremptoriamente, que a medida 
prioritarla era a diminui?ao do custo de vida. Pergunto a V. Ex.a se, com o 
aumento do Imposto de consume, o custo de vida descera ou subira. 

O Sr. Mem de Sa — E claro que aumentara e muito. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Se sabemos que o aumento do imposto de consume 

fara subir o custo de vida, nao devemos tomar esse caminho para reduzir o deficit 
orQamentarlo. H4 muitos outros. 

O Sr. Mem de Sa — Quais sao? 
O Sr. Heribaldo Vieira — Podemos fazer cortes em obras adiaveis, e nas obras 

suntuarias de que esta repleto o Orgamento da Republica. Podemos elevar a 
Recelta, aumentando a exportagao, incrementando a agricultura e adotando 
metodos outros que se nos apresentem. Mas nao recorrer alnda uma vez a essa 
medida cedlQa de aumentar impostos todas as vezes que o Govemo precisa au- 
mentar sua Receita. Ja verificamos que o Brasil nao vai para frente aumentando 
impostos. Temos de enveredar por outros caminhos, que as luzes de grandes 
economlstas, como o Senador Mem de Sa, nos mostrarao. Nao eu, porque sou 
apenas um estudioso e admirador de V. Ex.a, Senador Lino de Mattos e do Sena- 
dor Mem de Sa. Confesso porem, que, desta vez, V. Ex.aa nao me convenceram. 

O SR. LINO DE MATTOS — A tese 6 incendiaria e inflamavel. 
Sr. Presidente, imaginava fazer um discurso pequeno, rapido e me flxar 

apenas no aspecto a que me refer! de inicio. Todavla, o nobre Senador Heribaldo 
Vieira, penetrou profundamente num assunto... 

O Sr. Heribaldo Vieira — Porque esta afligindo todo o Pais. 
O SR. LINO DE MATTOS ... que demandara, sem duvida, tempo e exames 

concretes, objetivos. 
Nos com a responsabilidade de mandatario do povo, temos que agir corre- 

tamente para com nos mesmos, e analisar a situagao sob o aspecto em que ela se 
apresenta, isto e, a situagao de fato do momento e a situagao do futuro. 

Para resolver a situagao do momento, todos nos, como V. Ex a, estudamos as 
providencias que devem e precisam ser tomadas. 

Refere-se V. Ex.a a cortes de obras consideradas dispensaveis ou suntuosas. 

Das obras atualmente em andamento em nosso Pais, eu investigaria quais as 
que efetivamente podsriam ser consideradas suntuosas. Vejamos o meu Estado, 
por exemplo, em materia de rodovias. 

O Sr. Heribaldo Vieira — O assunto "rodovias" e pacifico. 
O SR. LINO DE MATTOS — Nao ha, em Sao Paulo, que e a mais pavimen- 

tada unidade da Federagao, um unico centimetre de estrada de rodagem, com 
pavimentagao prevista, que possa ser considerado obra suntuosa ou suprimivel. 
Pelo contrario, nao ha brasileiro que, conhecendo Sao Paulo, negue a necessi- 
dade de ser pavimentada a segunda pista da via Dutra. Quando nao seja por outra 
razao, pelo menos para poupar dezenas e dezenas de vidas preciosas que, todas 
as semanas sao celfadas pelo excesso de transito que se observa naquela rodovia. 
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O Sr. Heribaldo Vieira — Nao deve V. Ex.a limitar-se ao Estado de Sao Paulo. 
De rodovias, todo o Brasil esta necessitado. 

O SR. LI>tO DE MATTOS — Se nao posso e nao devo limitar-me a Sao 
Paulo, olhando para o Brasil todo, excegao daquelas obras que ja foram aban- 
donadas — porque desnecessarias no momento, ccmo a Belem—Brasilia — as 
demais sao absolutamente necessarias. 

Assim, Sr. Presidente, eu me alongaria pelas horas adentro, examinando obras 
publicas cujo prosseguimento e conclusao sao indlspensaveis. 

Nao sou apologista do aumento ou da criagao de impostos. Quero porem ser 
coerente comigo mesmo ao entender que, do ponto de vista da economia nao ha 
como escapar dos impostos para equilibrar-se o Orgamento da Republica. 

O Sr. Mem de Sa — Permite-me V. Ex.a um aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS — Concedo-o com prazer, 
O Sr. Mem de Sa — Apenas para dlzer que, mals uma vez, concordo com 

V. Ex a 

O SR. LINO DE MATTOS — £ uma desgraga, mas temos que enfrenta-Ia. 
O Sr. Mem de Sa — O eminente colega Senador Heribaldo Vieira deveria 

examinar a estrutura orgamentaria da Uniao para verlficar como a formula de 
compressao das despesas, embora tao facil e intuitiva, e extremamente dlficil 
de ser executada. £ que a estrutura dos orgamentos brasileiros, em sua maior 
parte, se constitui de despesas compulsorias, de despesas de pessoal. Disse o pro- 
prio Ministro Tacredo Neves, na exposigao de anteontem, que os aumentos vota- 
dos no ano passado, a reclassificagao e a paridade elevaram para mals de cem 
bilhoes de cruzeiros a despesa compulsoria. As despesas militares, para vergonha 
nossa, sao quase incomprimiveis, porque mais de oitenta por cento e constituido 
de depesas com pessoal atlvo e inativo. De modo que, fora esse corte de despesas 
compulsorias, as outras, evidentemente, nao podem ser reduzidas porque sao 
em sua maior parte, Investimentos: como rodovias, ferrovias, navegagao, portos, 
armazens, frigorificos etc., portanto, despesas que representam pontos de es- 
trangulamento. Nao podem e nao devem ser suprimldas sob pena de determina- 
rem a paralisagao brutal do processo de desenvolvimento brasileiro. So podem 
porem, ser cortadas as despesas pulverizadas, decorrentes de emendas dos par- 
lamentares, para pequenas obras nos Estados e Municiplos. Mas esses cortes, por 
mais que sejam feitos, nao atingem quantia significativa de modo a suprlmir 
o deficit. 

O SR. LINO DE MATTOS — Convem frlsar Sr. Presidente, que estamos fa- 
lando em deficit orgamentario, e, para reforgo dos nossos argumentos, eu citaria 
a Rede Ferroviaria Federal, uma das entidades paraestatais, sociedades mistas 
etc., cujo deficit e da ordem de sessenta bilhoes de cruzeiros. 

Como equilibrar o orgamento da Rede Ferroviaria Federal, sem sangria do 
Tesouro ou aumento das tarifas para o atendimento da organizagao? 

O Sr. Heribaldo Vieira — Responderei a V. Ex.a com multo agrado. O nobre 
Senador Mem de Sa como professor falou teoricamente: eu, como mero curioso 
e discipulo de S. Ex a. .. 

O Sr. Mem de Sa — Nao parece. 
O Sr. Heribaldo Vieira — ... do que muito me honro, eu, como homem prdtico, 

lembro a V. Ex a os celebres pianos de economia, 
O Sr. Mem de Sa — Que nao tern dado resultado pratico. 
O Sr. Heribaldo Vieira — ... contra os quais nds Congressistas tanto debate- 

mos. Cortamos vinte por cento das verbas para obras publicas... 
O Sr. Mem de Sa — Sem resultados pratlcos, repito. 
O Sr. Heribaldo Vieira— ... mas o Governo cortava de um lado e ampliava 

de outro, desvirtuando a finalidade de piano de economia. E os deficits permane- 
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ceram no OrQamento. Ao final, os pianos do economia cortaram trinta por cento 
das verbas... 

O Sr. Mem de Sa — Somente das verbas de investimento. 
O Sr. Hcribaldo Vieira — ... muitas vezes criminosamente por falta de orien- 

tagao do Governo. Quando digo a V. Ex.a que devemos fazer uma revisao no Orga- 
mento para suprimir determinadas verbas, nao tenho em vista suprimir as desti- 
nadas as rodovias. Nem e possivel pensar nisso; delas muito necessita o Brasil. 
Tampouco vou supor que todas as estradas de ferro do Brasil sao deficitarias. 
Mesmo que tal acontecesse nao pensaria em cortar as verbas que Ihes sao atribui- 
das, para evitar sangria no Orgamento. O Governo precisa, portanto, reexaminar 
as administragoes das estradas de ferro para que estas nao apresentem deficit 
no Orgamento. Essas reformulagoes na administragao do Pais hao de concorrer 
para diminuir os deficits orgamentarios, sem ser precise recorrer a tributagao. 
Minha tese, porem, nao e fechada. Apenas acho que nao devemos procurar reforgo 
para a receita nos impostos. Para aumenta-la, precisamos encontrar outros varios 
caminhos uma vez descobertos, acabaremos com o deficit orgamentario. 

Jamals o consegulremos aumentando impostos, porque com a elevagao dos 
tributes, sobretudo o de consumo, a situagao cada vez mais se agravara. Se assim 
agirmos, calremos num circulo vlcioso. Varias sao as leis que o Congresso se 
comprometeu a dar para melhorar a situagao do Pais. Precisamos dar andamento 
a Lei Antitruste e Lcl de Remessa de Lucros para o estrangeiro. O assunto 6, 
realmente, complexo, mas prefiro outros caminhos que elevar impostos para au- 
mentar a receita. Isso, sei, se faz desde que o Brasil 6 Brasil, mas a meu ver erra- 
damente. 

O SR. LINO DE MATTOS — Vamos fixar bem nossas posigoes, para que nao 
se estabelega nenhuma confusao. 

Quando V. Ex.a se reporta ao passado e critica as administragoes respectivas 
pela situagao caotica em que encontramos o Brasil no dia da posse do Presidente 
Janlo Quadros, V, Ex.a encontra em mim, como encontrou no passado, comum 
acordo. Essas administragoes e que arrastaram o Pals a situagao em que esta 
neste instante. Nao e este, porem, o aspecto que examino. Meu elogio a fala do Pri- 
meiro-Ministro Tancredo Neves nao tem quabuer ligagao com administragoes 
do passado. 

O Sr. Heribaldo Vieira — A unica restrigao que fago ao Sr. Primeiro-Ministro 
e quanto a pretender aumentar os impostos. 

O SR. LINO DE MATTOS — Eu o elogio apenas quanto a coragem que teve 
de fazer uma radioscopla da situagao presente e sugerir providencias. 

Perguntou-me V. Ex.a se o imposto e formula para resolver o problema do 
custo de vida. Respond! — e ratifico a resposta — que nao e a formula mas, entre 
aumentar impostos necessaries e manter o deficit que obriga a emissao de 
papel-moeda, flco com a primeira das desgragas porque a outra e muito maior. 

O Sr. Hcribaldo Vieira — Ai, nossa divergencia. Nao fico com desgraga alguma. 

O SR. LINO DE MATTOS — Fico, repito, com a primeira das desgragas ate 
o Instante em que alguem, dotado de dom divino indique a Nagao o remedio para 
a cobertura do deficit orgamentario, dos deficits das autarquias, das sociedades 
de economia mista e de todas as entidades que funcionam, carreando dinheiro 
produzido a custa da guitarra, da fabrica de dinheiro, da inflagao. 

Estou a espera desse milagre. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Nao e milagre. 
O Sr. Coimbra Bueno — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS — Com prazer. 
O Sr. Coimbra Bueno — V. Ex.a, em boa bora, declarou que preclsariamos de 

uma solugao — a que eu chamaria de revolugao consentida — para resolver os 
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problemas focalizados no seu discurso. Ha poucos minutos, V. Ex.a referiu-se ao 
deficit das nossas ferrovias, que e da ordem da sessenta e seis bilhoes de cruzeiros. 

O SR. LINO DE MATTOS — fi qualquer coisa de excepcional. 
O Sr. Coimbra Bueno — Desejo lembrar um fato para o qual chamei a aten- 

qao do Senado certa vez, quando se tratou da transferencia da sede da Estrada 
de Ferro de Goias — a unica de nosso Estado — de Araguari, fronteira do Estado, 
para Goiania. Veriflcou-se, aquela ocaslao, que o numero de funcionarios, em 
Araguari, em funqao de criterios adotados pela politleagem, era de tal ordem que 
nao podiamos mudar a sede. V. Ex.a nao desconhece que, no particular, tenho 
sido ate impertinente. A maiorla dos funcionarios publicos nao me interpreta 
como deveria. Nao sou contra essa nobre classe; sou contrario ao parasitismo 
que se esta instalando no Pais, que e nocivo ao proprio funcionalismo publico 
federal. No lugar de um funcionario que deveria ser bem remunerado, ha quatro 
ou cinco mal remunerados, e destes, tres ou quatro parasitas. Ha o caso recente 
da PETROBRAS. A empresa nao encontrou novas minas de petroleo mas fez 
uma mina de empreguismo no Pais. E o que ocorre em todas as repartiqoes. Se 
V. Ex.a se der ao trabalho de classificar, por prioridade, os dez primeiros itens 
que compoem a nossa Lei de Meios, fatalmente chegara a conclusao de que o 
empreguismo e talvez o maior responsavel pela situagao que o Pais atravessa, 
de deficits orgamentarios sucessivos. O nobre Senador Mem de Sa citou, a pro- 
posito, que o deficit para o proximo exercicio e superior a cem bilhoes de cru- 
zeiros. 

O SR. LINO DE MATTOS — Sao pontos sobre os quais ha, praticamente, con- 
vergencia de opinlao. Qual, porem, a medida tomada pelo Poder Lsgislatlvo para 
opor um dique ao que o nobre Senador Coimbra Bueno considera funcionalismo 
parasitario? Admitida a hlpotese de que um presidente da Republica, excessiva- 
mente corajoso, enfrentando o funcionalismo publico, demitisse uma massa da 
ordem de dez mil funcionarios, entende o Senador Coimbra Bueno que terla 
resolvido o problema do deficit orgamentarlo? 

O Sr. Coimbra Bueno — Absolutamente. 
O SR. LINO DE MATTOS — O problema e cncontrar os remedies que, rcal- 

mente, curem o enfermo ou minorem o sofrimento do grande doente chamado 
Brasll, que ai esta — se debatendo cm febre galopante, da pior que existe — a 
febre da inflagao. 

O Sr. Coimbra Bueno — No inicio do meu aparte, disse que precisaria- 
mos de uma revolugao consentid'a. O Gabinete que ai esta poderia enfrentar o 
problema, daqui para o futuro. O Brasil e um Pais novo e V. Ex.a bem sabe que, em 
cada ano, podemos revolucionar a nossa economia. Na opiniao dos grandes 
economistas ja deviamos ter falldo. Alias, vimos "falindo" desde que se insta- 
lou a Republica. 

O SR. LINO DE MATTOS — Estamos sempre a beira do abismo. 

O Sr. Coimbra Bueno — V. Ex.a bem sabe da capacidade fabulosa de reagao 
de um Pais novo como o Brasli. O Gabinete pod'eria estancar o empreguismo, que 
nos leva cem bilhoes de cruzeiros por ano, parar onde estamos e, daqui por 
diante, embora reconhecendo e respeitando direitos adquiridos, em face da 
Constituigao, por fim a esta situagao alarmante. 

O SR. LINO DE MATTOS — Encontro-me no pressuposto de que o Gabinete 
Ministerial tomara todas as provldencias necessarias para sustar a Inflagao. 
Alias, este Gabinete assumiu, perante a opiniao piibllca, um compromisso com 
o qual selou a sua sorte, condlcionando-a a solugao do problema basilar — a 
inflagao. 

Exatamente porque este Gabinete Ministerial teve a coragem de tornar piibll- 
ca a sua poslgao, selando, assim, a sua sorte, entendl estlmular seus integrantes 
rendendo-lhes esta homenagem, reconhecendo e louvando a coragem do Primei- 
ro-Ministro em falar como falou. 
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O Sr. Coimbra Bueno — Permite V. Ex.a ainda um outro aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS — Pois nao. 
O Sr. Coimbra Bueno — V. Ex.a ha pouco aludiu a coragem de que preclsa- 

ria um Presidente para demitir dez mil funcionarios. Quero lembrar a V. Exa 

que quando o Presidente De Gaulle assumlu o Poder, na Fran?a, uma das provi- 
dcncias que tomou fol demitir, nao dez mil, mas trezentos mil funcionarios. Nao 
defend'o tal solugao. Sempre me bati no Senado para evitar se demitam funcio- 
narios num Pais pobre como o nosso, funcionarios que dificilmente encontrariam 
outras fumjoes. Devemos e estancar as nomeacoes. Tanto V. Ex a como eu esta- 
mos perdendo tempo em debater o assunto. 

O SR. LINO DE MATTOS — E tomando o tempo precioso da Casa. 
O Sr. Coimbra Bueno — E assunto proibido, ninguem fala nele, nem nos 

jornals, nem nas revistas, nem as estates de radio e televisao. Toda a gente tern 
medo dele, por isso estamos mergulhados nesta situacao. 

O SR. LINO DE MATOS — Meu modesto discurso ficara ilustrado com o 
aparte valiosisslmo e corajosissimo do nobre representante golano, Senador 
Coimbra Bueno. 

Vou concluir, Sr. Presidente, reafirmand'o que nao ccupei a tribuna com o 
proposito de debater tese na magnitude desta, que foi apenas aflorada, surgira, 
sem diivida, outro ensejo em que a materia podera ser examinada com mais 
profundidade e mais vagar. 

Insisto, Sr. Presidente, no que disse inicialmente: urge neste Pais, um movi- 
mento de esclarecimento, por todos os meios de ressonancia popular, a fim de 
que as familias abastadas, aquelas que tern capacidade de comprar alem do 
necessario, tenham presentes o panorama do Brasil, neste instante. E mister 
que essas familias nao colaborem de maneira alguma, psicologicamente, para o 
encareclmento do custo de vida. Contornemos todos, num movimento unlco de 
compreensao, na medida do possivel, a situacao presente. Eu me refiro aqueles 
que, tendo meios para comprar mais que o necessario, o fazem movidos por 
motivo d'e ordem psicologica. 

Compremos o estritamente necessario, nao nos impressionemos com a 
campanha segundo a qual a mercadoria, no dia seguinte, estara mais cara. E 
uma das formulas pequeninas — pequeninas, repito — atraves da qual se pode 
dimlnuir a procura. E principio elementar de economia: diminuindo a procura 
aumenta a oferta. Aumentando a oferta, aqueles que tern capacidade menor de 
compra, os que apenas ganham o suficiente para a sua subsistencia, terao o 
custo de vista nao diminuido — o que e impossivel — mas, pelo menos, estabili- 
zado ate que passe a crise. 

£ precise, repito, de que os abastados compreend'am a necessidade dessa 
colaboracao. Nao vou lembrar a histdria da humanidade, os fatos mais recentes 
das convulsoes socials por falta dessa compreensao. 

O Sr. Heribaido Vieira — V, Ex.a tern razao. 
O SR. LINO DE MATTOS — Colaboremos todos nesse sentido. Creio que nao 

direi nenhuma novidade aos nobres colegas no fato que vou narrar, pots acre- 
tido que com todos acontece a mesma coisa. Ha poucos dias, ao comprar deter- 
mlnado objeto em um estabelecimento comercial de Sao Paulo, o vendedor, reco- 
nhecendo-me, sabendo que se tratava de um Senador paulista, disse-me com 
muita naturalidade; — "Compre hoje porque amanha vai custar trlnta por 
cento mais caro." 

fi a mentalldade que anda por ai: amanha vai custar mais caro; e isto vai 
crescendo. Certo que ha uma motivagao, vai-me dizer o nobre Senador Mem 
de Sd... 

O Sr. Mem de Sa — Motivagao da qual e impossivel fugir enquanto conti- 
nuar o aviltamento monetario. E do instinto d'e todos comprar o que puder, em 
tal situacao. 
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O SR. LINO D£ MATTOS — A motlvacao psicologica e muito mais influen- 
te e decisiva, como pre^-sao, do quo a resultante do aumento do salario minimo. 
Nao nego que o salario minimo provoca o aumento do custo de vida. Nao nego 
que tambem a inflacao contribui para esse aumento. fi apenas uma faceta 
insignificante do problema, muito complexo. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Em grande parte, o aumento do custo de vida 
corre por conta das espsculagoes. 

O SR. LINO DE MATTOS — Assim, peQo a oplniao publica, a imprensa, essa 
colaboraQao, pequenina, repito. 

O Sr. Mem de Sa — Enquanto houver eviltamento monetario havera cresci- 
mento incessante da procura. O recurso logico de todos e fugir do d'inheiro, 
fazendo com ele o que puder, aplicando-o especialmente em bens duraveis, ja que 
sabem que esses bens subirao de preijo. 

O SR. LINO DE MATTOS — Nao sou alarmlsta, nao sou assustadi^o, mas 
chamo a atencao para todos os aspectos do problema, porque o desespero esta 
na rua. Um comandante da PANAIR, que assistiu ao desastre ds aviao ocorrido 
recentemente em Recife, deu-nos conta, em palestra no Senado, d'o aspecto 
verdadeiramente dantesco da catastrofe. 

Quando o aviao caiu, u'a massa humana de maltrapilhos, criancas e mulhe- 
res, entrou a saquear ate as pessoas que se debatiam nos extertores da morte. 
Esse comportamento refletia o desespero, a loucura, enfim uma situa^ao seme- 
Ihante a extstente nao so no Nordeste, mas em toda parte do Pais. 

Sr. Presidente, sou representante, nesta Casa, de um Estado que desfruta de 
condigoes excepcionais; mas tambem la existem nao d'irei miseria, dlficuldades, 
lutas, desigualdades. E e nesse sentido, objetivando obter a colabora^ao daque- 
les que possam da-la, que ocupo a tribuna. Sr. Presidente. Com este pensamen- 
to encerro minhas considera?6es, agradecendo a generosldade dos apartes caloro- 
sos e honrosos oferecidos ao meu modosto discurso. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Sobre a Mesa requerimento 
que vai ser licfo pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 

(N.0 440, de 1961) 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 

intersticio e previa distribuiQao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 118, de 1961, a fim de que figure na Ordem do Dla da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Caiado de Castro — Gilberto 
Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — O projeto a que se refere 
o requerimento sera incluido na Ordem do Dia da proxima sessao. 

Sobre a mesa outro requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
fi lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N." 441, DE 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro 

dispensa de publicagao para a imediata dlscussao e votaqao da redaqao final do 
Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, na parte referente ao Subanexo 
4.01 (Presidencia da Repiiblica) 

Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Gilberto Marinho — Jarbas 
Maranhao. 
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O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — De acordo com o voto do 
Plenario, passa-se a discussao da redagao final do Projeto de Lei da Camara 
n.0 127, de 1961, constante do Parecer n.0 678, lido na hora do expediente. 

Em discussao a reda?ao final. 
Nao havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta aprovada. O projeto vai a Camara dos Deputados. Designo para acom- 
panhar, naquela Casa, o estudo das emendas do Senado, o Sr. Senador Ary 
Vlanna. 

Sobre a mesa requerimento que vai ser lido, 
fi lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 442, DE 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro 

dispensa de publlcagao para a imediata discussao e votagao da redagao final do 
Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, na parte referente ao Subanexo n.0 4.15 
(Mlnisterio da Industria e do Comercio). 

Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Gilberto Marinho — Jarbas 
Maranhao. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Passa-se a discussao da 
redagao final do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, constante do Parecer 
n.0 679, lido no expediente e referente ao subanexo orgamentario do Ministdrio 
da Industria e do Comercio. 

Em discussao a redagao final. 
Nao havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. O projeto volta a Camara dos Srs. Deputados. Designo para 

acompanhar, naquela Casa, o estudo das emendas do Senado, o Sr. Senador 
Mem de Sa. 

Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 443, DE 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro 

dispensa de publlcagao para a Imediata discussao e votagao da redagao final do 
Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, na parte referente ao Subanexo 4.02 
(Departamento Administrativo do Servigo Publico.) 

Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Gilberto Marinho — Jarbas 
Maranhao. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Passa-se a discussao da 
redagao final do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, constante do 
Parecer n.0 680, lido na hora do expediente e referente ao subanexo orgamentario 
do Departamento Administrativo do Servigo Publico. 

Em discussao a redagao final. 
Nao havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
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Esta aprovada. A materia volta a Camara dos Deputados. Designo para 
acompanhar, naquela Casa, o estudo das emendas do Senado, o Sr. Senador Aloyslo 
de Carvalho. 

Sobre a mesa outro requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
£ lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 444, DE 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro 

dispensa de publlcagao para a imediata discussao e votagao da redagao final do 
Projeto de Lei da Camara n.0 80, de 1961. 

Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Aloysio de Carvalho — Gilberto 
Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Passa-se a diseussao da re- 
dagao final do Projeto de Lei da Camara n.0 80, de 1961, constants do Parecer 
n.0 681, lido na bora do expedlente. 

Em discussao a redagao final. 
Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovada. A materia volta a Camara dos Deputados. Designo para acom- 

panhar. naquela Casa, o estudo das emendas do Senado, o Sr. Senador Aloysio de 
Carvalho. 

Passa-se a 
ORDEiM DO DIA 

Item 1 
Votagao, em discussao unlca, 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 exerciclo financeiro de 1962, na parte refe- 
rente ao Anexo n.0 4 (Poder Executive), Subanexo n.0 4.10 (Ministerio 
da Aeronautical, tendo PARECERES (n.0s 633 e 674, de 1961, da Comissao 
de Finangas), favoraveis ao Subanexo bem como as emendas n.os 1 a 
93, 107 a 111, oferecendo as de n.0 94 e 106-CF e Subemenda n.0 45. 

(Pausa.) 
Em virtude de ter a Comissao de Finangas oferecido subemenda a emenda 

n.° 45, a Presidencia, cumprindo as determinagoes do art. 271 do Regimento 
Interno, declara aberta a discussao especial daquela emenda, com respectiva 
subemenda. (Pausa.) 

Nao havendo quern sobre as mesmas se manlfeste, encerro a discussao. 
Em votagao o subanexo, sem prejuizo das emendas. Os Srs. Senadores que o 

aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votagao as emendas e a subemenda. 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A materia — objeto dos pareceres n.0^ 633 e 674, de 1961 —, da Comissao 

de Finangas, retorna a essa Comissao, para redagao final. 

Item Z 
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 
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da Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo 
n.0 4 (Poder Executive), Subanexo n.0 4.18 (Minlsterlo das Minas e 
Energia), tendo PARECER da Comissao de Finan^as sob n.0 , de 1961, 
favoravel ao Subanexo e as emendas n.^ 1 a 301 e oferecendo as de 
n.0s 302 a 3G6-CF. (Pausa.) 

Ha novas emendas que vao ser lidas pelo Sr. l.0-Secretarlo. 
Sao lldas e apoladas as seguintes 

EMENDA N.0 367 

05 — Departamento Naclonal da Produqao Mineral 
3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.1.00 — Servlgos em Regime Especial de Financiamento 
3.1.06 — Irrigagao e Energia Hidraulica 
14) Minas Gerais 
Inclua-se: 
Para a ampliaqao e reforma do serviqo de energia eletrica de Araujos, 

Estado de Minas Gerais Cr$ 5.000.000,00. 
Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Lobao da Silveira. 

EMENDA N.0 368 

05 — Departamento Nacional da Produqao Mineral 
3.0. CO — Desenvolvimento Economico c Social 
3.1.00 — Servigos em Regime Especial de Financiamento 
3.1.06 — Irrigaqao e Energia Hidraulica 
14) Minas Gerais 
Inclua-se: 
Para reconstrugao e ampliagao da rede de distribulgao interna de energia 

eletrica da cidade de Abaete, no Estado de Minas Gerais Cr$ 8.000.000,00. 
Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Lobao da Silveira. 

EMENDA N" 369 

05 — Departamento Nacional da Produgao Mineral 
3.0.00 — Desenvolvimento Econfimico e Social 
3.1.00 — Servigos em Regime Especial de Financiamento 
3.1.06 — Irrigagao e Energia Hidraulica 

14) Minas Gerais 
Inclua-se: 

Para reforma das linhas de transmissao de Joao de Deus, no Municipio de 
Bom Despacho li cidade de Abaete, no Estado de Minas Gerais — Cr$ 5.000.000,00 

Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Lobao da Silveira. 

EMENDA N.0 370 
05 — Departamento Nacional da Produgao Mineral 

3.0.00 — Desenvolvimento Econflmico e Social 
3.1.00 — Servigos em Regime Especial de Financiamento 
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3.1.06 — Irrigagao e Energia Hidraulica 
14) Minas Gerais 

Inclua-se: 
Para o servigo de energia eletrica dos Municipios de Braunas, Morro do Pilar 

e Joanesia, no Estado de Minas Gerais — Cr$ 8.000.000,00 
Sala das Sessoes. 16 de novembro de 1961. — Lobao da Silveira. 

EMENDA N." 371 

05 — Departamento Nacional da Produgao Mineral 
3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.1.00 — Servigos em Regime Especial de Financiamento 
3.1.06 — Irrigagao e Energia Hidraulica 

14) Minas Gerais 

Inclua-se: 

Para a rede de distribuigao e energia eletrica, inclusive a construgao de uma 
subestagao distribuidora, na cidade de Abaete, Estado de Minas Gerais — 
CrS 5.000 000,00 

Sala das Sessoes. 16 de novembro de 1961. — Lobao da Silveira. 

EMENDA N.0 372 

05 — Departamento Nacional da Produgao Mineral 
3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.1.0) — Servigos cm Regime Especial de Financiamento 
3.1 06 — Irrigagao e Energia Hidrdulica 
14) Minas Gerais 

Inclua-se: 
Para o servigo de energia eletrica de Rosalinda, no Municipio de Sao Gotardo, 

Estado de Minas Gerais — CrS 3.000.000,00 
Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Pedro Ludovico. 

EMENDA N.0 373 

05 — Dcrartamento Nacional da Produgao Mineral 
3.0 00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3 1.00 — Servigos em Regime Especial de Financiamento 
3.1.06 — Irrigagao e Energia Hidraulica 

14) Minas Gerais 
Inclua-se: 

Para melhoria da rede distribuidora de energia eletrica de Luz, Estado de 
Minas Gerais — CrS 3.000.000,00 

Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Pedro Ludovico. 

EMENDA N.0 374 

05 — Departamento Nacional da Produgao Mineral 
3 0 00 — Desenvolvimento Economico e Social 
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3.1.00 — Servigos cm Regime Especial de Financiamento 
3.1.01 — Irrigacao e Energia Eletrica 

26) Siio Paulo 
Inclua-se: 

Para construgao de linha de transmissao de Cotia ao Bairro de Caiapa — 
Cr$ 5.000.000,00. 

Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Lino de Mattos. 

EMENDA N.0 375 
Aparelhamento de termas e balnearies, captagao, adugao na Estancia Hidro- 

mlneral de Jacutinga a ca-go da Sociedade de Desenvolvimenlo — CrS 10.000.000,00. 
Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Menezes Pimcntel. 

EMENDA N" 376 
3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.1.00 — Servigos em Regime Especial de Financiamento 
3.1.05 — Irrigacao e Energia Hidraulica 
14) Minas Gerais 

Inclua-se: 
Para o sistema eletrico de Vazante — Cr$ 20.000.000,00 
Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Coimbra Bueno. 

EMENDA N.0 377 
3.0,00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.1.00 — Servigos em Regime Especial de Financiamento 
3.1.05 — Irrigacao e Energia Hidraulica 
14) Minas Gerais 

Onde se diz: 
1) Sistema de transmissao de energia eletrica para as cidades de Monte Carme- 

lo, Carmo do Paranaiba, Presidente Olcgario, Estrela do Sul, Abadia dos Dourados 
e Coromandel, a cargo da CEMIG — Cr$ 100.000.000,00 

Diga-se: 
1) Sistema de transmissao de energia eletrica para as cidades de Monte Carme- 

lo, Carmo do Paranaiba (com subestagao em Lagoa Formosa), Presidente Olegirio, 
Estrela do Sul, Abadia dos Dourados e Coramandel, a cargo da CEMIG — 
Cr$ 100.000.000,00 

Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Coimbra Bueno. 

EMENDA N.® 378 
05 — Departamento Nacional da Produgao Mineral 

3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.1.00 — Services em Regime Especial de Financiamento 
3.1.06 — Irrigacao e Energia Hidraulica 
18) Pernambuco 

Inclua-se: 
Services eldtricos em Santa Cruz de Capibaribe, em convenio com a Prefeitura 

Municipal — CrS 5.000.000,00 
Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Jarbas Maranhao. 
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EMENDA N.0 379 

05 — Dcpartamento Nacional da Produgao Mineral 
3.0.00 — Desenvolvimento Econfimico e Social 
3.1.00 — Servigos em Regime Especial de Financiamento 
3.1.06 — Irrigagao e Energia Hidraulica 
10) Goias 

Inclua-se; 
Ligagao da linha de transmissao de energia eletrica da Usina do Rochedo a 

Mairipotaba e Crominia, a cargo da CELG — Cr$ 10.000 .000,00 

Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Coimbra Bucno. 

EMENDA N.0 380 

05 — Departamcnto Nacional da Produgao Mineral 
3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
3.1.00 — Servigos em Regime Especial de Financiamento 
3 .1.06 — Irrigagao e Energia Hidrdulica 
10) Goi4s 

Inclua-se: 

Para conclusao das obras da Usina Hidroeldtrica de Marzagao — Cr$ 5.000 000,00 

Sala das Sessoes, 16 de novembro de 1961. — Coimbra Bueno. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Em discussao o projeto 
com as emendas. (Pausa.) 

Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. A materia 
volta a Comissao de Financas. que deve se pronunclar quanto as novas emendas. 
(Pausa.) 

Item 3 

Discussao unica da redagao final do Projeto de Decreto Leglslativo 
n.0 30, de 1959, originarlo da Camara (n.0 28, de 1959, na Casa de 
origem), que aprova convengao sobre danos causados a tercelros na 
superficle por aeronaves estrangeiras (Redagao oferecida pela Comissao 
de Redagao em seu Parecer n.0 656, de 1961). 

Em discussao. 

Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 

Em votagao. 

Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. O projeto vai a promulgagao. 

fi a seguinte 

Redagao final do Projeto de Decreto Legislative n." 30, de 1959 
(n.0 28, de 1959, na Camara). 

Fago saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 66, n.0 I 
da Constituigao Federal e eu. Moura Andrade, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N.0 , DE 1961 

Aprova Conven;ao sobre danos causados a terceiros, na superficie, 
por aeronaves estrangeiras. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — £ aprovada a Conven?ao 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 decrcto iegisiativo entrara em vigor na data de sua pu- 
blicaQao, revogadas as disposiQoes em contrario. 

Item 4 
Discussao unica da redaqao final do Projato de Lei do Senado n.0 36, 

de 1961, que considera de utilidade publica a Obra do Estudante Pobre 
do Colegio Mill tar do Rio de Janeiro (Redacao oferecida pela Comissao 
de Redacao em seu Parecer n.0 662, de 1961). 

Em discussao. 
Nao havendo quern fa?a uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao a redagao final. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final, quelram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. O projeto vai a Camara dos Deputados. 

£ a seguinte 
Redacao final do Projeto de Lei do Senado n.0 36, de 1961, que con- 

sidera de utilidade publica a Obra do Estudante Pobre do Colegio Mili- 
tar do Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — £ considerada de utilidade publica a Obra do Estudante Pobre do 

Col6gio Mllitar do Rio de Janeiro, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
da Guanabara. 

Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data da sua publicacao. 

Item 5 
Discussao unica do Projeto de Decreto Legislative n.0 3, de 1960, ori- 

ginario do Senado, que cria a Ordem do Merito Legislatlvo, tendo 
PARECERES, sob n.os 646 e 647, de 1961, das Comlssoes: 
— de Constituicao e Justica, pela rejeicao tcom voto em separado do 

Sr. Senador Jefferson de Aguiar); 
— de Financas, pela rejeigao. 

Em discussao o projeto. (Pausa.) 
O Sr. Vivaldo Lima — Pego a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Tern a palavra o nobre 
Senador Vivaldo Lima. 

O SR. VIVALDO LIMA — Sr. Presidente, em certa tarde de abril do ano 
passado, no velho e esquecido Monroe, poucos dias antes em que este egregio 
plenarlo se agltava e se surpreenderla com as proposigoes esdnixulas, de apres- 
sada e condescendente tramitacao na outra Casa, e nesta tambem, que permi- 
tiriam a malsinada mudanga dos Poderes da Republica para o mondtono 
chapadao golano, oferecia-se, sob a asdnatura deste inexpressive representante, 
a apreclagao do Senado, um projeto de decreto legislatlvo que visava a supe- 
rlores e desinteressados objetivos. 
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Como sucede periodicamente, o regime, naqueles dias, sofrla impactos amea- 
cadores, rondando sinistramente em torno, sobretudo de suas casas legislado- 
ras, os inimigos da Democracia, e que se efetivarlam inapelavelmente se uma 
autonomla nao fosse concedida e uma transferencia nao se consubstanciasse. 

Quase em cima da hora — 20 de abril ja estava a vista e o nsrvosismo 
lavrava — as resistencias foram vencidas, votando-se indulgentemente tal qual 
viera, com suas inconveniencias, inoportunidade ou eiva infringente da Carta 
Magna, tanto a proposigao autonomlsta quanto a mudancista. 

Dos males o menor. 
Na epoca vivida, no inquietante abril, tao fustigado este Poder, veio uma 

ideia. 
For que sa manteria indiferente o Legislative da Republica diante de mani- 

festagoes, embora escassas. em favor de sua sobrevivencia, de sua dignidada, 
de sua altivez, de sua independencia, acima de tudo? 

For qu'e tais pronunciamentos apenas merecariam, vez por outra, palida 
transcrlgao em Anais, que os arquivos se encarregam de sepuitar? 

O Presidencialismo, entao, vigorava. Robusto, bem nutrido, hipertrofiado. 
Alias, sem medo de contestagao, desde seu advento. O tempo de Deodoro confirma 
nas letras da historia apenas que os sucessores, salvo honrosas excegoes, Ihe 
imitaram o exemplo, culdaram de seguir as pegadas iniciais do regime estrean- 
te, com a derrubada branca da Monarquia parlamentar. 

Malgrado o sistema, ate entao vigente, de pratica da supremacia do Poder 
Executive sobre os outros dois, este, contudo, armou-se e armava-se cada vez 
mais de meios de agrado e estimulo, retribuindo cortesmente ou premiando 
iniciativas construiivas aos que Ihe ensejavam por atos ou expressoes maiores 
ganhos na confianga e no credito da Nagao. Em quase todos os seus principa's 
setores, ideia bem formada nesse sentido frutificou. 

Nao foi sem razao, desse modo, que se instituiu toda a serie de ordens hono- 
rificas na area do Executivo Federal, merce de decretos, em virtude dos quais 
tantos brasilelros, sem falar os estrangelros ilustres ja figurantes da Cruzeiro 
do Sul, podem ostentar garbosamente em suas casacas os galardoes mais varlados. 

Quern, inclusive os parlamentares, estes tambem em grande mimero, nao 
se tern orgulhado de exibir na lapsia de sua indumentaria social a fita ou roseta 
de uma comenda, a que fez jus, como a do Merito Naval, Aeronautico, Militar, 
Tamandare. do Merito Medico, Nacional do Merito, e de outras mais, em suas 
diversas graduagoes? 

Contudo, nao foram favoraveis a ideia consubstanciada neste projeto de 
decreto legislative as doutas Comissdes Tecnicas ouvidas. 

No Parecer n.0 646, de 15 de junho do corrente ano, o nobre relator Senador 
Daniel Krieger, no que foi acompanhado pelos outros membros presentes a 
reuniao da Comissao de Constituigao e Justlga, os ilustres Senadores Ary Viana, 
Lima Teixeira, Brasilio Oelestino, entao convocado, Venanclo Igrejas, suplente 
no exercicio da senatoria, e Silvestre Pericles, assim se manifesta: 

"De iniciativa do Senador Vivaldo Lima, o presente projeto cria a 
"Ordem do Merito Legislativo", com a qual, no comego ou no termino de 
caca legislatura, o Senado e a Camara condecorarao aqueles que, pelos 
seus esforgos a servigo do regime democratico e os representantes da 
Nagao, hajam concorrido, comprovadamente, para o prestigio, realce e 
mais exltos nos seus trabalhos. 

Diz o autor da proposigao, na justificatlva da mesma, que a criagao 
da "Ordem do Merito Legislativo" se Impoe para premlar aqueles que 
contribuem para o malor realce das institulgoes e do regime democrati- 
co. A medalha e o titulo, que a acompanham, "consagram um servigo 
de recompensa impossivel em termos puramente utilltarlos". 



Embora seja de ressaltar-se a iniciativa, inspirada nos melhores 
propositos de dar maior relevo as atividades do Poder Legislative e 
destacar quantos colaboram nessa magnifica tarsfa de alto sentido de- 
mocratico, nao vemos como dar apoio ao presente projeto. Isto porque, 
no que diz respeito a conveniencia, apresenta ele aspectos conducentes 
a sua rejei5ao. 

Na vsrdade, num Pais cujo povo conseguiu e persegue sempre os 
ideals que informam uma verdadeira democracia, todos se dao por bem 
agalardoados so pelo fato de enganjar-se na luta cotidiana em prol 
desses ideais. E nao seriam modalhas e comendas que haveriam de 
incentivar-nos nessa luta que consid^ramos urn dever sagrado, a razao 
mesma de nossa sobrevivencia como nacao livre. 

Somos, assim, pela rejelcao do projeto." 

A 25 de agosto, o esclarecido Senador Jefferson de Aguiar emite voto em 
saparado do segulnte teor: 

'O projeto tern por objetivo a criaqao da "Ordem do Merito Legis- 
lativo", para que o Congresso Nacional possa condecorar os Senadores 
e Deputados Federals que tenham concorrido para o prestigio das ins- 
tituigdes e colaborado eficientemente nos trabalhos legislatives. 

Sob o ponto de vista constituclonal e juridico, o projeto merece tra- 
mitagao, salvo o ait. 6°, cuja rejeigao se impoe. As instrugoes ali coli- 
madas, com intuitos regulamentares, deverao sar atendidas no projeto 
de resolugao, data venia." 

Apenas neste lucido pronunciamento isolado, foi externado que, sob o ponto 
de vista constituclonal e juridico, o projeto merecia tramitagao, salvo quanto 
ao art. 6.°, cuja rejeigao recomendava. 

A Comissao de Justiga, como se ve, nao Ihe apreciou o aspecto, quanto a 
constltuclonalidade e juridicidade, limitando-se a liquida-lo de piano. 

Em outubro proximo passado, a Comissao de Finangas, pela unanimidade 
dos presentes, ao todo 12, homologando a prolagao do eminente Senador Dix- 
Huit Rosado, repudiou tambem o projeto, fazendo-o nos seguintes termos: 

"O projeto de decreto legislativo, que ora examinamos, cria a Or- 
dem do Merito Legislativo e esta tramitando, por forga do art. 255, § 1.°, 
II, juntamente com o Projeto de Lei do Eenado n.® 15, de 1960, que instl- 
tul a Medalha do Congresso e sobre o qual ja esta Comissao se manifestou 
contrariamente. 

Identico em seus objetivos ao Projeto de Lei do Senado n.® 15/60, o 
presente projeto de decreto legislativo nao merecsu acolhida, mais pela 
sua inconveniencia e inoportunidade do que pelos nobres propositos que 
anlmaram o seu ilustre autor, como bem ficou assinalado no parecer 
da douta Comissao de Constituigao e Justiga." 

Os pareceres foram contundentes e decisivos, nao ha negar. Pondera o da 
de Justiga que, embora seja de ressaltar-se a iniciativa, inspirada nos melhores 
propositos de dar maior relevo as atividades do Poder Legislativo e destacar 
quantos colaboraram nessa magnifica tarefa de alto sentido democratico, nao 
ve, no entanto, como dar apoio ao projeto em tela. Isto porque, ainda segundo 
seu texto, no que diz respeito a conveniencia, apresenta ele aspectos conducentes 
a sua rejeigao. 

"Na verdade — repita-se o que la se encontra — um pais cujo povo perse- 
guiu sempre os ideais que informam uma verdadeira democracia, todos se dao 
por bem agalardoados so pelo fato de engajar-se na luta cotidiana em prol 
desses Ideals. E nao seriam medalhas e comendas que haveriam de incentivar- 
nos nessa luta que consideramos um dever sagrado, a razao mesma de nossa 
sobrevivencia como nagao livre." 
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Talvez estivesse de pleno acordo com o nobre e brilhante relator se a pro- 
posi?ao em causa visasse a galardoar os proprlos membrcs do Congresso Nacio- 
nal. Nao deve e nao tern em mlra esse inconveniente designlo, qual o de premiar 
aqueles a quern cabe o dever precipuo de preservar a dlgnidade, a compostura, a 
moral politica, a independencia e a perenidade do proprlo Poder, a que perten- 
cem, sem que para tal devam receber, em troca, medalhas ou cruzes por si 
criadas! 

o que se infere, a linhas tantas, de modo claro ou sibilino, nos pareceres 
e voto em separado, razao pela qual, decerto, por justo ou justificado escnipu- 
lo, foi a contrariedade esposada pelos demais e ilustres membros daquelas comis- 
soes tecnlcas. 

Senao vejamos. Na prolagao do nobre Senador Daniel Krieger, esclarece-se 
que "o presente 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, pelos seus esforgos a servlgo do regime democratlco e os represen- 
tantes da Nagao, hajam concorrido, comprovadamente, para o prestigio, realce 
e mais exltos nos seus trabalhos". 

Do voto em separad'o do ilustrado e digno Senador Jefferson de Aguiar se 
firma alnda mais tal convlcgao quando, literalmente, argiie que "o projeto tern por 
objetivo a criagao da "Ordem do Merito Legislativo", para que o Congresso Nacio- 
nal possa condecorar os Senadores e Deputados Federals, que tenham concorri- 
do para o prestigio das instituigoes e colaborado eficlentemente nos trabalhos 
leglslatlvos". 

A Comissao de Finangas, assim informada, negou-lhe, pelos mesmos motives, 
alias muito respeitaveis, a sua anuencia, de piano, sem examinar-lhe especifi- 
camente o assunto sob o angulo financeiro, quando obtempera que nao merece 
acolhlda mais pela sua inconveniencia e inoportunidade do que pelos nobres 
propdsitos que animaram o seu autor, esclarecend'o que tal coisa ja fora assina- 
lada no Parecer da Comissao de Constituigao e Justiga. 

No original, fielmente transcrito no Diario do Senado e nos avulsos, encon- 
tra-se textualmente o seguinte: 

Art. 1.° — fi criada a "Ordem do Merito Legislativo", com a qual, no come- 
go ou no termino de cada legislatura, o Senado e Camara condecorarao aqueles 
que, pelo seu esforgo a servigo do regime democratlco e dos representantes da 
Nagao, hajam concorrido, comprovadamente, para seu prestigio, realce e mais 
exito nos seus trabalhos. 

Nao se incluem, portanto, as ilustres membros do Congresso Nacional entre 
os que devem ser condecorados, mas. tao-somente, os que, pelo seu esforgo a 
servigo do regime vigente e dos representantes da Nagao, tenham concorrido, 
evldentemente para a consolidagao e grandeza da Democracia, enaltecendo e 
prestlglando o Poder Legislativo. 

Nao se excluiam, porem, os servidores do Congresso Nacional, tanto que, 
para os de menor categoria, se disporia, no paragrafo 1.° do art. 3.°, de uma 
medalha em prata dourada. 

Nada mais justo que_ retribulr dentro do Parlamento Nacional, apenas sim- 
bolicamente, a colaboragao eflciente e decisiva de seus capazes servidores que, 
em longos anos, se dedicam diutumamente ao aprimoramento do processo legis- 
lativo e ao bom desempenho dos mandates de seus titulares, na Camara dos 
Deputados ou no Senado da Republlca. 

Agora, sobretudo, que esta vigorando o novo sistema de governo de gabinete, 
mais do que nunca se impondo a ampllagao da confianga piiblica na admlnistra- 
gao parlamentarista, estreante na vlda republicana do Pals, e que se devera estl- 
mular as intellgenclas construtoras na sua agao desinteressada em favor da 
sobrevivencia da Democracia e, preclpuamente, de seu mais expressive Poder, o 
Congresso Nacional. 
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Presidencialismo e Parlamentarismo cotejam-se pelos seus adeptos, em todos 
os instantes, o primeiro com seus setenta anos de existencla, inconformado com 
o repudio, luta e ainda lutara por muito tempo na ansia d'e recuperar-se, 
enquanto o segundo, recem-nato, muito tera que fazer para impor-se correta- 
mente, empolgando a Nagao. 

O exemplo, de maior folego, e esperado deste setor. O Conselho de Minis- 
tros governa o Pais por delega?ao, sob a responsabilidade dlreta e imediata do 
Parlamento Nacional. 

Os entusiastas e apologistas do novo sistema politico crescem em niimero, 
dia a dia, e mais intransigentes e agressivos se revelam na defesa dos princi- 
pios parlamentaristas. 

A este Pod'er, mais que qualquer outro, esta entregue a sorte das instltulgoes 
democratlcas, dentro da concepijao politica do Ato Adicional n.0 4. 

Tudo que nao for de boa origem, de saudavel intenQao e de limpida pratica, 
entre nos, no selo desta Casa, sobretudo, somente podera repercutir funesta- 
mente nos seus destines, quanto a sua propria sobrevivencia e, ipso facto, da 
propria democracia. 

Uma analise retrospectiva, talvez, nao deixe de oferecer ou apresentar 
graves maculas no seu funcionamento, que, se continuar constante em tal vulne- 
rabilldad'e, faz perlclltar seu prestigio, sua dignidade e, quitja, sua existencia. 

Apesar de tudo, ainda conta com o respeito e com o entusiasmo da opinlao 
publlca. Seus criticos e porta-vozes nao descansam na aprecia?ao da conduta e 
dos atos desta Casa, com justeza ou severidade, conforme for o caso. Eles sao os 
olhos, os ouvidos e o pensamento do proprio povo. Em toda parte, enxergam 
muito, ouvem o necessario e indagam o bastante. Como sao justos, tambem 
sabem ser contundentes. Melhor te-los como amigos que como inimigos. Para 
mante-Ios no rol dos simpatizantes do Poder Leglslativo basta que este funcione 
com a seried'ade desejada. 

Assim agindo, nao havera forga que se atreva a derruba-lo. 
E eles, sem duvida, estarao na estacada para defende-lo com as armas da 

inteligencla, onde quer que possam ser manejadas. 
Ao Legislativo Nacional cabe reconhecer tao relevantes servigos a causa da 

Democracia. 
Por isso mesmo, na justlficagao do projeto se consigna que se impunha a 

criagao da "Ordem do Merlto Legislativo" para premiar aqueles que contribuem 
para o maior realce das instltuigoes e do regime democratlco, consagrando o 
galardao um servigo d'e recompensa impossivel em termos puramente utilitarlos. 

Caberia, dessarte, ao Poder Legislativo, principal interessado na defesa e 
permanencla das instltuigoes, criar e difundir esse estimulo. 

A ideia, no entanto, nao foi bem compreendida. 

"Na verdade — renovo a cltagao — num pais cujo povo perseguiu e perse- 
gue sempre os ideals que informam uma verdadeira democracia, todos se dao 
por bem agalardoados so pelo fato de engajar-se na luta cotldiana em prol 
desses Ideals. E nao seriam medalhas e comendas que haveriam de Incentivar- 
nos nessa luta que conslderamos um dever sagrado, a razao mesma de nossa 
sobrevivencia como nagao livre." 

Estlmaria que asslm o fosse entre nos. Parlamento respeitado, Democracia 
perfelta. Nem uma coisa, nem outra, todavia, em nosso imenso terrltdrlo. 

E possivel, nao obstante, que tudo se emende, o mllagre produza-se, a decen- 
cia e a probldade reaparegam, a confianga, o prestigio e o bem-estar social im- 
plantem-se duradouramente; entao, jd nem mais serao necessdrias, mesmo, tan- 
tas med'alhas e comendas ao alcance do Executive!... 
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Em todo o caso, enquanto tal prodigio nao se verificar nestas angustiadas 
plagas, a cruel duvida, a dolorosa incerteza subsistira. O tempo testemunhara, 
contudo. No decorrer, confirmara ou desmentira. 

Se nao confirmar, entao, "confessar um erro e demonstrar, com modestla, 
que se fez progresso na arte de raciocinar", como bem entendeu acertadamente 
Swift. 

Isto posto, Sr. Presidente, nao tenho outra alternativa senao requerer a 
V. Ex.a, amparado em preceito regimental, a retirada da tramitacao nesta Casa 
do Projeto de Decreto Leglslativo nP 3, d'e 1960, de minha autoria. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Sobre a mesa o requeri- 

mento do nobre Senador Vivaldo Lima, que val ser lido. 
£ lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO NP 445, DE 1961 
Nos bermos do art. 253, letra a, do Regimento Interno, requeiro seja retirado 

da tramita?ao na Casa e encaminhado ao Arqulvo o Projeto de Decreto Legls- 
lativo n.0 3, de 1960, de minha autoria. 

Sala das Se&sdes, 16 de novembro de 1961. — Vivaldo Lima. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Nos termos do requeri- 

mento ora aprovado, deixa a tramltacao na Casa o Projeto de Decreto Leglsla- 
tivo nP 3, de 1960, que vai para o arqulvo. (Pausa.) 

Esta finda a materia da pauta. 
Ha oradores inscritos. 
Tern a palavra o Sr. Senador Lima Teixelra. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, Srs. Senadores, e com satisfaQao 

que registro, nos Anais do Senado, o telegrama que recebi do Sr. Minlstro da 
Via?ao e Obras Publicas, Coronel Virgilio Tavora, a respelto das providencias 
que eu havia solicitado quanto a situagao terrivel, de calamidade piibllca, que 
atravessa o meu Estado, em face da estiagem que vem castigando impiedosa- 
mente cerca de sessenta municipios balanos, levando a fome e ao desespero as 
suas popula^oes. 

Tive ensejo, desta tribuna, de me diriglr a S. Ex.a, solicitando providencias 
que, pelo menos, amenizassem a sltuacao de sofrimento daquela gente. Os jor- 
nais tern publicado fotografias e relatado a situa?ao de desamparo dos que 
vivem na reglao atualmente castigada pela seca, flagelo que vem dlzimando 
vidas no meu Estado. 

Parece ate que a propria natureza divldiu a Bahia em dois setores diferen- 
tes: um, a regiao do Reconcavo, prospera e rica, de excelentes, uberrlmas, e 
nao sei se ha iguais no Brasil; outro, a do poligono das secas, onde o solo e 
calcinado. Somente a forga de vontade, a tenacidade, a firmeza, o desprendi- 
mento do nordestino o prende aquele solo que ele estima e sempre ansela ver 
produzindo. Somente essa ansia e esse entusiasmo e amor pela terra natal pode- 
riam prende-lo nas epocas dificeis da seca. E foi sobretudo em beneficio desses 
que apelel para o Presidente da Repiiblica e para o Ministro da VlaQao e Obras 
Publicas. 

£ com satlsfa?ao que agora fa<;o conslgnar nos Anais desta Casa a resposta 
pronta daquele Ministro de Estado, enviada pelo telex; 

"Senador Lima Teixeira, 
Apraz-me comunicar a V. Ex.a que determinel ao DNOCS dar toda 

assistencia as vitimas das secas no interior do Estado, tanto financel- 
ramente, como atraves de obras indlspensaveis. Comunlco outrosslm que 



- 31 - 

o DNOCS e a LBA mandarao viveres e alimentos para as popula?6es 
necessitadas. Atenciosas saudacoss, Virgilio Tavora, Ministro da Viacao 
e Obras Publlcas." 

Sr. Presidente, ja live oportunidade de dizer, nesta Casa, independente- 
mente de cor partidaria, quo o Ministro Virgilio Tavora se tem revelado atuante 
e atento aos problemas de sua Patria, o que agora revela, mais uma vez, pela 
presteza das provddencias que o seu Ministerio vai tomar na Bahla. 

Estou convencldo de que S. Ex.a e homem de palavra e nan costuma enviar 
telegramas somente para dar satisfagao. As palavras de S. Ex.a tem sentido e, 
por isso mesmo, aquilo que acaba de revelar neste telegrama se concretizara 
na Bahla, pela assistencia de que as populagoes atingidas pela seca necessitam 
agora mais do que nunca. 

Quero delxar aqui meus aplausos a S. Exa e afirmar que continuarei vigi- 
lante na defesa dos interesses da Bahia que, no momento, tanto precisa do 
concurso do Governo da Republica. 

Ao registrar este telegrama, quero dizer que o Ministro da Vlagao se mostra 
dlgno do Gabinete que neste instante compoe o Governo da Republica, no Siste- 
ma Parlamentar. 

Estimo que os companheiros de S. Exa no Conselho de Ministros procedam 
do mesmo modo, dando conta aos Parlamentares daquilo que Ihes compete dar, 
como delegados que sao do Congresso Nacional. Acho norma muito acertada dar 
clencia de todas as medidas tomadas nos Estados. 

Felicito, pois, o Ministerio da Viagao, e folgo em saber que, pelo menos na 
sua Pasta, houve interesse pela sorte da Bahia, nesta hora em que sofre em 
virtude da estiagem que atinge sessenta municipios do seu territdrio. 

Era o que tlnha a dizsr, Sr. Presidente. (Multo bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Tem a palavra o nobre 

Senador Jarbas Maranhao. 
O SR. JARBAS MARANHAO — Sr. Presidente, a Comissao Brasileiro-Ameri- 

cana de Educagao Industrial (CEBAI), instituida — apos troca de notas entre 
o Ministro das Relagoes Exteriores do Brasil e o Embaixador dos Estados Unldos 
da America — por meio de acordo internacional firmado em 1946, prorrogado 
e alterado em 1950 pelo chamado acordo basico que foi aprovado pelo Decreto 
Legislativo n.0 1, de 1951, tem as seguintes finalldades: 

a) estreitar a amizade, promover maior compreensao entre os povos dos 
Estados Unidos do Brasil e dos Estados Unidos da America, e favorecer o bem- 
estar geral; 

b) possibilitar atividades educacionais, no setor do ensino proflssional do 
Brasil, atraves de programas de cooperagao; 

c) estimular e ampliar o intercambio de ideias e de processes pedagogicos, 
no campo da educagao proflssional. 

Seu status jhridlco e sui generis. Trata-se de comissao especial destlnada a 
desempenhar as fungoes de orgao executivo de programa intergovernamental de 
cooperagao educacional. 

Seus fundos sao const!tuidos de recursos de duas fontes, que juridicamente 
se fundem — a dotacao atribuida pelo Orgamento da Republica e a contrlbuigao 
dos Estados Unidos da America —, embora na pratlca se use destinar a dotagao 
brasileira aos pagamentos no Brasil, e a contrlbuigao americana, em dolares, 
as aquislgoes de equlpamentos no exterior. 

Suas principals realizagoes consistem em; 
1. Estudos e pesquisas relatives as necessidades educacionais do Brasil, 

especlalmente no que dlz respeito a educagao proflssional e aos recursos para 
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atender a e&sas necessidadss, bem como a formulaQao, administracao e adap- 
tacao continua de um programa adequado para facllltar a satisfaqao de tals 
necessidades; 

2. meios que permitam a administradores, educadores e tecnicos brasilelros 
Irem aos Estados Unidos da America, com o fim de estudar, proferir conferenclas, 
lecionar e permutar ideias e experlenclas com administradores, educadores e 
tecnicos daquele pals; 

3. programas de trelnamento de professores e tecnicos do enslno Industrial; 
4. seleqao e orlentaqao educacional nas escolas de enslno industrial; 
5. aquisiqao de equipamento, preparaqao de material de enslno e de auxillos 

dldaticos, bem como presta?ao de serviQos blblloteconomlcos. 
Dentro desse programa de trabalho, foram aos Estados Unidos da America, 

aperfeiqoar conhecimentos, diretores de escolas, professores e tecnicos de educa- 
qao; realizaram-se varlos cursos de ferias para a melhoria de professores, quer 
de cultura geral, quer de cultura tecnica; fol Instituldo, a titulo experimental, 
um servigo de orientagao, com trelnamento dos orientadores no Pals e nos Esta- 
dos Unidos; foram adquirldos equipamentos destlnados as escolas da rede federal, 
mediante piano elaborado pelos especlalistas amerlcanos em colaboragao com os 
brasilelros; fol organizada a biblloteca do enslno Industrial, com trabalhos, quer 
traduzidos, quer originals; fol Instituldo um Servlgo de Trelnamento dentro da 
Industria (TWI) para auxiliar as industrlas privadas na melhoria da mao-de- 
obra, servigo esse, apds um periodo experimental, passado a orblta do SENAI; 
foram realizados varies levantamentos das necessldades de mao-de-obra quall- 
ficada em diversos Estados; fol Instituldo um Centro de Pesqulsas e Trelnamento 
de Professores junto a Escola Tecnica de Curitlba, com a flnalldade de (a) for- 
mar e trelnar professores de cultura tecnica; (b) melhorar o conteudo e os 
metodos adotados no trelnamento de professores; (c) preparar e distribulr is 
escolas de enslno industrial material de enslno adequado; (d) organizar padroes 
e fazer recomendagoes referentes a construgao e ao aparelhamento das mesmas 
escolas; e,_ ultimamente, se providencia sobre a organizagao de um Projeto de 
Coordenagao do Trelnamento Intensivo do Pessoal da Industria, para desenvolvl- 
mento Inlcial em Sao Paulo, em colaboragao com o SENAI e o Governo do Estado. 

„ .9o.IP0 se verifica. Sr. Presidente, exerce a CEBAI ativldades que correspondem a oojetivos permanentes do Estado. que — nlnguem Ignora — tern na educacao 
uma de suas obrlgagoes prlmordials. 

Hnc temP0' Porem, srs. Senadores, abordei desta tribuna a situagao aos que trabaJhando no aludido orgao, produzem em setor dos mals Importantes 
ao bemgo Publico, qual seja o do aperfeigoamento e progresso do enslno Indus- 
xnai entre nos. 

essa, situagao era de inseguranga absoluta, desacompanhados, 
♦ us^t0, qualquer garantia juridica, quer a que proviesse da legislagao trabalho, quer a que resultasse da legislagao estatutaria. 

iTv,Di?HSe de,suas relvindicagoes — que se me afiguram muito justas — para imeaiato conheclmento dos que deliberam nesta Casa, anunclando, para quando 
me fosse possivel, o que ora fago, a Iniciativa de um projeto de lei a respelto, 
que viesse assegurar direltos e deflnlr a natureza das relagoes juridicas entre 
aqueles servidores e a admlnistragao publlca federal. 

A proposigao^ em segulda, eu a envlarel a Mesa, na certeza de que receberi 
em sua tramitagao, o apoio e a esclarecida contrlbulgao do mals nobre Interesse 
e no melhor entendlmento dos Srs. Senadores. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 

^ SIi' PRE?ID®^TE (Argemiro de Figueiredo) — Tern a palavra o nobre Senador Lopes da Costa. 

0 SR' LOPES DA COSTA — Sr. Presidente, venho a esta tribuna para pronunciar pequeno e modesto dlscurso, sobre a questao da exportagao do mln6rlo 
ae manganes das mmas do Urucum, em Corumba — Mato Grosso. 
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Como o Sr. Presidente e Srs. Senadores nao devem ignorar, esta em franca 
atividade industrial a Sociedade Brasileira de Minera?ao Ltda., concesslonaria 
dessas minas, as quais se encontram localizadas naquele rico munlcipio. 

Essa sociedade, para que melhor se aparelhasse e pudesse dar real cumpri- 
mento ao contrato que firmara com o Govemo do Estado, em dezembro de 1953, 
entrou em entendimento com a Companhia Meridional de Mlneracao — subsi- 
diaria da United States Steel Corporation — sob as vistas do arguto e esclarecido 
Governador Fernando Correa, para a explora?ao, compra e venda de minerio. 
Procedeu-se entao as assinaturas de dois contratos: um, entre o Govemo de 
Mato Grosso e a Sociedade Brasileira de Minera?ao, para o arrendamento dos 
direitos sobre as lavras; outro, entre esta companhia e a Meridional, para o 
negocio excluslvo de compra e venda de minerio. 

Sr. Presidente, mais de 5 milhoes de dolares ja foram investldos em equi- 
pamentos de mlneragao fluvial, pela Companhia Meridional, atraves de contrato 
de financlamento com a Sociedade Brasileira de Mlneragao, para a explora<;ao 
da jazlda e o escoamento de sua produgao. Foram tambem investidos mais 
de um milhao de dolares na constru?ao de um porto em Nueva Palmira, a 
200 qullometros ao norte de Montevideu, equipado mecanicamente, a fim de 
receber, estocar e reembarcar nos navios de longo curso, em demanda para o exte- 
rior, alem de constru?ao de um embarcadouro apropriado no porto de Corumbd. 

Trata-se realmente, como veem os Srs. Senadores, de um empreendimento 
que honra a industria corumbaense e de alta significa?ao para a economia 
do Estado. 

Varias tern sido as operaQoes de vendas de manganes, pois, de acordo com 
o contrato que a arrendataria firmou com o Govemo do Estado, ela se obriga 
a retirar o minlmo de 50 mil toneladas anuais, pagando a importancia do imposto 
correspondente a essa quantidade, mesmo no caso de nao extrai-lo e nao 
exportd-lo. 

As ultimas vendas realizadas neste ano foram 13.000 toneladas para a 
Tchecoslovaqula e a Polonia, ao pre^o de US$ 0,64 (sessenta e quatro centimes 
de dolar) por unidade m/n Fob—Nueva Palmira, cotagao maxima conseguida. 
No entanto, Sr. Presidente, a Sociedade Meridional esta em dificuldade para 
negociar e exportar mais 17.000 toneladas, nas mesmas condigoes de prego, 
a fim de atender a um pedido da United States Steel Corporation, destinadas 
aos Estados Unldos, porque o Departamento Nacional de Produgao Mineral, esse 
mesmo que autorlzou a venda das 13.000 toneladas, indeferiu o requerimento 
daquela companhia, em que ela solicitara licenga para efetuar a venda e expor- 
tagao das 17.000 toneladas. 

Alegou o Sr. Diretor desse importante orgao do Ministerio das Minas e 
Energia que a base de prego para a realiiagao do negocio seria US$ 0,73 (setenta 
e tres centimes de dolar) havendo, dessa maneira, barrado as justas pretensoes 
da companhia vendedora. 

Ora, Sr. Presidente, alnda recentemente, conforme dados que possuimos, 
foi, pelo mesmo Departamento, deferido um pedido para exportagao de manganes 
da Bahia, de qualidade melhor e de localizagao tambem melhor pelo prego de 
US$ 0,70 (setenta centimes de dolar) por unidade, crlando-se, portanto, uma 
sltuagao de deslgualdade com relagao ao minerio de Urucum que, como sabemos, 
se encontra na zona fronteiriga com a Bolivia, por conseguinte distanciada dos 
centres consumidores. O Departamento Nacional da Produgao Mineral teria que 
levar em conta outros fatores, como sejam: 

a) haver a Companhia Meridional realizado, ainda neste ano, vendas na 
base de US$ 0,64 (sessenta e quatro centimes de dolar); 

b) nao ser o manganes de Urucum, conforme esta constatado, da mesma 
qualidade do de outras procedencias do Pais; 

c) a venda e em dolares conversiveis e nao em dolares convenio; 
d) considerar que no momento esta o nosso Governo empenhado em mobili- 

zar as estradas de ferro e portos nacionais, no sentldo de incrementar, o mais 
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rapidamente possivel. a exportagao de minerlo, cujas jazidas existentes sobepi 
a milhdes de toneladas. 

Nao vemos qual o interesse, o empenho do Departamento em haver taxado, 
para yenda, o manganes de Urucum na base de US$ 0,73 (setenta e tres centimoS 
de dolar), pre?o maior, como ja afirmamos, ao do manganes da Bahia, de 
superior qualidade. 

Sr. Presidente, como representante de Mato Grosso e mul particularmente 
de Corumba, venho a esta tribuna fazer um apelo ao Ex.mo Sr. Ministro das 
Minas e Energia, sobre a competente direqao do llustre Deputado Gabriel PassoS 
e a quern a Companhla Meridional acaba de recorrer da sua pretensao, para 
que, com interesse e patriotismo, examine o referido recurso e o despache 
favorayelmente, porque, em caso contrario, com a paralisaqao da exportaqao, 
os prejuizos serao grandes para a economia do meu Estado, alem de contrlbuir 
desastradamente para o desemprego de centenas de trabalhadores que obteifi 
sustento para as suas respectivas familias. 

E o que tlnha a dizer, Sr. Presidente, na esperanga de que este meu apelo 
seja atendido, nao cerceando dessa maneira as ativldades das iniciatlvas priva- 
das, que sao verdadeiramente o sustentaculo do progress© e da grandeza de 
uma nagao. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Argcmiro dc Figucircdo) — Nao hd mais oradorcs ins 
critos. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessao. Designo, para a prdxima, 
a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1 
Eleigao da Comissdo Especial <16 membros) para emitir parecer sobre o Pro- 

jeto de Emenda a Constituigao n.0 9, de 1961, que modifica o regime de discrimi- 
nagao de rendas. 

2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 118, de 1961 (n.0 1.752, de 

1960, na Casa de origem), que reestrutura o Quadro de Oficiais Dentistas do Exer- 
cito (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio concedida 
na sessao anterior, a requerimento dos Srs. Senadores Caiado de Castro e Gilberto 
Marinho), tendo PARECERES favordveis (sob n.0s , de 1961) das Comissoes 
de Seguranga Nacional e de Finangas. 

Estd encerrada a sessao. 

(Encerra-se os trabalhos as 17 boras e 10 minutos.) 



207.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 17 de novembro de 1961 

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

Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Lobao da Silveira — Victo- 
rino Freire — Sebastiao Archer — Eugenio Barros — Lednidas Mello — Mathias 
Olympio — Joaquim Parente — Fausto Cabral — Femandes Tdvora — Menezes 
Pimentel — Reginaldo Femandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo 
— Jarbas Maranhao — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — 
Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Ro- 
drigues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Lino 
de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Filinto Miiller 
— Lopes da Costa — Aid Guimaraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan — 
Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Mem de Sd — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenqa acusa o compa- 
recimento de 42 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

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

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

EXPEDIENTE 

OF1CIOS 

Do Sr. Primeiro-Secrctario da Camara dos Deputados, n.0s 1.824, 1.825, 1.845 
e 1,857, encaminhando autdgrafos dos seguintes: 

Parecer a que se refere a Ata da 7.a Reuniao da Comissao Especial 
incumbida de emitir parecer sobre o Substitutivo da Camara dos Depu- 
tados ao Projrjto de Lei do Senado n.0 86, de 1953, que institui o Codigo 
Brasileiro de Telecomunicafdes. 

Da Comissao Especial, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 36, de 1953 
(n.0 3.549, de 1957, na Camara dos Deputados), que institui o Codigo Brasileiro 
de Telecomunica<;6es. 

Relator; Senador Sergio Marinho, 

O Projeto de Lei n.0 36, de 1958, de iniciativa do Senado, voltou a esta 
Casa com emenda substitutiva da Camara dos Deputados. 

A proposigao original, de autoria do ilustre Senador Marcondes Filho, dispu- 
nha apenas sobre radiodifusao, o uso e a exploragao de seus canals. A ela o 
emlnente Senador Cunha Mello ofereceu substitutivo, o qual, emendado, obteve 
unanlme aprova^ao do Senado, em 1957. 

Recebendo a Camara essa proposiqao, a ela apresentou longo e minudente 
substitutivo, cuja elabora?ao se desenvolve pelo periodo de mals de tres anos. 

2. fi sobre as duas ultimas proposicoes citadas, isto e, a do Senador Cunha 
Mello e a provenlente da Camara, que nos iremos pronunciar, cumprindo decisao 
do Senado, que, para este fim, constituiu Comissao Especial. 
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3. O momentoso assunto das telecomunicagoes — assunto cujo campo o 
extraordinario surto tecnologico dos nossos dias ja disiende a consideracao e 
ao emprego de satelites artificials — encontra, no substitutivo da Camara, trata- 
mento diverse do que Ihe foi dado pelo projeto Cunha Mello. 

A diversidade aludida reside principalmente nos dois seguintes aspectos: 
a) adogao do criterio optante (art. 10, substitutivo da Camara), em face do 

mandamento constitucional (art. 5.°, n.0 XII), no que diz respeito a explora^ao 
dos servigos de telecomunicagoes ("troncos"); 

b) exaustivo minuciar de disposigoes, nas quais transparece tambem inequi- 
voco esforgo de atualizagao. 

Emergem ainda do substitutivo da Camara, diversificando-o tambem, sob 
esse angulo, do Projeto Cunha Mello, normas reguladoras do financiamento, 
por parte do publico ou dos utentes, as empresas concessionarias de servigo 
piiblico de telecomunicagoes, quando estas, no proposito de ampliar seus servigos, 
venham apelar para semelhante recurso. 

3. A Comissao Especial, composta dos Senadores Cunha Mello (Presidente) 
Jarbas Maranhao, Jorge Maynard, Menezes Pimentel e Sergio Marinho (Rela- 
tor), levou a efeito olto reunioes, as quais compareceram Minis.ros de Estado, 
Deputados, representantes de varias empresas concessionarias, assessores, e cujos 
debates foram publicados no Diario do Congresso. 

4. Da abordagem do assunto, tanto no que diz respeito a difusao (radio 
e televisao), como no pertinente a transmissao de mensagens por fios metalicos 
ou canals eletromagneticos, a impressao que nos ficou foi a de que o problema 
das telecomunicagoes se entronca com o problema da seguranga do Estado, seja 
no planejamento do sistema, seja no seu funcionamento. 

Os pesquisadores da interagao social revelam o poder quase ilimitado da 
difusao, servida pelas tecnicas de nossos dias. Ja na ultima guerra, ela consti- 
tuiu uma frente das mais importantes — a da guerra psicologica — destinada 
a correr as resistenclas, da populagao civil, por melo de noticias tendenciosas. 

A difusao, conduzida nesse ou naquele sentido, podera formar ou deformar, 
orientar ou desorientar a opiniao publica. O comportamento dessa cpiniao publi- 
ca, seus pontos de vista, reagoes, preferenclas e idiossincraslas, resultam, na sua 
quase totalidade, de estereotipos ("picture in our heads"), que os canais eletri- 
comagnetlcos, de modo ubiquo, conduzem, ininterruptamente, a sensibilidade 
das populagoes que ainda permanecem na ignorancia do alfabeto. 

A propagagao ideologlca e o endeusamento dos poderosos do dia alcangam, 
com tais tecnicas, rendimentos jamais pressentidos. 

Ao poder de penetrabilldade e a forga de persuagao de que a imagem e o 
argumento falado se carregam. so poderemos opor, confiantemente, barreiras 
de natureza psicologica. 

Mas, mesmo assim ou talvez por isto mesmo, torna-se dificil justificar a 
ausencla do Estado, nesse dominio. 

Se de um lado, esta presence o grands risco de sufocamento das liberdade.s 
ou da deformagao intenclonal da opiniao publica, pela agao de um govemc 
que, em proveito proprio, mobilize aquelas tecnicas, de outra parte, nao deve- 
mos esquecer que pela omissao do poder publico, principios bdsicos, emergentes 
do pacto constitucional podem tornar-se alvo de campanha sistematica, osten- 
siva ou sub-repticia, numa emissao constante de conceitos, habilmente formu- 
lados, que Ihes sejam antagonicos. 

Nos casos de guerra ou de comogao intestina, o Estado deve exercer o mais 
satisfatorio controle sobre as telecomunicagoes. 

No ambito das atividades puramente mercantis, mas quando estao presentos 
as tarefas de planejamento do Estado, nao se pode deixar de levar em conta, 
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pelas suas ralevantes implica?6es economicas, o fenomeno da criagao de neces- 
sidades artificials, que o impeto compctitivo suscita e a difusao mulliplica. 

Fixados esses aspectos, passamos ao exame do art. 10 (substitutivo da Camara). 

Somos pela sua rejelgao e pela aprovagao do art. 4.° (projeto do Senado). 
Mesmo que nao conhscessemos, como conhecemos, a incapacidade empre- 

sarial do Estado, incapacidade que entre nos se agrava pelo empreguismo; 
mesmo que a Constituiqao nao preservasse o principio da livre empresa, que 
deve ser estimulada; mesmo que fosse pacifica a inteligencia de que a lei geral 
pudesse monopolizar a exploragao dos services dos troncos. sem que com isso 
estivesse ferido o disposto no art. 146 da Corustituicao — mesmo assim, enten- 
demos mais aconselhavel que essa exploraqao dos ssrvigos de telecomunicagdes, 
por parte do Estado ou de entidades que ele venha a constitulr, so se faga, na 
medida em que o orgao tecnico (Conselho Nacional de TeleQomunicagoeS), 
apos pesquisas e plane jam en tos, declare o poder publico capacitado, tecnica- 
mente, para substituir, sem prejuizo ou decepgao para os utentes, as concessio- 
narlas atuais. Ocorrendo tal hipotese, nao so o Estado poderia explorar direta- 
mente, avocando os servigos cuja concessao expirasse, mas poderia ir alem — 
se tal consultasse o interesse publico — poderia monopolizar a exploracao dos 
servigos, medlante lei especial, conforme preceitua o art. 146 e ressafvado o 
disposto no § 16, art. 141, da Constituigao. 

Saber quando o poder publico acha-se em condigao tecnica de realizar deter- 
minada tarefa tecnica, e, sem diivida, indagagao de natureza tecnica, que somen- 
te um orgao tecnico podera responder satisfatoriamente. 

Buscar resposta a indagagao dessa natureza em tendencias ideologicas cu 
nos esteredtipos, que a difusao semeia, parece-nos temerario. 

6. Por tudo isso, e que nos arreceamos de um colapso nos servigos de tele- 
comunicagoes, caso se mantenha o art. 10 do substitutivo da Camara. 

Dois fatores contribuiram para esse desfecho: 
a) complete desestimulo as concessionarias; 

b) ausencia de know-how, por parte do Estado, para a exploragao dos servi- 
gos, por elas operados. 

7. Quanto ao sistema de financiamento, constante do art. 42 (substltu'ivo 
da Cfimara), entendemo-lo desencorajador de qualquer iniciativa daquele tipo. 
Somos por isso favoraveis a rejeigao do citado art. 42. 

Se dispusessemos de moeda estavel. talvez nao se apresentasse o problema 
do financiamento, por parte dos usuarios. para a expansao dos servigos. As 
concessionarias teriam facilidades de ampliar seus capitals, pois grande parte 
do publico estarla interessado em tomar agoes. 

E tao-somente porque a moeda se deteriorou, de forma tao grave, que ks 
concessionarias nao resta outro melo senao o de recorrer aos usuarios, atraves 
de um financiamento, que se torna assim ccmpulsdrio. 

E, conslderando justamente esta conjuntura, perigosamente inflacionaria, 
dentro da qual investimos em atlvldades de tal natureza nao sao interessan'.es, 
que achamos desaconselhavel crlar oblces a ampliagao de capitals, destinados 
a expansao dos servigos. 

Nestas condigoes, a Comlssao Especial opina favoravelmente ao Substitutivo 
da Camara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n.0 36, nos seguintes 
termos: 

SUBSTITUTIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS 
a) E de parecer favoravel as emendas consubstanciadas pelos seguintes 

dispositlvos: arts. 1.° a 9°; ao item II do art. 10, devendo o mesmo transfor- 
mar-se em § 1.° do art. 4.° do projeto do Senado; ao art. 11, devendo o mesmo 
transformar-se em § 2.° do art. 4.° do Projeto do Senado; aos arts. 12 e 13, 
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devendo a ordem dos mesmos ser invertida na redacao final; as alincas a, b, c o 
e do art. 15, combinadas as mesmas com as alineas a e c do art. 6.° do projeto 
do Scnado; aos §§ 1° e 2.° do citado art. 15, aditando-se ditos dispositlvos ao 
art. 16, cancelando-se a rsferencia a alinea d, em virtude de nao haver sldo 
aproveltada; ao paragrafo unico do art. 17, transformando-o em artigo; aos 
arts. 18 a 23; aos §§ 1.°, 2.° e 3.° do art. 24, devendo os mesmos se transfer- 
marem em §§ 1.°, 2.° e 3.° do art. 10 do projeto do Senado; aos arts. 25 a 29, 
exce?ao feita da emenda supressiva a alinea j do art. 8 ° do projeto do Senado, 
sobre cuja supressao a Comissao adiante se pronuncia contrariamente; § 2-0 

do art. 30, substituindo-se por ele o § 2.° do art. 18 do projeto do Senado; ao 
art. 31, corrigindo-se o termo "Servico" por "Sistema", referido no paragrafo 
unico do citado artigo. uma vez que e este ultimo o termo usado em todo o 
Substitutivo; ao § 1.° do art. 33, transformando-o em artigo; aos §§ 2.°, alineas 
a e b, e 3.°, 5.°, 6.° e 7.°, alineas a, b, c e d do msncionado art. 33; aos arts. 34 
a 37, exceto o paragrafo unico do mencionado art. 37; aos arts. 38 a 41; os 
arts. 49 a 51; aos arts. 53 a 65; os arts. 67 a 75; ao paragrafo unico do art. 77; 
aos arts. 78 a 99; aos arts. 100 a 116; ao art. 118; aos arts. 120 a 131; a Tabela 
n.0 1 (Cargos de Provimento em Comissao). 

b) fi de parecer contrario as emendas consubstanciadas pelos seguintes dis- 
positives: ao art. 10, exceto em relagao ao item II, conforme o acima proposto 
(item A, deste parecer), aproveitando-se em conseqiiencia o art. 4.° do projeto 
do Senado; ao art. 14, aproveitando-se em conseqiiencia o texto do art. 6.° do 
projeto do Senado; ao paragrafo unico do art. 16; ao art. 17, exceto quanto 
a seu paragrafo unico, cuja aprovagao propomos acima (item A. deste parecer); 
ao art, 24, permanscendo o art. 10 do projeto do Senado; ao art. 30 e seu 5 1.°: 
ao art. 32, por ser redundante com o disposto no art. 18 do projeto do Senado; 
ao art. 33 e seu 5 4.°, substituindo a este paragrafo o paragrafo unico do 
art. 19 do projeto do Senado; ao paragrafo unico do art. 37, conforme assina- 
lamos acima (item A, deste parecer); aos arts. 42 a 44, inclusive; aos arts. 45, 
46. 47 e 48, permanscendo. respectivamente, os arts. 27 paragrafo unico, 28, 29 
e 30 do projeto do Senado, ao art. 52, ao art. 66, permanecendo o texto do 
art. 41 e seus paragrafos do projeto do Senado; ao art. 76, permanecendo o 
texto do art. 33 do projeto do Senado: ao art. 77. permanecendo o texto do 
art. 31 do projeto do Senado; ao art. 117 e, finalmente, ao art. 119. 

PROJETO DO SENADO 

c) £ de parecer contrario as emendas supressivas da Camara dos Deputados 
aos seguintes dispositivos do projeto do Senado; art. 15; letra j do art. 8.°, 
§ 1° do art. 24; art. 57; art. 63; aos arts. 71, paragrafo unico e 72; a Tabela 
de Contribulcoes a que se refere o art. 68 do projeto do Senado. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 127, DE 1861 

(N.0 2.970/61, na Camara) 

Estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio finan- 
ceiro de 1962. 

4.16 — Ministerio da Justiga e Negdcios Interiores. 
(Publicado em Suplemento.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 127 DE 1961 
(N.0 2.970, na Camara) 

Estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio finan- 
ceiro de 1962. 

4.13 — Ministerio da Fazenda. 

(Publicado em Suplemento.) 
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EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

N." 18, DE 1957 

Dispoe sobre a nao aplicagao das normas estabelecidas no Decreto- 
lei n." 3.768, de 1941, a partir da vigencia da Lei n." 1.050, de 1950, aos 
extranumerarios mensalistas, diaristas ou tarefeiros julgados incapazes 
por motivo de acid'Jnte em service, de molestia profissional ou por doen?a 
especificada em lei. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Ao servidor extranumerario, de qualquer categoria, quando julga- 
do Incapaz por motivo de acidente em serviqo de molestia profissional ou de 
doen^a especificada em lei, aplicar-se-ao as dtsposiqoes dos arts. 171 e 182, 
letra b, da Lei n.0 1.711, de 28 de outubro de 1952, ficando derrogadas, a partir 
da vigencia da Lei n.0 1.050, de 3 de Janeiro de 1950. as normas restrltivas 
estabelecidas no § 4.° do art. 5.° do Decreto-lei n.0 3.768, de 28 de outubro de 1941. 

Art. 2.° — £ o Poder Executivo autorizado a proceder, pelos orgaos com- 
petentes, a revisao dos proventos de inatividade dos extranumerarios aposenta- 
dos atd a data desta lei, para o fim de conceder-lhes salario integral identico 
ao que perceberiam se estivessem em atividade. 

8 1.° — Os beneficios decorrentes da referida revisao, bem como todos os 
seus efeitos, retroaglrao a data em que passou a viger a Lei n.0 1.050, de 1950, 
a que faz remissao o art. 1.° 

§ 2.° — Para aplicacao do disposto no presente artigo, serao somados, nas 
suas respectivas datas, os valores fixados nas tabelas de vencimentos, salarios 
e abonos vlgentes a epoca da aposentadorla e dos reajustes. 

Art. 3.° — Para atender as despesas decorrentes desta lei, fica o Poder 
Executivo autorizado a tomar as providencias necessarias a abertura do respective 
credlto especial. 

Art. 4.° — A transferencia do valor necessario ao pagamento dos proventos 
previstos na forma do art, 2.° desta lei, sera feita de conformidade com as 
regras estabelecidas pelo Decreto-lei n.0 3.768, de 28 de outubro de 1941. 

Art. 5.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publlcaqao, revogadas 
as disposlQoes em contrario. 

(As Comissoes de Constituigdo e Justiga, de Servigo Publico Civil, de 
Legislagdo Social e de FinaJigas.) 

PROJETO DE LEI N° 127, DE 1961 
(N.0 2.970-A/61, na Camara) 

Estima a Receita e fixa a Despesa da Vniao para o cxercicio finan- 
ceiro de 1962. 

4.12 — Ministdrio da Educaqao e Cultura. 

(Publicado em Suplcmento.) 

AVISOS 

Do Sr. Ministro da Fazenda; 

N.0 GB-91, de 1.° de novembro — Transmite informaQoes solicitadas pelo 
Sr. Senador Noguelra da Gama em seu Requerimento n.0 321, de 1961; 

N.0 GB-98, de 8 de novembro — Transmite informagoes solicitadas pelo 
Sr. Senador Mendonga Clark em seu Requerimento n.0 246, de 1961. 
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PARECER N.0 682, DE 1961 

Da Comissao de Finangas sobre emendas oterccidas pelo plenario 
ao Projeto dc Lei da Camara n.0 127/61 (n.0 2.970, de 1961, na Camara) 
qne estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio finan- 
ceiro de 1962. 

Relator: Sr. Joaquim Parente 
I. Por haver recebido, em plenario, quinze emendas (de n.0s 144 a 158) 

retorna a esta Comissao o presente Projeto, que estima a Receita e fixa a Des- 
pesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente a Comissao 
do Vale do Sao Francisco. 

II. Com essas emendas, a despesa do Subanexo da Comissao do Vale do 
Sao Francisco e aumentada de CrS 104.000.000,00 (cento e quatro milhoes de 
cruzeiros). 

III. As novas dotaqoes tern, porem, por objetivo, possibilitar a realizaqao 
de obras e services indispensaveis ao desenvolvimento economico e social do 
Vale e ao bem estar das populaqoes das cidades nele localizadas, tais como 
abastecimento d'agua, linhas de transmissao de energia eldtrica, construqao ou 
melhoramento de cais, rodovias, pontes, hospitals, gindsios, escolas tecnicas, etc. 

IV. Ante o exposto, atendendo ao alcance dos novos recursos que irao bsne- 
flciar a milhares de brasileiros de uma regiao ate ha pouco esquecida, opinamos 
pela aprovacao das emendas, apresentando subemendas as de n.0^ 5 e 16. 

Sala das Comissoes, 16 de novembro de 1961. — Ary Vianna, Presidente em 
exercicio — Joaquim Parente, Relator — Irineu Bornhausen — Lopes da Costa 
Caspar Velloso — Saulo Ramos — Lobao da Silveira — Fernandcs Tavora — 
Dix-Huit Rosado. 

SUBEMENDA A EMENDA N.0 5 
Acrescente-se: 
— Para um conjunto diesel para a cidade de Belo Monte, 

em Alagoas — CrS 2.000.000,00 

SUBEMENDA A EMENDA N.0 16 
Acrescente-se: 
— Para estudo e construqao da linha de transmissao de 

Varzea de Palma a Pirapora — Cr$ 30.000.000,00 

O SR. PREISIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Na proxima sessao come- 
qara a correr o prazo previsto no art. 339, letra b, do Regimento Interno, para 
apresentagao de emendas, perante a Mesa, aos seguintes Subanexos do projeto de 
lei orqamentaria para 1962: 

4.12 — Ministerio da Educaqao e Cultura; 
4.13 — Ministerio da Fazenda; 
4.16 — Ministerio da Justiqa e Negocios Interiores. 
Esta finda a leitura do expediente. 
Tern a palavra, como Lider da Maioria em exercicio, o nobre Senador Lima 

Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, ocupo a tribuna para prestar 
homenagem a memdria do Professor Ponciano Fcrreira de Oliveira, que dentro de 
dois dias, se vivo fosse, completarla o centenario de nasclmento. 

No meu Estado, a Bahia, onde tambem nasceu esse eminente Professor da 
Faculdade de Direito de meu Estado, varias comemoraqoes vao reallzar-se, como 
justo preito aos serviqos prestados pelo eminente Professor e Desembargador. 



- 41 - 

Falar sobre a vida de Ponciano de Oliveira, Sr. Presidente, seria como que 
manusear obras de Direito, nas quais aquele eminente mestre deixara traqos 
marcantes de sua personalidade. 

Tive a fslicidade de, muito cedo, ingressando na Faculdade de Direito da 
Bahia, alnda encontrar, ja veihinho, o Professor Ponciano de Oliveira. Tal era 
o aprego que minha turma na Faculdade dispensava ao Professor Ponciano de 
Oliveira, que foi ele incluido no quadro de nossa formatura, como um dos home- 
nageadcs. 

fi justo que, neste instante, me caiba a missao de descrever, em traqos rdpi- 
dos, a biografla de tao eminente figura. 

Faleceu Ponciano de Oliveira aos oitenta, com uma grande folha de servi- 
50s prestados a nossa terra natal. 

Nasceu em 19 de novembro de 1861 no Engenho Gameleira, municipio de Entre 
Rios no Estado da Bahia — Filho do Capitao — Hermdgenes Ferreira Batista e 
Maria Isabel da Visitacao Baptista. (Politico apaixonado o Capitao Hermdgenes 
em luta com os parentes decidiu modificar o nome dos filhos, substituindo o 
Baptista do prdprio apelido pelo Oliveira, da ascendencia materna. 

Cursou humanidades no Colegio Septe de Septembro celebre na epoca pelo 
rigor e honestidade com que transmitia conhecimentos. 

Em 1880 matriculou-se na Faculdade de Direito de Recife, onde colou o grau 
de bacharcl em Ciencias Juridicas e Sociais em 30 de novembro de 1883. 

Casou em 3 de maio de 1884 com Alice Montenegro, filha do ilustre baiano 
Thomaz Garcez Paranhos Montenegro entao juiz do comercio em Recife. 

Pouco depois foi nomeado promotor e juiz municipal da Comarca de Nazar6, 
permanecendo nesse cargo ate 1889, quando foi nomeado Secretario da Provincia 
pelo Presidente Conselheiro Almeida Couto, ilustre baiano e um dos lideres do 
Partido Liberal. 

Proclamada a Republica, foi, por insistencia do primeiro chefe do Governo, 0 
Conselheiro Virgilio Damasceno, e por Manoel Vitorino Pereira, mantido nas fun- 
goes que exerceu ate 25 de abril de 1890, quando foi demitido Manoel Vitorino. 
Tomou logo depois posse de juiz de Direito da Comarca de Serrinha rec^m criada. 
Manteve-se nessas fungoes durante dez anos, tendo prestado servigos do Governo 
do Estado, e a Republica na guerra de Canudos, como representante do Gover- 
nador seu velho amigo no acolhimento e assistencia as tropas que se dirigiam a 
frente de combate e como uma especie de intendente do exercito na aquisigao 
de generos e materiais destinados ao abastecimento. 

Apds tres concursos, em que foi bem classificado, foi nomeado para juiz do 
Tribunal de Apelagao e Revista do Estado, onde serviu de principios de 1890 ate 
fins de 1915, quando se aposentou, a fim de permitir a nomeagao do seu cunhado 
Thomaz Garcez Paranhos Montenegro Junior, que se submetera a tres concursos, 
fora classificado e indicado em lista triplice pelo Tribunal, que, entretanto, Ihe 
negou posse, alegando incompatibilidade, em virtude do parentesco com Ponciano. 

Pouco depois de nomeado para o Tribunal, cujos juizes antes tinham o titulo 
de Conselheiros, submeteu-se a concurso na Faculdade de Direito, entrou livre 
e pobre, para a Secgao de Filosofia de Direito e Direito Romano, sendo classifi- 
cado em primeiro lugar com um unico voto discrepante, dado a seu competidor 
Almadino Diniz. Tomou posse em 1903. Dois anos depois pediu transferencia para 
a cadeira de Direito Comercial, apresentando como titulos para ocup^-la duas 
teses de concurso para o Tribunal "Do Penhor Mercantil" e "Do Mandate e da 
Comissao Mercantil" a ultima publicada em revista de direito freqiientemente 
citada em aulas de especialidade. 

Exerceu a cdtedra durante 38 anos. ate as vesperas de falecer, em 17 de Janeiro 
de 1941, como decano da Congregagao da Escola. Lecionou alem das duas cadeiras 
de Direito Comercial, inumeras outras, vagas ou com os titulares licenciados. 
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Era figura obrigada nas bancas examinadoras de concursos, nos quais se distingula 
por uma argiiiQao veemente e cerrada. 

Depois da aposentadoria alem da catedra, exerceu advocacia. Apds a revoluQao 
de 1930 ocupou por breve periodo, como ocorrera na primeira Repiiblica, o cargo 
de Secretirio do Estado, quando assumiu o poder o Coronel Ataliba Ozdrio. 

Desempenhou tambem as fungoes de membro do Conselho Consultivo do Es- 
tado, do qual foi eleito presidente, membro do Tribunal Eleitoral e substituto 
do Auditor de Guerra do Estado, por indicagao do Supremo Tribunal Militar. 
Faleceu em 17 de Janeiro de 1941. 

Sr. Presidente, muitos foram os estudantes que acompanharam a vida de 
Ponciano de Oliveira; nds que recebemos os seus sabios ensinamentos, muito 
aprendemos com a sua palavra cheia de moderagao. Hoje, sinto quao proficuas e 
uteis para nossa vida de homens publicos, foram as ligoes ministradas pelo velho 
professor. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer meu nobre colega. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Com grande emogao pego a V. Ex.a inclua entre 

esses estudantes que receberam os sdbios ensinamentos de Ponciano de Oliveira, 
este que no momento aparteia V. Ex.a 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, com muita honra recebo o aparte 
do nobre Senador Aloysio de Carvalho, meu professor na Faculdade de Direito 
da Bahia e que, como acaba de afirmar, tambem recebeu os ensinamentos dessa 
grande figura que hoje homenageamos. 

Sr. Presidente, mais de uma geragao acompanhou a vida de Ponciano de 
Oliveira. Alguns dos seus contemporaneos ja se foram, outros ainda hoje trans- 
mitem os ensinamentos hauridos da palavra segura, da cultura juridica, das ligoes 
admiraveis a que costumava dar sentido prtitico aquele homem extraordinario. 

Eis por que, Sr. Presidente, fago este registro, como homenagem a quern 
realmente o merece, e que foi uma das figuras mais dignas da Bahia. 

Tendo em vista, Sr. Presidente, que em tal data nao havera sessoes no Senado 
antecipei-me para que nao ficasse esquecido nesta Casa o grande mestre, a extra- 
ordinaria figura que o Estado da Bahia tanto reverencia. (Muito hem!) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figuciredo) — Tern a palavra o nobre 
Senador Aloysio de Carvalho. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, declino da palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueircdo) — Tern a palavra o nobre 

Senador Paulo Fender. (Pausa.) 
Nao esta presente. 
Tern a palavra o nobre Senador Vivaldo Lima. (Pausa.) 
Nao esta presente. 
Tern a palavra o nobre Senador Lino de Mattos. (Pausa.) 
Nao esta presente. 
O SR. PRESIDENTE — Tern a palavra o nobre Senador Paulo Fender. 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, estao de parab^ns os trabalhadores 

brasileiros com a atitude do Sr. Ministro do Trabalho, relativamente h instituigao 
no Pais do salario-familia. 

A mensagem apresentada a Camara dos Deputados pelo Sr. Franco Montoro, 
representa, em seus fundamentos, uma politica social acertada, ao mesmo tempo 
que revela a cautela de que se muniu o Governo para enfrentar tao complexo 
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problema, num Pais como o nosso, em que a diversificagao de salarios, conforme 
as regioes em que sao instituidos, desafia soluqoes para calculos equitativos e 
justos. 

Sr. Presidente, de hi muito que o operario brasileiro vem sendo espoliado 
no seu trabalho. £ empregado como maquina humana na produqao das merca- 
dorias, e o prego destas obedece ao arbitrio do produtor e do empresario, sem 
atentar para as necessidades reais da maquina humana, que sao transferidas da 
pessoa do operirio para as responsabilidades que Ihe pesam nos ombros, com 
relagao i educagao dos filhos, a subsistencia no lar e todas as implicagoes da vida 
social do chefe de familia. 

Fala-se na Enclclica de S.S. o Papa — Mater et Magistra — e vai-se buscar 
no conselho cristao a atitude governamental que sd agora reconhece ter o operirio 
brasileiro o direito de obter, dos poderes que o utilizam, o salario-familia, isto 6, 
aqucla ajuda de custo para que ele possa trabalhar com menores preocupagoes, 
e para que os muitos males sociais que afligem este Pais, possam assim ser reme- 
diados, se nao curados, como o analfabetismo e as doengas. 

O Sr. Ministro do Trabalho, na sua brilhante exposigao feita ontem a Camara 
dos Deputados, revela-nos que estao na nossa vanguarda, em direito social, com 
a instituigao do salario-familia aos trabalhadores, numerosos paises como a Franga, 
a Inglaterra, a Itilia, a Alemanha, a Belgica, a Subcia e o Congo. Atd o Congo 
Sr. Presidente, instituiu o salario-familia para o trabalhador. 

O sistema de pagamento adotado pelo Governo, realmente, procurou uma 
solugao muito pratica, porque utiliza os institutes de previdencia social e os prd- 
prios escritdrios das empresas, ao contrario de sistemas outros que foram pre- 
conizados em projetos anteriores, e pelos quais apenas os institutes de previdencia 
e que se encarregariam dos meios de pagamentos do salario-familia. 

A sistematica atuarial adotada no projeto do Ministro Franco Montoro e real- 
mente adequada. Nao digo a que o operario seja pago rapidamente; descreio da 
rapidez com que qualquer poder deseja pagar o salario de alguem, num pais 
ainda tao eivado de incompreensao social, como o nosso; mas acredito seja um 
bom sistema este de o empregador recolher a previdencia social a quota-parte 
destinada ao pagamento do salario-familia e depois acertar com as suas contri- 
buigoes a previdencia social o que houver despendido para o referido pagamento. 
Isto quer dizer, Sr. Presidente. que na folha mesma de salario semanal ou quin- 
zenal do trabalhador, ele pode receber o salario-familia. 

Enviamos daqui as nossas congratulagoes ao Ministro do Trabalho por haver 
encontrado fdrmula satisfatdria a tao complexo problema de atuiria. Ponto di- 
vergente o saldrio-familia que constitui, nos quantitativos que outorga a esta ou 
aquela regiao do pais; e ai esta, a meu ver, o unico defeito ou vicio social do 
referido projeto. 

Nao ignoramos que quanto mais atrasada e a regiao, mais onerosas as des- 
pesas do chefe de familia na educagao dos filhos, nas exigencias do seu vestuirio 
e no tratamento da sua saiide, quando doentes, ou na preservagao dela, quando saos. 

Entao, Sr. Presidente, o salario-familia deveria ser outorgado numa taxa unica. 
Ele nao devia obedecer as oscilagoes do salario minimo, porque e uma sd a exi- 
gencia assistencial aos menores, filhos de trabalhadores em todo o territdrio na- 
cional. 

Em todo o caso ja d ajuda efetiva ao pai de familia o salario suplementar 
que se Ihe dd. 

Nos grandes centros o trabalhador recebera Cr$ 700,00 por filho menor; nos 
pequenos centros, como o Estado do Piaui, por exemplo, ha uma redugao de mais 
de 50% e o trabalhador recebe Cr$ 300,00 por filho menor. Em todo caso, repiso, 
6 um passo que dao os patrdes, que da o Governo na assistencia aos filhos dos 
trabalhadores. £ possivel que uma revisao muito em breve seja necessaria e que 
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apenas a instalagao do beneficio se faga momentaneamente para que logo se Ihe 
corrijam as deficiencias. 

Outro assunto que me traz a tribuna, Sr. Presidente d o relativo i entrevista 
que ontem proferiu numa das emissoras de Brasilia o Sr. Ministro da Saude. 

S. Ex.a declarou a Nagao que todas as campanhas do seu Minist6rio estao 
merecendo sua melhor atengao e que os recursos financeiros necessarios para 
leva-las avante, que sabemos nao estavam sendo conseguidos pela Pasta da 
Saude, ja estao sendo liberados. Assim, a Campanha Nacional que o Ministerio 
da Saude desenvolve para combater diversas endemias e a tuberculose esta sendo 
coroada de exito. 

Esperamos que assim seja, Sr. Presidente, pcis o prognostico e muito sombrio, 
como se depreende da confissao que fez o proprio Ministerio da Saude, segundo 
o qual somos um pais muito batido por enfermidades das quais a maioria do 
povo julgava ja estivessemos livres. 

Assim e que, quanto a variola, o Brasil aparece na estatistica nosoldgica do 
terrivel mal como um dos campos em que ele mais incide. Nesse terreno, so 
temos um rival na America do Sul — o pequenino Equador. Assim, 6 mais grave 
do que se pensa o problema da variola, que requer nao so a vacinagao corres- 
pondente ao aumento anual da populagao —, e o Brasil cresce em dois milhoes 
de habitantes anualmente, o que representa a necessidade da vacinagao inicial 
na mesma proporgao — como ainda exige a atengao do Ministerio da Saude 
para a revacinagao que se deve fazer, periodicamente, da populagao estavel. 

Todas essas, Sr. Presidente, sao obrigagoes do Ministerio da Saiide, encargos 
da mais absoluta seriedade, de muita gravidade, e desta tribuna eu os saliento 
como advertencia ao Governo — mais uma advertencia — no sentido de que as 
verbas daquele orgao tenham prioridade de liberagao sobre qualsquer outras. 

Ha, ainda, a incidencia da malaria, que alem de novamente atingir todo o 
Norte, atinge tambem o Sul, pois e bastante alto o indice da molestia em Santa 
Catarina, por exemplo. Entao a malaria, que havia sido, por assim dizer, 
debelada, erradicada no solo patrio, ai esta desafiando o sanitarismo brasileiro. 

Mais a dentro no solo da Patria, encontramos a verminose, de onde destaco 
a terrivel esquistossomose, doenga a que me referi em discurso passado e e 
contraida atraves do caramujo, pelo contato com aguas poluidas. Assim, a 
erradicagao desse mal estaria a mobilizar, nao so o medico sanltarista, como 
a engenharia sanitaria, porque, sem o vadeamento dos rios, dos lagos e_ dos 
igarapes, atraves de tecnica apropriada, e inutil empregarmos recursos terapeuti- 
cos ou de profilaxia a esquistossomose. 

Sr. Presidente, a tudo isso se soma o problema da fome, predispondo o orga- 
nismo combalido a contrair toda sorte de infecgoes. Dai se conclui que o Minis- 
terio da Saude tern, pelo menos, dois pesados encargos. Um, o de combater 
urgentemente essas endemias que nos flagelam, que nos assolam, que grassam 
no territorio patrio, dando-nos a triste celebragao de Pais onde a medlcina 
tropical encontra o seu melhor campo de aprendizado. Outro, o de resolver 
o problema da fome, pelo menos da fome da crianga, atraves da multiplicagao 
das celulas assistencials-pediatricas ou de puericultura, pela disseminagao cada 
vez maior dos lactarios em todo o Pais. 

Eis, Sr. Presidente, dois graves problemas de saude piibllca que trago ^ 
consideragao do Senado na hora em que o Ministro da Saude, Sr. Souto Maior, 
cheio de otimismo — que Deus o conserve assim! — diz, pelo radio, que o seu 
Ministerio esta agindo, tomando todas as providencias. Sao palavras que ja 
perderam credito mas que, ditas por S. Ex.a agora, em um novo regime, parecem 
fazer apelo a uma nova semantica. Vamos esperar que a conhecida expressao 
"o meu Ministerio esta tomando todas as providencias", signifique algo que 
se compadega mesmo com a urgencia e a premencia de solugoes por que clamam 
os problemas brasileiros de saude publica. 
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Sr. Presidente, outro assunto medico me traz ainda a tribuna. Refiro-me 
a um editorial de O Globo de ontem, que diz respeito a ameaga de que esta 
sendo alvo uma das mats serias especialidades tecnicas do ensino medico e da 
pratica medica — a radiologia. 

Segundo aquele vespertino, por inquerito procedido, dos dois mil medicos que 
se formam este ano, no Brasil, nenhum esta em condigoes de se dedicar a radio- 
logia? Por que? Porque a radiologia, como outras especialidades medicas que 
se exercitam atraves de instrumentagao adequada, exige aparelhagem carissima; 
e a crise brasileira ai esta, tolhendo qualquer possibilidade de um medico 
recem-formado importar aparelhagem radiologica. 

Diz o jornal que com menos de quarenta milhoes de cruzeiros nao se pode 
montar, ao prego atual do cambio, um consultorio de radiologia. Alem dessa, ha 
outras especialidades como, por exemplo, a cardiologia que mobiliza Raios-X e 
requer aparelhos carissimos para exame propedeutico de doengas congenitas do 
coragao, como sao os aparelhos de hemo-dinamica, para nao falar no "bara- 
tissimo" electrocardiografo, que esta custando quinhentos mil cruzeiros! 

Bastam essas cifras para nos dar ideia de como ha de parecer, se nao 
tomarmos providencias energicas e eficazes, o estudo das especialidades tecnicas 
na mediclna brasileira. 

Agora, nao sentiremos nada, porque o Pais ainda esta provide de aparelhagem 
radioldgica, de certos instrumcntos carissimos instalados em diversos servigos, 
quer nos ambulatdrios da Previdencia Social, quer, mesmo, em consultorios 
particulares. Mas esse problema ha de se agravar, certamente. Ja vemos grande 
parte da populagao brasileira recorrer a exames de laboratdrio e de Raios-X, 
atraves dos Institutes de Previdencia Social. 

O medico particular, Sr. Presidente, que nao dispde de Raios-X, costuma 
dizer a seus doentes que fagam sua radiologia neste ou naquele IAP, e o doente 
entra na fila um, dois ou tres meses. E nao ha culpa dos Institutes por essa 
demora, porque, realmento, os ambulatdrios de radiologia nos Institutes tem 
exames marcados ate para noventa e cento e vinte dias depois da primeira ins- 
crigao do consulente, tal a freqiiencia com que sao procurados. 

O doente volta ao medico particular muitas vezes ja nao necessitando do 
recurso do diagndstico que Ihe foi pedido. E quern quer que atente para este 
problema, ha do Ihe ver a seriedade e a importancia, porque se as Faculdades 
de Medicina do Pais nao nos derem nestes dois anos mais radiologistas, o Brasil 
voltara ao tempo da Medicina evnpirica, e deixaremos de ser considerados povo 
civilizado, cuja Medicina, ate hoje. Sr. Presidente, tem obtido as mais nobres 
laureas atraves do trabalho de representantes tecnico-cientificos, que tem feito 
a sua justificada celebragao. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com muito prazer. 
O Sr. Vivaldo Lima — Estou ouvindo, com muita atengao e interesse, o 

discurso de V. Ex.a, como sempre, brilhante, cheio de profundidade e objetividade. 
O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Vivaldo Lima — A minha impressao e, ainda, a de que, as Faculdades 
de Medicina se encontram em condigoes de formar especialistas. Nao Ihes tem 
faltado capital para a aquisigao do equipamento necessario e atualizado. De 
acordo com as palavras do Dr. Nicolas Caminha. as quais deram motive ao 
editorial de O Globo, de ontem, de certo modo alarmante, parece que o assunto 
ainda se prende mais a falta de radiologistas. Pelo censo realizado, dentre os 
dois mil doutorandos em condigoes de receber o diploma, nao encontro um so que 
se destine a radiologia clinica. A impressao que tive e de que os futures profis- 
sionais nao estao em condigoes economicas de instalar gabinetes, porque as 
Faculdades de Medicina, como os hospitais publicos e privados, estao equipados 
com servigos de radiologia capazes de atender tecnicamente a especialidade. 
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Sentimos e a falta de radiologistas, porque, como acabei de dizer a V. Ex.a, o 
equipamento e realmente muito caro. Hoje esta sendo orqado um bom equipa- 
mento, uma boa instalagao, em cerca de quarenta milhoes. Qual o medico 
Incipiente na profissao que podera empatar capital dessa ordem? Nem com bens 
de herancja sera capaz de iniciar sua vida profissional despendendo importan- 
cia dessa ordem. Vamos ter, realmente, na vida profissional pratica, a falta de 
radiologistas com sens gabinetes para atender a clinica privada. Quanto aos 
hospitals piiblicos e particulares, temos o recurso do Orgamento e dos creditos 
especiais, para prover essas entidades hospitalares do necessario equipamento. 
Digo mesmo, a titulo de exemplo, quanto ao que se passa na Cruz Vermelha 
Brasileira, no Estado da Guanabara que temos dols equipamentos para Raios-X 
muito bonzinhos, mas temos dificuldades em encontrar profissionais. Os profis- 
sionais nao podem, realmente, dedicar algumas horas do seu dia a trabalho ben- 
fazejo, trabalho gracioso, com pequena retribuigao, mais simbollca, a titulo de 
quantitativo pro labore, porque com o custo de vida sempre se elevando, tern 
eles que apelar para as outras tarefas, que Ihes retribuam mais compensa- 
damente. Ve V. Ex.a que profissionais, ate mesmo para chefias de servigos, eu 
tive dificuldade de encontrar para prover, por exemplo, o Servigo de Pediatria. 
Nao encontrei quern quisesse a chefia oferecida, o mesmo acontecendo com o 
Servigo de Cardiologia Clinica. E nao aceitavam justamente porque a Cruz 
Vermelha Brasileira nao poderia retribuir condignamente o profissional, dado 
que seus recursos sao destinados a causa da vida publica, das populagoes desajus- 
tadas. De forma que o problema se agrava, e V. Ex.a, com palavras tao claras, 
explicitas e objetivas o aborda magnificamente. 

O SR. PAULO FENDER — Obrigado ao nobre colcga. Veja V. Ex.a, Sr. Pre- 
sidente, de que se ressentiria meu discurso nao fosse a contribuigao que acaba 
de me trazer, com sua experiencia medica e sua grande cultura sobre o proble- 
ma, o nobre Senador Vivaldo Lima. 

O Sr. Vivaldo Lima — Obrigado a V. Ex.a 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.a disse tudo o mais que eu poderia dizer, 
sobre a materia. Agradego o apoio que da is minhas palavras, e constato quo 
nao divergimos porque quando dizia que as faculdades nao nos dao radiologis- 
tas, nao quis dizer que elas nao ensinam Radiologia. 

O Sr. Vivaldo Lima — Exatamente. 
O SR. PAULO FENDER — Mas sendo de profissao liberal, o medico recem- 

formado quer ganhar dinheiro, exerce-la, e nao vai dedicar-se a especialidade 
para cujo aparelhamento nao dispoe de recursos. Entao, a tese se evidencia, no 
que afirmei, agora confirmado por S. Ex.a A crise ai esta! Crise medica muito 
seria, que esta a exigir ate do Governo medldas adequadas. E como costumo 
ser objetivo, acho que so um caminho tem o Governo a seguir: dar cambio favo- 
recido, cambio de custo para aquisigao de qualquer aparelhamento radiologico 
que se propuser entrar neste Pais. Porque o proprio aparelho radiologico dos 
hospitais, a que se refere o Senador Vivaldo Lima, hd de parar um dia por falta 
de tubos catddios, por falta de pegas que s6 entram no Pais a cambio muito 
alto. Se nao adotarmos medidas — no caso, da responsabilidade do Ministdrio 
da Educagao — a radiologia entrara vertiginosamente em colapso no Pais, e nao 
demorara o dia em que o Brasil precisara mandar fazer exames radiologicos na 
Argentina, ou outro pais qualquer, como no passado o fazia, nao na Argentina, 
mas na Europa. 

Eis ai, Sr. Presidente, a demincia que trago a Nagao, da mais alta tribuna do 
povo, com relagao a classe medica e ao ensino medico, profundamente atlngldos 
na sua eficlencia, e a saiide do povo, num Pais onde se fala em campanha intensa 
contra a tuberculose, para cujo diagnOstico o Raios-X 6 pega fundamental. 

Apelo para o Governo no sentido de que adote providenclas para liberar, ao 
maxlmo, as importagoes de aparelhos radiologicos e llvros Wcnicos. E incrivel 
que, neste Pais, o livro tecnico que ensina Medlcina, Engenharia, Arqultetura, e 
qualquer outro ramo do saber tecnico, esteja sendo adquirido nas llvrarlas por 
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prego proibitivo, quando cabe a governos sensatos atentar para essas peculiari- 
dades, sobre as quais nao pode haver incidencia de impostos de qualquer natu- 
reza, sem comprometimento do future do Pais, sem comprometimento de sua 
propria civilizagao. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Nao ha mais oradores ins- 

critos. 
Esta esgotada a hora do expediente. 
O SR. VIVALDO LIMA — Sr. Presidente, pego a palavra para explicagao pes- 

soal. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Tem a palavra o nobre 

Senador Vivaldo Lima. 

O SR. VIVALDO LIMA — A Resolugao n.0 6 de 1960, que reestruturou os 
servigos da Secretaria do Senado, estabeleceu, para o preenchimento do cargo de 
Medico, alem da normal habilitagao para o exercicio da profissao, as preliminares 
de pratica hospitalar e de exercicio da mediclna, por prazo nao inferior a cinco 
anos. 

Essas condigoes, indispensavels ao exercicio do cargo de Medico do Senado, 
representam uma salvaguarda para quantos se socorrem do nosso servigo medico. 

Tal fato foi reconhecido e endossado pelo Plenarlo quando aprovou o Projeto 
de Resolugao n.0 6. A Resolugao n.0 24 de 1960, entretanto, modificou esse cri- 
t6rlo de prudencia e retlrou a exigencia dos cinco anos de atividade profissional 
para ingresso no cargo de Medico. 

Recentemente, porem, o Projeto de Resolugao n.0 48 de 1961, em tramitagao 
nesta Casa do Congresso, cogitando da criagao de um cargo isolado de provimento 
efetlvo, de Dentlsta, Simbolo PL-4, estabeleceu entre as condigoes para esse 
provimento a do exercicio da profissao, por prazo nao inferior a cinco anos. 

Ao mesmo tempo que essa exigencia encontra inteira justlficativa na neces- 
sidade de pratica real da profissao, vem introduzir um criterio de desigualdade 
flagrante no que tange as exigencias para o provimento do cargo de Medico. 

O fato dispensa comentarios. Nao e compreensivel que o Senado mantenha 
essa desigualdade, impondo-se a sua corregao, o que, justamente pretende con- 
segulr o presente Projeto: 

PROJETO DE RESOLUgAO N." 52, DE 1961 
Altera o disposto no art. 4.°, item I, da Resolugao n.0 24, de 1960. 

Art. 1.° — O artigo 4,°, item I, da Resolugao n.0 24, de 1960, passa a ter a 
segulnte redagao: 

Art. 4.° 

VI — O de Medico, dentre possuidores de diploma expedido por Faculdade 
oficial ou equiparada, que contem mais de cinco anos de exercicio da profissao, 
possuam pratica hospitalar e especiallzagao comprovada. 

Art. 2.° — Esta Resolugao entrara em vigor na data de sua publicagao. 

Este o projeto que desejava encamlnhar a Mesa dlgnamente presidida por 
V. Ex.a, Sr. Presidente. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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Vem a mesa e lido e apoiado a seguinte 

EMENDA N.0 14 
AO ANEXO I — RECEITA 

Substitua-se a discriminagao das rendas diversas polo seguinte: 

Cr$ 
4.00.0.00.00 — RENDAS DIVERSAS   6.310.000 

01.0.00.00 — Cobranga da Divida Ativa   1.320.000 
1.00.00 — Do Imposto de Renda e Adicionais   795.500 

01.00 — Do Imposto de Renda   595.000 
02.00 — Do Imposto Adicional de Protegao a Familia   2.800 
03.00 — Do Adicional sobre o Imposto de Renda para Reapa- 

relhamento Economico   122.700 
04.00 — Do Adicional sobre os lucros das Pessoas Juridicas 75.000 

2.00.00 — Do Imposto de Consumo   400.000 
3.00.00 — Do Imposto de Importagao   2.500 
4.00.00 — Do Imposto do Selo   32.000 
5.00.00 — Da outras Origens   90.000 

02.0.00.00 — MULT AS   1.954.100 
1.00.00 — Do Imposto de Renda e Adicionais   954.700 

01.00 — Do Imposto de Renda   808.500 
02.00 — Do Imposto Adicional de Protegao a Familia   3.200 
03.00 — Do Adicional sobre o Imposto de Renda para Reapa- 

relhamento Economico   122.000 
04.00 — Do Adicional sobre os lucros das Pessoas Juridicas 21.000 

2.00.00 — Do Imposto de Consumo   239.400 
3.00.00 — Do Imposto de Importagao   536.000 
4.00.00 — Do Imposto do Selo   74.000 
5.00.00 — De outras origens   150.000 

03.0.00.00 — CONTRIBUIQoES   172 
1.00.00 — Dos Estados e Municipios para Fiscalizagao dos 

Emprestimos Externos   170 
2.00.00 — Parte dos Estados no Servigo de Juros de Obriga- 

goes do Tesouro que Ihes foram cedidas por empres- 
timos   1 

3.00.00 — Cota anual do Amazonas para amortizagao do em- 
prestimo que ihe foi feita pela Uniao   1 

04.0.00.00 — INDENIZAQOES   890.000 
05.0.00.00 — HERANgAS JACENTES   200 
06.0.00.00 — RENDAS EVENTUAIS   1.020.497 

1.00.00 — Do Imposto de Importagao   70.000 
2.00.00 — De Emolumentos   400 
3.00.00 — De Rendas Extintas   50.000 
4.00.00 — Diferenga de Cambio   97 
5.00.00 — Outras Rendas Eventuais   900.000 

07.0.00.00 — DIVERSAS RENDAS   1.125.031 
1.00.00 — Produtos de Depositos Abandonados (Dinheiro e 

Objetos de Valor)   130 
2.00.00 — Premios de Depositos Publicos   1.300 
3.00.00 — Fundo de Garantia do Registro Torrens   600 
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4.00.00 — Taxas, Sobretaxas, Rendas ou Contribuigoes etc; des- 
tinadas ao Fundo Especial criado pelo Artigo 3.° da 
Lei n" 1.628, de 20-6-1952   1 

5.00.00 — Recursos Fornecidos pelo Banco Nacional do Dasen- 
volvimento Economico na forma dos Inclsos 3.° e 4.° 
do Artigo 25 da Lei n.0 1.628, de 20-6-1952   1.123.000 

01.00 — Servigos de Juros e Amortizagao das Obrigagoes do 
Rieaparelhamento   659.987 

02.00 — Pagamentos em Dinheiro previstos no § 3° do 
artigo 5.° da Lsi n.0 1.628, de 20-6-1952   463.013 

Justificativa 

A justificativa se encontra no parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueircdo) — O requerimento sera apre- 
ciado no fim da Ordem do Dia, de acordo com o Regimento. 

Passa-se a 
ORDEM DO DIA 

Item 1 
Eleicao da Comissao Especial <16 membros) para emitir parecer 

sobre o Projeto de Emenda a Constituieao n.0 9, de 1961, que modifica o 
regime de discrimlnagao de rendas. (Pausa.) 

Sobre a materia, ha requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
fi lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 447, DE 1961 

Nos termos dos arts. 212, letra 1, e 274, letra b, do Regimento Tntcrno, requei- 
ro adiamento da eleigao constante do item 1.° da Ordem do Dia, a fim de ser 
feita na sessao de 20 do corrente. 

Sala das Sessoes, 17 de novembro de 1961. — Caiado de Castro. 

O SR. PRES1DENTE (Argemiro de Figueiredo) — A materia sai da Ordem do 
Dia. 

Item 2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 118, de 1961 

(n.0 1.752, de 1960, na Casa de origem) que reestrutura o Quadro de 
Oficiais Dentlstas do Exercito (incluido em Ordem do Dia em virtude 
de dispensa de intersticio concedida na sessao anterior a requerimento 
dos Srs. Senadores Caiado de Castro e Gilberto Marinho), tendo 

PARECERES FAVORAVEIS (sob nps de 1961) das Comissoes 
— dc Seguranga Nacional; e 
— de Finangas. 

O SR. PRESIDENTS (Argemiro de Figueiredo) — Em discussao o projeto. 
(Pausa.) 

Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, esta encerrada a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A materia vai a sangao. 
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fi o seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 118, DE 1961 
(N.0 1.390, de 1960, na Camara) 

Reestrutura o Quadro de Oficiais Dentistas do Exercito, modifican- 
do a Lei n." 2.414, de 8 de fevereiro de 1955. 

O Congresso Naciona! decreta: 
Art. 1.° — fi modificado o art. 1.° da Lei n.0 2.414, de 8 de fevereiro de 1955, 

que fixa o efetivo de Oficiais Dentistas do Exercito, cujo Quadro passa a ser 
constituido de: 

5 (cinco) Coronels; 
15 (quinze) Tenentes-Coroneis; 
60 (sessenta) Majores; 

250 (duzentos e cinqiienta) Capitaes; 
150 (cento e cinqiienta) Primeiros-Tenentes. 
Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 

disposigoes em contrario. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Esta finda a materia da 

pauta. Em votagao o requerimento lido ao inicio da hora do Expediente, de 
urgencia para o Projeto de Lei n.0 68, de 1961. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto entrara na Ordem do Dia da terceira sessao subseqiiente a esta. 
Nao ha oradores inscritos para esta oportunidade. 
O SR. LOPES DA COSTA — Pe?o a palavra, Sr. Presidentc. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Tern a palavra o nobre 

Ssnador Lopes da Costa. 
O SR. LOPES DA COSTA — Sr. Presidente, tenho em maos, oficio que acabo 

de receber do Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do meu Estado, 
nos seguintes termos: 

Senhor Senador: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia que a Assembleia Legisla- 

tiva do Estado, na sessao de ontem, aprovou o Requerimento n.0 416/61, subs- 
crito pelo Senhor Deputado Alarico D'Avila, nos seguintes termos: 

"Requeiro a Mesa, na forma Regimental, seja endersgado veemmte 
apelo desta Assembleia Legislativa, a Sua Excelencia Presidente da 
Republica, ao Primeiro-Ministro, aos Senhores Deputados e Senadores 
representantes de Mato Grosso e ao Diretor da Despesa Piiblica da Unlao, 
no sentido de ser com urgencia, enviado a Delegacia Fiscal do Tesouro 
Nacional desta Capital, o numerario necessario ao pagamento das quotas 
do Imposto de Rendas destinados a cada Prefeltura deste Estado. 

Sale das Sessoes, 10 de novembro de 1961. 
as) Alarico d'Avila, Edison Garcia, Barros Por Deus, Vinicius do 

Nascimento, Joao Franchi". 
Renovo a Vossa Excelencia, nesta oportunidade, os protestos de mlnha eleva.- 

da e mui distinta consideragao. — Manoel de Oliveira Lima, Presidente. 

Nao se compreende, Sr. Presidente, que o Exm.0 Sr. Minlstro da Fazenda, nao 
tenha ainda tornado providencias, autorizando a Despesa Publica, no sentido de 
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mandar efetuar, atraves da Delegacla Regional, as cotas do Imposto de Renda, 
devido aos municipios do meu Estado. 

O Sr. Ministro da Fazenda precisa e deve compreender que o ano corrente, 
esta praticamente findo, e as Comunas necessitam dessas verbas para atenderem 
despesas ja realizadas, tomando por base a respectiva verba, constante que estao 
no Orgamento em vigor nos municipios. 

Fago este apelo ao Sr Ministro da Fazenda, esperando que S. Ex.a o tome 
na devida consideragao. E o estendo tambem, Sr. Presidente, ao Exm.0 Sr. Pre- 
sidente da Republica e mui particularmente ao ilustre Primeiro-Ministro, Sr. 
Trancredo Neves, a quern cabe de fato e de direito, a responsabilldade da parte 
administrativa do Pais. Ele nao pode e nao deve ficar alheio a esses apelos que 
devem partlr tambem de dlversos Estados da Federagao. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Argcmiro de Figueiredo) — Convoco os Srs. Senadores 

para uma sessao extraordinaria as 16 boras e 30 minutos. 
Nada mais havendo a tratar, encerro a sessao designando para a proxima 

a seguinte: 
ORDEM DO DIA 

Votagao, em discussao unica do Projeto de Lei 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 Unlao para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 
(Poder Executive), Subanexo n.0 4.06 (Comissao do Vale do Sao Francisco) 
tendo 

PARECERES (sob n.0s 669 e , de 1961) favoraveis ao Subanexo e as emendas 
a ele apresentadas, sob n.0® 1 a 158 e oferecendo subemendas as de n.0s 5 a 16. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 15 horas e 45 minutos.) 



208.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 17 de novembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 16 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores; 
Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias de 

Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer 
— Eugenlo Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim 
Parente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — 
Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — 
Jarbas Maranhao — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovldio Teixeira 
— Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — 
Arlindo Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedlto 
Valadares — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — 
Jose Feliciano — Filinto Mliller — Lopes da Costa — Aid Guimaraes 
— Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen 
— Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A llsta de presenga acusa o compa- 
recimento de 42 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 

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

O Sr. L0-Secretario le o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER N.0 683, DE 1961 

Da Comissao de Finan^as sobre emendas ao Projeto de Lei da 
Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.970, na Camara dos Deputados), que 
estima a Receita e fixa a Dcspesa da Uniao para o exercicio financeiro 
de 1962. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
Por haver recebido emendas em plenario, re to ma ao nosso exame o Projeto 

de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.970 de 1961, na Camara dos Deputados). 

Sao em numero de quatorze essas emendas (de n.os 367 a 380) e dizem 
respeito, todas elas, a servigos de energia eletrica nos municipios brasileiros. 

O total das dotagoes previstas nas emendas ascende a soma de Cr$ 
292.000.000,00 (duzentos e noventa e dois milhdes de cruzeiros). 

Nao nos deve impressionar o volume dos gastos com servigos de abasteci- 
mento de forga e luz nas Comunas brasileiras, pois tudo que se gastar, para esse 
fim, e plenamente justificavel, tanto esses servigos contribuirao para a verdadeira 
emancipagao social e economica dos municipios. 
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Energia eletrica vale, em cada municipio, como verdadeiro elemento de liber- 
tagao para seus habitantes, proporcionando-lhes bem-estar e comodidade, ao 
mesmo tempo que Ihe ampliando os horizontes para o investimento de capitals. 

Com energia, as sociedades das cidades do interior tern, assim, possibilidades 
amplas de melhorar seus sistemas de vida, nao so no que tange ao comercio 
e a indiistria, mas tambem a cultura, a diversoes, a assistencia hospitalar, enfim, 
em todos os setores. 

Somos, portanto, pela aprovagao das Emendas de n.0s 367 a 380. 

Sala das Comissoes, 17 de novembro de 1961. — Ary Vianna, Presidente — 
Fausto Cabral, Relator — Menezes Pimentel — Caspar Velloso — Saulo Ramos 
— Mem de Sa — Joaquim Parente — Lobao da Silveira — Dix-Huit Rosado. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
Sobre a Mesa projeto que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lido e apoiado o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 48, DE 1961 
Dispoc sobre a aplica?ao do art. 1.° da Lei n.0 3 483, de 8 de dezembro 

de 1958, aos servidores da Comissao Brasileiro-Americana de Educa^ao 
Industrial (CBAEI). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — A equiparaqao estabelecida pelo art. I.3 da Lei n.0 3.483, de 8 de 

dezembro de 1958, e estensiva aos servidores da Comissao Brasileiro-Americana 
de Educagao Industrial (CBAEI), desde que contem ou venham a contar 5 (cinco) 
anos de cxercicio. 

Paragrafo unico — Satisfeita a condigao de tempo de serviqo referido neste, 
o servidor sera enquadrado nos termos da Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, 
e os seus vencimentos atualizados na forma da Lei n.0 3.826, de 23 de novembro 
de 1960. 

Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicaqao, modificadas 
as disposigdes em contrario. 

Justificagao 

O presente projeto ja foi por nos justificado da tribuna do Senado, nos se- 
guintes termos: 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho recebido memorials e apelos de servidores 
da Comissao Brasileiro-Americana de Educagao Industrial, que solicitam o meu 
interesse, nesta Casa do Congresso, visando a uma definiqao precisa das suas 
relagoes juridicas com o Estado brasileiro. 

Quero dar conhecimento ao Senado do conteudo desses apelos e memoriais. 

Como nao ignoram os nobres Srs. Senadores, a Comissao Brasileiro-Americana 
de Educaqao Industrial surgiu em virtude de um acordo entre os governos brasi- 
leiro e americano sendo, posteriormente, a sua existencia legal, por forqa do 
Decreto-lei n.0 9.624, de 3 de setembro de 1956, periodicamente prorrogada, con- 
forme documentos publicados no Diario Oficial. 

Tornou-sc, desde entao, o referido drgao parte integrante do Ministdrio da 
Educagao. Toda a legislagao que ampara o seu funcionalismo assim o parece 
definir, Sr. Presidente, sendo de destacar as clausulas IV, V e XIV do aludido 
acordo. 

A cldusula IV assim dispoe: 

"A Comissao Especial denominada Comissao Brasileiro-Americana de 
Educagao Industrial, parte integrante do Ministdrio e a ele subordinada, 
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continuara a atuar como 6rgao executivo na realizagao do programa de 
cooperagao educacional." 

A clausula V, letra c, estatui: 

"Os salaries dos funcionarios da CBAEI serao pagos pelos fundos 
da Comissao. Sendo a CBAEI parte do MinisWrio serao conferidos a 
ela e a seu pessoal todos os direitos e privildgios de que gozam as outras 
repartigoes do mesmo Ministerio e seus servidores." 

Clausula XIV; 

"Todos os direitos e privilegios de que gozam as repartigoes oficiais 
e o respectivo pessoal, serao outorgados i CBAEI e a todo o seu pessoal." 

Alem disso, convem, tambem, acentuar que o funcionalismo da CBAEI e todo 
ele contribuinte obrigatdrio do IPASE, sem gozar, todavia, das regalias totais a 
que legitimamente teria direito. 

For tudo isso e, ainda, porque os funcionarios da CBAEI nao tiveram, ate 
hoje, a sua condigao juridica definida, apesar do que dispoe o art. 2.° da Lei 
n.0 1.711, e conveniente acentuar que a verba desta Comissao e exatamente a 
mesma do ensino industrial do Ministerio da Educagao e Cultura, razao por que 
estes servidores vem, por meu intermedio apelar para que o Congresso Ihes de 
um roteiro seguro, a fim de que possam pleitear, afinal, os beneficios do Piano 
de Classificagao, Lei n.0 3.780, de 12 de dezembro de 1960, em respeito aos mais 
elementares principios de justiga. 

A Comissao Brasileiro-Americana de Educagao Industrial foi criada por acordo 
entre o Ministerio da Educagao e Saude, do Governo brasileiro e a Fundagao 
Interamericana Educacional, corporagao subordinada ao governo americano, com 
o objetivo de desenvolver e ampliar o setor de educagao industrial vocacional 
do Brasil, realizando amplo programa de intercambio e treinamento neste impor- 
tante setor educacional modemo. 

O acojdo, assinado em 3 de Janeiro de 1946, pelo Ministro da Educagao, Dr. 
Raul Leitao da Cunha e pelo representante da Fundagao Interamericana Educa- 
cional. foi publicado no LHario Oficial de 15 de maio de 1946 e finalmente aprovado 
pelo Decreto-lei n.0 9.724, de 3 de setembro de 1946. 

A Comissao assim criada por acordo governamental e por lei, exerce um obje- 
tivo do Estado, um dos seus fins, qual seja o desenvolvimento de um setor edu- 
cacional — o da educagao industrial —, facilitando o intercambio entre professores 
brasileiros e americanos, com a finalidade de aperfeigoar este campo educacional 
ate, entao, pouco desenvolvido entre nds. 

Por essa razao nao deixou o acordo criador da CBAEI de acentuar que o 
novo drgao viria exercer um objetivo governamental. Na sua clausula IV assim 
dispoe inequivocamente: 

"Sera criada, como parte integrante do Ministdrio, uma Comissao 
especial, denominada Comissao Brasileiro-Americana de Educagao Indus- 
trial, doravante mencionada sob a sigla CBAEI, que atuard como drgao 
executivo na realizagao do programa de cooperagao educacional." 

"O Diretor do Ensino Industrial do Ministdrio da Educagao sera o 
Superintcndente da CBAEI e representard o Ministro da Educagao e Saude 
para todos os efeitos do Acordo." 

Naquele tempo era Ministerio da Educagao e Saude. 

Assim, a CBAEI nada mais e que o drgao executive do Ministerio da Edu- 
cagao e Cultura na realizagao deste programa educacional industrial e parte 
integrante dele. O seu Superintendente 6 um funciondrio do Ministdrio, ocupante 
de um dos mais altos cargos, o de Diretor do Ensino Industrial, atuando como 
representante do prdprio Ministro de Estado. 
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Com rela^ao a seu pessoal, assim se estatuiu na clausula VII: 
"Sendo a CBAEI parte do Ministerio da Educagao serao conferidas a 

ela e a seu pessoal todos os direitos e privilegios de que gozam as outras 
repartigoes do mesmo Ministerio e seus servidores." 

Destarte, aos funcionarios da CBAEI foram assegurados: 
— Todos os direitos e privilegios de que gozam os servidores do Mi- 

nisterio da Educagao. 
Foi sob esse regime juridico, e sob tal garantia expressa, que foram 

nomeados os servidores sobre cujas reivindicagoes mo pronuncio no mo- 
mento. 

O primitivo Acordo foi sempre prorrogado depois de trocas de notas entre 
os dois govcrnos, tendo a lei providenciado as necessarias verbas governamentais 
para atender iis despesas de custeio da Comissao. Assim, a Lei n.0 774, de 30 de 
julho de 1949, em seu art. 3.°, autorizou a abertura de um credito especial pelo 
Ministerio da Educagao e Saude, para atender as despesas com o prosseguimento 
do programa de ensino industrial, a cargo da CBAEI (DO de 5 de agosto de 1949, 
pag. 11281). E o Decreto n.0 27.122, de 1.° de setembro de 1949, em cumprimento 
a essa lei, abria o credito necessario. (DO de 3 de setembro de 1949, pag. 12811). 

Em 14 de outubro de 1950, celebrou o Governo brasileiro, pelo Ministro de 
Estado de Educagao e Saude, novo acordo de prorrogagao do programa de coope- 
ragao educacional por intermedio da CBAEI, acordo que vige ate hoje, ficando 
assim redigida a clausula IV: 

"Clausula IV: A Comissao especial denominada Comissao Brasileiro-Americana 
dc Educagao Industrial (doravante denominada CBAEI) parte integrante do Mi- 
nisterio e a ele subordinada, continuara a atuar, como drgao Executive, na reali- 
zagao do programa dc cooperagao educacional. 

"O Superintendente da CBAEI (doravante chamado Superintendente) conti- 
nuard a ser o Diretor do Ensino Industrial do Ministerio da Educagao e Saude 
e representara o Ministro para todos os efeitos deste Acordo." 

Na clausula XIV repetiu-se a garantia anterior dada aos servidores da CBAEI. 
"Todos os direitos e privilegios de que gozam as repartigoes oficiais e o res- 

pective pessoal, serao outorgados a CBAEI e a todo o seu pessoal." 

O novo Acordo foi publicado no DO de 13-2-51, pags. 1917 a 1920; e registrado 
pelo Tribunal de Contas em 27-2-51, depois de ter sido aprovado pelo Decreto 
Lcgislativo n.0 1, de 30 de Janeiro de 1951. (DO de 2-2-51). 

Por esses textos legais verifica-se que a CBAEI, exercendo, como exerce, um 
objetivo que compete ao prdprio Estado (Const. Federal — art. 167 e segs.) 6 
um drgao integrante do Ministdrio da Educagao, a ele subordinado, e dirigido 
por um alto funcionario deste — o seu Diretor de Ensino Industrial — como re- 
presentante do prdprio Ministro. 

Seus servidores tern os mesmos direitos e privilegios dos demais funcionarios 
do Ministerio. 

E assim sempre se entendeu. Quando a lei de 18 de novembro de 1948 con- 
cedeu uma majoragao de vencimentos aos funciondrios piiblicos da Uniao, a Re- 
solugao n.0 39, de 26 de novembro de 1948, da CBAEI, tornou expresso que tal 
majoragao se aplicava aos seus funcionarios. Igualmente o abono mensal conce- 
dido aos servidores piiblicos federais, pela Lei n.0 1.765 (DO de 18 de dezembro 
de 1952) foi estendido aos servidores da CBAEI pela Resolugao n.0 16, de 19-12-52. 
Tambem os favores da Lei n.0 2.412, de l.0-2-55, foram aplicados aos servidores 
da CBAEI pela Resolugao n.0 16, de 30-3-56. 

Melhor acentuando a natureza dos cargos, sao os servidores da CBAEI con- 
tribuintes obrigatdrios do IPASE, obrigagao que Ihes foi imposta pelo prdprio 
IPASE, depois de estudo, por sua Procuradoria Geral, da natureza do provimento 
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dos servldores da CBAEI, face aos textos legais que regulam a mat^ria (Cldusulas 
V e XIV do acordo aprovado pelo Decreto Legislative n.0 1, de 1951, registrado 
no Tribunal de Contas). 

Alem dessa obrigagao de descontar para a Previdencia Social pelo IPASE, mais 
obrigagoes impostas pelo Estatuto dos Funcionarios Piiblicos, ou leis especiais 
relativas a fungao piiblica, tern sido estendidas aos servidores da CBAEI. Sao 
exemplos as resolugoes sobre ferias, funcionamento da prdpria repartigao, licengas, 
obrigagao de apresentar prova de ter votado na ultima eleigao, obrigagao de 
servigo militar, admissao de extranumerarios, ferias, concessao de peciilios, pensao 
especial, etc. 

Todos esses dircitos, vantagens e garantias assegurados aos servidores piiblicos 
em geral pelo estatuto dos funcionarios e pelas leis que so destinam aos funcio- 
narios civis da Uniao, tern sido estudados e aplicados pela Comissao Brasileiro- 
Americana de Ensino Industrial. 

Parece que nenhuma duvida pode pairar no que concerne aos reclamos dos 
servidores daquela Comissao, que pleiteam o Congresso Ihes de, decisivamente, 
uma definigao juridica de suas relagdes com o Estado brasileiro. 

O que se pede e a seguranga juridica para servidores, em mimero muito redu- 
zido, em sua maioria tecnicos, com mais de 10 anos de servigo na Comissao Brasi- 
leiro-Americana de Ensino Industrial. 

Quase todos portanto, com periodo de tempo de servigo para a estabilidade 
que a Constituigao e a Consolidagao das Leis do Trabalho asseguram nas relagoes 
entre patroes e empregados. 

Ja a Constituigao de 1934 assegurava a todo e qualquer funcionario piiblico, 
mesmo que nao houvesse prestado concurso ou prova de habilitagao, o direito a 
estabilidade com aquele tempo de servigo. 

Sr. Presidente, ha alguns meses apresentei a esta Casa um projeto de lei, 
visando estender aos servidores da CBAEI uma vantagem que leis outras asse- 
guram a servidores de instituigdes semelhantes. Que, pelo menos, o periodo de 
tempo prestado a essa instituigao viesse a ser contado para efeito de aposenta- 
doria, caso esses servidores venham a ser aproveitados no servigo piiblico. Hoje, 
vindo a tribuna, quis aproximar, desde logo, o Senado desse problema e das 
justas reivindicagoes de servidores brasileiros, num setor da maior importancia, 
como e o setor do ensino, sobretudo o do ensino industrial, para um pais que, 
como o nosso, trava sua batalha decisiva para o desenvolvimento e o progresso. 

Quis aproximar desde logo, o Senado dessa reivindicagao, que se me afigura 
muito justa. Dessa maneira, antes mesmo de um estudo mais acurado para en- 
contrar uma solugao que possa concretizar, atraves de projeto de lei, vim fazer 
estas consideragoes, a fim de familiarizar os nobres Srs. Senadores com o assunto. 

fi um dever do Estado garantir seguranga social aqueles que servem aos 
interesses da comunidade, atraves da administragao piiblica. 

Os servidores da CBAEI, apesar do Acordo, apesar do decreto legislative, 
apesar das resolugoes, apesar das leis que afetam os seus interesses e que tragam 
normas para as suas obrigagoes, nao tern, na legislagao brasileira — repita-se — uma 
definigao juridica das suas relagoes com o Estado. Nao tern a defesa, a segu- 
ranga, a garantla do estatuto dos funcionarios e muito menos estao protegidos 
pela legislagao trabalhista. 

£ uma poslgao esquisita, inexplicavel, injusta, a do Estado que, usando nos 
quadros de suas repartlgoes a servigo permanente da administragao, individuos 
humanos, nao de a essas pessoas a seguranga do Direito, a seguranga social, as 
garantias constitucionais e legais que tern obrigagao de oferecer a todos aqueles 
que servem a administragao piiblica. 

Sr Presidente, Srs. Senadores, o Congresso tern voltado sua atengao para 
situagoes semelhantes. O legislador Constituinte, na sua plena soberania, consi- 
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derando as condigoes de anormalidade dessa posigao do Estado diante de traba- 
Ihadores e servidores, mandou efetivar os funcionarios publicos federals, estaduais 
e municipals que contassem, pelo menos, cinco anos de servigo. O mesmo legis- 
lador Constituinte mandou equiparar a esses servidores efetivados, para efeito de 
estabilldade, ferlas, licenga e outros direitos, os extranumerarios que tambem 
contassem ao menos cinco anos de servigo. 

A tendencla do legislador brasileiro e, pois, no sentido de fixar o periodo de 
fixar o periodo de tempo que parega suficiente para assegurar ao servidor o 
direlto a estabilidade. Assim foi com a lei que deu estabilidade aos extranume- 
rarios mensalistas, que contassem ou viessem a contar cinco anos de servigo; 
assim, foi com a Lei n.0 3.483, que equiparou a esses extranumerarios mensalistas, 
varias outras categorias de extranumerarios, desde que tambem viessem a contar 
cinco anos de servigo. 

Projetos outros, Sr. Presidente, aprovados nesta e na outra Casa do Congresso, 
vieram limitar o terreno das restrigoes, nesse campo do Direito, onde o Direito 
Admlnistrativo sofre a influencia, que e assinalavel, das inspiragoes do Direito 
Social, do Direito moderno, do Direito novo, do Direito borbulhante de vida e de 
sensibilidade, que e o Direito do Trabalho. 

Projetos aprovados, na Camara e no Senado, vieram a limitar ainda mais 
essas restrigoes a fim de que servidores brasileiros alcangassem o importante e 
fundamental direito da democracia moderna, que e a estabilidade no emprego, 
que e o direito ao trabalho assegurado, no presente e no futuro, ao trabalhador 
e ao servidor publico. 

Cito, como exemplo, o Projeto de Lei garantindo os mesmos direitos do art. 
1.° da Lei n.0 3.483, a servidores extranumerarios do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagcm, da Campanha Nacional Contra a Tuberculose, dos Grupa- 
mentos Militares de Engenharia, da Comissao do Vale do Sao Francisco, da Supe- 
rintendencia do Piano de Valorizagao Economica da Amazonia, e tambem um 
Projeto de Lei que veio corrigir uma exclusao injusta de servidores do Departa- 
mento Nacional de Endemias Rurais, em numero bem reduzido, servindo na 
Comissao do Vale do Sao Francisco e na Comissao da Valorizagao Economica 
da Amazonia. 

Sao projetos que eu recordo, neste momento, porque sobre eles exarei pare- 
ceres vitoriosos na Comissao de Servigo Publico Civil, porque sobre eles falei 
desta tribuna, defendendo-os e logrando-lhes a aprovagao nesta Casa. 

Uma das exclusoes da Lei n.0 3.483 e justamente essa de que dou hoje noticia 
ao Senado, de servidores que trabalham em regime de convenios entre o Brasil 
e outras Nagoes, mas que servem integrados em drgaos da administragao publica 
brasilelra, que servem no setor, por exemplo, do Ministerio da Educagao e Cultura, 
no campo do ensino industrial, com todas as obrigagoes de funcionarios publicos, 
com todos os deveres de servidores, mas sem uma definigao legal de suas relagoes 
com o Estado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio que fiz, nestas consideragoes, uma ana- 
lise da situagao da Comissao Brasileira Americana de Educagao Industrial, ou 
melhor, de seus servidores, das esperangas destes no Congresso, das suas inquie- 
tagoes, de seus reclames, do empenho justo que esperam encontre ressonancia 
nesta Casa e na Camara dos Deputados, no sentido de que venham a ser clara- 
mente definidas por lei as suas relagoes com o Estado e assegurados os seus 
direitos. — Jarbas Ularanhao. 

LEGISLAQAO CITADA 
LEI N.0 3.483, DE 1-12-58 (DO. 9-12-58) 

Equipara servidores da Uniao e das autarquias federals a categoria 
de extranumerarios-mensalistas, desde 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 — Desen- 
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volvimento Economico e Social, Consignacao 3.1.00 — Services em Regime Espe- 
cial de Financlamento, e 4.0.00 — Investimentos, consignagao 4.1.00 — Obras, 
ficam equiparados aos extranumerarios-mensallstas da Uniao desde que contem 
ou venham a contar 5 (cinco) anos de exerciclo. 

Paragrafo unico — O disposto neste artlgo nao se aplica: 
a) aos empregados admitidos em organismos mistos de cooperagao interna- 

clonal; 
b) ao pessoal de obras, exceto o tabelado pertencente aos servigos tecnicos, 

de administraqao e fiscalizagao; 
c) aos pagos a conta de fundo especial ou recurso proprio do servlgo; 
d) aos que prestam servigos contra pagamento medlante recibo, vetado. 
Art. 2.° — £ vedado admitir empregados a conta de dotagao global, recurso 

proprio de obra ou servigo, ou fundo especial, sob pena de nulidade de pleno 
dlreito do ato e responsabilidade do administrador que o praticar. 

Paragrafo unico — Nao se inclui nessa proibigao o pagamento de salario de 
mao-de-obra, honorarios de professores e examlnadores, retrlbuigoes por servlgos 
diversos pagos mediante recibo, bem como outros de carater eventual, todos de 
natureza temporaria ou esporadica e que nao justificam a criagao do emprego. 

Art. 3.° — O pessoal de obras, destinado a execugao de trabalho de natureza 
caracteristicamente temporaria, ficara su.jeito ao regime previsto na Consolidagao 
das Lels do Trabalho, inclusive para efeito de establlidade no respective emprego. 

Paragrafo unico — Sera competente a Justiga do Trabalho para conhecer dos 
litlgios suscitados entre a Uniao e o pessoal de que trata este artigo. 

Art. 4.° — Poderao ser preenchidas, por admlssao, mediante a previa habili- 
tagao em prova publica realizada pelo Departamento Admlnistrativo do Servigo 
Publlco, as vagas de referenda iniclal ou unlca de extranumerario mensalista de 
natureza permanente ...vetado... vedadas as admissoes em carater provisorio. 

Paragrafo unico — As propostas relativas a essas admissoes serao — oxami- 
nadas pelo Departamento Admlnistrativo do Servigo Publico que as submetera, 
em seguida, com parecer, a apreciagao do Presidente da Republica. 

Art. 5.° — Os extranumerarios contratados e tarefeiros, cujas fungoes foram 
declaradas permanentes na forma do disposto no § 2.° da Lei n.0 2.284, de 9 de 
agosto de 1954, uma vez equiparados a funclonarlos passarao a categoria de 
extranumerario mensalista. 

Art. 6.° — O disposto nesta lei e extensive ao pessoal das autarquias federals. 
Art. 7.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao. 
Art. 8.° — Revogam-se as disposigoes em contrarlo. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O Projeto val as Comissoes compe- 

tentes. 
Nao ha oradores inscritos. (Fausa.) 
Ninguem desejando fazer uso da palavra, passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Votagao, em discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, 
de 1961 (n.0 2.970, de 1961, na Casa de orlgem) que estima a Receita e 
fixa a Despesa de Uniao para o exercicio financelro de 1962, na parte 
referente ao Anexo n.0 4 (Poder Executive), Subanexo n.0 4.06 (Comissao 
do Vale do Sao Francisco), tendo 

PARECERES (n.0» 669 e , de 1961), favoraveis ao Subanexo e as 
emendas a ele apresentadas, sob n.0s 1 a 158 e oferecendo subemendas 
as de n.0s 5 e 16. (Pausa.) 
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Tcndo a Comissao de Finangas oferecido subemendas as Emendas n.os 5 e 16, 
abre-se a discussao especial regulada pelo art. 271 do Regimento Intemo. — 

Em discussao as emendas e respectivas subemendas. Nao havendo quern faga 
uso da palavra, encerro a discussao. (Pausa.) 

Em votagao o subanexo, sem prejuizo das emendas e subemendas. Os Srs. 
Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votagao as emendas, com excessao das de n.0s 5 e 16. Os Srs. Senadores 

que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovadas. 
— Em votagao as Emendas n.os 5 e 16 e respectivas subemendas. 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovados. 
O relatorio vai a Comissao de Flnangas, para redagao final. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta esgotada a materia da Ordem 

co Dia. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao. Antes, convoco os 

Srs. Senadores para uma sessao extraordinaria, as 17 horas e 30 minutos, com a 
segulnte: 

ORDEM DO DIA 
Volagao, em discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 

(n.0 2.970, de 1961 na Casa de orlgem), 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 Executive), Subanexo n.0 4.18 (Ministerio das Minas e Energia), tendo 
pareceres, da Comissao de Finangas, sob n.0* 675 e 683, de 1961, favordvel ao 
Subanexo e as Emendas n.0^ 1 a 301 e 367 a 380 e oferecendo as' de n 0s 302 a 
366-CF. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 16 horas e 50 minutos.) 



209.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 17 de novembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 17 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias de As- 
sumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — 
Eugenio Barros — Lebnidas Mello — Mathias Olympic — Joaquim Pa- 
rente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — 
Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — 
Jarbas Maranhao — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidlo Tei- 
xeira — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna 
— Arlindo Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Bene- 
dito Valadarss — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno 
— Jose Feliciano — Filinto Miiller — Lopes da Costa — A16 Guimaraes 
— Gaspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhau- 
sen — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenQa aeusa o compa- 
recimento de 42 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 

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

O Sr. l.0-Secretario le o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER N.0 684, DE 1961 

Da Comissao de Finan?a.s, 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 fixa a Despesa 
da Uniao para o exercicio financeiro de 1961 — Anexo 4 — Poder Exe- 
cutivo — Subanexo 4.10 — Ministerio da Aeronautica. 

Relator: Sr. Gaspar Velloso 

A Comissao de Finangas apresenta (fls. anexas) a Redacao Final das Emen- 
das do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estima a Recei- 
ta e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1961 — Anexo 4 — 
Poder Executive — Subanexo 4.10 — Ministerio da Aeronautica. 

Sala das Comissoes, 17 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Gaspar Velloso, Relator — Lobao da Silveira — Fausto Cabral — Irineu Bomhau- 
sen — Nogueira da Gama — Mem de Sa — Joaquim Parente — Ary Vianna. 
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(A Hcdacfio final das Emendas do Senado a Projeto de Lei da Ca- 
mara que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio 
financeiro de 1962 Anexo 4 — Poder Executivo — Subanexo 4.10 — 
Ministerio da Aeronautica, acha-se publicada no DCN (Segao II), — do 
dia 18 de novembro de 1961). 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expedisnte. 
Scbre a Mesa comunica^ao que vai ser lida pelo Sr. l.0-Secretarlo. 

lida a segulnte 
COMUNICAQAO 

Senhor Presidente; 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia que a Bancada do Partido 

Trabalhista Brasileiro deliberou indicar o Sr. Senador Caiado de Castro para 
preencher as vagas existentes na sua representaQao nas Comissoes, em virtude 
de se haver desligado do Partido o Sr. Senador Paulo Fender. 

Atenciosas saudagoes. — Fausto Cabral. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa requerimento que vai 

s?r lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 447, DE 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro 

dispensa de publicagao para a imediata discussao e votagao da redagao final 
do Projeto de Lei da Camara n.0 127. de 196!. que estima a Recei;a e fixa 
a despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1982, na parte referente ao 
Ministerio da Aeronautica 

Sala das Sessoes, 17 de novembro de 1961. — Irineu Bornhausen. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em virtude da aprovagao do reque- 

rimento, passa-se a discussao da Redagao Final, constante do Parecer n.0 684, 
lido no expediente. 

Em discussao. (Pausa.) 
Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discuesao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram pcrmanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. 
Para acompanhar o projeto na Camara dos Deputados, designo o Sr. Senador 

Caspar Velloso. 
Nao havendo oradores inscritos, passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Votagao, em discussao imica, do Projeto d? Lei da Camara n.0 127, 
de 1961, que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio 
financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo 4 (Poder Executivo), Suba- 
nexo n.0 4.18 (Ministerio das Minas e Energia), tendo pareceres da 
Comissao de Finangas, sob n.os 675 e 683, de 1981, favoravel ao Suba- 
nexo e as Emendas n.os i a 301 e 367 a 380 e ofcrecendo as de nps 302 
a 366-CF. 

Em votagao o subanexo, sem prejuizo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram canservar-se sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votagao as emendas. Constam dos Pareceres pela Mesa anunciados. 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram conservar-so sentados. (Pausa.) 
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Aprovadas. 
A materia vai a Comissao de Finangas, para a redagao final. (Pausa.) 
Esgotada a materia da ordem do dia. 
Nao ha orador inscrito para esta oportunidade. 
Antes de encerrar os trabalhos, convoao os Srs. Senadores para outra sessao, 

as 18 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Segunda dtscussao do Projeto de Lei do Senado n.0 3, de 1959, de autoria 
do Sr. Senador Atiilio Vivacqua, qua regula o pagamento de juros moratorios 
pela Uniao, pelos Estados, Distrito Federal, Municipios e autarquias, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 588 e 589, de 1951, das Ccmissoes 
— de Constitui^ao e Justi?a e 
— de Finan^as. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 17 horas e 35 minutos.) 



210.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 17 de novcmbro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 18 horas acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias Assumpgao — 
Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — Eugenio Barros 
— Leonldas Mello — Mathias Olympic — Joaquim Parente — Fausto Cabral 
— Fernandas Tavora — Menezes Pimental — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit 
Rosado — Argemlro de Figueiredo — Jarbas Maranhao — Jorge Maynard — 
Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho 
— Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto 
Marinho — Benedito Valadares — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra 
Bueno — Jose Feliciano — Filinto Midler — Lopes da Costa — A16 Guimaraes 
— Gaspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen 
— Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 40 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 

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

Ainda estao para chegar ao Senado os subanexos ao Orgamento corres- 
pondentes a Superintendencia da Valorizagao Economica da Amazonia, ao Minis- 
terio da Agricultura, ao Ministerio das Relagoes Exteriores, ao Mlnlst6rio da 
Saude, ao Ministerio da Viagao e Obras Publicas e a Receita. 

A Presidencia do Senado apela para a Camara dos Deputados a fim de que 
apresse a remessa desses subanexos ao Orgavnento, para que esta Casa possa 
exercer o seu papel constitucional, de revisora, a tempo de ser ultimado o traba- 
Iho orgamentdrio ate 30 de novembro, conforme determina a Carta Magna. 

As sessoes sucessivas hoje convocadas tiveram por finalidade conseguir prazo 
regimental para apresentagao de emendas, de modo a que a Comissao de Finan- 
gas, no inicio da proxima sessao, possa emitir parecer sobre o Orgamento dos 
subanexos, hoje chegados ao Senado, dos Ministerios da Fazenda, da Educagao 
e Cultura, da Justiga e Negdcios Interiores. 

Estd facultada a palavra a quern queira dela fazer uso. (Pausa.) 

Nao havendo quern queira falar, nem oradores inscritos, passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n® 3, de 1959, de 
autoria do Sr. Senador Attilio Vivacqua, que regula o pagamento de juros 
moratbrios pela Uniao, pelos Estados, Distrito Federal, Municipios e 
autarquias, tendo 
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PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0s 588, 589, de 1951, das Comissoes 
— de Constituicao e Justi^a; e 
— de Finan^as. 

Em discussao. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanccer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

£ o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 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 disposigoes legais em contrario ao estabelecido nesta lei. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A materia vai a Comissao de Redagao. 
Esgotada a materia da ordem do dia. 
Vou encerrar a sessao, designando para a de segunda-feira proxima a 

seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1 
Eleigao da Comissao Especial (16 membrost para emitir parecer sobre o 

Projeto de Emenda a Constituigao n,0 9, de 1961, que modifica o regime de 
discriminagao de rendas. 

2 
Discussao unica da redagao final do Projeto de Lei do Senado n.0 27, de 1960, 

que dispoe sobre servidores do Ministerio da Educagao e Cultura que percebem 
pelo Fundo do Ensino Medio (redagao oferecida pela Comissao de Redagao em 
seu Parecer n.0 673, de 1961). 

Esta encerrada a sessao, 
(Encerra-se a sessao as 18 boras e 10 minutos.) 



211.11 Scssao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 20 de novembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. GILBERTO MAR IN HO, ARGEMIRO 
DE FIGUEIREDO E MATTHIAS OLYMPIO 

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

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 
Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Se- 
bastlao Archer — Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio 
— Joaquim Parcnte — Fausto Cabral — Pernandes Tavora — Menezes 
Pimentel — Reginaldo Femandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de 
Figueiredo — Salviano Leite — Jarbas Maranhao — Lourival Fontes   
Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira 
— Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Paulo Femandes 
— Arlindo Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Milton 
Campos — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Jose Feliciano — Joao 
Villasboas — Filinto Muller — Lopes da Costa — A16 Guimaraes — 
Caspar Velloso — Nelson Maculan — Irineu Bornhausen — Daniel 
Krieger — Me-m de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — A lista de presenga acusa o 
comparecimento de 46 Srs. Senadores. 

Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 

O Sr. 2.0-Secretario le a ata da sessao anterior, que, posta em dis- 
cussao, e aprovada sem debates. 

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

EXPEDIENTE 

OF1CIO 
Da Diretoria da Casa do Candango, solicitando auxilio aos Srs. Senadores 

para a realizagao do Natal do Candango. 

AVISOS 

Do Sr. Ministro da Fazenda, como segue: 
N.0 GR-95, de 6 de novembro de 1961. 
Senhor l.0-Secretario: 
Levo ao conhecimento de V. Ex.a que designei, pela Portaria n.0 279, desta 

data, o Sr. Brasilio Galvao, Auxlliar Tecnico do men Gabinete, para exercer a 
fungao de Assessor Parlamentar junto ao Congresso Nacional e 1.0-Subchefia do 
Gabinete Civil da Presidencia da Republica. 

Solicito a V. Ex.a facilitar aquele funcionario, no exercicio das suas obriga- 
goes, o livre acesso a dependencias, nao privativas, do Senado Federal, a fim de 
que possa bem desempenhar suas fungoes. 
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Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.a os protestos da minha 
alta estima e distinta consideragao. — Walter Morcira Sales. 

N." 3/2/296, de 7 do mes em curso, do Sr. Ministro da Saude — Transmite as 
informagoes solicitadas pelo Sr. Senador Gilberto Marinho em seu Requerimen- 
to n.0 327, de 1961. 

OFiCIOS 
Do Sr. Primeiro-Secretario da Camara, encaminhando os seguintes Subane- 

xos do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estima a receita e flxa a 
despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962, a saber: 

Of. n." 1.823, de 13-11-1961 — Subanexo n.0 4.19 (MinLsterio das Relagoe.s 
Extsriores); 

Of. s/n.0, de 18-11-1961 — Subanexo n.0 4.09 (Superintendencia do Piano de 
de Valorizagao Economica da Amazonia); 

Of. s/n.0, de 19-11-1961 — Subanexo n.0 4.11 (Minlsterio da Agricuitura); 
Of. s/n.0, de 19-11-1961 — Subanexo n.0 4.20 (Ministerio da Saude). 

PARECER N.0 685 DE 1961 
Da Comissao de Constituigao c Justiga, sobre o Projeto de Lei da 

Camara n.0 25, de 1961 (na Camara n.0 2.390-B/57), que concede pcnsao 
especial de Cr$ 5.000,00, respectivamente, aos pracinhas, soldados, expe- 
dicionarios da FED, Pedro Leme de Assis e Decio Fiorante. 

Relator: Sr. Milton Campos 
O Projeto n.0 2.390-8/57, aprovado na Camara dos Deputados, concede pen- 

sao especial de Cr$ 5.000,00 mensais aos expedicionarios da FEB, Pedro Lems 
de Assis e Dcclo Fiorante. 

Do ponto de vista constitucional, o que se pode argiiir contra o projeto e 
sua inconformidade com o principio de igualdade de todos perante a lei e, do 
ponto de vista da tecnica legislativa, cabe o reparo de nao oferecer a proposl- 
gao a generalidade de que a lei se deve revestir. 

Essas arguigoes, porem, nao tern prevalecido na pratica legislativa e nume- 
rosas sao as leis ccncedendo favores individuals, especialmente pensoes do gene- 
ra da que ora e proposta. 

Nesta Comissao, muitas vezes se tern votado projetos da mesma natureza, 
emboxa sempre com a observagao da sua inconveniencia e com a sugestao de 
se preparar, em entendimento com a Camara dos Deputados, lei gerai disclpll- 
nando o assunto, de tal modo que a concessao de pensoes e favores identicos 
passe a ser ato executivo da apllcagao da lei, e nao lei ela propria. 

Enquanto nao se concretiza esse objetivo, o projeto em exame deve ter anda- 
mento, a falta de motive prejudicial que Ihe obsta a tramitagao, e, assim, mere- 
ce ser examinado, quanto ao merito, pela douta Comissao de Finangas, a qual 
esta destinada pox despacho da Mesa. 

Sala das Comissoes. 12 de abril de 1961. — Jefferson de Aguiar, Fresidente — 
Milton Campos, Relator — Mem de Sa — Silvestre Pericles — Barros de Carva- 
Iho — Nogueira da Gama — Lourival Fontes — Heribaldo Vieira — Venancio 
Igrejas. 

PARECER N.0 686, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 25. 

de 1961, (n.0 2.390-B/57, na Camara), que concede pensao especial de 
Cr$ 5.000,00, respectivamente, aos pracinhas, soldados expedicionarios 
da FEB, Pedro Leme de Assis e Decio Fiorante. 

Relator: Sr. Fernandes Tavora. 
Pelo presente projeto, o Poder Executivo e autorizado a conceder, pelo Minis- 

terio da Guerra, a pensao de Cr$ 5.000,00, respectivamente, aos ex-pracinhas 
que participaram da ultima guerra, Pedro Leme de Assis e Decio Fiorante. 
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O projeto, julgado constitucional pela Douta Comissao de ConstltuiQao e 
Justiga, oferece as mesmas falhas de tecnica legislativa por nos apontadas no 
parecer proferido a projeto visando aos mesmos objetivos. 

O Congresso, invariavelmente, tem aprovado projetos desta natureza, mal- 
grado serem eles argiiidos de nao se compadecerem com as normas de igual- 
dade de todos perante a lei e de nao disporem, uniformemente, na falta de uma 
lei geral que disciplina definitivamente a materia. 

Esta a proposicao suficientemente fundamentada. 

Entendemos, porem, que a emenda por nos sugerida em outros projetos 
semelhantes, deve, igualmente, ser neste adotada pelas mesmas razoes ali expos- 
tas. 

Opinando, pois, pela aprova^ao do projeto, propomos a seguinte emenda ao 
art. 1.°: 

EMENDA N o 1-CF 

No art 1°: 

Onde se le: Cr$ 5.000,00 

Leia-se 9.600,00. 

fi o nosso parecer. 

Sala das Comissoes, 8 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, — Presiden- 
te — Fernandes Tavora, Relator — Mem de Sa — Lobao da Silveira — Victorino 
Freire — Irineu Bornhausen — Saulo Ramos — Lopes da Costa — Eugenia 
Barros. 

PARECER N." 687, DE 1961 

Da Comissao de Finan^as sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 136, 
de 1961 (n.0 1.931-B/60 na Camara), que concede pensao especial de 
Cr$ 8.933,00 mensais a Maria Pompeia de Carvalho, viiiva de Rivaldo 
Coelho de Carvalho, e seus filhos menores. 

Relator: Sr. Fernandes Tavora 

O projeto em exame e originario do Poder Executive e visa a conceder pensao 
especial de Cr$ 8.933,00 mensais a Maria Pompeia de Carvalho, viiiva de Rival- 
do Coelho de Carvalho, falecido em conseqiiencia de acidente ocorrido em ser- 
vl^o, e a seus filhos menores Maria Cristina de Carvalho, Ricardo Augusto de 
Carvalho, Maria Lticia de Carvalho e Silvia Maria de Carvalho, devendo 0 paga- 
mento da referida pensao correr a conta da dota?ao orgamentaria do Minis- 
terio da Fazenda, destinada aos pensionistas da Uniao. 

O projeto, nao obstante nao se conformar, como era de se desejar, com o 
principle de isonomla e ressentir-se da falha que os projetos desta natureza 
oferecem, de vez que devia pautar-se por uma lei geral de pensoes, que lamen- 
tavelmente at6 hoje nao existe, encontra seu pleno apoio, que o faz merecedor 
de aprovaijao, na pratica legislativa e nas inumeras leis que concedem favores, 
notadamente pensoes. 

Julgamos apenas que, com o novo reajustamento salarial ha dias decretado, 
e enquanto nao houver uma lei geral disciplinando o assunto, sera de toda con- 
veniencia que se reajuste proporcionalmente a pensao solicitada. 

E o que sugerimos, atraves de emenda ao art. 1.° da proposiQSo, adotando 
como crlterio as bases fixadas no antigo salario minimo, que, a nosso ver, atende 
de manelra mais equanime e humana, esta e outras pensoes autorizadas nos 
projetos que tenho em maos para relatar. 
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Somos, assim, pela aprovacao do projeto com a seguinto emenda: 

EMENDA N o 1-CF 
Ao art 1.°. 
Onde se diz; "Cr$ 8.933,00 (oito mil e novecentos e trinta e tres cruzeiros)... 
Diga-se: "Cr$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos cruzeiros)". 
Sala das Comissoes, 8 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 

Fernandes Tavora, Relator — Fausto Cabral — Lopes da Costa — Eugenio Barros 
— Joaquim Parcnte — Irineu Bornhausen — Saulo Ramos — Victorino Frcirc — 
Mem de Sa — Lobao da Silveira. 

PARECER N.0 688, DE 1961 
Da Comissao de Finansas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 147, 

de 1961 (n.0 2.731-B/61, na Camara) que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, atraves do Ministerio da Saude, o credito especial de CrS 
384.494.568,00 ao Departamento Nacional de Endemias Rurais. 

Relator; Sr. Fausto Cabral 
Pelo presente projeto de lei, originario do Poder Executivo, e autorizada a 

abertura do credito especial de Cr$ 384.494.568,00 do Ministerio da Saude, para 
o fim de atender ao pagamento de debitos contraidos pelo Departamento Nacio- 
nal de Endemias Rurais em exercicios anteriores, conforme especificagoes. 

A proposigao resulta de substitutivo da ilustrada Comissao de Orgamento c 
Fiscalizagao Financeira da Camara dos Deputados. 

Trata-se de credito que atendera ao pagamento de despesas ja realizadas, 
conforme se verifica atraves da Exposigao de Motives do Sr. Ministro da Saude, 
que capeia as listas dos respectivos credores. 

Assim, tendo em vista a finalidade do credito opinamos pela aprovagao do 
projeto. 

Sala das Comissoes, 17 de novembro de 1961. — Ary Vianna, Presidente — 
Fausto Cabral, Relator — Dix-Huit Rosado — Joaquim Parcnte — Irineu Bornhau- 
sen — Lopes da Costa — Menezcs Pimentel — Fernandes Tavora — Saulo Ramos 
— Lobao da Silveira. 

0 Sr. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Esta finda a leitura do expediente. 
Ha, sobre a mesa, 3 requerimentos que vao ser lidos pelo Sr. l.0-Secretario. 

Sao lidos e deferidos os seguintes 

REQUERIMENTO N.0 449, DE 1961 
Requeiro, nos termos do Regimento Interno, seja solicitada ao Consclho de 

Ministros, a seguinte informagao: 
1 — Qual a crientagao adotada pelo Consclho de Ministros relativamentc a 

manutengao e exploragao dos servigos dos troncos que integram o Sistema Na- 
cional de Telecomunicagoes, inclusive suas conexoes internacionais de que trata 
o Substitutivo da Camara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n.0 36, de 
1953 (Cddigo Brasileiro de Telecomunicagoes). 

Justificagao 
Estou encaminhando a Mesa requerimento de informagocs ao Consclho dc 

Ministros a fim de que o Senado Federal e a Nagao possam conhecer, de maneira 
clara e positiva, a orientagao do Governo quanto as chamadas "linhas-tronco" 
do Sistema Nacional de Telecomunicagoes, objeto, como todos sabem, do ansio- 
samente esperado Projeto de Lei n.3 3.549, da Camara dos Deputados. 

O assunto e de inquestionavel interesse para o Pais, uma vez que implica na 
seguranga nacional. Sabe-se que ha duas correntes que se contrapoem relativa- 
mentc a essa proposigao. Sua Excelencia, o ilustre Senhor Ministro da Viagao, 
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jii teve a oportunidade de, pcrants a Comissao Especial encarregada dos respcc- 
tivos estudos, manifestar ponto de vista favoravel a manutengao e exploragao dos 
aludidos troncos, nao sc sabendo ao certo se a sua opiniao se identifica com a 
do Conselho de Ministros. 

Dentro do atual sistema parlamentar, em que a importancia do Congresso 
avulta na tarela governamental. nao nos parece despropositado que o Conselho 
de Ministros. externando a sua orientagao, esclareca os Congressistas no cnca- 
mlnhamento da votagao daquele projeto. O povo deseja uma definigao, nao so 
do Poder Executivo como dos seus representantes nesta Casa do Congresso Na- 
cional, eis que, ja se conhece o ponto de vista da Camara dos Deputados. 

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

REQUERIMENTO N.0 450, DE 1961 
Sr. Prcsidente: 
O Senador que cste subscreve, no uso das atribuigoes que Iho faculta o Regi- 

mento Interno, requer se.jam solicitadas do Ministerio da Indiistria e Comercio 
e do Instituto Brasileiro do Cafe as seguintes informagoes; 

a) Qual o total de sacas de cafe enviadas aos entrepostcs do IBC em Trieste, 
Hong-Kong e Beirute, desde a sua instalagao, especificando-se as remessas men- 
sais, inclusive nome do navio e data do envio e de chegada? 

b) Quantas sacas de cafe foram vendidas cm cada entreposto? 
c) Qual a receita cm ddlarcs produzida por essas vendas? Especificar por 

entreposto. 
tl) Destino dado a essa receita, deduzidas as despesas de fretcs, armazcnagcm 

e outras necessarias a manutengao dos entrcpostos. 
e) A quanto monta o total de sacas de cafe e a receita cm dblares das ope- 

ragoes bilaterais realizadas com todos os paises com os quais tenham sido efe- 
tuadas operagoes desse tipo, de Janeiro a 31 de outubro de 1961? 

f) A que fundo foi rccolhido o produto das operagoes bilaterais e quanto 
representa em cruzeiros? 

Sala das Sessoes, 20 de novembro de 1961. — Nelson Maculan. 

REQUERIMENTO N.0 451, DE 1961 
Sr. Presidente; 
O Senador que este subscreve, no uso das atribuigoes que Ihe faculta o 

Regimento, requer sejam solicitadas do Instituto Brasileiro do Cafe, atraves do 
Ministerio da Indiistria e do Comercio, as seguintes informagoes: 

a) Qual a firma implicada na exportagao de 25.000 sacas de cafe pelos navios 
"Montevideu" e "Cabo Frio", conforme publicagao na imprensa de 10 do corrente, 
sem a necessaria cobertura cambial? 

b) Quais as exlgencias de garantias feitas pelo IBC para a cobertura cambial? 
c) Possui a firma implicada tradigao de grande exportadora ou efetivamente 

cxporta 10 mil sacas anuais, em media? 
d) Por que somente passados quase trinta dias do embarque e que vem o 

IBC exigir a cobertura cambial? 
e) Quern autorizou essa exportagao de cafe? 
f) Qual a firma importadora nos Estados Unidos da America do Norte? 
g) Que providencias foram tomadas a respeito e quais os resultados delas? 
Sala das Sessoes, 20 de novembro de 1961. — Nelson Maculan. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Cumpre-me levar ao conhecimento 

dos Srs. Senadores que, na sessao anterior terminou o prazo para apresentagao 
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de emendas, perante a Mesa, ao Projeto de Lei Orgamentaria para 1962, nas 
partes relativas aos Subanexos n.rs; 

4.12 — Ministerio da Educa?ao e Cultura; 
4.13 — Ministerio da Fazenda; 
4.16 — Ministerio da Justiga e Negocios Interiores. 
Nenhuma emenda foi oferecida nessa fase. 

Os Senhores Senadores que ainda desejarem emendar esses Subanexos orga- 
mentarios poderao faze-lo perante a Comissao de Finangas. (Pausa.) 

Na proxima sessao comegara a correr o prazo previsto no art. 339, letra b, do 
Regimento Interno, para apresentagao de emendas, perante a Mesa, ao Projeto 
de Lei Orgamentaria para 1962, na parte referente aos seguintes Subanexos 
numeros: 

4.09 — Superintendencia do Piano de Valorizagao Economica da Amazonia; 
4.11 — Ministerio da Agricultural 
4.19 — Ministerio das Relagoes Exteriores; 
4.20 — Ministerio da Saiide. (Pausa.) 
— Ha oradores inscritos. 
Com a palavra o nobre Senador Joao Villasboas. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Sr. Presidente, Srs. Senadores, devo uma expli- 
cagao ao Pais, Devo uma explicagao ao meu Partido. Devo uma expllcagao a 
minha bancada e aos nobres colegas com assento nesta Casa. Devo uma explica- 
gao ao eleitorado udenlsta de Mato Grosso, que me conferiu ja por tres vezes 
esta cadeira no Senado Federal. E essa explicagao e relativaments ao meu 
procedimento na oportunidade da adogao pelo Congresso Nacional da emenda 
constitucional, que instituiu novo regime politico em nossa Patria. Ja o fiz em 
declaragoes a imprensa, mas sinto-me no dever de externa-lo desta tribuna, 
para imprimir maior responsabllidade a afirmagao de uma atitude, que preclsa 
ser claramente definida, principalmente quando estou a terminar o meu mandato 
legislativo e me cumpre prestar contas a Nagao e, particularmente, ao meu 
Estado, da forma porque procure! corresponder a confianga daqueles que nelc 
me investiram. 

Sr. Presidente: votei contra o parecer emitido pela Comissao Especial do 
Congresso sobre a Mensagem do Presidente da Repiiblica em exercicio — Depu- 
tado Ranieri Mazilli — na qual este comunicava o pronunclamento dos Ministros 
Militares sobre a inconveniencia de assumir o Vice-Presidente Joao Goulart a 
Chefia Suprema da Nagao. Procedi, nesse momento, em plena concordancia 
com as restrlcoes opostas aquele parecer pelos Senadores udenistas que integra- 
vam a Comissao. Pois nao podia concordar com a incoerencia all acentuada de 
se reconhecer e proclamar nao existlr impedimento algum para que se cumprisse 
o preceito constitucional de assegurar ao Vice-Presldente o exercicio integral 
da Presidencia da Republica, e, ao mesmo tempo, propor-se a adogao de uma 
medida restritiva das suas atribulgoes governamentals, por meio da emenda 
parlamentarista. A esse parecer, assim contraditorio, eu nao poderia dar o meu 
voto aprovador. 

Ao ser submetlda ao Senado a emenda constitucional tao injustificadamente 
batizada com o nome de "Ato Adlclonal" — nao compared a este recinto e, 
consequentemente, nao votei. Esquivel-me a sua discussao e a sua sua votagao, 
porque nao queria me colocar em oposigao a minha bancada, que, seguindo 
orientagao do Diretorio Nacional do Partido, havia se comprometido com a 
sua aprovagao. 

Tambem nao infringi a disciplina partidaria, porque e principle assente, 
dentro da Uniao Democratica Nacional, que, em materia doutrinaria e em 
assuntos de natureza juridica, nao pode haver questao fechada, conservando 
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cada um de nos a mais ampla liberdade de pronunciamento e de a^ao. E as 
mlnhas convlc?6es profundas, cristalizadas num decurso de tao longa vida 
publica, de que o presidenciallsmo, adotado no Continente Americano, e a 
forma governamental que se ajusta a indole e a formaqao politica do povo bra- 
silelro, nao podiam ser abaladas, nem sofrer alteraqao por efeito de uma crise 
emocional que impressiona o Congresso com a expectativa de uma luta armada 
interna. Ao contrario. Elas mais se fortificaram na frieza do meu raclocinio, 
trazendo-me a previsao de que, se a violaqao da Carta Magna, poderia afastar a 
crise militar, ja em franco declinio, seria ela no futuro, fonte de perturbaqoes 
muito mais graves na ordem politica e social. E, lamentavelmente, e o que esta- 
mos assistindo com magoa, nestes dois meses e pouco da experiencia parlamen- 
tarlsta: — as divergencias e contendas internas, fragmentando os partidos em 
alas e frentes, cuja ativldade escapa e, por vezes, se contrapoe a autoridade das 
chefias das respectlvas agremiaqoes politicas; os sindicatos operarios promovem 
uma serie de greves, tao prejudiciais aos interesses nacionais e que foram 
amortecldas durante os sete meses do governo anterior, sem que o colegiado 
governatlvo demonstre energla ou capacidade para as evitar ou reprimir; fun- 
cionarios publlcos — civis e militares — ao assumirem qualquer chefia de serviqo, 
ainda a mais modesta, ou ao presidirem reunioes, conselhos ou congresses de 
qualquer natureza, julgam-se no direito, ou talvez no dever, de discursarem, 
formulando as mais contundentes criticas a politica interna e externa do Gabi- 
nete de Ministros. 

fi comum, Sr. Fresidente, apos as graves agitaqoes politicas, sociais ou mili- 
tares, formar-se no Pais um governo forte, para restaurar a ordem, restabelecer 
a paz, normallzar com a malor presteza a vida interna e as relaqoes externas. 
Assim tem acontecido na America Latina e assim procederam as naqoes paria- 
mentarlstas Espanha e Portugal, instituindo as ditaduras de Franco e Salazar, 
e assim agiu a republlca parlamentar francesa, reformando a sua Constituiqao, 
para entregar a De Gaulle poderes excepcionais. Diversamente, o Brasil, dianto 
da situaqao critica de fins de agosto passado, trocou o presidencialismo pelo 
pariamentarismo, que e governo fraco pela sua propria natureza de colegiado. 

Fala-se, porem, Sr. Fresidente, em fortalecer esse governo. Como porem 
fortalecer um organismo, que ja nasceu raquitico, enfezado, depauperado, 
nanlco? 

Nao sera alterando o proprlo "Ato Adicional" por meio de uma Lei Com- 
plementar e, surpreendentemente, transferindo para o Conselho de Ministros 
atribuiqoes privativas do Fresidente da Repiiblica, porque estas se diluirao, 
se fragmentarao no seu exercicio pela coletividade, gerando emulaqoes e 
divergencias ainda mais depauperadoras daquele orgao. 

O Sr. Victorino Freire — Permite V. Ex.a um aparte 
O SR. JOAO VILLASBOAS — Com muito prazer. 
O Sr. Victorino Freire — Estou de pleno acordo com V. Ex.a As leis comple- 

mentares nao podem modificar o Ato Adicional. 
O SR. JOAO VILLASBOAS — Muito agradeqo o aparte com que me honra 

V. Ex.a Sr. Fresidente, nao serao usando a formula da delegaqao de poderes, a 
•qual anulara em definitive o ja combalido prestigio do Legislativo, consolidando 
•na credibilidade popular os efeitos danosos dessa campanha dssmoralizadora, 
•tao acentuada depois da mudanqa da Capital Federal, de que o Congresso nao 
•cumpre o seu dever de legislar. 

Nao sera atrlbulndo ao Conselho poderes extraordinarios e excepcionais, 
para o que nao ha base constitucional, nem motivo de ordem publica que o 
justifique, e se concretlzaria na criaqao da mais condenavel das didaturas. 

Dal a convicqao profundamente arraigada no meu espirito de que tal 
regime jamals podera consolidar-se em nossa patria, porque ele surgiu contra 
•a vontade do povo, que, a principio, anestesiado pelo choque da surpresa, pareceu 
•ficar Indlferente a tao radical mudanqa politica, mas ja comeqa a despertar 
•para a mais justlficada reaqao. 
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JOAO MANGABEIRA — o maior constltucionalista vivo do Brasil — em 
memoravel entrevista, concedida ao "Diario de Noticias" de 11 do corrente, com 
aquela autoridade, que ninguem Ihe podera recusar, assim fulminou por inconsti- 
•tucional o pretenso "Ato Adicional"; 

"O objetivo supremo da Constituigao Federal e a organizagao do 
regime democratico. E o regime democratico organiza'Jo foi o presiden- 
cial. Eramos uma Republica Federativa, Democratica, Representativa 
e Presidencial. Esta, a estrutura politica da Republica dos Estados Unidos 
do Brasil. Nao tinham as Camaras poder constitucional de subverter 
essa estrutura, sem que o povo de nada soubesse, e ninguem sequer 
pudesse saber, tamanha a presteza com que tudo se consumou pslas 
caladas da noite e na solidao de Brasilia. Isso, sob uma Constituigao, 
que, logo no artigo primeiro, estatui; "Todo o poder emana do povo e 
em seu nome sera exercido". Nestas condigoes, nao estamos sob governo 
"do povo, pelo povo e para o povo", uma vez que este, sobre tamanha 
subversao, nao foi ouvido. Por isso mesmo, o poder do Gabinete nao 
emana do povo e nem em seu nome sera exercido. Emana, quando muito, 
da Camara dos Deputados." 

A ligao que, com tamanho brilho e clareza nos ministra o notavel jurista, 
ja palnitara no meu pensamento na oportunidade da votagao daquela emenda 
•constitucional e consubstanciara uma das podsrosas razoes, que me levaram a 
nao concorrer com o meu voto para a sua aprovagao. 

Penso, destarte, haver explicado as razoes da minha abstengao de participar 
da sessao do Senado em que se consumou a mudanga da forma governamental 
brasileira. 

Sou presidencialista convicto, Sr. Presidente. E, com o mesmo arfor patrio- 
•tico daqueles parlamentaristas sinceros, que atraves dos anos vieram se esfor- 
gando pela implantagao desse regime no Pais, eu prosseguirei, unido aos que 
■realmente o desejem, a batalha pelo retorno a norma governamental estabelecida 
•pela Constituigao de 1891 e reafirmada na vigente de 1946. E, ainda usando as 
•mesmas palavras do venerando mestre Joao Mangabeira naquela entrevista, eu 
concluo reafirmando: — "Continuo presidencialista no Brasil, porque acho este 
regime mais compativel com o povo brasileiro, suas tradigoes e sua civllizagao". 

"Foi sob esse regime, apesar de todos os contratempos, que o Brasil se 
•transformou, politica, economica e socialmente, na mais adiantada das nagoes 
da America Latina." (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Continua a hora do expediente. 
Tern a palavra o nobre Senador Heribaldo Vieira. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Sr. Presidente, o Brasil atravessa, no momen- 

'to, uma situagao da maior gravidade, que todos sentimos e o afirmou o Presiden- 
•te do Conselho de Ministros, nas suas falas ao Congresso Nacional e ao Pais. 

Estamos frente a varias crises, seja de ordem politica, ssja de ordem economi- 
co-financeira, todas conclamando os homens publicos a meditagao e ao estudo 
■de maneira a que encontremos os caminhos para solugao dos problemas que 
•perturbam e angustiam a alma nacional. 

£ de lamentar, entretanto, que nesta hora em que todos os homens publicos 
do Pais sao convocados para tao grande tarefa, se perca tempo com discursos 
•estereis em torno das coisas pequenas e mediocres. 

Na Camara dos Deputados, Sr. Presidente, por duas ou tres vezes, o Sr. 
'Deputado Anisio Rocha ocupou a tribuna nao para debater os problemas que 
testao a reclamar de todos os brasileiros solugbes adequadas a fim de afastar a 
•Nacao do despenhadeiro para o qual caminha; nao mais para censurar o 
concurs© interno realizado pelo Senado para Auxiliar Legislative, mas para 
'dizer pilherias, dichotes, fazer insinuagoes malevolas e mentirosas contra o 
Presidente desta Casa, o Senador Auro Moura Andrade, contra o Senador Cunha 
•Mello e contra o orador que se encontra na tribuna. 
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Nossa atuagao nesta Casa e a maneira como nos conduzimos na vida publica 
sao por demais conhecidas. Desafiamos a quem quer que seja que aponte, na 
•nossa vida, qualquer falha desairosa ou comportamento que possa expor a 
•nossa honorabilidade a execracao ou mesmo a censura publica. 

A posicao assumida pelo representante de Goias e, realmente, a dos homens 
mediocres que, por nada saberem dizer, nada comentarem e nada produzirem, 
se perdem em questiiinculas vazias. S. Ex.a, a quem desta tribuna respondi com 
elevacao e tratamento respeitoso, porque nele via um Parlamentar como eu, 
tomou este caminho porque ou realmente e um homem mediocre sem respon- 
sabilidade de coisa alguma produzir ou faz parte daquela quinta coluna vermelha 
que esta empreitada para diminuir o Congresso Nacional e expo-lo as criticas 
malevolas da opiniao publica. 

S. Ex.a fica satisfeito porque alguns jornais da imprensa brasileira publicam 
as suas arengas. Pensa que, publicando-as esses jornais Hie estao dando impor- 
tancia. Mas nao. Jornais da elevaQao de O Jornal do Brasil, por exemplo, ao 
publicar os discursos vazios e caluniosos do Deputado Anisio Rccha outra coisa 
nao fazem senao marca-lo para que a opiniao publica o conheca e saiba de 
que e capaz. 

Sr. Presidente, nos, o Senador Auro Moura Andrade, o Senador Cunha Mello 
e que ora fala, nao deviamos perder tempo com respostas ao Deputado Anisio 
Rocha. Temos um passado limpo, que nao nos desmerece na opiniao publica. 
Entretanto, quem e S. Ex.a? Um estelionatario; um falsificador de cartas, pois 
escreveu dezoito cartas falsificando a firma do Senador Pedro Ludovico. Em 
conseqiiencia disso, foi expulso do Partido Social Democratico, mas depois, 
humilde, arrastou-se e foi pedir clemencia a esse Partido que, afinal, Ihe abriu 
novamente as portas num gesto de piedade. 

Nao digo, Sr. Presidente, uma inverdade. 
O Presidente do PSD no Estado de Goias, o nobre Senador Pedro Ludovico, 

certamente me desmentiria se minhas palavras nao fossem a expressao pura da 
verdade. 

Quem e o Deputado Anisio Rocha, Sr. Presidente? £ um homem que apanhou 
de uma mulher e que, se nao teve fibra para repeli-la, nao tera para repelir as 
duras verdades com que retrato sua fisionomia moral. Por isso, Sr. Presidente, 
outras agressoes que ele nos venha a fazer, asseguro que nao me trarao a 
tribuna. 

Nao me referirei mais ao Deputado Anisio Rocha porque ele nao merece 
resposta de homens como o Senador Auro Moura Andrade, Senador Cunha 
Mello, e o que ocupa a atengao da Casa. 

Se S. Ex.a insistir em suas vociferacoes, eu agirei de outra maneira, ou 
talvez nem precise faze-lo porque homens surrados ate por mulher nao se arris- 
cam a enfrentar revides. 

Essa a resposta energica que dou ao Deputado Anisio Rocha, Sr. Presidente, 
e assim encerro as minhas consideraqoes. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra o nobre Senador 
Sllverio Del Caro. 

O SR. SILVERIO DEL CARO — Sr. Presidente, a tragedia cafeeira do Espirito 
Santo e o titulo adequadamente utilizado, pelo emerito jornalista Theophilo Andra- 
de, em uma de suas habituais e sempre brilhantes cronicas que faz publicar no 
O Jornal. 

Na realidade, o Espirito Santo esta passando por uma das fases mais dificeis 
da sua vida economico-financeira, e "se medidas nao forem tomadas, pode ali 
formar-se um problema de empobrecimento rural de conseqiiencias sociais im- 
previsivels". 

Na apreciaqao do problema cafeeiro do Espirito Santo, faz-se necessario, 
antes de mais nada, distinguir-se o carater altamente discriminatdrio e profun- 
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damente desumano da politica adotada no Regulamento de Embarques e no 
Esquema de comercializaqao da safra 961/62. 

Nao fora a coincidencia dessa politica extremamente severa com um ano 
agricola de pessima safra, decorrente de fatores incontrolaveis, as nossas francas 
e decididas restrigoes ao piano seriam por certo reduzidas a proporqoes bem 
mais modestas, compativeis, alias, com a formaqao moral da gente capixaba. 

Mas as intemperies, sobressaindo-se entre elas as da seca quase que continua 
desde a floragao a colheita, ensejando clima altamente propicio a instalagao, 
desenvolvimento e conseqiiente agao destruidora da broca, levaram-nos — 
parlamentares, governo e povo — a reclamar com insistencia das autoridades 
responsaveis, ainda que inutilmente ate aqui, uma reformulagao dessa politica 
orientada no sentido de assegurar ao Espirlto Santo ao menos o seu indiscutivel 
direito de sobrevivencia economica. 

Dizer-se que o Espirito Santo habituou-se a produzir somente lixo para 
vender ao Governo, ou que se beneficiou com a quota de expurgo em detrimento 
de outros Estados cafeeiros, constitui injustiga tao clamorosa, que custa crere haja 
logrado guarida no cerebro de homens cultos e esclarecidos, afeitos aos proble- 
mas cafeeiros e profundamente conhecedores de suas subtilezas. 

As estatisticas, que nao nutrem indisfargaveis prevengoes, que em sua elo- 
qiiencia nao deixam esquecer, mentlr ou sofismar, informam: 

A exportagao capixaba de cafe no ano de 1960, segundo a classiflcagao 
por tlpo, foi a seguinte, em niimeros redondos: 

Pelo porto de Vitoria: 

Tipo 
3/4 4.000 

4 46.000 
4/5 49.000 

5 94.000 
5/G 127.000 

6 172.000 
6/7 136.000 

7 378.000 
7/8 337,000 

Subtotal 
Pelo porto do Rio   

1.343.000 sacas 
412.000 " 

Total geral   1.755.000 sacas 
Da safra 1961/62, temos em maos unicamente os dados estatisticos da expor- 

tagao referente aos meses de julho/outubro, pelo porto de Vitoria, no total de 
530.546 sacas, naturalmente do tipo 7 para melhor. 

Sabido e que, em obediencla a dispositivos legais, o cafe, no ato de ser 
exportado, e submetido a classiflcagao extremamente rlgorosa e en6rgica, pro- 
movida pelas autoridades federals competentes. Quando obtem o beneplacldo 
de embarque, e porque preencheu plenamente todas as exlgenclas regulamen- 
tares. fi cafe, portanto — ainda que, por motivos ou interesses que desconhece- 
mos mas que refutamos, se Ihe quelra dar denomlnagao outra, de sentido essen- 
cialmente pejorative e humilhante para, ao que parece, abater ainda mais o 
moral ja combalido do pobre cafeicultor capixaba. 

A quota de expurgo da safra 60/61 era nacional e nao regional. Benefi- 
ciaram-se com ela todos os Estados produtores, notadamente os de caf6s melho- 
res, os quais entregavam ao IBC o expurgo adqulrldo no Espirito Santo e 
alhures, em substituigao de igual quantldade de caf^s de caracteristlcas finas 
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e de valor algumas vezes superior ao preQO pelo qual adquiriam o expurgo 
substltutivo. 

Afigura-se-nos enfadonho argumentar em seus detalhes um assunto ja tao 
analisado debatido e ate polemizado pelas autoridades capixabas e federals 
competentes, nas suas facetas positivas e negativas, onde desfilaram verdades 
e soflsmas, distor^oes e controversias, mas que, em ultima analise, continua 
incompreendido, sem soluqao, e, conseqiientemente, levando o desanlmo, a penu- 
ria e o desespero ao cafelcultor capixaba. 

Impoe-se uma providencia urgente. 
Apelamos para as autoridades competentes no sentido de encarar a reali- 

dade em termos de quase calamidade publica, como ela se apresenta. Propor- 
cionem aos cafeicultores espirito-santenses e as instituigoes do pequenino Estado, 
dentro do direito e da altivez com que reclamam, os meios justos, humanos e 
imprescindiveis a sua sobrevivencia. 

Como iniciativa que traga em seu bojo algo de realmente positive, ouso 
sugerir: 

— aumento do prcqo de aquisicao da quota dita nao exportavel de CrS 1.600,00 
para Cr$ 2.200,00 por saca; 

— reduQao do confisco cambial ao menos em 3 dolares-cafe na quota 
exportavel. 

Esta providencia, parece-nos constituir soluqao senao plenamente satisfa- 
toria, mas ao menos aceitavel, nas atuais conjunturas, por todos aqueles que, 
no Espirito Santo, produzem, beneficiam, transportam, distribuem e embarcam 
cafe — alnda seu principal produto de exportaqao. 

O enquadramento no piano nacional da reformulaqao regional que se sugere, 
nao viria, data venia, alterar substancialmente a sua estrutura basica, nem 
tampouco prejudicar os interesses dos demais Estados produtores. todos eles 
perfeitamente identlficados com este problema vital, fundamental, que vem 
afligindo a familia capixaba. 

Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que desejava pronunciar acerca de 
tao magno assunto para nos, espirito-santenses. CVIuito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra o nobre Senador 
Lino de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS — Sr. Presidente, a reformulaqao do sistema eleito- 
ral vigente constitui necessidade imperativa. De todas as areas surgem mani- 
festaqoes no sentido de que o Congresso Nacional tome providencias imediatas 
para sanar as inumeras falhas da atual legislaqao eleitoral. Entre os pontos 
que merecem exame por parte do Legislative, lembraria, por exemplo, o da 
coincldencia de mandates — nao aquela imaginada, cujo verdadelro objetivo 
resultava na prorrogaqao de mandates — mas a coincidencia que venha a 
poupar aos eleitores o sacrificio que as eleiqoes desconexadas representam. 

Certa feita, tive oportunidade de lembrar a conveniencia de que as nossas 
eleiqdes se realizassem por escaloes, de tal maneira que as eleiqdes para pre- 
enchimento dos cargos de Prefeitos e Vereadores municipals fossem na mesma 
epoca em todo o territorio nacional. Assim, o eleitor teria com maior facilidade 
o processo da escolha a sua mao, porque elegeria somente o Prefeito ou o Vice- 
Prefeito e os Vereadores. 

Outro escalao seria o das eleiqoes estaduals, quando o eleitorado seria entao 
chamado para eleger o Governador, o Vice-Governador e os Deputados estaduals. 
Finalmente, o terceiro escalao, quando o eleitorado votaria para Presidente da 
Republlca, Vice-Presidente da Republica, Deputados Federals e Senadores. 

Com a adoqao do ato adicional que instituiu o parlamentarismo, desaparece 
a eleiqao direta do Presidente da Republica, como desaparecera, em futuro proxi- 
mo, tamb6m a do Governador, nas mesmas condlqoes em que deverao desapa- 
recer as do Prefeito e dos vices. 
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Todavia, mesmo assim. entendo que poderiamos legislar no sentido de esta- 
belecer doLs escaloes; o das eleicoes para Vereadores e Deputados estaduais e 
um outro para Deputados Federals e Senadores. 

Sr. Presidente, nao importa, porem, o que penso quanto ao escalonamento 
das eleiqoes coincidentes. Meu objetivo ao ocupar a tribuna e formular apelos, 
principalmente a Comissao de Constituicao e Justica do Senado, a fim de que 
projetos de lei como, por exemplo, o de n.0 166, de 1958, oriundo da Camara 
dos Deputados, que institui a cedula oficial para votagao, tenham andamento, 
para que a opiniao publica receba uma satisfaqao, convencida como esta da neces- 
sidade que o atual sistema eleitoral seja refundido, modificado, de maneira aplicar- 
se as necessidades atuais de eleigoes escorreitas, decentes, elevadas, que realmente 
representem a vontade do eleitorado. 

Sr. Presidente, parece-me que o Senado podera dinamizar a lei que vira refundir 
o nosso sistema eleitoral. Basta que, atraves de sua Comissao de Constituigao e 
Justiga, tenha como ponto de partida o projeto a que me referi, passando a exa- 
minar aqueles projetos como o de autoria do nobre Senador Milton Campos, a 
propdsito do nosso sistema eleitoral. 

ponto pacifico, e tenho para mim que a opiniao publica exige providencias 
urgentes e imediatas, a fim de que a nossa legislagao eleitoral seja atualizada, 
seja refundida. 

Sr. Presidente, em rapidas palavras era o que desejava dizcr, insistindo em 
que se fazem necessarias providencias do Senado para atualizar a nossa legislagao 
eleitoral. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Argcmiro de Figueircdo) — Tom a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira, como Lider da Maioria. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, ontem, tive oportunidade de ler nos 
jornais o discurso de agradecimento proferido pelo Sr. Presidente da Repviblica 
na solenidade em que o povo de Minas Gerais Ihe outorgou o titulo de cidadao 
mineiro. 

Foi, realmente, um importante discurso, importante porque objetivo, porque 
calcado na realidade brasileira e com alto sentido pratico. Assim, quantos ouviram 
ou leram essa oragao convenceram-se de que o propdsito do Executive e, real- 
mente, levar a efeito uma poiitica realizadora e de assistencia & coletividade. 

JCVe 0 ^,1'esi^en':? Joao Goulart o cuidado de se fixar nos problemas agrarios, dando-nos a impressao de que considera a nossa agricultura antiquada e, conse- 
quentemente, necessitada de processes novos no trato da terra. Aludiu S. Ex.a i 
solugao do problema atraves da reforma agraria, aventando mesmo a hipdtese 
de se modificarem dispositivos constitucionais para, com maior facilidade, levar 
a efeito a reforma exigida pelos homens do campo. 

Sr. Presidente, nao creio seja necessario modificar a Constituigao com tal 
objetivo. Tenho a impressao de que a reforma agraria, se encarada com objeti- 
vidade, podera ter solugao no prdprio Congresso Nacional. Nao deve, por exem- 
plo, ter como ponto de partida a velha ideia de se tirarem terras de quern tern 
para da-las a quern nao tern, num Pais de area territorial imensa como o nosso. 
Antes, a_ reforma agriria deve incluir, como ponto fundamental, a assistencia &,s 
populagoes rurais. Comegariamos pelo trabalhador do campo, sem esquecer o 
pequeno proprietario agricola. Nao devemos, inicialmente, cogitar de desapropria- 
goes pelo interesse piiblico como alguns pretendem, num Pais onde a abundancia 
de terras e tal que temos ate atraido imigrantes que desejam se dedicar a cultura 
dos campos: Antes, devemos dar os recursos necessaries, as possibilidades de 
ordem economica aqueles que, possuindo a terra, nao podem faze-la produtiva. 

O Sr. Paulo Fender — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Paulo Fender — Sinto discordar de V. Ex.a na tese que defende. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Acha V. Ex.a quo se deveriam desapropriar as 

terras marginais? 
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O Sr. Paulo Fender — De certa forma, a tese de V. Ex.a se contrapoe aos proje- 
tos de reforma agraria que conhecemos, ora em tramitagao no Congresso. Sabe 
V. Ex.* que, neste Pals, ha terras estereis em proporgao que nao convem enumerar. 
Tamb^m nao ignora o nobre colega que as concentraqoes humanas de lavradores, 
para os quais se faz a reforma agraria, estao exatamente nas vizinhanqas desses 
latifundios, que podem ser transformados em terras produtivas e nao o sao. Nao 
basta possuir terras, Sr. Senador; nao basta usa-las, Sr. Senador; nao basta trati- 
las. Sr. Senador; 6 preciso, principalmente, produzir na terra que se possui. por 
essa produtividade que lutamos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — fi exatamente o que estamos dizendo! 

O Sr. Paulo Fender — Queremos a desapropriaqao dos latifundios que podem 
ser produtivos e nao o sao, e estao nas vizinhanqas das pequenas lavouras que 
V. Ex.a parece querer defender. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, o nobre Senador Paulo Fender nao 
tern discordancia comigo! Eu dizia que, se o pequeno proprietario nao faz sua 
terra produtiva, 6 porque nao tern recursos, nem assistencia, nem meios para tal. 

O Sr. Paulo Fender — Nao foi esse o ponto que combati. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a chegou justamente ao ponto que eu tinha 

em vista. Pelo que tenho ouvido e lido, quer-se tirar terras de quern tern para 
dd-las a quern nao as tern. 

O Sr. Paulo Fender — Acontece que quern possui terras, possui justamente as 
melhores. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Em Cuba ou em qualquer outro pais de drea terri- 
torial minima tal ideia se justificaria. Mas num Pais da vastidao territorial do 
Brasil, em que ha regioes onde o indice demogrMico nao atinge ainda um habi- 
tante por quilometro quadrado, nao 6 preciso tirar terra de quem tern para dar 
a quem nao tern. 

O Sr. Lobuo da Silveira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 
O Sr. Lobao da Silveira — Na regiao Amazonica, por exemplo, a densidade 

demogrdfica 6 tal que se podem dar terras a quem quiser trabalha-las. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Perfeito. E sao regioes fdrteis... 
O Sr. Lobao da Silveira — Fertilissimas. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — ... de terras magnificas. Lembro-me da tese defen- 

dida pelo Sr. Jose Americo de Almeida, numa entrevista concedida hd alguns 
meses, antes da renuncia do Sr. Janio Quadros. Defende S. Ex.a, pelo que me foi 
dado a compreender, a conveniencia de desapropriarem-se as terras prdximas dos 
centros de maior consume. Desse modo, seria muito fdcil uma reforma agrdria. 
As terras mais prdximas das grandes capitals e outros centros de grande consumo 
seriam desapropriadas, nelas se fixando os colonos capazes de faze-las produzir. 
Acontece que alguns proprietdrios nao conseguiram investir grandes capitals para 
fazer essas terras produzirem; d que nao tern recursos e o Estado nao Ihos dd. 
O Estado nao dd recursos a trabalhadores pobres. com instrucao mediana — 
para nao dizermos sem instrugao — com o objetivo de preparar a terra e faze-la 
produzir. 

Penso que o que se procura fazer e demagogia, mas temos que resolver o 
problema da reforma agrdria, sem demagogia. 

O Sr. Lobao da Silveira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo o prazer. 
O Sr. Lobao da Silveira — Estou verificando que vai ser dificil dar estrutura 

agrdria ao Pais. O primeiro motivo e que os lavradores que tern terra prdpria, 
estao precisando de financiamento para produzir. 
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O SR. LEVIA TEIXEIRA — Perfeito. 
O Sr. Lobao da Silveira — O segundo, e que aqueles que nao tem terra, nem 

o financiamento, precisam entao da terra. Entao, nao se da financiamento a estes, 
porque nao se pode flnanciar a quem nao tem terra, e nao se da terra a quem 
precisa de financiamento. Assim, nao se resolve uma coisa nem outra: nem o 
financiamento para quem queira trabalhar, nem se dd terra aqueles que nao 
tem terra. Estamos num dilema. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao sei se isto constitui um dilema. 
O Sr. Lobao da Silveira — Constitui. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Os que tem terra e nao podem cultiv^-la, por falta 

de financiamento a longo prazo e juros baratos, 6 porque nao oferecem garantia 
para que invista capital naquelas terras. 

O Sr. Lobao da Silveira — Mas oferecem a garantia da terra que possuem. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — No dia em que o agricultor tiver certeza de repro- 

duzir o capital na terra em que mora, procurard cultivd-la e tirar rendimento dela. 
O Sr. Pedro Ludovico — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo o prazer. 

_ O Sr. Pedro Ludovico — Nesse ponto, o nobre Senador Lobao da Silveira 
nao tem razao, porque o Banco do Brasil ja tem financiado muitos camponeses 
e agricultores nao proprietarios de terras. Basta apresentarem um certificado ou 
atestado de que tem contrato com o dono da terra para lavrd-la, e conseguem 
pequenos financiamentos. 

O Sr. Lobao da Silveira — Exatamente. 
O Sr. Pedro Ludovico — Portanto, nao hd necessidade de ser dono da terra. 

Isso foi o que o Sr. Janio Quadros fez. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — A respeito da reforma agraria, li um debate havido 

num congresso de lavradores realizado em Belo Horizonte, entre o Deputado 
Francisco Juliao, hoje de certo modo combatido pelo comunismo, e um lider 
comunista de Sao Paulo. Enquanto Francisco Juliao e radical quanto a reforma 
agraria, entendendo que nem mesmo se deve consentir em arrendamento da terra, 
o outro parece enquadrar-se entre os que querem o meio termo, porque acha 
um absurdo o que pretende o Sr. Francisco Juliao. Acredita que a reforma pode 
fazer-se em termos. De modo que ja ha debate, essa divergencia, entre os extre- 
mados, em tomo da reforma agrdria. 

Mas o tempo vai passaLdo. Chefes de Estado jd se manifestaram a respeito. 
O Sr. Janio Quadros era favordvel d reforma agraria e, ainda hd pouco, o Sr. Joao 
Goulart demonstrou, da maneira mais veemente, a necessidade de caminharmos 
para ela. £ o que nds outros tambdm desejamos. Mas o fato e que hd um entrave 
— que nao compreendemos e nao sentimos ainda de onde parte — para que a 
reforma agrdria seja uma realidade. 

No meu modo de entender, era necessdrio que ela, para alcangar sens fins, 
fosse levada a efeito de modo geral, para alcangar a todo o Pais, mas nao sem 
se levar em conta a situagao climdtica c as condigoes geo-economicas de cada 
regiao, os hdbitos e costumes dos agricultores e uma sdrie de fatores que acon- 
selham a nao implantagao da reforma agrdria de um sd piano. Ela terd que ser 
levada a efeito em cooperagao com os governos estaduais. 

O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a ja dispoe de tempo para conceder o aparte que 
Ihe pedi? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Concedo-o com prazer. 
O Sr. Paulo Fender — Embora verifique que V. Ex.a tem preferencia pelos 

apartes que nao Ihe ofereqam controversla,... 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao, meu caro colega; pelo contrdrio, agradam-me 

porque provocam o debate. 
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O Sr. Paulo Fender — ... eu muito a posteriori do ponto em que deveria 
formular meu aparte, com a generosidade da concessao de V. Ex.a, insisto em 
faze-lo. V. Ex.a nao ignora que o Brasil nao possui Carta Agricola, e que a diver- 
sificacao das nossas regides nao se harmonizariam com o projeto de reforma 
agrdria que estabelecesse condigoes globais ou uniformes ou gerais para a desa- 
propriagao, por exemplo. Enfim, para o estimulo d produtividade da terra. Quando 
o nobre Senador Lobao da Silveira disse a V. Exa que na Amazonia se dao 
terras e ningudm as aceita, S. Exa nao se referiu ao que na realidade acontece. 
Existem, na reglao Amazonica, terras incapazes de servir a imediata produtivi- 
dade. Hd solos laterizados, na Amazonia, onde nem a cultura agricola de pequeno 
ciclo, como o feijao, pode medrar. O que se ve medrar, na Amazonia, com certa 
facilidade, 6 a chamada cultura de vdrzea as margens dos rios. Quando o Amazo- 
nas transborda e inunda, em periodos prdprios, as margens dos rios, entao plan- 
ta-se ali a cultura de vdrzea. Depois, o rio recolhe-se ao seu leito, e nao havendo 
o fluxo sazondrio nao ha mais cultura de vdrzea. Como ve V. Ex.a, d cultura migra- 
tdria, por assim dizer. Estive outro dia estudando problemas agricolas nas regioes 
do Sul, sobretudo no Parand, e encontrei referencias interessantes e que traria 
— pedindo perdao a V. Ex.a por meu longo aparte — ao conhecimento de V. Ex.a 

Estamos aqui debatendo materia que iremos discutir e votar brevemente. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 
O Sr. Paulo Fender — Dizia o comentarista que no Parand, por exemplo, o 

proprietdrio nao se incomoda com a invasao de suas terras. Deixa que o pequeno 
agricultor se apodere delas, deixa que as beneficie com seu trabalho, que ali se 
estabelega, e quando ele estd estabelecido com sua granja, entao o proprietdrio 
aparece e diz; 

"Essa terra e minha; vamos dividir a sua cultura, fazer a "meia". 
E o que acontece, na maior parte dos casos, d o pequeno agricultor se deslocar 

e procurar outras terras, a ponto de justificar uma frase comumente ouvida, que 
revela o desencanto do sertanejo pela lavoura assim desamparada: "Jd estou 
cansado de abrir sertao para os outros". Jd o agricultor estrangeiro que vem para 
cd, o imigrante, que tern outra experiencia, outra cultura, outra civilizagao, quando 
se instala numa terra quer saber de quern e ela. Quer comprd-la, quer o documento 
selado que Ihe diga que ele e o dono daquela terra, para ele ai entao aplicar os 
recursos da sua tdcnica, da experiencia, e, enfim, gastar o seu suor em prol da 
produtividade dela. Como ve V. Ex.a, as grandes e boas terras do Sul estao, todas 
elas, na dependencia dos latifundidrios, que as possuem, que sd as entregarao por 
bom preQO. Esta a razao por que clamamos por uma reforma agrdria e por uma 
desapropriagao em termos exeqiiiveis. Nao como aconselha a Constituigao Federal, 
porque, entao, nao teremos recursos para desapropriar todas essas terras. Mas, 
se fizermos a desapropriagao por interesse social, a base de indenizagoes com 
titulos da divida publica — como queremos nds, os trabalhistas — ai, sim, torna- 
remos a desapropriagao de terras uma realidade para os fins agricolas que se 
colimam. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, ouvimos o aparte longo e esclare- 
cedor, do nobre Senador Paulo Fender. Diz S. Ex.a que isso existe na Amazonia. 
Francamente, nao sabia que era assim... 

O Sr. Paulo Fender — Grandes areas na regiao amazonica. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Na regiao de S. Ex.a Na nossa regiao e diferente. 
O Sr. Paulo Fender — E diferente porque tern outra formagao geologlca. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Amanha, o rendeiro pode se tornar proprietdrio da 

terra. 
O Sr. Paulo Fender — Ele nao admlte isso de maneira alguma. fi so nao deixar 

veneer o prazo do usucapiao. V. Ex.a, como cultor do Direito, deve sabe-lo melhor 
do que eu, que sou medico. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sao casos raros. Nao conhego esses latifundios, pelo 
menos na Bahia, ate porque terras boas, como no Reconcavo baiano, no Massape, 
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sao disputadas palmo a palmo porque tem uberdade, tem fertilidade. Ate o 
verdor, a aparencia das plantagoes encantam. De sorte que ninguem e latifun- 
diario; todos sao pequenos proprietarios. 

O Sr. Paulo Fender — Nega V. Ex.a a existencia de extensas faixas de terras 
uberrima, na Bahia, em poder de um so dono? Responda, por obsequio. 

O SR. LEVIA TEIXEIRA — Deixe-me terminar; V. Ex.a nao me permite conclua 
o pensamento. 

O que entao ocorre, Sr. Presidente, e o seguinte: o pequeno proprietario tem 
amor a terra, por tradigao. Planta sua terra. Deseja que um dia sejam abertas 
estradas na regiao, para poder escoar a sua produgao, 

Entao, quando vejo o Governo desejoso de implantar uma reforma agraria, 
so tenho uma alegria Mas penso sempre que no dla em que se instituir essa 
reforma, que se de aos proprietarios agricolas pequcnas compensagoes: que se 
Ihes abram estradas para permitir o escoamento da produgao; que se Ihes de 
financlamentos a juros baixos e a prazos longos; que se Ihes proporcione recursos 
de ordem tecnlca para melhor trabalharem a terra; que se Ihes de facllldades, 
adubos, enfim, tudo aquilo que for necessarlo, tudo quanto porventura nao Ihes 
seja facil adquirir... 

O Sr. Paulo Fender — De pleno acordo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — ... para que possam, amanha, ter ao seu lado mui- 
tos trabalhadores rurais a ajuda-los na tarefa da produgao. Mas, ficam descrentes 
quando pensam que vao Ihes tomar as terras para entrega-las a quern nao tem 
condigoes de ordem tecnica para trabalha-las. Entao, dizem que vao arrasar tudo 
aquilo. No fim de algum tempo, o dinheiro que se emprestaria aqueles que nao 
tem condigoes de trabalha-las nao chegaria a cobrir as proprias desapropriagoes. 
Empregam entao os recursos em outras atividades. 

O Sr. Paulo Fender — Nao ha latifundio na Bahia, Excelencia? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Meu caro colega, latifundio, no sentido que V. Ex." 
emprega a expressao, exlste em todo o Brasil, porque ha regloes neste Pais quase 
desabitadas. De sorte que deve existir alguem que seja dono, pelo menos, de 
grande parte dessas terras. 

O Sr. Lobao da Silveira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 
O Sr. Lobao da Silveira — As terras a que me referi, que eram doadas aos 

lavradores, no meu Estado, nao sao cansadas nem laterlzadas; sao terras com 
densa cobertura de mata absolutamente vlrgem, numa extensao de 250 metros 
de frente por mil de fundo, o que constitul um lote, ou seja, 25 hectares la. 
Sao essas terras que o Governo do Estado da, gratultamente, a qualquer lavrador 
que se localize naquela regiao. 

O Sr. Paulo Fender — Permite V. Ex.a um aparte? Apenas porque _o aparte 
do nobre Senador Lobao da Silveira e uma contradita a minha aflrmagao. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 
O Sr. Paulo Fender — O nobre Senador Lobao da Silveira, data venia, da 

estima que Ihe dedlco e da consideragao que tenho pelas teses que tao brilhante- 
mente aqui desenvolve, esta argumentado fora da realidade amazonlca. 

O Sr. Lobao da Silveira — Em absolute. 
O Sr. Paulo Fender — Nao ignora S. Ex.a por exemplo, que na Amazonia o pro- 

blema da agrlcultura esta intimamente ligado ao da imlgragao e colonlzagao. 
Ninguem quer terras da Amazonia, porque nao ha bragos para trabalha-las. Entao, 
preclsamos da imigragao, ou mesmo de uma mlgragao interna, bem diriglda, no 
sentido de ocupar a Amazonia. Ao lado dessas terras fertels, que S. Ex.a aponta, 
existem tamb6m terras que nao sao uberrimas, que nao sao sequer produtivas. 
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Nao ha cobiga de terra, por isso nao ha ainda selegao. A SPEVEA, num longo e 
substancioso trabalho, fez uma prospecgao de solo amazonlco. Posso demonstrar 
pela simples leitura do Piano Qiiinquenal que esta no Congresso, que a Amazonia 
tern areas de terras agricultaveis como as tern nao agricultaveis, perfeitamente 
delineadas. Nao me refiro ao Estado do Para mas a Amazonia por inteiro. Vi no 
Territdrio do Amapa solo laterizado que e improdutivo ate para o feijao, que 
medra em toda parte. Ja no Sul, nao; e ai respondo a pergunta de V. Ex.® sobre 
latlfundlo. Meu conceito de latifundio se refere ao latifundlo de terras uberrlmas, 
produtivas, fertels, e que nao sao aproveitadas. V. Ex.® nao ignora que na Bahia 
ha proprietaries de terras que possuem longas extensoes territorials em fazendas, 
que tratam, cercam de arame farpado, mas que nao as usam para a produtividade. 
Se aproveitadas essas terras, muito lucraria a lavoura, ao lado do pequeno agri- 
cultor, e muito contribuiriam para a economia do Estado. Esse d o latifundio — 
que deve ser desapropriado — o produtivo. A Estrada Belem—Brasilia — talvez 
V. Ex.® ignore — nas regloes de terras agricultaveis, ja existem proprietarios; ja 
foram loteadas as terras das suas margens. No meu Estado, ao longo da extensao 
do rio Guama, que vem ate o Tocantins, toda aquela area ja esta loteada e dada, 
porque o termo e este. a titulo de venda precaria. Portanto ja ha donos nas 
terras marginals da Belem—Brasilia. Esse o depolmento que presto, para mostrar 
a necessidade da reforma agraria a base da desapropriagao de terras. 

O Sr. Lobao da Silveira — Permite o nobre orador outro aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.® me perdoe. Vou esclarecer o nobre Senador 

Paulo Fender, e depois da-lo-ei a V. Ex.® 
Entao, Sr. Presidente, ha proprietarios que podem produzir... 
O Sr. Paulo Fender — Proprietarlo como? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — ... mas que so fazem cercar a proprledade e absor- 

ver o seu vizinho progredir? Onde esta esse cidadao? Esse irracional? Ve o seu 
plantar e nao faz o mesmo? 

O Sr. Paulo Fender — Este 6 o grande latifundiario. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — E coisa que nao entra na cabega de ningu^m; nao 

tern fundamento. Quando um proprietario nao faz a terra produzir e porque 
nao tern recursos, 6 porque os Bancos nao o financiam; e multas vezes nem as 
terras sao aceltas como garantia para o financiamento. 

O Sr. Paulo Fender — Agora, V. Ex.® diz uma verdade. Os Bancos nao o favo- 
recem. Quer dizer, os capitalistas nao empregam o seu dinheiro, querem empre- 
gar o dos Bancos, que nao Ihes dao emprestimos. Por isso as terras continuam 
improdutivas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — O proprietario das terras em regioes dlstantes nao 
consegue obter financiamento e assim continua pobre. 

O Sr. Paulo Fender — Continua rico. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Como pode continuar rico se nao tern de onde 

tlrar? 
O Sr. Paulo Fender — Eu me refiro ao que tern dinheiro, que dispoe da terra 

e nao a cultiva. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Mas esse que dispde da terra e nao a cultiva val 

viver de que? 
O Sr. Paulo Fender — fi o grande latifundiario, e o capitalista. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Mas como? Vai viver de que? 
O Sr. Paulo Fender — De outras industrias. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — De outras industrias como? 
O Sr. Paulo Fender — Emprega o dinheiro na posse da terra, indevldamente. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Ha alguem neste Pais que possua um bem e nao 

procure faze-lo progredir? 
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O Sr. Paulo Fender — Procura atraves dos Bancos, mas os bancos nao Ihe 
dao financiamento. O capitalista quer cultivar a terra com o dinheiro do Banco 
do Brasil. O capitalista, veja bem V. Ex.a 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nesse caso entao o Governo tera de fazer a reforma 
agr^ria... 

O Sr. Paulo Fender — Tera de faze-la, sim! 
O SR. LIMA TEIXEIRA — ... com multo dinheiro, com muitos bilhoes de 

cruzeiros. 
O Sr. Paulo Fender — Por que, nobre Senador? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a julga que o pequeno trabalhador tera 
mais capacidade do que o proprietario, que vive naquelas terras e ainda nao 
pode faze-las produzir? 

O Sr. Paulo Fender — Nossa divergencia nao e sobre isso. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — O Governo tera de empregar carradas de dinheiro 

para fazer a terra produzir. O argumento e logico. Nao se pode fugir disso. Se se 
der assistencia ao agricultor. 

O Sr. Paulo Fender — Devemos da-la. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Por isso digo que a reforma agraria deve ser inl- 

ciada com a assistencia ao agricultor que, muitas vezes, esta na mesma situaqao 
que o trabalhador rural. 

O Sr. Paulo Fender — Assim nao. A reforma agraria deve ser equacionada 
e resolvida em todos os seus aspectos. Nao e esse o unico aspecto. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Exato. 
O Sr. Paulo Fender — Dessa forma, ela foi iniclada ha muito tempo e nada 

se resolveu. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, comecei dizendo que a reforma 

agricola nao se resume em tirar a terra de quem a tem para da-la a quem nao 
a tem. 

O Sr. Paulo Fender — Nao e so isso; e tambem isso. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — A tese que devemos defender e a de proporclonar 

aos agrlcultores meios necessaries para fazerem a terra produzir, 
O Sr. Paulo Fender — Perfeitamente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Esses meios sao recursos e facilidades de ordem 
bancaria, como por exemplo, credito facil, a juros modicos e a prazo longo ... 

O Sr. Paulo Fender — Como poderiam os bancos conceder esses emprestimos? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — ... assistencia tecnica com maquinas agricolas, a 
fim de que possam preparar a terra por preqo mais modico e, consequentemente, 
reduzir o custo de produgao. 

O Sr. Paulo Fender — De que maneira os bancos arcariam com esses empres- 
timos? V. Ex.a podera responder-me? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Atraves das facilidades concedidas para a venda 
dos produtos, da estrada aberta dentro da propriedade para facilitar o escoa- 
mento da produgao, o agricultor podera pagar seu emprestimo e, assim, teremos 
dado o grande passo em prol da reforma agraria. 

Conhego uma centena de homens que trabalham de sol a sol para fazer a 
terra produzir. Lutam contra a inclemencia do tempo, contra a incerteza das 
estagoes, contra a falta de bragos e de estradas para o escoamento dos produtos. 

O Sr. Paulo Fender — Eis os outros aspectos a que me referi anteriormente. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA — Essas facilidades o Governo nao proporciona ao 
homem do campo, obrlgando-o a lutar com seus proprios recursos e meios. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 
O Sr. Caiado de Castro — Acompanho, com muita atengao, o discurso de 

V. Ex.a e os apartes que tem recebido Estou de pleno acordo com V. Ex.a Sou de 
opiniao que uma reforma agraria, antes de mais nada, exige dinheiro. 

O SR. LI MIA TEIXEIRA — E muito. 
O Sr. Caiado de Castro — Se dispomos de muito dinheiro, por que nao utlll- 

zamos as terras devolutas, mas muito boas, que existem por toda parte do 
Brasil? 

O Sr. Paulo Fender — Na maioria, sao esterels. 
O Sr. Caiado de Castro — Sr. Presidente, assim nao e possivel continuar o meu 

aparte. 
O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a me perdoe, mas eu precisava esclarecer essc 

ponto. 
O Sr. Caiado de Castro — Como exemplo, citarei fato que me ocorreu e que se 

passou no Estado de Goias O nobre Senador Pedro Ludovico talvez possa escla- 
rece-lo, Possuiamos umas terras, pelos lados de Ceres, sem qualquer valor... 

O Sr. Pedro Ludovico — Terras formidaveis. 
O Sr. Caiado de Castro — ... mas onde se fundou uma colonla agricola. 

Hoje e uma das zonas mais ricas do Estado, se nao estou enganado, 
O Sr. Paulo Fender — Tem populaqao? 
O Sr. Caiado de Castro — Sim. 
O Sr. Paulo Fender — Grande? 
O Sr. Caiado de Castro — Nao estou cogitando desse ponto nobre colega. 

Estou apenas dando um aparte ao nobre Senador Lima Teixeira. 
O Sr. Paulo Fender — Esse ponto e vital. A reforma agraria ha-de se fazer 

em centros populacionais, onde haja gente! 
O Sr. Caiado de Castro — Pego licenga para continuar no meu aparte. Todos 

nos, nobre Senador Lima Teixeira, do Rio de Janeiro, de Brasilia e ate de Sao 
Paulo consumimos arroz daquela regiao. fi uma zona muito rica e foi tirada de 
nlnguem. Tirar a terra do seu proprietario para da-la a outrem, a quem esta 
prdxlmo a cidade, provocara uma calamidade. Nos precisamos ir muito longe 
buscar exemplos; temos aqul perto a nossa vizlnha Goiania. Quando foi cons- 
truida, aquelas terras nao valiam coisa alguma. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Perfeitamente. 
O Sr. Caiado de Castro — O Senador Pedro Ludovico, aqui presente, pode 

dizer se estou, ou nao, sendo fiel aos fatos. O Governo de Goias nao procurou 
fazer fortuna nem tirar proveito da terra, quis fazer uma cidade. Para isso 
vendeu lotes por prego insignificante, inicialmente a seiscentos cruzados e, depois, 
a oitocentos. Hoje, esses mesmos lotes valem trezentos mil cruzeiros. Que acon- 
teceu? Todo mundo comprou o seu lote. Nao estou bem certo, mas parece que o 
Governo Estadual concedeu emprestimos. Resultado: quase todos os funcionarios 
tem hoje casa propria e as terras em volta de Goiania valorizaram-se de modo 
astronomico. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — So podia ser assim. 
O Sr. Caiado de Castro — Um alqueire de terra na vizlnhanga de Goiania 

vale duzentos mil cruzeiros. Pergunto entao: vamos tomar do proprietario, que 
adquiriu terras aquela epoca, e esta produzindo, mesmo que de modo_ ainaa 
imperfeito, vamos tirar sua terra para da-la ao pequeno lavrador que nao tem 
qualldades nem condigoes para fazer o mesmo? 
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O Sr. Paulo Fender — Essas terras ninguem quer tomar. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, o aparte do nobre Senador Calado 

de Castro e uma confirmagao da tese que sustento. Meu Partido defende a 
reforma agraria, mas em termos objetivos. 

O Sr. Pedro Ludovico — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com satisfagao. 
O Sr. Pedro Ludovico — A estrada Brasilia—Belem — para cltar apenas 

essa — atravessa quinhentos qullometros de mata de boa qualidade, dentro nao 
so do Estado de Goias, como e em grande parte no Para e no Maranhao. 
As margens dessa estrada, numa superficie talvez de mais de duzentos mil quilo- 
metros, ha florestas que podem ser aproveitadas. Sao todas terras devolutas. 

O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a precisa ver os arquivos da Secretaria de 
Agricultura e Produgao do Estado do Para. 

O Sr. Pedro Ludovico — Nao ha, portanto, necessidade de reforma agraria 
para que essas terras, que sao devolutas, sejam aproveitadas; bastaria um 
acordo entre os Governos dos Estados e a Unlao para o estabeleclmento de 
colonias naquelas regioes. fi medida que daria grande resultado, pols jd o 
verificamos em Ceres, em Goias, cuja popula^ao e de mais de oitenta mil 
habitantes. Foram cerca de quatorze mil alquelres de mata virgem que o Estado 
de Goias, no meu govemo, doou a Uniao. Ao tempo, aquelas matas custavam 
cem cruzeiros o alqueire, hoje vale duzentos mil cruzeiros o alqueire e nao 
constituem latlfundio. Essas terras sem reforma agraria, foram subdivididas em 
sitlos de dez a vinte hectares, no maxlmo, para cada familia; e o alqueire, 
repito, vale hoje duzentos mil cruzeiros. Foi uma coloniza?ao fellz que o Govemo 
Federal, graqas aquela doagao, realizou no Centro do Brasil, com resultado espan- 
toso. Como se ve, o Senador Calado de Castro tern toda razao quando dlz que 
nao ha necessidade premente de reforma agraria em nosso Pais. Serla um 
absurdo, uma estulticia, porque o Govemo Federal nao esta em condigoes de 
pagar terras — e nao poderia naturalmente conflscd-las — e alnda teria que 
dar, aos colonos, assistencia medica, farmaceutlca, e auxilio em dinheiro. Com 
a situagao atual dos cofres publlcos, que nao 6 boa, 6 mesmo precdrla, a Uniao 
nao poderia fazer face a essas despesas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Agrade?o o aparte do nobre Senador Pedro Ludo- 
vico que vem confirmar a tese que defendo, apoiada pelo nobre Senador Calado 
de Castro. A reforma agrdria pode e deve ser feita no Pais, de modo a atender 
ao pequeno agricultor, que nao esta suflcientemente preparado para assegurar 
o desenvolvimento de sua terra, ou que nao tern condigdes para faze-la produzlr, 
seja pela falta de estradas, ou de credito no Banco do Brasil, ou, ainda, por 
carecer das facilidades da motomecanizacao. 

Sao, enfim, condl?6es que faltam ao homem do campo, que nao pode impro- 
vlsa-las porque para isso demanda recursos. Por que, entao, divldlr a gleba 
com terceiros se estes, tambem, nao dlspoem de melos? Se o Governo deve 
ajudd-los. nesse caso auxllie ao proprietario da terra para que ele tenha possi- 
bilidades de fazer sua gleba produzlr. 

O Sr. Lobao da Silveira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo prazer. 
O Sr. Lobao da Silveira — Desejava fazer uma observagao nessa parte do 

discurso de V. Ex.a, para demonstrar que o financlamento 6 o primelro fator 
para a reforma agraria. Na minha reglao, ha quinze anos se cultiva a juta 
e a malva. O Governo resolveu flxar pregos minlmos para o financlamento 
daquelas fibras, para isso baixou, hd tres ou quatro meses, um decreto que atd 
hoje entretanto nao se cumpre. Os lavradores que deverlam vender o qullo da 
juta por sessenta cruzeiros, o estao vendendo por quarenta e tres cruzeiros, 
com um prejuizo, portanto, de dezessete cruzeiros em qullo. O decreto exlste 
mas nao se cumpre, por falta de financlamento dos bancos. O que demonstra 
que o maior problema da produ^ao nao 6 o da terra mas a falta dos meios 
necessaries para faze-la produzlr. fi preclso convlr que a juta, que antlgamente 
era importada com prejuizo de divlsas para o Brasil, e hoje produzlda sufi- 
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cientemente na Amazonia, suprindo todo o Pals que ainda a exporta. Entre- 
tanto, essa cultura esta entregue ao abandono, isso com o meu protesto, pela 
segunda vez, nesta Casa. Devo dizer mais alnda: nao terras est6rels nem 
pobres; todas sao utillzavels porque todas tern a sua cultura adequada; M 
mesmo algumas que adubam a terra, como, por exemplo, o amendoim, cuja 
ramagem beneficia o proprio solo. Existem regioes prosperas, como no Muni- 
cipio de Brodowsky, em Sao Paulo, onde se cultiva o abacaxi, e outras regioes 
tamb6m ferteis que resulta num fator de riqueza para a regiao. Nao ha, por- 
tanto, terras pobres, em qualquer parte do mundo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, os depolmentos _dos nobres colegas 
vieram ao encontro do ponto de vista que sustento de que nao e precise refor- 
mar a ConstItui?ao para que se faga a reforma agraria. A reforma que preci- 
samos fazer e no Minlsterlo da Agricultura, para que atenda as necessidades 
atuais e proporclone, atraves das segoes do Fomento Agricola dos Estados, a 
asslstencia aos agricultores e as associagoes rurais. Cumpre tambem desmembrar 
a Carteira de Credito Agricola e Industrial do Banco do Brasil, a flm de que 
o cr6dlto agricola seja independente do credito industrial. Desta forma serd 
mais facll canallzar recursos ao homem do campo para que possa fazer a terra 
produzir. Quanto ao Minlsterio da Viagao, que abra estradas nas regioes onde 
haja produgao para possibilltar o escoamento da mesma. 

Sao medldas de Governo, exigidas antes mesmo da reforma agraria. Preci- 
samos coordenar certos orgaos da admlnistragao publica para que funcionem 
entrosados. 

Tenho dito muitas vezes, Sr. Presidente, que se a Carteira de Credito Agricola 
do Banco do Brasil, o Servigo Social Rural — que tern uma renda fabulosa neste 
Pais de mais de 300 milhoes de cruzeiros anualmente e nao fez coisa alguma 
at6 hoje —, o Institute de Colonizagao e Imlgragao e o Departamento de Pro- 
dugao Vegetal do Ministerio da Agricultura funcionassem harmonlcamente no 
sentido de prestar assistencia ao pequeno lavrador o problema da agricultura 
seria mais facllmente resolvldo. 

O Sr. Lobao da Silveira — Permite V. Ex.a um aparte? (Assentimento do 
orador.) Apenas para ajudar a argumentagao de V. Ex.a Estou informado de 
que o Servigo Social Rural tern arrecadados seis bilhoes de cruzeiros que estao 
intelramente paralisados. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Ja tern arrecadados seis bilhdes de cruzeiros. 
Arrecada anualmente mais trezentos milhoes de cruzeiros, e que fez o Servigo 
Social Rural? O Governo deveria dinamizar esse setor e fomentar a produgao 
atravds da Carteira de Credito do Banco do Brasil, do Departamento de Produ- 
gao Vegetal do Ministerio da Agricultura e colocar esses orgaos a servigo da 
agricultura. fi o que nao tern havido. 

Eram essas as consideragoes que desejava fazer em torno do discurso pro- 
nunciado pelo meu eminente amigo, Presidente Joao Goulart, que, realmente 
desejoso de realizar um bom governo, comegou a tecer consideragoes e a apre- 
sentar sugestoes nao so quanto a reforma agraria, mas mesmo quanto a reforma 
estrutural do Ministerio da Agricultura. 

Folgo em registrar as palavras de S. Exa Tenho confianga no Presidente 
porque o sei capaz de realizar um bom governo. fi precise, entretanto, que o 
Gablnete trabalhe, porque, repito, o Gabinete tem mais horas de voo do que 
servlgos prestados ao Brasil. (Muito bem!) 

O Sr. Paulo Fender — Sr. Presidente, pego a palavra para explicagao pessoal. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Tem a palavra o nobre 

Senador Paulo Fender. 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, eu nao podia deixar encerrar-se 

a hora da sessao sem esclarecer bem aos nobres colegas a limpldez do meu 
pensamento na questao da reforma agraria, a qual fui atraido no debate que 
ha poucos mementos travamos. 

Todos conhecem nesta Casa a minha fe democratica, o meu patriotismo e 
a minha confianga em que os nossos problemas mais agudos se resolvam dentro 
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dos quadros da legalidade democratica. Entretanto, ha distorgoes que de repente 
nos colhem, transformando o nosso pensamento, ou colocando-nos, perante o 
consenso geral, na ignorancia das teses que debatemos, ou, entao, na ma fe 
com que porventura as defendemos. 

Sr. Presidente, diz-se aqui que hoje nao ha solos ferteis, pouco ferteis ou 
safaros, isto e, que hoje todo solo e agricultavel. uma tese cientlfica, muito 
bonita, mas multo aquem da realidade economico-social de um povo que preclsa 
de tecnicas primitivas de lavoura para cultivar o seu solo. 

O Sr. Aloysio de Carralho — Preclsa, nao. So dispoe dessa tecnlca. 
O SR. PAULO FENDER — No momento preclsa, porque e so dela que pode 

dlspor. 
Sr. Presidente, quando me bato pela reforma agraria tal como veio da 

Camara dos Deputados, no Projeto chamado Irineu Joffily, eu me refiro aos 
solos que fazem parte do parque agrlcola brasileiro e nao aos que estao fora 
desse parque. Sao os solos que estao dentro da area utllizavel, sem ainda esta- 
rem utilizados muitos deles. Sao esses os solos a que me refiro e al e que esta 
o latifundiario, que preclsa ser atingido pela reforma agraria, nao porque se 
Ihe desaproprie a terra, mas por que entregue a sua terra a quem possa faze-la 
produzir, no caso o Estado, se ele quiser. Mas se for intimado pelo Estado a 
produzir nela, que o fa?a. O que nao pode e prejudicar a economla geral do 
parque agrlcola, possuindo longas extensoes de terra a vizinhanga de pequenos 
lavradores que, por isso, nao podem expandlr suas lavouras. 

A reforma agraria ha de se referir ao parque agrlcola. E muito diferente 
legislar-se para o parque agrlcola e legislar-se para o resto do Brasll. 

O projeto que al vem atende a peculiaridades regionais. Nao se confunda 
colonizagao e imigragao com reforma agraria. De-se a reforma agraria o sentido 
que deve ter. As medidas complementares que ela sugere tambem sao estudadas 
e examinadas nos projetos que tern passado pela Camara dos Deputados. 

Nao estamos discutindo empiricamente, fazendo abstragoes sobre reforma 
agraria. Parece ate que debatemos no Senado de ha cinqiienta anos. Hoje, as 
tecnicas de prospecgao ja nos deram conta do que existe no Pals de posslbili- 
dade agrlcola. Ja sabemos onde devemos plantar o cafe, o abacaxi ou a pimenta- 
do-reino. 

A reforma agraria, alem da desapropriagao de terra, hoje o cavalo de batalha 
da demagogia desenfreada contra a reforma, institui outras medidas de protegao 
a lavoura, medidas que protegem o seu comercio, medidas que vao buscar nos 
bancos o credito de que necessita o agricultor, atraves de leis complementares, 
como a lei antitruste e a lei que limita a remessa de lucros extraordinarios 
para o exterior. 

No seu Projeto de Reforma Tributaria, que inicialmente elogiei desta trlbuna, 
o Ministro Tancredo Neves preconlza essa reforma tributaria a custa do imposto 
de consume, sem atinglr o imposto de renda, e mais do que isso: val ao ponto 
de atingir os pequenos consumidores, deixando os grandes consumidores a 
usufruir as menores percentagens dos impostos. 

Estas as medidas complementares a serem reclamadas pela reforma agraria. 
A reforma agrdria por si, pela lei que a estatuir, sera apenas bdsica. Sem as 
medidas secundarias de que carecerd, nao serd uma realidade, nao existird. 

Sr. Presidente, estas as palavras que devia aos meus colegas do Senado, para 
que fique bem claro que defendo a reforma agrdria dentro da sua realidade, 
dentro da atualidade brasileira, que conhece o problema social equacionado de 
maneira muito diversa daquela por que o conhecia, ha alguns anos. (Muito bem! 
Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Recebeu a Mesa projeto de 
lei justificado da tribuna pelo nobre Senador Gilberto Marinho. (Pausa.) 

Lido e apoiado, e despachado as Comissoes de Constituigao e Justiga, 
de Servigo Publico Civil e de Finangas o seguinte 



- 87 - 

PROJETO DE LEI 

N.0 49, DE 1961 

Altera os Anexos I e IV da Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, na 
parte relativa a classifica$ao da classe de Nutricionista. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — A classe de Nutricionista, constante do Anexo I — Grupo Ocupa- 
cional — P-1.900 — Servipo Social — Cddigo P-1.902 — da Lei n.0 3,780, de 12 de 
julho de 1960, passa a integrar o Servigo Tecnico Cientifico — TC — do mesmo 
Anexo, com a seguinte estrutura: Grupo Ocupacional: TC — 1.500 — Nutrigao 
— TC 1.501 — 17 — Nutricionista — Execugao. 

Paragrafo unico — O enquadramento estabelecido pelo Anexo IV da Lei n.0 

3,780, de 12 de julho de 1960, na parte relativa a classe de Nutricionista, e alterado 
em atendimento ao disposto neste artigo. 

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

Justificagao 

O projeto visa a situar a classe de Nutricionista no verdadeiro escalao hierdr- 
quico a que faz jus, consideradas as atribuigoes que Ihe sao cometidas em con- 
fronto com as dos grupos integrantes do Servigo Tdcnico-cientifico. 

De fato, o vulto e a complexidade dos encargos que nao atribuidos aos nutri- 
cionistas, na area da administragao publica e nao deixam duvida quanto a sua 
conceituagao tdcnico-cientifica. 

Assim, e de inteira justiga a medida que o projeto consubstancia, deslocando 
tal atividade para o setor que Ihe e proprio, segundo as diretrizes tecnicas da 
classificagao de cargos. 

Sala das Sessoes, 20 de novembro de 1961. — Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Vai ser lido oficio ao nobre 
Senador Aloysio de Carvalho. 

£ lido o seguinte 

OFICIO 

Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal: 

Venho pedir a Vossa Excelencia que se digne mandar juntar, na forma do 
Regimento Interno, a Mensagem do Senhor Govemador da Bahia, lida no Expe- 
diente da sessao ordinaria de 16 de novembro corrente, solicitando autorizagao do 
Senado para um emprestimo que a Superintendencia de Aguas e Esgotos do 
Reconcavo, daquele Estado, pretende efetuar com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, os documentos que a esta acompanham, numerados de 1 a 4. 

Sala das Sessoes, 20 de novembro de 1961. — Aloysio de Carvalho. 

Anexos: 1) Oficio do Govemador da Bahia ao Presidente do Banco Interame- 
ricano de Desenvolvimento dos EEUU da America. — 2) Lei estadual (Bahia) n.0 

1,293, de 9-8-61. — 3) Cdpia fotostdtica do DO (Bahia) n,® 6,210, de 17-11-61, que 
publica a Lei n.® 1.549, de 16-11-61. — 4) Cdpia fotostdtica do DO (Bahia) de 
19-10-61, que publica edital de concorrencia do Departamento de Saneamento. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — Sera feita a juntada requerida. 

Sobre a mesa requerimento que vai ser lido. 
£ lido e apoiado o seguinte 
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REQUERIMENTO 
N.0 452, DE 1961 

Requeiro seja aumentado para 7 (sete) o numero dos membros da Comissao 
Especial criada em virtude do Requerimento n.0 439, de 1961, para elaborar projeto 
que institua no Pais um sistema federal de bancos do Estado. 

Sala das Sessoes, 20 de novembro de 1961. — Daniel Krieger. 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympic) — O presente requerimento, nos ter- 

mos do Regimento Interno, sera apreciado apds a Ordem do Dia. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Eleigao da Comissao Especial (16 membros) para emitir parecer sobre 
o Projeto de Emenda & Constituigao n.0 9, de 1961, que modifica o regime 
de discriminagao de rendas. 

A Mesa vai suspender a sessao por dez minutos, a fim de que os Srs. Sena- 
dores se munam das cedulas para a votagao. 

(A sessao e suspensa as 16 horas e 20 minutos e reaberta as 16 boras 
c 30 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympic) — Estd reaberta a sessao. 
Vai-se proceder a eleigao da Comissao Especial (16 membros) para emitir 

parecer sobre o Projeto de Emenda a Constituigao n.0 9, de 1961, que modifica 
o regime de discriminagao de rendas. 

O Sr. l.0-Secretario vai proceder b chamada. 
Procede-se a chamada. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympic) — Votaram 36 Srs. Senadores. 
Dois votos em branco. Um voto para o nobre Senador Silverio Del Caro e 

trinta e tres votos para o nobre Senador Ary Vianna. 
Proclamo eleita, portanto, com 33 votos para cada um dos seus componentes, 

a seguinte Comissao: Menezes Pimentel, Filinto Muller, Jose Feliciano, Ary Vianna, 
Caspar Velloso, Daniel Krieger, Joao Vilasboas, Milton Campos, Heribaldo Vieira, 
Rui Palmeira, Lima Teixeira, Cunha Mello, Caiado de Castro, Argemiro de Figuei- 
redo, Aloysio de Carvalho e Lino de Mattos. 

Item 2 
Discussao unica da redagao final do Projeto de Lei do Senado n.0 27, 

de 1960, que dispbe sobre servidores do Ministdrio da Educagao e Cultura 
que percebem pelo Fundo do Ensino Mddio (redagao oferecida pela Co- 
missao de Redagao, em seu Parecer n.0 673, de 1961). 

Em discussao a redagao final. Nao havendo quern queira usar da palavra, 
encerrarei a discussao. (Pausa.) 

Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. A matdria vai a Camara dos Deputados. 
Passa-se a votagao do requerimento de autoria do nobre Senador Daniel 

Krieger, lido na hora do expediente. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. A Comissao e aumentada para sete membros. 
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Esta esgotada a matdria constante da Ordem do Dia. 
Nao ha orador escrito para esta oportunidade. (Pausa.) 
Antes de encerrar a sessao convoco os Srs. Senadores para uma sessao extra- 

ordinaria as 16 horas e 50 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 17, de 1961, de autoria 
do Sr. Senador Guido Mondin, que aplica aos trabalhadores rodoviarios disposi- 
tivos da Consolidagao das Leis do Trabalho, tendo PARECERES (n.0s 640 e 641, 
de 1961), das Comissoes de Constitui^ao e Justi?a, favoravel, com a emenda que 
oferece sob n.0 l-CCJ; de Lcgisla?ao Social, favoravel, com a emenda que oferece 
sob n.0 2-CLS. 

Estd encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 16 horas.) 



212.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 20 de novembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO 

As 16 horas e 50 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Sergio Marinho — Joao Arruda — Novaes Filho — Barros Carvalho — Ruy 

Palmeira — Afranio Lages — Silvestre Pericles — Jefferson de Aguiar — Miguel 
Couto — Affonso Arinos — Benedito Valadares — Nogueira da Gama — Moura 
Andrade — Padre Calazans — Coimbra Bueno — Francisco Gallotti — Saulo Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

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

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

EXPEDIENTE 

AVISO 
N.0 129, do Sr. Ministro da Guerra, como segue 

Brasilia — DF, 20-11-61 
Senhor Primeiro-Secretario: 
Em atengao ao Oficio n.0 350, de 11 de julho de 1961, (recebido em 21 de 

julho de 1961) com o qual Vossa Excelencia transmitiu o teor do Requerimento 
n.0 239, de 1961, de autoria do eminente Senador Calado de Castro, tenho a honra 
de informar o seguinte, apos audlencia da Dlretoria Geral de Saude do Exercito: 

Pergunta 1 -^'quantas enfermelras foram convocadas para a Forga Expe- 
dicionaria Brasileira e nao seguiram para o Teatro de Operagoes da Italia, tendo 
sido designadas para os Hospitals Mllitares de Natal ou Recife, nos anos de 1944 
e 1945"? 

Resposta: Sete (7), de acordo com as fichas anexas. 
Pergunta 2 — "quantos feriados de guerra foram acompanhados por essas 

enfermeiras desses Hospitals de Natal e Recife, para o Rio de Janeiro"? 
Resposta: Nao consta, nos documentos da epoca, o numero de feridos acom- 

panhados por cada uma das enfermeiras. 
Pergunta 3 — "quantas viagens, acompanhando feridos de guerra, fez cada 

enfermeira, de Natal ou Recife, ate o Rio de Janeiro?" 
Resposta: De acordo com a ficha fornecida pela Diretorla Geral de Saude 

do Exercito, a enfermeira Heloisa Batista realizou 8 viagens e a enfermeira Helena 
Vieira dos Santos realizou uma viagem, nada constando em relagao as demais. 

Pergunta 4 — "qual a idade atual de cada uma dessas enfermeiras?" 
Resposta: De acordo com a ficha anexa: Heloisa Batista — 50 anos; Helena 

Vieira dos Santos — 46 anos; Maria Jose Costa — 41 anos; Maria de Lourdes dos 
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Santos Pereira — 44 anos; Alzira Marins — 41 anos; Hermengarda Justino — 51 
anos e Raquel Olimpio Regis — 58 anos. 

Pergunta 5 — "quais as vantagens ou inconvenientes para o Exercito, na inclu- 
sao dessas enfermeiras, dezesseis (16) anos depois de terminada a guerra, como 
2.0-tenente, na reserva do Corpo de Saude?" 

Resposta: A Diretoria Geral de Saude do Exercito, reconsiderando sua infor- 
ma^ao anterior favoravel ao projeto, esclareceu o seguinte; 

"Os inconvenientes da inclusao dessas enfermeiras como 2.0-Tenentes Enfer- 
meiras na Reserva do SS residem nas condigoes de idade das mesmas, que as 
torna pratlcamente inaptas para desempenharem fungoes em campanha, condigoes 
estas precipuas na formagao de reservas. Alem disso, tecnicamente possuem pou- 
cas qualidades profissionais pois, na maioria, nao possuem cursos regulares de 
Enfermeiras por Escolas Oflciais ou reconhecidas. Ha ainda o inconveniente de 
equlpara-las a situagao em que foram promovidas outras enfermeiras que efeti- 
vamente serviram no teatro da guerra e possuem servigo de campanha, alem de 
permitir reivindicagoes futuras com amparo na Lei n.® 3.160, de 1.° de junho de 
57, que as convocou para o servigo ativo. Observa-se ainda que a maioria das 
enfermeiras constantes das relagoes anexas, embora classificadas em Hospltais 
Mllitares nao prestaram servigos neles pois foram logo licenciadas. 

Pergunta 6 — "quais os motives porque as enfermeiras convocadas nao segui- 
ram para a Italia ou foram designadas para prestar servigos a Forga Expedlcio- 
narla Brasilelra?" 

Resposta: A movimentagao das enfermeiras foi feita por proposta do entao 
Chefe do Servigo de Saude General Dr. Joao Afonso de Souza Ferreira e as 
razoes que a determinaram nao podem ser apuradas por nao haver documentagao 
arquivada. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelencia os meus protestos 
de elevado aprego e distlnta consideragao. — Gen. Ex Joao De Segadas Vianna, 
Minlstro da Guerra. 

PARECER N.® 689, DE 1961 

Da Comissao de Finangas sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 127, 
de 1961 (n.® 2.970, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa 
da Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Subanexo 4.21   Minis- 
terio do Trabalho e Previdencia Social. 

Relator; Sr. Fausto Cabral 

O subanexo que passamos a relatar reune as dotagoes, para 1962, do Ministdrio 
do Trabalho e Previdencia Social. 

Inicialmente, cabe assinalar ser esta a primeira vez que as dotagoes relativas 
aos antigos setores do Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio figuram 
separadamente no Orgamento da Uniao, constituindo-se, cada um de per SC. em 
subanexo proprio. 

O DASP, atraves de "tabelas explicativas", fez louvavel esforgo no sentido 
de distinguir, no orgamento em curso, que enfeixa as despesas de ambos os 
Mlnisterios— o do Trabalho e Previdencia Social, e o da Industria e Comercio, 
o montante dos recursos destlnados a cada um. Nao e de se confiar muito, entre- 
tanto, nos dados inscritos nas ditas "tabelas". uma vez que, a nosso ver traduzem 
apenas uma tentativa de demonstragao. 

Todavla, os citados elementos exprimem uma realidade ha muito conhecida; 
a de que a massa de recursos consignada no orgamento ao Ministerio do Trabalho, 
Industria e Comercio muito pouco tinha a ver com essas ultimas atividades, isto 
6, com a Industria e o comercio, dada a natural preeminencia, naquela Secretaria 
de Estado, dos orgaos vinculados ao trabalho e a previdencia. 
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De fato, para um orgamento, em 1961, de dez bilhoes, oltocentos e setenta 
milhoes de cruzeiros, apenas duzentos e oito milhoes, de acordo com as tabelas 
do DASP, correspondiam as despesas dos orgaos que atualmente compoem o 
Ministerio da Industria e do Comercio, correndo todas as demals por conta do 
Ministerio do Trabalho e Previdencia Social. 

Por conseguinte, a separagao ocorrida velo atender, sobretudo, aos interesses 
das atlvidades govemamentais, ligadas ao controle e a orientagao da industria 
e do comercio, que se encontravam atrofiadas e sem meios de expansao na antiga 
estrutura. 

Examinamos, porem, o orgamento do Ministerio do Trabalho e Previdencia 
Social para 1962. Tornados como validos os elementos fornecidos nas "tabelas 
explicativas" do DASP, no que diz respeito as despesas do exercicio em curso 
(1961), temos a seguinte situagao comparativa, em milhares de cruzeiros; 

Kubrica Orgamento 
de 61 

Projeto 
p/1962 

+ OU — 

Pessoal   787.369 1.179.104 T 391.735 
Material de Consume 31.620 41.693 + 10.073 
Material Permanente  4.441 4.744 + 303 
Servigos de Tsrceiros 53.929 83.033 + 29.104 
Encargos Diversos   61.340 7.529 — 53.811 
Auxilios e Subvencoes 1.413.250 2,923.434 + 1.510.184 
Transferencias Diversas . 8.220.000 31.400.000 + 23.180.000 
Obras   1.500 17.700 + 16.200 
Equipamentos   10.980 9.900 - 1.080 
TOTAL   10.584.429 35.667.137 + 25.032.708 

Deve ser assinalado que a Proposta do Poder Executivo para este Ministerio 
totalizava trinta e cinco bilhoes duzentos e quarenta e nove milhoes e duzen- 
tos e trinta e sete cruzeiros, o que signlfica que a Camara dos Deputados aprovou 
emenda^ que redundaram em um aumento de quatrocentos e dezessete milhoes 
e novecentos mil cruzeiros sobre a referida proposta. 

Bastante significative, contudo, e o aumento, em si, das despesas do Minis- 
terio do Trabalho e Previdencia Social, se compararmos com as autorizadas 
para 1961. De acordo com o quadro comparativo que acabamos de ler, es)e 
aumento sera de vinte e cinco bilhoes, oitenta e dois milhoes e setecentos e 
oito mil cruzeiros, correspondendo a duas vezes e meia a dotagao para o exer- 
cicio em curso. 

A que se deve tao substancial aumento? Pretende o Governo dinamlzar a 
pasta do Trabalho e Previdencia, aparelhando-lhe os orgaos, sobretudo as delc- 
gacias regionals? Nada disso. 

Do ponto de vista do custeio, ou melhor, da manutengao dos servigos, a 
situagao, para 1962, continuara tao precaria como dantes, conforme tivemos a 
oportunidade de assinalar em outra oportunidade, quando relatamos o orga- 
mento do antigo MTIC. 

O aumento corre a conta, pois, quase todo, da dotagao referente a divida 
da Uniao para com a previdencia social, podendo-se dai concluir que isso podera 
dar novo impulse as atlvidades da previdencia, melhorando a situagao das res- 
pectivas instituigoes. 

A majoragao, neste sentido, pode, asslm, ser admitida como correspondendo 
a uma intengao do Governo de mlnorar a insustentavel situagao dos "balangos 
financeiros" da previdencia social, sem com isto ampllar, dar mais corpo, cu 
dlnamizar o campo da assistencla ao associado, ate porque a quantia de tnnta 
e um bilhoes e quatrocentos milhoes, consignada para esse fim, destlnar-.se-a, 
nao apenas a cobertura dos chamados "deficits tecnlcos"; mas, tambem. as despe- 
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sas de pessoal e de adminlstracjao geral das proprias instituicoes de previdencia, 
pagamento de juros da divida, reajustamento de aposentadorias e pensoes, abono 
familiar, e constitulgao do "Fundo Comum da Previdencia Social". 

Outra parte deste orcamento que obteve, atraves do projeto, aumento substan- 
cial — e isto vemos no quadro .segulnte —, e a relativa as dotaQoes Inscritas em 
auxilios para afcender aos compromlssos com as segulntes institul?6es — Legiao 
Brasilelra de Assistencla, InstUuto de Previdencia e Asslstencia dos Servidores 
do Estado, Fundo de Estabilidade do Seguro Agrario, Fundacao de Assistencla 
aos Garimpeiros, Fundaqao da Radio Maua e, finalmente, ao Hospital dos Servi- 
dores do Estado. 

Entidades Orcamento Projeto + ou — 
e de 1961 p/1962 

Objetivos Cr$ CrS 
(milhares) (milhares) 

LBA   809.600 1.200.000 + 390.400 
IPASE   548.650 1.172.234 + 623.584 
Seguro Agrario   10.000 10.000 — — 
FAG   20.000 34.000 + 14,000 
Radio Maua   5.OC0 7.200 — 2,200 
HSE   — 500.000 -f 500.000 
FCP   20.000 — - 20.000 
TOTAL   1.413.250 2.923.434 + 1,510.184 

Nao sera demals mencionar, que o projeto de Orcamento, para 1962, fugiu 
a solugao dos "Adendos", na parte do Ministerio do Trabalho e Previdencia 
Social, preferindo consignar, por exemplo, a Legiao Brasileira de Assistencla, 
dotagoes "globais", por Es ado, somando um total de oitocentos milhoes de 
cruzeiros e reservar, para a Administragao Central da entidade uma verba 
de quatrocentos milhoes de cruzeiros. No que tange a Fundagao da Casa Popular, 
o projeto, conforme o quadro demonstra, deixou de csnsiderar recursos, nao 
havendo, assim, para 1962, o chamado "Adendo B". 

Com relagao ao Institute de Previdencia e Assistencla dos Servidores do 
Estado (IPASE), o projeto, alem de somar num so total as dotagoes decorrantes 
de compromissos das Leis n.os 931, de 1949, e 2.168 de 1954, destaca uma dota- 
gao especial para a "ampliagao do Hospi:al dos Servidores do Estado". 

Voltando, ainda uma vez, ao quadro apresentado por itens de despesa, vale 
assinalar, que entre as majoragoes dignas de nota se acham as previstas nas 
despesas de pessoal (+ 391.735) e servigos de terceiros (+ 29.1C4). 

A prlmeira majoragao procura atender, embora ainda de maneira deficiente, 
a sltuagao oriunda da chamada lei da paridade. A segunda diz respelto, pnnci- 
palmente, a substancial elevacao nos recursos destinados aos "servigos mecani- 
zados de contabilidade e estatistica", cuja dotagao, em 1961, e de dez milhoes 
de cruzeiros, e, para 1962, sera de dezoito milhoes. 

Esses os esclarecimentos que nos cabia prcstar a esta Comissao, relatives a 
dlstrlbuigao dos recursos autorizadas para o subanexo em aprego. Apoiados em 
dados que nos foram fomecidos pela Divisao de Orgamento do Ministerio inte- 
ressado, apresentamos cmendas. com o objetivo de corrigir, em parte, lacunas 
e omissoes que afetam a manutengao normal dos servigos, sobretudo os sedia- 
dos no interior, ou seja, as delegacias. 

As emsndas, portanto, de um modo geral, sem que se verifique aumento 
de despesa, propoem a redistribuigao de recursos em favor das unidades regio- 
nais, isso quando nao procuram corrigir lapsos e deficiencias de calculo em 
relagao a despesas com pessoal e outros encargos. 
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Nestas condigoes, a Comissao de Finangas e de parecer favoravel ao orgamento 
do subanexo 4.21 — Ministerio do Trabalho e Previdencla Social e as emendas 
n.0s 1 a 115, apresentando as de n.0* 116 CF a 127 CF. 

oportuno, ainda, acentuar que os autografos enviados pela Camara dos 
Deputados deixaram de consignar a dotagao de Cr$ 61.150.000,00 (sessenta e um 
mihoes, cento e cinquenta mil cruzeiros), para distribuigao a entidades sindicais, 
nos termos do art. 592, da Consolidagao das Leis do Trabalho, nas unidades da 
Federagao, conforme discriminagao do "Adendo A". 

Esse lapso, entretanto, foi objeto de retificagao feita no Oficio n" 516/G/61, 
de 4 de outubro ultimo, do l.0-Secretario daquela Casa, tendo o "Diario do Con- 
gresso Nacional", Segao II, de 13 do mesmo mes, publicado a discriminagao cons- 
tante do referido Adendo. 

E o parecer. 
Sala das Comissoes, 17 de novembro de 1961. — Ary Vianna, Presidente — 

Fausto Cabral, Relator — Joaquim Parente — Dix-Huit Rosado — Irineu Bornhau- 
sen — Victorino Freire — Menezes Pimentel — Lobao da Silveira — Saulo 
Ramos — Mem de Sa — Fernandes Tavora — Caspar Veloso. 

(As emendas a que se refere este parecer acham-se publicadas no 
DCN (Segao U), de 21-11-61). 

PARECER N.0 690, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, oferecendo redagao 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 fixa a Despesa 
da Uniao para o exercicio financelro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executive 
— Subanexo 4.06 — Comissao do Vale do Sao Francisco. 

Relator: Sr. Joaquim Parente 

A Comissao de Finangas apresenta (fls. anexas) a Redagao Final das emendas 
do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estima a Receita 
e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio financelro de 1961 — Anexo 4 — 
Poder Executivo — Subanexo 4.06 — Comissao do Vale do Sao Francisco. 

Sala das Comissoes, 20 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Joaquim Parente, Relator — Lobao da Silveira — Fausto Cabral — Saulo Ramos 
— Irineu Bomhausen — Nogueira da Gama — Mem de Sa — Ary Vianna. 

(A 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 
financeiro de 1962 Anexo 4 — Poder Executivo — Subanexo 4.18 — Minis- 
terio das Minas e Energia, acha-se publicada no DCN (Segao II), do dia 
21 de novembro de 1961). 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Esta finda a leitura do expe- 
diente. (Pausa.) 

Sobre a mesa requerimento que vai ser lido. 
E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 453, DE 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro 

dispensa de publicagao para a imediata discussao e votagao da redagao final do 
Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, na parte relativa ao subanexo da 
Comissao do Vale do Sao Francisco. 

Sala das SessSes, 20 de novembro de 1961. — Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Em discussao a redagao final 

dispensada de publicagao. Consta do Parecer n.0 690, ha pouco lido. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
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Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final, queiram permanecer sen- 

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Vai a Camara dos Deputados. 
Para acompanhar o estudo das emendas naquela Casa do Congresso, designo 

o nobre Senador Joaquim Parente. (Pausa.) 
Continua a hora do expediente. 
Nao ha orador inscrito. (Pausa.) 
Passa-se ^ 

ORDEM DO DIA 

Primeira dlscussao do Projeto de Lei do Senado n.0 17, de 1961, de 
autoria do Sr. Senador Guido Mondin, que aplica aos trabalhadores rodo- 
viarios dispositivos da Consolidagao das Leis do Trabalho, tendo 

PABECERES (n.0" 640 e 641, de 1961), das Comissoes: 
— de Constituigao e Justiga, favoravel, com a emenda que oferece 

sob n.0 1-CCJ; 
— de Legislagao Social, favoravel, com a emenda que oferece sob 

n.0 2-CLS. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Em discussao o projeto com as 

emendas. 
Nao havendo quern pega a palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao o projeto, sem prejuizo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 

£ o seguinte o projeto aprovado 
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 17, DE 1961 

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

Art. 1.° — Aplica-se aos trabalhadores que empregam atividade em empresas 
de transport® rodoviario os dispositivos da Consolidagao das Leis do Trabalho, 
referentes ao Servigo Ferroviario. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Em votagao as emendas n.05 1 e 2, 
respectivamente, da Comissao de Constituigao e Justiga e de Legislagao Social. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Pego a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tem a palavra o Sr. Aloysio de 

Carvalho. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Pela ordem) — Sr. Presidente, salvo engano, 

nao sera que as duas emendas cogitam da mesma materia? H& alguma dife- 
renga entre as emendas cuja votagao V. Ex.a anunciou? 

O parecer da Comissao de Constituigao e Justiga declara: 
"Somos, assim, pela aprovagao do projeto, nos termos da seguinte 

emenda". O parecer da Comissao de Legislagao Social estabelece: 
"Opinamos pela aprovagao do projeto de lei, na forma da seguinte 

emenda". 
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De modo que a Comissao de Legislagao Social, emendando o projeto, afasta 
a emenda da Comissao de Constituigao e Justiga. O Plenario teria de se decidlr 
por lima dessas emendas. 

O SR. PRESIDENTE — V. Ex.a tem razao. A emenda da Comissao de Legis- 
lagao Social e uma reprodugao da emenda da Comissao de Constitulgao e Justiga, 
praticamente aprovada pelo Plenario. Assim, a rigor, 6 dispensada a votagao da 
emenda da Comissao de Legislagao Social, que fica prejudicada. 

Os Srs. Senadores que aprovam a emenda n.0 1, da Comissao de Constitulgao 
e Justiga, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta aprovada. Fica prejudicada a emenda da Comissao de Legislagao Social. 
A materia vai a Comissao de Redagao e oportunamente sera incluida na 

Ordem do Dia para segunda discussao. 
E a seguinte a emenda aprovada 

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 Segao V, 
Capitulo I, Tilulo III, do Decieto-lei n.0 5.452, de 1.° de maio de 1943 iConsolidagao 
das Leis do Trabalho). 

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

fi a seguinte a emenda prejudicada 

EMENDA N.0 1 — CLS 

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

Art. 1.° — Aos trabalhadores qua empregam atividade 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 disposigoes em contrario. 

O SR. PRESIDENTE (Gilbcrto Marinho) — Esta encerrada a Ordem do Dia. 
Nao ha oradores inscritos para esta oportunidade. 
Se nenhum Sr. Senador quiser usar da palavra, vou levantar a sessao, con- 

vocando, antes, o Senado para outra, extraordinaria, as 21 horas, com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 tn.0 2.970, de 
1961, na Casa de orlgem), que estima a Reeeita 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 4.21 (Ministerio do Trabalho e Previdencia Social), tendo 

PARECER, sob n.0 689, de 1961, da Comissao do Finangas, favoravel ao Subanexo 
e hs Emendas n.0s 1 a 115, oferecendo as de n.0s 116-CF a 127-CF. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-sc a sessao as 17 horas e 20 minutos.) 



213.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 20 de novembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDENCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 21 horas acham-se prcsentes os Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 

Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Se- 
bastiao Archer — Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio 
— Joaquim Parente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes 
Pimentel — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Fi- 
gueiredo — Salviano Leite — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Lou- 
rival Fontes — Jorge Maynard — Hcribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — 
Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — 
Paulo Fernandes — Arlindo Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto 
Marinho — Milton Campos — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Josd 
Feliciano — Joao Villasboas — Lopes da Costa — A16 Guimaraes — Gaspar 
Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos —- Irineu Bornhausen — Daniel 
Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 46 Srs. Senadores. Havcndo numero legal, declaro aberta a sessao. 

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

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

EXPEDIENTE 

OF1CIOS 
— N.0s 1,868, 1.869, 1 870 e 1.871, da Camara rios Deputados, cncaminhando 

autdgrafos dos seguintes projetos: 
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 119, DE 1961 

(N.0 3.099-A, na Camara) 

Autoriza o Poder Executive a abrir, ao Tribunal de Contas da Uniao, 
o credito especial de Cr$ 107 100,00 para pagamento de despesas de gra- 
tifica^ao adicional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Tribunal de Contas 

da Uniao, o crddito especial de Cr$ 107.100,00 (cento e sete mil e cem cruzeiros), 
para atender ao pagamento de gratificagao adicional, referente ao perfodo de julho 
a dezembro de 1959, ao Minisfro do mesmo Tribunal, Rubem Machado da Rosa. 

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

Cdmara dos Deputados, 19 de novembro de 1961. — Ranieri Mazzilli — An- 
tonio Baby — Wilson Caimon. 

(A Comissao de Finanfas.) 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 151, DE 1961 
(N.0 3,221-B, na Camara) 

Organiza o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Elei- 
toral de Brasilia, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — O Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Distrito Federal, criado em carater provisdrio pela Lei n.0 3.754, de 14 de abril 
de 1960, artigo 87, paragrafo 1.°, fica organizado de acordo com a presente lei e 
a tabela que o acompanha. 

Paragrafo unico — No enquadramento a nova situagao decorrente da presente 
lei, do pessoal admitido nos termos da Lei n.0 3.754, de 1960, o Tribunal levara 
em conta o tempo de servigo no cargo, a especializagao e o merecimento do 
funcionario. 

Art. 2.° — Os servicos da Secretaria serao constituidos das Segdes Judiciaria, 
Administrativa e Protocolo, com a organizagao e atribuigoes definidas no Regi- 
mento do Tribunal. 

Art. 3.° — Os simbolos e niveis de vencimentos dos cargos da Secretaria do 
Tribunal terao os seguintes valores mensais: 

Simbolos Referencia-Base Razao Horizontal 
PJ-1   63.000,00 
PJ-3   53.000,00 
PJ-5   47.000,00 
PJ-6   40.000,00 1.450,00 
PJ-8   34.000,00 1.150,00 
PJ-9   32.000,00 1.000,00 
PJ-10   30.000,00 900,00 
PJ-11   28.000,00 850,00 
PJ-12   26.000,00 800,00 
PJ-14   21.000,00 700,00 
Art. 4.° — Os valores da gratificagao mensal da fungao gratificada, menos o 

vencimento, da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, 
serao os seguntes: 

IF — 44.000,00 
2 F — 42.000,00 
Paragrafo linico — Se a fungao for exerclda por funcionario do proprio 

Quadro do Pessoal, a gratificagao sera igual a dlferenga entre o vencimento do 
cargo efetivo e o valor do simbolo fixado para a fungao. 

Art. 5.° — Os funcionarios da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do 
Distrito Federal perceberao gratificagao adicional por tempo de servigo nas 
mesmas bases da concedida aos servidores do Tribunal Superior Eleitoral pelo 
art. 7.° da Lei n.0 1.814, de 14 de fevereiro de 1953. 

Art. 6.° — As vantagens da "razao horizontal" a que se refere o artigo 3,° 
desta Lei serao por trienio, na forma estabelecida pela Lei n.0_ 3.780, de 12 de 
julho de 1960, ate que o servidor comece a fazer jus a gratificagao adicional. 

Art. 7.° — Os funcionarios do Tribunal, inclusive os nomeados de acordo com 
a Lei n.0 3.754, de 14 de abril de 1960, terao direito, desde a respectiva posse, as 
vantagens financeiras atribuidas aos funcionarios da Secretaria da Camara dos 
Deputados pelo art. 1.°, letras "a", "b" e "c", da Resolugao n.o 31, de 1960, da 
mesma Camara, enquanto perdurarem seus efeitos em relagao aos referldos 
servidores. 
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Paragrafo unico — As vantagens a que se refere este artigo serao calculadas 
sobre os vencimentos fixados pela Lei n.0 3.754, de 1960, ou sobre os vigentes na 
data da citada Resolucao n.0 31 para os cargos da Secretaria da Camara dos 
Deputados correspondentes aqueles que, criados por esta Lei, nao sejam identi- 
cos aos constantes do Quadro atual da Secretaria do Tribunal. 

Art. 8.° — Os funcionario.s da Secretaria do Tribunal terao direi'o ao salario- 
familla nas bases fixadas pela Lei n.0 3.826, de 23 de novembro de 1960, art. 11. 

Art. 9.° — Aplicam-se aos funcionarios da Secretaria do mencionado Tribu- 
nal, no que couber, as disposigoss dos arts. 14, §§ 1°, 2.°, 3.°, 4.° e 7.°, e 74, letras 
"a", "b" e "c", da Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960. 

Art. 10 — Cabe ao Tribunal, mediante proposta de seu Presidente, prover os 
cargos da Secretaria e servigos auxiliares, nos termos desta Lei. 

§ 1.° — No provimento do cargo de Diretor da Secretaria do Tribunal sera 
exlgido o diploma de Doutor ou Bacharel em Ciencias Juridicas e Socials. 

§ 2.° — Os cargos de Auxiliar Judiclario e Oficial Judiciario constituem uma 
carrelra no Quadro do Tribunal. 

§ 3.° — As vagas de Oficial Judiciario serao providas por Auxiliares Judicia- 
rlos, observados, alternadamente, os criterios de merecimento e de antigiiidade. 

§ 4.° — A primeira investidura no cargo de Auxiliar Judiciario efetuar-se-a 
mediante concurso piibllco de titulos e provas, precedendo inspegao de saiide. 

§ 5.° — As primelras nomeagoes para os cargos de Auxiliar Judiciario, 
necessarias ao imedlato funcionamento regular do Tribunal, poderao ser feitas 
mediante concurso publico de titulos. 

§ 6.° — £: vedado, em qualquer hipotese, admlssao de pessoal alem do nume- 
ro e das categorias funcionais constantes da tabela anexa. 

Art. 11 — Sem prejuizo das atribuigoes legais do respectivo Escrlvao Eleito- 
ral, cabera a funcionarios da Secretaria do Tribunal a execugao dos servigos 
administrativos dos Cartorios das Zonas Eleitorais. 

§ 1.° — Compete ao Corregedor, tendo em conta as necessidades dos servigos 
e depois de ouvido o Juiz Eleitoral, propor ao Tribunal, por intermedio de seu 
Presidente, a lotagao dos funcionarios a que se refere este artigo. 

§ 2.° — Aprovada a lotagao, o Corregedor requisitara os servidores ao Presi- 
dente do Tribunal. 

§ 3.° — A requislgao de funcionarios dos orgaos do Poder Executive (Codigo 
Eleitoral, artigo 17, letra "n") dependera sempre de proposta do Juiz Eleitoral e 
autorizagao do Tribunal. 

§ 4.° — Cabe ao Juiz Eleitoral a diregao e distribuigao dos servigos adminis- 
trativos e eleitorais dos Cartorios da Zona sob sua jurisdigao, dentro do horarlo 
que, mediante proposta sua, for flxado pelo Corregedor. 

§ 5.° — O Juiz Eleitoral, tendo em vista a conveniencia e o interesse dos ser- 
vigos, poderd, a qualquer tempo, solicltar a substltuigao dos funcionarios requl- 
sitados a Secretaria do Tribunal ou devolver as respectlvas repartlgoes de origem 
os do Poder Executivo, comunlcando a ocorrencia ao Presidente do Tribunal e 
ao Corregedor, para os devidos fins. 

§ 6.° — O Corregedor inspecionara mensalmente os servigos eleitorais das 
Zonas do Dlstrito Federal e, pelo menos, uma vez por ano, os dos Territorlos 
Federals. 

§ 7.° — Dos atos que praticar no exercicio das atribuigoes que Ihe sao confe- 
ridas nos paragrafos anteriores, o Corregedor dara conhecimento ao Tribunal, 
por Intermedio de seu Presidente. 

Art. 12 — E o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciario — 
Justlga Eleitoral — Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, o credlto 
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especial de Ct$ 10.000.000,00 (dez milhoes de cruzeiros), para atender, no corrente 
exercicio, as despesas resultantes desta Lei. 

Art. 13 — A presente lei entrara em vigor na data de sua publica5ao, revo- 
gadas as disposicoes em contrario. — Ranieri Mazzilli — Antonio Baby — Wilson 
Calmon. 

TABELA A QUE SE REFERE A PRESENTE LEI 
Numero 

de Cargos Simbolos 
Cargos 

Cargos isolados de provimento em comissao 
1 Dire tor de Secretaria   PJ-1 
1 Chefe de Servigo   PJ-3 
3 Chefe de Servigo     PJ-5 
1 Chefe de Servigo de Zona Eleitoral   PJ-3 

Cargos isolados de provimento efeiivo 
10 Oficial-Judiciario   PJ-6 
18 Auxiliar-Judiciario   PJ-9 

1 Porteiro   PJ-8 
2 Motorista   PJ-11 
2 Guarda Judiciario   PJ-12 
2 Continuo   PJ-12 
4 Servente   PJ-14 

Fungoes. gratificadas 
1 Secretario do Presidente   1-F 
1 Secretario do Corregedor   2-F 
1 Secretario do Procurador Regional   2-F 

(As Comissoes de Constituigao e Justiga, de Servigo Piiblico Civil 
e de Finangas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 150, DE 1961 
(N.0 895-B, na Camara) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viagao e 
Obras Piiblicas, o credit© especial de Cr$ 60.000.000,00, destinado ao 
aterro e recuperagao dos alagados existentes na cidade de Salvador, 
Estado da Bahia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica aberto ao Ministerio da Viagao e Obras Piiblicas, atraves o 

Departamento Nacional de Obras e Saneamento, o credito especial de Ct$  
60.000.000,00 (sessenta milhoes de cruzeiros), destinado a atender as despesas 
com as obras de aterro, saneamento, recuperagao e outras dos alagados existen- 
tes em Lobato, Santa Luzia, Uruguay, Jardim Castro Alves, Vila Ruy Barbosa, 
Massaranduba, Baixa do Petrbleo, Mangueira e Porto dos Mastros, na cidade de 
Salvador, Estado da Bahia. 

Art. 2.° — Anualmente, e durante cinco exercicios consecutivos, o orgamento 
do DNOS consignara dotagao nunca inferior a Cr$ 60.000.000,00 (sessenta 
milhoes de cruzeiros) para prosseguimento e conclusao das obras a que se refere 
o art. 1.° desta lei. 

Art. 3.° — As dotagoes a que se referem os artigos 1.° e 2.° desta lei, poderao 
ser aplicadas atraves de convenios com a Prefeitura Municipal de Salvador. 

Art. 4.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario. — Ranieri Mazzilli — Antonio Baby — Wilson Calmon. 

(As Comissoes de Constituigao e Justiga, Transportes, Comunicagoes 
e Obras Publicas e de Finangas.) 
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PBOJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 11, DE 1961 
(N.0 87-B, na Camara) 

Concede anistia aos que praticarem fatos definidos como crimes que 
menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Sao anistiados: 
a) os que participaram, direta ou indiretamente, de fatos ocorridos no terri- 

tdrio nacional, desde 16 de julho de 1934 ate a promulgacao do Ato Adicional, e 
que constltuam crimes politicos definidos em lei, inclusive os definidos nos 
arts. 6.°, 7.° e 8.° da Lei n.0 1.079, de 10 de abril de 1950, observado o disposto 
nos arts. 13 e 74 da mesma lei, e mais os que constituam crimes definidos nos 
arts. 3.°, 6.°, 7.°, 11, 13, 14, 17 e 18 da Lei n.0 1.802, de 5 de janeiro de 1952; 

b) os trabalhadores que participaram de qualquer movimento de natureza 
grevista no periodo fixado no art. 1.°; 

c) todos os servidores civis, militares e autarquicos que sofreram punigoes 
disciplinares ou incorreram em faltas ao servigo no mesmo periodo, sem prejui- 
zo dos que foram assiduos; 

d) os convocados desertores, insubmissos e refratarios; 
e) os estudantes que por forga de movimentos grevistas ou por falta de 

freqiiencia no mesmo periodo estejam ameagados de perder o ano, taem como os 
que sofreram penas disciplinares; 

f) os jomalistas e os demais incursos em delitos de imprensa e, bem assim, 
os responsaveis por infragoes previstas no Codigo Eleitoral. 

Art. 2.° — A anistia concedida neste decreto nao da direito a vencimentos, 
proventos ou salaries atrasados aos que foram demitidos, excluidos ou condenados 
k perda de postos ou patentes, pelos delitos acima referidos. 

§ 1.° — A reversao ao servigo ativo dos anistiados nos termos deste artigo 
fica condicionada ao despacho favoravel dos Ministerios competentes, apos o 
exame de cada caso. 

§ 2.° — Aqueles que, de acordo com o paragrafo anterior, nao puderem rever- 
ter ao servigo ativo, contarao o tempo do afastamento apenas para efeito de 
aposentadoria ou reforma no posto que ocupavam quando foram atingidos pela 
penalidade. 

Art. 3.° — Este decreto legislative entrara em vigor na data de sua publica- 
gao, revogadas as disposicoes em contrario. — Ranieri Mazzilli — Antonio Baby 
— Wilson Calmon. 

OFlCIO 

Da Camara dos Deputados n.0 1.868-A, comunicando que a Camara aprovou 
as emendas do Senado ao Projeto de Lei que abre o credito extraordinario de 
Cr$ 50.000.000,00, destinado a atender aos prejuizos causados pelas enchentes 
do vale do Itajai, no Estado de Santa Catarina. 

PARECER N.0 691, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, oferecendo redagao 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 fixa a Desnesa 
da Uniao para o exercicio financeiro de 1961 — Anexo 4 — Poder Exe- 
cutive — Subanexo 4.18 — Ministerio das Minas e Energia. 

Relator: Sr. Nogueira da Gama 
A Comissao de Finangas apresenta (fls. anexas) a Redagao Final das emen- 

das do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estima a Recel- 
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ta e fixa a Despesa da Uniao para o exerclcio financeiro de 1961 — Anexo 4 — 
Poder Executive — Subanexo 4.18 — Ministexio das Minas e Energia. 

Sala das Oomissoes, 20 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Nogueira da Gama, Relator — Lopes da Costa — Fausto Cabral — Saulo Ra- 
mos — Irineu Bomhausen — Mem de Sa — Joaquim Parente — Ary Vianna. 

(A Redacao Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Camara, que ostima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio 
financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executive — Subanexo 4.06 — 
Comissao do Vale do Sao Francisco, acha-se publicada no DON (Se?ao 
II), do dia 21 de novembro de 1961.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
Nao ha oradores inscritos, 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, pego a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador 

Paulo Fender. 

O SB. PAULO FENDER — Sr. Presidente, na sessao da tarde, o nobre Se- 
nador Lima Teixeira, interpretando pronunciamento do Sr. Joao Goulart — em 
o qual S. Ex.a o Chefe da Nagao preconizava a reforma da Constituigao Federal, 
a fim de que se pudesse, na reforma agraria que ai vem, desapropriar, por in- 
teresse social, as terras consideradas fora do controle da produtividade — ma- 
nifestou sua discordancia com o Sr. Presidente da Repiiblica julgando nao ser 
necessaria a reforma constitucional. Na ocasiao, aparteando S. Ex.a, tivemos 
ensejo de nos referir ao probelma do latifundio no Brasil, dizendo que ele 
existe, nao e uma fantasia, nao e uma ficgao de quern quer que, nao conhecendo 
o problema agrario no Pais, o diga com intuitos demagogicos, sem qualquer 
aprego a realidade economico-social brasileira. 

Volto a tribuna. Sr. Presidente, porque muito embora houvesse falhado em 
explicagao pessoal para melhor definir o meu pensamento sobre a materla, nao 
dispunha no momento de dados para oferecer aos meus Pares, a fim de provar 
o que dizia. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. PAULO FENDER — Tenho o maior prazer em receber o aparte 
de V. Ex.a 

O Sr. Lima Teixeira — Aplaudi as palavras do Presidente Joao Goulart 
justamente porque S. Ex.a dera enfase ao problema agricola. Dizia entao, que 
nao era indispensavel a reforma da Constituigao para se ir ao encontro daqueles 
que empregam suas atividades na lavoura. Dai parti para mostrar que era 
possivel levar-se a efeito a reforma agraria, declarando que esta se tornaria 
uma realidade se comegassemos conjugando esforgos com os orgaos da Admi- 
nistragao Piiblica para proporcionar, aos agricultores, as facilidades do cr6dito 
agricola para aquisigao de adubos, equipamentos para irrigagao, etc. Bste, o pen- 
samento do meu discurso. Nao discordei do Sr. Presidente da Repiiblica, apenas 
entendia que nao era precise reformar a Constituigao para ir ao encontro dos 
agricultores, daqueles que labutam no campo para o aumento da produtividade 
no Pais. 

O SB. PAULO FENDER — Se V. Ex.a discorda ou nao do Presidente da 
Repiiblica nao me cabe entrar em tao delicada exegese. 

O Sr. Lima Teixeira — V. Ex.a esta dando interpretagao diferente da que 
dei ao meu discurso. 

O SR. PAULO FENDER — Nao me cabe entrar na interpretagao do discurso 
de V. Ex.a, mas parece estar claro que se o Sr. Presidente da Repiiblica entende 
que e necessario reformar a Constituigao para que se faga a desapropriagao das 
terras no interesse social, e V. Ex.a julga desnecessario reforma-la, para tanto 
a discordancia entre V. Ex.a e o Presidente da Repiiblica prescinde de qualquer 
pronunciamento de V. Ex.a 
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O Sr. Lima Teixeira — Nao ha discordancia, ambos queremos a reforma 
agraria. Os caminhos e que sao diferentes. 

O SR. PAULO FENDER — E uma felicidade para o Brasil que um Senador 
como V. Ex.a discorde do Presidente da Republica. 

O Sr. Lima Teixeira — Posso discordar. 
O SR. PAULO FENDER — s. Ex.a, parece, estar mais necessitado de oposicao 

do que qualquer outra pessoa. Se V. Ex.a discorda do Presidente da Republica, 
queira aceitar os meus parabens democraticos. 

O Sr. Lima Teixeira — Eu nao discordo do Sr. Presidente da Republica, 
apenas entendo que o caminho e mais facil com a propria Constituigao. 

O SR. PAULO FENDER — Se V. Ex a nao discorda, retiro os meus parabens. 
(Rises.) 

Sr. Presidente, os dados que desejava trazer a consideragao do Senado sao 
estes: referia-me, hoje a tarde, ao fato de querermos a reforma agraria para 
o parque agricola, e dizia que nao devemos confundir reforma agraria cam 
colonizagao, com emigragao, com o trato de terras em areas deserticas, isto e, 
em vazios demograficos, e sim fazermos reforma agraria nas zonas bem povoa- 
das, onde a agricultura e exercida e onde a pressao do latifundio se constitui 
num verdadeiro escarnio para a civilizagao brasileira. 

Os dados que desejava trazer a consideragao do Senado constam de discurso 
que sobre o assunto, devidamente documentado, proferi nesta Casa em 8 de 
agosto do corrente ano. 

Repito aqui, a relagao dos hectares e dos estabelecimentos agropecuarios do 
Brasil, para que se tenha uma ideia do que se cha-ma latifundio na conceituagao 
que Ihe da a reforma agraria que preconizamos. 

Diz o projeto, vindo da Camara dos Deputados, atido a estatistica levantada 
na materia, que dos duzentos e trinta e dois milhoes de hectares que integram 
os estabelecimentos agropecuarios do Brasil, cento e noventa e tres milhoes 
pertencem a trezentos mil proprietarios. Assim, apenas quatro por cento da 
populagao nacional possuem terras agricolas. 

Mais da metade da superficie total das propriedades e composta de fazendas 
de mil hectares para cima. Note bem o Senado: mais da metade da superficie 
total dessas propriedades e composta de fazendas de um mil hectares. Para 
completar o retrato do latifundio, acrescente-se que existem, ainda, mil, seiscen- 
tos e sessenta e uma propriedades de mais de dez mil hectares, muitas delas de 
um so dono. 

As estatisticas oficiais mostram, tambem, centenas de proprietarios cam 
fazendas malores do que o Estado da Guanabara, enquanto noventa e seis por 
cento dos brasileiros nao possuem terras. 

Este o retrato estatistico do latifundio que eu desejava, hoje a tarde, trazer 
a consideragao do Senado, ja que trouxe, de vez anterior, era discurso aqui 
proferido mas que julgava necessario trazer de novo, em virtude das controver- 
sias aqui verificadas. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Tenho muita honra em conceder o aparte 

a V. Ex a 

O Sr. Heribaldo Vieira — V. Ex.a, que tras dados estatisticos tao preciosos 
para o nosso conhecimento, poderia dar-nos tambem o dado estatistico das 
terras existentes no Brasil que nao estao sendo utilizadas e onde podenamos 
colocar grande numero de brasileiros que precisam de terras, que precisam de 
trabalho? Seria de grande interesse, se V. Ex.a nos trouxesse estes dados. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, o aparte que -me da o nobre Se- 
nador Heribaldo Vieira nao faz jus a uma resposta direta; primeiro porque nao 
sou estatistico... 
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O Sr. Heribaldo Vieira — Perguntei apenas se V. Ex.a nos poderia dar a in- 
formagao, julgando que talvez tivesse os dados. 

O SR. PAULO FENDER — Segundo — e nisso vai uma declaragao de que 
nao ha, na recusa, nenhum desaprego ao nobre colega, Senador Heribaldo 
Vieira, que reconheco bem intencionado quando fez sua indagagao — ... 

O Sr. Heribaldo Vieira — Quero declarar a V. Ex.a que sou contra os grandes 
latifundios, contra as propriedades maiores que meu Estado. 

O SR. PAULO FENDER — ... porque sei que estou respondendo ao aparte de 
V. Ex.a como devo. Concluo, entao, dizendo que a resposta nao pode ser dada 
em termos de satisfagao de uma exigencia do aparte, para dar resposta em 
consideragoes maiores, porque S Ex.a situa o problema da reforma agraria 
justamente na colonizagao, na imigragao e na ocupagao de terras devolutas, que 
sao aspectos paralelos da reforma agraria, em si. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Estou de acordo: sao aspectos paralelos. 
O SR. PAULO FENDER — O de que necessitamos, no momento, e de reforma 

agraria, substancialmente. O nobre Senador Heribaldo Vieira sabe que, no Brasil, 
nada se fez ainda de positive, a respeito de uma politica agraria efetiva. 

O Sr. Heribaldo Vieira — De pleno acordo. 
O SR. PAULO FENDER — Dizia eu entao que precisamos dos seguintes 

elementos: levantamentos agrologicos, titulagao da propriedade, organizagao 
rural, legislagao tributaria, legislagao social, assistencia tecnica, defesa florestal, 
conservagao do solo, defesa do rebanho, cooperativismo, assistencia financelra, 
credito agricola, seguro agrario, participacao nos lucros, educagao rural, insiitu- 
to agrario, colonizagao, desapropriagao, loteamento, locagao rural, parceria 
agricola e justiga rural. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com todo prazer. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Desejo esclarecer o sentido do meu aparte. V. Ex.a 

trouxe dados estatisticos preciosos; podia talvez ter trazido aqueles que eu 
solicitava. 

O SR. PAULO FENDER — Perdoe-me interromper V. Ex.a, mas houve, no 
seu aparte, um pouco de malicia. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Vou explicar a razao, se V. Ex.a permitir. (Assen- 
timento do orador.) — Quando solicitei aqueles dados foi porque V. Ex.a conver- 
giu para o meu pensamento. A indagagao que fiz e paralela a essa reforma 
agraria que V. Ex.a preconiza e com a qual estou de acordo, em parte, porque 
sou contra os latifundios, e as grandes propriedades, como as que existem em 
Mato Grosso e outros Estados. Acredito que a reforma agraria em nosso Pais, 
nao sera resolvida como o foi nos paises de areas pequenas como, por exemplo, 
Cuba. O Brasil tem imensidao territorial, por isso a primeira medida para a 
reforma agraria devera ser a interiorizagao com a ocupagao das terras aban- 
donadas, nao cultivadas ainda. Nao devemos comegar tirando a terra de quem 
a tem no literal... 

O SR. PAULO FENDER — Estou vendo que V. Ex.a e contra a reforma 
agraria. 

O Sr. Heribaldo Vieira — ...para da-la a quem nao a possui; assim empobre- 
ceremos tambem a quem possui a terra. Devemos comegar pela interiorizagao, 
mas nao quero dizer que evitemos qualquer incursao na zona litoranea. Precisamos 
localizar o homem sem terra onde ha terra de sobra. No Brasil a reforma agraria 
nao pode ser feita nos moldes das de outros paises cujas terras estao ocupadas. 
Citei Cuba, mas ha varios. Essa a razao do meu aparte. Em tese, estou de acordo 
com a exposigao de V. Ex.a 

O SR. PAULO FENDER — Obrigado a V. Ex,a 
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O Sr Heribaldo Vieira — Mas tenho minhas convicgoes e estou frisando meu 
ponto de vista. 

Sr. Presidente, tenho procurado, no debate desse problema, ser bastante 
objetivo. 

O aparte do Scnador Heribaldo Vieira, em que pese a boa vontade e talvez a 
boa intengao de que se reveste, nao deixa de encerrar, como dizia, uma certa 
malicia, porque S. Ex.a me pergunta se tenho a estatistica de todas as terras 
desocupadas deste Pais, no sentido de um aproveitamento agricola. 

Ora, S. Ex.a sabe que so a Amazonia representa mais da metade do territorio 
nacional e que a rarefagao populacional daquela regiao, os vazios demograficos 
ali existentes, sao uma realidade que esta aos olhos de todos. 

S. Ex.a transfere a soluqao do problema da concessao de terras nos meios 
agricolas, isto e, no parque agropecuario brasileiro existente, e relacionado na 
minha estatistica, para o problema da ocupagao das terras devolutas. E problema 
paralelo esse em que S. Ex.a se fixa, e com o qual estou de acordo, mas acho 
que deve ser solucionado a seu tempo. 

Sabemos — e se nao me engano ja houve aqui no Senado oragao sobre esse 
assunto — que o Estado do Maranhao possui terras onde uma rica faixa de 
diabasio condlcionaria excelente agricultura. Ouvi oragao, ou comentarios 
particulares entre os Senadores, nao estou bem certo, que ventilavam a possibi- 
lidade de fazermos migragao de nordestinos para o Maranhao, a fim de ali ocupa- 
rem essas terras e se entregarem logo a faina de sua produtividade. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a ainda um aparte, ja agora quanto 
a esse problema do Nordeste? 

O SR. PAULO FENDER — Com todo o prazer. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Nao sou favoravel a localizagao dos nordestinos 

fora do Nordeste. Assim nao recuperaremos a regiao. Precisamos recuperar 
o Nordeste fixando o nordestino na sua terra. Sou favoravel a uma reforma 
agraria que parta do aproveitamento das terras abandonadas do nosso Pais. 

O SR. PAULO FENDER — Com que gente? 
O Sr. Heribaldo Vieira — Nao considero reforma agraria o pegar num pedago 

precisa para viver. 
O SR. PAULO FENDER — Onde? 
O Sr. Heribaldo Vieira — Nao considero reforma agraria o pegar num pedago 

de terra e da-lo a um individuo. Reforma agraria e dar terras e os meios para 
cultiva-Ias. 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.a me permite? 
O Sr. Heribaldo Vieira — Sei que o pensamento da V. Ex.a tambem e esse. 
O SR. PAULO FENDER — Tambem entendo assim. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Nao vamos pegar um pedago de terra do Amazo - 

nas e apenas localizar ali quern queira terras. Vamos dar transpose, condigoes 
para fixagao e meios para o cultivo, tudo debaixo de condigoes especiais. Nao 
podemos isolar uma coisa da outra. o fato de darmos terras longinquas nao 
exclui o que considero uma reforma agraria. Precisamos completa-la. E pro- 
blema nacional o explorarmos nossas terras. Precisamos tomar conta do que e 
nosso, do que esta abandonado, desse Brasil inculto das selvas do Amazonas, de 
Mato Grosso e de Goias. 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado. 
Sr. Presidente, a razao de clamarmos desta tribuna e justamente por que 

entendemos o problema da reforma agraria sem fantasias, dentro da sua realidade. 
Sabemos que ha latifiindios de terras agricultaveis e que os latifundiarios 

afrontam o pequeno agricultor e sonegam o seu solo a agricultura dele neces- 
sltada. 
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Sabemos qua ha criadores que precisam de pastes, a vizinhanga de podero- 
sos donos de extensissimas pastagens, mas nao podem utiliza-la. Sabemos, entao, 
que a politica agropecuaria brasileira esta atingida de morte; nao se desen- 
volvera enquanto nao disciplinarmos, no parque agropecuario mesmo, o proble- 
ma da posse da terra. 

Disse, desta tribuna, que nao basta ser dono da terra, trata-la, traze-la com 
bom aspecto, com pequenas cultures; o que e necessario e tomar a area de 
terra produtiva, numa relagao constante entre terra e trabalhador agricola. 

Entao, o que se quer e operar a produtividade das boas terras brasileiias, 
que se encontram em maos de poderosos latifundiarios, que nao as cultivam. 

Hoje a tarde, o nobre Senador Lima Teixeira fez a seguinte pergunta: 
"Mas nao e logico que o dono de uma terra boa queira cultiva-la? 

Nao entra na cabega de ninguem que urn grande proprletario de otimas 
terras para a agricultura, imediatamente nao se ponha a lavra-las, nao 
contrate empregados e nao va imediatamente torna-las produtivas." 

E uma pergunta que nao e feita a realidade brasileira. E uma pergunta que 
caberia talvez em outro pars. Nos Estados Unidos, acredito, pars superdesen- 
volvido, a pergunia tern plena realidade. No Brasil, porem, a resposta e a seguin- 
te: o latifundiario capitalista, dono de grandes extensoes de terra, o que menos 
quer e gastar seu dinheiro na utilizacao daquelas terras; ele gasta seu dinheiro 
nas industrias, de que e participante, atraves das numerosas agoes que possui, 
na manutengao das piramides de holdings, o que ele quer e cultivar sua terra 
atraves do Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil Ihe fizer emprestimo adequa- 
do para cultivar suas propriedades, entao ele se arriscara a produzir na sua 
terra, a custa do dinheiro do Banco do Brasil. Nao contamos jamais com a 
iniciativa arrojada dos capitalistas brasileiros, donos de terras, pois eles temem 
se aventurar numa empresa agricola; entao, espera a realidade agricola brasi- 
leira, tao pregada por nos e que vira com a reforma, atraves das concessoes, 
dos emprestimos das Carteiras Agropscuarias dos Bancos. Nao e dizer-se que 
vivam daquelas terras e que delas necessitam — ai o superfluo que assinalo, 
que e um crime nao contra os brasileiros, mas contra a humanidade. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) (Fazendo soar a campainha) — Pego 
licenga para lembrar a V. Ex.a que esta por esgotar-se a hora do expediente, 

O SR. PAULO FENDER — Terminarei ja, Sr. Presidente. 
Os objetivos da minha presenga na tribuna esta noite ja estao alcangados. 

O que desejava demonstrar ao Ssnado era a estatistica dos estabelecimentos 
agropecuarios existentes, e ja o fiz. Ja fiz ver a Casa que nao e uma utopia 
o latifundio no Brasil, e com isso demonstro, tambem, a necessidade premente 
em que nos encontramos, de achar remedio legal para corrigir tao grande mal 
na economia brasileira. E esse remedio legal so nos pode ser dado pela Reforma 
Agrarla, atraves de todas as modificagoes no sistema juridico da posse da terra 
vigente no Brasil. 

Entao, sou pela reforma da Constitulgao. Nao posso dar parabens a mim 
mesmo, como dei parabens ao nobre Senador Lima Teixeira por supd-lo discor- 
dar do Presidente da Bepiiblica. Neste passo, estou de acordo com o Sr. Presi- 
dente da Republica: devemos reformar a Constitulgao para, no interesse social, 
desapropriar as terras ferteis que estao nas maos dos capitalistas latifundiarios, 
que delas nao querem dispor para o pequeno lavrador. Desapropria-las no inte- 
resse social, pelo justo valor, mas nao em mceda brasileira, e sim em titulos da 
divida publica. Sera a maneira coercitiva de que dispoe o Estado para gravar 
a economia fabulosa desses brasileiros que, assim procedendo, quase nao mere- 
cem que os chamemos de nossos compatricios. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta esgotada a hora do Expediente. 
Antes de passar a Ordem do Dia, a Mesa deseja prestar um esclarecimento 

aos Srs. Senadores. 
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Conforme esta conslgnado no Parecer da Comissao de Finangas, houve erro 
na elaboragao dos autografos referentes a este Subanexo, pela Camara dos 
Eteputados, sendo omitida a dotagao de Cr$ 61.150.000,00, para distribuigao as 
entidades sindicais, nos termos do art. 592 da Consolidagao das Leis do Traba- 
Iho, conforme discrlminagao constante do "Adendo A". 

Logo que se apercebeu dessa falha, a Camara a comunicou ao Senado, pelo 
Oficlo n.0 516-G/61, de 4 de outubro ultimo, lido na sessao de 12 do mesmo mes. 

A discriminagao da verba em aprego foi enviada ao Senado em 6 do refe- 
rido mes, sendo publicada no Diario do Congress© de 13. 

A fim de que dela tomem conhecimento os Srs. Senadores, a Presidcncia 
mandou reproduzi-la em folhetos mimeografados, que estao sendo distribuidos. 

O pronunciamento que o Senado der sobre o Subanexo refersnte ao Minis- 
terio do Trabalho e Previdencia Social tera por base o texto com a retificagao. 

Isto posto, passa-se a 
ORDEM DO DIA 

Discussao linlca 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 flnanceiro de 1962, na parte refe- 
rente ao Anexo n.0 4 (Poder Executive), Subanexo n.0 4.21 (Ministerlo 
do Trabalho e Previdencia Social), tendo 

PARECER, sob n.0 689, de 1961, da Comissao 
— de Finangas, favoravel ao Subanexo e as emendas n.<» 1 a 115 

oferecendo as de n.os ne-CF a 127-CF. 

Em discussao o Subanexo com as Emendas. (Pausa.) 
Nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao o Subanexo, ccm a retificagao enviada pela Camara dos Depu- 

tados. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votagao as emendas. Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram per- 

manecer sentados (Pausa.) 
Aprovadas. 
A materia volta a Comissao de Finangas, para redagao final. 
Esta esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, convocando, antes, 

os Srs. Senadores para uma sessao extraordinaria, as vinte e duas boras, com 
a segulnte 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica da redagao final das emendas do Senado ao 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 finane eiro de 1962, na 
parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder Executivo), Subanexo n.0 4.18 (Ministe- 
rlo das Minas e Energla) — Redagao oferecida pela Comissao de Finangas em 
seu Parecer n.0 , de 1961. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 21 horas o 40 minutos.) 



214.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 20 de novembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESID6NCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 22 horas acham-se presentes os Srs, Senadores: 

Mourao Vieira — Cunha Mallo — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacha- 
rias de Assumptjao — Lobao da Siiveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer 
— Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympic — Joaquim Parente 
— Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Beginaldo F.t- 
nandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Salviano Leite — 
Jarbas Maranhao — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — 
Ovidio Teixelra — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary 
Vlanna — Pauio Fernandes — Arlindo Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto 
Marihho — Lino de Ma;tos — Pedro Ludovico — Jose Feliciano — Joao Villasboas 
— Lopes da Costa — AI6 Guimaraes — Gaspar Velloso — Nelson Maculan — 
Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha ASello) — A lista de presenca acusa o com- 
parecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 

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

Nao ha expediente para leitura. (Pausa.) 
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretarlo. 

fi lido o seguinte 
REQUERIMENTO N.0 454, DE 1961 

Nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Intemo, requeremos urgencia 
para o Projeto de Lei da Camara n.0 133, de 1961, que aprova o Piano Diretor 
da SUDENE para o ano de 1961 e da outras provldenclas. 

Sala das Sessoes, 20 de novembro de 1961. — Fausto Cabral, Lider do PTB. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O requerimento sera votado no final 

da Ordem do Dla. 
Nao ha oradores inscritos. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica da redagao final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Camara nP 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 flnanceiro 
de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder Executivo), Subanexo 
nP 4.18 (Minlsterio das Minas e Energia) — Redaqao ofereclda pela 
Comlssao de Finangas em seu Parerer nP , de 1961. 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao a redagao final, objeto 
do Parecer n" 691. (Pausa.) 

Nao havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Esta aprovada. A materia volta a Camara dos Deputados. 
Para acompanhar o estudo das emendas do Senado na outra Casa do Con- 

gresso, designo o nobre Senador Fausto Cabral. 
Esta esgotada a Ordem do Dia. 
Passa-se a votagao do requerimento de urgencia, de autoria do Senador 

Fausto Cabral, lido na bora do Expediente. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovain, queiram permanecer ssntados. (Pausa.) 
Esta aprovado. A materia sera incluida na Ordem do Dia da terceira sessao 

ordinaria seguinte, de acordo com o art. 330, letra c, do Regimento Interne. 
Esta esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Nao ha oradores inscritos para esta oportunidade. 
Nada mals havendo que tratar, vou encerrar a sessao, designando, para a 

proxima a seguinte: 
ORDEM DO DIA 

Elelgao da Comlssao Especial criada em virtude da aprovagao do Requeri- 
mento n.0 439, com a alteragao constante do de n.0 462, de 1961, para elaborar 
projeto que institua no Pais urn sisrema federal de bancos do Estado. 

Est4 encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 22 horas e 15 viinutos.) 



2l5.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 21 de novembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 

Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — 
Sebastiao Archer — Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio 
  Joaquim Parente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes 
Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado 
  Argemiro de Figueiredo — Joao Arruda — Salviano Lelte — Jarbas 
Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — 
Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio de Car- 
valho — Del Caro — Ary Vianna — Paulo Fernandes — Arlindo Rodrigues 
— Miguel Couto — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito 
Valadares — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — 
Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Joao Vllasboas — 
Filinto Miiller — Lopes da Costa — Aid Guimaraes — Gaspar Velloso — 
Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel Kriegei 
— Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 54 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, esta aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. l.0-Secretario precede a leitura da ata da sessao anterior, que, 

posta em discussao, e sem debate aprovada. 
O Sr. l.0-Secretario da conta do seguinte; 

EXPEDIENTE 

AVISO 
N.0 104, do Sr. Ministro da Fazenda, nos seguintes tsrmos: 
Sr. Presidente, 

Tenho a honra de referir-me a solicitacao apresentada pelo Governo do 
Estado da Bahia ao Senado Federal, na forma do art. 63, item II, da Constitulgao, 
e do art. 543 do Regimento Interne dessa egregia Camara, relativamente a 
autorizagao necessaria para realizar operagao de emprestimo junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, em montante nao superior a Cr$  
1.200.000.000,00 (um bilhao e duzentos milhoes de cruzeiros), a prazo nao infe- 
rior a 15 anos, juros e comissdes minimos, destinado ao custeio das obras de 
ampliagao do sistema de abasteclmento d'agua da cidade de Salvador. 

O projeto respectivo ja se encontra em fase final de exame pelos departa- 
mentos tecnicos do Banco Interamericano, esperando-se venha a ser aprovado 
brevemente pela Junta de Diretores daquela Instituigao, mediante utilizagao dos 
recursos do Fundo de Progresso Social (ata do Bogota), com os quais, pela 
primeira vez, se contemplara um empreendlmento brasileiro. 

Desnecessario ressaltar o grande significado e o relevante interesse da ope- 
ragao, para a qual o Governo federal nao pode delxar de oferecer todo o seu 
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apoio, colaborando no sentido de ajudar a solucionar o grave problema de abaste- 
clmento d'agua de uma das maiores capitals brasileiras. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex.a os protestos de minha mais elevada 
estima e dlstinta consideragao. 

OF1CIOS 

N.0 1900, da Camara dos Deputados, encaminhando autografos do seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 152, DE 1961 
(N.0 3.078-B, de 1961, na Camara de origem) 

Altera o art. 1.° da Lei n." 3.205, de 15 de julho de 1957, e da outras 
providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — O artigo 1.° da Lei n.0 3.205, de 15 de julho de 1957, passa a ter 

a seguinte redagao: 
"Art. 1.° — As Tesourarias das Repartigoes subordinadas ao Ministerio da 

Fazenda e das Autarquias Federals ficarao classificadas em tres categorias na 
forma seguinte: 

1.a Categoria — Tesourarias compreendendo as do Distrito Federal, Estados 
de Sao Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Rio de 
Janeiro e Guanabara: Tesoureiro, cargo em Comissao, simbolo 2-C; Tesoureiro- 
Auxlllar, simbolo 4-C. 

2.a Categoria — Tesourarias compreendendo as dos Estados do Ceara, Parana, 
Santa Catarina, Para, Rio Grande do Norte, Paraiba, Espirito Santo e Goias: 
Tesoureiro, cargo em Comissao, simbolo 3-C; Tesoureiro-Auxiliar, simbolo 5-C. 

3.a Categoria — Tesourarias compreendendo as dos Estados do Maranhao, 
Piaui, Amazonas, Alagoas, Sergipe e Mato Grosso: Tesoureiro, cargo em Comis- 
sao, simbolo 4-C; Tesoureiro-Auxiliar, simbolo 6-C. 

Paragrafo unico — Os Tesoureiros, cargo em Comissao, serao obrigatoriamen- 
te Tesourelros-Auxillares, efetivos, do quadro permanente respectivo, e nenhuma 
Tesouraria podera funcionar sem o seu Titular "o Tesoureiro". 

Art. 2.° — O auxilio para diferenga de Caixa de que trata o art. 137 da Lei 
n.0 1.711, de 1952, passa a ser de 10% (dez por cento) dos vencimentos e vanta- 
gens recebidas pelos Tesoureiros e Tesoureiros-Auxiliares. 

Art. 3.° — A vigencia da presente lei e a partir de julho de 1960, data da Lei 
n.0 3.780/60 (Piano de Classificagao)." 

(As Comissoes de Servigo Piiblico Civil e Finangas.) 

PARECER N.0 692, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei do Se- 
nado n.0 11, de 1960, que dispoe sobre o tempo de servigo prestado em 
Brasilia, por servidor publico, civil ou militar. 

Relator; Sr. Aloysio de Carvalho 
O Projeto de Lei do Senado n.0 11/60 volta a esta Comissao de Constituigao 

e Justiga com uma emenda de sua autoria e outra, a ela substitutiva, da Co- 
missao de Finangas. Sobre ele ainda falou, por distribuigao da Presidencia do 
Senado, a Comissao de Legislagao Social, nao a de Servigo Publico. 

O texto primitivo permitia aos "servidores publicos, civis ou militares, de 
qualquer referenda, posto ou graduagao", computarem em dobro, "para efeito de 
aposentadoria, os dois primeiros anos de efetivo servigo em Brasilia, contados a 
partir da data da Instalagao da cidade" (sic). 
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Entendeu a Comissao de Constituigao e Justiga (Parecer n.0 381, de 1961) que 
tal como e£;a redigida poderia a disposicao criar duvidas na aplicagao, estiman- 
do-se que "um servidor que viesse para Brasilia daqui a dois anos ainda teria 
direito de contar em dobro o seu tempo de servigo". 

Com o fito de desvanecer possiveis divergencias de interpretagao, a Comissao, 
concluindo pela constitucionalidade da proposigao, sugeriu ao seu artigo unico o 
seguinte texto: "Aos servidores publicos, civis ou militares, serao computados em 
dobro, para efeito de apcsentadoria, os 2 (dois) primeiros anos de efetivo exercicio 
em Brasilia, contados a partir de 21 do abril de 1960". Como se ve, substituiu a 
vaga expressao de "data ou instalagao da cidade" pela, determinada, de 21 de abril 
de 1960, data ccrta em que a cidade se instalou, oficialmente. 

A Comissao de Finangas, considerando que "Brasilia, fato excepcional, ha de 
permitir, na disciplina de vida dos que aqui labutam, providencias excepcionais", 
ressaltou o aspecto humano do projeto, mas Ihe apontou o mesmo perigo das 
interpretagoes demasiado ampliativas, pelo que sugeriu novo texto, em que ex- 
plicitamente se declarasse que o tempo de efetivo servigo em Brasilia, computdvel 
em dobro para efeito de aposentadoria, seria o compreendido no periodo de 21 
de abril de 1960 a 21 de abril de 1962. A emenda substitutiva, por sua vez, estendeu 
o beneficio, com o se referir a funcionarios do Poder Executive e da adminis- 
tragao centralizada ou autarquica, bem assim os militares, quando o projeto 
primitivo apenas se reportava a "servidores publicos, civis ou militares", locugao 
mantida na emenda da Comissao de Justica. Seria melhor, entretanto, a expressao 
"efetivo exercicio", constante dessa emenda, do que a expressao "efetivo servigo", 
que era a do projeto e agora reaparece, cremos que por um lapso, no substitutivo 
da Comissao de Finangas. A Comissao de Servigo Publico decidira, afinal. 

Ainda que sejamos radicalmente infensos a contagem cm dobro do tempo de 
qualquer service publico, que nao o service de guerra (o projeto, todavia, e de 
iniciativa do honrado Senador Marechal Caiado de Castro) nada temos a opor, 
do ponto de vista juridico-constitucional, a emenda substitutiva da Comissao de 
Finangas. 

Sala das Comissoes, 25 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Aloysio de Carvalho, Relator — Miguel Couto — Nogueira da Gama — Heri- 
baldo Vieira — Milton Campos — Lima Teixelra. 

PARECER N.0 693, DE 1961 
Da Comissao de Servigo Publico Civil, sobrc o Projeto de Lei do Se- 

nado n.0 11, de 1960. 
Relator: Sr. Joaquim Parente 

O presente projeto, de autoria do ilustre Senador Caiado de Castro, visa 
estabelecer a contagem em dobro, para efeito de aposentadoria, do tempo de 
servigo dos servidores publicos, civis ou militares, com exercicio em Brasilia, a 
partir da instalagao da cidade. 

A Comissao de Constituigao e Justiga, na primeira vez que foi chamada a 
opinar na especie, manifestou-se pela aprovagao do projeto, nos termos de uma 
emenda ao art. 1°, dando-lhe redagao mais adequada. 

A Comissao de Legislagao Social nada opds h aprovagao do projeto e da 
Emenda n.0 1-CCJ, enquanto que a Comissao de Finangas, depois de examinar a 
materia nos seus aspsctos tecnicos, concluiu pela apresentagao de um substitutivo, 
no qual e fixado, em condigoes mais positivas, o periodo sobre o qual incidira o 
beneficio legal, na apuragao do tempo de servigo para efeito de contagem em 
dobro. 

A Comissao de Constituigao e Justiga, opinando pela aprovagao do substitutivo 
da Comissao de Finangas, sugere, todavia, a audiencia deste Crgao T6cnico. eis 
que o assunto esta ligado a esfera de competencia da Comissao de Servigo Publico 
Civil. 
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De fato, a proposicao, substancialmente, trata de problema vinculado a admi- 
nistragao do servipo civil do Poder Executive, embora, tambem, cogite da situagao 
de militares. 

Do ponto de vista tecnico, o projeto nada apresenta que possa obstar a sua 
aprovaqao, pois objetiva conc.der beneficio ja vigorante para os servidores dos 
Poderes Legislative e Judlciario. 

No que tange ao emprego da expressao "efetivo serviqo", constante da emenda 
substitutiva, em lugar da usualmente adotada pela tecnica administrativa — efetivo 
exercicio — vale dizer que, a rigor, elas guardam certa sinonimia, no piano de 
sua conceituaqao tdcnica; mas, caso seja possivel, seria de melhor alvitre alertar 
a Comissao de Redaqao para que mantenha a expressao "exercicio" em vez de 
"servigo". 

Face ao exposto, opinamos pela aprovacao do projeto. nos termos da emenda 
substitutiva da Comissao de Finangas. e pela rejeigao da Emenda n.0 1-CCJ. 

Sala das Comissoes, 17 de novembro de 1961. — Jarbas Maranhao, Presidente 
— Joaquim Parente, Relator — Paulo Fender — Fausto Cabral. 

PARECER N.0 694, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, oferecendo redagao 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 fixa a Despesa da Uniao 
para o exercicio financeiro da 1962 — Anexo 4 — Poder Exccutivo — 
Subancxo 4 21 — Ministerio do Trabalho e Previdencia Social. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
A Comissao de Finangas apresenta (fls. anexas) a redagao final das emendas 

do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro do 1961 — Anexo 4 — Poder 
Executivo — Subanexo 4.21 — Ministerio do Trabalho e Previdencia Social. 

Sala das Comissoes, 20 de novembro de 1961. — Daniel Kriegcr, Presidente 
— Fausto Cabral, Relator — Lobao da Silveira — Saulo Ramos   Irineu Bor- 
nbausen — Nogueira da Gama — Mem de Sa — Joaquim Parente — Ary Vlanna. 

(A 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 4 — Poder Executivo — Subanexo 4 .21 — Ministerio 
do Trabalho e Previdencia Social, acha-se publicada no DCN (Secao II), 
do dia 22 de novembro de 1961). 

PARECER N.0 686, DE 1961 
Da Comissao de Finangas sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 23, 

de 1961 (n.0 2 390-B/57, na Camara), que concede pensao especial de 
Cr$ 5.000,00, respectivamente, aos pracinhas, soldados expedicionarios da 
FEB, Pedro Leme de Assis e Decio Fiorante. 

Relator: Sr. Fcrnandes Tavora 

Pelo presente projeto, o Poder Executivo e autorizado a conceder, pelo Mi- 
nistdrio da Guerra, a pensao de Cr$ 5.000,00, respectivamente, aos ex-pracinhas 
que participaram da ultima guerra, Pedro Leme de Assis e Decio Fiorante. 

O projeto, julgado constitucional pela douta Comissao de Constituigao e Jus- 
tiga, oferece as mesmas falhas de tecnica legislativa por nds apontadas no parecer 
proferldo a projeto visando aos mesmos objetivos. 

O Congresso, invariavelmente, tern aprovado projetos desta natureza, mal- 
grado serem eles argiiidos de nao se compadecerem com a norma de igualdade 
de todos perante a lei e de nao disporem, uniformemente, na falta de uma lei 
geral que discipline definitivamente a matdria. 

Estd a proposigao suficientemente fundamentada. 



- 114 - 

Entendcmos, porern, que a Gmenda por nds sugcrida em outros projetos 
semelhantes deve, igualmente, ser neste adotada pelas mesmas razoes ali expostas. 

Opinando, pois, pela aprovagao do projeto, propomos a seguinte emenda ao 
art. 1°; 

EMENDA N.0 1-CF 
No art. 1.° 
Onde se le: Cr$ 5.000,00 
Leia-se: Cr$ 9.600,00 
fi o nosso parecer. 
Sala das Comissoes, 8 de novembro de 1961. — Daniel Kriegcr, Presidente 

— Femandes Tavora, Relator — Mem de Sa — Lobao da Silveira — Victorino 
Freire — Irineu Bornhausen — Saulo Ramos — Lopes da Costa — Eugenio Barros. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
Terminou na sessao anterior o prazo, previsto no art. 339, letra b, do Regi- 

mento Intemo, para apresentagao de emendas perante a Mesa aos Subanexos 
do Projeto de Lei Orcamentaria para 1962 referentes aos seguintes drgaos; 

4.09 — Superintendencia do Piano de Valorizacao Economica da Amazonia; 
4 .11 — Ministerio da Agricultura; 
4.19 — Ministerio das Relagoes Exteriores; 
4.20 — Ministerio da Saude. 
Nenhuma emenda Ihes foi oferecida nessa fase. 
A partir de hoje e ate o momento de serem relatados, somente poderao scr 

emendados na Comissao de Finanqas os referidos Subanexos. 
Continua a bora do expediente. 
Vai ser lido requerimento encaminhado a Mesa, 

fi lido e apoiado o seguinte 

REQLERIMENTO N.0 455, DE 1961 

Nos termos do art. 212, letra j, do Regimento Intemo, requeiro transcriQao 
nos Anais do Senado dos discursos proferidos na solenidade do "Dia da Bandeira" 
pelo Sr. Senador Jose Feliciano e pelo Dr. Josd Campos Bricio. 

Sala das Sessoes, 21 de novembro de 1961. — Cunha Mello. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O presente requerimento sera dlscutl- 

do e votado depois da Ordem do Dia. 
Ha oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Joao Villasboas, por cessao do nobre Senador 

Lino de Mattos. 
O SR. JOAO VILLASBOAS — Sr. Presidente, com a devida venia dos meus 

nobres colegas, pego a atengao desta Casa para o Projeto de Reforma Tributa- 
ria ha pouco enviado a Camara dos Deputados pelo Presidente do Conselho de 
Ministros. 

Sr. Presidente, vimos assistindo a constante elevacao do custo de vida e, 
segundo publica?6es feitas por departamentos especializados em estudos socials 
e economicos, essa elevagao se fez numa proporgao de quarenta e clnco por 
cento a partir de novembro do ano passado a outubro deste ano. 

O Governo que se instalou no Brasil apos a reforma constitucional, seguin- 
do orientaqao des Govemos anteriores, vem se derramando em discursos e 
publica?6es acenando para o povo com providencias energlcas imediatas, no 
sentido de reduzir ou, pelo menos, estabilizar o custo de vida. 
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Mas, Sr. Fresidente, e com real decepgao que a Nagao recsbe nesta hora o 
Projeto enviado a Camara dos Deputados pelo Conselho de Ministros, no qual 
faz astronomica elevagao das tributagoes relativamente ao imposto de consumo, 
a taxa de selo e alnda do imposto unico de consumo de energia eletrica. Pelas 
notas publicadas ontem, nos diarios brasileiros, o imposto de consumo e elevado 
de vinte e cinco por cento para cima e, como todos sabemos, este imposto grava 
a populagao em geral, pois recai sobre todos os consumidores. 

O Sr. Paulo Fender — Congratulo-me com V. Ex.a pelas judiciosas critlcas. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Com todo o prazer. 
O Sr. Paulo Fender — Congratulo-me com V. Ex.a pelas judiciosas criticas 

que esta fazendo sobre o Projeto de Reforma Tributaria. Ful desta tribuna dos 
primeiros Senadores a se manifestarem sobre o mesmo. Entretanto, quando o fiz, 
nao o conhecla nos seus delineamentos principals e fiquei surpreso — eu, que 
recebera o Projeto com tanta esperanca de o mesmo se deter, particularmente, 
no imposto de consumo, ao inves de se deter no imposto de renda. Como V. Ex.a 

esta argumentando, gravar o imposto de consumo e recorrer para o aumen'.o do 
custo de vida de maneira inequivoca. Pelas criticas apresentadas a este Projeto, 
verifica-se, no assunto que V. Ex.a esta ferindo — o consumo de energia eletri- 
ca — que o consumidor de energia eletrica, no Rio de Janeiro, que pagava vinte 
e cinco cruzeiros por imposto de consumo da energia, vai pagar cento e vinte 
e cinco cruzeiros, quer dizer, mais cem cruzeiros de aumento no consumo da 
energia eletrica. Isso para argumentar com o pequeno consumidor da utilidade 
indispenscivel, a energia eletrica. Agora, se atentarmos para o consumo de gene- 
ros de primeira necessidade e pegas de vestuario, entao chegaremos a conclusao 
de que, concretizado o proposito do Conselho, o Pais marchara para a inconfor- 
magao social, que pode transformar-se ate em calamidade publica. Queira V. Ex.a 

aceitar minha solidariedade, portanto, na critica que faz. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — A solidariedade que V. Ex.a me da e altamente 
valiosa... 

O Sr. Paulo Fender — Obrigado a V. Ex.a 

O SR. JOAO VILLASBOAS — ... porque parte de um espirlto combative, 
que se tern destacado nesta Casa na defesa dos interesses dos humildes. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SB. JOAO VILLASBOAS — Recebo com prazer o aparte do nobre Senador. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Ja tive oportunidade de manifestar-me no Senado 

a respeito da reforma tributaria proposta pelo Sr. Primeiro-Ministro para 
demonstrar os inconvenientes que a mesma acarretara, sobretudo a elevagao do 
imposto indireto de consumo que sobre todos recaira. Fa?o minhas as palavras 
brilhantes do nobre Senador Paulo Fender. 

O Sr. Paulo Fender — Obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Heribaldo Vieira — Quero, entretanto, acrescentar que a revisao, tam- 
bem, das tarifas de transporte, proposta pelo Sr. Primeiro-Ministro concorrerd, 
ainda mais, para o aumento do custo de vida. Ora, a revisao coadjuvada com o 
aumento do imposto de consumo representa uma elevacao do custo de vida insu- 
portdvel para o povo, que quase nao agiienta os atuais preqos das utilidades. 
Associo-me a V. Ex.a no apelo que faz ao Sr. Primeiro-Ministro, no sentido de 
que reexamlne a materia, porque nao e possivel que voltemos a usar do mesmo 
metodo sedigo de aumentar a receita pelo aumento dos impostos, metodo finan- 
ceiro ha tanto tempo combatido. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Muito agradego o aparte com que me honra o 
nobre representante de Sergipe. Sinto-me feliz por ter despertado a atengao 
dos nobres colegas para assunto de tao alta magnitude no momento nacional. 

O Imposto de selo, Sr. Fresidente, segundo a divulgagao da Imprensa, se 
eleva de 25% at6 150%, acrescendo ainda que estes 150% vao gravar os pequenos 
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contratos e a medida que esses contratos se elevam de valor, a percentagem reduz 
ate 25%. 

O Imposto sobre o consume de energia el^trica sobre o qual jd, o nobre 
Senador Paulo Fender esclareceu a repercussao que tera na vida do consumidor, 
o aumenlo e de 25%. Da maneira que aquele que pagava por quinhentos cruzeiros 
de consumo da energia eletrica, vinte cruzeiros, passara a pagar — como muito 
bem disse o nobre Senador Paulo Fender — cento e vinte e cinco cruzeiros, pols 
sao 25% sobre o valor do consumo. 

Vejo Sr. Presidente, que o Senado esta atento para este assunto, mas noto 
que a Camara dos Deputados. atendendo talvez a solicitacao do ilustre Chefe do 
Gabinete, recebeu essa Mensagem com interesse de dar imediato andamento & 
reforma pretendida, sem estudes acurados pois que vinte e quatro horas depots 
de discutida a materia a uma Comissao especial, esta Ihe dava parecer favor^i- 
vel, para votagao imediata do Plenario da Casa. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JOAO VILLASBOAS — Com muita honra. 
O Sr. Vivaldo Lima — V. Ex.a presta depoimento interessante. O atual siste- 

ma de Governo e parlamentarista. O Gabinete, que e uma delegacao do Parla- 
mento, envia a Camara dos Deputados uma proposta de reforma tributaria e, 
na palavra de V. Ex.a, a outra Casa do Congresso se apressa em vota-la, ou 
melhor, em dar-lhe chancela. Depois, vira a materia ao Senado, Camara revisora, 
e a nos cabera aprecia-la, examinar se realmente sao procedentes as relvindica- 
?6es do Executive relativamente ao assunto. Estamos aqui para isto. Agora, 
V. Exa talvez nao tenha estranhado que um simples ato do Executive, talvez de 
um Ministro, haja aumentado, de maneira absurda, ha pouco tempo, as tarifas 
postais-telegraficas. Uma carta que requeria apenas selos no valor de tres cruzei- 
ros e trinta centavos, passou a custar quinze cruzeiros! Os telegramas subiram 
astronomicamente e ninguem falou, ninguem protestou. Fol realmente um 
aumento tao elevado que o proprio atual Direlor-Geral do Departamento de 
Correios e Telegrafos esta pensando em reduzir as taxas a fim de atenuar o 
impacto da elevaqao exagerada que veio diminuir, sensivelmente, o movlmento 
postal em nosso Pais. A realidade e que os aumentos vem de todos os lados. O 
que passa pelo Parlamento ainda esta sujeito ao crlvo de nossas criticas, mas 
nem sempre Isso acontece. V. Ex.a como Lider da Minorla, um dos mais brllhan- 
tes constitucionalistas do Senado ... 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Vivaldo Lima — ... antigo Senador, veterano desta Casa do Congres- 
so Nacional, alerta o Plenario para a reforma tributaria que vira em breve ao 
nosso exame. Aplaudo a atitude de V. Ex.a ao assomar a trlbuna que tan to dignl- 
fica e honra no exerciclo do seu mandate, a fim de chamar a aten?ao de seus 
pares para essa proposta de um Governo que nao encontra recursos para fazer 
face as despesas do Pais senao atraves do aumento de tributes. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Agradego as palavras de V. Ex.a relativamente, 
a minha pessoa, bem como o aparte com que ilustra o meu dlscurso. 

O Sr. Joao Arruda — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JOAO VILLASBOAS — Com muita honra. 

O Sr. Joao Arruda — Quero com este aparte llustrar o discurso de V. Ex.a, 
dando um exemplo do que ocorre no ramo de tecidos, ressalvando minha quali- 
dade de produtor, pois quern paga o Imposto de consumo e o comprador. No 
principio do ano, um pano vendido a duzentos cruzeiros, o Tesouro recebia dez 
por cento, isto e, vinte cruzeiros por metro. Agora sem aumento do imposto, com 
a mesma taxa, devido a elevacao do custo em vista dos preqos que acompanharam 
a espiral inflacionaria, o Estado esta arrecadando trinta e dols cruzeiros com os 
mesmos dez por cento. Com o Projeto de Reforma Tributaria que pretende elevar 
o imposto de dez para treze por cento, o Estado arrecadara quarenta e um cru- 
zeiros e, com a Reforma passara a arrecadar quarenta e um cruzeiros e sessen- 
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ta centavos por metro. Mais de cem por cento de eleva^ao sobre o custo para o 
consumldor, o comprador. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Muito agradego o aparte do nobre representan- 
te da Faraiba. 

Devo acentuar, em resposta ao aparte com que me honrou o nobre Senador 
Vlvaldo Lima, que as majoragoes que dependem do exame desta Casa, como as 
que vao ao estudo da Camara dos Deputados, recebem, efetivamente, nossa criti- 
ca. Nos aqui estamos justamente no cumprimento do nosso dever para com aque- 
les que nos elegeram seus representantes, procurando examinar os projetos que 
nos sao remetidos, a fim de defender os altos interesses publicos. Ha medidas, 
entretanto, como a majoragao brutal das taxas postais-telegraficas, que nao 
sofreram nosso exame, nao passaram pelo crivo da discussao e votagao da Cama- 
ra e do Senado. 

O que aconteceu? Aumentaram-se essas taxas e decresceu a respectiva arre- 
cadagao! Justamente aqueles que se utilizam dos servigos postais-telegraficos 
foram os criticos que reagiram contra o ato impensado pelo qual se alteraram 
as tarifas, de forma absurda. 

Sr. Presidente, notamos a ausencia absoluta de imaginagao do Governo 
quando remete ao Congresso Mensagens dessa natureza Nao ha pcssibilidade de 
a mente desse Conselho de Ministros descobrir outras fontes de renda, outros 
bens trlbutaveis ou uma forma mais energica de arrecadagao para evitar a 
evasao das rendas piiblicas. 

precise langar maos do aumento de velhos tributes, como o imposto de 
consumo, nascido ha 55 anos, no Governo Campos Salles, quando Joaquim Mur- 
tinho instltuiu esse recurso para evitar uma situagao critida nas flnangas 
brasileiras? 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a uma ligeira interrupgao? 
O SR. JOAO VILLASBOAS — Pois nao! 
O Sr. Vivaldo Lima — No instante em que V. Ex.a o critica, eu encontro 

motivo para ressaltar a excelencia do atual regime — o regime parlamentarista. 
Neste instante, esta na sala da Comissao de Finangas o Sr. Ministro da Fazen- 
da para expor aquele orgao tecnico da Casa os objetivos da sua reforma tribu- 
tarla. Ve V. Ex.a portanto, que o proprio Ministro veio ao Parlamento, procura 
a Comissao especiflca e Ihe expllca, com sua assessoria, as razoes da Mensagem. 
No regime passado, apenas mandavam assessores, funcionarios fazenddrios, para 
se entenderem com as Comissdes, em casos como este. Talvez V. Ex.a como anti- 
go Senador, nao desconhega este fato. Na Comissao de Finangas, que integrei 
por varies anos e cuja Presidencia exerci, pude testemunhar o fato. Nota, por- 
tanto, V, Exa, como diferem os dois regimes e como o Parlamento ss valoriza 
com a instltulgao do regime parlamentarista. 

O SB. JOAO VILLASBOAS — Permita-me V. Ex.a responder que nao ha, 
absolutamente dlferenga alguma. Tambem no regime passado os Ministros 
tinham o direito de se apresentar perante a Camara dos Deputados, o Senado 
ou as Comissoes, para expor, defender, argiiir sobre os asamtos do seu ministe- 
rlo. E V. Ex.a, que hoje e o Presidente da Comissao de Relagoes Exteriores do 
Senado, deve se lembrar que na epoca em que tive a honra de presidir essa 
Comissao, perante ela compareceu, por varias vezes, o Ministro das Relagdes 
Exteriores, para expor e dar conhecimento dos atos que praticara no estran- 
gelro e que deviam impressionar o Congresso e, notadamente, aquela Comissao 
especiflca. Nao sel se V. Ex.a fazla parte daquele orgao tecnico a esse tempo... 

O Sr. Vivaldo Lima — Nao fazia parte. 

O SB. JOAO VILLASBOAS — ... mas deve recordar-se de que compareceu 
perante a Comissao de Relagdes Exteriores, por tres vezes, o Sr. Macedo Scares, 
para expor e defender as notas reversals firmadas na Bolivia, em relagao ao 
Acordo de Robore. Ve, portanto V. Ex.a, que nao ha diferenga. 



- 118 - 

O Sr. Vivaldo Lima — Mera deferencia, hoje esta se tornando uma Imposi- 
gao. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Mas quando o Ministro comparecia, tinhamos 
o direito de convoca-lo, e varlas vezes assim fizemos. Eles sempre vlnham trazer 
ao conhecimento da Casa aquilo que esta desejava ouvir. 

Assim, nao ha excelencia ou preferencia neste regime. Parece-me que esse 
Conselho combalido procura se amparar no Congresso para poder viver. 

Sr. Presidente, como ve V. Ex.a, eu acentuava a falta de imagina^ao desse 
Conselho que, repito, age apenas com aumentos, com a grava?ao dos tributes, 
a mesma ordem de impostos que ja vem do passado. 

Quando Joaquim Murtinho apresentou ao Congresso a proposta da cria^ao 
do Imposto de Consumo, declarou que se tratava de medida de emergencla, 
porque esse imposto era anti-economico e prejudicial ao interesse publico; mas, 
naquele momento tratava-se de salvar o Pais; era precise langar mao de uma 
fonte de renda capaz de restaurar as finangas brasileiras. Foi entao que ele 
trouxe essa novidade, que devia ser de carater transitdrio, que devia ser supressa, 
desde o momento em que se equilibrassem as finanqas nacionais. O que aconteceu, 
porem, foi que ficou permanente... 

O Sr. Fernandes Tavora — Como tudo neste Pais. 
O SR. JOAO VILLASBOAS — ... indefinidamente, como tudo no Brasil, cada 

vez mais gravando a economia popular, a economia publica. 
O Sr. Paulo Fender — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JOAO VILLASBOAS — Com muito prazer. 
O Sr. Paulo Fender — Creia V. Ex.a que d a contragosto que o aparteio, 

porque ouvir V. Ex.a e um deleite. O nobre colega expoe os assuntos com muita 
elegancia, nobreza e substancia. Estou certo de que os apartes que recebe no 
curso de sua ora?ao, encontram sua revelaijao no proprlo desenvolvimento das 
ideias que expende. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Generosidade de V. Ex.a 

O Sr. Paulo Fender — Mas fascinados pela oportunidade de oferecer a V. Ex.a 

elementos de apoio as teses que defende, nos, Senadores, o aparteamos. Com 
este proposito, trago pequenina contribuigao ao seu discurso, revelando a V. 
Ex.a que, pelo que tenho lido nos jornais, hoje, o Projeto de Reforma Tributa- 
ria ja esta sendo objeto de estudos de uma Comissao Especial da Camara dos 
Senhores Deputados. Nessa Comissao, o Deputado Bocaiuva Cunha, relator espe- 
cial para o capitulo referente ao Imposto de Renda, depols de combater energi- 
camente, a exemplo do que V. Ex.a faz, o aumento do Imposto de Consumo, 
ofereceu medidas do maior alcance social para procurar o equllibrlo financeiro 
que se tern em vista, mas nao a custa do povo e sim dos sonegadores de Impos- 
tos. As medidas que o Sr. Deputado Bocaiuva Cunha oferece como emenda ao 
projeto do Sr. Primeiro-Ministro, eu, com a devlda permissao de V. Ex.a as lerel 
rapidamente, nas suas principais conjunturas. Diz a emenda do representante 
fluminense, que se refere especialmente a estes clnco pontos: 

"1 — Capitula?ao criminal severa e multa para os fraudadores de 
declaragoes. 

2 — Obrigatoriedade da apresentacao, juntamen'e com a declaracao 
do imposto de renda, de revela^ao pormenorizada, segundo modelo 
oficial, dos bens moveis e imoveis que constituam patrimonlo do decla- 
rante e sens dependentes, dentro do espirito do Projeto n.0 3.549/61, do 
Deputado Adauto Cardoso, sendo que esta obrigatoriedade dever^i ser 
instituida apenas para declara?6es aclma de nivels elevados de renda 
bruta e para bens de valores superiores: acima de determlnados limltes, 
considerando-se os bens nao declarados, para efeltos de heran?a, como 
pertencentes a Unlao. 
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3 — Obrigatoriedade dos estabelecimentos bancarios e as demais pes- 
soas fisicas ou juridicas, fornecerem copia de contas-correntes, infor- 
macoes ou quaisquer esclarecimentos a Divisao do Imposto de Renda, 
sempre que solicitados. 

4 — Obrigatoriedade da padronizagao dos balances das empresas. 

5 — Tributa?ao das pessoas juridicas em funcao de sua essencialidade 
ao desenvolvlmento economico nacional." 

Estes os pontos que me senti na obrigagao de trazer ao conhecimento de V. Ex.a, 
e que estao no bojo do parecer que oferece aquele Deputado trabalhista, na 
outra Casa do Congresso Nacional, ao Projeto de Reforma Tributaria, o que 
representa, creio, na oraqao de V. Ex.a um elemento precioso de esclarecimento 
e de apoio a critica que faz. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Recebi, com prazer, o aparte de V. Exa Ja 
conhecia o trabalho do Sr. Deputado Bocaiuva Cunha, pois o havia lido hoje, 
mas desejei ouvir a leitura a que V. Exa se propos, para que se tornasse co- 
nhecida de todo o Senado Federal. S. Ex.a procura, justamente, fazer aquilo que 
eu ja disse, en passant, no meu discurso, isto e, a necessidade de se criarem 
elementos ou instrumentos que impegam a evasao de rendas. 

E uma forma para aumentar a receita publica, pois que, Sr. Presidente, 
assim como se esta fazendo, procurando elevar as taxas e os tributos, ha pouco 
referidos, amanha seremos forgados a aumentar os vencimentos dos funcionarios 
civis e militares e os salaries dos trabalhadores. E continuamos assim, Sr. Pre- 
sidente, no circulo vicioso de aumentar impostos, refletindo no custo de vida, 
e elevar os salaries e vencimentos dos servidores da Nagao. 

Ha pouco esteve no Brasil um indu Professor de Filosofia, na Universidade 
de Bombarm. Depois de uma permanencia, entre nos de pouco mais de um mes, 
ao chegar a sua Patria pronunciou uma conferencia naquela Universidade sob o 
titulo "Anarquia Ideal". Proclamava ele que o Brasil deveria servir de modelo a 
todos os paises do mundo, porque — dizia — a perfeigao social, a perfeigao poli- 
tica, a perfeigao educacional de um povo e atingir a anarquia, nao a desordem — 
explica ele muito bem — mas a desnecessidade de Governo, a inexistencia de 
Governo. E observava: o Brasil e um Pais que marcha, que caminha, que progride, 
sem governo. 

Assinala, entretanto, que ha dois Governos no Pais; ha um Presidente da 
Repiiblica e ha um Conselho de Ministros; ha tambem, um Senado e uma Ca- 
mara dos Deputados. Mas estes elementos absolutamente nao governam. Nem 
o Presidente da Repiiblica nem o Conselho de Ministros governam, e o Pais 
caminha, o Pais progride. Os impostos, por mais elevados que sejam, o povo 
os paga sem reclamar, sem protestos. Quando vozes se levantam contra o elevado 
custo de vida, o Governo toma as medidas no sentido de aumentar salaries e 
vencimentos, de maneira a que se estabelega o equilibrio, e todos vivem felizes, 
contentes. 

Termina ele por apresentar o Brasil como um Pais modelo de perfeigao para 
a vida politica dos povos. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JOAO VILLASBOAS — Com todo prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — A declaragao do professor indu faz-me lembrar 

uma outra de um alemao que esteve muitos anos no Brasil e que, voltando a 
Alemanha, em conversa com um turista brasileiro que Ihe perguntava como se 
sentia de novo na Alemanha, disse: o senhor nao pode imaginar a minha 
tristeza e a saudade que tenho daquela bagunga do Brasil. Realmente, este e 
um Pais da bagunga, onde todo mundo faz o que quer. (Rise.) 

O SR. JOAO VILLASBOAS — E e uma felicidade para nos, que vivemos 
felizes dentro da desarmonia existente em nossa Patria, 
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Sr. Presidente, pego a atengao dos meus nobres Colegas para a situagao que 
esta se criando, no Pais, em face dos aumentos excessivos de tributes, porque 
se a capacidade sofredora do povo brasileiro ainda nao esta esgotada, a sua 
capacidade de suportar tributes esta desde ha muito ultrapassada. (Muito bem! 
Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Te-m a palavra o nobre Senador 
Nelson Maculan. 

O SR. NELSON MACULAN — Sr. Presidente, Srs. Senadores, a imprensa 
publicou, nos 14 e 15 do corrente mes, o novo decrcto pelo qual se alteram 
os pregos minimos fixados no Decreto n.0 50.411, de 5 de abril de 1961. 

Por esses novos pregos verifica-se que algumas modificaqoes foram feitas 
com referencia aos pregos minimos de cereais. O arroz teve um aumento aproxl- 
mado de 175 a 164 cruzeiros; o feijao, de mais ou menos 495 a 432 cruzeiros; o 
milho, de cerca de 187 cruzeiros; o amendoim, trezentos cruzeiros e a soja, 
aproximadamente 326 cruzeiros. 

Entretanto, pela mesma razao por que formulei critica, quando foi baixado 
o Decreto n.0 50.411, de 5 de abril deste ano, volto a tribuna, para mais uma 
vez, alertar as autoridades responsaveis para este fato: mantido, apenas no 
centro de consume, o prego minimo fixado recentemente, o lavrador jamais sera 
beneficiado, na zona de produgao, com os efeitos dessa medida. Esta deveria 
visar, unica e principalmente, a produgao, ou seja, ao trabalho do homem 
da terra. 

Por varias vezes tenho-me ocupado deste assunto. Sei que dificuldades 
enormes enfrentam os responsaveis por essa politlca de pregos 'minimos dos 
cereais. Contudo, nao e justo abandonar o homem do interior. Nao e justo 
estabelecer-se uma norma que defende, de certo modo, a cadeia de intermedia- 
rios, porque pela ausencia da Comissao de Financiamento de Pregos no interior 
(sabemos como este funciona), o prego minimo apenas serve de garantia para 
o intermediario, que tern o respaldo das compras que fizer no interior. 

Sabemos que os responsaveis por essa politica enfrentam dificuldades tais 
como falta de armazens e silos; mas muita coisa se poedria fazer para que efeti- 
vamente chegasse ao interior essa garantia. 

O processo pelo qual se determina o prego minimo tambem deixa a desejar. 
Pergunto se o prego minimo fixado pelo recente decreto atendeu a pesquisa de 
custo, no interior, sobre a justa remuneragao para o trabalhador rural. Sabemos 
que se nao houver justa remuneragao nao tera efeito a fixagao de prego nos 
centres de consume. 

Nao ignoramos as dificuldades que apresenta o problema da falta de silos, 
de transportes e de armazens. Onde nao existam agendas do Banco do Brasil, 
poderiam ser credenciados estabelecimentos bancarios para efetuar esses pa- 
gamentos. Poderiam ser construidos armazens nas estagoes ferroviarias ou nos 
grandes centres nao servidos por ferrovia. A continuarmos apenas com a politica 
de fixagao de pregos minimos, jamais poderemos estimular uma grande produgao. 

Ha pouco, dizia o nobre Senador Joao Villasboas que ha dificuldade para 
nosso Pais em adotar o remedio aconselhado no momento, porque, de certo modo, 
o aumento dos pesados tributes, agrava a vida de nossa gente. 

Continue, Sr. Presidente, defendendo a tese de que somente a produgao coor- 
denada e facilitada atraves da mecanizagao, dos pregos minimos e de garantias 
no interior, podera combater esse flagelo da alta do custo de vida. Medidas 
apenas tributarias, ou de revisao de pregos minimos, cuja garantia se faga no 
centro de consumo, nao resolverao o problema. 

Precisamos ser realistas. As autoridades responsaveis devem penetrar no inte- 
rior do Pais a fim de verificar o sacrificio do homem que trabalha a terra e, 
assim, Ihe dar o minimo de garantia para o seu ganho. 
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Estive ha pouco no interior do Parana. Vi o Estado, quase todo, semeado 
de cereais. A chuva generosa este ano auxiliou a vegetagao. 

Tenho entretanto certeza, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, na hora da 
colheita, os pregos estarao aviltados como aconteceu na ultima safra, apesar 
do Decreto n.0 50 .411, que fixava os pregos minimos no centro de consumo. 

Posso afirmar, porque conhego os pregos alcangados no interior. Exemplifi- 
cando melhor, o milho e o feijao foram vendidos a trezentos cruzeiros a saca, 
enquanto estavam nas maos dos lavradores. 

O Sr. Lobao da Silveira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. NELSON MACULAN — Com todo o prazer. 
O Sr. Lobao da Silveira — V. Ex.®, homem do interior como nos, conhece o 

problema dos cereais, por isso defende uma tese verdadeira. O de que a lavoura 
preclsa, nesta hora, e de financiamento. Sem lavoura, sem fontes de produgao, 
o custo de vida nao pode baixar. Essa a primeira providencia que o Governo 
deve tomar: dar financiamento a lavoura em todo o territorio nacional. Sem 
isso nao se podera diminuir o custo de vida; nenhuma medida o conseguira, 
a nao ser esta do fomento a produgao. Produgao e sempre produgao. 

O SR. NELSON MACULAN — Agradego o aparte do nobre colega que 
incorporo ao meu modesto discurso. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, por varias vezes tenho ocupado esta tribuna, 
procurando fazer chegar as autoridades responsaveis o que penso seja mais 
importante e de maior interesse, nao so para o lavrador, como para a propria 
Uniao. 

Sabemos que maior produgao traz maior arrecadagao de impostos. Ao inves 
de se procurar, indiscriminadamente, aumentar a arrecadagao, atraves de impos- 
tos, principalmente do imposto de consumo que grava a todos e mais diretamen- 
te aos humildes, seria conveniente procurassemos aumentar a arrecadagao em 
niveis de impostos, atraves do fomento a produgao. 

Esse aumento, alem de trazer a vantagem que aponto, proporcionaria, efeti- 
vamente, melhores condigoes ao nosso povo, que vive desesperado com a alta do 
custo de vida. Hoje em dia, nas cidades, domina a neurose, pois, em todas as 
classes sociais so se fala no aumento do custo de vida. 

Nao sera com portarias e com defesa de pregos minimos de consumo que 
aumentaremos a produgao neste Pais. Financiamento e necessario; transporte 
6 indispensavel, mas e essencialmente necessaria a fixagao de um prego minimo 
que, de fato, garanta a produgao na sua fonte e nao nos centres de consumo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram estas as palavras que queria proferir, 
com relagao aos pregos minimos dos cereais. Infelizmente e desde ja, posso 
afiangar aos meus nobres Pares que, se essas medidas de amparo ao trabalhador 
nao se interiorizarem, verificaremos, na proxima colheita, o mesmo desalento, 
o mesmo desespero da massa rural que se dedica a produgao do cereal, e que 
merece uma justa compensagao pelo seu trabalho e pela sua eficiencia. 

O Sr. Mourao Vieira — Permite V. Ex,a um aparte? 

O SR. NELSON MACULAN — Com todo o prazer. 
O Sr. Mourao Vieira — Ja que V. Ex.a, em discurso tao oportuno, focaliza 

o problema dos pregos minimos, quero trazer ao conhecimento da Casa que, 
decretado em julho do corrente ano, pelo Presidente Janio Quadras, os pregos 
minimos para a juta e a malva na Amazonia, ate o momento, decorridos quase 
cinco meses, o decreto nao teve o devido registro no Tribunal de Contas. E uma 
luta que ssutentamos ha muitos anos naquela regiao. Ja ao tempo do Presidente 
Juscellno Kubitschek de Oliveira — isto e fato verdadeira — foi para isso elabo- 
rado decreto executivo. Entretanto, o Tribunal de Contas, para quem dirijo um 
apelo neste momento, retem, nao sei por que motivo, esse diploma legal tao ne- 
cess&rio a tranqiiilidade de milhares de lavradores e juticultores, que se vem 
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fraudados nas suas iniciativas, pelo descaso de alguns para com os interesses 
de outros. Era o que queria dizer a V. Ex.a, aproveitando a oportunidade do 
aparte que me concedeu no momento em que focaliza, com tanta propriedade, 
esse problema. 

O SR. NELSON MACULAN — Muito obrigado. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, se continuarmos com toda essa burocracia, 
que entrava a produgao e dcsestimula o nosso homem a permanecer em sua 
atividade rural, — pois, como bem disse o nobre Senador Mourao Vieira, no 
Tribunal de Contas se arrasta ha varios meses o registro do contrato que, de 
fato, garantira o preqo da juta e de outros produtos da Amazonia — a respon- 
sabilidade dessa situagao recaira sobre as autoridades que tern a obrigagao de, 
ao cumprindo o seu dever, dar ao homem que trabalha a terra, as garantias 
indispensaveis para que nela se fixe e continue trabalhando para o engran- 
decimento de nossa Patria. Muito bem! Muito bem! Falmas.) 

O SR. PRESIDENTE — Tem a palavra o Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, quando aprovamos a transferencla 
da Capital para Brasilia e aqui nos instalamos, nos, os parlamentares, estavamos 
convencidos de que, durante o governo Juscelino Kubitschek de Oliveira todos os 
esforgos seriam conjugados no prosseguimento da construgao da nova Capital, 
e tambem esperavamos que o seu sucessor se dedicaria com o mesmo entusiasmo 
ao desenvolvimento de Brasilia. Entretanto, o Sr. Janio Quadros tinha ojerlza a 
Brasilia. Dizem mesmo que a ultima frase de S. Ex.a foi: 

"Esta e uma cidade terrivel". 
O Sr. Mourao Vieira — fi capaz de ser boato. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Absolutamente. S. Ex.a segundo dizem, se distraia 

aqui em Brasilia, nas horas vagas, afogando as magoas. 
O Sr. Mourao Vieira — Isso e o que dizem, mas nao provam. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Mas e verdade. Sao cousas... 
O Sr. Mourao Vieira — Nao fica bem, a nos Senadores estar repetlndo o 

que dizem, sem provas. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Dizem, nao, e toda a imprensa, a Manchette, q 

Cruzeiro, e outras publicagoes. 
O Sr. Mourao Vieira — Eles que digam, nao nos. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Todas as revlstas e jornais assim falam. 
O Sr. Mourao Vieira — Mas nos nao devemos faze-lo da tribuna do Senado. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a foi um entusiasta do governo do Sr. Janio 

Quadros. 
O Sr. Mourao Vieira — E com razoes de sobra. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a deve estar decepcionado ante a atitude 

de S. Ex.a, ao renunciar sem qualquer motivo. 
O Sr. Mourao Vieira — V. Ex.a nao me conhece. Nao me decepciono com 

facilidade. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a nao se decepciona com um cidadao que 

recebe o sufragio do povo brasileiro para realizar uma administragao dentro 
dos moldes que pregou em praga publica e, sete meses depois, se afasta do poder? 
V. Ex.a nao se decepciona? 

O Sr. Mourao Vieira — V. Ex.a sabe das razoes da sua remincia? Nao! 
Ninguem as conhece. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao ha razoes que justlfiquem um gesto de tal 
ordem. Um cidadao, quando assume a chefia da Nagao, nao mais se pertence. 
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Ele passa a agir em fungao daqueles que Ihe deram o voto e a confianQa nas 
urnas. 

Nao ha, por conseguinte, como nao se decepcionar; todos se decepcionam. 
O Sr. Mourao Vieira — Eu nao estou decepcionado. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Ate os que combateram o Sr. Janio Quadros, 

embora no fntimo tivessem a certeza de que combatendo estariam seguindo o 
caminho certo porque sabiam que ele nao permaneceria muito tempo no Poder. 

O Sr. Mourao Vieira — Falarei oportunamente sobre o assunto. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — O Sr. Janio Quadros tomava as vezes, atitudes de 

Chefe de Estado, como tambem, as vezes, descia ate as brigas-de-galo; e nao 
era possivel descer mais. No entanto, tinha gestos dignos, e em determinados 
momentos paracia ate mesmo um homem sensato. De repente, porem, perdia 
completamente o equilibrio e enveredava por caminhos nos quais vlslumbrava- 
mos a intengao ditatorial. Nao sabiamos para onde marchariamos, mormente 
no campo da politica internacional. 

Deixemos porem, o Sr. Janio Quadros a margem, pois nao costumo falar 
daqueles que ja se afastaram do nosso convivio. 

O Sr. Mourao Vieira — Justamente o que eu estranhava. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Falei, apenas, de passagem. Este dialogo e muito 

interessante, pois estamos analisando a vida dos homens publicos. Eu analiso a 
vida desta Cidade. V. ExA mesmo se enfileirou entre os apaixonados, entre os 
que acreditavam no Sr. Janio Quadros. V. Ex.a era integrante da bancada do 
Partldo Trabalhista Brasileiro e segula, portanto, outra linha. 

O Sr. Mourao Vieira — Paixao, para mim, e coisa muito diferente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Digo paixao, no sentido de ardoroso defensor 
do Sr. Janio Quadros. 

O Sr. Mourao Vieira — Ja passaram os anos para esses ardores. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a prefere navegar em aguas tranqiiilas. 

Sr. Presidente, entrarei, agora, no assunto que me trouxe a esta tribuna. 
Julgo que o Sr. Prefeito Sette Camara deve ter o maior empenho em resti- 

tuir a confian^a daqueles que vieram para Brasilia. Ha um desencanto muito 
grande entre os construtores, entre os comerciantes, e entre todos aqueles que 
labutaram para que Brasilia se transformasse, realmente, numa grande Capital. 
E o que assistimos hoje, e de estarrecer. As Casas comerciais aberta em Brasilia, 
cujos proprietaries para aqui vieram com o intuito de se flxar, sao hoje abando- 
nadas pelos mesmos, porque sentem nao haver mais aquele entusiasmo do inicio 
e o rltmo de Brasilia desapareceu. 

Muitas das casas comerciais construidas pela Caixa Economica para aluguel 
estao hoje fechadas. Ninguem tern animo para alugar uma dessas casas. Ate 
mesmo a grama, de que tanto se cuidava outrora, plantando-a nas areas desti- 
nadas a jardins, esta hoje mal-tratada. O ajardinamento da Superquadra do 
EPASE, que havla sido inlciado, nao mais existe. 

fi necessario, pois, que o Governo de animo a esta cidade, que a NOVACAP 
disponha de recursos para desenvolver a Nova Capital. 

O Sr. Paulo Fender — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 

O Sr. Paulo Fender — De que recursos podera dispor a NOVACAP? Daqui 
alguns dlas apresentarei ao Senado Projeto de Lei que esta em elaboragao, 
modificando a Lei Organica de Brasilia, no sentido de que se instalem com 
urgencia, em torno da nova Capital, fabricas, industrias, para que os habitantes 
das cidades chamadas satelites tenham trabalhos para que bragos humanos ali 
desocupados encontrem servigo. So assim, com esta realidade economica em 
torno de Brasilia, poderd haver os recursos a que V. Ex.a se refere. Do contrario, 
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estaremos aqui a fazer criticas mais ou menos abstratas, sem nos ater aos 
remedies que devem aparecer para curar o mal. 

O SB. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, tenho conhecimento de que a 
NOVACAP e credora de muitos milhoes ou bilhdes de cruzeiros do Executive, da 
parte de quem ja ha promessa de pagamento, a fim de dar sentldo mais realistico 
ao desenvolvimento da Capital. 

O Sr. Paulo Fender — Permite V. Ex.a mais um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 
O Sr. Paulo Fender — Logo que a NOVACAP recebesse os recursos que 

constituem a divida do Governo e os empregasse, estariam exauridas suas reser- 
vas e cairiamos na mesma situagao. Os servigos deixariam de contar com as 
dotagoes para sua manutengao. E precise haver uma economia em tomo de 
Brasilia, uma suburbis, para que o povo encontre trabalho, para que a cidade se 
enriquega ela mesma com a unica coisa que pode enrlquece-la — o produto 
do trabalho humano — e nao se pretenda que viva artificialmente dos minguados 
recursos do Governo Federal. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, tenho a impressao de que o Prefeito 
Sette Camara esta elaborando um planejamento que, se aprovado pelo Conselho 
de Ministro e pelo Sr. Presidente da Republica, possibllitara a NOVACAP o 
mesmo ritmo de trabalho e operosidade. 

Por isso, apelo ao Prefeito recem-nomeado, para que com sua capacidade e 
e eficiencia — a exemplo do que fez quando Prefeito do Estado da Guanabara, 
em fase das mais dificeis por que passou aquela Prefeitura — de todo seu 
esforgo e dedicagao a Brasilia. 

Assim, Sr. Presidente, acredito, que, pagando o Governo Federal o que deve 
a NOVACAP; elaborando a Prefeitura o seu planejamento sobre a consecugao 
de obras que atraiam maior numero de comerclantes, na certeza de que sua 
fixagao nao os prejudicara, como ocorreu, ha pouco tempo, fato que os obrlgou 
a se retirarem de Brasilia, creio que a nova Capital lucrara muito. 

Sr. Presidente, ontem mesmo recebi, nesta Casa, uma grande comissao de 
moradores da Cidade Livre ou Nucleo Bandeirante, que para mim apelaram no 
sentido de que solicitasse ao Sr. Prefeito Sette Camara nao permitisse a con- 
tinuagao da perseguigao que Ihes e movida. Ninguem contesta a necessldade de 
se transferir grande parte dos habitantes do Nucleo Bandeirante, sobretudo 
comerclantes, para a Asa Norte. E necessario, porem, que isso se faga paulati- 
namente e que amanha se realize o saneamento da Cidade Livre, permitindo 
aqueles que la se estabeleceram a continuagao de seus negocios. 

Sao os dois apelos que dirijo ao Prefeito Sette Camara: primeiro, que S. Ex.a 

cuide da Nova Capital, a fim de que Brasilia possa despertar interesse para a 
fixagao de comerclantes, que providencie o ajardinamento da Cidade, dos parques, 
das superquadras, que estao abandonadas. Segundo, que S. Ex.a trate com huma- 
nidade os moradores da Cidade Livre, cujo sentimento de afeigao ao local onde 
se fixaram leva-os a se rebelarem quando convidados a se retirarem para a Asa 
Norte. Que sejam tratados com o devido respelto, respeito que merecem pois sao 
os verdadeiros pioneiros, que aqui lutaram e trabalharam pelo desenvolvimento 
desta cidade. 

Terminando, fago votos por que o Conselho de Mlnistros, levando em con- 
sideragao o planejamento elaborado pelo Prefeito da Capital, de todo o apoio as 
obras que possibilitarao o desenvolvimento da Nova Capital. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) _ Na forma do art. 163, § 2.° do Begi- 

mento Interno, tern a palavra o nobre Senador Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, Srs. Senadores, tomo a atengao do 
Senado para fazer comunicagao que consldero de interesse piiblico, malgrado o 
carater pessoal de que ela se reveste. Trata-se de uma carta que acabo de 
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receber do emlnente brasileiro e ex-Ministro da Agricultura, Sr. M&rlo Mene- 
ghettl, homem de bem, trabalhista da boa causa e que prestou o concurso da 
sua inteligencla e da sua capacidade de trabalho, numa das Pastas de maior 
responsabiUdade do Governo deste Pais. 

S. Ex.®, atraves desta carta, congratula-se com o orador que esta na tribuna 
e seus colegas que o secundaram a respeito do requerlmento pelo qual se pede 
ao Senado a constitulgao de uma Comissao Especial para examlnar, com base 
no antlgo Projeto de Lei de autoria do saudoso Senador Alberto Pasqualini, o 
estabelecimento, no Pais, de um novo sistema federal de bancos com a criagao 
do tao desejado Banco Central. 

Leio, para o Senado Federal, a carta do Sr. Mario Meneghettl, que desejo 
conste de nossos Anals. 

"Rio, 15 de novembro de 1961. 
Prezado amlgo Senador Paulo Fender. 
Tomei conhecimento pelos jomais de ontem, de um requerlmento 

envlado k Mesa do Senado pelo Amlgo e pelos seus colegas: Senadores 
Fausto Cabral, Lino de Matos, Joaquim Parente e Leonidas Melo, soli- 
citando o reestudo do projeto de Reforma Bancaria apresentado pelo 
saudoso Alberto Pasqualini, Apresso-me a felicita-lo, bem como a seus 
colegas, pois ja em 1959, quando compared ao Senado para apresentar 
os meus pontos de vista sobre a Reforma Agraria, eu apslei aos ilustres 
membros dessa casa para que nao abandonassem o projeto Pasqualini, 
uma vez que eu nao podia conceber a reforma agraria sem a reforma 
do cr^dlto ao pequeno produtor, que deveria ser concedldo a prazo 
longo e a juros baixos, coisas que o Banco do Brasil nao reallza. 

Agora, com a atitude do amigo e de seus colegas, parece que estamos 
no caminho certo e nesta 6poca de dificuldade, de apreensoes e de 
ameagas de uma revolugao social, que estamos vivendo no Pais, nada 
mals oportuno que lr buscar nas ideias por Alberto Pasqualini, a solugao 
para os nossos problemas. Lamentavelmente, porem, os nossos dirigentes 
de partldos nao se preocupam com os programas que deveriam existir 
para nortear suas atitudes e o que estamos vendo 6 o que existe por ai: 
aglomeragoes de homens, girando em tomo de interesses pessoais ou 
de grupos, enquanto a Patria atravessa uma crlse economico-flnanceira 
e tambem moral, sem precedentes na Historia. 

Els, porque tambem expllco a sua atitude de desprendimento ao 
desligar-se dos vinculos partidarios que o iniblam em sua liberdade de 
agao. 

Alnda sou daqueles, como o prezado amigo, que creem no future 
de nossa Patria e na vitoria da Ideia e da razao sobre a matdria, daque- 
les que, como Pasqualini, consideram a politlca como uma Ciencia e 
nao uma Arte para enganar o Povo, daqueles que nao podem justificar 
um partldo politico que funcione como uma Agenda de Empregos. 

Por isso, ainda tenho esperangas na Reforma Politlca que venha a 
permitir a todos os brasileiros bem intencionados possam trabalhar pelo 
bem comum e nao pelo interesse prdprio. 

At6 14, meu caro amigo, aqui flco na planicle a aplaudir os gestos e 
atitudes dos que alnda defendem o povo que os elegeu e procuram se 
afastar da demagogia barata e das atividades, 4s vezes suspeitas, que 
conduzem ao falso prestigio efemero que s6 a mentira pode propor- 
cionar. 

Receba um grande abrago deste seu amigo e admidor. — Mario 
Meneghettl." 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com muita honra. 
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O Sr. Fernandes Tavora — Considero o ex-Mlnistro M4rlo Meneghettl um 
cidadao de alta dignidade e de grande patriotismo. Tive rela?6es algo estreitaa 
com S. Ex.a e verifiquei que o seu trabalho constante em favor do Pais era, 
Incontestavelmente, um grande marco de seu patriotismo. Agora, com esta lem- 
bransa que ele traz, do projeto de Alberto Pasquallnl, vem provar que, mesmo 
fora da politica, nao esqueceu os interesses de seu Pals, porque o projeto Pas- 
quallnl, sobre Bancos, 6 Incontestavelmente a melhor colsa que jA se fez no 
Brasil, no assunto. 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado a V. Ex.a Seu depolmento 6 
vallosissimo e inauspeito. A carta que acabo de ler para o Senado Federal fol 
a mim dlrigida; porem, eu sou quern menos conta na carta, porque ela, mals 
do que uma mlsslva a um amigo, e o protesto, a mensagem ou o recado de 
um brasileiro honesto, digno e trabalhador, que mesmo fora dos quadros da 
admlnlstragao publica nao hesltou em trazer seu concurso de patriota aqueles 
que dispoem de uma tribuna para falar ao povo. 

Considero a voz do ex-Mlnistro Mario Meneghettl, analisando com palavras 
tao candentes quao profAticas a conjuntura politico-social brasllelra, uma adver- 
tencia a esta Nagao. Els al o motive por que conslgno a carta nos fastos dos 
nossos Anals. 

Tenho dito! (Muito bem! Palmas.) 
O SR. SERGIO MARINHO (Para explica^ao pessoal.) — Sr. Presidente, sirvo- 

me desta tribuna para veicular um apelo que me fol dlrigldo pela AssemblAia 
Legislatlva do meu Estado, com destine ao Sr. Mlnistro da Via^ao, atravAs do 
DNPRC. Trata-se da reallzagao de um servigo de alta slgnlficacao. Por isso, 
acredito que o Sr. Mlnistro atendera A justl?a do apelo contldo em oficio 
assim concebido: 

"Senhor Senador. 
Venho solicitar de Vossa Excelencla, em nome desta Assembl61a, 

sejam tomadas as necessarias providenclas, junto As autorldades federals 
competentes, em favor do inicio das obras de desobstrugao do canal de 
Santo Alberto, no Municiplo de Nisia Floresta, bem assim a restauragao 
da comporta de Surubaja, nos limites de Nisia Floresta com Ares. 

O presente apelo se deve a requerimento do Sr. Deputado Joao 
Aurellano, aprovado por unanimidade de votos em nossa reunlao plena- 
ria de ontem. 

Cordials sauda?6es, Deputado Luis de Barros, 1.0-Vice-Presldente, no 
exercicio da Presidencla." 

Como ve V. Ex.a, Sr. Presidente, trata-se de um trabalho de pequena monta. 
Nestas condiQoes, dirigindo, como neste momento dirljo, um apelo dos meus 
coestaduanos ao Sr. Ministro da Viacao, espero da parte de S. Ex.B o atendl- 
mento desse justo pedido. 

Muito obrigado a V. Ex.a, Sr. Presidente. (Muito bem.) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O Professor Hermes Lima, Chefe da 

Casa Civil, esteve no Senado para transmitir convite ao Sr. Presidente da Repu- 
bllca ao Presidente do Senado e Senadores para assistlrem no dia 27 na parte 
da manha no Cemiterio Sao Joao Batista homenagem que serA prestada aos 
mortos da intentona comunista de 37. 

Sobre a mesa requerimento que val ser lido. 
fi lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 456, DE 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315 do Reglmento Intemo, requelro 

dispensa de publica?ao para a imedlata discussao e votagao da redagao final 
do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, na parte referente ao subanexo do 
Ministerio do Trabalho e Prevldencla Social. 

Sala das Sessoes, 21 de novembro de 1961. — Gilberto Marinbo — Mathias 
Olympio. 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao a redacao final. Consta 
do Parecer n.0 694, anterlormente lido. 

Nao havendo quem faca uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao a redacao final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Aprovada, 
Val a camara dos Dcputados. 
Para acompanhar o estudo das emendas do Senado na camara dos Depu- 

tados, deslgno o nobre Senador Ary Vianna. 
Hi outro requerlmento encaminhado a Mesa. 

£ lido e deferldo o seguinte 

REQUERIMENTO N.® 457, DE 1961 
Senhor Presldente; 
Na forma do Reglmento Interno, sollcito de V. Ex.a sejam requerldas ao 

Mlnlst6rlo do Trabalho e Prevldencia Social as segulntes Informacdes: 
1) Quals os munlclpios do Estado do Amazonas que foram contemplados, 

no Orcamento da Uniao, com auxllios, subvencoes ou outras dotacoes, pela 
Fundacao da Casa Popular, nos ultlmos cinco exerclclos? 

2) Quals os montantes, dlscrlminados, por esses cinco exerclclos, das parcelas 
consignadas em cada Orcamento? 

3) Quals os montantes realmente empregados? 
4) Se houve dotagao ou dotacoes nao empregadas, quals os totals em cada 

munlclplo, e quals as razoes por que nao o foram? 
5) Qual o programa de mudanca da admlnlstragao da Fundagao para 

Brasilia? 
Jostificacao 

O presente requerlmento tern como finalidade esclarecer uma situagao que 
preocupa o Amazonas A Fundagao da Casa Popular encerra, no seu programa, 
uma alta finalidade, qual seja a de facultar habltacao a precos acesslvels a 
v^las camadas socials. 

Os anexos orcamentdrios tern consignado recursos a essa Pundacao, para 
aplicagao a inumeros munlclpios do Brasil. Eu mesmo, como Senador pelo 
Amazonas, tenho felto Incluir nos orcamentos de varios exerclclos emendas 
conslgnando dotacoes d Fundagao da Casa Popular, para aplicagao em munl- 
clpios do meu Estado. 

Entretanto, nao tenho vlsto ou sabido da apllcacao de tals recursos no 
Amazonas. Necessdrlo, portanto, se faz que sejam revelados os motlvos que tc!m 
levado a Fundacao a nao apllcar no Amazonas os recursos orgamentdrlos a ela 
especlficadamente consignadqs, prlvando, assim, aquele Estado dos beneflcios 
ponderdvels que essa apllcagao Ihe traria. 

Sala das Sessoes, 21 de novembro de 1961. — Vivaldo Lima. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) _ Passa-se k 

ORDEM DO DIA 

Eleicao da Comissao Especial criada em virtude da aprovagao do 
Requerlmento n.® 439, com a alteracao constante do de n.® 462, de 1961, 
para elaborar projeto que institua no Pals um slstema federal de Bancos 
do Estado. 

Para que os Senhores Senadores possam munlr-se das c6dulas para a vota- 
Cilo, suspendo a sessao por cinco mlnutos. 

(A sessao e suspensa as 16 boras e reaberta as 16 boras e 5 mlnutos.) 
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" O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta reaberta a sessao. 
Vai-se proceder a chamada do Sul para o Norte. 

(Procede-se a chamada.) 
f r- Votaram 47 Srs. Senadores em favor da Comissao eleita, havendo, ainda, 
um voto em branco e dois em favor do Senador Cunha Mello, em substituigao 
ao Senador Barros de Carvalho. 

Esta eleita a seguinte Comissao; 
— Senadores: Caspar Veloso — Ary Vlanna — Milton Campos — Irlneu 

Bornhausen — Nelson Maculan — Barros de Carvalho — Mem de Sa. 
Em votagao requerimento lido no Expediente, de autoria do Senador Cunha 

Mello, pedindo a publlcagao nos Anals dos dlscursos proferidos no Dia da Ban- 
deira pelo Senador Jose Feliciano e pelo Diretor da Taquigrafia do Senado, 
Sr. Jose Campos Bricio. 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento, queiram permanecer como 
estao. (Pausa.) 

£ aprovado. Sera feita a inclusao nos Anais. 
Nao ha mais oradores inscritos. 
Lembro aos Srs. Senadores que hoje, as 21 horas, o Congresso Nacional se 

yeunira em sessao conjunta, para a solene promulgagao da Emenda Constitu- 
cional n.0 5, que ihstitui nova dlscriminagao de rendas em favor dos municipios 

Nada mais havendo que tratar, encerro a sessao, marcando para a de amanha 
a seguinte: 

' ORDEM DO DIA 

1 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 62, de 1961 (n.0 2.260, de 
1960, na Casa de origem), que restabelece o cardter federal da Policia Mllitar do 
antigo Distrito Federal (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra c, 
do Regimento Interne, em virtude do Requerimento n.0 460/61, dos Srs. Senado- 
res Fausto Cabral e Caspar Velloso, aprovado na sessao de 17 de novembro), 
dependendo de PARECERES das Comissoes: 
- — de Seguranfa Nacional; e 

— de Finangas. 
2 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 24, de 1961 (nP 2.891, de 
1957, na Camara), que inclui na reserva do Servigo de Saude do Ex^rcito, no 
posto.de Segundo-Tenente, amparadas pelas disposigoes da Lei nP 3.160, de 1-6-57, 
as enfermeiras que foram convocadas para a Porga Expediciondria Brasileira, e, 
posteriormente, designadas para permanecerem nos hospitals militares de Natal 
ou de Recife, nos anos de 1944 a 1945, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob nPs 298 e 299, de 1961, das Comissoes: 
— de Seguranga Nacional; e 
— de Finangas. 

3 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara nP 147, de 1961 (nP 2.731, de 
1961, na Caga de qrigem), que autoriza o Poder Executive a abrir, atraves do 
Ministerio da Saude, o credito especial de Cr$ 384.494.568,00, ao Departamento 
Nacional de Endemias Rurais, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob nP 688, de 1961, da Comissao de Finangas. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 16 horas e 15 minutos.) 



216.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 22 de novembro de 1961 

PRESmfiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E CUMIA MELLO 

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

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias 
de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Preire — Sebastiao Archer — 
Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — 
Fausto Cabral — Fernandes Tdvora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Regi- 
naldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao Arruda 
— Salviano Leite — Jartaas Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — 
Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio 
de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Paulo Fernandes — Arlindo Rodrigues 
— Miguel Couto — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — 
Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coim- 
bra Bueno — Josd Feliciano — Joao Villasboas — Filinto Miiller — Lopes da 
Costa — Aid Guimaraes —, Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos 
— Irineu Bornhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga registra o com- 
parecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, estd aberta a sessao. 
Vai ser lida a ata. 

O Sr. l.0-Secretario le a ata da sessao anterior que, posta em discussao, 
6 aprovada sem debates. 

O Sr. 1.0-Secretario dd conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFICIOS 

Do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, encaminhando autografos dos 
seguintes projetos de lei: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 127, DE 1961 

Estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio finan- 
ceiro de 1962. 

4.22 — MINISTfiRIO DA VIAgAO E OBRAS PtTBLICAS 
(Publicado em Suplemento) - ' 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 127, DE 1961 

Estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio finan- 
ceiro de 1962. 
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RECEITA 

(Publicado em Suplemento) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N." 153, DE 1961 

(N.0 981-A/59, na Camara de origem) 

Concede pensao especial de Cr$ 4.940,00 mensais a Manoel Brito da 
Silva, ex-servidor do Ministerio da Agricultura. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — £ concedida, a partir de Janeiro do corrente ano, a pensao especial 
de Cr$ 4.940,00 (quatro mil, novecentos e quarenta cruzeiros) mensais a Manoel 
Brito da Silva, ex-servidor do Ministerio da Agricultura, afastado do servigo por 
ter sido considerado portador do mal de Hansen. 

Art. 2.° — A despesa com o pagamento da pensao especial prevista nesta lei 
correrd h conta da dotagao orgamentdria destinada ao pagamento de pensionistas 
a cargo do Ministerio da Fazenda. 

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

(A Comissao de Finangas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N» 154, DE 1961 

(N.0 26-B, de 1959, na Camara de origem) 

Isenta dos impostos de importagao e de consumo materials a serem 
importados pela Ceara Radio Clube S.A., para a instalagao de uma estagao 
completa de televisao, em Fortaleza, Estado do Ceara. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — fi concedida isengao dos impostos de importagao e de consumo 
para o equipamento e acessdrios constantes da licenga DG-58/7799-7613, emitida 
pela Carteira de Comdrcio Exterior, a serem importados pela Ceard Rddio Clube 
SA., para a instalagao de uma estagao transmissora de televisao, em Fortaleza, 
Estado do Ceard. 

Art. 2.° — O favor de que trata o artigo anterior nao abrange o material 
com similar nacional. 

Art. 3.°— Esta lei entrard em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 4.° — Revogam-se as disposigoes em contrdrio. 

(A Comissao de Finangas.) 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 155, DE 1961 

(N.0 23/B, de 1959, na Camara de origem) 

Isenta dos impostos de importa^ao e de consumo equipamento a ser 
importado pela Radio Marajoara Ltda., para a instala^ao de uma esta$ao 
de televisao na cidade de Belem, Estado do Para. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — fi concedida isengao dos impostos de importagao e de consumo, 
ressalvada a taxa de despacho aduaneiro, para o equipamento constante da licenqa 
DG-58-7416-7438, emitida pela Carteira de Comercio Exterior, a ser importado pela 
Rddio Marajoara Ltda., para a instalaQao de uma estagao transmissora de televi- 
sao, na cidade de Beldm, Estado do Para. 

Paragrafo unico — O favor de que trata este artigo nao abrange o material 
com similar nacional. 

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

(A Comissao de Finangas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 156, DE 1961 

(N.0 413-B, de 1959, na Camara de origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, peio Ministerio da Saude, o credi- 
to especial de Cr$ 15.000.000,00, destinado a constru^ao de um hospital na 
cidade de Maues, Estado do Amazonas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Pica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Sau- 
de, o crddito especial de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhoes de cruzeiros), desti- 
nado d construqao e equipamento de um hospital, na cidade de Maues, no Estado 
do Amazonas. 

Art. 2.° — A importancia referida no artigo 1.°, mediante convenio, poderd 
ser entregue ao Governo do Estado do Amazonas. 

Paragrafo unico — O convenio estabelecera a planta e orqamento, aprovados 
pelo Ministerio da Saude e fixara as condigoes de pagamento do auxilio conce- 
dido nesta lei. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas 
as disposigoes em contrdrio. 

(As Comissoes de Constltuicao e Justiga, de Saude Piibiica e de Fi- 
nangas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 157, DE 1961 

(N.® 452-B, de 1959, na Camara de origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Saude, o cre- 
dito especial de Cr$ 10.000.000,00, destinado a construgao de uma mater- 
nidade no bairro de Sao Raimundo, na cidade de Manaus, Estado do 
Amazonas. 
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O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministdrio da 
Saiide, o credito especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhoes de cruzeiros), desti- 
nado k constniQao de uma matemidade no bairro de Sao Raimundo, na cidade 
de Manaus, Estado do Amazonas. 

Art. 2.° — A importancia referida no art. 1° serd entregue ao Governo do 
Estado do Amazonas, mediante planta e orQamento, aprovados pelo Ministdrlo 
da Saude, atravds de convenio que fixard as condlgoes de pagamento do auxilio 
concedido por esta lei. 

Art. 3.° — Esta lei entrard em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposiqoes em contrdrio. 

(A Comissao de Finanfas.) 

PARECER N.0 695, 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 Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Suba- 
nexo 4.09 — Superintendencia do Piano de Valorizagao Econdmica da 
Fronteira Sudoeste do Pais. 

Relator: Sr. Ary Vianna 

O presente subanexo do Projeto de Orgamento para 1962 fixa as despesas da 
Superintendencia do Piano de Valorizagao Economica da Fronteira Sudoeste em 
Cr$ 612.000.000,00 (seiscentos e doze milhoes de cruzeiros), apresentando um au- 
mento de Cr$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhoes de cruzeiros) sobre o Orga- 
mento em vigor. 

Pelo quadro anexo, que resume a especificagao das despesas, pelos diversos 
setores do Piano e Estados da Fronteira Sudoeste, verifica-se a existencia da 
dlsponibilidade de Cr$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhoes de cruzeiros), cuja 
discriminagao a Camara dos Deputados deixou a crit^rio do Senado. 

A Emenda n.0 1, apresentada pelos ilustres representantes do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Parana e Mato Grosso, estabelece a distribuigao adequada 
da referida parcela, nos termos da lei que instituiu o Piano de Valorizagao da 
Fronteira Sudoeste, cujo objetivo d integrar a regiao na economia nacional, atra- 
vds de medidas adequadas & valorizagao do homem e da terra. 

Com a referida emenda, o total dos crdditos ficard elevado para   
Cr$ 760.000.000,00 (setecentos e sessenta milhoes de cruzeiros), obedecendo-se, 
assim, ao limite fixado pelo artigo 15 da Lei n.0 2.976, de 26 de novembro de 1956. 

Nestas condigoes, opinamos favoravelmente ao projeto e h Emenda n.0 1. 

Sala das Comissoes, 21 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Ary Vianna, Relator — Saulo Ramos — Filinto Mixlier — Dlx-Huit Rosado — 
Fernandes Tavora — Lopes da Costa — Eugenio Barros — Caspar Velloso — 
Irineu Bomhausen — Fausto Cabral — Mem de Sa — Lobao da Silvelra. 
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EMENDA N.0 I 
Ao Subanexo 4.09 — Superintendencia do Piano de Valoriza^ao da Fronteira 

Sudoeste do Pais. 

Fa?am-se as seguintes alterafoes: 
Desenvolvlmento Economico e Social 
Servigos em Regime Especial de Financlamento 
Valorizagao Economica da Regiao Fronteira Sudoeste do Pais (Lei n.0 2.976, de 
28.11.1956) 

2 — VALORIZAgAO DO HOMEM 
1 — Educagao e Cultura. 

Inclua-se: 
Cr$ 

13) Mato Grosso 
— Ginasio Municipal de Jardim   2.000.000,00 
23) Rio Grande do Sul 

Inclua-se: 

— Escola Normal N. S. da Anunciagao — Cerro Largo   2.000.000,00 

25) Santa Catarina 

— Ginasio Vldal Ramos de Xaxim (construgao)   
Aumente-se de   3.500.000,00 

Inclua-se: 

— Obra Social Missionaria do Coragao de Maria — Cagador . 150.000,00 
— Gindsio Sao Joao Batista — Campos Novos   200,000,00 
— Educandario Sao Jose — Herval do Oeste   200.000,00 
— Educandario Sao Jose de Barra Frla — Campos Novos .. 200.000,00 
— Instituto Sagrado Coragao de Jesus de Ibicore — Joagaba . 150.000,00 
— Sociedade de Assistencia Social, Cultural e Recreativa Tu- 

nas, Itapiranga   100.000,00 

— Sociedade Beneficente e Recreativa Alianga Operaria Por- 
to Uniao   100.000,00 

— Sociedade Recreativa Esperanga — Itapiranga   100.000,00 
— Instituto das Irmas Franciscanas de Agao Catollca Iporicea 

— Rio das Antas   100.000,00 
— Ginasio Aurora — Cagador   100.000,00 
— Associagao Beneficente Jesus, Maria, Jose (Ginasio Femi- 

nino) — Sao Miguel do Oeste   200,000,00 

2 — Saude 
1 — Abastecimento dagua 

13 — Mato Grosso I ' ! 
— Suprima-se a palavra "Corumbi". 

Inclua-se: 
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Or$ 
— Para services de abastecimentos dagua no Municipio de 

Corumbd, em convenio com o Govemo do Estado   23.520.000,00 
17 — Parani 
Inclua-se: 
— Para estudos e projetos de abastecimento dagua nos muni- 

cipios compreendidos nas Faixas da Fronteira Sudoeste, no 
Estado, que ainda nao o possuam   26.000.000,00 

25 — Santa Catarina: 
Onde se diz: 

— Para abastecimento dagua em convenio com o SESP, Es- 
tado ou com os Municipios. 
Diga-se: 

— Para abastecimento dagua em convenio com a FESP, o Es- 
tado, os Municipios ou com o Consorcio Intermunicipal de 
Eletricidade. 

2 — Hospitais 

Inclua-se: 
13 — Mato Grosso 
— Hospital Santa Isabel — Ponta Pora   1.000.000,00 
— Sociedade Beneficente de Maracaju, mantenedora do Hos- 

pital de Caridade-Maracaju   1.000.000,00 

— Sociedade Beneficiente Corumbaense, mantenedora do Hos- 
pital de Caridade de Corumba   1.000.000,00 

— Beneficiencia Hospitalar de Bela Vista   2.000.000,00 
Inclua-se; 

17 — Parani 
— Para complementacao do Hospital Monsenhor Guilherme de 

Foz do Iguagu   1.000.000,00 
— Hospital de Caridade de Palmas   400.000,00 
— Hospital N. Senhora Aparecida de Cascavel  400.000,00 
— Hospital de Caridade "Iguagu" de Laranjeiras do Sul  300.000,00 
— Hospital Publico de Pato Branco   1.000.000,00 
— Assistencia a Maternidade e Infancia da Diocese de Toledo 500.000,00 
23) Rio Grande do Sul 

Inclua-se: 
— Santa Casa de Caridade — Alegrete   1.000.000,00 
— Hospital de Caridade Sao Jose — Porto Lucena   750.000,00 
— Santa Casa de Misericbrdia de Livramento   750.000,00 
— Santa Casa de Misericordia de Uruguaiana   750.000,00 
25) Santa Catarina 
— Sociedade Hospitalar Beneficente Modelo — Sao Carlos ... 180.000,00 
— Hospital Divino Salvador — Vieira   100.000,00 
— Hospital Padre Joao Earthier — Sao Carlos   100.000,00 
— Hospital Sao Roque — Abelardo Luz   100.000,00 
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Cr$ 
— Sociedade Hospitalar Beneficente "Dlvlna Providencia — 

Palmltos   200,000,00 
— Sociedade Beneficente Olimpo Dal Magro de Romelandia 

— Sao Miguel do Oeste   100.000,00 
— Sociedade Beneficente Hospital das Clinicas do Oeste — Sao 

Miguel do Oeste   100.000,00 
— Hospital N. S. do Sagrado Coragao — Descanso   100.000,00 
— Hospital Beneficente Sao Jose de Guaruja — Dionisio Cer- 

queira   100.000,00 

Inclua-se: 
3) Servigo de Esgotos 
23) Rio Grande do Sul 
— Para os services de esgotos do Municipio de Quarai  10,000.000,00 
3 — VALOR! ZAQAO DA TERRA 
1 — Fomento Agropecuario 
23) Rio Grande do Sul 

Inclua-se: 
— Escola Agrot^cnica de Tres de Maio   3.000.000,00 
— Associagao Riograndense de Criadores de Ovlnos de Bage, 

para o servigo de Selegao de Ovinos  2.000.000,00 
— Patronato Agricola Industrial Patriclo Dias Ferrelr a — Ca- 

gapava do Sul   1.500.000,00 
2 — eletrificagao 
13) Mato Grosso 
— Programa de Energia Eletrica em Bela Vista. Aumente- 

se de  5.000.000,00 
23) Rio Grande do Sul 

Inclua-se: 
— Para a construgao da rede eletrica na Vila do Chui e na Es- 

tagao Balnearia Barra do Chui, Municipio de Santa Vitoria 
do Palmar  12.700.000,00 

— Para despesas de qualquer natureza com a instalagao da 
rede eletrica da cidade de Pedro Osorio   6.750,000,00 

— Para despesas de qualquer natureza com a instalagao da 
rede eletrica da cidade de Olimpo   5.000.000,00 

25) Santa Catarina 
Inclua-se: 

— Para a linha de transmissao e rede de energia eletrica, no 
Municipio de Guaraciaba, em convenlo com o Estado ou 
com o Municipio   1.500.000,00 

— Para a rede de distribuigao de energia eletrica no Municipio 
de Dionisio Cerqueira, em convenio com o Estado ou o Mu- 
nicipio   1.500.000,00 

— Para a construgao da rede eletrica na Vila do Chui e na Es- 
Munlcipio de Qullombo, em convenlo com o Estado ou o Mu- 
nicipio   1.500.000,00 
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Cr$ 
— Para a linha de transmissao e rede de energia eletrica do 

Munlcipio de Coronel Freitas, em convenio com o Estado ou 
o Munidplo  1.000.000,00 

— Para prosseguimento d&s obras de construgao da Usina 
Hidreletrica do Salto da Ferradura, Rio das Flores. Aumen- 
te-se de   1.100.000,00 

Inclua-se: 
1 — Para complementaQao do serbigo de luz e forga do Distrito 

Sao Joao, Municipio de Itapiranga (linha de transmissao, 
transformadores e rede de distribuicao)   2.000.000,00 

2 — Para o aproveitamento hidreletrico do Salto Roncador no 
rio Capetinga, Distrito de Anchieta, Sao Miguel do Oeste, 
em convenio com o Consorcio Intermunicipal de Eletrici- 
dade   1.000.000,00 

3 — Para o aproveitamento do Salto do Rio Capetinga, Dis- 
trito de Palmasola, municipio de DionLsio Cerqueira, em 
convenio com o Consorcio Intermunicipal de Eletricidade 1.500,000,00 

4 — VALORIZACAO DOS ORGAOS DE EXECUCAO E DIS- 
TRIBUICAO 

Inclua-se: 

1 — organizacao ADMINISTRATIVA 
23) Rio Grande do Sul 
— Construqao do edificio da Camara Municipal de Alegrete .. 6.000.000,00 
— Aquisiqao de um carro de bombeiros para a cidade de Ale- 

grete   4.000,000,00 

2 — TRANSPORTES E COMUNICACOES 
23) Rio Grande do Sul 

Inclua-se: 

— Para calqamento da cidade de Jaguarao, em convenio com a 
Prefeitura   3,000.000,00 

25) Santa Catarina 

Inclua-se: 
— Rodovia Xaxim—Lageado Grande — Marema — Sao Do- 

mingos, em convenio com o Estado   5.000.000,00 

— Rodovia Seara — Nova Teutonia — Chapeco, em convenio 
com o Estado ou o Municipio de Seara   1.500.000,00 

Justlfica^ao 

A presente emenda visa a atender ao disposto no art. 15 da Lei n.0 2.976, 
de 26 de novembro de 1956, que manda acrescer de 10%, anualmente, as dota- 
Qoes destinadas ao Piano de Valorizaqao da Fronteira Sudoeste do Pais. 

Sala das Comlssoes, 21 de outubro de 1961. — Filinto Mailer — Lopes da Costa 
— Joao Vlllasbdas — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Nelson Maculan — 
A16 Gulmaraes — Caspar Veloso — Daniel Krleger — Mem de Sa — Guldo 
Mondim. 
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PARECER N.0 696, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 127, 
de 1961 (n.0 2.970-B, de 1961, na Camara), que estima a Recelta e flxa 
a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 4 — 
Foder Executive — Subanexo 4.16 — Ministerio da Justi^a e Negocios 

Interiores. 

Relator: Sr. Vlctorino Freire 

O presente subanexo do Projeto de Orgamento fixa as Despesas do Minis- 
terio da Justiga e Negocios Interiores, para o proximo exercicio financeiro, em 
Cr$ 10.597.820.617,00 (dez bilboes, quinhentos e noventa e sete milhoes, oitocen- 
tos e vinte mil, seiscentos e dezessete cruzeiros), apresentando um acrescimo 
de Cr$ 4.569.627.514,09 (quatro bilboes, quinhentos e sessenta e nove milhoes, 
duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quatorze cruzeiros) sobre o Orga- 
mento vigente (Quadro I). 

O aumento em referencia distribui-se por todas as dotagoes do subanexo, 
refletindo, nas variagoes de incidencia, maiores ou menores, os dois fatores bisi- 
cos que estao, inexoravelmente, aumentando as despesas publicas, nos ultimos 
anos: o desgaste incessante da moeda brasileira e os reajustamentos salarlals 
do funcionalismo, decorrentes daquele fato. 

Uma solugao para esse estado de coisas, todavia, nao poderd ser encontrada 
atraves de qualquer politica de compressao irraclonal de despesas, envolvendo 
medidas de economia que impliquem na mutilagao de verbas destinadas a manter 
vivas e ageis, no quadro nacional, as estruturas basicas da administragao piiblica. 

O ponto de partida de uma segura politica antiinflacionaria, que venhamos 
a adotar, nao podera estar dissociado do fortalecimento e do aperfeigoamento 
daquelas mesmas estruturas Msicas, porque 6 atraves de sua maquina govema- 
mental que qualquer pais civilizado enfrenta e supera as diflculdades que val 
encontrando no roteiro da sua historia. 

O Ministerio da Justiga e Negocios Interiores constitui justamente, em nosso 
entender, a mais importante das estruturas basicas com que conta o Brasll, por- 
que e a que se relaciona, pelas suas proprias atribuigoes, com a criagao e manu- 
tengao das condigoes necessarias a exata observancia das leis em vigor em todo 
o territorio nacional. Do Ministerio em questao depende a propria ordem juridica 
que se faz necessarla ao Pais e sem a qual, nao poderia ou nao podera haver 
a ordem economica, social ou politica. 

A Proposta do Executive havla colocado ao nivel de Cr$ 9.442.097.000,00 o 
total dos recursos atribuidos ao Ministerio a que se refere o presente subanexo, 
no proximo exercicio financeiro, correndo por conta de emendas aprovadas, na 
Camara, a majoragao de Cr$ 1.155.723.617,00 que o projeto apresenta, sobre o 
que fora proposto. 

Na verdade, visa esse acrescimo aproximar o subanexo, tanto quanto possivel, 
da verdade orgamentaria recomendada pela boa doutrina. E i dentro dessa mes- 
ma linha realista que, tambem, achamos necessdrio emendar o projeto. 

Opinamos, asslm, favoravelmente ao Projeto de Orgamento para 1962 — 
Anexo 4 — Poder Executive — Subanexo 4.16 — Ministerio da Justiga, bem como 
&s Emendas n.0*" 1 a 465, apresentando as de n.08 466-CF a 532-CP, e favoravel- 
mente, tambem, as de n.08 533 a 535. 

Sala das Comissoes, 20 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Vlctorino Freire, Relator — Ary Vianna — Caspar Velloso — Fausto Cabral 
— Lopes da Costa — Mendes Pimentel — Fernandes Tavora — Lobao da Sllvelra 
— Joaquim Parente — Mem de Sa. 
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QUADRO 1 

Consign a^ao 
Or^amento 

de 
1961 — Cr$ 

Projeto da 
Camara para 
1962 — Cr$ 

Diferenqa 

-(- on — 

1 — Pessoal Civil   2.446.091.120 5.072.989.780 -f 2.626.989.660 
2 — Material de Consume e 

de Transformagao .... 430.154.000 752.085.000 + 321.931.000 
3 — Material Permanente .. 48.297.500 83.875.000 + 35.577.500 
4 — Servlgos de Terceiros . 315.530.150 334 994.000 + 19.463.850 
5 — Encargos Diversos   1.763.591.980 2.817.418.000 + 1.053.826.020 
6 — Auxilios e Subvencoes . 545.352.613 565,899.837 + 20.547.224 
7 — Inativos   107.236.340 148.388.000 + 41.151.660 
8 — Pensionlstas   11.118.200 29.966.000 + 18.847.800 
9 — Transferenclas Diversas 1.000.000 2.800.000 + 1.800.000 

10 — Serviqos em Regime Es- 
pecial de flnanclamento 26.260.000 46.500.000 + 20.240.000 

11 — Obras   190.431.200 468.914.000 + 278.482.800 
12 — Equipamentos e Insta- 

lagoes   138.990.000 260.550.000 + 129.560.000 
13 — Desapropriaqao e aqui- 

slqao de imoveis   4.500.000 5.441.000 + 941.000 

— T OTAL   6,028.553.103 10.597.820.617 + 4.569.267.514 

(As emendas a que se refere este parecer acham-se publicadas no 
DCN (Se^ao II), de 23-11-61.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Come^ara, na prdxima sessao, o 
prazo de que trata o art. 339, letra b, do Regimento Interno, para apresentagao 
de emendas, perante a Mesa, as seguintes partes do Projeto de Lei orgament&rla 
para 1962: 

Anexo 1 — Recelta. 

Subanexo 4.22 — Mlnist6rio da Via?ao e Obras Publlcas. 

Na sessao de 8 do corrente o Senhor Senador Paulo Fender formulou ques- 
tao de ordem sobre a orlenta^ao seguida no Senado, em relagao ao substltutlvo 
da C§,mara dos Deputados ao projeto que institui o Codigo Brasilelro de Tele- 
comunlcaQoes. 

Reportando-se ao Regimento Comum lembrou as normas que estabelece, em 
seu art. 39, para o estudo pela Casa iniciadora, das emendas que a Casa revisora 
ofereqa a qualquer projeto de lei. 

Na generalldade dos casos, a Casa revisora, ao devolver o projeto com emen- 
das, deve deslgnar ate tres representantes entre eles compreendido o relator 
do vencido na Comissao correspondente, para acompanhar o estudo dessas emen- 
das, nas Comlssoes competentes, da Casa iniciadora, as quals devem comunlcar, 
com clnco dlas de antecedencla, a reuniao em que se dlscutira a mat^ria, a fim 
de que a elas possam comparecer e tomar parte nas discussoes, sem direito a 
voto. 
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Quando, porem, se trate de projeto a Codlgo, a orientagao 6 outra: as emen- 
das devem ser submetidas ao parecer de comlssao mista da qual farao parte 
os relatores da materia em cada uma das Casas. 

No caso do projeto do Codigo de Telecotnunica?6es, teria delxado de ser 
segulda a norma especial propria, sendo adotada a pertlnente aos projetos 
comuns. E, assim, os Deputados credenciados pela Camara para participarem da 
Comlssao mlsta, teriam sido recebidos apenas como ouvintes, tomando parte 
nos debates mas nao podendo votar. 

Considerando errada a orientagao, sobre ela pediu o pronunclamento da 
Presidencla do Senado. 

No mesmo dla, o Senhor Deputado Fernando Santana suscltou identica ques- 
tao de ordem em sessao da Camara. Em sua formulagao S. Ex.a depols de recor- 
dar a exlgencia do § 3.° do art. 39 do Regimen to Comum, de comunlcar a Casa 
revisora, a iniciadoria os nomes dos sens representantes na Comlssao Mista que as 
devera examinar, ao devolver-lhe o projeto emendado, declarou o seguifite: 

"Entretanto, como nao era da rotlna desta Casa, nem do Senado, a 
instituigao destas Comissoes nao tivemos, de Inlcio, a lembranga desta 
comunicagao. Posteriormente, o Deputado Barbosa Lima Sobrlnho levan- 
tou questao de ordem baseado neste artigo e Vossa Excelencla, acolhen- 
do-a, designou tres Deputados, isto e, os Deputados Nicolau Tuma, Bar- 
bosa Lima Sobrlnho e Fernando Santana, para, de acordo com o art. 39, 
acompanhar, no Senado, o Projeto do Cddigo Brasileiro de Telecomuni- 
cagoes." 

Relatou, a segulr, o que se passou apos essa deliberagao. A Camara comunl- 
cou ao Senado a designagao. O oflcio foi entregue pelos Srs. Deputados Nicolau 
Tuma e Fernando Santana, ao Primelro-Secretario do Senado, a quem era dlrl- 
gido. Depols dlsso, so a 8 do corrente se reunlu a Comlssao do Senado para 
discussao do substitutivo da Camara. A ela compareceram os Srs. Fernando San- 
tana e Nicolau Tuma, o mesmo nao tendo podldo fazer o Sr. Barbosa Lima. Ao 
chegarem a reuniao, aqueles Deputados ja encontraram terminada a leitura do 
parecer do relator. Tendo solicltado vista desse parecer, Ihes foi negada, nao 
obstante haverem invocado o disposto no § 2.° do art. 39 do Regimento Comum, 
segundo o qua! a Comlssao era mlsta, e nao apenas Comlssao Especial do Senado. 
Apenas foi mandada repetlr a leitura do parecer, permltindo-se aos Deputados 
dlscutl-lo, mas sem direlto de vista nem de voto. 

Em resposta a essa questao de ordem, a Presidencla da Camara, depols de 
anallsar os dlspositivos invocados pelo Sr. Deputado Fernando Santana, dando- 
Ihe razao no seu entendlmento de que se tratava de Comlssao mlsta, prometeu 
procurar saber do Senado quais os elementos em que se arrlmara a orientagao 
adotada, a flm de os fornecer ao reclamante, depols de fixar perante esta Casa 
o procedimento anterior da mesma Presidencla e o acerto desse prooedlmento. 
Esse procedimento provavelmente refere a designagao dos referidos Deputados. 

A Mesa do Senado nao pareceu acertado decldlr de piano a questao de ordem 
do Sr. Senador Paulo Fender. Havia fatos a apurar e indagagoes a fazer, que 
exlglam tempo. Prometeu, por isso, resolve-la posteriormente. 

£ esta a oportunidade que para isso se oferece. 

O projeto 6 de Codlgo desde a sua apresentagao, em 1953. 

Teve tramitagao no Senado como "Codigo Brasileiro de Telecomunlcagoes", 
como os objetivos ampliados, em virtude de substitutivo do Sr. Senador Cunha 
Melo, oferecldo em segunda discussao. Com esse tltulo foi enviado k Camara, 
para revisao. , 

Naquela Casa recebeu substitutivo integral, que veto ao Senado com a 
ementa "Institui o Codlgo Brasileiro de Telecomunlcagoes". 
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O Regimento Comum, de fato, estipula, como foi lembrado tanto pelo Senhor 
Senador Paulo Fender como pelo Sr. Deputado Fernando Santana em suas ques- 
toes de ordem, o seguinte: 

"Art. 39 — Sempre que a Camara revi-ora devolver o projeto a Cama- 
ra iniciadora com emendas. a Comissao ou as Comissoes da ultima que 
tiverem de opinar a respeito, oficiarao a revisao, comunicando-lhe, com 
o minimo de cinco dias de antecedencia, 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 compare- 
cerem a reuniao constants deste artigo, os quais poderao discutir, sem 
direito de voto." 

Isso quanto aos projetos comuns. 
Quanto aos projetos de Codigo, diz o Regimsnto Comum: 

"Art. 39. 
§ 2.° — se se tratar de projeto de codigo. as emendas serao submeti- 

das ao parecer de uma comissao mlsta da qual farao parte os relatores 
do projeto em cada uma das Camaras. 

E, ainda: 
§ 3.° — Para os efeitos do paragrafo anterior, a Camara revisora, 

ao devolver o projeto a iniciadora comunicar-lhe-a os nomes dos membros 
da Comissao Mlsta." 

Assim, a Camara, ao devolver ao Senado o projeto com o seu substitutivo, 
devia te-lo feito acompanhar de comunicaqao quanto aos Deputados que parti- 
cipariam da Comissao Mista que sobre o substitutivo teria que emitir parecer. 

So mais tarde, porem. em face de reclamagao do Deputado Barbosa Lima 
Sobrinho, e que fez cumprir a formalidade. 

O oficio contendo a comunicagao e de 18 de outubro. O projeto entrara no 
Senado, de volta da Camara, a 23 de agosto. 

Houve, portanto, um atraso de quase dois meses. 

O oficio, porem, nao dizia que os Deputados vinham partlcipar da Comissao 
Mista que, por forga do § 2.° do art. 39 do Regimento Comum, se devia constituir. 

O seu teor era o seguinte: 

"N.0 1.626 — Em 18 de outubro da 1961. 
Senhor Primeiro-Secretario: 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelencia que 
foram designados os Senhores Deputados Barbosa Lima Sobrinho, Fer- 
nando Santana e Nicolau Tuma para acompanharem, de acordo com o 
art. 39 do Ragimento Comum, nessa Casa do Congresso Nacional, as emen- 
das da Camara dos Deputados ao Projeto n.0 3.549, de 1957, do Senado 
Federal, que institui o "Codigo Brasileiro de Telacomunicagoes." 

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelencia protestos de minha 
alta estima e distlnta consideragao. — Jose Bonifacio, Primeiro-Secretario. 

Esta comunicaQao invocou o dispositive regimental referente aos projetos que 
nao sejam Codigos. 

A Camara dos Deputados designou tres deputados para acompanharem e 
nao para particlpar de uma Comissao Mista. 

Ao chegar a comunicaqao ao Senado, ja encontrou adiantado o estudo da 
materia. 
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No dia 24 de agosto fora apresentado, pelo Sr. Guido Mondin, o seguinte 
requerimento: 

"Raquerimento n.0 349, de 1961. 
Com fundamento no art. 64 do Regimento Interno, requeremos a 

constitulgao de uma Comiasao de cinco membros, para se pronunciar 
sobre o Substitutivo da Camara dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado n.0 36, de 1953. que regula o Servigo da Radiodlfusao, o uso e 
a exploragao dos Canais para o mesmo designados." 

Esse requerimento foi aprovado na sessao extraordinaria de 27 do mesmo 
mes tendo sido a Comissao eleita no dia saguinte, com a seguinte composigao: 
Senadores Cunha Mello, Menezes Pimentel, Sergio Marinho, Jarbas Maranhao 
e Jorge Maynard. 

£ oportuno lembrar, a essa altura: 
1) qive se tratava de Comissao especial; 
2) quo se referia a proposicao como "Projeto de Lei do Senado n.0 36 

de 1953, que regula o Servigo de Radiodifusao, e uso e a exploragao dos 
Canais para o mesmo designados". 

A Comissao se reuniu, elegeu para Prendente e Vice-Presidente os Senho- 
res Senadores Cunha Mello e Menezes Pimentel, respectivamente, tendo sido deslg- 
nado relator o Sr. Senador Sergio Marinho. 

Dando inicio acs seus trabalhos, a Comissao ouviu todas as autoridades e 
pessoas que a ela quiseram comparecer a fim de levar-lhes subsidies para o 
estudo da materia, e, encerrada essa fase, suspendeu as reunloes a fim de que 
o relator elaborasse o seu parecer. 

Durante esse intervalo e que compareceram ao Senado os Srs. Deputados 
Fernando Santana e Nicolau Tuma e fizeram cntrega ao Sr. Senador Cunha 
Mello, Primeiro-Secretario da Casa e Presidente da Comissao do citado oficio da 
Camara. 

Dai por diante, a Comissao so se reuniu uma vez, para tomar conheci- 
mento do Parecer do Relator. Os Deputados Fernando Santana e Nicolas Tuma 
compareceram a reuniao, quando o relator ja havia lido o seu parecer. Dele pedl- 
ram vista que Ihes foi negada. 

Negou certo a Comissao, pois era Comissao Especial e nao Comissao Mista e, 
como Comissao Especial, os deputados dela poderiam participar, discutir a mate- 
ria, mas nao poderiam pedir vista nem votar. 

A decisao do Presidente da Comissao Especial foi rigoiosamente certa. 
Reclamaram, invocando o § 2.° do art. 39 do Regimento Comum que e o que 

se refere a Comissao Mista. Nao foram atendidos. 
Ainda uma vez a Comissao do Senado agiu acertadamente pois que ela era 

Comissao Especial; nao era Comissao Mista e, portanto, nao poderia atender a 
invocagao formulada pelos Srs. Deputados daquele disposltlvo do Regimento 
Comum. Entretanto o Presidente da Comissao Especial, agindo com cortesla, como 
deveria faze-Io, mandou rspetir a leitura do Parecer. Travaram-se os debates, 
nos quais tomaram parte os Deputados. Posta a materia em votagao, o Presi- 
dente da Comissao nao Ihes reconheceu o direito de voto. 

Agiu certo o Presidente da Comissao porque nao devemos perder de vista 
que se tratava de Comissao Especial do Senado, na qual, pelo Regimento, nao 
tinham direito de voto os senhores deputados. 

Inconformados, fizeram chegar ao Senado e a Camara as suas reclama- 
goes atraves das questoss de ordem mencionadas. 

Efetivamente, no caso, a Comissao em funcionamento nao era a Comissao 
Mista prevista no citado disposltlvo do Regimento Comum, mas outra Comissao, 
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que o Senado julgara de seu interesse constituir para instruir o seu future 
pronunciamento sobre a materia, sem embargo do Parecer que, quando chegasse 
a oportunidade, a Comissao Mista apresentasse. 

Tendo que deliberar sobre materia de tal magnitude, o Senado nao estava 
impedldo, sem desatender a determinaqao do Regimento Comum, proceder a 
outros estudos, a outras pesquisas, a outras investlgagoes. 

Do mesmo modo, nao estava privado de obedecer as normas do seu proprio 
Regimento, que nao exclui o exame da materia dependente de sua deliberagao, 
quando estudada por Comissao Especial, da apreciagao dos seus aspectos consti- 
tucional e financeiro respectivamente pelas suas Comlssoes de Constitulgao e 
Justiga e de Finangas, 

£: oportuno lembrar que as Comissces, sejam elas de que natureza fossem, 
nao sao orgaos dellberativos, mas apenas instrutivos. Os seus pareceres sobre 
proposigoes legislativas nao sao votados. A votagao se fez sobre as proposigoes a 
que se referem. 

E e assim que ira acontecer com o substitutivo da Camara ao projeto do 
Codigo de Telecomunicacoes. O Senado nao ira votar o parecer nem da Comissao 
Especial que criou, nem da Comissao Mista de que trata o Regimento Comum, 
nem das Comissoes da Constituigao e Justiga e de Finangas que sobre a materia 
tamb6m foram chamados a oplnar. Votara, oportunamente, o texto do substi- 
tutivo, sendo a votagao instruida pelos pareceres em questao. E votara esse texto 
de acordo com o seu Regimento, considerando o substitutivo como serie de emen- 
das das quals podera aceitar umas e rejeitar outras, quando preferir o texto 
correspondente do seu proprio projeto. 

A Comissao Especial foi constituida com uma finalidade. 
Fez os estudos que precisou, que entendeu, que julgou uteis ao melhor escla- 

recimento desta Casa. 
As suas reunioes podiam comparecer os Srs. Deputados e debater llvremente, 

perante elas, a materia. Nas votagoes, nao. So os seus membros podiam tomar 
parte. Tamb^m do parecer do Relator so os seus membros podiam ter vista. 

Disso se ha de concluir, portanto, que a atitude contra a qual se ergueram 
as reclamagoes foi perfeita. Nada ha que reformar nas declsoes adotadas pela 
Comissao Especial e em particular pelo seu Presidente o nobre Senador Cunha 
Mello. 

Quanto a Comissao Mista, nenhuma manifestagao houve do Senado, que 
pennitlsse inferir o desejo de evitar a sua constituigao. 

£: oportuno lembrar, ainda, que as Comissoes Mistas sao sempre parlt^rlas, 
com igual numero de Deputados e de Senadores. 

A Comissao Especial tinha cinco membros. Para a Mista a Camara designou 
apenas tres representantes. O Senado nao podera ter mais de tres. 

Logo, os nomes indicados pela Camara nao eram para aquela Comissao. 
Conhecidos, a esta altura. os representantes da Camara, a Presidencia do 

Senado, de acordo com o Regimento da Casa, vai promover a elelgao de outros 
tantos Senadores para completarem a Comissao Mista, a qual depots de consti- 
tuida, encamlnhara o projeto. 

Ao chegar o momento das deliberagoes do Plenario, o Senado tera na devida 
conta o parecer que essa Comissao proferlr, do mesmo modo que o da Comissao 
Especial e dos demals orgaos que forem chamados a se manifestar. 

Esta a solugao que a Presidencia da a questao de ordem do nobre Senador 
Paulo Fender, desejando, entretanto, mais uma vez, ressaltar nada haver que 
reformar quanto a declsao tomada pela Presidencia da Comissao Especial e por 
aquela Comissao, que aglram corretamente, dentro das estrltas responsablli- 
dades que Ihes atribul o Regimento. 
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Assim, o Senado designara tres Senhores Senadores para comporem, junta- 
mente com aqueles tres Senhores Deputados a Comissao Mista que devera pro- 
nunciar-se sobre o projeto de Codigo de Telecomunicaqoes. 

Ha oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Maculan. 
O SR. NELSON MACULAN — Sr. Presidente, desisto da palavra! 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 

Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, encontra-se nesta Casa projeto 

de lei de autoria do nobre Deputado Fernando Freire, que estende dispositlvos 
da Consolidaqao das Leis do Trabalho aos trabalhadores agricolas. 

Esse projeto ensejou, na Camara dos Senhores Deputados, um longo debate; 
antes mesmo da sua elaboraqao, em legislaturas passadas, o assunto havia sido 
motivo de longos debates naquela Casa do Congresso. 

Pouco depois de vir para esta Casa, seu autor teve ensejo de visitar, a convite, 
a Federagao das Associaqoes Rurais do Estado de Sao Paulo, e entao ouvindo 
as sugestoes oferecidas pelos homens da agricultura, o Deputado declarara na 
Imprensa que seu projeto realmente merecia alteraqoes no Senado, onde se 
encontra atualmente. Criada uma Comissao especial para dar parecer a propo- 
siqao, nao tenho noticia de que essa Comissao se tenha reunido. 

O Sr. Nelson Maculan — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Nelson Maculan — Pertenqo a Comissao a que V. Ex.a se refere. Sou 

o relator da materia, mas posso afirmar a V. Ex.a que esse projeto so me chegou 
as maos ha menos de trinta dias. O Presidente da Comissao, Senador Afranio 
Lages, nao se encontra no Pais. E projeto de grande importancia, e para alcan- 
qar os objetivos que preconiza e apregoa, deve ser demoradamente estudado. 
Por outro lado tive ensejo de dizer ao Deputado Fernando Ferrari que dentro 
de dez ou quinze dias estaria em condiqoes de emitir parecer. Tenho estudado 
detidamente esse projeto, porque em realidade, se o aprovarmos tal como veio, 
nao oferecera garantia alguma ao trabalhador rural. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, ouvi o aparte do nobre Senador 
Nelson Maculan, estudioso dos problemas agricolas, especlalmente da lavoura 
de cafe, e S. Ex.a, afirma ser o Relator do projeto na Comissao e que ha menos 
de trinta dias recebeu o projeto acrescenta S. Ex.a que se trata de mat^rla que 
realmente requer estudo mais acentuado, e por isso ainda nao teve oportunidade 
de oferecer parecer. 

Sr. Presidente, efetivamente o projeto preclsa ser meditado, porque se apro- 
vado como se encontra, apenas estendendo aos trabalhadores rurais os beneficios 
da legislacao do trabalho, atribuidos aos homens da industria e do comercio, ire- 
mos assistir o contrario da defesa do trabalhador rural, ou seja o desanimo, o 
desencanto, o desinteresse dos proprietarios agricolas, que havlam de preferlr 
transferir suas atividades para outros setores do que oferecer aos homens do 
campo as garantias dos trabalhadores citadinos especialmente os da industria e do 
comercio. 

Li de passagem, sem me aprofundar, o projeto do emlnente Deputado Fer- 
nando Ferrari, e nao precisaria descer a detalhes para assegurar que o mesmo 
nao tem realmente condiqdes de ser aplicado se porventura transformado em lei. 

O Sr. Saulo Ramos — V. Ex.a da licenqa para um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com multa honra. 
O Sr. Saulo Ramos — V. Ex.a, no inicio do brilhante discurso que esta pro- 

ferindo, aflrmou que ao projeto de autoria do eminente Deputado Fernando 
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Ferrari foram oferecidas varias emendas e substitutivos na Camara. Ful o autor 
do requerlmento sollcltando a constltuigao de uma ComLssao Especial, para abre- 
viar o andamento do projeto no Senado da Republica. A proposigao, como esta, 
merece, de fato, alguns reparos... 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muitos reparos. 
O Sr. Saulo Ramos ... mas nao se trata nobre Senador, de simples extensao 

da leglslagao trabalhista ao trabalhador rural. 
As peculiaridades do trabalho, na zona rural, foram estudadas. Varies subs- 

titutivos foram apresentados ao projeto; o primeiro deles, se nao me engano, de 
autoria dos nobres Deputados Afonso Arinos e Prado Kelly; outro, do ex-Minis- 
tro do Trabalho, Segadas Vianna; outro, do nobre Senador Nogueira da Gama, 
em colaboraQao com o Deputado Fernando Ferrari, alem de dois substitutivos da 
propria Comlssao de LegislaQao Social. O primeiro e o segundo refundiram todos 
os estudos em relaqao a materia. Com a implantagao de Brasilia, o Deputado 
Fernando Ferrari, apresentou um projeto de lei; porem, apesar disso, dados eco- 
nomicos foram levantados em toda a Nagao. Creio que constitui ato de discri- 
minaQao nao se dar aposentadorla, pensao e seguro social ao trabalhador rural. 
Nao e uma extensao da legislagao trabalhista ao homem do campo. fi um impe- 
rative do Senado que tern agido com grande firmeza e bravura nas solugoes de 
assuntos importantes — voltar a atengao para o problema, fazendo com que rapi- 
damente se estenda ao trabalhador rural o beneficio de que goza o trabalhador 
da cidade, isto e, aposentadoria, pensao e seguro social. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Senhor Presidente, ouvi atentamente o aparte do 
nobre representante de Santa Catarina, S. Ex.a talvez julgue que nao estou de 
acordo com as reivlndicagoes socials que fazem os trabalhadores rurals. O meu 
nobre colega e do Sul, nao conhece bem as situagoes que se apresentam no Nor- 
deste brasllelro. Os trabalhadores rurais, nessa regiao, sao instaveis. Nao ha fixa- 
cao do homem proprledade agricola. Quando a seca se acentua em determina- 
das Unldades da Federagao, certas regioes do Pals recebem levas de trabalhado- 
res, que vao acompanhados de suas familias, a procura de melhor salario. Outras 
vezes, seguem desacompanhados porque esperam voltar por ocasiao das chuvas. 

Como nao ha uma flxagao exata do salario, tomando-se a base minima da 
regiao, e prevalecendo a procura de bragos. os trabalhadores se deslocam de uma 
fazenda para outra, com uma facilidade extraordinaria. As vezss, nao ficam um 
mes na mesma proprledade passam sucessivamente, para uma segunda, uma ter- 
celra e uma quarta. 

Quando chegam as chuvas a sua regiao, regressam imedlatamente. Nao ha, 
repito, flxagao do homem a terra. Quando demandam outras regioes, nao esque- 
cem a terra natal, onde geralmente deixam a familia. Se partam a procura de 
melhores dias, quando atingidos pela estiagem ou pelas inundagoes — contraste 
muito observado em nosso Pals — sabem que o proprietario vizinho poda pagar 
melhores salaries, dada a falta de bragos. E a procura de trabalhadores, nessas 
ocasioes, e muito grande. 

Ate hoje a situagao nao mudou. Lembro-me de um parecer emitido ha muitos 
anos sobre a reforma agraria, problema bem antigo no Brasll — de autoria do 
nobre Deputado Jos6 Deodato. Deste longo parecer nao sel o que encarar de mais 
importante, se o homem, ou se a terra; se o homem pela sua valorizagao ou pela 
valorizagao da terra ou o que possa trazer como elemento de malor convicgao 
para se iniciar uma reforma agrdria. 

Isto faz-me pensar se, ao tentarmos em nosso Pais uma legislagao de amparo 
ao trabalhador rural, nao deviamos cogltar antes de tudo de fixa-lo na sua 
regiao. 

O Sr. Nelson Maculan — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com satisfagao... 
O Sr. Nelson Maculan — A flxagao do trabalhador na sua regiao e uma 

conseqiiencia do bem-estar que ali ele venha a ter. Se encontrasse condigoes 
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de ganho. de habltabilldade jamais chegaria a se fixar em qualquer parte. O 
nomadismo do trabalhador rural resulta da falta de meios para conqulstar aquilo 
que almeja para se fixar e isso ainda perdurara por multos anos se nao elabo- 
rarmos leis socials — nao da carater demagogico — que venham atender as 
suas necessidades. O salario minimo que se paga na zona urbana para execuijao 
de qualquer servigo. o atrai para a cidade e em conseqiiencia temos a prolife- 
ragao das favelas. Se nao oferecermos condigoes de vida e de trabalho no interior, 
jamais fixaremos o lavrador a terra. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Como dizia eu ha pouco, o aparteante e do Sul, 
do Parana, nao conhece a nossa regiao... 

O Sr. Nelson Maculan — Conheco bem a agricultura que em qualquer lugar, 
e a mesma. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — ... onde a agricultura e menos evoluida. Esta- 
mos procurando legislar para o Brasil inteiro para as suas diversas regioes e 
no momento me refiro a uma das mais populosas do pais. 

O Sr. Nelson Maculan — Permite V. Ex.a mais um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com satisfagao concede o aparte. 
O Sr. Nelson Maculan — Exatamente por isso demorel em dar parecer. A 

nossa regiao nos a conhecemos bem; quanto ao Norte e Nordeste conslderamos 
suas condigoes mais graves que as do Sul. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — A men ver o projeto do nobre Deputado Fernando 
Ferrari deveria constituir uma parte da prdpria reforma agrarla. A reforma agra- 
ria visa, precisamente, fixar o homem do campo, e o Servigo Social Rural indo 
ao seu encontro o tocara definitivamente. 

Portanto, julgo inteiramente cabivel enquadrar-se, o Projeto Ferrari, como 
uma das suas facetas, na reforma agraria que se vai levar avante. 

O Sr. Alo Guimaraes — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 
O Sr. Aid Guimaraes — Estou ouvindo com satlsfagao o pronunclamento 

de V. Ex.a sobre este ponto de vista, de que o Projeto Ferrari deve constituir 
adendo a reforma agraria. V. Ex.a diz multo bem, devemos nao institulr uma 
reforma agraria porque ainda nao temos a lei agraria, mas estudar uma forma 
de fixar o homem a terra. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Exato. 
O Sr. Alo Guimaraes — O problema agrarlo nao se resolve com doagao de 

terras, com dlreltos e outros principios qualsquer que venham a ser estabelecldos 
pela desaproprlagao, mas slm, pelo estudo da terra e do homem, das condlgoes 
que devem cercar o homem junto a terra e incentlvar-lhe o amor pela terra. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Exato. 
O Sr. Alo Guimaraes — Neste sentido serao analisados todos esses fatores, 

Inclusive os educacionals, os de ordem tecnica, os de conheclmento clentifico 
relacionados a agricultura e a pecuaria. O projeto deve ser um so e devera 
realmente propiciar novos elementos de fixagao do homem a terra, como bem 
disse V. Exa, e nessa oportunidade nao se culdara simplesmente de estudos da 
propriedade, da terra, mas de todas as condlgoes socials, tecnicas e mesmo 
economicas que possam fixar o lavrador a sua propria gleba. 

Era o que tinha a dizer como abono de sua tese. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito agradego o excelente aparte que me oferece 

o nobre Senador Alo Guimaraes. Diz S. Ex.a bem que o estudo para a reforma 
agraria tern que vlsar, antes de tudo, a fixagao do homem a terra. Vemos ainda 
hoje, na epoca das estiagens, as levas de nordestlnos em demanda do Eldorado 
— Parana ou Sao Paulo. Esses fatos se repetlrao sempre, se nao levarmos a 
efelto a reforma agraria e, consequentemente, o estabelecimento de condlgoes 
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da reforma agraria, e bem assim. aproveitar os instrumentos do Servigo Social 
Rural. Nobre Senador Lima Teixeira, ja desta tribuna manifestel ponto de vista 
diverso; creio que antes da reforma agraria se deve conceder ao trabalhador 
rural aposentadoria, pensao e seguro social, para evitar a dlscriminagao que 
existe entre ele e o trabalhador da cidade. Nao podemos pensar, entretanto, 
na simples extensao desses beneficios do trabalhador da cidade ao trabalhador 
do campo. Creio, nobre Senador, que o problema da reforma agraria depende 
de varios fatores, sofre varias distorgoes entre o latifiindio e o minifundio e 
fatores de ordem cultural, social, politica e economica. Penso que o Senado 
agiria bem se legislasse no sentido de estender esse amparo Juridico ao tra- 
balhador do campo, antes mesmo da reforma agraria. Devemos dar aos traba- 
ihadores campesinos os beneficios de que gozam os trabalhadores das cidades, 
e colocar a reforma agraria no segundo piano para que ela se opere de modo 
verdadeiro e espontaneo. No Rio Grande do Sul existe uma reforma agraria; 
em Santa Catarina uma outra que se fez com o tempo; em Sao Paulo jd se 
providencla uma outra; Goias e outros Estados estao elaborando estudos agra- 
rios. Gostaria, imensamente, que V. Ex.a, como legislador e que sempre, com tanto 
patrlotismo, tern defendldo os assuntos agrarios, emprestasse seu apoio e cola- 
boragao no sentido de que, antes da reforma agraria, se de ao trabalhador rural, 
pura e simplesmente, os beneficios sociais da aposentadoria, da pensao e do 
seguro social. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nobre colega Senador Saulo Ramos, ja disse aqul, 
no iniclo, que no meu modo de entender o projeto do Deputado Fernando 
Ferraro deveria constltulr uma parcela da propria reforma agraria. Tratarmos 
da aposentadoria, sem atender antes as condigoes de trabalho do homem do 
campo e sem oferecer-lhe garantias, seria adiantarmo-nos demais, proporcio- 
nando-lhe beneficios antes que o progresso chegasse a sua terra, para possi- 
billtar-lhe melhor remuneragao, facilidade no trato da sua propria gleba, enflm 
condigoes ideals para nela fixar-se. 

O Sr. Nelson Maculan — Permite V. Ex.8 um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo o prazer. 

O Sr. Nelson Maculan — Permita-me V. Ex.8 discordar dos argumentos que 
esposa, pois a reforma agraria e o Estatuto do Trabalhador Rural sao coisas 
perfeltamente dlstintas. A reforma agraria preconizada e atualmente em estudos 
atribul essa divlsao a latlfundios improdutivos, vale dizer, se as atuals proprie- 
dades agricolas contlnuarem como estao, existira sempre o trabalhador rural. 
Logo, o Estatuto do Trabalhador Rural pode ser elaborado distintamente da 
reforma agraria. Ao meu ver, uma coisa independe absolutamente da outra. 
Parece-me, entretanto, que, uma vez felta a reforma agraria, nao ha razao 
para exlstir o Estatuto do Trabalhador Rural. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao acho, meu caro colega. Nao acompanho o 
seu pensamento, nesse particular. Criariamos dois problemas de tao dificil solu- 
gao que acabariamos por nao resolver nem um nem outro. 

O Sr. Saulo Ramos — Permite V. Ex.® um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 
O Sr. Saulo Ramos — Esposo o mesmo ponto de vista defendido pelo Sena- 

dor Nelson Maculan. Creio, nobre Senador, que quando se instltuiu a legislagao 
social trabalhista no Pais ela nao deveria ter atingido somente os trabalhadores 
da industrla, os trabalhadores da cidade, mas tambem os trabalhadores dos 
campos. Julgo que o assunto independe mesmo da reforma agraria. Se os 
trabalhadores da cidade foram contemplados, em 1930, com esses beneficios, 
ja naquela ocasiao dever-se-ia ter estendido aos trabalhadores campesinos a 
legislagao social. Tal discrlminagao constitui uma grande injustlga aos traba- 
lhadores rurals, prlncipalmente em um Pais como o nosso. Vivemos sob a 
influencla da organizagao agropastoril, portanto o trabalhador rural, campesino, 
responsdvel por essa portentosa organizagao, deveria gozar dos mesmos bene- 
ficios que tern os trabalhadores das cidades. 
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capazes de prender o homem a sua gleba, ao lugar onde tem a sua pequena 
propriedade. Nem sempre e so o trabalhador agricola que abandona a sua 
regiao; e tambem o pequeno proprietario. Um problema esta unido ao outro. 
Atualmente, na Bahia, em algumas regioes a seca esta forcando a fuga dos 
retirantes. Retirantes sao aqueles que abandonam a sua terra a procura de 
um local onde possam manter a sua familia, na expectativa de chegada das 
chuvas para regressar a sua fazenda, a sua propriedade, o pequeno pedaco de 
terra que cultivam. 

Logo, a situacao atinge nao so o trabalhador rural, mas tambem o pequeno 
proprietario. 

O Sr. A16 Guimaraes — V. Ex.a permite outro aparte? 
O SR. LIMA TE1XEIRA — Com muita honra, nobre colega. 
O Sr. A16 Guimaraes — Nao me quero furtar este novo aparte, nobre Sena- 

dor Lima Teixeira, no intuito de melhor traduzlr o pensamento do homem 
agricola, quer do Norte, quer do Nordeste ou do Sul do Pais. V. Ex.a decerto 
se surpreendera se eu Ihe dtsser, com o apoio do eminente Senador Nelson 
Maculan, que o Deputado Francisco Juliao nao obteve sucesso nas suas prega- 
?6es no norte do Parana. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nem poderia ter. 
O Sr. Aid Guimaraes — Explica por que no Parana o fenomeno nao e esse 

do trabalhador braqal querer a posse da terra, porque ele tern tanta confianqa 
na exuberancia do clima, na possibilidade de desenvolver e enriquerer que nao 
quer a terra no sentido de posse transitoria. Realmente quer a terra porque 
a cultiva e um dia ha de ser proprietario dela, nao quer perde-la. Mas o sentido 
de propriedade nao esta vinculado a vida e ao trabalho do agricultor. Quer, de 
fato a terra para sempre e nao pela reforma agraria preconizada pelo ilustre 
Deputado Francisco Juliao, que afasta, em definitivo, a esperan?a das popula- 
qoes do norte do Parana de se tornarem agricultores abastados, que e o que 
realmente desejam. fi aspecto a analisar quanto a reforma agraria. Lembro 
a V. Ex.a, que tanto se interessa pelo assunto, que no Sul do Brasil o pensa- 
mento do agricultor, mesmo sendo apenas trabalhador rural da terra, e dife- 
rente daquele do Norte. O nordestino, tendo em vista as dificuldades impostas 
pelo clima, deseja uma propriedade rural onde possa ter residencia, onde possa 
sustentar a familia. O homem do Sul sabe que da terra pode tlrar proveito 
para si e para os seus, sabe, enfim, que pode enriquecer. O sentido da pro- 
priedade agricola no Sul e completamente dlferente no Nordeste. V. Ex.a tern 
razao quando diz que devemos meditar sobre o assunto. Nao sera com leis 
precipltadas, visando a solucionar sob aspectos economicos imediatos a vida 
do trabalhador rural, que resolveremos o problema agrarlo. Agradeco a V. Ex.a 

por me conceder o aparte. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — De fato V. Ex.a da um depoimento que traduz 

a diferen?a entre o comportamento do trabalhador agricola do Sul. do Norte e 
do Nordeste. O trabalhador agricola do Sul deseja a posse da terra nao so para 
ser um proprietario, mas porque tern ambiqao de um dia enriquecer. 

O trabalhador do Nordeste nao alimenta essa esperanga: quer a posse da 
terra porque nela nasceu, e o meio onde vive com a familia. Nao tern a ambicao 
de ser rico. Ambiciona — se e que podemos chamar ambigao — viver uma 
vida simples e, com menos sacrificio, ou com um esforgo dentro das suas possi- 
bilidades, conseguir os recursos necessaries a manutengao de sua familia. 

O trabalhador do Sul e mais adiantado, pois vive num meio melhor, e tern 
outras aspiragoes. Entao, eles divergem. Eis por que o estudo do homem e da 
terra e indispensavel na elaboragao da reforma agraria, na sua valorizagao e 
no trato da terra, tambem. 

O Sr. Saulo Ramos — Permite V. Ex.tt um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo prazer. 
O Sr. Saulo Ramos — V. Ex.a, na exposigao que ora faz ao Senado, em 

relagao ao projeto do Deputado Fernando Ferrari, procura vincula-lo ao projeto 
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O SR. LIMA TEIXEIRA — Se o progresso dos campas fosse igual ao das 
cidades, nao haveria duvida alguma. E ainda ha mais; em certas regioes do 
Brasil V. Ex.a vai encontrar proprietaries de terras tao pobres quanto os tra- 
balhadores. 

O Sr. Saulo Ramos — Sei disso. Encontramo-los nao so no Norte mas 
tambem no Sul. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Se as condigoes sao tao diversas, como dar ao 
trabalhador rural a garantia de indeniza?ao, em caso de despedida injusta? 
Como fixar-Ihe horas de trabalho? Alias, hoje em dia, permita V. Exa que o diga, 
trabalhador rural nao flea horas no trabalho. Geralmente, ele desempenha as 
suas fungdes por empmtadas, por tarefa, nao permanecendo no trabalho mais 
de quatro ou cinco horas por dia. As vezes nao trabalha quando o sol esta muito 
quente. 

O Sr. Saulo Ramos — Outras vezes trabalha de sol a sol. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Outras vezes de sol a sol, diz bem V. Ex.a O 

certo porem e que, ganhando por empreitada, por tarefa, pode trabalhar o 
tempo que quiser. Portanto.medida que fixasse, por exemplo, para o homem 
do campo, um periodo de oito horas de trabalho, seria muito dificil de executar. 

O Sr. Saulo Ramos — Em virtude dessas peculiaridades e da diflculdade 
para se definir qual o grande e qual o pequeno proprietario, e que talvez nao 
tenha ainda sido possivel levar os beneficics previdenciarios aos homens do 
campo. O assunto hoje ja esta bastante esclarecido e creio que o Senado deci- 
dira com acerto. Parece-me, porem, que antes de pensar em resolver o problema 
da reforma agraria, deveria o legislador levar o amparo juridico aos trabalha- 
dores campeslnos, atraves de servigos custeados pelo proprio Governo Federal, 
gragas a arrecadagao da riqueza pecuaria de nossa Patria. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, agradego os apartes de meus nobres 
colegas. Aqui encerro minhas consideragoes pedindo a Comissao Especial que 
trata do assunto e, particularmente, ao seu Presidente, Senador Milton Campos, 
providencias no sentido de que sejam apressados os trabalhos daquele drgao 
e estudada a materia com objetividade, examinando-se inclusive a possibilidade 
de jungao desses dois Projetos, o da Reforma Agraria e o do Estatuto do Traba- 
lhador. Creio que poderiamos fazer, com facilidade, a fusao dessas duas propos- 
sigoes, atendendo simultaneamente ao trabalhador rural na fixagao de condi- 
goes para sua sobrevivencia no campo como tambem ao problema de divisao 
das glebas. 

O Sr. Milton Campos — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo o prazer. 
O Sr. Milton Campos — Ougo com a maior atengao a sugestao de V. Exa 

que me parece realmente muito util. Leva-la-ei a Comissao que tenho a honra 
de presidir, pois V. Ex.ft a faz com muita propriedade. Desde ja, porem, lembro 
ao nobre colega que estao adiantados na previdencia social. Esse aspecto do pro- 
blema e fundamental, porque fundamental e tirar do marginalismo em que se 
encontram os brasileiros que padecem uma vida horrivel nos campos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Fico muito grato ao nobre Senador Milton Cam- 
pos, que acaba de nos comunlcar estarem adiantados os estudos sobre a reforma 
agraria, bem como a possibilidade de um encontro desses dois projetos o do 
Estatuto do Trabalhador e o da Reforma Agraria. Sao materias correlatas ja 
que o prlmeiro, como quer o nobre Deputado Fernando Ferrari, estende as garan- 
tias de que gozam os trabalhadores citadinos aos trabalhadores rurais. o que, em 
principio, nao acredito seja possivel e o segundo trata das divisoes de terras e 
da asslstbncla do Poder Piiblico no sentido do desenvolvimento da agricultura 
nacional. 

Sr. Presidente, estas as consideragoes que desejava fazer, na certeza de que 
acelerando o andamento desses projetos. provaremos o nosso interesse pela solu- 
gao dos problemas que tanto afligiam o homem do campo. 
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Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
Em meio ao discurso do Sr. Lima Teixeira, o Sr. Moura Andrade 

deixa a Presidencia, assumindo-a o Sr. Cunha Mello. 
O SU. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra, nos termos do Art. 

163, § 2° do Regimento Intemo, o nobre Senador Milton Campos. 
O SR. MILTON CAMPOS — Sr. Presldente, Srs. Sesadores, antes de mals 

nada, agradeco ao nobre Senador Gilberto Marinho, sempre cavalheiro, a trans- 
ferencia de sua inscricao. permitlndo-me falar neste momento. 

Sr. Presidente, tive a oportunidade. ha alguns dias, de ocupar esta trlbuna 
para analisar a posicao do Senado no novo sistema de governo entre nos Instl- 
tuido. £ esse um dos problsmas criados pela nova ordem e esta relaclonado com 
outro, de transcendente importancia, que e o da federaqao. 

Muito nos inquietamos por ela. nestes ultimos dias, os que a consideramos 
necessaria a nossa organizaqao politica, que por aqui passou, com uma veloci- 
dade inedita para casos de igual natureza, a emenda constitucional que, alter- 
nando a discriminagao de rendas, aumenta a recelta dos munlciplos em detri- 
mento da dos Estados. Estes ja tao depauperados, iam ceder uma parte de seus 
precarios recursos as comunas em que se subdividem. Nao me pareceu desar- 
rajoada a medida sob o aspecto do fortaleclmento do munlcipio, que sem duvida 
precisa ser revitalizado atraves das melhores rendas. Preocupava-me, portm, 
o que de certo modo me parecla indiferenca pela situagao dos Estados, signifi- 
cando, talvez, insenslbilidade em face do drama com que hoje se apresenta o 
problema federative. 

Felizmente, essa impressao se desvanece ou se atenua diante da nova emenda 
constitucional que acaba de ser ofereclda no Senado e que se destina a compensar 
os Estados do desfalque sofrido. Ainda bem. Esta Casa do Congresso Naclonal 
se reintegra na sua poslqao peculiar, que 6 a da representacao direta dos Estados 
— membros como tais. O que foi motive de apreensdes, toma-se ausplcioso pelo 
ressurgimento da sensibilidade federativa, que parecia embotada. E e chegado 
o momento de se insistir no tema para que ele permaneqa vivo no espirito dos 
responsaveis, na hora em que se instltul, entre nos o sistema parlamentar do 
governo, considerado por alguns como incompativel com a forma federativa do 
E^tado. 

Em que se firma essa incompatibllidade? Nao parecem procedentes as razoes 
dos que sustentam esse ponto de vista. 

Cita-se muitas vezes um texto de Ruy Barbosa, e nao poderia haver, entre 
nos, malor argumento de autoridade. Mas se houve assunto entre tantos que 
versou magistralmente no qual Ruy Barbosa vacilou, esse assunto e o da incom- 
patibilldade que examinamos. Em conferencla na Bahia em 1910, ele fazia, ao 
mesmo tempo, uma afirmaqao e uma reserva: "A natureza democratlca das 
nossas instituicoes nada perderia com a substitulQao do governo presidenclal pelo 
governo de gabinete. O que eu, porem nao sabia era o modo de conciliar com este 
" mecanlsmo do sistema federal". Ja em 1917, entretanto, em entrevista a um 
iomalista frances miblicada no "Jornal do Commercio", ele, embora "hesltasse 
ainda". declarava "comecar a sentir" que nao havia outro meio, para se chegar 
a uma solucao verdadeiramente democratlca, senao promover aquela substltul- 
gao: e ja nao repetia a reserva de sete anos antes. De resto, o proprio Ruy, antes 
da Repiiblica, pregava a federapao com ou sem a Coroa. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Muito bem! 
O SR. MILTON CAMPOS — (Lendo) Sob a Coroa, tinhamos o parlamenta- 

rismo monarquico, um parlamentarismo que em verdade nao se configurava na 
Constituicao de 1824. mas que resultou da pratlca das instltulqoes. Conclui-se 
entao que a sensibilidade e ao pensamento do grande mestre nao repugnava 
substancialmente a coexistencia da forma federativa com o sistema parlamen- 
tar de governo. 
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O Partido Liberal, a que ele pertencia, propugnava, em programa de 1888, 
a monarquia federativa e ele prdprio em voto em separado no Congresso do 
Partido Liberal de 1889, chcgou a formular o projeto que estabelecia, no Imperio, 
a organiza?ao federal. Esses movimentos federalistas no Imperio parlamenta- 
rista revelam a inexistencia da incompatibilldade argiilda, ate porque nao € 
razoavel que haja choque entre conceitos de tao diversa natureza, uma forma 
de Estado, como e a federacao, e um sistema de governo, como e o parlamenta- 
rismo. Se houvesse choque, ele seria pelo menos sentldo ao se debater e aprovar 
a Emenda n.0 4, pois a federapao, com a Republica, e entre nds ortodoxia consti- 
tucional, como um dos poucos limites impostos ao poder constltuclonal atribuido 
ao Congresso Leglslatlvo ordinario. 

Os que sustentam o contrario partem, em geral, de um tipo rigido de fe- 
deracao, concedido simultaneamente com o governo presidencialista. Foi assim, 
por exemplo, nos Estados Unidos, onde os dois tipos de organizacao politica, por 
inspiraqoes conhecidas, nasceram juntas e vem servindo de modelo a muitos 
outros povos. Tambem nos utiiizamos esse exemplo e, em 1891, adotamos a 
Republica federativa e presldencial. Ainda que por adaptacao e em circuns- 
tanclas historicas multo diversas, aqui, como la, nasceram juntos os dois siste- 
mas. Entao o que se podera dizer e que a federacao de 1891, prevista para o 
sistema presldencial, nao se concilia com o parlamentarismo. Argumenta-se pre- 
cisamente com a posicao do Senado. Ele e o orgao dos Estados-membros que 
nele se representam igualitariamente, e esta ao mesmo nivel da Camara dos Depu- 
tados no exerc'cio do Poder Legislative. Se ao Senado se subtrai funcoes rele- 
vantes e se apenas a Camara dos Deputados passa a caber o encargo de fazer 
e desfazer o governo, os Estados-membros perdem a sua autonomia e seu poder, 
e a federagao perece. 

Sim. Admita-se que pereqa a federagao tal como fora instituida nos textos 
prlmitivos. Mas o tipo federative de Estado e tao rigido que nao possa sofrer 
varlacoes? 

O que ensinam os doutos e o que nos mostra a realidade politica do mundo 
contemporaneo e que o Estado federal nao tern contomos precisos. As medidas 
do federalismo nao sao as mesmas nos Estados Unidos e na Suica, no Canada 
e na Alemanha Ocidental. Assim tambem no tempo; tornando-se o modelo 
americano, verificar-se-a que a federagao dos patriarcas, embora permanegam os 
prlmitivos textos, nao e a mesma de hoje, apos as convulsoes mundiais e os pro- 
gresses da t^cnica. Sem embargo, ha um minimo denominador comum que iden- 
tifica o sistema onde quer que ele se implante, e esse minimo, como geralmente 
se enslna, caracterlza-se por estes dois tragos: a autonomia dos Estados-Mem- 
bros traduzidas na esfera prdpria de governo; e a participagao dos Estados- 
Membros na formagao da vontade do Estado Federal. 

Que os Estados-Membros da Federagao brasllelra continuam autonomos, 
e o que nao se pode negar. Essa autonomia se define sobretudo no artigo 18 e 
Adlcional que instltulu o parlamentarismo. O novo sistema de governo afeta espe- 
cialmente o Poder Executivo. ao qual imprime nova tecnica de organizagao, e 
altera as relagoes entre esse Poder e o Leglslatlvo. Dai muitas repercussoes, ex- 
plicltas ou implicitas, que a reforma trouxe ao sistema da Constltulgao, mas 
nenhuma delas atinge necessarlamente o principle da autonomia estadual. Ob- 
servados os principios estabelecidos na Constltulgao federal, cada E&tado con- 
tinua a se reger pela Constltulgao e pelas leis que adotar. Mantem-se a reserva 
aos Estados de todos os poderes que. impllcita ou explicitamente, nao Ihes sejam 
vedadas pela Constituicao. Continuam eles com o mesmo poder tributario, para 
que possam prover as necessldades do seu governo e da sua adminlstragao. 

Esta, assim, mantida a autonmla estadual. 
Quanto a participagao dos Estados-Membros na formagao da vontade 

do Estado federal, nao foi eliminada, ao menos necessarlamente, pela emenda 
parlamentarlsta. Essa participagao se faz por muitas maneiras, como as condi- 
goes politicas, economicas e populacionais dos Estados, as quais, entretanto, fun- 
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cionam em qualquer sistema, federative ou nao. O que especificamente carac- 
teriza a partlcipagao, na Federagao brasileira, sao estas duas pecullaridades; o 
Senado, com igualdade de representagao dos Estados e competencla leglslatlva 
relativamente ampla, acrescida da atribulgao exclusiva de aprovar a nomeagao 
de determinados funcionarios de alto nivel; e o poder de inlciativa de emenda 
a Constituigao, conferido as Assembleias Estaduais mediante certas condigoes. 

E&se poder de inlciativa foi mantido. Tambem se conservou o Senado com 
as mesmas caracteristicas aclma asslnaladas, embora com sua posigao na dina- 
mica das novas instituigoes enfraquecidas sensivelmente por estar excluido da 
formacao do governo nacional, materia que constitui o ponto alto da vida politica 
do pais e que ficou entregue exclusivamente a Camara dos Deputados. 

Ai e que pode estar o sinal de debilidade da Federagao, a qual se teria desfaJ- 
cado da caracteristica mais marcante da partlcipagao. Mas, como procure! mostrar 
em discurso anterior, esse enfraquecimento da posigao do Senado nao chega ao 
extreme de ellmina-lo, nem Ihe embaraga a influencia na pratica dos negocios 
publicos. Pode nao ser mais o mesmo Senado do outro regime e por isso a fe- 
deragao deixa de ser a mesma que, nos textos, embora nao na realidade, se 
confirmou, mais acentuada e mais classica, sob o sistema presidenciallsta. fi 
que a Federagao nao se define em tipo rigido e uniforme e, ao contrario, suas 
linhas estruturals variam sempre. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. MILTON CAMPOS — Com muito prazer. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Talvez seja oportuno lembrar que o Senado 

da Constituigao de 34 nao era o mesmo da Constitulgao de 1891. Entretanto, nao 
passou pela ideia dos constituintes de 1934 delibitar ou ellminar o sistema 
federative. 

O SR. MILTON CAMPOS — V. Ex.a lembra com muita propriedade. O 
Senado de 1934 nao tinha apenas carater legislative; era um orgao de coordena- 
gao dos Poderes e, como V. Ex.a, que e mestre no assunto, ningu^m se lembrou 
de considerar a Federagao eliminada no regime de 1934. 

Mas, ia eu dizendo: E se, no seu principal modelo, que e a grande Repu- 
blica norte-americana, como em outros Estados, a forma federativa coexiste com 
o presidenclalismo, outros povos tem organlzado a Federagao com o sistema par- 
lamentar. Assim na Alemanha Ocidental, na Austria, no Canada, na Austrdlia. 

Nao e a maneira como se organiza o Poder Executivo que embaraga ou 
facilita a Federagao. Num ou noutro sistema, o que importa e verificar se na 
ordem estatal, ocorrem, em grau maior ou menor, os tragos definidores daquela 
forma de Estado. O problema, como lucldamente observa Carl J. Friedrich, se 
reduz as respostas que se possam dar a estas tres indagagoes: 

"1) Existe uma assembleia representativa que leglsle e em que este- 
jam representados os govemos locals como se fossem iguais ou quase 
iguais? 2) Tem as unidades locals, como tais, partlcipagao na designa- 
gao do Executivo ou na execugao das tarefas executivas da Unlao? 3) 
Existe um corpo judicial para a solugao dos comflltos entre as: unidades 
constituldas pelos governos locals e o governo central?" 

Entre nos, as respostas sao ainda aflrmativas. A primeira pergunta responde 
plenamente o Senado, orgao legislativo com representagao igualltarla dos Esta- 
dos-Membros. A segunda, a resposta e menos satisfatoria depois que a forma- 
gao dos govemos se tomou pratlcamente da competencla exclusiva da Camara 
dos Deputados, mas ainda ai nao pode ser negativa a resposta porque as ban- 
cadas estaduais, na Camara. asseguram a partlcipagao, e, de resto, embora 
secundariamente, tambem o Senado influi e o faz diretamente participando de 
determinadas nomeagoes. Por ultimo, quanto ao orgao judicial para dellmltagao 
das competencias e o controle da constitucionalldade das lels, responde o Supre- 
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mo Tribunal Federal, que, no novo sistema, continua com as mesmas e rele- 
vantes atribuiqoes a velar soberanamente, de um lado, pela autonomia estadual 
e, de outro lado, pelo respeito aos principios fundamentals com que a Constitui- 
gao llmlta todos os poderes. 

A verdade e que o parlamentarismo nao oferece nenhum embarago a Federa- 
gao. Os embaragos sao outros. Tanto sao outros que, sob o presidenclalismo, o 
sistema federal brasllelro vinha, desde multo, sofrendo enorme desgaste. Quem 
compara o sonho dos fundadores com a realidade de cinqiienta anos depois veri- 
flca que a federagao ficou sendo, na realidade braslleira, nada mais que uma 
saudade. Havia na Constituigao de 1891, os federalistas extremados. Esses nao se 
satisfaziam com a construgao que la nascendo dos trabalhos e invocavam ainda 
a "soberania" dos Estados-Membros, a que se referia com evidente imode- 
ragao e impropriedade o Decreto n.0 1, de 1889. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — O princlpio da soberania dos Estados defen- 
dlda por Campos Salles com muita enfase. 

O SR. MILTON CAMPOS — 6 verdade, com muita enfase. Foi uma das 
grandes batalhas da Constituinte de 1891, convencer os Constituintes de 1891, 
convencer os Constituintes de que os Estados nao eram soberanos, senao auto- 
nomos. 

Veja-se a amargura com que se axprimiam, nos debates da Constituinte, 
alguns representantes que, no seu federalismo extremado„ conaideravam 
insatisfatdrios os tragos de autonomia ou mesmo de soberania estadual que iriam 
caracterizar a nossa primeira Constituigao republicana e que estavam muito longe 
dos sonhos da propaganda. 

A despeito desses lamentos, a federagao entre nos se constituiu em termos 
vigorosos e, apds os tumultuosos primeiros dias da Republica, sua pratica corres- 
pondeu aos textos. Revigorou-a a "polltica dos governadores" de Campos Sales, 
de quem ficou famoso o conceito que considerava o art. 6.° da Constituinte de 
91 (regulador da intervengao federal nos Estados) "o coragao da Republica". 
Chegou-se a temer o exagero federalista. como advertia o prdprio Ruy Barbosa, 
um dos pioneiros do sistema. E assim foi atd 1930, excluido o intervalo turbulento 
das "salvagoes" que, no periodo 1910 a 1914, e em outras oportunidades espord- 
dicas oprimiram alguns Estados, especialmente do Norte, com intervengoes capri- 
chosas, arbitrdrias c violentas. Curioso depoimento foi o que prestou o Presldente 
Washington Luiz. Obstinadamente silencioso, todavia certa vez falou em Paris, 
no exllio. 

Falou em tese. No "Prefdcio Sintetico", com que abre o livro "Constituigoes 
da Amdrica Latina", o prof. Mirkine Guezevitch, tao em voga entre nds nas 
alturas de 1934, adverte contra os perigos da exacerbagao do federalismo; e, em 
nota, para ilustrar a advertencia, refere-se a uma comunicagao de Washington 
Luiz, na Sociedade de Estudos de Direito Publico de Paris, na qual o antigo Presi- 
dente brasileiro revela, em torn doutrindrio, que. em certas federagoes, a Uniao 
se enfraquece tanto que dois ou tres Estados mais poderosos, aliando-se, asse- 
guram, por vezes, a vltoria contra ela de movimentos revolucionarlos. Era o episo- 
dic de 1930, do qual o Presidente deposto extraia o "saber de experigncias feito". 

Depois desse marco histdrico, veio a decadencia da Federagao. Longo periodo 
de ditadura centralizadora, em que os Estados se desabituaram do zelo pelas 
suas tradigoes autondmicas. Concentragao do poder economico e financeiro da 
Uniao, em conseqiiencia das novas condigoes que se criaram em geral para o 
mundo moderno. Alteragoes profundas na escala de valores da politica. Desen- 
volvimento prodigioso da tccnica. Novos metodos de agao publica. A inflagao 
delirante e subversiva. Tudo isso foram fatores que contribulram para o abalo 
da estrutura federalista. O fenomeno nao ocorreu apenas entre nds, mas em outros 
palses onde a Federagao era mais sdlida e tinha raizes histdricas mais profundas. 
O exemplo cldssico e o dos Estados Unidos, onde alguns dos fatores mencionados 
e especialmente o esforgo de guerra alteraram sensivelmente a estrutura tradicio- 
nal, aumentando a parte da Uniao nas rendas publlcas e dlmlnuindo a dos Esta- 
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dos, de tal forma quc se multiplicaram, os grants in aid, pelos quais a Uniao 
presta auxillo as unidades mais necessitadas, para determinados services de 
esfera estadual. Ao lado disso, ou por causa disso, expande-se a competencia da 
legislagao federal, sob as vistas compreensivas e construtivas da Suprema Corte, 
a grande corporagao judiciaria que assegura a permanencia das instituigoes 
constitucionais norte-amerlcanas pela lenta adaptagao ^is mutagoes do tempo. 

O Sr. Sergio Marinho — Permite-me V. Ex.a uma interrupgao? 

O SR. MILTON CAMPOS — Com muito prazer! 
O Sr. Sergio Marinho — O Senado acaba de ouvir a magistral ligao que V. Ex.B 

esta proferindo. 
O SR. MILTON CAMPOS — V. Ex.a e muito bondoso! 

O Sr. Sergio Marinho — A Margem do discurso de V. Ex.a e ainda procurando 
arrancar dele o que implicitamente V. Ex.a niio deixa transpirar, mas no meu 
interesse de curioso no assunto, pediria permissao para indagar de V. Exa se 
nao e a sua opiniao — alias, invocando o prdprio testemunho de Ruy Barbosa de 
que V Exa sc socorre — de que a continuagao do regime presidencialista iria, 
fatalmente ccrrcer a Federagao naquilo quc o sistema federativo possui de esscn- 
cial Ja vimos, conforme V. Ex.a acentua, quc o descnvclvimcnto do processo 
inflacaonario talvez tenha sido uma das componentes mais eficazes no sentido 
de destruir ou invalidar aquilo que a Federagao possuia de tipico. Faz V. Ex.a 

mengao tambem. ao longo de seu substancioso discurso, ao esforgo dos consti- 
tuintes de 1891, no sentido de caracterizar, acentuar, dar enfase a realidade federa- 
tiva. Eles assim procediam, sabemos, nao so porque tinham diante dos olhos a 
Constitulgao norte-americana, em que uma Confederagao se encaminhou para 
uma Federagao, mas tambem porque tinham os pes na terra, olhando a realidade 
brasileira. Verificaram que mesmo quando eramos um Estado unitario, no curso 
dos dois reinados, as entidades locais, de certo modo funcionavam autonomlca- 
mente, de vez que a geografia e a propria tradigao da conquista da Colonia brasi- 
leira impunham este status a ela. De modo que os constituintes de 1891, quando 
pediarr. que se dessem enfase a Organizagao Federativa, tinham diante dos olhos 
esse espetaculo. Mas a minha interpelagao a V. Ex.a, e no sentido de que, com as 
luzes que de V. Ex.a se irradiam iluminando esta Casa, nos transmits sua opi- 
niao pessoal a respeito da continuidade do sistema presidencial, no Brasil, se essa 
continuidade nao era realmente atentatdria da realidade federativa. E nesse mo- 
mento em que interpelo V. Ex.a a respeito desse aspecto, tenho presente aquela 
conceituagao de Ruy. Ele dizia; "O Presidente no regime presidencial no Brasil e 
o poder dos poderes, o grande eleitor, o grande nomeado, o grande contratador, 
o poder da bolsa, o poder dos negdeios, o poder da forga. Ora, evidentemente um 
poder dessa natureza haveria de esmagar, como esmagou, a realidade federativa". 

O SR. MILTON CAMPOS — V. Ex.a me honra com o seu aparte e, atraves dele, 
esta dada a resposta a interpelagao que me faz. O que toda gente observa na 
histdria politica do Brasil, e precisamente que o presidencialismo estava tomando 
tal poder de carater supremo, em nosso Pais, que diante desse nao havla limites, 
nao havla fronteiras e nao podia haver, portanto, soberania. Era o drama da 
Federagao precisamente: os poderes acumulados no Govemo da Uniao, e o Governo 
da Uniao exercido unipessoalmente por aquele "dono do Brasil" que de cinco 
em cinco anos se elegla. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — (Fazendo soar a campainha) — Lem- 
bro ao nobre orador que o tempo de que dispunha esta esgotado. V. Ex.a, no 
entanto, podera continuar seu discurso, apds a ordem do dia! 

O SR. MILTON CAMPOS — Sr. Presidente, eu nao ousaria tomar duas vezes, 
na mesma sessao, a atengao tao delicada do Senado. Assim, concluirei em poucos 
minutos. 

O Sr. Fcrnandes Tavora — O Senado ouve sempre V. Ex.a com muito prazer. 
O SR. MILTON CAMPOS — Entre nds — e aqui vai ainda a resposta a inter- 

pelagao com que me honrou o nobre Senador Sergio Marinho — entre nds a 
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deterioragao da ordem federativa chega a scr alarmante. Acentua-se dia a dia a 
penuria financeira dos Estados-Mambros, que nao vivem sem as subvengoes 
federals, as quais, de outro lado, sao deferidas sem criterio objetivo e sistematico. 
Ora, bem se pode aplicar a ordem politica o velho adagio pedagdgico: quern da 
o pao da o bordao. 

Assim, no estender as maos supllcas a Uniao, os Estados vao perdendo o 
sentido e a tradigao da sua autonomla, que acabam sacrificando no plres da 
munificiencia federal. 

Para nao fatlgar em demasia a atengao do Senado, deixo para outra opor- 
tunldade a analiie dos fatores desse movimento centripeto, que vem debilitando 
a federacao sem sequer substltui-la pela descentralizagao racionalizada que 
mesmo os Estados unitaiios consagram como processo administrativo mais efi- 
ciente. Sei que muitos desses fatores sao irreversiveis e constituem dados Irre- 
cusaveis da realidade politica, social e economica do nosso tempo. Mas nem 
por isso se justiflca o abandono do problema, nem deve ele ser considerado bisan- 
tino em face das afligoes que oprimem o povo nas suas angustias quotldianas. 
Precisamos ordenar a Republica, porque nao sera uma Republlca em desordem 
que ha de criar as condigoes para a solucao dos problemas do povo. E, entre as 
ordens que nao tsmos, esta a ordem federativa, inscrita nos textos, mas intei- 
ramente perturbada na pratica. A aprovagao da emenda chamada municipa- 
lista, cuja promulgagao se dara esta noite, festivamente, se a principio contribuiu 
para perturbar a organizagao federal foi tambem um sinal de alerta para a 
defesa da federagao brasileira. Dai a nova emenda que cuida de compensar os 
Estados dos desfalques sofridos. Mas isso nao basta. Urge restabelecer no Brasil 
a perdida mentalidade federativa, atraves da qual se reveja e se reformule esse 
grave problema. Entre as reformas que tao nervosamente se reclamam e anun- 
ciam, bem poderia ser incluida a revisao das bases da nossa ordem federal. 
Nenhum lugar mais indicado para Isso do que o Senado, casa dos Estados. Mas 
serla bom que o governo incluisse o tema entre as preocupagoes e os pianos do 
seu programa. Ja que nenhuma incompatibllidade existe entre o Estado Federal 
e o parlamentarlsmo, salba este por ordem naqullo que o presldenclalismo desor- 
denou. E nao sera pequena tarefa para o novo sistema — a de estabelecer as 
condicoes para a sobrevlvencla da Federagao, a fim de que ela, atraves das auto- 
nomias locals efetivamente exercidas, torne cada vez mais Indestrutivel a uni- 
dade da patria. (Muito bem! Muito bem! Palmas O orador e muito cumpri- 
mentado). 

O SR. PRES1DENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa expediente que vai ser 
lido pelo Sr. l.0-Secret£irlo. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUCAO N.° 53, DE 1961 
Torna sem efeito a nomeagao de Francisco Ojeda. 

Artigo unico — Fica sem efeito a nomaagao de Francisco Ojeda para cargo 
da classe inlclal da carrtelra de Taquigrafo, do Quadro da Secretaria do Senado, 
conforme requer. 

Justificagao 
Tendo sido aprovado em concurso publico, Francisco Ojeda foi nomeado 

pela Resolugao n.0 39, de 1961, para o cargo da classe inlclal da carrelra de taqui- 
grafo. Alegando Impossibilidade de se transferir para Brasilia, deslste, agora, 
de sua nomeagao. Acha-se, asslm, justificado o presente projeto. 

Sala das Sessoes, 22 de novembro de 1961. — Moura Andrade — Cunha Mello 
— Gilberto Marinho — Argemiro Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTS (Cunha Mello) — o presente projeto independents de 
apolamento, vai a Imprimir e, oportunamente, sera incluido na ordem do dia. 
(Pausa.) 
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O Sr. Senador Jarbas Maranhao enviou a Mesa discurso a fim de ser publl- 
cado, na forma do disposto no artigo 201, § 2,°, do Regimento Interno. 

S. Ex.a sera atendido. 
£ o seguinte 

Senhor Presidente: 
Inqueritos, Pesquisas, Depoimentos sobre os desequilibrios nutritives 

no Brasil. 
Em nossos dias, os tecnicos, atraves de pesquisas e inqueritos, tem demons- 

trado que os desequilibrios nutritives no Brasil, assumem as mais variadas formaa 
e matizes. 

A Primeira Jornada de Pediatria e Puericultura (Rio de Janeiro, outubro de 
1948) inclui entre as suas conclusoes, essas duas que transcrevemos: 

1) "Fora da camada privilegiada, sao mas as condiqoes de alimentaqao da 
crianga brasileira, na atualidade. Os regimes alimentares sao quase sempre pobres 
de proteinas, gorduras, sais minerais e vitaminas, e nao chegam para a cobertura 
das necessldades caloricas minimas. Concorrem para para tanto a ignorancia e 
o pauperismo." 

2) "As criangas que freqiientam os nossos ambulatdrios de pediatria. na sua 
grande maioria, apresentam estado nutritive que deixa muito a desejar. No 
minimo. setenta a oitenta por cento estao em hipotrofia. Somente aquelas que 
tem menos de 4 messs de idade, e vivem ainda no regime de alactamento natural 
exclusive, podem ser consideradas como eutroficas com criterio nao muito rigo- 
roso de avaliagao do estado de nutrigao. 

Josue de Castro, em "Geografia da Fome", acusa perturbacoes nutritivas ao 
longo de todo o territorio brasileiro: a subnutrigao no centro — oeste e extremo 
sul, as epidemias de fome no sertao nordestino, a fome endemica na area amazo- 
nica e no nordeste acucareiro. 

Ruy Coutinho, por sua vez, atraves de investigagao nas areas em que dividiu 
o Brasil conclui pela afirmativa de que o nosso Pais e, na sua maior extensao, 
mal a'imsntado por causa da monocultura e do exclusivismo economlco, e 
somente onde a policultura tem conscguido certo desenvolvimento, a dieta apre- 
senta algum equilibrio e variedade. 

O homem brasileiro e — diz Alcedo Coutinho — em geral, subnutrido 
cronico, e vive e trabalha em miseras condigoes de conforto e salubridade. 

Efetivamente os inqueritos consultades sao unanimes em documentar o dese- 
quilibrio dietetico de nosso povo. 

Em 1934, Joao de Barros Barreto, A. Moscoso e N. Soeiro, indicavam que a 
alimentagao dos escolares do Rio de Janeiro era merecedora de critlca. 

Em Sao Paulo, Almeida Junior demonstrou a insufiencia dietetica. 

Jorge de Queiroz Morais assinala que cerca de metade da populagao desse 
Estado vive miseravelmente, vegetando sem ideal, corroida por endemias c mal 
alimentada. 

Outro pesquisador paulista, Pompeu do Amaral (1945) investigando as con- 
digoes alimentares de 5.053 pessoas, estabelece que a ragao media do paulistano, 
em confronto com a ragao padrao apresentava deficit de proteinas e particular- 
mente de proteinas animals, deficit de gorduras e excesso de hidrocarbonados, 
falta de calcio e de todas as vitaminas. 

A proposito desse inquerito, Caio Prado Junior acentua que as conclusoes 
se referem sobretudo ao setor mais prdspero do pais, e onde a populagao goza 
do mais alto padrao de vida, acrescentando com razao: "fora de Sao Paulo a 
posigao do problema alimentar brasileiro e ainda muito pior". 
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Com efeito, em Pernambuco, Josue de Castro (1934) apurou que a media 
do salario de 2.585 trabalhadores do Recife era 3,70 e com isto o operarlo vestia, 
alimentava-se e dava residencia a mais de 4 ou 5 pessoas de que se compunha 
a familia. "Em Pernambuco (e falando-se do Recife, fala-se do Brasll inteiro, 
exceto alguns setores do Rio e Sao Paulo) tern o trabalhador de gastar 71,6 por 
cento com a alimentagao, e nem assim se alimenta, por que na realidade o que 
faz e morrer de fome, e com ele, o mais e que a raqa tambem vai definhando". 

Jamesson Ferreira Lima, no ano de 1936, em moradores de mocambos em 
Santo Amaro (Recife), verifica que em 15 por cento aproximadamente, dos mo- 
cambos visitados, a penuria era incompativel com a condicao humana; o salario 
todo dedicado a alimentagao era insuficiente para manter uma quota — racional 
dos valores nutritives; os alimentos mais usados eram charque, farinha, feijao, 
pao, cafe e toucinho; ausencia de consumo de leite e queijo; consumo redu- 
zidisslmo de manteiga, carne verde, ovos, frutas e legumes. 

Em conferencia realizada na Sociedade dos Internos dos Hospitals do Recife, 
em 1938, Ruy Coutinho apresenta as seguintes conclusoes sobre a alimentaqao 
popular: das 666 famillas atingidas pela sua investigagao, 49,60 por cento nao 
consumiam leite; 21 por cento consumiam entre 450 e 500 gramas diarias; 12,3 
por cento entre 250 e 300 gramas; o consumo "per capita" encontrado foi de 47,5 
gramas; 62 por cento das familias nao consumiam ovo; a carne verde so era 
usada pela maioria das familias pobres aos domingos; consumo de frutas e 
legumes, muito reduzido. 

Na cidade de Salgueiro (Pernambuco) Orlando Parahym (1941) observa que 
as crianqas de condiqoes sociais precarias estavam submetidas habitualmente a 
verdadeiro estado de subalimentagao. E, em 1944, analisando o problema alimen- 
tar no sertao nordestino, evidencia que os defeitos alimentares das classes pobres, 
na regiao agravados ate a fome quase absoluta na epoca da seca, facilitam a 
eclosao da tuberculose, determinando maior letalidade por essa molestia consun- 
tiva nos anos de flagelo. 

Gilberto da Costa Carvalho, em estudo realizado na Delegacia Regional de 
Saude, 5.a Regiao, aponta a precariedade da situaqao alimentar, em Pernam- 
buco. 

Quatro anos depois, Nelson Chagas, evn pesquisa feita para verificar as con- 
digoes economicas e sociais, ao lado do panorama alimentar de operarios da 
"Pernambuco Tramways", serventes da Faculdade de Medicina e operarios de 
fabricas, anota que as condiqoes de alimentagao vem se agravando. As quotas 
de proteinas, gorduras, elementos minerais e vitaminas sao excessivamente bai- 
xas, incompativeis com um periodo de vida mais ou menos longo, normal. Em 
outro trabalho, (1948) opina que ha subalimentaqao na zona sertaneja, mesmo 
independentemente das secas. 

Jamesson Ferreira Lima, na Diretoria do Departamento de Medicina Social, 
da Legiao Brasileira de Assistencia, em Pernambuco, constata em 9.032 doentes 
de ambulatorio — no periodo de mar?o de 1943 a margo de 1946 — 1.940 casos 
ligados a desajustamentos nutritives. De 832 doentes hospitalizados pela LB A, 
no mesmo periodo, 372 apresentavam perturbagoes condicionadas a deficiente 
alimentagao. E observa ainda que, no "Ambulatorio Jarbas Maranhao" (Sto. Ama- 
ro-Recife) durante os anos de 1948 e 1949, as condigoes de habitagao dos mora- 
dores do bairro haviam sensivelmente melhorado, com as vilas populares, mas 
persistia a mesma situagao alimentar que ele verificara em 1936. A mesma ou 
mais agravada, porque certos alimentos, a exemplo do charque, em face da ele- 
vagao do prego, comegavam a decair no uso da alimentagao popular. Tambem, 
em 800 gestantes examinadas no aludido ambulatorio, na mesma fase, e em 600 
criangas — entre 1948 e 1951 — destacou-se a carencia de ferro em mais de 
70 por cento de todos os examinados, seguida de deficiencia da riboflavina, (vita- 
mina B2) que e uma forma carencial das mais freqiientes nas zonas pobres de 
todo o Estado. 
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Joaquim da Costa Carvalho e Jamesson Ferreira Lima, em trabalho apre- 
sentado ao 7° Congresso Brasileiro de Higiene (Sao Paulo, dezembro, 1948) cha- 
mam a atengao para a penuria alimentar em Pernambuco, conduzindo, umas 
vezes, a carencia unica e a policarencia, de facil evidencia diagnostica, e ainda 
a carencia frustra, nas formas a que Sebrell chamou de preclinicas ou das lesoes 
bioquimicas. 

Na cidade de Flores (Pernambuco) o mesmo e ultimo pesqulsador constata, 
em 1949, que o aumento espetacular no prego dos generos de primeira necessi- 
dade, oscilando entre 200 a 450 por cento, tornava bastante precaria a possi- 
bilidade de aquisiqao daqueles generos. 

Em 1951, Agamenon Magalhaes recomenda estender a merenda escolar aos 
Grupos do interior onde a subnutrlqao 6 tlagrante. 

Orlando Parahyn, em 1952, encontra sinais cllnicos denunciadores da caren- 
cia nutritiva, com acentuada freqiiencia, na zona sertaneja do Nordeste. 

Antonio Figueira assevera que o estado de nutriqao de nosso povo e dos 
piores, e so nao tememos confronto com a China e a India. 

Marcos Suassuna considera que a fome parece ser um estado obrigatorio para 
o povo brasileiro. 

Nelson Chaves insiste em que sobre carencia nutritiva possuimos tudo. 
Ruy Joao Marques chama a atenqao para a pobreza alimentar, que e infe- 

lizmente inegavel em quase todas as camadas sociais de Pernambuco. 
Jamesson Ferreira Lima declara que a fome e o elemento negative mais 

poderoso de nossa realidade social. 
Em 1953, os tecnicos da FAO — que estiveram em Pernambuco para observar 

as condigoes de nutrigao do povo, entre eles o grande nutrologista Dr. Waterlow 
verificaram a precariedade nutritiva da populaqao pobre do Estado. 

Assim nao resta duvida, ante a opiniao unanime dos estudiosos do problema 
da alimentagao, que o povo brasileiro sofre terrivelmente as conseqiiencias da 
fome. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Vai ser lido requerimento do nobre 
Senador Gilberto Marinho. 

£ lido e aprovado o scguinte 
Nos termos dos arts. 171, n.0 I, e 212, alinea z-1, do Regimento Interno, 

requeiro inclusao em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n.0 4, de 1961, 
cujo prazo, na Comissao de Finangas ja se acha esgotado. 

Sala das Sessoes, 22 de novembro de 1961. — Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O requerimento ora apoiado sera dis- 

cutido e votado depois da ordem do dia. 

Ha outro requerimento encaminhado a Mesa. 
£ lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 459, DE 1961 
Com fundamento no art. 164 do Regimento Interno, requeiro seja o expe- 

diente da sessao de amanha, dia 23 de novembro, dedicado as comemoragoes 
do "Dia de Agao de Gragas". 

Sala das Sessoes, 21 de novembro de 1961. — Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em virtude da dellberagao do Plen&- 
rlo, o Expediente da sessao de amanha sera dedicado a comemorar o Dia Uni- 
versal de Agao de Gragas. 

Vai ser lido outro requerimento. 
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fi lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 459-A, DE 1961 
Sr. Presldente: 
Nos termos do Regimento Interno, venho requerer a V. Ex.a sejam sollcltadas 

ao Mlnist^rlo das Rela?6es Exterlores as seguintes informagoes: 
1.°) Com referenda a execugao do Decreto n.0 50.332, de 10-3-61, quals 

os funcionarios contratados que serviram nos Escrltorios Comercials e foram 
aproveltados, por forga do art. 4.° do mesmo decreto (indicagao nominal, fungao 
e respectlva remuneragao de cada contratado)? 

2.°) Quais os funcionarios contratados pelas Missoes Diplomaticas, com 
audiencia do MRE, depois da vigencia do Decreto n.0 50.332, de 10-3-61 (indi- 
cagao nominal, fungao e remuneragao)? 

3.°) Quals os funcionarios que se acham integrando a Segao de Propaganda 
e Expansao Comercial do MRE (art. 5.° do Decreto n.0 50.332) e o que ]k fez 
esta Segao, ate a presente data? 

4.°) Quais as providencias adotadas como decorrencla da execugao do Decre- 
to n.0 50.332, com a remessa de copias de todas as Exposigoes de Motives do 
MRE, decisoes presldencials ou memoranda? 

5.°) Quais as razoes por que, ainda, nao foram designados os assessores da 
Confederagao Nacional do Comercio e pela Confederagao Rural Brasileira (De- 
creto n.0 50.332, art. 3.°, letra b)? 

6.°) Quais as Segoes do SERPRO que se acham funcionando no exterior, 
com a indlcagao dos funcionarios da carreira de diplomata designados (art. 2.° 
in fine do Decreto n.0 50.332)? 

7.°) Quals os relatorlos ja apresentados e exigidos pelo art. 10, § 2.°, com 
a remessa das copias respectlvas? 

8.°) Quais as novas segoes ja instaladas e as que foram suprimidas (art. 11 
do Decreto n.0 50.332)? 

Sala das Sessoes, 22 de novembro de 1961, — Gilberto Marinho, 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 62, de 1961, (n.0 

2.260, de 1960, na Casa de origem), que restabelece o carater federal da 
Policia Militar do antigo Distrito Federal (em regime de urgencia, nos 
termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em vlrtude do Reque- 
rimento n.0 460-61, dos Srs. Senadores Fausto Cabral e Caspar Velloso, 
aprovado na sessao de 17 de novembro), dependendo de pareceres das 
Comissoes de Seguranga Nacional e de Finangas. 

Vao ser lidos os pareceres das Comissoes Tecnicas. 
Sao lidos os seguintes 

PARECER N.® 697, DE 1961 
Da Comissao de Seguranga Nacional sobre o Projeto de Lei da 

Camara n.® 62, de 1961 (n.® 2.260-C-60 na Camara), que restabelece o 
carater federal da Policia Militar do antigo Distrito Federal. 

Relator: Sr. Arlindo Rodrigues. 
Estudando o parecer do ilustre relator Senador Sergio Marinho, bem como 

o conteudo do projeto em referencia, verlficamos, data venla, que a Lei 
n.® 3.752-60 realmente trouxe prejuizos a Corporagao, cuja existencia tem base 



- 160 - 

no dlspositivo constitucional estatuido no art. 183 da nossa Carta Magna, 
in verbis: 

"As Policias Milltares, Instituidas para a seguranga interna e a 
manutenQao da ordem nos Estados, nos Territories e no Distrito Federal, 
sao consideradas, como Forgas Auxiliares, Reservas do Exerclto." 

Como se ve, a seguranga e a ordem interna nos Estados, nos Territdrios e 
no Distrito Federal compete a Policia Mllitar. Se no atual Distrito Federal nao 
exlste essa Corporagao, urge restaurar a verdade constitucional, restabelecendo 
a antlga Policia Militar do Distrito Federal, como entenderam os nobres repre- 
sentantes do povo na Camara dos Deputados. 

Nao visa o projeto a conferir fungoes ou inventar empregos; seu objetlvo 
e muito mais elevado: o respeito a Constltulgao. Asslm, o projeto nao mantem 
intuito de beneficiar com exclusivldade a Policia Militar, e, slm, recolocar a 
Corporagao no seu devido lugar, ja que dentre os orgaos transferidos para o 
Estado da Guanabara e o unico com embasamento constitucional explicito. 

Obviamente, nao procederiam os anseios de federalizagao das demais Policias 
Militares, por mais humanos e justos que fossem. 

O projeto nao trata de federalizagao da Policia Militar do Estado da Guana- 
bara, mas, sim, do restabeleclmento da Policia Militar do Distrito Federal, fazen- 
do voltar a Corporagao a sua situagao juridlca anterior ao advento da Lei 
n.0 3.752-60, e por ela ocupada durante 152 anos. 

Entendemos, como o ilustre relator, que sao aceitavels, como procedentes, 
as opinioes constantes das informagoes prestadas pelos eminentes Mlnistros da 
Fazenda e das Relagoes Exteriores, no que tange ao combate ao contrabando e 
a demarcagao de fronteiras. 

Nao obstante tudo isso, para restabelecer verdadeiro equilibrio no projeto, 
permito-me apresentar as seguintes emendas: 

EMENDA N.0 1-CSN 
Suprlma-se no art. 4.°, parte final, a expressao "ou das fronteiras". 

EMENDA N.0 2-CSN 
Suprlma-se o paragrafo unico do art. 6.° 

EMENDA N.0 3-CSN 
Acrescente-se ao art. 4.° o seguinte paragrafo unico: 
"Inicialmente serao instalados no Distrito Federal o Comando Geral e um 

batalhao daquela Corporagao, ficando o restante da tropa aquartelada no Estado 
da Guanabara, onde se encarregara da guarda e policiamento dos edificios da 
Uniao, e sedes de Representagoes Diplomaticas, caso nao haja convenlo com 
o Governo daquele Estado no sentido de seu aproveitamento no policiamento 
ostensivo". 

Sala das Comissoes, 17 de novembro de 1961. — Zacarias Assungao, Presi- 
dente — Arlindo Rodrigues, Relator — Sergio Marinho, vencido, com voto em 
separado — Nelson Maculan — Jarbas Maranhao. 

VOTO EM SEPARADO 
Nao e de defender-se a aprovagao do presente projeto de lei, seja na sua 

forma originaria (Mensagem do Poder Executive), seja na expressao do substl- 
tutivo, aprovado pela Camara dos Deputados. 

Propondo-se restaurar ou resguardar interesse ou situagoes, supostamente 
atlngidos ou ameagados, o projeto contem dlspositlvos que, nas suas implicagoes, 
alcangam assuntos de natureza tecnica, cujo tratamento so devera ser felto 
com a previa audiencia dos orgaos especiallzados. 

Nao se configuram ao nosso exame as situagoes ou interesses atlngidos ou 
ameagados. 
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A Lei n.0 3.752, de 14 de abril de 1960, manteve todays as vantagens e prer- 
rogativas de que tradicionalmente goza a corpora?ao em causa. 

Nao tem sentido dizer-se que a circunstancia de a Policia Mllitar perma- 
necer sediada onde sempre o fol, desde a sua cria^ao, significa uma captis 
diminutio. 

O Rio de Janeiro, paisagisticamente incomparavel, cidade mais importante 
do Brasil, por muito tempo, ainda, continuara sendo a sua verdadeira metropole, 
a sede dos orgaos do Governo, da sua engrenagem administrativa, o nucleo de 
suas ativldades multiformes, o centre de maior irradiaqao do seu trabalho mental, 
a despeito da declsao que transferiu a Capital para o planalto goiano. 

Permanecer no Rio de Janeiro e vantagem, sob qualquer ponto de vista, 
cultural, est6tico, social ou economico. 

Transparece da leitura do projeto a impressao de que o que se teve em 
vista fol engendrar atribuigoes, conferir fungoes, inventar emprego, de ser a 
Policia Milltar, transportada para Brasilia, estaria confirmado a inatividade, 
sem atrlbuigoes, sem fungao, sem emprego. 

Dai esse derivative de preservar a corporagao, empregando-a nos Territo- 
rios, em servigos de vigilancia das fronteiras, de repressao ao contrabando ou 
para demarcar limites. 

No caso do seu emprego nos Territorios, nao se levou em conta que a 
corporagao em causa foi preparada para exercer atividades diferentes e que 
o seu nivel de remuneragao excede ao nivel compativel com as condigoes locals. 

Esse pronunciamento desaconselhavel e dispendioso, jamais deve ser autori- 
zado, sem o pronunciamento do EMFA, a quern esta feito a coordenagao da 
Mobilizagao Militar. 

A atlvidade em areas que dizem respeito a seguranga nacional impoe a 
necessldade de ser ouvido o Conselho de Seguranga Nacional. De igual modo, 
impor-se-ia fossem ouvidos os Ministerlos de Relagoes Exteriores e da Fazenda, 
no que dlz respeito, respectivamente, as atividades demarcadoras de limites e as 
de repressao ao contrabando. 

A despeito de o projeto ter resultado de Mensagem do Poder Executive, deve 
tamb^m ser ouvido o Minlst6rlo da Justiga e Negocios Interiores, nao so porque 6 
outro o seu titular — que sobre o assunto pode ter ponto de vista diverse — como 
ainda porque recairla sobre si a responsabilidade da movimentagao e enquadra- 
mento do organlsmo policlal que se pretende transferir. 

O Mlnist6rio da Guerra num longo e bom argumentado parecer (Aviso n.0 3, 
de 2-21961), expos o rosario da inconsciencia que trarla a aprovagao do pre- 
sent® projeto de lei, sendo de destacar, pela sua indispensavel relevAncia, "os 
anselos de federallzagoes" que poderlam propagar-se "as policias militares de 
outros Estados"... 

Quanto ao antigo Dlstrito Federal, a aprovagao deste projeto abriria a porta 
a formagao de problemas, dos mais graves e dispendiosos. 

Imagine-se a situagao com que se defrontariam as autoridades no Estado da 
Guanabara se no periodo de 90 dias, apos a promulgagao da lei, a totalidade ou 
a malorla da corporagao em causa, resolvesse exercer a faculdade estabelecida 
no art. 2.° 

Uma populagao de mais de 3 milhoes de habitantes, desguarnecida do seu 
aparelhamento policial. 

E o nosso Distrito Federal? Como improvisar necessidades de policia, para o 
emprego de mllhares e milhares de homens? E como aloja-los construindo aquar- 
telamentos, hospitals, resldencias e escolas? 

So o defrontar de problemas com esses desaconselharia a aprovagao do pro- 
jeto. Consldere-se ainda, que a atual Policia Milltar nao 6 um instrumento indi- 
cado para atender as necessidades de policia do novo Distrito Federal. A este 
conviria antes outra organizagao, com outra estrutura e outro adestramento. 

Sala das Comlssoes, 13 de julho de 1961. — Sergio Marinho, Relator. 
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VOTO EM SEPARADO 
Ratificando as razoes expendidas no meu parecer de 13 de julho de 1961, e 

levando em conta as manifestagoes dos Ministerios da Pazenda e das Rela^oes 
Exteriores, sou pela rejelgao do Projeto de Lei da Camara dos Deputados n,0 

2.260-C/60. 
Sala das Comissoes, 17 de maio de 1961. — Sergio Marinho. 
AVISO n.0 GB-64 — 30-8-61 
Senhor l.o-Secretario 
Em referenda ao Ofido n.0 CSN-24, de 28 de julho do corrente ano, no qual 

V. Ex.a solldta o pronundamento deste Minlst^rio a respeito do Projeto de Lei 
n.0 62, de 1961, que restabelece o carater federal da Pollcia MUltar do antlgo 
Dlstrito Federal, tenho a honra de transmitir a V. Ex.a, na parte que diz respeito 
a este Ministerio, copia dos pareceres emitidos pela Diretoria das Rendas Adua- 
neiras e pela Diregao Geral da Fazenda Nacional, que aprovo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex a os protestos da minha alta 
estima e dlstlnta consideragao. 

A consideragao do Sr. Diretor-Geral. 
2. Pela leitura do processo nota-se que a proposigao nao contara com a 

aprovagao do Poder Legislativo. 
3. As manifestagSes ja apresentadas, poem em relevo os inconvenientes que 

a medlda traria se convertida em lei. 
4. Na parte que diz respeito a esta Diretoria e que esta prevista no para- 

grafo unico do art. 6° do projeto de lei, e ela inteiramente desaconselhavel. 
5. Dlspoe o Ministerio da Fazenda de Recursos para prevenir e reprimir o 

contrabando, nao necessitando, assim de atribulr a corporagoes estranhas esse 
mister. 

6. Se criada a Policia Militar, em carater federal, poderia ela, quando soli- 
citada, como ja preve a lei, prestar colaboragao as autoridades fazendarias, mas 
mmca exercer, como atribuigao propria, a fungao de reprimir contrabando. 

D.R.A., 17 de agosto de 1961. — Milton Costa Belham, Diretor. 
Em 29 de setembro de 1961. 
DF-DFC-DPo-24-503.341 
Projeto de Lei sobre o restabelecimento do carater federal da Policia do antl- 

go Distrito Federal. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de acusar recebimento do oficio n.0 23-61, de 28 de julho 

ultimo, com o qual se serve Vossa Excelencia de enviar-me o avulso do Projeto 
de Lei da Camara n.0 62, de 1961, que "restabelece o carater federal da Policia 
Militar do antigo Distrito Federal, bem como copia do Parecer do Senhor Sena- 
dor Sergio Marinho, Relator dessa egregia Comissao, que por sugestao do mesmo, 
deliberou fosse ouvido este Ministerio sobre a convenlencia e oportunidade da 
proposigao. 

2. Em resposta apraz-me trazer a Vossa Excelencia e a ilustra Comissao 
que preside a opiniao e esclarecimentos do Itamarati, no tocante ao item do 
Projeto de Lei que trata de especie a ale afeta, isto e, sobre o Paragrafo unico 
do art. 6.°, in fine: 

"... ou para demarcar limites, d'evendo neste ultimo caso, os contin- 
gentes serem requisitados, por intermedio do Ministerio das Relagoas 
Exteriores." 

3. De acordo com as disposigoes que regem a materia (Decreto n.0 23.702, 
de 4 de janeiro de 1934; Decrato n.0 24.305, de 29 de maio de 1934; Decreto-lel 
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n.0 1.171, de 24 de marco de 1939; Decreto n.0 43.697, de 8 de maio de 1958); a 
demarcagao das fronteiros do Brasil — "tarefa realizada desde os tempos colo- 
nials, por oficiais do Exercito e da Armada" — executa-se pelas duas Comissoes 
Brasileiras Demarcadoras de Limites, respectivamente Primeira Divisao e Segun- 
da Divisao, que tern organizaqao militar e subordinam-se ao Ministerio das Rela- 
goes Exteriores. 

4. Essas ComissSes — cada uma delas compondo-se de reduzido numero de 
elementos: Chefe, Subchefe, Ajudantes Auxiliares e Secretarios, Medico — sao 
chefiadas por Oficial-General ou Oficial Superior das Forgas Armadas, do posto 
de Coronel ou Capltao-de-Mar-e-Guerra. e integrados por Oficiais de seus qua- 
dros tecnicos pelos Servlgos Geograflcos do Exercito e de Hidrografia da Marinha; 
ou por funclonarios civis do Quadro do Pessoal do Servigo de Demarcagao de 
Fronteiras ou requisitados de outras repartigoes piiblicas, mas necessariamente 
com especializagao tecnico-geografica, topografica e de Astronomia do Campo, 
etc., atlnente aos trabalhos de demarcagao de limites. 

5. Quanto ao mais, recrutam-se, por motivo obvios em regiao proxima a 
fronteira, os resistentes e traquejados operarios — mateiros, guias, remadores, 
carregadores e outros — que constituem o pessoal subalterno, para a prestagao, 
em carater temporario, dos rudes servigos bragais, em cada expedigao ou cam- 
panha. 

6. E verdade que o art. 4.° do Decreto n.0 24.305, de 29 de maio de 1934, 
em seu § 6.°, preve que: "Para acompanhar quaisquer servigos de inspegao ou 
demarcagao de fronteira, podera ser requisitado um destacamento militar, que 
flcara subordinado ao chefe da turma demarcadora". Na pratlca, porem, de lon- 
ga data isto nao ocorre, nem se mostra necessario. 

7. Do exposto, bem compreendera Vossa Excelencia que este Ministerio nao 
ve oportunldade ou conveniencia, nem mesmo razoavel possibilidade de utilizar- 
se eventualmente a Policia Militar do Distrito Federal "para demarcar frontei- 
ras", pelo que, por certo, muito se aperfeigoarla o Projeto de Lei em aprego com 
a eliminagao do referido item — seja-me permitido sirgerir. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da 
minha perfeita estima e distinta consideragao, a) Francisco Clementine de San 
Tiago Dantas. 

Armas da Republica. 

PRESIDENCIA DA REPtJBLICA 
Conselho de Seguranga Nacional 

Of. n o 24 — 2as-01316-61 
Rio de Janeiro E. G. 
Em 17 de novembro de 1961. 
Do: Secretarlo-Geral do Conselho de Seguranca Nacional 
Ao: Exmo. Sr. Presidente da Comissao de Seguranga Nacional do Senado 

Federal. 
Assunto: Policia Militar do antigo Distrito Federal. 
Referencias: 
a) Oficlo n.0 21-61, de 28 de julho de 1961 do Presidente da Comissao de 

Seguranga Nacional do Senado Federal; 
b) Oficio DC-SA n.0 005, de 19 de outubro de 1961. do Presidente da Comissao 

de Seguranga Nacional do Senado Federal; 
c) Projeto de Lei da Camara n.0 62-1961 (Reestabelece o carater federal da 

Policia Militar do antigo DF). 
Pelos oficios referenciados em (a) e (b), V. Ex.a comunlca que, de acordo 

com a sugestao do Relator, Senador Sergio Marinho, a Comissao de Seguranga 
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Nacional do Senado Federal dellberou ouvir o Conselho de Seguranga Nacional 
sobre a conveniencia e oportunidade do Projeto de Lei da Camara n.0 62-1961, 
indicado na referenda (c), antes de emitir paracer definitivo sobre a proposigao. 

2. Inidalmente, cumpre observar que a organizagao administrativa do novo 
Distrito Federal, se bem que ainda nao u-ltimada, ao que tudo indica sera bastante 
diferente daquela do antigo Distrito Federal, fi duvidoso, portanto, que nela caiba 
uma organizagao policial com as atribuigdes e organizagao previstas para o ulti- 
mo, conforme o art. 1.° do Projeto de Lei. 

Por outro lado, a situacao organica, proposta para a Policia Militar do novo 
Distrito Federal pelo art. 1°, e esdruxula e inconveniente, de vez que subordina 
diretamente ao Ministerio da Justiga e Negocios Interiores a Policia Militar em 
questao. Entretanto essa Policia ira prestar seus servigos e cumprir suas tarefas 
numa area com governo proprio, isto e, com Prefeito (embora preposto do Gover- 
no Federal) e Chefe de Policia local. A dualidada de subordinagao dos elementos 
responsaveis pelo policiamento e seguranga locais no novo Distrito Federal redun- 
dara inevitavelmente em dispersao de esforgos e meios e ineficiencia d'e resulta- 
dos. 

mister, outrossim, considerar que as necessidades de "policia fardada" do 
novo Distrito Federal sao indiscutivelmente, muito menores que as do antigo. 
Assim, se o direito de opgao previsto no art. 2.° do Projeto for exercido por par- 
cela consideravel do pessoal da Corporagao, nao havera possibilidade de seu em- 
prego na nova Capital. 

Para remediar inconveniente, o art. 4.° do Projeto admite como pacifica a 
criagao de policias militares nos territdrios, embora nada mais esclarega a res- 
peito dessa criagao. A luz das modernas id'eias sobre seguranga piiblica, parece 
de todo inconveniente a criagao desses novos organismo policiais. 

Mesmo que se admitisse como correta a ideia da criagao de policias militares 
para os Territories Federals, os elementos oriundos do antigo Distrito Federal, 
com organizagao e treinamento para atender a flnalidades inteiramente dlversas, 
nao seriam os mais adequados para constituir os micleos de enquadramento das 
novas policias militares a serem criadas nos Territdrios. Alem do mais, tal solu- 
gao seria desnecessariamente onerosa para os cofres publicos, nao so pelas despe- 
sas resultantes da movimentagao dos efetivos, como, tambem, pelo estabeleci- 
mento de um padrao de vencimentos muito acima dos vigorantes naquelas regioes. 

O art. 4.° admite, tambem, a criagao de uma Policia de Fronteiras. A criagao 
desse organismo iria depender da lei especial a ser votada pelo Congresso. Seria 
a criagao de uma Policia de ambito Federal — um drgao paralelo as Forgas 
Armadas — de todo inconveniente. De qualquer maneira, tal organismo, admi- 
tida a hipdtese de sua criagao, provavelmente nao poderia absorver, em sua 
organizagao, elementos de policia militar, organizados e treinados para objetivos 
e ambientes diversos. 

O art. 5° e inocuo e parece pouco provavel que os Governos Estaduais tenham 
interesse no ingresso em suas proprias policias de elementos estranhos, oriundos 
de outro Estado. 

O art. 6.° admite a colocagao de elementos constituidos das policias militares 
a disposigao dos Territdrios, para missoes especificas. No seu paragrafo unico, 
esclarece que essas missdes especificas sao "vigilancia das Fronteiras", "repres- 
sao ao contrabando" e "demarcagao de limites", Tais missdes constituem atribui- 
gao do Governo Federal. A vigilancia das Fronteiras esta a cargo das Forgas 
Armadas. A demarcagao de limites e executada por missdes civis, subordinadas 
ao Ministerio das Relagdes Exteriores: elementos de policia militar nao estao 
capacitados para exercer tais fungdes. 

Cumpre ainda observar que o art. 7.°, que estende o mesmo direito de opgao 
aos integrantes do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal, apresenta 
os mesmos inconvenientes ja assinalados para o caso dos integrantes da Policia 
Militar. 
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Finalmente, deve ser ressaltado que os direitos normals dos integrantes da 
Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal foram plena- 
mente garantidos pela Lei n.0 3.752, de 14-4-60. 

Em face das consideragoes aduzidas acima, esta Secretaria Geral e de parecer 
que: 

a) o Projeto de Lei da Camara n.0 62, de 1961, provocou atender a eventuais 
interesses particulares, incorrendo todavia em preiuizo dos mais altos interesses 
nacionais; 

b) o projeto de lei em questao e contrario aos interesses da Seguranga Na- 
cional. a) Gen. Div, Amaury Kruel, Secretario-Geral. 

PARECER N.0 696, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 62, 
de 1961, (n.0 9.260-60, na Camara) que restabelece o carater federal da 
Policia Militar do antigo Distrito Federal. 

Relator: Sr. Joaquim Parente. 
O presente projeto restabelece, no Distrito Federal, a antiga Policia Militar 

do Distrito Federal, com as mesmas atribuigoes constantes da legislagao vigente, 
na data de sua transferencia para o Estado da Guanabara. 

II — O projeto, de iniciativa do Poder Executive, foi devidamente justificado 
pelo Ministerio da Justiga e Negocios Interiores, sendo aprovado, na Camara, 
nos termos de um Substitutivo que Ihe foi apresentado e que ora estamos apre- 
ciando. 

III — O Ministerio da Fazenda, cuja audiencia sobre a materia foi solicitada, 
julgou desaconselhavel o art. 6.° da Proposigao, declarando que o "Ministerio 
dispde de recursos para prevenir e reprimir o contrabando, nao necessitando, 
assim, de atribuir a corporagoes estranhas esse mister". 

IV — O Ministerio das Relagoes Exteriores, a seu turno, "nao ve oportuni- 
dade ou conveniencia, nem mesmo razoavel possibilldade de utilizar-se eventual- 
mente a Policia Militar do Distrito Federal para demarcar fronteiras". 

Finalmente, falou, tambem, a respeito, o Senhor Presidente do Conselho de 
Ministros, que informou nada ter a opor a aprovagao do projeto. 

V — Do ponto de vista financeiro, nenhum inconveniente apresenta a provi- 
dencia leglslativa em estudo, visto que nao implica em qualquer aumento de 
despesa; ao contrario, voltando a Policia ao ambito federal, com o aproveita- 
mento de seu pessoal em Brasilia ou nos territbrios federals, a Uniao fara eco- 
nomia, pois dispora de servidores suficientes para o policiamento do atual Dis- 
trito Federal, sem necessidade de criar novos claros, de vez que aqueles servidores 
sao pagos, e continuariam a se-lo, pelo Tesouro Nacional, inclusive na inatividade. 

VI — Ante o exposto, opinamos pela aprovagao do projeto e das emendas 
n.0s 1, 2 e 3 da Comissao de Seguranga Nacional. 

Sala das Comissoes, 17 de novembro de 1961. — Ary Vianna, Presidente — 
Joaquim Parente, Relator — Fausto Cabral — Menezes Pimentel — Mem de Sa 
— Saulo Ramos — Caspar Velloso — Lobao da Silveira — Irineu Bornliausen 
Lopes da Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a Mesa requerimento que vai 
ser lido. 

fi lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 460, DE 1961 
Nos termos do art. 335 do Regimento Interno, requeiro seja retirado da 

Ordem do Dia, pelo prazo de 72 boras, o Projeto de Lei da Camara n.0 62, de laoL 
que restabelece o carater federal da Policia Militar do antigo Distrito Federal 
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para a seguinte dillgencla: nova audiencia da Comissao de Seguranga Nacional, 
a vista do pronunclamento, que acaba de chegar ao Senado, do Conselho de Segu- 
ranga Nacional. 

Sala das Sessoes, 22 de novembro de 1961. — Sergio Marinho. 
Em votagao o requerimento. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram per- 

manecer sentados. (Pansa.) 
Esta aprovado. 
Volta o projeto a Comissao de Seguranga Nacional, em virtude do pronun- 

clamento que acaba de chegar ao Senado, do Conselho de Seguranga Nacional. 

Item 2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 24, de 1961 (n.0 

2.891, de 1957, na Camara) que inclui na reserva do Servigo de Saude do 
Exercito, no posto de Segundo-Tenente, amparadas pelas disposigoes da 
Lei n.0 3.160, de 1.° de junho de 1957, as enfermeiras que foram convoca- 
das para a Forga Expedicionaria Brasileira, e, posteriormente, designadas 
para permanecerem nos hospitals militares de Natal ou de Recife, nos 
anos de 1944 e 1945, tendo Pareceres favoraveis, sob n.0s 298 e 299, de 
1961, das Comissoes de Seguranga Nacional e de Finangas. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Ha requerimento sobre a Mesa, que 
vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 461, DE 1961 
Nos termos do art. 274, letra a do Reglmento, requeiro volte o Projeto de Lei 

da Camara n.0 24, de 1961, a Comissao de Seguranga Nacional, a flm de que se 
digne reexaminar a materia em face das informagoes prestadas pelo Sr. Minlstro 
da Guerra. 

Sala das Sessoes, 22 de novembro de 1961. — Caiado de Castro. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votagao o requerimento. 
Tern a palavra o nobre Senador Caiado de Castro, para encaminhar a votagao. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, ful autor de requerimento de 

informagoes ao Ministerio da Justiga, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 24, 
de 1961. 

Apresento, agora, novo requerimento, de volta do projeto a Comissao de Se- 
guranga Nacional. 

Desejo, de inicio, esclarecer por que o flz. Nao sou homem de subterfugios 
ou de recursos para atrasar a marcha de qualquer processo, mas fiquel seria- 
mente impressionado com o teor do projeto, e pretendo obter informagoes pre- 
cisas, das autoridades competentes e da nossa Comissao Tecnica, para flcar habi- 
litado a proferir meu voto. 

Tenho aqui, escrito, alguns dados, que servirao para orientar os nobres Srs. 
Senadores no estudo da materia e, tambem, para chamar a atengao da ilustre 
Comissao de Seguranga Nacional sobre o assunto. Vou le-los: 

Quando o Projeto n.0 24.961, ora em discussao, veio pela primeira vez ao Ple- 
nario, fiquei impressionado com suas conseqiiencias morals, muito maiores que 
as materials, e nao encontrei nos varios Pareceres da outra e desta Casa, elemen- 
tos que me habilitassem a uma declsao, de vez que o que eu conhecia, por ter sido 
parte nos acontecimentos, era bastante diferente do que era apresentado ao nosso 
julgamento. Li, mesmo, algumas informagoes que se afastavam do que eu conhecia 
e se distanciavam sobremodo da norma que invarlavelmente tenho seguido em 
16 anos, isto e, todo amparo ao ex-combatente e contrario as extensoes que, em 
ultima analise, vulgarizam os extraordinarlos servigos de uns, favorecendo os que 
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nao quiserem ou nao tiverem for^as para o salto no escuro. Na minha longa 
experiencia tenho assistido, contristado, a distorgao de meritos, o premio aos 
monos capazes, a confusao dos valores, a nivelapao de servipos incomparaveis 
no tempo, no espa^o, no ambiente em que foram vividos e em suas conseqiien- 
cias. Tenho acompanhado as leis de favor votadas pelo Congresso — sempre na 
melhor das intengoes e baseado em informaqoes nao muito seguras que tern 
sido trazldas aos nobres Senhores Congressistas. Certa feita, quando Coronel 
recem-chegado da guerra, ful chamado a opinar sobre projeto de lei. em estudo, 
que de certa forma nos favorecia sobremodo porem que se afastava da realidade 
dos fatos. 

Apontei as falhas, mostrei os erros, pressenti as conseqiiencias e, mercc de 
Deus, tive a indispensavel coragem moral para escrever tudo isso. Fui — ao que 
me informou o entao Minlstro Gols Monteiro — o imico elemento discordante, 
na epoca. O projeto foi transformado em lei; as conseqiiencias ai estao... e tern 
sido danosas ao Pais, moral e financeiramente falando. Vez por outra, leio nos 
jornais e ougo no Congresso, criticas severas ao que vem acontecendo e fico, entao, 
a matutar, como diz o sertanejo goiano, na forga do interesse eleitoreiro, nas 
conseqiiencias do tao brasilelro bom mocismo. .. 

No caso em discussao, reaeindo contra os pedidos e apelos de toda especie, 
que me foram feitos, dentro da politica e em minhas relagoes pessoais dos que 
procuravam abrandar meu coragao ja tao mole como diziam meus queridos pra- 
clnhas, e que atingiam minha boa fe tao conhecida e criticada, a ponto de um 
jornalista meu adversario politico, porem homem de grande valor intelectual e 
moral, haver classificado de ingenuidade, opiniao que reconhego verdadeira, pelas 
conseqiiencias prejudlciais que me tern acarretado no decorrer da vida, apesar 
de tudo isso, ainda procurando acreditar na verdadeira justiga, procurei com o 
apoio do Senado, informar-me com as autoridades capacitadas, para opinar com 
conhecimento de causa e de acordo com minha consciencia, deixando de lado 
o coragao e os interesses imediatos. 

Fellcito-me pela decisao e, agora, slnto-me habilitado a informar ao Senado 
— no momento de julgamento — sobre o verdadeiro sentido do projeto em 
discussao, de suas consequencias e de verdadeira injustiga que ele encerra. 

Sei que vou contrariar a amigos e correligionarios; sei que aborrecimentos 
terei com o meu voto, porem estou satisfeito com minha consciencia e certo de 
que procedi lealmente com meus eminentes colegas, esclarecendo-os sobre alguns 
dlspositlvos legais e sobre as consequencias de meu voto. 

A informagao do Sr. Minlstro da Guerra e bastante clara nos pontos que 
procurei frisar, confirmando as duvidas que alimentava e demonstrando, de 
outro modo, que nao ha sequer documento sobre o assunto. 

Desejo recordar que a Lei n.0 1.209, de 25 de outubro de 1950, incluiu na 
Reserva do Exercito as enfermeiras que participaram das Operagoes de Guerra, 
dentro do setor de sua especialidade, junto a FEE, excluidas as que, embora 
hajam sido nela incorporadas, tenham permanecido no territorio nacional. 

O legislador foi muito prudente e procurou amparar, como e justo e natural, 
aquelas que, efetivamente, participaram das Operagoes de Guerra; declarou de 
modo claro e expresso que se achavam excluidas as que haviam permanecido no 
territorio nacional, ainda que convocadas e incorporadas a Forga Expedicionaria 
Brasileira. 

Em 1957, a Lei n.0 3.160, de 1.° de junho, mandou incluir no Servigo de Saude 
do Exercito, como 2.0-tenente as enfermeiras que integraram a Forga Expedi- 
cionaria Brasileira durante as Operagoes de Guerra na Italia permitindo-lhes a 
promogao ate o posto de l.0-tenente. Ainda uma vez o legislador nao deixou de 
lado a prudencla e procurou galardoar os servigos daquelas heroinas, que tantos 
servlgos prestaram e que tao fundo penetraram em nossos coragoes de soldados, 
que na linha de frente, sempre na linha mals avangada, tambem tiveram a honra 
de lutar pelo Brasil e o'e apreciar os inestimavels e dedicados servigos dessas 
enfermeiras. 
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Agora, em 1961, dezesseis anos depois de terminada a guerra, surge o Projeto, 
ora em discussao, iscluindo na reserva do Servigo de Saude do Exercito, ampa- 
radas pela Lei n.0 3.160, de 1957, as Enfermeiras que, apesar de convocadas nao 
sairam do Brasil, nao foram a guerra, permaneceram no Rio de Janeiro, sendo 
que. apenas duas, foram ate a famosa cidade de Natal. Fol relegada para segundo 
piano a prudencia dos legislaa'ores de 1950 e 1957, voltamos a generalizagao anti- 
ga; esquecemos sacrificios, dsdicaqao e servigos. Todos sao iguais nos beneficios, 
pouco interessando destacar o merito, estimular a mocidade e as geragoes vin- 
douras. 

O Sr. Zacharias de Assumpcao — Permite V. Ex.a um aparte? (Assentimento 
do orador) — O projeto apresentado pela Camara e que sera apreciado pelo 
Senado para corrigir uma injustiga feita as enfermeiras que, embora tenham 
exercido suas fungoes na Base de Natal, como outros, como eu, que exerci a fungao 
de comandante daquela base, nao deixaram de correr risco de guerra. 

Nem todos foram para a Italia, mas todos participaram da guerra, Uns na 
Italia, outros em Natal, em Recife, em outros pontos do Pais. Julgo que o projeto 
corrige uma injustiga, estende o beneficio as enfermeiras. Estive em Natal. Nao 
fui para a Italia porque nao me mandaram, mas considero-me como tendo par- 
ticipado da guerra. Elas nao foram, como eu, porque nao as mandaram. Os 
que pediram foram, mas nao quero dizer que V. Ex.a foi porque pediu. Cheguei 
a freqiientar um curso de guerra nos Estados Unidos. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Agradego o aparte de V. Ex.a mas estamos 
em completo desacordo. Penso que o projeto atual vai cometer e nao reparar 
uma injustiga. Penso e reconhego o grande valor daqueles que estiveram de pron- 
tidao em seus varios setores e tomaram parte efetiva no conflito. O que nao 
se pode negar, o que e verdade, e que a guerra no posto avangado foi feita pelos 
que compuseram a Forga Expedicionaria Brasileira. 

Sabemos todos que o esforgo da retaguarda e tao relevante ou maior que 
o esforgo da linha de frente. Sabemos tambem que das enfermeiras convocadas 
nao seguiram para a frente as que nao quiseram. Tenho em maos um documen- 
to do Ministro da Guerra pelo qual se verifica que, excetuadas duas, as outras 
permaneceram no Rio de Janeiro. Foram enfermeiras convocadas, designadas 
para servirem na Base de Natal. 

O Sr. Zacharias de Assumpgao — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Pois nao. 
O Sr. Zacharias de Assumpgao — Nao posso compreender que um soldado 

ou uma enfermeira receba uma ordem para seguir e se recuse a cumprir a missao 
que Ihe foi confiada. Seria o caso d'e puni-los. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — V. Ex.a conhce, melhor do que eu os inume- 
ros recursos de que langam mao para se furtarem ao cumprimento de uma 
ordem. Em todos os meios — no militar, no civil — ha o regime do pistolao, do 
"bom-mocismo". Sao pessoas que vao as nossas residencias para nos contar "his- 
torias" a sua maneira. No momento, porem, nao quero entrar neste particular. 

O Sr. Zacharias de Assumpgao — Aqueles que quiseram ir, foram, Outros 
como eu, nao foram porque nao mandaram. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Nao estou me referindo a V. Ex.a; estou 
tratando de enfermeiras. 

O Sr. Zacharias de Assumpgao — De enfermeiras e soldados. Uns, nao foram 
porque nao quiseram; outros, como eu, nao foram porque nao mandaram. Mas 
nao quer dizer que nao devam gozar das mesmas vantagens. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Quern nao foi a guerra nao pode gozar das 
mesmas vantagens dos que foram. 

O Sr. Zacharias de Assumpgao — A guerra nao se fez apenas na Italia, mas 
em alguns pontos do Brasil. 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello.) (Fazendo soar a campainha) — Lembro 
aos Senhores Senadores que no encaminhamento de votagao nao sao permitidos 
apartes. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Obrigado a V. Ex.a, Sr. Presidente. 
Para maior conhecimento do Senado desejo, ainda apontar alguns artigos 

da Lei de Inativldade dos militares, que muito auxiliarao na decisao a ser tomada: 
Art. 14, Sera transferido "ex officio" para a reserva: 
a) o militar que haja atingido a idade limite para a permanencia 

no servigo ativo. 
Art.. 16. A idade limite de permanencia no servigo ativo e para o 

posto de 2.° Tenente — 40 anos. 
Art. 22. A transferencia "ex officio", para a reserva processar-se-a 

a medida que o oficial incida num dos casos previstos no art. 14. 
Art. 54. Os oficiais transferidos para a inatividade, na forma dos 

"a" e "f" do art. 14, terao direito aos "vencimentos integrais" do posto 
(soldo e gratificagao) acrescidos das vantagens que Ihe competirem de 
acordo com o Codigo de Vencimentos e vantagens, etc. 

n 
Sete (7) enfermeiras convocadas para a FEE deixaram de acompanhar as 

Forgas Expedicionarias, Permaneceram no Brasil, sendo que cinco nao sairam 
do Rio de Janeiro, uma passou dez meses em Natal, tendo feito cinco viagens 
acompanhando feridos ou evacuados da FEB e fez uma viagem a bordo do vapor 
"Duque de Caxlas"; a ultima enfermeira, finalmente, serviu dois meses em Natal 
e foil icenclao'a, para ser novamente convocaaa e posta a disposigao do Coman- 
dante da FEB depois de ter sido nomeada enfermeira referencia VII da Tabela 
numerica respectiva. Foi convocada em 7 de abril de 1945, (a guerra acabou para 
a FEB no dia 8 de abril), licenciada em maio e, quando regressou ao Rio de 
Janeiro, veio acompanhando feridos da FEB. 

Ill 
Senhor Presidente, isto e muito serio; vamos convocar senhoras de idade que 

nao podem mais prestar servigos. 
"Todas as enfermeiras que serao beneficiadas pelo Projeto, se aprovado pelo 

Senado e convertido em lei, ja excederam a idade-limite de permanencia no servigo 
ativo. As mais mogas estao com 41 anos de idade e a mais velha com 58 anos, 
quando o limite de permanencia na ativa e de 40 anos. Se o Projeto for aprovado, 
serao logo a seguir — "ex officio" — afastadas do servigo com vencimentos 
integrais do posto, alem das vantagens a que tiverem direito. 

Quando se procura premiar tao generosamente quern nao foi a guerra, nao 
teve os padecimentos fisicos, morais e psicologicos dos combatentes, quern nao 
se afastou do convivio da familia e permaneceu no Rio de Janeiro trabalhando 
na Praga da Repiiblica, na Diretoria de Saiide, (sim quase todas estiveram nessa 
situagao, pois que somente duas foram ate Natal), quando se e tao generoso, a 
custa dos minguados cofres do Tesouro, que se procura fazer em bene- 
ficio, de quern sofreu, de quern arriscou a vida, de quern se desgastou nos campos 
de batalha, demonstrando bravura excepcional, ded'icagao e denodo? 

Pergunto, Srs. Senadores, que se fez ou se procurou fazer para amparar 
os nossos bravos e denodados padioleiros ou enfermeiros dos Corpos de Tropa 
e dos Hospitals de Sangue na Italia, ou ainda em favor daqueles que permane- 
ceram nas guamlcoes longinquas, nas praias, em Fernando Noronha, na 
Trindade? 

Esses, com os nossos pracinhas estao ao Deus dara; os que tombaram nos 
campos de batalha foram os mais felizes; os outros que se arranjem como 
puderem! 
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A romaria a cata de emprego continua para muitos; o desempenho de fun- 
qocs modestas e a norma geral para a maiorla. 

Nao ha duvida, Senhor Presidente: guerra no asfalto, cercado do conforto 
da familia e na querida cidade do Rio de Janeiro, com uniformes vistosos e 
amparados pela simpatia do povo, deve ser hem mais interessante, mais perigoso, 
menos confortavel, exige maiores sacrificios do que suportar os terriveis bombar- 
deios inimigos, viver sem qualquer conforto a 13° abaixo de zero, socorrer os 
companheiros tombados no campo de luta, sem ter sequer o amparo Interna- 
cional da Cruz Vermelha Brasileira, porque o boche nao respeitava o sagrado 
distintivo dessa benemerita Instituiqao... e sofrer, anonimamente, lutando, pele- 
jando, desgastando-se e por vezes, sendo mal compreendidos. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — (Fazendo soar a campainha.) — 
Lembro ao nobre orador de que dispde o'e apenas alguns minutos para concluir 
sua oraqao. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Concluirei, Sr. Presidente. 
Aqueles que durante a batalha socorriam os companheiros tombados, pro- 

curando amenizar-lhes os sofrimentos fisicos, aqueles que conduziam os feridos 
e mutilados ate os Hospitals de Sangue, aqueles que nos Hospitals — e al estao 
os abnegados enfermeiros da FEE — davam o melhor de sua dedicaqao, de seu 
carinho aos companheiros apanhados nas armadilhas inimigas ou atingidos pelas 
balas d'o adversario; aqueles que "depois da batalha — e ainda sob pesado bom- 
bardeio — percorriam os campos de batalha a procura de algum ferido ou na pie- 
dosa missao de recolher os mortos — esses, todos esses bravos apenas cumpriram 
seu dever... e a Patria nada Ihes deve, nem mesmo um simples emprego que Ihes 
assegure o ganhar o pao de cada dia. E tudo isso, Sr. Presidente, num Pais em 
que o empreguismo prolifera como erva daninha. Se os responsaveis tivessem 
reservado cinco por cento (5%) das vagas modestas existentes para os ex- 
combatentes, nesses 16 anos que la se foram d'epois da guerra, todos, absolu- 
tamente, todos os pracinhas necessitados ja teriam sido amparados. Isso nao 
foi feito; as ordens dos Chefes de Governo nao foram cumpridas. Que fazermos 
entao? O Congresso Nacional vota leis que nao sao cumpridas. E, vez por outra, 
surgem projetos como o que discutimos agora, favorecendo quem nao foi a guerra, 
quern nao mais podera prestar services na atividade, quem somente ira gozar o 
premio de ter permanecido nas capitals, com todo conforto e boa remuneraqao. 

O projeto. Sr. Presidente, nao atende as necessidades do Ex^rcito, nao ampa- 
ra o ex-combatente e, apenas, concede favores inadmissivels a um grupo bem 
selecionado e bem protegido. 

Antes de terminar, Srs. Senadores ,quero pedir a atenqao para o que sobre 
o assunto diz o eminente Ministro da Guerra, o entao comandante do glorioso 
Regimento Ipiranga, aquele que comandou os primeiros infantes brasileiros, 
desembarcados na Italia. 

Diz S. Ex.a o bravo e ilustre General Segadas Viana: 

"A Diretoria de Saude do Exercito, reconsiderando sua informaqao 
anterior favoravel ao projeto, esclareceu o seguinte: 

"Os inconvenientes da inclusao dessas enfermeiras como 2.0-Tenen- 
tes Enfermeiras na Reserva do SS, residem nas condiqoes de idade das 
mesmas, que as torna praticamente inaptas para desempenharem fun- 
qoes em campanha, condiqoes estas precipuas na formaqao de reservas. 
Alem disso, tecnicamente possuem poucas qualidades profissionais pois, 
na maioria, nao possuem cursos regulares de Enfermeiras por escolas 
oficiais ou reconhecidas. Ha, ainda, o inconveniente de equipara-las a 
situaqao em que foram promovidas outras enfermeiras que efetivamente 
serviram no teatro da guerra e possuem serviqo de campanha, alem 
de permitir reivindicaqoes futuras com amparo na Lei n.0 3.160, de 1.° 
o'e junho de 1957, que as convocou para o serviqo ativo. Observe-se ainda 
que a maioria das enfermeiras constantes das relaqoes anexas, embora 
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classificadas em Hospitals Militares nao prestam services neles, pois 
foram logo licenciadas." 

Era esta, Sr. Presidente, a colaboragao que queria dar ao Senado e a ilus- 
trada Comissao de Seguranqa Nacional. Considero esse projeto uma grande 
injusti^a e um escarnlo lanqado a face daqueles que lutaram e sofreram nos 
campos de batalha. 

Meus padioleiros percorreram os campos de batalha apos a luta de Monte 
Castelo e recolheram noventa e seis cadaveres, sob as balas do alemao, que nao 
respeitou o distintivo da Cruz Vermelha. Aqueles bravos, aqueles herois, nada 
tern, mas estas senhoras que ficaram na entao Capital Federal, no Rio de 
Janeiro, passeando, ostentando o uniforme vistoso e bem conceituado, essas 
serao beneficiadas: ingressam como Tenente, para salrem, dia seguinte, com 
vencimentos integrals. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votaqao o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado, 

O projeto sera retirado da Ordem do Dia para voltar a Comissao de Segu- 
ranga Nacional. 

Item 3 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 147, de 1961, 
(n.0 2.731, de 1961, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, atraves do Ministerio da Saiide, o credito especial de   
Cr$ 384.494.568,00, ao Departamento Nacional de Endemias Rurais, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n,0 688, de 1961, 

— da Comissao de Finanfas. 

Em discussao o projeto. (Pausa.) 

Nenhu-m Sr. Senador desejando usar da palavra, declaro encerrada a 
discussao. 

Em votaqao. 

Os Senhores Senadores que aprovam o projeto, queiram ficar sentados. 

(Pausa.) 

Esta aprovado. 

O projeto vai a sanqao. 

E o seguinte o projeto aprovado, que vai a sanqao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 147, DE 1961 

(N.0 2.731-B, na Camara) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir atraves do Ministerio da Saude, 
o credito especial de Cr$ 384.494.568,00, do Departamento Nacional de 
Endemias Rurais. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art.l.0 — fi o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministerio da Saiide, 
o credito especial de Cr$ 384.494.568,00 (trezentos e oitenta e quatro milhoes, 
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quatrocentos e noventa e quatro mil quinhentos e sessenta e oito cruzeiros), para 
o fim de atender ao pagamento de debitos contraidos pelo Departamento Nacio- 
nal de Endemias Rurais em exercicios anteriores, a conta das seguintes sub- 
consignagoes orgamentarias: 

3.1.01.1 Combate a Febre Amarela   8.173.254,70 
3.1.01.2 Combate a Malaria   188.330.096,40 
3.1.01.3 Combate a Doenga de Chagas   13.064.478,90 
3.1.01.4 Combate a Filariose   17.201.275,20 
3.1.01.5 Combate a Esquistossomose   87.477.969,50 
3.1.01.8 Combate a Ancilistomose   18.577.281,80 
3.1.01.10 Combate a Bouba   8.076.116,20 
3.1.01.12 Combate a Leishmaniose  13.731.068,00 
3.1.01.13 Combate ao Tracoma   29.863.027,20 

Total   384.494.568,40 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta esgotada a materia constante 
da Ordem do Dia. 

Passa-se a discussao e votagao do Requerimento n.0 458, lido na bora do 
expediente. 

Em discussao. 

Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
O SR. LOURIVAL FONTES — Sr. Presidente, pego a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador 

Lourival Fontes. 
O SR. LOURIVAL FONTES — Sr. Presidente, reuniu-se em Londres nos dias 

9. 10 e 11 do corrente, a Conferencia Interparlamentar Mundial. A Assembleia 
Geral foi presidida pelo Sr. Clemente Davis, antigo Ministro, Chefe do Partido 
Liberal, um dos precursores das ideias avangadas e progressistas. 

O objetivo do conclave foi, como sempre, a preparagao da Paz e a organiza- 
gao do Governo Mundial e os temas constantes de sua agenda foram o desarma- 
mento, em primeiro lugar, e o aumento da populagao e as consequencias da 
fome universal, em segundo lugar. 

Foi relator do segundo item o representante da Camara dos Deputados na 
Delegagao brasileira, Professor Josue de Castro. Os debates em torno do assunto 
em que tomaram parte os parlamentares de mais de quarenta paises, foram vivos 
e acalorados. Ao final, todos trouxeram ao representante brasileiro a manifesta- 
gao de seu apoio. 

Em verdade, recebeu S. Ex.a nessa Comissao, uma consagragao geral. 
Tambem com nimia gentileza o antigo Ministro d'o Exterior da Inglaterra, 

Sr. Selwa Lloyd, ofereceu um banquete as Delegagoes, no qual foi orador oflclal. 
Em nome dos delegados presentes, falou tambem, o Professor Josue de Castro. 

Sr. Presidente, estou certo de que prestamos, nessa Conferencia, um servigo 
inestimavel as obras e iniclativas em favor da Paz universal. Sentimo-nos pois. 
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satisfeito pelo que conseguimos e pelos resultados que do conclave advirao as 
id6ias, as aqoes e aos planejamentos do futuro. 

Era o que tlnha a dizer. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a sessao. Antes porem, convoco os Srs. Senadores para uma sessao 
extraordinaria as 17 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Parecer da Comissao de Relaqoes Exteriores sobre a Men- 
sagem n.0 248, de 1961, pela qual o Sr. Presidente da Republica submete ao 
Senado a escolha do Diplomata Carlos Sylvestre de Ouro Preto para a fungao de 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do Brasil junto ao Governo da 
Republica Federal da Alemanha. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 16 horas e 55 minutos.) 



217.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 22 de novembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESID£NCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 17 horas acham-se presentss os Srs. Senadores; 

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 
Zacharias de Assumpcao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Se- 
bastiao Archer — Eugenio Barros — Lednidas Mello — Mathlas Olym- 
pic — Joaquim Parente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Mene- 
zes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Fernandes — Dlx-Hult 
Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao Arruda — Salviano Leite — 
Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge May- 
nard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio 
de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Paulo Fernandes — Arlindo 
Rodrigues — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gllberto Marinho 
— Benedito Valadares — Milton Campos — Moura Andrade — Lino 
de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Josd Feliciano — Joao 
Villasboas — Filinto Miiller — Lopes da Costa — A16 Guimaraes — Gas- 
par Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — 
Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESEDENTE (Cunha Mello) — A llsta de presen^a acusa o compa- 
recimento de 54 Srs. Senadores. Havendo numero legal, esta aberta a sessao. 

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

posta em discussao, e sem debate aprovada. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao ha, sobre a Mesa, expediente 

para leitura. 
Nao ha oradores inscritos. (Pausa.) 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Parecer da Comlssao de Relaijoes Exterlores 
sobre a Mensagem n.0 248, de 1961, pela qual o Sr. Presidente da Repii- 
blica submete ao Senado a escolha do Diplomata Carlos Sylvestre de 
Guro Preto para exercer a funQao de Embaixador Extraordlnario e Ple- 
nipctenciario do Brasil junto ao Governo da Republica Federal da Ale- 
manha. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nos termos da ConstitulQao e do 
Regimento Interno, a presente sessao devera processar-se em carater secreto. 

Solicito aos Senhores funcionarios as necessarias providencias para que 
Isso se de. 

(A sessao transforma-se em secreta as 17 horas e 15 minutos, e se 
torna publica as 17 horas e 30 minutos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta reaberta a sessao piiblica. 
Esgotada a materia constante da Ordem do Dia. 
Nao ha oradores inscritos. 
Convoco os Srs. Senadores para outra sessao extraordinaria as 17 horas e 

45 minutos, com a segulnte 

ORDEM DO DIA 

Discussao unlca do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.470, de 
1961, na Casa de origem) que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para 
o exerciclo financeiro de 1962, na parte relativa ao Anexo n.0 4 (Poder Executi- 
vo), Subanexo n.0 4.09 (Superintendencia do Piano de Vaiorizagao Economica 
da Fronteira Sudoeste do Pais), tendo 

PARECER, sob n.0 695, de 1961, da Comissao 
— de Finan?as, favoravei ao Subanexo e a Emenda n.0 1. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 17 horas e 35 minutos.) 



218.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 22 de novembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESID£NC1A DO SR. MOURA ANDRADE 

Aa 17 horas e 45 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 
Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Se- 
bastiao Archer — Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olym- 
pio — Joaquim Parente — Fausto Cabral — Fsrnandes Tavora — Mene- 
zes Pimentel — Sergio Marinho — Reglnaldo Fernandes — Dix-Hult 
Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao Arruda — Salviano Leite — 
Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge May- 
nard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — Aloyslo 
de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Paulo Fernandes — Arlindo 
Rodrigues — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gllbexto Marinho — 
Bensdito Valadares — Milton Campos — Moura And'rade — Lino de Mat- 
tes — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jos6 Feliciano — Joao Villas- 
boas — Filinto Muller — Lones da Costa — A16 Guimaraes — Caspar 
Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irlneu Bornhausen — Da- 
niel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, esta aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nao ha, sobre a Mesa, expediente 
para leitura. (Pausa.) 

Vai ser lido requerimento do nobre Senador Lima Teixeira. 
fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 462, DE 1961 

Nos termos do art. 330, letra e, do Regimento Interno, requeremos urgencia 
para o Projeto de Lei da Camara n.0 150, de 1961, que autoriza o Poder Executi- 
ve a abrir, pelo Ministerio da Viagao e Obras Publlcas, o credito especial de 
Cr$ 60.000.000,00, destinado ao aterro e recuperagao dos alagados existentes na 
cidade de Salvador, Estado da Bahia. 

Sala das Sessoes, 22 de novembro de 1961. — Lima Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O requerimento que acaba de ser 
lido sera apreciado depois da Ordem do Dia. 

Continua a hora do expediente. 
Nao ha orador inscrito. (Pausa.) 
Passa-se a 
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ORDEM DO DIA 
Discussao unica do Projeto de Lsi da Camara nP 127, de 1961 

(n0 2.470, de 1961, na Casa de origem) que estima a Receita e fixa a 
Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na parte relatlva 
ao Anexo nP 4 (Poder Executive), Subanexo nP 4.09 (Superintenden- 
cia do Piano d'e Valorizaqao Economica da Fronteira Sudoeste do Pais), 
tendo 

PARECER, sob nP 695, de 1961, da Comissao 
— de Finan^as, favoravel ao Subanexo e a Emenda nP 1. 

O SR. PBESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao o Subanexo com a 
cmsnda. 

Nao havendo quern pega a palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao o Subanexo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 
Esta aprovado. 

O Subanexo aprovado esta publicado no DCN (Segao II), de 10-11-61. 
Em votagao a Emenda nP 1. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. 

A Emenda nP 1 consta do Parecer nP 695, lido na sessao anterior. 
A materia vai a Comissao de Finangas para redagao final. (Pausa.) 
Em votagao o Requerimento nP 462, lido e apoiado no expediente de urgen- 

cia para o Projeto de Lei da Camara nP 150, de 1961. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento, queiram permanecer senta- 

dos. 
Esta aprovado. 
O projeto a que se refere o requerimento figurara na Ordem do Dla da 3.° 

sessao ordinaria, seguinte a presente. 
Nao ha outra materia sobre que deliberar. 
Antes de encerrar a presente sessao, convoco os Srs. Senadores para uma 

sessao extraordinaria as 21 boras, na qual decorrera o prazo final para apresen- 
tagao de emendas aos anexos correspondentes a Receita e ao Ministerio de Viagao 
e Obras Publicas. 

Esta comunicagao e feita aos Srs. Senadores, exatamente porque sucessivas 
sessoes estao sendo realizadas, impossibilitando que no decurso desse prazo o 
Senado Federal de andamento, em tempo util, a proposta orgamentaria que se 
acha submetida a sua deliberagao. 

Designo para a sessao extraordinaria das 21 boras a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara nP 357, de 1953 (nP 2.960, de 

1953, na Camara), que cria uma Contadoria Seccional junto a Estrada de Ferro 
Mossord—Sousa, no Estado do Rio Grande do Norte, e da outras providencias, 
tendo 

PARECERES (nps 196, 197, 198, de 1955, 642, 643 e 644, de 1961) 
IP pronunciamcnto das Comissoes: 
— de Conslituigao e Justiga, favoravel; 
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— de Servigo Publico Civil, favoravel; 
— de Financas, favoravel, com as emendas que oferece, sob nps 1-C e 2-C. 
2.° pronunciamento (a base dos novos autografos envlados pela Camara dos 

Deputados) das Comlssoes; 
— de Constituigao e Justica, favoravel; 
— de Servigo Publico Civil, favoravel, com a emenda que oferece (n.0 1-CSPC) 

e considerando prejudicadas as anteriores; 
— de Finangas, favoravel ao projeto e a Emenda n.0 1-CSPC e considerando 

prejudicadas as anteriores. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 18 horas e 5 minutos.) 



219.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4,a Legislatura, 
em 22 de novembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 21 horas acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 
Zacharias de Assumppao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Se- 
bastiao Archer — Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio 
— Joaquim Parente — Fausto Cabral — Pernandes Tavora — Menezes 
Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado 
— Argemiro de Pigueiredo — Joao Arruda — Salviano Leite — Jarbas 
Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Herl- 
baldo Vieira — Ovidio Tsixeira — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho 
■— Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Miguel Couto — 
Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Milton 
Campos — Moura Andrad'e — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — 
Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Joao Villasboas — Filinto Miiller — 
Lopes da Costa — A16 Guimaraes — Gaspar Velloso — Nelson Maculan 
— Saulo Ramos — Irineu Bomhaussn — Daniel Krieger — Mem de Sa 
— Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 53 Srs. Senadores. Havendo numero legal, esta 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. l.0-Secretario da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

OF1CIOS 

Da Camara dos Deputados, encamlnhando autografos dos seguintes 
projetos de lei: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 158, DE 1961 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda — 
Tribunal de Contas, o credito especial de CrS 234.175,00 (duzentos e 
trinta e quatro mil, cento e setenta e cinco cruzeiros), para pagamento 
da diferenga de vencimentos e gratificagao adicional ao Ministro Ruben 
Machado da Rosa. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministdrio da Fazenda 

~~ Tribunal de Contas, o credito especial de CrS 234.175,00 (duzentos e trinta e 
quatro mil, cento e setenta e cinco cruzeiros), para pagamento da diferenga de 
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vencimentos e gratificagao adicional ao Ministro Ruben Machado da Rosa, de 
conformidade com o disposto na Lei n.0 3.414, de 20 de junho de 1958. 

Paragrafo unico — Os pagamentos a que se refere este artigo sao: 
a) gratificagao adicional no periodo — 1.° de agosto de 1957 a 31 de dezembro 

de 1958 — Cr$ 139.315,00; 
b) diferenga de vencimentos — 1.° de agosto de 1958 a 31 de dezembro de 

1958 — Cr$ 94,860,00. 

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

(A Comissdo de Financas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 159, DE 1961 

(N.0 1.662-B, de 1960, na Casa de origem) 
Assegura aos tarefeiros da Fabrica de Calgados do Estabclecimento 

Central de Material de Intendencia do Ministerio da Guerra os beneficios 
da Lei n.0 3.483, de 8 de dezembro de 1958. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Pica assegurado aos tarefeiros, com tempo integral de trabalho, 
da Fabrica de Calgados do Estabelecimento Central de Material de Intendencia 
do Ministerio da Guerra, o disposto na Lei n.0 3 .483, de 8 de dezembro de 1958. 

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

Ms Cowiissoes de Segnranga Nacional e de Finanqas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 160, DE 1961 
Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio do Trabalho e 

Previdencia Social, o credito especial de Cr$ 78 000,00 (setenta e oito mil 
cruzeiros), para pagamento de gratificagao adicional a Crysanthemo Pontes 
de Carvalho e Souza, auxiliar administrative. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — F o Poder Executive autorizado a abrir, pelo Ministdrio do Tra- 
balho e Previdencia Social, o credito especial de Cr$ 78.000,00 (setenta e oito 
mil cruzeiros) para pagamento de gratificagao adicional, por tempo de servigo, 
a Crysanthemo Pontes de Carvalho e Souza, auxiliar administrative, referencia 
28, da Comissao Federal de Abastecimento e Pregos, dos exercicios de 1957 e 1958. 

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

(A Comissdo de Finangas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 161, DE 1961 
(N.0 2.360-B, de 1960, na Casa de origem) 

Exclui do artigo 4.° a alinea "x", da Lei n.0 3.782, de 22 de julho de 1960, 
que cria os Ministerios da Industria e Comercio e das Minas e Energia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica excluido do art. 4.°, da Lei n,0 3.782, de 22 de julho de 1960, 

a seguinte alinea: 
"x — Comissao Executiva de Defesa da Borracha." 

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

Ms Comissoes de Economia e de Servigo Publico Civil.) 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 162, DE 1961 
(N.0 4 ,594-B, de 1958, na Casa de origem) 

Concede pensao especial de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), mensais 
a Benedito Candido de Oliveira Doria. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — concedida pensao especial de CrS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) 

mensais a Benedito Candido de Oliveira Ddria. 

Paragrafo unico — O pagamento desta pensao correra a conta da verba orga- 
mentaria prdpria do Ministerio da Fazenda. 

Art. 2.° — A pensao de que trata esta lei, por morte do beneficiario, rever- 
tera em favor de suas filhas, enquanto solteiras. 

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

fAs Co7?iissdcs de CoJistitu.gdo e Justiga e de Financas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 163, DE 1961 
(N.0 3.610-A, de 1981, na Casa de origem) 

Abre, ao Senado Federal, credito suplementar de Cr$ 329.000.000,00, 
ao orgamento vigente. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — aberto ao Senado Federal o credito suplementar de Cr$  

329.000.000,00 (trezentos e vinte e nove milhoes de cruzeiros) ao orgamento 
vigente. 

Art. 2.° — O credito suplementar, aberto no art. 1.°, obedecera a seguinte 
discrimlnagao: 

Verba 1.0.00 — Custeio 
Consignagao 1.1.00 — Pessoal Civil 
Subconsignagao 

1.00 — Venclmentos   108.000.000,00 
1.02 — Subsidio fixo   40.000.000,00 
1.02 — Subsidio variavel   40.000.000,00 
1.09 — Ajuda de Custo   10.000.000,00 
1.14 — Salario-familia   7.000.000,00 
1.17 — Gratificagao pela prestagao de servigos extraordi- 

narlos...  30.000.000,00 
1.23 — Gratificagao adlcional por tempo de servigo   25.000.000,00 
1.29 — Diversos   15.000.000,00 

Consignagao 

Verba 1.3.00 — Material de Consume e 

Transformagao 
Subconsignagao 

1.3.04 — Combustiveis e lubrificantes   3.000.000,00 
1.3.05 — Materials e acessorios de maquinas, de viaturas e de 

aparelhos   2.000.000,00 

1.3.13 — Vestuarios, uniformes, equipamentos e acessorios; „Knnnnnfin 
roupa de cama, mesa e banho  7.500.000,00 
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Consignagao 
Verba 1.5.00 — Servigo de Terceiros 
Subconsignagao: 

1.5.04 — Ilu-minacao, forca motriz e gas   2.500.000,00 
1.5.11 — Telefones, telefonemas, telegramas, radiogramas, 

porte-postal, assinaturas da caixas postais   2.500.000,00 
Consignagao 
Verba 1.6.00 — Encargos Diversos 
Subconsignagao 

1.6.14 — Exposicoes, Congressos e Conferencias Diversas   25.000.000,00 
Verba 4.0.00 — Investimentos 
Consignacao 4.2.00 — Equipamentos e Instalagoes 
Subconsignagao 

4.2.01 — Maquina^, motores e aparelhos   11.500.000,00 

Total   329.000.000,00 

Art. 3.° — O credito aberto pela presente lei sera automaticamente regis- 
trado no Tribunal de Contas e distribuido ao Tesouro Nacional. 

Art. 4.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as 
disposigoes em contrario. 

(A Comissao de Finangas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 164, DE 1961 
(N.0 1.884-B, de 1960, na Casa de origem) 

Acrescenta paragrafo ao art. 143 do Codigo de Processo Civil. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Acrescente-se ao art. 143 do Codigo de Processo Civil, o seguinte 

paragrafo: 
"Paragrafo unico — Nos processes de mandado de seguranga, ressal- 

vados os casos de competencia originaria, sera competente para conhecer 
e julgar o pedido o Juiz de Direito da localidade onde tiver domicilio ou 
residencia a autoridade apontada como coatora." 

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

(A Comissao de Constituigao e Justiga.) 
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 165, DE 1961 

(N.0 2.946-B, de 1957, na Casa de origem) 
Autoriza o Poder Executive a construir e pavimentar os trechos da 

Estrada Rio—Bahia—Arassuai—Diamantina, e Diamantina—Curvelo. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — E o Poder Executive autorizado a construir e pavimentar os trechos 

de estrada Rio—Bahia—Arassuai—Diamantina e Diamantina—Curvelo. 
Art. 2.° — Nos tres exercicios financeiros subseqiientes a publicagao desta 

lei se incluira a importancia de Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhoes de cruzeiros), 
consignada ao Ministerio da Viagao e Obras Publlcas — Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem, destlnada a atender as despesas de construgao e pavi- 
mentagao das obras previstas no artigo anterior. 

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

(As Comissoes de Constituigao e Justiga, de Transportes, Comunica- 
goes e Obras Piiblicas e de Finangas.) 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 166, DE 1961 
(N.0 2.037-B, de 1960, na Casa de origem) 

Concede pensao especial de Cr$ 30.000,00 a viiiva do Senador Joao 
Lima Guimaraes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — concedida pensao especial de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) 

mensais a Carlota Moreira Guimaraes, esposa do Senador Joao Lima Guimaraes, 
recentemente falecido nesta Capital. 

Art. 2.° — A pensao acima estabelecida correra a conta da dotagao orgamen- 
taria do Ministerio da Fazenda, destinada aos pensionistas da Uniao. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposi?oes em contrario. 

(A Comissao de Finangas.) 
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 167, DE 1961 

(N.0 3.100-B, de 1961, na Casa de origem) 
Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da Viagao e Obras 

Piiblicas, o credito especial de Cr$ 120.000.000,00 para atender as obras 
de defesa das praias de Olinda no Estado de Pernambuco. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica o Poder Executive autorizado a abrir, pelo Ministerio da 

Viagao e Obras Piiblicas, em favor do Departamento Nacional de Portos, Rios e 
Canais, o cr6dito especial de Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhoes de cru- 
zeiros), para atender as obras de defesa das praias de Olinda, no Estado de 
Pernambuco e pagamento de indenizagoes relativas a destruigao e danificagao 
de habltagoes em consequencia dos efeitos das correntes maritimas. 

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

(As Comissoes de Constituigao e Justiga, de Transportes, Comunica- 
goes e Obras Piiblicas e de Finangas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 168, DE 1961 
(N.0 1.962-C, de 1952, na Casa de origem) 

Concede isengao de direitos de importagao para o material importa- 
do pela Companhia Brasileira de Fiagao e Tecelagem de Juta, de Ma- 
naus, Estado do Amazonas, e outras congeneres. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — concedida isengao de direitos de importagao e demais taxas 

aduaneiras, salvo a de previdencia social, para a maquinaria e material acessorio 
destinado a instalagao de fabricas de aniagem, instaladas ou que vierem a se 
instalar, dentro de dois anos, nos Estados da Amazonia. 

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

PARECER N.0 699, 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 Despesa 
da Uniao, para o exercicio financeiro de 1962, na parte relativa ao Suba- 
nexo 4.19 — Ministerio das Relagoes Exteriores — Anexo 4 — Poder 
Executive. 

Relator; Sr. Mem de Sa 
1 • O presente subanexo do Orgamento fixa a Despesa da Uniao, na parte relati- 
va ao Ministerio das Relagoes Exteriores, para o exercicio financeiro de 1962. 
2. Cabe-nos, apds demorados estudos e consultas aos orgaos tecnicos, examinar o 
projeto em tres itens, como se segue: 
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I — A PROPOSTA DO PODER EXECUTIVO 
A Proposta Or?amentaria do Ministerio das Rela§oes Exteriores para 1962 

A Proposta OrQamentaria, para 1962, que o Poder Executlvo encaminhou ao 
Congresso Nacional previa, na parte relativa ao subanexo 4.19 — Ministerio das 
Relacoes Exteriores, despesas no montante de Cr$ 4.618.052.000,00 com um 
acrescimo de Cr$ 2.078.116.481,00 ou seja de 81% sobre o quantltativo do orga- 
mento vigente, que e de Cr$ 2.539.935.519,00. 

Tal eievagao e, na aparencia, peio menos, surpreendente, pois, nao basta, para 
esclarece-la, o acrescimo de cerca de Cr$ 500.000.000,00 imposto pela elevagao 
de niveis de remuneragao ocasionada peias Leis n.os 3.780 (Lei de Classificagao) 
e 3.826 (Lei da Paridade), ambas de 1960. 

Eia se expiica, contudo, pela circunstancia de que, tratando-se de um Minis- 
terio com despesas que se realizam tanto em cruzeiros (despesas no Brasil), como 
em moeda estrangeira (despesas no exterior), vem o seu orgamento sofrendo 
majoragoes sensiveis toda vez que o govemo reajusta a taxa de conversao do 
cruzeiro para pagamentos no exterior com o intuito de adapta-la a desvalorizagao 
crescente da nossa moeda. 

Assim aconteceu em 1957, por exemplo, quando o Orgamento do Itamarati se 
iixou em seiscentos e quarenta e tres milhoes, com um acrescimo de quase duzen- 
tos milhoes (44%) sobre o quantitative de 1956, ano em que a taxa de conversao 
do cruzeiro passara, por decreto do Executive, de Cr$ 18,82 para Cr$ 31,82 por 
dolar, para as despesas de pessoal. 

O mesmo fenomeno se produziu em 1960, havendo entao o Orgamento da 
Despesa daquele Ministerio se eievado a dois bilhoes, duzentos e oitenta e sete 
milhoes de cruzeiros, contra setecentos e vinte e nove milhoes de cruzeiros, em 
1959, com um acrescimo de cerca de 300%. fi que, no ano de 1959, voltara a ser 
elevada a taxa de conversao do cruzeiro, de Cr$ 31,82 para Cr$ 100,00 (elevagao 
de 300%), para as despesas de pessoal, e de Cr$ 18,82 para Cr$ 100,00 (elevagao 
de cerca de 500%), para as demais despesas. 

Se se fizesse, contudo, uma analise das despesas em cruzeiros e em dblares, 
nos exercicios de 1956, 1957, 1959 e 1960, ver-se-ia que o seu crescimento efetivo 
nao fora alem do crescimento normal das despesas do Poder Executive em geral. 

No que se refere a Proposta Orgamentaria para 1962, pode-se, igualmente, 
chegar a conclusao de que o aumento da despesa decorre, prlncipalmente, de 
reajustes de quantitativos, em cruzeiros, de despesas a se realizarem no exterior. 
Assim, do aumento de dois bilhoes e setenta e oito milhoes de cruzeiros (Cr$ 
2.078.000.000,00) ja assinalados, nada menos de oitocentos e sete milhoes de 
cruzeiros (Cr$ 807.000.000,00) decorrem da necessldade de se reajustarem os 
quantitativos das verbas de ajuda de custo, diarias, auxillo para transporte e 
gratificagao de representagao, em virtude da elevagao da taxa de conversao do 
cruzeiro de 100 para 200 por dolar, para as despesas no exterior, determinada pelo 
Decreto n.0 50.362, de 8 de margo de 1961. 

Por outro lado, havendo o governo determinado, ainda, pelo Decreto n.0 50.332, 
de 10 de margo do corrente ano, a extingao dos Escritorios de Propaganda e Ex- 
pansao Comercial e criado, no Ministerio das Relagoes Exteriores, o Servlgo de 
Propaganda e Extensao Comercial (SEPRO), com a passagem, para o mesmo Mi- 
nisherio, do acervo dos referidos Escritorios, viu-se o Orgamento do Itamarati 
onerado, em conseqiiencia, em mais quinhentos e clnqiienta milhoes de cruzeiros. 

Tambem neste caso verificaram-se distorgoes provenientes do reajustamento 
da taxa de conversao do cruzeiro, pois, os creditos destinados aqueles escritorios, 
no Orgamento do Ministerio do Trabalho, Indiistrla e Comerclo, eram convertidos 
a taxa de Cr$ 18,82 por dolar para todas as despesas, enquanto que, no exercicio 
vindouro, deverao ser os mesmos convertidos a taxa de Cr$ 200 por dblar, para 
as despesas de pessoal. Apesar da majoragao da despesa em quinhentos e cln- 
qiienta milhoes de cruzeiros contra setenta e cinco milhoes de cruzeiros, havera 
redugao na despesa total em dolares, com a manutengao do SEPRO, conforme se 
verifica pelos dados seguintes: 
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Escritorios de Propaganda e 
Expansao Comercial 

Servigo de Propaganda e 
Expansao Comercial 

(SEPRO) 

Cr$ US$ Cr$ US| 

Despesas de pessoal 41.683.703 2,214.862 400.000.000 2.000.000 

Aluguel, expediente e 
propaganda 33.316.297 1.770.260 150.000.000 1.500.000 

Total 75.000.000 3.985,132 550.000.000 3.500.000 

Em resume, pode-se concluir que o aumento real da despesa, na Proposta 
Orgamentaria do Ministerio das Relagoes Exteriores para 1962, nao ultrapassou 
de setecentos e vinte e um milhoes de cruzeiros (28%) sobre o quantitativo do 
Orgamento vigente, incluindo-se nesse aumento a parcela de cerca de quinhentos 
milhoes de cruzeiros devida a elevagao de niveis de remuneragao de que tratam 
as Leis n.0s 3.780/60 e 3.926/60, conforme o seguinte quadro: 

Cr$ Cr$ 

Proposta Orgamentaria para 1962 — 4.618.052.000 

Orgamento da Despesa para 1961 — 2.539.935.519 

Diferenga: — 

Reajuste da taxa cambial 807.000.000 — 

SEPRO 550.000.000 — 

Leis n.0s 3.780 e 3.826, de 1960 500.000.000 — 

Outras despesas 221.116.481 2.078.116.481 

II — A PROPOSTA ORGAMENTARIA NA CAMARA DOS DEPUTADOS 
A Camara dos Deputados, uma vez informada do que ocorreu com a Pro- 

posta Orgamentaria para 1962, na parte relativa ao Ministerio das Relagoes Ex- 
teriores, respeitou-a integralmente, por considera-la um reflexo fiel das neces- 
sldades da administragao naquele setor, admitindo, apenas, a supressao de uma 
rubrlca orgamentaria no valor de Cr$ 46.200.000,00, uma vez que se tratava de 
verba de utilizagao desnecessaria, em face da aprovagao da Lei n.0 3.977, de_ 14 de 
julho de 1961, a qual, ao determinar a elevagao dos niveis de remuneragao dos 
diplomatas, aboliu o abono de 30% a que os mesmos tinham direito, a titulo 
provisorlo, nos termos das Leis n.0s 3.780/60 e 3.826/60. 

Por outro lado, acolheu a Camara dos Deputados algumas emendas destina- 
das a aumentar os recursos do Itamarati em setores importantes da atividade 
daquele Ministerio. 

Destaca-se, entre aquelas emendas, a que foi apresentada pelo Deputado 
Guilherme Machado, que previa a inclusao de uma verba de oitocentos milhoes 
de cruzeiros para inicio da construgao do predio do Ministerio das Relagoes 
Exteriores em Brasilia. 

Justiflca-se a emenda, por ser aquele Ministerio o unico a nao dispor de 
edlficlo proprio em Brasilia, por ocasiao da transferencia, devendo-se a esta 
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circunstancia o retardamento que vem sofrendo a sua mudanqa, e a do corpo 
diplomatico, para a nova Capital. 

Em conseqiiencia da aceitagao das emendas acima referidas, foi a proposta 
Orqamentaria para 1962 elevada, na Camara, para Cr$ 5.422.577.000,00 com um 
acrescimo de Cr$ 804.525.000,00 sobre a Proposta do Executivo. 

Ill — O PROJETO NO SENADO FEDERAL 
Ao encerrar-se a discussao da Proposta Orgamentaria do Ministerio das Re- 

lagoes Exteriores na Camara, verificava-se um fato novo, que nao poderia deixar 
de produzir novos acrescimos na despesa daquele Ministerio. Trata-se da apro- 
vagao e entrada em vigor da Lei n.0 3.917, de 14 de Julho de 1961, que reestruturou 
o Itamarati. 

A ampla reforma por que estao passando os servigos daquele Ministerio, 
acarretaria, necessariamente, novos encargos financeiros, quer na parte relativa 
a aumentos de quadros e de remuneragao de pessoal, quer no que tange a prdpria 
estrutura da Secretaria de Estado que contara, agora, com uma Secretaria Geral 
de Politica Exterior, cinco Secretarias Adjuntas, quatro Departamentos e trinta 
Divisoes, alem de alguns organismos especializados, quando antes apenas existiam 
a Secretaria Geral, quatro Departamentos e quatorze Divisoes, alem de alguns 
Servigos. 

Apesar de estar impossibilitado, por motives de ordem regimental, de acolher 
novas emendas que traduzissem acrescimo da despesa, reconheceu-lhes a neces- 
sidade o ilustre relator da Comissao de Orgamento e Fiscalizagao Financelra da 
Camara, Deputado Antonio Carlos Konder Reis, que assim se expressou em seu 
Relatdrio: 

"Finalmente, desejamos, informar a Camara que as dotagoes de 
custeio constantes da Proposta deverao ser reajustadas no Senado, em 
face das alteragoes verificadas nos quadros do Itamarati em virtude da 
sangao da Lei n.0 3.917, de 14 de julho de 1961." 

"A grosso modo, a elevagao da despesa decorrente da lei sera da ordem 
de Cr$ 400,660 000,00. Fica, pois, aqui assinalado o nosso ponto de vista 
favoravel a essa retiflcagao quando do retorno do Anexo do Senado da 
Republica." 

As emendas que se submetem ao Senado Federal sao de dois tipos. Num pri- 
meiro grupo, encontram-se as que visam a atender, atraves de aumentos de quan- 
titativos, aos encargos impostos pela reestruturagao do Itamarati, com a apro- 
vagao daquele diploma legal. O acrescimo da despesa previsto pelas emendas, 
de ns. 1 a 5, e da ordem de Cr$ 413.400,00 dos quais Cr$ 12.000.000,00 contudo, se 
referem a necessidade de se dispor de verba apropriada ao pagamento da grati- 
ficagao especial, para complementagao do salario minimo, de que trata o art. 65 
§ unico, da Lei n.0 3.780, de 1960. Convem ressaltar, tambem, que, ao se solicitar 
a elevagao de Cr$ 1.600.000.000,00 para Cr$ 1.850.000.000,00 da dotagao destinada 
ao pagamento da gratificagao de representagao, apenas se restabelecem, em 
termos de cruzeiros e dolares, as despesas com a referida gratificagao, uma vez 
feitas as corregoes impostas pela majoragao, de Cr$ 10,00 para Cr$ 200,00, por 
dolar, da taxa de conversao do cruzeiro, de acordo com os segulntes dados: 

Anos Despesas no 
Brasil Despesas no Exterior Total 

Cr§ Cr$ US? Cr? 

1961 50.000.000 900.000.000 9.000.000 950.000.000 

1962 50.000.000 1.800,000.000 9.000.000 1,850,000,000 
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No segundo grupo de emendas encontram-se as que, conquanto nao guardam 
relaqao direta com a reforma do Itamarati, visam a fornecer aquele Ministerio 
os recursos indlspensaveis a plena expansao dos seus serviqos no exterior, em 
consonancia com a projeqao crescente do Brasil no cenario internacional. In- 
cluem-se entre aquelas emendas, as que se referem ao aumento dos recursos da 
Divisao Cultural, ora transformada em Departamento, assim como verbas desti- 
nadas a dotar o Itamarati de meios para adquirir, instalar ou construir as suas 
Missoes e Consulados nos novos paises da Africa e da Asia, onde faltam, em geral, 
imoveis de aluguel onde possam funcionar tais repartiqoes. 

A vista do exposto, opinamos favoravelmente ao projeto de orgamento do 
Ministerio das Relagoes Exteriores, para 1962, e as emendas n.0s 1 a 4, apre- 
sentando as de n.0s 5-CF a 26-CF. 

Sala das Comlssoes, 22 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Mem de Sa, Relator — Fausto Cabral — Ary Vianna — Lobao da Silveira — 
Irineu Bornhausen — Eugenio Barros — Lopes da Costa — Joaquim Parente — 
Fernandes Tavora — Dix-Huit Rosado. 

(As emendas a que se refere este parecer acham-se publicadas no 
DON (Segao II), de 23-11-61.) 

PARECER N.0 700, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 127, 
de 1961 (n.0 2.970-B/61, na Camara), que estima a Receita e fixa a 
Despesa da Uniao, para o exercicio financeiro de 1962, na parte relativa 
ao subanexo 4.13 — Ministerio da Fazenda — Anexo 4 — Poder Executivo. 

Relator: Sr. Eugenio Barros 

O presente subanexo do Orgamento fixa a Despesa da Uniao, na parte rela- 
tiva ao Ministerio da Fazenda, para o exercicio financeiro de 1962, prevendo uma 
despesa total de Cr$ 81.593.550.000,00 (oitenta e um bilboes, quinhentos e noven- 
ta e tres milbbes, quinhentos e sinqiienta mil cruzeiros), sendo   
Cr$ 61.327.243.000,00 (sessenta e um bilboes, trezentos e vinte e sete milhoes, 
duzentos e quarenta e tres mil cruzeiros), relatives a "Despesas Ordinarias" e 
Cr$ 20.272.307.000,00 (vinte bilboes, duzentos e setenta e dois milhoes, trezentos 
e sete mil cruzeiros), referentes a "Despesas de Capital". 

2. Para melhor estudo, poder-se-a dividir a proposta em dois grandes grupos, 
um dos quais relacionado com as despesas de custeio, propriamente ditas, dos 
servigos do Ministerio, orgado em Cr$ 34.608.434.000,00 (trinta e quatro bilboes, 
seiscentos e oito milhoes, quatrocentos e trinta e quatro mil cruzeiros), enquanto 
o outro 6 representado por encargos alheios ao funcionamento da referida Se- 
cretaria de Estado, tais como: pagamentos de aposentados e pensionistas, aten- 
dimento das divldas interna e externa, alem de dispositivos constitucionais, legais, 
etc., num montante de Cr$ 46.985.116.000,00 (quarenta e seis bilboes, novecen- 
tos e oitenta e cinco milhoes, cento e dezesseis mil cruzeiros), perfazendo o total, 
antes Indicado, de Cr$ 81.593.550.000,00 (oitenta e um bilboes, quinhentos e 
noventa e tres milhoes, quinhentos e cinqiienta •mil cruzeiros). 

3. O cotejo dessas importancias com os dados referentes ao corrente exercicio 
revela que h& um aumento previsto da ordem de Cr$ 25.965.283.964,00 (vinte e 
cinco bilhoes, novecentos e sessenta e cinco milhoes, duzentos e oitenta e tres 
mil, novecentos e sessenta e quatro cruzeiros), facilmente apreciavel atraves da 
demonstragao que se segue: 

Verba: 1.0.00 — Custeio 

Consignagoes: 
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1961 1962 
1.1.00 — Pessoal Civil   5,051.201.680 12.486.774.000 
1.3.00 — Material de Consumo e de Trans- 

formacjao   324.921.000 426.992.000 
1.4.00 — Mat. Permanente   117.526.600 90.894,000 
1.5.00 — Serv. de Terceiros   310.346,370 425.558.000 
1.6.00 — Enc. Diversos   23.169.986.540 20.412.036.000 

28,973.982.190 33.842.254.000 

Aumento previsto de Cr$ 4.868.271.810,00. 
Verba; 2.0.00 — Transferencias 
Consignagoes: 
2.1.00 — Auxilios e Subvengoes   1.000.000.000 1.350,000.000 
2.2,00 — Disp. Constitucionais   6.618.244,000 9.407.147.000 
2.3.00 — Inativos   3.200.000,000 4.900.000.000 
2.4.00 — Pensionistas   1.945.000.000 3.090.000.000 
2.5.00 — Juros da Divida Publica   2.275.832.546 4.523.666,000 
2.6.00 — Transf. Diversas   2.783.741.000 4.208.176.000 

17.822.817.546 27.478989.000 
Aumento de Cr$ 9.656.171.454,00. 

Verba: 3.0.00 — Desenvolvimento Economico 
e Social 

Consignagoes: 
3.1.00 — Servigo em Regime Especial de 

Financiamento   7.875.394.000 14.351.258.000 

Aumento de Cr$ 6.475.864.000,00. 
Verba: 4.0.00 — Investimentos 
Consignagoes: 
4.1.00 — Obras   119.496.000 304.010.000 
4.2.00 — Equipamentos e instalagoes   173.039.000 462.170.000 

292,535.000 766.180.000 
Aumento de Cr$ 473.645.000,00. 

Verba: 5.0.00 — Participagoes Financeiras. 
Consignag5es: 
5,1.00 — Sociedade de Economia Mista ... 481.004.000 3.000.000.000 

182.533.300 1.357.638.000 
  797.231.000 

182.533.300 2.154.869.000 

Aumento previsto de Cr$ 1.972.335.700,00. 

4. Pelo que ficou acima demonstrado, constata-se que o acr^scimo decorre dos 
seguintes fatos principals: 

I — Pessoal — O aumento de cerca de sete bilboes de cruzeiros e uma decor- 
rencia da Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960 (Classificagao de Cargos), e da 
Lei n.0 3.826, de 23 de novembro de 1960 (Lei da Paridade); 

II — Dispositivos Constitucionais — Despesas originadas da arrecadagao 
prevista contribuem com tres bilboes de cruzeiros; 

Aumento de Cr$ 2 .518.996.000,00. 
Verba: 6.0.00 — Amortizagao da Divida Pu- 

blica 
Consignagoes: 
6.1.00 — Divida Externa   
6.2.00 — Divida Interna   
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III — Servigo em Regime Especial de Financiamento — Esta consignagao diz 
rcspeito ao Fundo de Reaparelhamento Economico e do Fundo Federal de Eletrl- 
flcagao, cujo aumento de sete bilhoes de cruzeiros origina-se, tambem, da maior 
xirecadagao (Leis n.os 2.973, de 26-11-56, 2.308, de 31-8-54, e 3.244, de 14-8-57); 

IV — Sociedades de Economia Mista — O acrescimo de dois bilhdes e meio 
destina-se a integralizagao do capital do Petroleo Brasileiro S.A. e decorre de 
disposigoes da Lei n.0 2.004, de 3-10-53; 

V — Outros aumentos verificados, como o de oito bilhoes para pagamentos 
de dlferengas de cambio, de aposentados e pensionistas, da Divida Publica, etc., 
forawi praticamente anulados em virtude de economias realizadas em outras 
consignagoes. 
5. Nao obstante essa restrigao de gastos a que foi submetida a proposta do 
Ministerio e tendo em vista as suas multiplas atribuigoes, dentre as quais des- 
taca-se a de arredacagao dos tributos, e mister o seu aparelhamento. Para 
consegui-lo e para atingir a capacidade de eficiencia indispensavel aos trabalhos 
que o Ministerio se dispoe a executar, algumas alteragoes deverao ser introdu- 
zidas na proposta orgamentarla: umas, destinadas a atender despesas proprias, 
algumas, de mera compensagao e, finalmente, outras relacionadas, simplesmente, 
com a forma de redagao. 
5, Considerando-se as emendas apresentadas perante esta Comissao e pelo 
Relator, no montante de Cr5 25.438.854.816,40 (vinte e cinco bilhoes, quatrocen- 
tos e trinta e olto milhoes, oitocentos e cinqiienta e quatro •mil, oitocentos e 
dezesseLs cruzeiros e quarenta centavos), teremos elevado o presente projeto para 
Cr$ 130.831.316,816,40 (cento e trinta bilhoes, oitocentos e trinta e um milhoes, 
trezentos e dezesseis mil, oitocentos e dezesseis cruzeiros e quarenta centavos). 
7. A vista do exposto, opinamos favoravelmente ao Projeto de Orgamento do 
Ministerio da Fazenda, para o exercicio de 1962, bem como as emendas n.0^ 1 a 
14, apresentando as de n.0s 15-CF a 75-CF. 

Sala das Comissoes, 22 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Eugenio Barros, Relator — Filinto Miiller — Fausto Cabral — Victorino Freire 
— Mem de Sa — Ary Vianna — Lobao da Silveira — Irineu Bomhausen — Fer- 
nandes Tavora — Saulo Ramos — Caspar Velloso — Joaquim Parente. 

(As emendas a que se refere este parecer acham-se publicadas no 
DCN (Segao 11), de 23-11-61). 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
Nao ha oradores inscrltos. 
Esta facultada a palavra a quem dela qulser usar. (Pausa.) 
Nao havendo quem queira, passo a 

. ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 357, de 1953 
(n.0 2.960, de 1953, na Camara), que crla uma Contadorla Seccional junto 
a Estrada de Ferro Mossoro—Sousa, no Estado do Rio Grande do Norte, 
e da outras providencias, tendo 

PARECERES (n.0* 196, 197, 198, de 1955, 642, 643 e 644, de 1961) 1.° 
pronunciamento das Comissoes — de Constituigao e Justiga — favor&vel; 

— de Servigo Piiblico Civil — favoravel; 
— de Finangas — favoravel, com as emendas que oferece, sob n.0» 

1-C e 2-C. 
2.° pronunciamento — (a base dos novos autografos enviados pela 

Camara dos Deputados) das Comissoes — 
— de Constituigao e Justiga — favoravel; 
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— de Service Publico Civil — favoravel, com a emenda que oferece 
(n.0 1-CSPC) e considerando prejudicadas as anteriores; 

— de Financas — favoravel ao projeto e a emenda n.0 1-CSPC e 
considerando prejudicadas as anteriores. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO — Sr. Presldente, pego a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra, pela ordem, o nobre 

Senador Dix-Huit Rosado. 
O SR. DIX-HUIT ROSADO — Sr. Presidente, como a Estrada de Ferro Mos- 

soro foi incorporada a Rede Ferroviaria do Nordeste, requelro, para melhor 
estudo, o adiamento da discussao do Projeto, a flm de que seja ouvida a Comlssao 
de Finangas. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Na forma do Regimento, pego envie 
V. Ex.a a Mesa requerimento por escrito. 

Vem a Mesa, e lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 463, DE 1961 
Adiamento para audiencia de Comissao nos termos dos arts. 212, letra 1, 

e 274, letra a, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussao do Projeto 
de Lei da Camara n.0 357, de 1953, a flm de que sobre ele seja ouvida a Comissao 
de Finangas. 

Sala das Sessoes, 22 de novembro de 1961. — Dix-Hult Rosado. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em virtude da deliberagao do Ple- 

nario, o Projeto de Lei n.0 357, de 1953, sal da Ordem do Dia e vai a Comissao 
de Finangas. 

Esta flnda a materia constante da Ordem do Dia. 
Nada mais havendo que tratar, vou levantar a sessao deslgnando para a de 

amanha, a seguinte; 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 133, de 1961 (n.0 2.666, de 
1961, na Camara) que aprova o Piano Diretor da SUDENE para o ano de 1961, e 
da outras providencias (em regime de urgencla, nos termos do art. 330, letra 
c, do Regimento Interno, em virtude do Requerimento n.0 do Sr. Senador 
Fausto Cabral, aprovado na sessao de 20 de novembro de 1961), tendo 

PARECERES (n.0s 628, 629 e 630, de 1961) das Comlssoes: 
— de Economia, favoravel com as emendas que oferece sob n.0^ 1-CE 

a 12-CE; 
— de Transportes, Comunlcagoes e Obras Publicas, favoravel ao pro- 

jeto e as emendas e oferecendo as de n.0s 13-CTCOP e 14-CTCOP; 
— de Finangas, favoravel ao projeto e as emendas apresentadas e 

oferecendo as de n.0s 15-CF a 23-CF; e 
dependendo de Pareceres, das Comissoes, sobre as emendas de Plenario 
de n.0* 24 a 68. 

Estd encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 21 horas e 20 minulos.) 



220.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 23 de novembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Moura Vielra — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 

Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Se- 
bastiao Archer — Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio 
— Joaqulm Parente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes 
Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado 
— Argemiro de Figueiredo — Joao Arruda — Salvlano Leite — Jarbas 
Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heri- 
baldo Vleira — Ovldlo Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho 
— Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Miguel Couto — 
Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Milton 
Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — 
Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Joao Vlllasboas — Filinto Muller — 
Lopes da Costa — A16 Guimraes— Caspar Velloso — Nelson Maculan — 
Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel Krieger — Mem de 34 — 
Guido Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Usta de presenqa acusa o compa- 
reclmento de 53 Srs. Senadores. Havendo numero legal, esta aberta a sessao. 

Vai ser llda a ata. 

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

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

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
N.°« 250 e 251, de 22 do corrente, do Sr. Presidente da Republica, 

restituindo autografos referentes a proposigoes legislativas sancionadas, 
a saber: 

N.® 250 (n.® de orlgem 569) — Projeto de Lei da Camara n.® 93, de 1961, que 
autoriza o Poder Executive a abrlr ao Poder Judiciarlo — Tribunals Regionais do 
Trabalho e Juntas de Conciliagao e Julgamento da 2.a, 6.a e 8.a Regioes, o cre- 
dito especial de Cr$ 6.661.990,40, para atender a despesas que especifica; 

N.® 251 (n.® de origem 570) — Projeto de Lei da Camara n.® 132, de 1961, 
que revoga o art. 1.® da Lei n.® 2.932, de 31 de outubro de 1956, no que se 
refere aos lotes urbanos e rurais da ex-Colonia Agricola Nacional de Ceres, 
Estado de Golds. 

AVISO 
Do Sr. Ministro da Justiga, como segue: 

MINISTERIO DA JUSTigA E NEG6CIOS INTERIORES 
G/1534-B 

Brasilia, 20 de novembro de 1961. 
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Senhor Primeiro-Secretario: 
A fim de atender a pedido do Diretor do Servigo de Assistencia a MenoreS, 

tenho a honra de solicitar a V. Ex.a se digne de considerar a possibilldade de sef 
posta a disposigao daquele Servigo, para ter exerciclo da Delegacia Regional do 
Estado de Sao Paulo, Lia da Cunha Fortuna, Oflclal Legislative, PL-8, do Quadro 
Anexo da Secretaria. 

Aprovelto a oportunidade para renovar a V. Ex.a protestos de alta estlma e 
dlstinta consideragao. — Alfredo Nasser, Ministro da Justiga e Negoclos InterioreS. 

PARECER N.0 701, DE 1961 
Da Comissao de Finangas no Projeto 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 excrcicio de 1962 — Subancxo 4.11 — Ministerlo da Agrl- 
cultura. 

Rclator: Sr. Lopes da Costa 
O projeto do Orgamento da Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na 

parte relativa ao Subanexo 4.11 — Ministdrio da Agricultura, fixa a despesa deste 
setor da administragao federal em vinte e um bilboes, cento e doze milhoes e 
oitocentos e quarenta e dois mil cruzeiros. 

Comparada dita despesa com a autorizada no Orgamento em vigor (1961), 
verificamos uma majoragao de nove bilboes, quinhentos e trinta e nove milhoes 
e cento e setenta e nove mil cruzeiros, equivalente a cerca de 90%. 

Esse aumento, conforme se dd em relagao aos demais ministdrlos c drgaos 
subordinados a Presidencia da Republica, vem atender, de um modo geral, bs 
ja conhecidas causas do vertiginoso crescimento das despesas publicas: — de um 
lado, desvalorizagao da moeda, em virtude da crescente inflagao; e, por outro, 
reajustes nos diversos quantitativos, a fim de que possam ocorrer aos novos pregos, 
vencimentos e salarios. 

Acreditamos ate que tais majoragoes, aparentemente tao significativas, nao 
vem atendendo nem mesmo bs necessidades mais prementes da natural expansao 
dos servigos publicos, salvo no que diz respeito b constante ampliagao dos quadros 
de pessoal, pois todos nds sabemos quanto mais desaparelhada vem ficando dia 
a dia a administragao federal, por falta de modernizagao adequada para enfrentar, 
com eficiencia, os problemas do Pais. 

Os setores a cargo do MinisWrio da Agricultura, evidentemente, nao fogem a 
regra geral, se e que os sacrificios que Ihes vem sendo impostos nao tern sido 
relativamente maiores em comparagao aos exigidos a drgaos e setores melhor 
aquinhoados pelo governo. 

A simples posigao relativa, percentual, do Ministdrio da Agricultura, atravds 
dos sucessivos exercicios, no orgamento da Uniao, vem em apoio desta nossa 
suposigao, pois. em vez de proporcional ou moderadamente elevar-se, ou mesmo 
manter-se, no conjunto das despesas publicas, ela vem 6 decrescendo. 

Representando 3,04% da despesa da Uniao, em 1956, representarb, em 1962, 
cerca de 3,57%; isto quando, em 1957, 1958 e 1959, chegara, respectivamente, a 
4,52%, 4,16% e 4,07%. 

Tenha-se em vista, neste jogo de mimeros c percentagens, o agravamento quase 
vertical do surto inflacionbrio que, dia a dia, exercicio por exercicio. vem sacri- 
filando o Pais, e facil nos sera chegar a conclusao de que devem ser muito maiores 
de que se supoe os sacrificios exigidos pelo governo neste setor. 

Nao 6 sem razao, pois, que, paralelamente, cresga o clamor do setor agro- 
pecuario, contra a falta, tambdm, crescente de assistencia govemamental bs suas 
atividades. 

A tao requerida "reforma agrbria" nao 6, assim, exigencia exclusiva da mb 
distribuigao da terra, da sua falta de cultivo e racional aproveitamento. £, tarn- 
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b6m, um vivo sistema do abandono geral do homem do campo a si mesmo, sem 
a indispensdvel assistencia tecnica, quer em rclagao as suas atividades especificas, 
quer no tocante a tudo mais quanto diz respeito a vida social no meio rural, 
onde tambem se exige, para o trabalho proficuo, defesa da saiide, educagao ade- 
quada e perspectivas de participagao no conjunto dos beneficios que a sociedade 
Industrial criou para o maior conforto da vida humana. 

Por conseguinte, a situagao tradicional do Ministerio da Agricultura no con- 
junto dos drgaos federals, e tipica. Ela traduz e reflete a irracional orientagao 
do tao decantado desenvolvimento nacional, em cujo curso nao se procurou liber- 
tar o Pais dos aspectos negatives da industrializagao forgada, quando exemplos 
teriamos de onde colher amargas experiencias. 

Com estes ligeiros comentarios, nao intentamos, nem por longe, modificar a 
situagao e nem mesmo fazer coro ao geral pessimismo que, nos dias de hoje, 
percorre o Pais. Nosso propbsito e, tao-somente, o de confirmar tudo quanto, 
em exercicios anteriores, tem dito os ilustres relatores do orgamento que tiveram 
a oportunidade de focalizar a situagao do Ministerio da Agricultura, que 6 a 
mesma, de exercicio por exercicio, nao obstante as constantes advertencias e o 
pleno conhecimento de causa dos drgaos superiores competentes. 

Para concluir, vejamos a distribuigao da despesa pelos principals titulos or- 
gamentdrios. comparando-a com a autorizada para o exercicio em curso. Os niime- 
ros constantes do quadro comparativo abaixo nos fornecem uma ideia, se bem 
que tosca, da proporcionalidade das despesas na estrutura do Ministerio em aprego, 
ressaltando, por outro lado, a maior incidencia do aumento, de cerca de 90%, 
verificada em relagao ao orgamento em vigor: 

Titulos 
Orgamento 

1961 
Cr$ 

(Milhares) 

Projeto 
1962 
Cr$ 

(Milhares) 

+ 
ou 

Pessoal   2.471.841 6.372.476 + 3.900.635 
Mat. Consumo   360.458 683.441 + 322.903 
Mat. Permanente   48.390 108.842 + 60,452 
Serv. Terceiros   390.588 608.414 + 217,826 
Enc. Diversos   1.304,411 3.354.385 + 2.049.974 
Aux. Subvengoes   1.386.299 2.001.740 + 615.441 
Regime Especial   4.853.946 6.588,594 + 1.734.648 
Disp. Constit  180.000 300.000 + 120.000 
Obras   324.000 662.800 + 338.800 
Equip, e Inst  251.030 432.150 + 181.120 
Desapropriagoes   2.700 — — 2.700 

TOTAL   11,573.663 21.112.842 + 9.539.179 

O aumento maior, segundo o quadro, recai sobre a dotagao destinada a pessoal: 
dois bilboes, quatrocentos e setenta e um milhoes, oitocentos e quarenta e um 
cruzeiros em 1961 e seis milhoes, trezentos e setenta e dois milhoes, quatrocentos 
e setenta e seis mil cruzeiros, para 1962. 

O aumento de tres bilboes, novecentos milhoes e seiscentos e trinta e cinco 
mil cruzeiros ocorrerd, exclusivamente. aos acertos determinados pela chamada 
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"Lei de Paridade". Note-sc, todavia, que na area do Poder Executivo os numeros 
refletidos no Orgamento estao ainda bem longe da situagao real, uma vez que a 
aplicagao da referida lei vem sendo realizada com vagar, sendo de se esperar que, 
de future — o mesmo sem vir outro aumento de vencimentos e salaries — bem 
maiores serao as despesas de pessoal da Uniao neste e nos demais drgaos federals. 

A seguir, pela ordem de grandeza, destacam-se os aumentos consignados nas 
rubricas "encargos diversos" e "drgaos em regime especial de financiamento", 
sob cujos titulos sao atribuidas as dotagoes com destino especifico, para a exe- 
cugao, manutencao, ampliacao e desenvolvimanto dos estabelecimentos, escolas 
e postos agropecuarios do interior, inclusive institutes tecnicos e de pesquisas 
colfinias agricolas. 

Os incrementos de dois bilboes, quarenta e nove milhoes e novecentos e se- 
tenta e quatro mil cruzeiros, verificados em "encargos diversos", e o de um bi- 
Ihao, setecentos e trinta e quatro milhoes e seiscentos e quarenta e oito mil cru- 
zeiros, consignados para os "servigos em regime especial de financiamento", en- 
ccrram um ligeiro propdsito de melhoria das condigdes de trabalho dos drgaos 
beneficiados, se atentarmos para as ementas que especificam as despesas. 

Quanto is demais rubricas, nada ha de especial a registrar. Os aumentos 
seguem o ritmo do passado e, como dissemos, vlsam a um reajuste de quantita- 
tivos sem maior significagao para o desenvolvimento das atividades do Ministdrio 
da Agricultura. 

Prestados estes esclarecimentos, encerramos este relatdrio sugerindo a apro- 
vagao do presente orgamento, bem como das emendas que Ihe foram apresentadas 
pelos Senhores Senadores, de n.o® l a 1.171. 

Sala das Comissoes, 22 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
Lopes da Costa. Relator — Fernandes Tavora — Mem de Sa — Eugcnio Barros 

— Irineu Bornhausen — Saulo Ramos — Ary Vlanna — Lobao da Sllveira — 
Fausto Cabral — Caspar Velloso. 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 127, 
de W61 (n.0 2.970/61, na Camara dos Deputados), que estima a Receita 
e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio financelro de 1962. Anexo 4 
— Poder Executivo — Subanexo 4.20 — Ministerio da Saiide. 

Relator: Sr. Dix-Hult Rosado 

O Subanexo 4.20 — Ministerio da Saude — do Projeto de Orgamento da 
Uniao, ora sob o nosso exame, flxa as despesas dessa Secretarla de Estado para 
o exercicio financeiro de 1962 em Cr$ 20.561.682.154,00 (vlnte bllhoes, qulnhen- 
tos e sessenta e um milhoes, seiscentos e oitenta e dois mil, cento e cinqiienta e 
quatro cruzeiros), assim distribuidos por Verbas: 

Em relagao ao total do exercicio de 1961 (Ct$ 13.834.369.505,00) ha, pois um 
aumento de 48,6% (quarenta e oito e seis d^cimos por cento), bastante exage- 
rado, sem duvlda, mas que reflete o impacto inflaclonarlo de crescentes reper- 
cussoes na vida economlca e financeira do Pais. Sobretudo, ha que se atentar 
para a politica de salaries e de pregos, que se desnortela diante das m:didas 

PARECER N.0 702, DE 1961 

Cr$ 
1.0.00 — Custelo   
2.0.00 — Transfer6nclas   
3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social 
4.0.00 — Investlmentos   

6.022.935.000,00 
4.993.837.154,00 
9.046.310.000,00 

498.600.000,00 
20.561.682.154,00 
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nem sempre adequadas que vem sendo postas em pratica para o saneamento de 
nossa moeda. 

For Isso mesmo, a despesa do Mlnisterio da Saude — como a dos demals 
setores da Administragao Federal — apresenta coeficientes altos em todas as 
suas rubrlcas, principalmente no que tange aos quantltativos destinados ao paga- 
mento do Peasoal. Asslm, enquanto que para o exercicio vigente e&sa despesa 
era flxada em Cr$ 1.437.417.724,00 (um bilhao, quatrocentos e trlnta e sete 
milhoes, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e vinte e quatro cruzeiros), — 
sendo a parte variavel de Cr$ 1.250.985.424,00 —, temos a previsao, para o proxi- 
mo ano financeiro, da cifra de Cr$ 4.359.071 000,00 (quatro bUhoes, trezentos e 
clnqiienta e nove milhoes, setenta e um mil cruzeiros), o que equivale a um 
acr6sclmo da ordem de 203,2%! 

O que se observa com rela<;ao ao Custeio pode tambem ser comprovado com 
as verbas 2.0.00 (Transferenclas) e 3.0.00 (Servigos em Regime Especial de 
Flnanclamento) que acusam, respectivamente, majoragoes de Cr$ 1.711.853.404,00 
(um bilhao, setecentos e onze milhoes, oltocentos e cinquenta e tres mil, qua- 
trocentos e quatro cruzeiros) e Cr$ 3.107.947.269,00 (tres bllhoes, cento e sete 
milhoes, novecentos e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e nove cruzeiros), 
ou seja, cerca de 52,5%. 

O mesmo, entretanto, nao se da com referencia aos investimentos (Verba: 
4.0.00), pols os quantltativos para obras, equipamentos e instalagoes, desapro- 
prlagoes e aquislgao de imovels, no corrente exercicio, algaram a Cr$  
957.714.000,00, prevendo-se, para 1962, o dlspendio de Cr$ 498.600.000,00, o que 
corresponde a uma dlminuigao da ordem de Cr$ 459.114.000,00 (92,1%). 

Destarte, chega-se a conclusao, talvez um pouco melancollca, a respelto das 
atlvldades primaclals do Estado. De fato, ao se pensar que ao Mlnisterio da 
Saude estao destlnadas as tarefas de maior importancia para a recuperagao do 
homem brasllelro, € sobremodo confrangedor deparar-se com a situagao aclma 
exposta, A luz de algarismos cuja algidez arrepia a quern quer que os analise. 
E mais: para um total de despesas aldm de 20 bilhoes (vinte), destina-se ape- 
nas melo bilhao para investimentos. Quer dlzer que apenas 0,024% do orgamento 
do Mlnisterio da Saude deverao empregar-se na construgao de hospitals, mater- 
nldades, creches, postos de saude, etc., em todo o Pais! Isto significa que, para 
uma populagao de 25 milhoes de almas, despendera o Estado 7 (sete) cruzeiros 
e sessenta centavos com asslstencia medlco-hospitalar a cada brasileiro, no 
prdxlmo ano, quantla que atenderi, no maximo, a aquislgao de um comprimldo 
analgeslco. 

Mas os problemas nacionais de saude piiblica nao se restringem a cefalagias 
passagelras; e so as endemias rurais bastariam para demonstrar o quanto esta- 
mos inerme de recursos, para o desafio que se nos antepoe. 

Alnda que nos, Senadores, pudessemos corrigir tais anomalias, atraves de 
emendas ao Orgamento, nada fariamos, pelo inelutavel das contingenclas: prl- 
melro, porque contlnuamos caudatarios da outra Casa do Congresso e o nosso 
revisionismo legiferante e apenas uma pagina lirico-romantica de nossa vida 
constltucional; segundo, porque tambem nos temos consciencia da realidade 
nacional e nao iriamos quixotear a busca de panaceias para males que se nao 
erradicam senao atraves de medidas mais serlas, que nao estamos alnda em 
condlgoes de empreender. 

Longe de nos, com as llnhas aclma, demonstrar pruridos demagdglcos, que 
nao alimentamos, fellzmente. Apenas fazemos o registro de um fato, a fim de 
que cada um de nds possa alertar-se contra as conseqiienclas de todo imprevlsi- 
vels que um tal estado de coisas podera impor-nos, em future talvez nao multo 
remoto. 

Desejamos, tao-somente, que o Senado, conscio de suas responsabilidades, 
consigne o conheclmento que tern do problema, embora no momento nao possa 
slquer equacion&-lo. 
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Aceitando, pois, por irrecusavel diante de obstaculos intransponiveis, a dura 
realidade que nos apresenta o Subanexo perfunctoriamente examlnado, opina- 
mos pela sua aprova^ao, assim como das Emendas de n.0s 1 a 1.128. 

Sala das Comissoes, 22 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Dix-Huit Rosado, Relator — Fernandes Tavora — Mem de Sa — Eugenio Barros 
— Irineu Bornhausen — Saulo Ramos — Ary Vianna — Lobao da Silveira — 
Caspar Velloso. 

PARECER N.0 703, DE 1961 

Da Comissao de Constitui?ao e Justi?a, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 133, de 1961 (na Camara n.0 2.666, de 1961) que aprova o 
Piano Diretor da SUDENE, para o ano de 1961 e da outras providencias. 

Relator: Sr. Aloysio de Carvalho 

A esta Comissao de Constitui?ao e Justiga, e para cumprir-se o disposto no 
art. 88 do nosso Rsgimento Interno, vem o Projeto de Lei da Camara n.0 133, de 
1961, que aprova o Piano Diretor da SUDENE para o ano a findar e da outras 
providencias. 

Oriundo de mensagem do Poder Executive e examinado, na outra Casa do 
Congresso Nacional, pela sua Comissao de Justiga, deixou de vir, Inicialmente, 
^ nossa apreclagao, ex-vi da letra c do artigo 86 do Regimento combinado com o 
n.0 1 do inciso II do mesmo artigo. Al, efetlvamente, se estabelece que as propo- 
sigoes originadas na Camara dos Deputados e conhecidas pela respectiva Comis- 
sao de Justiga nao serao submetidas a Igual comissao do Senado, senao por 
provocagao do plenario, o que, na especie, nao ocorreu. 

Els, porem, que na tramitagao da proposigao em plenario varias emendas 
Ihe foram apresentadas e tern aplicagao, entao, aquele artigo 88 do Regimento, 
ressalvando que o projeto que receber emenda em planario ira a Comissao de 
Constituigao e Justiga, para dizer, se ja nao o houver feito, da constltucionali- 
dade e Juridlcidade dele (projeto) e da emenda, ou emendas. Cumpre-nos, asslm, 
opinar, nao somente sobre as emendas, tambem sobre o projeto, que pela prlmel- 
ra vez conhecemos. 

Contudo, e um pronunclamento de conseqiiencias por assim dizer incomple- 
tas ou parciais, dado que a discussao do projeto ja se encerrou, e os pontos acaso 
desaprovados no parecer desta Comissao s6 poderiam vir a ser objeto de "des- 
taques", por ocasiao da votacao, recurso regimental, alids, que deixa, muitas 
vezes, mutilado, quando nao irreconhecivel o texto proposto. Verdade 6 que o 
Regimento Intemo, no seu artigo 271, admlte que se reabra a discussao, quando 
as Comissoes oferegam subemendas a emendas anteriormente apresentadas, 
discussao especial circunscrita, todavia, as emendas subemendas e respecti- 
vas subemendas. 

Nao passara de todo sem o nosso reparo, mesmo, alguma vez, sob o aspecto 
da constitucionalidade, o projeto. Sao breves observagoes, nao mais suceptlveis, 
entretanto, de concretizagao por emenda, vlsto que esta s6 se poderia dar agora 
pela forma de subemenda, e o Regimento nao autoriza subemenda com materla 
estranha i da respectiva emenda (art. 226, n.0 II) multo menos, quando ja 
encerrada a discussao, subemenda que altere dlspositivo nao emendado do proje- 
to (art. 226, paragrafo unlco, letra a). Nenhum dos dispositlvos do projeto sobre 
que podemos oferecer restrigao foi atingido por emenda, a propiciar, portanto, 
subemenda. 

REPAROS AO PROJETO 

15 assim o artigo 7.°, paragrafo unico, bem como o artigo 39, dlspondo-se, 
ali, que as importagoes para a execugao de estudos e projetos enquadrados no 
Piano Diretor da SUDENE nao se farao sem a pr6via autorizagao, em cada caso. 
do Presidente da Republica, e, adlante, que as dotagoes globals constantes da lei 
serao requlsitadas pela SUDENE apds a aprovagao dos pianos de aplicagao pelo 
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Presidente da Bepiibllca. obvio, hoje, que, em ambas as hipdteses, deveria ler-se 
Conselho de Ministros e nao Presidente da Republica. Ainda a autorizaqao para 
as mencionadas importagoes, admita-se que fosse do Primeiro-Ministro, com a 
audiencia do Ministro da Fazenda. Mas nao se compreende que o piano de aplica- 
gao das dotagoes globais outorgadas a SUDENE, sobretudo interessando mais de 
um ministerio, e executados os servigos por mais de um dos orgaos federals 
competentes, fique subtraido a aprovagao do Conselho de Ministros. As duas dis- 
poslgoes sao flagrantemente inconstitucionais. 

Verdadeiramente absurda e a penalidade imposta, no § 2.° do artigo 35 do 
Projeto. Para estimulo a exploragao agropecuaria na regiao do Nordeste, decla- 
ra-se, na cabega do artigo, que os atos relatives a alienagao de quaisquer proprie- 
dades rurais, inclusive os que visem ao desmembramento desses imbveis, quando 
se referirem a lotes de area igual ou inferior a cinquenta (50) hectares, desti- 
nados aquelas atividades, "ficam isentos de pagamento de todos os impostos ou 
taxas federals que sobre eles incidirem, inclusive o imposto sobre o lucro imobi- 
Mrio." Pelo § 1.° do artigo concede-se, nao xedugao, mas bonificagao de cin- 
quenta por cento (50%) dessa tributagao federal, quando o ato de desmembra- 
mento abranger lotes superiores a cinquenta (50) e iguais ou inferiores a cem 
(100) hectares. Isto posto, se "em qualquer tempo" o adquirente do imovel nas 
condigoes assim estipuladas der ao mesmo destinagao diversa ficara "respon- 
savel pela tributagao a que estaria sujeita a transagao, cobrada em tresdobro", 
(§ 2° do art. 35). E evidente que o simples pagamento dos impostos devidos na 
bpoca da transagao atenderia aos interesses do erario, sem o carater de drastica 
punlgao a quern, demorando na zona rural, e desejando, conscientemente, mudar 
o tipo de sua atividade, talvez prestasse, ate um servigo a coletividade onde 
vive e de onde nao se quer apartar. Os rigores em beneficio do fisco, traduzi- 
dos nessa parte do projeto, nao se conciliarao, possivelmente, com o espirito 
da Constituigao, ao recomendar que a lei facilite a fixagao do homem no campo 
(art. 156). 

Outra passagem possivel de meditagao em face do preceito constituclonal 
que condiclona os atos de desapropriagao por necessidade ou utilidade publica 
ou por interesse social ao pagamento de prevla e justa indenizagao em dinheiro 
(art. 141, § 16) e a do artigo 15, determlnando que das desapropriagoes previs- 
tas no projeto sejam sempre excluidas "as valorizagoes decorrentes de obras 
projetadas ou realizadas pelo poder publico, ou por empresas de economia mista, 
nas quals a Uniao detenha a maioria do capital, bem como de loteamentos 
registrados apos a aprovagao dos pianos ou projetos de eletrificagao, incluidos 
no piano diretor da SUDENE ou de modificagoes feitas com o fim de se obterem 
indenizagoes mais elevadas." Se as duas ultimas hipbteses significam um 
comportamento de especulagao, que a lei nao deve consagrar ou proteger, ja o 
mesmo nao se dird da primeira hipbtese, para que o prego da Indenizagao nao 
se ajuste no valor do imbvel no momento da desapropriagao, porque so assim, 
na realidade, teriamos respeitada a ordenagao constitucional de uma "justa 
indenlzacao". A emenda de plenario, sob n.0 31, suprime todo o artigo 15, e, pelo 
vlsto, nada temos a opor, sob o angulo da sua constltucionalidade e juridicidade. 
Mas a criterio, afinal, da Comissao de Finangas deixamos, logicamente, a tarefa 
de distinguir as hipbteses, senarando das valorizagoes naturals aquelas outras 
que obedegam a propbsitos desonestos, que a Constituigao condena e as lels 
reprimem. 

EMENDAS DE COMISSDES 
A Comissao de Economia apresentou ao presente projeto doze (12) emendas, 

numeradas de 1 a 12. Contra elas nada ha a levantar do ponto de vista constitu- 
cional e juridico. Somos, todavia. de parecer contrario a emenda n.0 11, que 
manda acrescentar ao projeto uma disposigao declarando continuar em vigor o 
que na Lei n.0 3.692, de 15 de dezembro de 1959, que criou a SUDENE, se esta- 
belece no tocante ao regime do seu pessoal. A adigao exorbita, claramente, da 
boa tbcnica legislativa: o projeto que fixa o piano diretor da SUDENE para o 
exerciclo de 1961 diz respeito a servigos e encargos. Tudo que com os servidores 
se relaclone b matbrla especiflca de outros diplomas. 
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A Comissao de Transportes, Comunlca?5es e Obras Publican apresentou duas 
em end as — de n.0^ 13 e 14 — contra as quais nada havera a dlzer. Sao meros 
acrescimos de servigos a serem executados dentro do piano, elevando-se, conse- 
gulntemente, o limite do credito especial autorizado no artigo 38 do projeto. 

• • * 
A Comissao de Finangas apresentou as emendas de n.0^ 15 a 23. De igual 

maneira, nao ha o que a elas opor. Sao emendas ampliativas ou especificadoras 
de servigos, algumas, ate, emendas de redagao, como a propria Comissao reco- 
nhece. 

EMENDAS DE PLENARIO 
Sao quarenta e quatro (44) as emendas de plenario, numeradas de 24 a 68, 

e Introduzindo modificagoes de varias naturezas no projeto, umas supresslvas, 
outras ampliativas ou restritivas. De um modo geral, somos pela sua aprovagao, 
do ponto de vista constitucional e juridico. 

Sobre algumas delas, no entanto, e exatamente porque nas respectivas justi- 
ficagoes sao invocadas razoes de ordem constitucional, alongamos, a seguir, o 
exame, destacando, enfim, aquelas cuja rejeigao recomendamos. 

A emenda n.0 25, por exemplo, substitutiva do paragrafo 2.° do art. 3.° do 
projeto, esta justificada pelo fato de esse artigo contrariar frontalmente a 
Constituigao e o Codigo de Contabilidade. Declara o texto impugnado que os 
saldos referidos no paragrafo anterior (os saldos veriflcados no encerramento 
do exercicio financeiro) serao contabilizados pela Contadoria Geral da Repiibli- 
ca como "Restos a pagar", mas continuarao a disposigao da SUDENE, no Banco 
do Brasil ou no Banco do Nordeste, podendo ser por ela movimentados para a 
execugao dos servigos e obras do Piano Diretor, independentemente de autorlza- 
gao. A emenda apenas estabelece que os saldos assim depositados fiquem a dispo- 
sigao dos orgaos a que se destinam, podendo ser por estes movimentados duran- 
te a execugao dos servigos e obras prevlstos. Esta coerente a modificagao com o 
conteiido da emenda n.0 24, pela qual todas as verbas agora e anteriormente 
desUnadas a execugao do piano Diretor da SUDENE serao postas a disposigao 
dos orgaos competentes e especializados ja exlstentes, em funcionamento no 
Nordeste. 

Nao vemos, porem, como possa o disposto no projeto ferir o Codigo de Con- 
tabilidade e a Constituigao, enquanto o preposto na emenda nao fere. O que a 
Constituigao veda expressamente e o estorno de verbas, a concessao de crdditos 
Ilimltados, a abertura, com autorizagao leglslatlva, de credito especial (art. 75), 
em nenhuma dessas proibigoes incidlndo a medida preconizada pelo projeto, a 
ponto de ser fulmlnada como inconstituclonal. 

Quanto a arguigao concernente ao Codigo de Contabilidade dira melhor a 
Comissao de Finangas. O certo e que se uma lei nao pudesse modificd,-lo, correria 
ele o risco de nao acompanhar os reclames da evolugao social ou politica, tor- 
nando-se improprio, senao obsolete. 

Outra emenda de plenario a que tarabem se atrlbui o merecimento de corriglr 
inconstitucionalldade, e a seguinte em numeragao, ou seja, a de n.0 26, que altera 
o I 3° do referido artigo 3.°, para mandar que os recursos depositados no Banco 
do Brasil para a execugao do piano Diretor da SUDENE, em sendo transferidos 
para o Banco do Nordeste, fiquem a disposigao dos orgaos especializados ja 
exlstentes. E simples conseqiiencia da orientagao seguida em relagao as duas 
emendas imediatamente anteriores e nao atinamos onde a inconstitucionalldade 
que se busca consertar. 

A Emenda n.0 28 exige previa autorizagao do Presldente da Republica e do 
Primeiro-Ministro e competente registro no Tribunal de Contas para os con- 
tratos firmados pela SUDENE para os servigos e obras cuja execugao Ihe caiba, 
por nao enquadrada na competencia dos orgaos especializados ja exlstentes. Invo- 
cada a norma constitucional que determine sejam submetidos a registro pr6vio 
no Tribunal de Contas todos os contratos que interessarem a receita ou a despesa, 
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a emenda, todavia, incorre no grave equivoco de dar ao Presidents da Repiiblica 
e ao Primeiro-Ministro a atribuigao, concomitante ou hierarquizada, de autorizar 
os mencionados contratos, quando a competencia, se procedente, seria do Conselho 
de Ministros, pelo Ato Adicional que instituiu no Brasil o slstema parlamentarista 
de governo. 

A Emenda n.0 35 man da incluir no projeto uma disposigao pela qual os 
recursos outorgados pela Constituigao, no seu art. 198, serao aplicados rigoro- 
samente (sic) na execugao do piano de combats aos efeitos das secas (DNOCS), 
assegurada a preferencia dos servigos e obras de irrigagao, construgao de barragens 
e perfuragao de pogos tubulares. 

Argumenta-se que a SUDENE nada tem a ver com o piano de combate aos 
efeitos das secas, piano que preexists a mesma SUDENE, e tem amparo consti- 
tucional, nao podendo, portanto, ser alterado. Mas a verdade e que a Constituigao, 
ao consagrar, no art, 198, a obrigagao da Uniao reservar quantia nunca inferior 
a tres por cento da sua renda tributaria para a execugao do piano de defesa 
contra os efeitos da denominada seca do Nordests nao fixou criterios nem limites, 
nem os deveria fixar, tanto que prudentemente se reportou a um piano que seria 
de defesa contra os efeitos da seca e nao de combate aos efeitos das secas, tal 
na emenda se consigna, como se fora esta a inpiragao do legislador constituinte. 
O que este, em ultima anallse, quis frisar foi que a protsgao oficial as populagoes 
nordestinas flageladas pela calamidade da seca nao se reduziria aos servigos de 
Irrigagao e de construgao de barragens, mas abrangeria, num sentido mais nobre 
de compreensao e de humanidade, a plena assistencia economica e social aquelas 
pobres populagoes, como no mesmo dispositivo constitucional se impoe, e de 
que o piano Diretor da SUDENE e, sem duvida, auspicioso ensaio. Injustificavel 
seria, por isso, desapoiar esse Piano Diretor dos recursos financeiros que a 
Constituigao, ex vi do referido art. 198, assegura para a ansiada solugao do 
problema das secas do Nordeste. Como injustificavel seria sustentar-se, a luz 
do citado mandamento constitucional, uma prioridade ou exclusividade, que ai 
nao estd, nem por sombra. admitida, para as obras e servigos relacionados na 
emenda, 

A Emenda n.0 40 proibe a SUDENE "qualquer piano de colonizagao ou estru- 
turagao economica que vise ao deslocamento populaclonal de um para outro 
Estado', porque. do contrario, — argiii-se — estaria ferido o espirito da Cons- 
tituigao Federal, que preconiza "a fixagao do homem ao meio onde trabalha . 
Ao llustre autor' da emenda, que e, de resto, o mesmo autor das emendas ante- 
riormente examinadas, de n 0s 25 — 26 — 28 e 35, e em quem proclamaraos um 
brilhante espirito devotado ao estudo das questoes brasileiras, em especial asda 
regiao de que e digno representante nesta Casa, integrado na bancada do Partido 
Trabalhista, pedimos venia para ponderar que a emenda nao se harmoniza com 
o espirito, nem mesmo com a letra da nossa Constituigao. O que nesta, com 
efeito, se contem, como sabio imperative da politica social, 6 que "a lei facilitara 
a fixagao do homem no campo. estabelecendo pianos de colonizagao e de apro- 
veitamento das terras piiblicas", em que sejam "preferidos os nacionais, e, dentre 
eles, os habitantes das zonas empobrecidas e os desempregados". (Const. — 
art. 156.) Diverse de fixar o homem no campo, como a Constituigao recomenda, 
6 fixd-lo "no meio onde trabalha", como a justificagao da emenda defende. A 
intengao do legislador constituinte foi Impedlr, naturalmente, que se repetlsse, de 
futuro, o crimlnoso erro de um dos govemos da velha Republica que, na dura 
emergencia de determinada seca, decidiu-se por uma retirada, em massa, das 
Populagoes flageladas, oferecendo-lhes, para isso, passagens e recursos. O ideal 
e que se nao despovoem os nossos campos, por imposigao de fenomenos clima- 
ticos ou de outra natureza, Nao sera desservir a esse ideal, antes para ele con- 
correr, o planejamento de mlgragao de elementos nacionais de um para outro 
ponto do mesmo terrltorio patrio, onde terras mais ferteis ou menos gastas 
melhor garantam a subsistencia e o trabalho Proibi-Io a SUDENE, justarnente a 
SUDENE, nao 6, por certo, atender ao espirito e a letra da Constituigao. 
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CONCLUSAO 
Em suma, pelo aspecto juridlco e constitucional, nada temos a opor as 

emendas oferecidas ao projeto, salvo as de n.03 11 — 28 — 35 — e 40, cuja 
rejeigao de logo recomendamos, com base nas alegagoes constantes deste parecer. 

Sala das Comissoes, 9 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presldente — 
Aloysio de Carvalho, Relator — Milton Campos — Miguel Couto — Heribaldo 
Viana — Nogueira da Gama. 

PARECER N." 704, DE 1961 

Da Comissao de Economia, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 133, 
de 1961 (n.0 2.666 — 61, na Camara), que aprova o Piano Diretor da 
SUDENE, para o ano de 1961, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 

O projeto, que aprova a primeira etapa do Piano Diretor do Desenvolvimento 
do Nordeste, referente ao ano de 1961, foi examinado por esta Comissao, que, 
sobre ele, se manifestou favoravelmente, a 13 de outubro p.p., propondo nessa 
oportunidade doze emendas a seu texto. 
2. A proposigao volta agora a este Drgao, para o pronunciamento que se faz 
necessario, sobre as 56 emendas a ela apresentadas nas Comissoes de Transportes, 
Comunicagoes e Obras Piiblicas, e na de Finangas, bem como em plenario. 

3. Observaremos, preliminarmente. estar na categoria dos fatos normals do 
processo legislative a apresentagao de um grande numero de emendas a projetos 
da ordem deste. Proposigoes que envolvem aplicagao de grande massa de recursos 
financeiros, tecnicos e administrativos e que dizem respeito a uraa extensa area 
compreendendo terras de diversos Estados da Uniao — suscitam sempre, em alta 
escala, durante a tramitagao legislativa, o necessario trabalho de corregao e de 
complementagao, trabalho esse que constitui, exatamente, a grande tarefa arte- 
zanal reservada aos parlamentos, em qualquer pais do mundo. 
4. Os projetos encaminhados ao Congresso atraves de Mensagem do Senhor 
Presldente da Repiiblica sao preparados, como ninguem ignora, por equlpes de 
tecnicos, vinculadas quase sempre ao setor ou ao orgao a que se refere a propo- 
sigao. fi uma caracteristica geral dessas equipes a uniformldade de pensamento 
dos respectivos integrantes e isso acaba refletindo-se no trabalho que elaboram, 
o qual exibe, no seu conjunto, invariavel simetria de conceitos e de equaclona- 
mentos. 
5. Outra, porem, e a caracteristica dominante em qualquer orgao legislativo. Ao 
contrario do tecnico que esta, pela propria formagao profissional, mals identifl- 
cado com a exterloridade formal dos problemas — o legislador esta sempre mals 
ligado ao que se pode chamar a interioridade substanclal dos problemas, as 
necessidades imediatas das populagoes, ao interesse piiblico, enfim, no significado 
mals autentico que a expressao possa ter. 
6. Explica-se desse modo, menos como censura ou restrigao ao trabalho original, 
e, mais, como imperativo da fldelidade do parlamentar ao mandate que recebeu 
do povo, o esforgo a que se entrega, de emendar as proposigoes que transitam 
pela orbita da sua decisao. 

7. Vistas as coisas desse modo, as emendas, longe de constltuirem fator distor- 
sivo das proposigoes — como imaginam alguns maus entendedores do processo 
democratlco — sao, ao contrario, fator de valorizagao das mesmas. Alteragao 
de dotagoes previstas, inclusao de outras, retificagoes e acresclmos redacionals, 
sao modlficagoes que aproximam, tanto quanto possivel, os projetos a que se 
referem, da verdade social e humana que eles pretendem atingir, pelas medldas 
que veiculam. 
8. Na linha dessas ideias, em perfeita coerencia com o nosso pronunciamento 
anterior, favoravel ao projeto na forma sob a qual o seu texto aqui chegou, 
aprovado pela Camara, vamos examinar as emendas que Ihe foram apresentadas 
nesta Casa, excluidas obviamente as desta propria Comissao. 
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9. Das 56 emendas a examinar, 17 majoram dotagoes; 16 fazem acrescimos 
dlversos ao texto, com a paralela inclusao de novas dotagoes; 14 tratam de 
modificagoes redacionais, sem qualquer aumento de despesa; 8 trazem acrescimos 
substanciais ao texto, tambem nao acompanhados de aumento de despesa; e, 
finalmente, uma, propoe a supressao de um artigo. 

10. Cabe enunciar neste ponto, achamos nos, o criterio que determinara a posi- 
gao que iremos assumir em face dessas emendas. Qualquer projeto de lei e muito 
em particular proposigoes referentes a grandes pianos de valorizagao economlca 
e social de uma regiao — como e o caso deste Projeto que aprova um piano 
dire tor para o desenvolvimento do Nordeste — possuem dois diferentes aspectos; 
o aspecto essencial e o aspecto subsidiario. 

11. O aspecto essencial implica na parte substantiva do projeto. o roteiro 
mesmo da solugao que o projeto visa proporcionar. E se estamos de acordo com 
o tipo e com a oportunidade dessa solugao, logicamente devemos assumir firme 
atitude de defesa desse aspecto essencial. Contraditdria, seria qualquer outra 
atitude que assumissemos, no caso. 

12. O aspecto subsidiario, por sua vez, engloba tudo que esta situado peri- 
fericamente ao essencial. E ate o ponto em que as modificagoes propostas para 
o projeto — ditadas por motives de natureza tecnica ou de natureza politica — 
nao deformem sua parte substantiva, nao existem razoes serias que justifiquem 
esforgo para preservagao da forma original. Acrescente-se, alias, que, no presente 
caso, estamos em face de uma proposigao cuja forma original ja.foi bastante 
alterada, na fase de sua tramitagao pela outra Casa do Congresso. 
13. Passando a consideragao das emendas, vejamos em primeiro lugar aquelas 
que majoram dotagdes. Sao as de n.os 20-CP, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 54, 55, 56, 
58, 59, 60, 61, 62 e 63. Dessas emendas, a primeira, isto e, a de n.0 20-CF constitui 
caso especial: nao aumenta despesas, conforme explica a justificagao formulada 
por seu autor. 

14. Sobre as outras dezesseis emendas desse grupo, que realmente aumentam o 
quantum previsto para o crddito especial que o artigo 38 autoriza, observaremos 
que elas visam apenas atualizar dotagoes que, nos niveis previstos, nao mais 
bastariam para atender aos problemas a que sao destinadas. 
15. Houve, como ningudm ignora, certa morosidade na tramitagao deste projeto 
que ora examlnamos. Dificuldades, talvez relacionadas com a propria adaptagao 
do Congresso ao seu funcionamento em Brasilia, impediram que a matdria fosse 
mais rapidamente liberada da esfera legislativa, para transformar-se no instru- 
mento legal das solugoes praticas, reclamadas pelo interesse publico da regiao 
nordestina. 
16. Assim, embora explicavel, a demora nao deixaria de comprometer a verdade 
financeira das cifras constantes dos Anexos da proposigao, para as obras progra- 
madas. E isso porque, sem julgarmos necessario repisar assunto por demais co- 
nhecido, trata-se de uma decorrencia do prdprio processo inflacionario que lavra 
no pais. Face ao ritmo galopante desse processo, nos ultimos meses — depois, 
portanto, do projeto haver sido entregue ao Congresso — os recursos previstos, 
cm cada item, estao hoje, sem sombra de duvida, aquem dos encargos a que se 
destinam. 

17. Obedece portanto & Idgica dos fatos, a iniciativa tomada por muitos dos Se- 
nhores Senadores — atentos ao respeitavel interesse das populagoes que a eles 
conflaram o mandate de representante do Estado a que pertencem — de pro- 
curarem corrlgir a assimetria ja constatavel, entre a limitagao das dotagoes e a 
extensao dos fins por ela visados. 
18. Se razoes existem que possam desaconselhar a majoragao de recursos rela- 
cionada com o lote de emendas a que estamos fazendo referenda — sao razoes 
certamente situadas na esfera do Financeiro, e nao do Economico. A aoura uu 
missao de Finangas caberd enuncid-las. 
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19. Do ponto de vista economico — angulo de exame, da competencia destc 
6rgao Tecnico de que participamos — nada ha que contra-indique as emendas 
em apreqo. Afinal, as ampliaqoes de dotaqao nelas previstas, tem por objetivo 
tomar possivel a execugao de medidas que, ligadas a finalidade mesma do projeto, 
sao de uma conveniencia indiscutivel para o interesse piiblico. 
20. Dezesseis outras emendas incluem no projeto itens relacionados com a rea- 
lizagao de obras nele nao previstas, com as respectivas dotagoes a elas lestinadas, 
dentro embora da linha mestra do Piano Diretor de que trata a proposigao. Tra- 
duzem, no melhor sentido, uma contribuigao dos Senhores Senadores & melhoria 
da proposigao, procurando fazer com que a lei dela resultante venha a servir ao 
interesse de um maior mimero de contribuintes da Republica. Sao essas emendas 
as de n.0s 13-CTCO, 14-CTCO, 19-CF, 21-CF, 22-CF, 23-CF, 41, 44, 48, 51, 53, 
64, 65, 66, 67 e 68. 
21. As Emendas n.os 67 e 68, por motivos que serao explicados nas respectivas 
justificagoes, proporemos subemendas. As outras treze emendas do grupo, do ponto 
de vista economico. estritamente, nenhuma objegao temos a fazer. Todos os em- 
preendimentos a que se referem, sem uma linica excegao, coincidem com os obje- 
tivos especificos da proposigao e contribuem para tornar mais ampla a faixa de 
agao da mesma. 
22. Se problemas existem a considerar, com relagao a tais emendas, referem-se 
eles a questoes de ordem tecnica, & conveniencia de disciplinar a fixagao de prio- 
ridades e, sobre o assunto, o pronunciamento mais pertinente em nosso entender 
6 aquele que venha a ser feito pela Comissao de Transportes, Comunicagoes e 
Obras. 

23. Sobre as emendas de que, ate agora, tratamos, cabe ainda observar que a 
possivel accitagao delas nao acarretard onus real para o Tesouro, nem alterard, 
na execugao da lei, os objetivos colimados na elaboragao do projeto. Sao emendas 
apenas autorizativas. E e bastante ampla a margem de controle executivo reser- 
vada pela proposigao aos drgaos de comando da SUDENE: tal fato constitui 
tranquilizadora garantia de que os ebjelivos do Piano Diretor, em exame, que 
meregam tratamento prioritario, receberao esse tratamento. 

24. O seguinte grupo de emendas que passamos a considerar e integrado por 
quatorze propostas de modificagoes ao texto do projeto, as quais, todavia, nao 
acarretam aumento de despesa. Algumas delas visam tomar o texto mais explicito 
em alguns pontos, em beneficio dos proprios fins da proposigao; outras, visam 
eliminar pontos de atrito que, na opiniao dos respectivos autores, existe entre o 
projeto, de um lado, e a Constituigao e o Cddigo de Contabilidade, de outro; e 
outras emendas desse grupo, finalmente, fazem a necessdria corregao de algumas 
omissoes. 
25. Estao classificadas sob os seguintes mimeros, as emendas a que acabamos de 
fazer referencia: 15-CF. 16-CF, 17-CF, 18-CP, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 52 e 57. 
E, do ponto de vista economico, nada encontramos que justifique, de nossa parte, 
uma opiniao contraria as mesmas, exceto k de n.0 28, respeitando a opiniao do 
relator da materia na Comissao de Constituigao e Justiga, que a deu por incons- 
titucional. 

26. Oito emendas — as de nps 24, 27, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 — veiculam propostas 
de acrescimos diversos ao texto, sem que os mesmos venham a acarretar, pelo 
menos aparentemente, qualquer aumento de despesa. Do angulo sob o qual nos 
compete examlnar o assunto, nada vemos que contra-indique as Emendas n.08 32, 
36, 38 e 39. Deixamos de considerar as de n.08 35 e 40, dadas por inconstitucionais 
pela Comissao de Constituigao e Justiga. A de n.0 27, proporemos uma subemenda, 
por motivos que serao explicados na respectiva justificagao. E consideraremos 
prejudic.ada a de n.0 24, pela dita subemenda, bem como a de n.0 37, prejudicada 
pela subemenda que apresentaremos h Emenda nP U-CE. 

27. Uma ultima emenda, finalmente, manda suprimir o art. 15 da proposigao, 
a de nP 31, nada havendo que a tome inconveniente, do ponto de vista economico. 
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28. Achamos ncccssario, outrossim, a bem do aperfcigoamento da proposigao, 
em que estamos tcdos nds empenhados, apresentar subemendas as Emendas 
n.os 6-CE e 11-CE, tendo cm vista as razoes que serao expostas nas respectivas 
justificagoes. 

29, A SUDENE, mais do que um drgao para a execugao de determinadas tarefas 
t^cnico-administrativas. 6 o prdprio simbolo de uma politica em boa bora adotada 
pelo Estado brasileiro. A politica da agao planificada e intensa que resolvemos 
adotar, frente a um grave problema do pais, problcma que temos tratado com 
o empirismo das meias medidas, ha quase um seculo. Divergencias intransigentcs 
que, porventura, venham a ser levantadas nesta Casa, pondo em perigo a aprova- 
gao deste projeto nos poucos dias que ainda restam para isso, podera ameagar 
a prdpria sobrevivencia do drgao que todos nds ajudamos a criar para recuperar 
o Nordestc. E isso equivalcra a uma injegao de forga nos movimentos demagd- 
gicos quo vicejam naquela regiao, o que comprometera a estabilidade do atual 
Governo e a prdpria paz social e politica do Brasil. Orgao novo, embora criado 
sob os melhores auspicios e dentro da melhor tdcnica, nao nos deu a SUDENE, 
ainda — e nao poderia ter dado — elementos que permitam julga-la. Assim, pre- 
cisa ela, tambem, de um crddito de confianga, que se configurara atraves da rapida 
aprovagao final deste projeto que, salvando o Nordeste. poderd salvar o Brasil. 

30. Chegamos, assim, a parte final de nossas consideragdes, omitindo parecer 
favorAvel as Emendas n.o- 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 20, 29, 30, 

31, 32, 33, 31. 30, 33, 39, 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 06; parecer favorivel, com subemendas, is de 
n.0s 27, 67 e 68; e parecer contrario as de n.0s 28. 35 e 40, de acordo com o pro- 
nunciamento da Comissao de Constituigao e Justiga. e considerando prejudicadas 
as de n.os 24 e 37. 

Sala das Comissoes, 16 de novembro de 1961. — Caspar Volloso, Presidente 
— Fausto Cabral, Relator — Fcmandes Tavora — Del Caro. 

SUBEMENDA A EMENDA N.0 6-CE 

Substitua-se pelo seguinte: 

De-se a seguinte redagao ao artigo 33 e seus parigrafos: 

Art. 34 — A importagao de pegas sobressalentes, implementos agricolas, ma- 
quinas, tratores com lamina dc potencia superior a setenta e cinco cavalos-vapor 
(75 HP), avioes de pequena capacidade, monomotor, ate 4 (quatro) passageiros, 
apropriados ao servigo de saneamento e pulverizagao da lavoura, bem como de 
equipamentos para implantagao ou renovagao de industrias, consideradas pela 
SUDENE necessdrias ao desenvolvimento do Nordeste, tera um financiamento do 
Banco do Brasil, do Banco Nacional do Desenvolvimento Economico ou do Banco 
do Nordeste, pago em cruzeiros, equivalente a metade do valor dispendido na 
aqulsigao da moeda requerida pelo operagao. 

§ 1.° — O pagamento do emprestimo a que se refere este artigo sera feito 
somente apos o desembarque do equipamento e seu desembarago pelas repartigoes 
competentes, e nos prazos de vencimento previsto nos contratos de fornecimento 
do quipamento. 

8 2.° — O drgao financiador receberd o valor dos emprestimos concedidos 
na forma deste artigo em agoes das empresas beneficiadas obedecidas as dispo- 
slgoes da Lei n.0 2.300, de 24 de agosto de 1954. 

8 3.° — O prazo de financiamento para as operagoes prcvistas neste artigo 
serd de dcz anos, com carencia de tres anos inclusive. 

8 4.° — A importagao de equipamentos, que nao tenham similares no pais 
com esse cardter registrado, adquiridos no exterior para implantagao de industrias 
que aproveitarao unica e totalmente matdria-prima agricola do Nordeste e cuja 
produgao, pelo menos 50% (cinquenta por cento), destine-se a exportagao, terd 
um subsidies do Tesouro Nacional, pago em cruzeiros, equivalente a metade do 
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valor dispendido na aquisigao da moeda requerida pela operagao, obedecidos os 
prazos previstos no § 1.° deste artigo. 

§ 5.° — Os interessados nos beneficios do paragrafo anterior comprometer- 
se-ao a utilizar, pelo menos durante dez anos, materia-prima agricola do Nordeste 
e exportar, no minimo 50% (cinqiienta por cento) de sua produqao para o exterior. 

§ 6.° — O nao cumprimento das exigencias do paragrafo precedente sera con- 
siderado transgressao e implicara na perda dos favores obtidos e na devolugao 
do subsidio concedido, nos termos do art. 23 desta lei. 

§ 7.° — O orgamento da Uniao consignara, anualxnente, a importancia esti- 
mada necessaria para atender, em cada exercicio, aos encargos decorrentes do 
disposto no 4.° deste artigo. 

§ 8.° — Fica o Poder Executivo autorizado a abrir credito especial ate a im- 
portancia de Cr$ 500.000,000,00 (quinhentos milhoes de cruzeiros) para ocorrer, 
desde ja as despesas com o pagamento do subsidio a industria. 

§ 9.° — Fica tambem assegurado o financiamento, pelo Banco Nacional do 
Desenvolyimento Economico, da aquisigao do mercado nacional de equipamentos 
para industrias instaladas ou a instalar no Nordeste, obedecido as seguintes con- 
digoes: 

a) aprovagao, pela SUDENE, dos pianos de instalagao, ampliagao ou moder- 
nizagao das industrias; 

b) prazo de financiamento fixado e 10 (dez) anos; 
c) prazo de carencia de 3 (tres )anos. 

§ 19 — So terao direito os beneficios concedidos neste artigo as empresas 
constituidas de capital cem por cento brasileiro. 

Justificagao 
O projeto aprovado pela Camara dos Deputados procura estimular a indus- 

trializagao do Nordeste, atraves da criagao de um subsidio, pago em cruzeiros 
pelo Tesouro Nacional, equivalente a metade do valor dos equipamentos adqui- 
ridos no exterior, destinados a implantagao ou a renovagao de industrias 
consideradas necessarias ao desenvolvimento daquela regiao. 

Nada mais justo do que a medida proposta, sobretudo quando se sabe que o 
surto industrial do sul do Pais se fez as custas da contrlbuigao cambial decorrente 
da exportagao dos produtos agricolas do Nordeste. Seria, assim, modesta retri- 
buigao do que aquela regiao fizera, antes, pelo progresso economico de outras 
partes do Pais. 

Acontece, porem, que as condigoes atuais do Tesouro Nacional nao suportam 
tao pesado onus, levando-nos a temer pela sorte do dispositivo que estabelece tal 
principio, mormente sabendo-se nao constar ele do texto inicial do projeto 
encaminhado ao Congresso. 

Visando a preservar iniciativa tao louvavel, oferecemos a Emenda n.0 6, 
agora complementada pela presente subemenda, atraves da qual sugerimos for- 
mula capaz de conciliar a legitima espiragao de industrializar o Nordeste com 
as reals possibilidades do Erario. 

Propomos, entao, que o auxilios as empresas que pretendam instalar-se no 
Nordeste se faga de duas maneiras: por meio de emprestimo e por meio de 
subsidio. 

A maioria das empresas terla financiamento do Banco do Brasil, do Banco 
Nacional do Desenvolvimento Economico ou do Banco do Nordeste, correspon- 
dente a 50% do valor despendido com a aquisigao dos equipamentos importados, 
pelo prazo de dez anos, com tres anos de carencia. O pagamento desses empres- 
timos far-se-ia em agoes das empresas beneficiadas, na forma do que dlspoe a 
Lei n.0 2.300, de 24 de agosto de 1954. 
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So gozariam do privilegio do subsidio as empresas que utilizassem linica e 
exclusivamente materia-prima agricola do Nordeste e cuja produgao, pelo menos 
50%, fosse destinada a exportagao. 

No caso, o subsidio concedido pelo Tesouro Nacional seria largamente com- 
pensado pelo aumento de divisas decorrente de exportagao da produgao para o 
estrangeiro. Alem disso, serviria de estimulo ao aumento da produgao agricola 
do Nordeste, fixando o hom-em no meio e evitando o seu deslocamento para outra 
regiao do Pais. 

Como se ve, o objetivo da presente subemenda e ajustar o legitimo desejo de 
industrializar o Nordeste as reais condigoss financeiras do Pais, fugindo a incom- 
preensao de uns e a ma fe de outros, todos escudados na alegada falta de exequi- 
bilidade da medida proposta no projeto aprovado pela Camara dos Deputados. 

SUBEMENDA A EMENDA N.0 11 CE 

Acrescente-se onde convier: 
Art. — Podera a SUDENE contratar, dentro dos recusos que Ihe forem 

atribuidos, pessoal especializado para a realizagao de servigos tecnicos, o qual 
ficara sujeito as normas da legislagao trabalhista. 

Justificagao 

Mandava a Emenda n.0 11-CE que fosse acrescentado artigo ao projeto, nos 
seguintes termos: 

"Continua em vigor o dispositive de Lei n.0 3.692, de 15 de dezembro 
de 1959, no tocante ao regime do pessoal da SUDENE." 

A douta Comissao de Constituigao e Justiga, todavia, manifestou-se con- 
trariamente a mesma. 

Sem pretendermos discutir as razoes daquele 6rgao Tecnico, no caso em foco, 
apresentamo.s a presente subemenda. A redagao agora proposta limita a deter- 
minagao constante do artigo a assunto da competencia especifica do projeto e, 
assim, torna insubsistente a objegao levantada. 

fi de absoluta necessidade, em nosso entender, assegurar a SUDENE as 
garantias legais para poder recrutar e manter a seu servigo, como vem fazendo 
ate agora, sem burocracia, os tecnicos de que carece para o bom encaminhamen- 
to dos seus trabalhos. Tirada a ela essa liberdade, por forga de alguma capciosa 
interpretagao daspeana, condenada a SUDENE a funcionar como estrutura 
burocratica igual as demais estara, por motives obvios, comprometida em sua 
capacidade de agao. E e, exatamente, essa conseqiiencia danosa ao interesse 
publico que desejamos evitar, com a apresentagao da presente subemenda. 

SUBEMENDA A EMENDA N.0 27 

Inclua-se entre os arts. 3.° e 4.°, o seguinte; 
Art.   A execugao das obras incluidas no Piano Diretor sera realizada, 

de preferencia, pelos orgaos sspecializados, federals e estaduais, atuantes na 
regiao. 

Paragxafo unico — Sempre que os orgaos responsaveis pelas obras nao esti- 
verem cm condigocs de as executar, a SUDENE propora a reestruturagao aos 
mesmos a fim de capacita-los ao exercicio das fungoes defimdas no Piano uirewr. 

Justificagao 

A Emenda n.° 27. de autoria do eminente Senador Argemiro de Figueiredo 
determina que "alem das fungoes de planificagao e fiscalizagao dos servigos e 
obras constantes do Piano Diretor, ressalvadas as excegoes previstas nesra rei, 
nenhuma outra, de carater executive, sera outorgada a SUDENE . 

Conforme ponto de vista ja externado em nosso primeiro parecer sobre o 
Projeto ora tratado, aceitamos em toda a linha a tese contida na emenda em tern, 
de que e preciso impedir qualquer possivel tendencia que a SUDENE venna 
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manifestar — no exercicio de suas atividades — no sentido de uma competigao 
funcional com orgaos diverso.s da administracao federal, de ha muito Instalados 
e atuantes na reglao Nordeste. 

Acontece que os orgaos em questao nem sempre possuem, de momento, as 
condigoes que se fazem necessarias para uma agao pronta e eficiente nos setores 
que reclamarem seu trabalho. Bern conhecemos, todos nos, os viclos que entravam 
a burocracia instalada no Pals, fato que, de certo modo, integrou o conjunto de 
razoes justificadoras da criagao da SUDENE. Seria, assim, contraditorio com o 
esplrito mesmo desse organismo, priva-lo de meios que Ihe permitam anular a 
inercia dos orgaos federals possuidores de parcelas de responsabilidade sobre 
problemas nordestinos, pois, isso acabaria tornando inocua a propria SUDENE. 

Cremos que a adogao da forma redacional ora proposta, para a Emenda n.0 27, 
embora mantendo de pe o que consideramos o sentido fundamental da emenda, 
nao o faz de uma forma que, tambem, possa causar impatrioticos entraves a agao 
da SUDENE. E isso e da maior importancia para os 25 milhoes de patricios que 
ocupam o solo do Nordeste, concluimos. 

SUBEMENDA A EMENDA N.0 67 
Ao Anexo XIII (Empreendimentos Diversos) 
A) Inclua-se: 
10) Para estudos e levantamentos relacionados com o desenvolvimento de 

Sergipe, a serem realizados com o Conselho do Desenvolvimento Economico de 
Sergipe (CONDESE), visando o planejamento economico do Estado e sua inte- 
gragao dentro do Piano Diretor da SUDENE — Cr$ 10.000.000,00. 

B) Aumente-se de Cr$ 10.000.000,00 para o fim previsto nesta subemenda, 
o credito especial autorizado no art. 38. 

Justificagao 
A redagao proposta atende melhor as flnalidades da emenda. 

SUBEMENDA A EMENDA N.0 68 
A) Ao Anexo XIII (Empreendimentos Diversos) 
Acrescente-se: 

"Estudos e obras para instalagao de servigos de abastecimento d'agua 
no Estado do Piaui — CrS 40.000.000,00." 

B) Aumente-se de Cr$ 40.000.000,00, para o fim previsto nesta subemenda, 
o credito especial autorizado no art. 38. 

Justificagao 
A atribuigao de quatro parcelas de 10 milhoes de cruzeiros cada uma, como 

manda a emenda, nao conduzira a qualquer resultado de ordem pratica. Nenhum 
dos quatro municipios, a que se destinariam os recursos, alcangaria a solugao de 
seu problema de abastecimento d'agua com tais recursos e as dotagdes deixariam 
de ser aproveitadas. Algo, entretanto, de mais concreto, na linha do assunto, 
podera ser feito com a simples previsao de uma dotagao unica que some as 
quatro de que fala o texto da emenda. 

PARECER N.0 705, DE 1961 
Da Comissao de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas, sobre 

as emendas ao Projeto de Lei da Camara n.0 133, de 1961 (na Camara 
n.0 2.666, de 1961), que aprova o Piano Diretor da SUDENE para o ano 
de 1961 e da outras providencias. 

Relator: Sr. Jorge Maynard 

O presente projeto de lei, que aprova o Piano Diretor da SUDENE, para o 
ano de 1961, tendo sido relatado nas Comissoes de Economia, de Transportes, 
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Comunicacoes e Obras Piiblicas e de Finangas, do Senado Federal, foi ao Plenario, 
onde recebeu diversas emendas, voltando por isso, novamente, as Comissdes, 
inclusive, desta vez, a Comissao de Constituigao e Justiga. 

Cabe-nos, nesta oportunidade dar o nosso parecer sobre as emendas apre- 
sentadas pela Comissao de Finangas, de n.0s 15 a 23, ouvida que foi essa Comissao 
depois da audiencia da Comissao de Transportes, e sobre aquelas apresentadas 
em Plenario, de n.0s 24 a 68. 

I — EMENDAS DA COMISSAO DE FINANgAS 
1 — A Emenda n.0 15, da Comissao de Finangas, merece a nossa aprovagao, 

visto destinar-se a harmonlzar a redagao do art. 6.° com o art. 27, do projeto 
de lei ora em exame. 

2 — As de n.0s 16 a 23, da mesma Comissao, dizem respeito a corregoes do 
texto do projeto, ao reforgo de dotagoes destinadas a obras ja constantes do Piano 
Diretor e a inclusao de novas obras e servigos, contra os quais nada temos a 
objetar, visto se referirem a trabalhos que reals beneficios trarao ao Rio Grande 
do Norte, como sejam, dentre outros: perfuragao de pogos tubulares na Chapada 
do Apodl, onde favoravel formagao geologica permitiu a acumulagao de enorme 
volume de agua subterranea, de boa qualidade; linha de transmissao de energia 
eletrlca da subestagao de Santa Cruz, para o norte do Estado, atingindo Macau, 
Mossoro e Areia Branca, de acordo com o piano geral de eletrificagao do Nor- 
deste, elaborado pela Companhia Hidreletrica do Sao Francisco (CHESF); recupe- 
ragao da pecuaria, na base do aproveitamento de plantas xerofilas, capazes de 
suportar o impacto das secas e possuidoras de elementos nutritivos, como a alga- 
robeira e a palma. 

II — EMENDAS APRESENTADAS EM PLENARIO 
1 — Opinamos favoravelmente as Emendas de n.0s 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

36, 38, 39 e 42 a 66, tambem ja aprovadas nas Comissoes de Justiga e de Economia. 
Todas elas tern por objetivo a adogao de medidas consideradas justas e adequa- 
das para melhor funcionamento da SUDENE assim como a inclusao de novas 
obras no Piano Diretor, ao reforgo de dotagoes de obras ja nele previstas ou, 
mesmo, a corregao dos textos. Julgamos, entretanto conveniente uma apreciagao 
mais demorada das emendas que, dentre as citadas, dizem respeito a compe- 
tencia da Comissao de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas, bem como 
uma explanagao sobre as razoes da sua aprovagao. 

A Emenda n.0 30, que trata das tarifas de energia eletrica dobradas pelas 
empresas distribuidoras de energia da CHESF, tem por fim subordinar o assunto 
a leglslagao vigente, isto e, ao Codigo de Aguas, que rege a materia. Alem disso, 
e sabldo que as despesas da distribuigao sao bem elevadas, aproximando-se bas- 
tante, em certots casos, das despesas de geragao da eletricidade. Sendo assim, a 
fixagao das tarifas devera ficar a cargo do drgao competente, no caso, o Conselho 
de Aguas e Energia. 

A de n.0 32 manda incluir, dentre as localidades a serem beneficiadas pelos 
servigos de abastecimento de agua, aquelas situadas nas zonas rurais, onde a 
falta de agua, mesmo nos tempos normals, prejudica a fixagao do homem e a 
vida dos rebanhos. A medida e justa, alem de ser de grande alcance social. Por 
outro lado, ocorre que, certas zonas rurais, por exemplo as situadas ao longo ou 
nas proximidades das adutofas e canais, podem ser facilmente abastecidas, me- 
diante derivagoes que, nao'prejudicando o sistema principal de abastecimento, 
Permitem a execugao de obra pouco dispendiosa. 

Propoe a Emenda n.0 34, apenas a fazer figurar no texto da lei, como pontos 
de passagem, localidades intermediarias na estrada Fortaleza—Crato, no Cea,ra, 
rodovia essa ja constante do Piano Diretor. A rodovia Crato—Campos Sales, 
tambem prevista na emenda, tem por fim ligar a regiao do extremo sul do Ceara 
a BR-24, a qual, perto de Picos (PI), coincide com a BR-26, que vem de Recite, e, 
Progredindo, corta o Estado do Piaui, destinando-se a Carolina, depois de atra- 
vessar todo o sul do Maranhao. 
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A Emenda n.0 36 manda assegurar 20% do total das verbas consignadas no 
Piano Diretor, para emprego em servigos e obras de irrigagao. No Poligono das 
Secas, a agricultura, principalmente a de subsistencia, e uma atividade freqiien- 
temente prejudicada pela instabilidade climatica. Pode-se afirmar que o ponto 
xnais debil da economia da zona sujeita as secas e o da produgao de alimentos. 
Ja e por demais conhecida a profunda perturbagao que causa a falta de chuvas 
na regiao. Por esse motivo, deve-se encetar, sem demora, um grande trabalho 
de irrigagao em todo o Poligono das Secas, seja pelo emprego da agua acumulada 
pelas barragens, seja pela utilizagao da agua subterranea e dos rios perenes da 
regiao, dentre os quais se destacam, conspicuamente, o Sao Francisco e o Par- 
naiba. As areas atualmente irrigadas sao insignificantes, apesar de ja haver um 
substancial volume de agua armazenada nos grandes reservatorios (mais de 6 
bilhoes de metres ciibicos), parte da qual deve ser empregada nas bacias de 
irrigagao respectivas. fi verdade que, em muitos dos atuais agudes, a agua acumula- 
da nao e suficiente para irrigar grandes areas, mas e necessario que se aprovelte 
a agua disponivel. O piano de irrigagao do Vale do Sao Francisco, especialmente 
nos submedio e baixo cursos, nao mais devera ser procrastinado. A emenda 
concede os recursos necessaries a tais empreendiraentos, os quais devem ser 
precedidos, certamente, dos indispensaveis estudos, quando ainda nao existirem. 
Por outro lado, urge a aprovagao do Projeto de Lei da Irrigagao, que se encon- 
tra em tramitagao na outra Casa do Congresso. 

Os mesmos argumentos justificam a aprovagao da Emenda n.0 38, que deter- 
mina a SUDENE a aquisigao do equipamento necessario a abertura de pogos 
tubulares e de moto-bombas, destinadas a irrigagao. O mesmo se da com a 
Emenda n.0 39. 

As Emendas n.0s 42 e 43 limitam-se a acrescer as dotagoes para os rodovias 
BR-44 e BR-96, que, partindo de Fortaleza, se destinam, respectivamente, ao 
sul do Estado do Ceara e ao norte do Maranhao. Sao rodovias do Piano Rodovia- 
rio Nacional e que tambem estao incluidas no Piano Diretor da SUDENE. 

Refere-se a Emenda n.0 44 ao aproveitamento do potencial hidreletico da 
Cachoeira da Criminosa, no rio Itapecuru, Maranhao. E conhecida a deficlencia 
do abastecimento de energia eletrica naquele Estado. Para minorar as atuais 
dificuldades, no proprio piano em discussao ja estao previstas dotagoes para 
tais servigos, inclusive para o estudo e construgao da usina referida na emenda, 
a qual propoe um reforgo das citadas dotagoes. A usina em questao abastecera 
de energia eletrica a parte leste do Maranhao e, futuramente, fara parte do 
sistema integrado Parnaiba-Itapecuru. 

A Emenda n.0 45 trata de aumentar a dotagao destinada a usina termeletrica 
de Teresina. Da mesma forma que o Maranhao, a situagao do suprimento de 
energia eletrica ao Piaui e das mais precarias. Somente ficara, resolvido o pro- 
blema, em definitivo, depois da construgao da barragem da Boa Esperanga, no 
rio Parnaiba, e do respectivo aproveitamento hidreletrico, avaliado em 250.000 
quilowats. Como se trata, porem, de obra de grande vulto e, de certo modo, 
demorada, e justo que se trate de atender a situagao angustiosa do Estado, prin- 
cipalmente de Teresina e Parnaiba, no setor de eletricidade. A velha usina ter- 
meletrica da capital piauiense nao mais suporta a atual demanda. 

Pela emenda n.0 46, propoe-se um aumento da dotagao prevista no Piano 
Diretor, destinada ao sistema de Fortaleza, cuja situagao era, ha pouco tempo, 
semelhante a de Sao Luiz e Teresina. Na Capital cearense, porem os trabalhos 
de construgao de uma usina termo-eletrica, de 15.000 quilowats, de emergencia, ja 
foram executadcs pela SUDENE, faltando a reforma da rede de dlstribuigao e 
obras civis complementares. O suprimento definitivo de energia eletrica para 
Fortaleza so estara, entretanto, resolvido, quando la chegarem as linhas de 
transmissao da usina de Paulo Afonso. 

A Emenda nP 47, tambem se refere ao aumento da dotagao prevista para 
as linhas-tronco de transmissao de Angelim—Campina Grande (220 mil volts) e 
Campina Grande—Santa Cruz—Natal (132 mil volts). 
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De acordo com o Piano de Eletrifica5ao do Nordeste, as linhas de trans- 
missao referidas abastecerao grande parte da P'aralba e quase a totalidade do 
Rio Grande do Norte. Dai, a sua grande importancia para o desenvolvimento 
daqueles dois Estados, pois, a falta de energia eletrica esta estrangulando a 
sua economia. 

As Emendas n.0s 48, 51, 52 e 53 referem-se a construqao das linhas de trans- 
missao, para distribuicao da energia produzida pela usina hidreletrica de Funil, 
no rio de Contas, que tem a capacidade de 20.000 quilowats. Faz parte do siste- 
ma do rio de Contas, do piano, especifico de aproveitamentos hidreletricos do 
sul da Bahia, e que esta sendo elaborado pela SUDENE e pela Comissao de 
Planejamento Economico daquele Estado. Ainda fazendo parte do sistema eletrico 
daquela regiao da Bahia, estao as usinas de Inhobim e de Jaquetd; esta ultima 
suprira, de energia a zona de Caravelas, Alcobaca e Prado, no extreme meridional 
do Estado. 

Com relagao a Emenda n.0 64, prevalecem as razoes invocadas no exame da 
de n.0 36. 

As outras emendas do grupo que ora anahsamos se referem mais a assuntos 
pertinentes a outras Comissoes. 

2 — As subemendas da Comissao de Economia, apresentadas as Emendas de 
n.0s 6 CE, 11 CE, 27, 67 e 68 (as tres ultimas oferecidas em Plenario) merecem 
a nossa aprova^ao, em face das razoes alegadas pela referida Comissao. Cumpre- 
nos, entretanto, dizer algumas palavras a respeito da subemenda apresentada a 
Emenda n.0 27, visto ambas tratarem da execuqao de obras. 

O art. 2.°, da Lei n.0 3.692, que criou a SUDENE, ao definir as finalidades 
do novo orgao, assim se expressa, no seu item c: 

"execugao, diretamente ou mediante convenio, acordo ou contrato, 
dos projetos relatives ao desenvolvimento do Nordeste, que Ihe forem 
atribuidos nos termos da legislagao em vigor". 

A Emenda n.0 27, como est& redigida, cancela essa atribuigao que foi conferida 
a SUDENE, pela lei que a instituiu. A subemenda da Comissao de Economia, 
aceitando em parte o principio contido na Emenda n.0 27 e sem, entretanto, 
alterar o designio da Lei n.0 3.692, determina que as obras serao realizadas, 
de preferencia, pelos orgaos especializados, federais ou estaduals, atuantes na 
regiao, Parece-nos acertada a subemenda que, alias, esta bem justificada pela 
Comissao que a formulou. 

Aceitamos, tambem, a redagao da subemenda da Comissao de Economia 
apresentada a Emenda n.0 11-CE, relativa ao contrato de pessoal tecnico _espe- 
cializado, mesmo porque, de acordo com o artigo 77 — III, da Constituicao, os 
contratos lavrados estao sujeitos a registro do Tribunal de Contas, o que impedira 
Qualquer excesso nesse sentido. 

 3 As Emendas n.0s 29, 35 e 40 mereceram parecer contrario da Comissao de 
Constltuigao e Justiga, que as examinou sob o ponto de vista da constitucionali- 
dade e juridlcldade. Respeltando o que determina o art. 101, do Regimento Inter- 
no, que limita o pronunciamento da Comissao a parte inerente a sua competencia, 
achamos de bom alvltre apresentar uma subemenda, com base no paragrafo 1.° 
da Emenda n.0 25, aproveitando a boa ideia d oseu ilustre autor e nele contida. 
Na apresentagao dessa subemenda serao dadas as razoes que nos levaram a tal. 

4 — Com relagao a Emenda n.0 41, apresentamos uma subemenda, mais de 
redagao, a fim de que o assunto fique em complete acordo com a Lei n.0 3.692, 
que criou a SUDENE. 

5 — As Emendas n.0s 24 e 37 estao prejudicadas, em face da aceitagao das 
subemendas a elas referentes, da Comissao de Economia. 

Ill — RECAP ITULAQAO 
O nosso parecer e favoravel as Emendas n.0s 15 a 23, da Comissao de Finan- 

Cas; favoravel as Emendas n.0s 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39 e 42 a 66, 
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apresentadas em Plenario; favoravel as subemendas da Comissao de Economia, 
apresentadas em substituigao as Emendas de n.0s 6-CE, U-CE, 27, 67 e 68; favo- 
ravel com subemenda, a Emenda n.0 41; contrario as Emendas n.0s 28, 35 e 40, 
tendo em vista o parecer da douta Comissao de Constituigao e Justiga, exceto 
com relagao ao paragrafo 1.° de Emenda n.0 35, que passa a constituir subemenda; 
e, ,finalmente, consideradas prejudicadas as Emendas n.0s 24 e 37, como decor- 
rencia da aceitagao da subemendas, a elas referidas, da Comissao de Economia. 

SUBEMENDA A EMENDA N.0 35 
Substitua-se pelo seguinte: 
Inclua-se, onde convier: ""Art. Sera dada urgencia aos trabalhos de 

irrigagao, a serem empreendidos com o emprego da agua acumulada pelas bar- 
ragens ja construidas e a dos rios por elas perenizados'. 

Justificagao 
A expressao constante desta subemenda se aproxima bastante da ideia 

exposta no § 1° da Emenda n,0 35. Essa emenda foi considerada inconstitucional 
pela Comissao de Constituigao e Justiga; entretanto, julgamos que a ideia contida 
no citado paragrafo nao contraria a Carta Magna, podendo assim constituir 
um artigo separado. O sentido da subemenda e o de salientar a urgencia da 
execugao das obras de irrigagao, a serem empreendidas com o emprego de 
agua que ja se acha armazenada nos grandes reservatorios existentes, atual- 
mente, no Nordeste, e a dos rios por eles perenizados. Realmente, ha, ali, nume- 
rosos agudes, onde se acha acumulado substancial volume de agua, a qual deve 
ser utilizada, com urgencia, na irrigagao, uma vez que e esta uma das principals 
finalidades daqueles reservatorios. Do contrario, continuaremos a delxar que 
grande parte da agua ja represada va se perdendo na atmosfera ou se escoe 
inutilmente, sem que dela se usufrua qualquer beneficlo. A ausencia da irrigagao 
nas bacias dos atuais agudes, reduz, consideravelmente, a utilidade das grandes 
obras ja executadas na regiao. Pode-se dizer cousa semelhante com relagao aos 
rios perenizados pelas barragens, cujas aguas se perdem no mar, na sua quase 
totalidade. 

SUBEMENDA A EMENDA N.0 41 
Acrescente-se ao item a: 

"para serem aplicados dentro da area de atuagao da SUDENE". 
Justificagao 

O percurso referido na emenda, Caravelas—Teofilo Otoni—Montes Claros, 
esta em grande parte em area situada fora dos limites de atuagao da SUDENE. 
O art. 1.°, da Lei n.0 3.692, que institulu esse orgao e que define a sua area de 
agao, assim se expressa, no seu § 3.°: 

"Os recursos concedldos sob qualquer forma, direta ou indireta- 
mente, a SUDENE, somente poderao ser aplicados em localldades compre- 

endidas na area constante do paragrafo anterior". 
Dai a limitagao imposta a emenda. 
Sala das Comissoes, 20 de novembro de 1961. — Jorge Maynard, Presldente 

— Fausto Cabral — Lino de Matos — Vitorino Freire. 
PARECER 

N.0 706, de 1961 
Da Comissao de Financas sobre Projeto de Lei da Camara n.0 133, 

de 1961 (n.0 2.666/61, na Camara), que aprova o Piano Diretor da SUDENE, 
para o ano de 1961, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Dix-Huit Rosado 
Volta o projeto a esta Comissao para que sejam apreciadas 59 emendas a ele 

apresentadas, sendo 12 da Comissao de Economia, 2 da Comissao de Transportes, 
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Comunicagoes e Obras Publicas, e 45 de Plenario, bem como para que sejara, 
Igualmente, examinadas proposigoes de subemendas feitas a sete daquelas 59 
emendas, das quais cinco da Comissao de Economia e duas da Comissao de Trans- 
portes, Comunicagoes e Obras Publicas. 

Majoram dotagoes as Emendas n.0s 9-CE, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 54, 55, 
56, 58, 59, 60, 61 e 63. O montante do acrescimo que a aprovagao deles trara ao 
cr6dito especial, cuja abertura o art. n.0 38 autoriza, e da ordem de   
Cr$ 2.241.500.000,00. 

Estariamos, na verdade, em face de um aumento de despesas que poderia ser 
considerado astronomico, se vivessemos em pais de moeda e de pregos estaveis. 
Nesse caso, o aumento teria de ser considerado em termos reais de acrescimo. 
Ora focalizada corresponde, praticamente, a simples manutengao das dotagoes 
previstas no mesmo nivel do primeiro momento, encarado o assunto em termos 
de poder aquisitivo do dinheiro do Pals. 

Os tecnicos que elaboraram o Piano Diretor da SUDENE calcularam o custo 
das obras nele incluidas e, em face da demora ocorrida na tramitagao legislativa 
do Projeto, e a erosao inflacionaria que esta lavrando no Pais esse calculo tor- 
nou-se perempto; assim o que os Senadores que apresentaram as emendas citadas 
pretenderam foi apenas manter a necessaria correlagao entre as cifras e os fins a 
que sao elas destlnadas. 

Tratando-se, alias, de uma simples autorizagao para o emprego de recursos 
e estando esse emprego obriamente condicionado a um criterio de prioridades, 
intrinseco ao proprio Piano Diretor, nao conhecemos, do ponto de vista finan- 
ceiro, razoes que milltem em desfavor das emendas em aprego e, assim, somos a 
elas favoravels. 

Consta de treze o grupo de emendas que ora passamos a examinar. Trata-se 
de emendas que fazem constar do projeto obras nele nao previstas, com as 
respectivas dotagoes. Sao as Emendas n.0s 13-CTCO, 14-CTCO, 41, 44, 48, 51, 53, 62, 
64, 66, 67 e 68. 

Opinamos favoravelmente as Emendas n.0s 13-CTCO, 14-CTCO, 44, 48, 51, 53, 
62, 64, 65 e 66, favoravelmente, nos termos da subemenda da Comissao de 
Transportes, a Emenda n.0 41, e, com as subemendas da Comissao de Economia, 
as Emendas n.0s 67 e 68. 

As dez emendas e as tres subemendas citadas, se aprovadas, acrescerao de 
Cr$ 1.430.000.000,00 a cifra indicativa do credito autorizado no art. 38, nao 
constltuindo esse fato, todavia, razao de ordem financeira que as contra-indique. 
E isso, em primeiro lugar, porque as obras propostas atendem ao interesse piiblico, 
dentro da linha do Piano Diretor da SUDENE e, em segundo lugar porque a 
objetivagao delas estara condicionada ao criterio de prioridade, ligado a realiza- 
Qao mesmo do Piano. 

O segulnte grupo de emendas, consubstanciando modificagoes redacionais, 
visa melhor ajustamento do projeto e seus objetivos praticos. 

Esse grupo e integrado pelas Emendas n.03: 1-CE, 2-CE, 3-CE, 4-CE, 6-CE, 
8-CE, 10-CE, 11-CE, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 52 e 57. 

Nada temos a opor as de n.<*: 1-CE 2-CE, 3-CE, 4-CE, 6-CE, 8-CE, 10-CE, 
25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 52 e 57. 

Somos, tamb&n, favoraveis a de n.0 U-CE, desde que prevalega a subemen- 
da da prdprla Comissao de Economia e, finalmente, respeitando pronunciamento 
da Comissao de Constituigao e Justiga, opinamos pela rejeigao da Emenda n. 28. 

As Emendas n.0s 7-CE, 12-CE, 24, 27, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 propoem acrescimos 
texto, sem que os mesmos impliquem em aumento de despesa. Opinamos pela 

aprovagao das segulntes: 7-CE, 12-CE, 36, 38 e 39. Manifestamo-nos, tambem. 
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favoravelmente, desde que prevalega a subemenda proposta pela Comissao de 
Economia, a Emenda n.0 27. No mesmo sentido nos pronunciamos, caso seja 
aprovada a subemenda da Comissao de Transportes, a Emenda n.0 35. Respei- 
tando parecer da Comissao de Justiga, somos contraries a Emenda n.0 40. 

Consideramos prejudicadas, outrossim, a Emenda n.0 24 pela subemenda, 
com a qual concordamos, a Emenda n 0 27 — e a de n.0 37 — pela subemenda, 
com que tambem concordamos, a Emenda n.0 11-CE. 

As duas ultimas emendas tratam de supressoes no texto. Sao as de n.0s 5-CE 
e 31. E favoravel a elas nosso pronunciamento. 

Chegando, assim, a parte conclusiva de nossas consideragoes, emitimos pare- 
cer favoravel as Emendas n.0s 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 12, todas da Comissao 
de Economia; favoravel as Emendas n.0® 13 e 14, ambas da Comissao de Trans- 
portes, Comunicagoes e Obras Publicas; favoravel as Emendas de Plenario n.0s; 
25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66; favoravel. nos termos das suberaendas 
da Comissao de Economia, as Emendas 6-CE, 11-CE, 27, 67 e 68; e com as sube- 
mendas da Comissao de Transportes, as Emendas n.0s: 35 e 41. Oplnamos, con- 
trariamente, as Emendas n.0®; 28 e 40, considerando prejudicadas as Emendas 
n.0 24, pela subemenda apresentada pela Comissao de Economia a Emenda n.0 27, 
e a de n.0 37, pela subemenda apresentada pela mesma Comissao, a Emenda n.0 

11-CE. 

Sala das Comissoes, 22 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Dix-Huit Rosado, Relator — Joaquim Parente — Fausto Cabral — Fernando 
Tavora — Lopes da Costa — Eugenio Barros — Caspar Velloso — Ary Vianna — 
Mem de Sa. 

PARECER 
N.0 707, de 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre emendas apresentadas 
ao Projeto de Lei da Camara n.0 392, de 1956 (na Camara n.0 835, de 
1955), que autoriza o Poder Executive a estudar, projetar e construir 
uma ponte sobre o rio Tocantins, entre Tocantinopolis, no Estado de 
Goias, e Porto Franco, no Estado do Maranhao. 

Relator: Sr. Menezes Pimentel 

Por haver recebido emendas em plenario (n.0s 3 e 4) retorna a esta Comissao 
o presente projeto, que autoriza o Poder Executive a estudar, projetar e construir 
uma ponte sobre o rio Tocantins, entre Tocantinopolis, no Estado de Goias, e 
Porto Franco, no Estado do Maranhao. 

II — fi a terceira vez que a proposigao e submetida a nosso exame, pois esteve 
aqui, depois da primeira vez, quando Ihe apreciamos a constitucionalidade, uma 
segunda, para examinarmos o Substitutivo que Ihe ofereceu a Comissao de 
Finangas. 

III — A Emenda n.0 3 dispde que o Orgamento da Uniao consignara, tambem, 
durante tres exercicios, no Anexo do Ministerio da Viagao e Obras Publicas, nas 
dotagoes destinadas ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, uma 
verba de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhoes de cruzeiros) para a construgao 
da ponte rodoviarla sobre o rio Itapemirim, no lugar denominado Ilha da Luz, 
na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Estado do Espirito Santo. 

A Emenda n.0 4, a seu turno, inclui, no artigo 1.°, entre as pontes a serem 
construidas, uma no rio Gurupi, ligando o Para ao Maranhao, e outra no rio 
Guama, frente a cidade de Ourem, para tanto mandando acrescentar, no para- 
grafo unico, o Estado do Para e elevando, de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhoes de 
cruzeiros) para Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhoes de cruzeiros) o cr6dito soll- 
citado. 
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IV — Do ponto de vista constitucional e juridico nada ha que possa invalidar 
o projeto, pelo que opinamos por sua aprovaQao. 

Sala das Comissoes, 22 de junho de 1960. — Lourival Fontes, Presidente — 
Menezcs Pimentel, Relator — Caiado de Castro — Daniel Krieger Argemiro de 
Figueiredo — Padre Calazans — Jefferson de Aguiar — Atiiio Vivacqua. 

PARECER N.0 708, DE 1961 

Da Comissao de Transportes, Comunicacoes e Obras Publicas sobrc 
o Projeto de Lei da Camara n.0 392, de 1956, que autoriza o Poder 
Executive a estudar, projetar e eonstruir uma ponte sobre o rio Tocan- 
tins, entre Tocantinopolis, no Estado de Goias, e Porto Franco, no Estado 
do Maranhao. 

Relator: Sr. Coimbra Bueno. 

A regiao do Tocantins, em que esta situada a ponte do Estreito, ora em 
construcao, comegou a despertar as atengoes do Pais apos a assinatura e provi- 
dencias correlatas dos convenios interestaduais de 1948, de iniciativa do Governo 
goiano, e firmados em Carolina, entre Maranhao (Govemador Sebastiao Archer) 
e Goias (Governador Jeronymo Coimbra Bueno) e em Belem (entre os mesmos 
Govemadores acima e mais o Governador Moura Carvalho, do Para; tais con- 
venios dizem respeito as ligagoes rodoferro-fluviais e aereas, interessando dire- 
tamente os Estados de Goias, Maranhao, Para; tambem a todo o sistema rodo- 
viario, do Nordeste e das obras contra as secas; as entao denominadas "rodovias 
do sal" ligando as bacias dos rios Tocantins e Parnaiba; a limpeza e desobstru- 
gao de trechos do rio Manuel Alves Grande; a transposigao das cachoeiras de 
Santo Antonio e outras; as condigoes de navegabilidade do Tocantins entre 
Carolina e Tucurui; ao funcionamento de rotas aereas e navegagao fluvial. 

O Projeto n.0 835, de 1955, de autoria do entao Deputado Fonseca e Silva, 
teve o grande merito de trazer a baila a necessidade da realizagao de uma 
grande ponte sobre o rio Tocantins, que, alem de ligar regioes hoje em franco 
desenvolvimento, dos Estados de Goias e Maranhao, ainda iria servir como local 
obrigatorio de cruzamento do caudaloso Tocantins, pelo menos durante varies 
lustros, para a Rodovia Transbrasiliana, a BR-14 (trecho denominado sucessi- 
vamente nos ultimos decenio.s d3 "Lieagao Rodoferro-fluvial Anapolis Belem. 
"Rodovia Jales Machado", "Rodovia Brasilia—Belem" e ultimamente "Rodovia 
Bernardo Sayao"). 

A Rodovia Transbrasiliana, que e a espinha dorsal do Pais, podera mais tarde 
cruzar o rio Tocantins em outro ponto e provavelmente o fara sobre a barragem 
da futura usina do Tocantins, mas entao, seu tragado sera margeando o grande 
rio ao longo de sua margem direita, que e a sua diretriz natural; mesmo assim, 
todos os estudos o indicam, este tragado natural passara necessariamente perto 
de Porto Franco e Tocantinopolis, continuando mesmo assim a ponte em pauta, 
como obra integrante desta BR-14. 

A16m da Transbrasiliana, no seu atual tragado, ja executado, uma Pont.^ 
sobre o Tocantins. na regiao beneficiada com os citados convenios interestaduais 
de 1948, entre Goias, Maranhao e Para, ira servir tambem a BB-21, que tera ai 
o seu ponto terminal; forgara igualmente uma deflexao para o Sul no tragado 
definitivo da BR-62, com o deslocamento de seu ponto terminal de Araguatins 
Para o local da ponte em pauta. 

Rodovias estaduais do Maranhao e Goias, como, por exemplo, a GO-81, bem 
como outras municipals, irao sofrer pequenas modificagoes em seus tragaoos 
se beneficiarao igualmente da grande obra. 

Ao receber, em 29-6-60, o presente processo, relative ao referido Projeto 
n.0 392/1956, prefer! rete-lo durante alguns dias, para aproveitar mmha projeiaaa 
vlagem ao norte de Goias, onde, no dia 11-7, sobrevoei longamente em teco-teco 
o local em que esta sendo levantada a atual ponte sobre o 
cerca de 15 km, a montante de Tocantinopolis, no local denominado Estreito , 
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onde o imenso rio paasa num apertado entre rochas, que llmita a largura da 
corrente, na epoca das secas a poucas dezenas de metros de largura, favorecendo 
a construijao da ponte. Em resultado da feliz resolugao do Presidente Juscelino 
Kubitschek de abrir dentro de seu periodo governamental todo o trecho do 
atual tragado da Transbrasillana, entre Brasilia e Belem, aproveitando a ligagao 
Brasilia—Anapolis, esta ponte foi incluida entre as obras de arte de execugao 
acelerada; assim sendo, ficou superado o presente projeto, que previa o destaque 
de uma verba anual de dez milhoes de cruzeiros durante cinco exercicios, quando, 
pelas informacoes que ja obtive, a ponte ora em constru?ao pela SPVEA atraves 
da RODOBRAS, foi inicialmente dotada co mCr$ 180.000.000,00 (cento e oitenta 
milhoes de cruzeiros), para um primeiro projeto, cuja execugao ficou em meio 
caminho, sendo substituido por um segundo projeto, a cargo de novo empreiteiro, 
com o abandono da estrutura inicialmente adotada e sua substituigao por outra, 
ora novamente em fase de execugao tambem acelerada. 

Assim, antes de proper o arquivamento deste projeto, submeto a esta douta 
Comissao o seu encaminhamento a SPVEA para informar a esta Casa detalha- 
damente, com plantas, relatorios e comprovagoes devidas, os textos dos contratos 
e orgamentos iniciais e atualmente em vigor, bem como as motivagoes e justifi- 
cagoes da troca de projetos e empreiteiros, com substancial aumento do custo 
da obra, inclusive com a destruicao em parte da estrutura do primeiro projeto, 
depols de executada. 

Sala das Comissoes, 27 de outubro de 1960. — Francisco Gallopp, Presidente 
— Jose Coimbra Bueno, Relator — Eugenio Barros — Ary Vianna. 

PABECER N" 709, 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 Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — 
Subanexo 4.09 — Superintendencia do Piano de Valorizagao Econdmica 
da Fronteira Sudoeste do Pais. 

Relator: Sr. Ary Vianna. 

O presente subanexo do Projeto de Orgamento para 1962 fixa as despesas 
da Superintendencia do Piano de Valorizagao Economica da Fronteira Sudoeste 
em Cr$ 612.000.000,00 (selscentos e doze milhoes de cruzeiros), apresentando 
um aumento de Cr$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhdes de cruzeiros) sobre 
o Orgamento em vigor. 

Pelo quadro anexo, que resume a especificagao das despesas, pelos diversos 
setores do Piano e Estados da Fronteira Sudoeste, verifica-se a existencla da 
disponibilidade de Cr$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhoes de cruzeiros), 
cuja discriminagao a Camara dos Deputados deixou a c rite rio do Senado. 

A Emenda n.0 1, apresentada pelos ilustres representantes do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarlna, Parana e Mato Grosso, estabelece a distribuigao adequada 
da referida parcela, nos termos da lei que institulu o Piano de Valorizagao da 
Fronteira Sudoeste, cujo objetivo e integrar a reglao na economla nacional, 
atraves de medldas adequadas a valorizagao do homem e da terra. 

Com a referida emenda, o total dos creditos ficara elevado para 
Cr$ 760.000.000,00 (setecentos e sessenta milhoes de cruzeiros), obedecendo-se, 
assim, ao limite fixado pelo art. 15 da Lei n.0 2.976, de 26 de novembro de 1956. 

Nestas condigoes, opinamos favoravelmente ao projeto e a Emenda n.0 1. 

Sala das Comissoes, 21 de novembro de 1960. — Daniel Krieger, Presidente 
— Ary Vianna, Relator — Saulo Ramos — Filinto Miiller — Dix-Huit Rosado — 
Fernandes Tavora — Lopes da Costa — Eugenio Barros — Caspar Velloso 
— Irineu Bomhausen — Fausto Cabral — Mem de Sa — Lobao da Silveira, 
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EMENDA N.0 1 

Ao Subanexo 4 .09 — Superintendencia do Piano de Valorizagao da 
Fronteira Sudoests do Pais 

Fagam-se as seguintes alteragoes: 
3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social; 
3.1.00 — Servigos em Regime Especial de Financiamento; e 
3.1.16 — Valorizagao Economica da Regiao Fronteira Sudoeste do Pais. 

(Lei n.0 2.976, de 28-11-56) 
2 — VALORIZAgAO DO HOMEM 

1 — Educagao e Cultura. 
Inclua-se; 

13 — Mato Gosso 
Cr$ 

— Ginasio Municipal de Jardim   2.000.000,00 
23 — Rio Grande do Sul 

Inclua-se: 
— Escola Normal N. S. da Anunciagao — COrro Largo   2.000.000,00 

25 — Santa Catarina 
— Ginfcio Vidal Ramos de Xaxim (construgao)   

Aumente-se de   3.500.000,00 
Inclua-se: 

— Obra Social Missionaria do Coragao de Maria Cagador ... 150.000,00 
— Ginasio Sao Joao Batista — Campos Novos   200.000,00 
— Educandario Sao Jose — Herval do Oeste   200.000,00 
— Educanddrio Sao Jose de Barra Fria — Campos Novos   200.000,00 
— Institute Sagrado Coragao de Jesus de Ibicord — Joagaba ... 150.000,00 
— Sociedade de Assistencia Social, Cultural e Recreativa Tunas, 

Itapiranga   100.000,00 
— Sociedade Beneficentc e Recreativa Alianga Operdria — Porto 

Uniao   100.000,00 
— Sociedade Recreativa Esperanga — Itapiranga   100.000,00 
— Institute das Irmas Franciscanas de Agao Catdlica Iporicea — 

Rio das Antas   100,000,00 
— Ginasio Aurora — Cagador   100.000,00 
— Associagao Beneficente Jesus, Maria, Jose (Ginasio Feminino) 

— Sao Miguel do Oeste   200.000,00 
2 — Saude 

1 — Abastecimento de dgua 

13 — Mato Grosso 
— Suprima-se a palavra "Corumbd". 

Inclua-se: 
Cr$ 

— Para servigos de abastecimento de dgua no Municipio de Co- 
rumbd, em convenio com o Govemo do Estado   23.520,000,00 

17 — Parand: 

Inclua-se: 

— Para estudos e projetos de abastecimento de dgua nos munici- 
pios compreendidos nas Faixas da Fronteira Sudoeste, no 
Estado do Parand, que ainda nao o possuam   26,000.000,00 
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25 — Santa Catarina: 

Onde se diz: 
Para abastecimento de agua em convenio com o SESP, Estado 
ou com os Municipios, 

Diga-se: 
Para abastecimento de dgua em convenio com a FSESP, o 
Estado, os Municipios ou com o Consdrcio Intermunicipal de 
Eletricidade. 

Cr$ 
— Hospitals 

13 — Mato Grosso 
Inclua-se: 

Hospital Santa Isabel — Ponta Pora   1.000.000,00 
Sociedade Beneficente de Maracaju, mantenedora do Hospital 
de Caridade — Maracaju   1.000.000,00 
Sociedade Beneficente Corumbaense, mantenedora do Hospital 
de Caridade de Corumbd   1.000.000,00 
Beneficfincia Hospitalar de Bela Vista   2.000.000,00 

17 — Parand 
Inclua-se; 

Para complementacao do Hospital Monsenhor Guilherme de 
Foz do Iguacu   1.000.000,00 
Hospital de Caridade de Palmas   400.000,00 
Hospital N. Senhora Aparecida de Cascavel   400.000,00 
Hospital de Caridade "Iguagu" de Laranjeiras do Sul   300.000,00 

Hospital Publico de Pato Branco   1.000.000,00 
Assistencia h Maternidade e Infancia da Diocese de Toledo 500.000,00 

23 — Rio Grande do Sul 

Inclua-se; 
Santa Casa de Caridade — Alegrete   1.000.000,00 
Hospital de Caridade Sao Jose — Porto Lucena   750.000,00 
Santa Casa de Misericdrdia de Livramento   750.000,00 
Santa Casa de Misericdrdia de Uruguaiana   750.000,00 

25 — Santa Catarina 

Sociedade Hospitalar Beneficente Modelo — Sao Carlos ... 180.000,00 
Hospital Divino Salvador — Videira   100.000,00 
Hospital Padre Joao Berthier — Sao Carlos   100.000,00 
Hospital Sao Roque — Abelardo Luz   100.000,00 

Sociedade Hospitalar Beneficente "Divina Providencia" — Pal- 
mitos   200.000,00 
Sociedade Beneficente Olimpio Dal Magro de Romelandia — 
Sao Miguel do Oeste   100.000,00 
Sociedade Beneficente Hospital das Clinicas do Oeste — Sao 
Miguel do Oeste   100.000,00 
Hospital N. S. do Sagrado Coraqao — Descanso   100.000,00 
Hospital Beneficente Sao Josd de Guaruja — Dionisio Cerqueira 100.000,00 

Inclua-se: 
3 — Servigo de Esgotos 

23 — Rio Grande do Sul 

Para os services de esgotos do Municipio de Quarai   10.000.000,00 
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3 — VALORIZACAO DA TERRA 
1 — Fomento Agropecuario 

23 — Rio Grande do Sul 
Inclua-se: 

— Escola Agrotecnica de Tres de Maio   3.000.000,00 
— Associagao Riograndense de Criadores de Ovinos de Bag6, para 

o servigo de Selegao de Ovinos   2.000.000,00 
— Patronato Agricola Industrial Patricio Dias Ferreira — Caga- 

pava do Sul   1.500.000,00 
2 — ELETRIFICAgAO 

13 — Mato Grosso 
— Programa de Energia El^trica em Bela Vista 

Aumente-se de   5.000.000,00 
23 — Rio Grande do Sul 

Inclua-se: 
— Para a construgao da rede eletrica na Vila do Chui e na Esta- 

gao Balnearia Barra do Chui, Municipio de Santa Vitoria do 
Palmar   12.700.000,00 

— Para despesas de qualquer natureza com a instalagao da rede 
eletrica da cidade de Pedro Osdrio   6.750.000,00 

— Para despesas de qualquer natureza com a instalagao da rede 
eletrica da cidade de Olimpo   5.000,000,00 

25 — Santa Catarina 
Inclua-se: 

— Para a linha de transmissao e rede de energia eletrica, no 
Municipio de Guaraciaba, era convenio com o Estado ou com 
o Municipio   1.500.000,00 

— Para a rede de distribuigao de energia eletrica no Municipio 
de Dionisio Cerqueira, em convenio com o Estado ou o Muni- 
cipio   1.500.000,00 

— Para a linha de transmissao e rede de energia eletrica do Mu- 
nicipio de Quilombo, em convenio com o Estado ou o Municipio 1.500.000,00 

— Para a linha de transmissao e rede de energia eletrica do Mu- 
nicipio de Coronel Freitas, em convenio com o Estado ou o 
Municipio   1.000.000,00 

— Para prosseguimento das obras de construgao da Usina Hidre- 
letrica de Salto da Ferradura, Rio das Flores. Aumente-se de 1.100.000,00 

Inclua-se: 

1 — Para complementagao do servigo de luz e forga do Distrito 
Sao Joao, Municipio de Itapiranga (linha de transmissao, 
transformadores e rede de distribuigao)   2.000.000,00 

2 — Para o aproveitamento hidreldtrico do Salto Roncador no rio 
Capetinga, Distrito de Anchieta, Sao Miguel do Oeste, em con- 
venio com o Consdrcio Intermunicipal de Eletricidade   1.000.000,00 

3 — Para o aproveitamento do Salto do Rio Capetinga, Distrito de 
Palmasola, Municipio de Dinisio Cerqueira, em convenio com 
o Consorcio Intermunicipal de Eletricidade   1.500.000,00 

4) VALORIZAgAO DOS 6RGAOS DE EXECUQAO E DISTRIBUigAO 
Inclua-se; 

1 — ORGANIZAgAO ADMINISTRATIVA 
23 — Rio Grande do Sul 

— Construgao do edificio da Camara Municipal de Alegrete .. 6.000.000,00 
— Aquisigao de um carro de bombeiros para a cidade de Alegrete 4.000.000,00 
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2 — TRANSPORTES E COMUNICA^OES 
23 — Rio Grande do Sui 

Inclua-se; 
— Para calgamento da cidade de Jaguarao, em convenio com a 

Prefeitura   3.000.000,00 
■25 — Santa Catarina 

Inclua-se: 

— Rodovia Xaxim—Lageado Grande—Marema— Sao Domingos, 
em convenio com o Estado   5.000.000,00 

— Rodovia Seara — Nova Teutonia — Chapecd, em convenio com 
o Estado ou o Municipio de Seara   1.500.000,00 

Justificagao 
A presente emenda visa a atender ao disposto no art. 15 da Lei n.0 2.976, 

de 26 de novembro de 1956, que manda acrescer de 10%, anualmente, as dotagoes 
destinadas ao Piano de Valorizagao da Fronteira Sudoeste do Pais. 

Sala das Comissoes, 21 de outubro de 1961. — Filinto Miiller — Lopes da 
Costa — Joao Villasboas — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Nelson Maculan 
— Aid Guimaraes — Caspar Velloso — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do expe- 
diente, que vai a publicagao. 

Ha sobre a Mesa, requerimento de informagoes que vai ser lido pelo Senhor 
l.0-Secretdrio. 

lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO 

N.0 464, DE 1961 
Sr. Presidente: 
Requeiro sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Industria e do Comercio as 

seguintes informagoes: 
1) Se o Instituto Nacional de Imigracao e Oolonizagao (INIC) ja deu 

cumprimento ao disposto no art. 156 da Constituigao Federal, elaborando o 
Piano Geral de Colonizagao e aprovcitamento das terras publicas da Uniao, dos 
Estados e dos Municipios. 

2) Em caso afirmativo: 
a) quais as extensoes inaproveitadas das dreas rurais da Uniao, discrimi- 

nadamente, por Estado em que estao localizadas; 
b) quais as extensoes inaproveitadas de terras rurais em cada Estado; 
c) quais as extensoes de umas e outras que se prestam a lavoura e d pecudria; 

quais os pianos de colonizagao e aproveitamento dessas terras ja orga- 
bizados; e 

e) qual desses pianos estd sendo executado no todo ou em parte. 

Sala das Sessoes, 23 de novembro de 1961. — Joao Villasboas. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Comunico aos Srs. Senadores 
que o Senado Federal se acha na necessidade de realizar sessoes Para ^°tar 

os Anexos ao Orgamento d medida que forem sendo completados os respec- 
tivos estudos, pois se tornam exiguos os prazos para devolugao dos mesmos a 
Cdmara dos Deputados, a fim de que se pronuncie em tempo nabu, comorme 
a Constituigao. 
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Esclarego aos Senhores Senadores que essa exiguidade decorre da circuns- 
tancia de haverem esses Anexos chegado ha pouco tempo ao Senado Federal. 

A previsao para o dia de hoje 6 a de que poderao vir a Plenario os Anexos 
correspondentes ao do Ministerio da Agricultura, ao Minist^rio da Saude, ao 
Ministerio da Justiga, ao Ministerio das Relagoes Exteriores e ao Ministerio da 
Fazenda. 

A Mesa convocara, portanto, as sessoes extraordinarias nccessdrias para a 
discussao e votagao desses Anexos, a medida que forem chegando a Mesa. 

Nos termos da Resolugao ontem aprovada pelo Senado Federal, o expediente 
da presente sessao e comemorativo ao Dia de Acao de Gracas, para o que se 
acham inscritos os Senhores Senadores Fernandes Tavora e Gilberto Marinho. 

Tem a palavra o nobre Senador Fernandes Tavora. 

O SR. FERNANDES TAVORA — Sr. Presidente, ha 13 anos, sob o influxo 
da alta e nobre espiritualidade de Dona Alice Guerin Tavora, empenhei todos 
os meus melhores esforgos a fim de que fosse oficialmente designado um dia do 
ano, para agradecermos publicamente a Deus, os beneficios recebidos. O Senado 
houve por bem atender ao meu desejo e dos demais colegas que me acompa- 
nharam, nessa campanha de gratidao, designando a ultima quinta-feira de novem- 
bro, como o "Dia de Agio de Gragas". 

Desde entao, todos os anos, neste dia, os brasileiros se curvam ante os 
altares, para agradecer a Deus as gracas recebidas, em 12 meses e rogar-Ihe 
que os nao abandone a sua infinita misericordia. 

Durante esses 13 anos, nao diminuiu nem arrefeceu a extraordinaria ativi- 
dade da "Secretaria Geral da Cruzada Universal Pro-Dia de Agio de Gragas", 
a cujo incessante e reiterado apelo, ja atenderam dezenas de nagoes e altas 
autoridades eclesiasticas das mais longiquas regioes do Globo. 

fi, pois, credora de nossas homenagens essa heroica pioncira que, num 
intense e siiencioso labor, vem atirando aos pes de Deus milhoes de homens 
que, no vertiginoso turbilhao da vida, param, algumas horas, para reverencii-lo. 

Nestes angustiosos dias em que a humanidade combalida caminha, titubeante 
a marginar abismos, ergamos para o alto o nosso pensamento, numa profunda 
revergncia da criatura contingente ao Deus eterno! 

S6 Ele nos podera salvar neste mundo, que marcha desvairado, ao encontro 
de todas as desventuras e catastrofes. 

Nao Lhe devemos pedir gldrias nem riquezas, enganadoras ilusoes que o 
vento leva; mas fe, esperanga e paz, os maiores e verdadeiros bens da nossa vida. 

Velho e humilde crcnte, aqui estou, mais uma vez, a bradar, com os sinos 
dos campanarios, no chamamento dos homens ao cumprimento de um dever 
supremo. 

Filhos da Terra de Santa Cruz, ajoslhai-vos, proclamando a nossa gratidao 
ao soberano Senhor de todos os mundos, porque Ele e o generoso e incansavel 
distribuldor de todas as gragas, "o caminho, a verdade e a vida". (Muito bem! 
Muito Bern! Palmas.) 

Enquanto discursava o Sr. Fernandes Tavora, o Sr. Moura Andrade 
deixa a presidencia, assumindo-a o Sr. Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador 
Guido Mondin. 

O SR. GUIDO MONDIN — Sr. Presidente, fez-se tradigio, no Senado, come- 
morar o Dia Nacional de Agio de Gragas, dedicando a primeira parte do expe- 
diente a esta tio delicada efemeride, plena de espiritualidade. 6 este um ato 
de afirmagio. E porque 6 de afirmagio, nele recendem fe e esperanga. Quanta falta 
fazem nestes dias amargurados a fe e a esperanga. Estarao elas ainda presentes 
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em nossa alma, em nossos coragoes? Direi que sim, porque uma agao de gragas 
e uma afirmagao desta presenga. 

O desequilibrio social, a impiedade dos poderosos, insenslveis ante a fome 
que campeia, destruindo os corpos e aniquilando as almas, as multidoes que 
clamam por trabalho, os espoliados que bradam por justiga, as lagrimas que 
secam na face encovada dos que ja cansaram de chorar, fizeram-se uma unidade 
de angustias. A paradoxal incapacidade dos prd-homens frente aos graves e 
cronicos problemas da nossa epoca, caracterizando toda uma estrutura comba- 
lida, nos conduzem para as solugoes extremas. Nosso comportamento nao tem 
sido outro senao o da perplexidade, surpreendidos em nossa insensatez, sem 
outra reagao que a de uma passiva melancolia ou de um nervosismo inconse- 
qiients. 

Serd sedigo retratar os males do nosso tempo. Socidlogos, psicdlogos, juristas 
e economistas, ora com a fria analise dos fatos, ora com palavras de fogo, tem 
nos dado o diagndstico desta quadra de horrores. Mas nada parece conduzir 
os homens para aquelas solugoes em que as satisfagoes materials tenham sintonia 
com as aspiragdes do espirito. O homem, no seu orgulho insano, esqueceu o 
Evangelho, retornou a barbaric, procurando enganar-se a si mesmo no seu travesti 
de civilizado. Ha ausencia de Deus nas almas e nos teimamos em nao querer 
ver que sem Ele nada se soluciona. 

Mas esta e a hora da grande reagao. Unam-se os homens nao perturbados, 
os que nao perderam a fe e a esperanga, e com elas tracem o esquema de uma 
agao redentora, com a audacia da bondade, a coragem da justiga, a bravura da 
fraternidade e o heroismo do amor. 

Nao, palavras nao solucionam, pouco importam a beleza e a grandeza do 
seu sentido. Esta e a hora apocaliptica dos gladiadores do Bern e do Mai, na 
grande arena do destino dos povos. De que lado estamos? Se estamos do lado 
do Bern nossa inercia 6 um crime de lesa humanidade, e a forma mais hedionda 
da negagao, quando os que pugnam pelo Mai nos chicoteiam com a sua afirmagao. 

O Bern somente e Bern se for agao, combate, construcao. Os lutadores auten- 
ticos sao os que arremetem para a frente, arrebatados pelo gozo da prdpria 
auddcia, levando como panache o estandarte dos ideais superiores e como elan 
a convicgao do sentido de sua luta. Quantos mais formos nesta reagao, sem 
nbiezas e desanimos, sem covardias e desalentos, tanto mais segura senS a 
superagao do medo que se instalou nos homens e nos povos. 

Busquemos, pois, nossa forga reconciliando-nos em Deus. 
Retornemos a fonte perene de inspiragao para a reconstituigao de uma socie- 

dade feliz, pondo toda a forca da nossa intoligencia a servigo da paz social. 
' Ha razao, pois, para uma Agao de Gragas. Sim, rendamos gragas porque as 
Perturbagoes deste seculo de angustias nao nos alcangarara, preservando-nos em 
forgas para reconstruir. Rendamos gragas, por compreendermos o sentido da 
luta que temos de empreender. Rendamos gragas por entendermos em tempo a 
Mensagem do Alto, traduzida no desafio dos erros e das ameagas que desaba,ram 
sobre o mundo. Rendamos gragas por termos enxergado em tempo o caminho 
a seguir. E nos o seguiremos, custe o que custar. Ha uma Patria cuja soberama 
queremos preservar. Ha um povo cuja felicidade e a meta suprema dos nossos 
esforgos. Ha um rumo sobrenatural que buscamos no seio de Deus, a Quern 
louvamos neste Dia de Agao de Gragas. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Sergio 
Marinho. (Pausa.) 

Nao estd presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Salviano Leite. 
O SR. SALVIANO LEITE — Sr. Presidente, M pouco mais de um mes, ^orrl™" 

lei desta tribuna um apelo ao Sr. Presidente da Republica, para que S. Ex. auto- 
rizasse a abertura e instalagao de uma agencia do Banco do Barsil, na minna 
velha cidade de Pianco, na Paraiba. 
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Naquela oportunidade, Sr. Presidente, justifiquei minha solicitagao demons- 
trando que a minha cidads, pelo sen desenvolvimento, pslas fontes de vida e 
economia e pelas suas varias outras atividades, estava em condigoes de receber 
o beneficio pleiteado. 

Agora, Sr. Presidente, venho de receber varies despachos telegraficos louvando 
minha iniciativa, firmado por pessoas do maior conceito politico, social e econo- 
mico naquele longinquo municipio do sertao paraibano. Um dos signatarios e 
velho vigario da minha terra que ha cinqtienta anos casa e batiza, em Piancd; 
alem dele, outros, de grande projegao no comercio, na industria e nas classes 
mais representativas daquela comunidade, tais como bancarios, advogados etc. 

Ao dar conhecimento ao Senado desses despachos telegraficos desejo, nao 
apenas, mostrar a repercussao que teve a minha iniciativa mas, tambem, aproveitar 
a oportunidade para renovar meu apelo ao Sr. Presidente da Republica, confiando 
em que S. Ex.a tomara as necessarias providencias a fim de que o quanto antes 
se concretize, na minha cidade, a justa e legitima aspiragao de sens habitantes. 

Pego venia, Sr. Presidente, para tratar em seguida de um outro assunto 
relativo ao meu Estado. 

O Globo de ontem publicou o seguinte telegrama dirigido ao Sr. Ministro 
da Viagao pelo Governador da Paraitaa, Sr. Pedro Moreno Gondim: 

"Tomei conhecimento atraves do noticiario da imprensa, da decisao 
de V. Ex.a de aplicar novecentos e dezoito milhoes de cruzeiros nos portos 
de Camocim, Mucuripe, Itaqui e Natal, para atendimento das obras con- 
sideradas prioritarias aqueles ancoradouros nordestinos. Devo manifestar 
perante V. Ex.a a minha surpresa e justificada decepgao em face da ma- 
neira como vem sendo conduzido o planejamento portuario nordestino e 
executada a politica distributiva de recursos aos Estados da regiao, reve- 
lando total desprezo pelas conclusoes que ficaram tecnicamente estabe- 
lecidas pelo Governo anterior. Refiro-me ao caso especifico do porto de 
Cabedelo, considerado pela SUDENE e pelo Grupo de Trabalho designado 
pelo Presidente Janio Quadros como mais bem indicado a adequagao de 
cais pesqueiro regional, cujas obras de instalagao de frigorifico, armaz^ns 
e abastecimento de agua encontram-se inexplicavelmente paralisadas e 
nao receberam qualquer parcela da vultosa soma que esse Ministerio 
deferiu aos demais portos. Em nome do Governo e do povo da Paraiba, 
tantas vezes prejudicados em sua velha e legitima aspiragao de fazer 
realidade seu unico porto, apelo no sentido de V. Ex.a, sera prejuizo dos 
demais portos, reparar a injustiga que tao gravemente repercutiu em 
nossos meios em desfavor do Governo Federal. Saudagoes. —■ Pedro 
Gondim, Governador." 

Sr. Presidente, sou adversario politico do Governador da Paraiba, mas isso 
nao basta para que Ihe negue minha solidariedade no que toca ao assunto foca- 
lizado pelo telegrama cuja leitura acabei de proceder. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Permite-me V. Ex.a um aparte? 
O SR. SALVIANO LEITE — Pois nao. 
O Sr. Argemiro de Figueiredo — Esta V. Ex.a colocando a questao sob ponto 

de vista alto, nobre e elevado. Entretanto, para tranqiiilidade de V. Ex.a e de todos 
nds paraibanos que, nesta hora, temos o dever de hipotecar solidariedade ao 
Governador do nosso Estado pela atitude tomada, devo adiantar que o assunto ja 
foi esclarecido. Houve apenas um equivoco. Ontem, durante a exposigao do Sr. 
Ministro da Viagao a Camara dos Deputados, o Deputado Janduii Carneiro de- 
monstrou que existe exatamente o contrario, isto e, que a obra a que V. Ex.a se 
refere esta devidamente incluida no piano de execugao elaborada por aquele Mi- 
nisterio. E o esclarecimento que transmito a V. Ex.a, baseado em informagoes hoje 
obtidas e que me deixaram inteiramente tranqiiilo. Caso contrario, minha posigao 
seria identica a de V. Ex.a, isto e, de plena solidariedade com o Governador da 
Paraiba pela atitude assumida ao pleitear a execugao de uma das obras mais 
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uteis e necessarias a economia paraibana — os melhoramentos no porto de 
Cabedelo. 

O SR. SALVIANO LEITE — Agradego o esclarecimento prestado por V. Ex.a 

Assim, nao preciso me alongar nas consideragoes que pretendia tecer em torno 
do assunto. Conforme aceituei, mesmo sendo adversario politico do Governador 
Pedro Gondim, vim a tribuna trazer men apoio ao protesto por S. Ex.a, formu- 
lado no telegrama dirigido ao Sr. Ministro da Viagao. Em face, porem, das infor- 
magoes que o nobre Senador Argemiro de Figueiredo acaba de prestar, o assunto 
fica esclarecido. 

Resta-me apelar ao Sr. Ministro da Viagao no sentido de que, realmente, 
cumpra o prometido. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Continua a bora do Expediente. 
Nao ha orador inscrito. (Pausa.) 
Sobre a Mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

6 lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 465, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro dis- 
pensa de publicagao para a imediata discussao e votagao da redagao final do 
Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, na parte referente ao Subanexo 4.09 
'Superintendencia do Piano de Valorizagao Economica da Fronteira Sudoeste do 
Pais). 

Sala das Sessoes, 23 de novembro de 1961. — Gilberto Marinbo. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em virtude da deliberagao do PlenA- 
rio, passa-se a imediata discussao e votagao da redagao final, constante do 
Parecer n.0 709, de 1961. 

Em discussao. (Pausa.) 
Nao havendo quern pega a palavra, declaro-a encerrada. 
Em votagao. 

Os Senhores Senadores que aprovam a redagao final, queiram conservar-se 
sentados. (Pausa.) 

Esta aprovada. 
Para acompanhar na Camara dos Deputados o andamento das emendas do 

Senado, designo o Sr. Senador Ary Vianna. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

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

2.666, de 1961, na Camara), que aprova o Piano Diretor da SUDENE para 
o ano de 1961, e da outras providencias (em regime de urgencia, nos 
termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude de Reque- 
rimento n.0 , do Senhor Senador Fausto Cabral, aprovado na sessao 
de 20 de novembro de 1961), tendo pareceres (n.0® 628, 629 e 630, de 1961' 
das Comissoes: de Economia, favoravel com as emendas que oferece sob 
n.0s 1-CE a 12-CE; de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas, favo- 
ravel ao projeto e as emendas e oferecendo as de n.0s 13-CTCOP e 14- 
CTCOP; de Finangas, favoravel ao projeto e as emendas apresentadas 
e oferecendo as de n.0s 15-CF e 23-CF e dependendo de pareceres das 
mesmas Comissoes sobre as emendas de Plenario de n.03 24 a 68 

Sobre a Mesa requerimento, que vai ser lido pelo Sr. l,0-Secretario. 

E lido e sem debate aprovado o seguinte: 
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REQUEREVIENTO N.® 466, DE 1961 
Nos termos do art. 335 do Regimento Interno, requeiro seja retirado da 

Ordem do Dia, pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas, o Projeto de Lei da Ca- 
mara n.® 133, de 1961, que aprova o Piano Diretor da SUDENE para o ano de 
1961 e da outras providencias para a seguinte diligencia; publicagao de pareceres 
sobre as emendas de Plenario. 

Sala das Sessoes, 23 de novembro de 1961. — Argemiro de Figueircdo — Herl- 
baldo Vieira e Filinto Miiller. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em conseqiiencia da deliberagao do 
Plenario, o projeto sera retirado da Ordem do Dia, para cumprimento das dili- 
gencias requeridas. 

Esta esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Nao ha oradores inscritos para esta oportunidade. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, marcando outra, 

extraordinaria, as 15 horas e 40 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Eleigao dos representantes do Senado (3) na Comissao Mista destinada a 
emitir Parecer sobre o Substitutivo da Camara ao Projeto de Lei do Senado n.® 36, 
de 1953, que institui o Codigo Brasileiro de Telecomunicagoes. 

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



221.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 23 de novembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PBESIDfiNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 15 horas e 45 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias 

de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — 
Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympic — Joaquim Parente — 
Fausto Cabral — Pernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — 
Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao 
Arruda — Salviano Leite — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival 
Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Tei- 
xeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues 
— Miguel Couto — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares 
— Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — 
Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Joao Vilasboas — Filinto Miiller — Lopes 
da Costa — Aid Guimaraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos 
— Irineu Bornhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRES1DENTE (Moura Andrade) — A lista de presenqa acusa o com- 
parecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

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

posta em discussao, e sem debate aprovada. 
O SR. PBESroENTE (Moura Andrade) — Nan ha expediente para leitura. 
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido. 

E lido e apoiado o seguinte 

REQUERIMENTO N." 467, DE 1961 
Requeiro, nos termos do Regimento Interno, que sejam convocados os Senho- 

res Ministros de Estado dos Negocios da Guerra, da Marinha e da Aeronautica, 
assim como o Sr. Secretario do Conselho de Seguranga Nacional, a fim de que 
exponham, perante o Senado, o ponto de vista que tern a respeito do projeto de 
lei do Codigo Brasileiro de Telecomunicagoes. 

Justificagao 
Achando-se em tramitagao no Senado projeto substitutivo da Camara dos 

Deputados ao Projeto de Lei do Senado n.0 36, de 1953, que dispoe sobre o Cddigo 
Brasileiro de Telecomunicagoes, convem a Casa ouvir exposigoes das autoridades 
acima referidas sobre as solugoes mais indicadas para o problema das teleco- 
municagoes brasileiras, sobretudo no que concerne a seguranga nacional. Eis o 
motive pelo qual considero suficientemente justificado o presente requerimento. 

Sala das Sessoes, 23 de novembro de 1961. — Cunha Mello. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O requerimento depende de apoia- 

mento. Vou submete-lo ao plenario na parte referente a convocagao de Minis- 
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tros de Estado, dado que nos termos da Constituigao e do Regimento nao pode 
o Secretario do Conselho de Seguranga Nacional ser convocado a comparecer 
perante o Senado. Assim, os Srs. Senadores que apoiam o requerimento de convo- 
cagao dos Srs. Ministros de Estado dos Negdcios da Guerra, Marinha e Aeronautica, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta devidamente apoiado. O requerimento, nos termos do art. 236, do Regi- 
mento Intemo sera votado ao fim da sessao, com a observagao previamente 
feita pela Presidencia e submetida ao plenario. (Pausa.) 

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 Intemo. 

S. Ex.a sera atendido. 

Discurso do Sr. Senador Jarbas Maranhao: 

ANALISE INTERPRETATIVA DAS CAI7SAS DA FOME, PREVALfiNCIA 
DO FATO ECONOMICO SOBRE O GEOGRAFICO 

Uma realidade salienta-se na analise interpretativa das causas da fome: 
resulta muito mais do fato economico que do fato geografico. 

A fome e filha da pobreza. Essa assertiva trivial, e ressaltada por Gillman 
e Oilman na sua investigagao entre os africanos mal nutridos; e, entre nos, em 
Pernambuco, por exemplo, mais uma vez, verificada por Jamesson Ferreira Lima. 

De fato, observou este, que em 1.400 industriarios, na sua grande maioria 
operarios das fabricas do Recife, com a dieta basica de feijao, xarque e cafe, 
39% apresentavam sinais aberrantes de perturbagoes nutritivas, as vezes che- 
gando ate a fase de inanigao completa. 

De igual forma, registra que, no "Ambulatorio Jarbas Maranhao", no Recife, 
o diagndstico prevalecente nas gestantes e criancas, durante cinco anos conse- 
cutivos, e a subnutrigao. 

Todavia, em 18.788 doentes, anotados na secgao de Clinica Medica do IAPC 
(1949/1950) em condigoes economicas relativamente melhores, a carencia nutri- 
tiva, em suas varias formas, apenas e constatada em menos de um por cento. 

Pensa o mesmo estudioso que os dados colhidos no IAPC podem nao expressar, 
realmente, em carater absoluto, o estado nutritivo dos comerciarios examinados, 
mas deixam patente que aqueles sinais carenciais tipicos, tao freqiientes entre 
os industriarios e os assistidos na LBA, que levam ao facil diagndstico, sao menos 
encontrados na classe dos comerciarios, onde e menos baixo o nivel economico 
e social; e, acrescentamos, mais elevado o nivel cultural. 

Na verdade, o industriario, com o salario minimo adotado para o Recife, 
nao pode satisfazer as necessidades alimentares de uma familia media de cinco 
a seis pessoas. O Quadro n.0 1 que transcrevemos, do Departamento Estadual 
de Estatistica, (Pernambuco) e um expressive comprovante do que afirmamos. 

Em toda a America do Sul, de modo geral, a carencia nutritiva primaria, ou 
seja a que se relaciona com a falta dos principios alimentares, por insuficiencia 
dietetica, explica-se pela sua historia economica. 

Isso bem se comprova no Brasil, onde a monucultura do agiicar, a mono- 
cultura do cacau, a monocultura do cafe, o exclusivismo extrativo da borracha, 
proplciaram a precariedade alimentar do homem brasileiro. 

Sao Paulo so se livrou dos efeitos negatives do cultivo cafeeiro — esclarece 
Josue de Castro — porque os japoneses, aproveitando as terras ja esgotadas 
pela agricultura nomade do cafe, desenvolveram a policultura, em torno da cida- 
de, melhorando o abastecimento e o padrao nutritivo da populagao. 

Nas condigoes de nossa economia, e impossivel cogitar da mudanga radical 
da situagao alimentar do povo. 
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Veja-se a percentagem de nossas terras utilizadas com lavouras, segundo 
o Censo de 1950 — apenas de 8,22, sendo que permanentes 1,90. 

AREA, SEGUNDO A UTILIZAgAO DOS ESTABELECIMENTOS 
AGROPECUARIOS DO BRASIL 

(Dados do Censo de 1950) 

N.0 de estabelecimentos recenseados em 1950: 2.064.642 

Area total recenseada: 232.211.106 ha   100% 
Area total utilizada c/lavouras: 19.095.054 ha   8,22 

(permanentes: 4,402.426 ha   1,90) 
Sendo   8,22 

(temporarias: 14.692.631 ha   6,32) 
Areas de pastagens: 107.633.043 ha   46,35 
Areas de mata: 55.999.081 ha   24,12 
Terras incultas: 34.310.721 ha   14,78 

"O nosso consumo de carne e de 54 quilogramas per capita por ano, 
enquanto que este consumo atinge a 136 quilogramas na Argentina, 107 na Nova 
Zelandia, 62 nos EEUU da America, 64 na Inglaterra e 57 na Dinamarca. O 
consumo do leite e ridicularmente insignificante: 37 litros por ano, ou seja, 
cerca de 100 gramas por dia. Tal consumo, atinge as cifras de 164 litros na 
Dinamarca, 108 nos EUA, 101 na Australia e 95 na Franca. Igual insignificancia 
encontramos no consumo das demais fontes de proteinas, queijo e ovos; 600 
gramas de queijo, quando na Dinamarca se consome 5,5 quilogramas. A manteiga 
e consumlda entre nos na mesma quantidade que o queijo, 600 gramas, enquanto 
os Estados Unidos, a Inglaterra e a Dinamarca consome, respectivamente, 18,10 
e 8 quilogramas. O consumo dos restantes alimentos protetores ocupa identlca 
posiqao nos quadros estatisticos mundiais; sao os mais baixos do mundo." 

Essas referencias numerlcas do autor de Geografia da Fome, em alguns 
aspectos, sao menos gritantes que as recolbidas na Documentaqao de Castro 
Barreto: 

"O consumo de came per capita para a populaqao do Brasil e de 
14 quilos anuais ou seja 38 gramas diarias; os argentinos com a sua 
populacao de 16 milhoes de habitantes dispoem de um rebanho de mais 
de 33 milhoes em cabecas bovinas, e nos, que somos quase 53 milhoes, 
dispomos de um rebanho ds 35 milhoes e meio: a media do rendimento 
do boi ataatido na Argentina foi, entretanto, de 266 quilos e para o nosso 
boi abatido foi de 166 kg. Enquanto 12.958.207 argentinos consumiam 
1.495.000 toneladas de carne, 41.565.000 brasileiros consumiam 625.364 
toneladas, isto e, cabe a um argentine 115,40 quilogramas e a um bra- 
sileiro 14 quilogramas, menos de 10% por ano, ou seja, 38 gramas 
didrias (1939). O consumo per capita, na capital da Repiiblica, vem 
calndo: era de 160 gramas: diarias em 1941, e ja em 1945 passou a 130 
gramas. O abate, foi, no rebanho desse pais irmao, de 23,8 (capacidade 
de renovaqao anual). o nosso atingiu a 13,3 por cento, com grande sacri- 
ficlo, ao ponto de se tornar necesario um decreto sobre a matanga de 
vacas e novilhas. Tudo isto e prova de que nao somos ainda um pais cria- 
dor, habilitado a exportagao de carne, nao obstante nossa exportagao de 
carne congelada e resfriada hoje haja subido de 8.514 toneladas em 1915, 
para 140.639, em 1940. Dai em diante, verificou-se crise de abastecimento 
intemo de carne e proibigao de exportagao, ou melhor, sua redugao 
que fez cair a media anual para 37.790, de 1944-1945." 

Pelo quadro n.0 2 transcrito de Rubens Siqueira sobre o consumo per capita 
e por ano dos principals generos alimenticios de 1920 a 1942, nota-se que em 
certos periodos cai o consumo a despeito do aumento de populagao. 

Em Minas Gerais, em 1947, a produtividade do Estado comparada com a de 
outros paises e excessivamente baixa. A batata inglesa que na Europa atinge 
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a producao de 30 a 40 mil quilos por hectares, em Minas nao e superior a 10 
mil quilos. O milho, uma das culturas fundamentais da fazenda mineira rende 
em media 1.300 quilos, por hectares. Nos Estados Unidos se procura obter 15 
mil quilos na mesma area. Em Minas Gerais, no ano de 1947, a produqao estava 
em queda. No Estado de Pernambuco constata-se que de 1944 a 1951 a produ?ao 
agricola registrada e quase a mesma, notando-se, vez por outra, oscilacoes para 
menos. (Ver quadro n.0 3, com dados ate 1957). 

Comparando-se a producao do milho e da batata inglesa entre Minas Gerais 
(1947) e Pernambuco (1949), por hectare, observa-se que Pernambuco apresenta 
muito menor rendimento. Assim e que neste Estado, a batata inglesa nao chega 
a 2.400 quilos por hectare e o milho rende apenas 660 quilos. Quanto ao arroz, 
Pernambuco atinge apenas a producao de 1.140 quilos por hectare, o cafe 460; o 
feijao 540, a raiz de mandioca 12.000 e o tomate 7.989 quilos por hectare. 

A produgao animal tambem e bastante insuficiente, em relagao a populagao 
(Ver quadro n.0 4, com dados ate 1958). 

No que se refere ao ano de 1953, a estimativa do consume no Estado foi a 
constante do quadro n.0 5. 

Em relagao a populagao, o consumo per capita e por ano — (1953), do arroz 
e 3,9 kg, da batata inglesa e 0,171 kg, do cafe em grao 5,6 kg, da banana 153,47 
frutos, do xarque 10,1 kg, da farinha de mandioca 148,2 kg, da farinha de trlgo 
17,3 kg, do feijao 13,2 kg, da laranja 44,1 frutos, da manteiga 0,7 gramas, do 
milho em grao 40,5 kg e do tomate 16,7 kg. 

Na Bahia, Thales de Azevedo, em 1943, estudando a situa?ao alimentar era 
Salvador, registra a sensivel deficiencia d'e protidios de origem animal. Este defi- 
cit ele atribui a redutjao de matanca do gado vacum, porcino e ovino, diminuigao 
das importacoes, reduzidas a producao de pescado e aves, leite e ovos, progres- 
siva majoracao dos pregos. 

Naquele ano, tun habitante de Salvador dispunha por dia de oito gramas de 
protidios, nao alcangando sequer as 9,5 gramas que uma crianga de dols anos 
exige diariamente para seu desenvolvimento. 

Nao ha oradores inscritos. Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Eleigao dos representantes do Senado (3) na Comissao Mista destl- 

nada a emltir Parecer sobre o Substitutivo da Camara ao Projeto de Lei 
do Senado n.0 36, de 1953, que institui o Codigo Brasilelro de Telecomu- 
nicagoes. 

Os Srs. Llideres acabam de apresentar os nomes que serao submetidos a apro- 
vagao do plenario, sem prejuizo de quaisquer outros nomes que porventura o 
plenario deseje apoiar. 

Para o efeito de confeccionar as cedulas com os nomes oferecidos pelos Srs. 
Lideres, a Presidencia suspende a sessao por cinco minutos. Em seguida, sera 
processada a votagao pelo sistema do voto secreto, atraves de cedulas em envelo- 
pes proprios. 

(£ suspensa a sessao as 16 horas e reaberta as 16 horas e 5 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta reaberta a sessao, 
Vai-se proceder a eleigao dos tres membros componentes da Comissao que 

emitira parecer sobre o projeto de lei que institui o Codigo Brasileiro de Teleco- 
municagoes. 

Estando reunida a Comissao de Constituigao e Justiga, a Mesa providenciou 
no sentido cfe que sejam tambem recolhidos os votos dos componentes daquele 
orgao tecnico. 
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Vai-se proceder a chamada, do Sul para o Norte. 

Procede-se a chamada. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Votaram trinta e cinco Srs. Sena- 

dores no Plenario e 14 na Comissao de Constituigao e Justiga. 
O mimero de sobrecartas confere com o numero de votantes. 
Vai-se proceder a apuragao conjunta das sobrecartas de Plenario e da Comis- 

sao. (Pausa.) 
Foram encontrados 46 votos para os seguintes Srs. Senadores, Victorino 

Freire, Sergio Marinho e Caiado de Castro e tres votos ■em branco. 

Estao eleitos, portanto, os Membros do Senado Federal para comporem a 
Comissao Mista destinada a dar Parecer sobre o Projeto de Lei do Senado Fe- 
deral n.0 36 de 1953, que institui o Codigo Brasileiro de Telecomunicagoes. 

Item 2 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da Unlao para o exercicio financeiro 
de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder Executivo), Subanexo 
n.0 4.16 (Minlsterio da Justiga e Negocios Interiores), tendo 

PARECER n o 696, da 
Comissao de Finangas, favoravel ao Subanexo e as emendas n.0s 1 a 

465 e oferecendo as de n.0s 466 a 536 (CF). 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em d'iscussao o Subanexo com as 

subemendas. (Pausa.) 

Nao havendo quern pega a palavra declaro encerrada a discussao. 
Em votagao o Subanexo sem prejuizo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
Em votagao as Emendas de n.0s 1 a 465, de Parecer favoravel. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estao aprovadas. 
Em votagao as Emendas, de n.0s 466 a 530 de autoria da Comissao de Finan- 

gas. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estao aprovadas. 
A materia vai a Comissao de Finangas para Redagao Final. 
No expediente foi lido Requerimento de autoria do nobre Senador Cunha 

Mello, solicitando a convocagao dos Srs. Ministros de Estado, da Guerra, da 
Marinha e da Aeronautica, a fim de que exponham, perante o Senado Federal, 
ponto de vista que tenham a respeito do Projeto de Lei do Codigo de Telecomu- 
nicagoes. 

Esse Requerimento depende de discussao e votagao. 
Em discussao. (Pausa.) 
Nao havendo quern pega a palavra declaro encerrada a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Este aprovado. 
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A Presidencia tomara as necessarias providencias no sentido de marcar dia 
e hora para o comparecimento dos Srs. Ministros, em sessao que, nos termos 
do que dispoe o Regimen to Intemo. se reaiizara com carater secreto pela ligagao 
do assunto com a propria seguranca nacional, salvo se o Plenario, na ocasiao, 
resolver transforma-la em sessao publlca. 

Esta esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Nao ha oradores inscritos. 
Convoco os Srs. Senadores para uma sessao extraordinaria as 16 horas e 40 

minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto d'e 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 TJniao para 
o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder Exe- 
cutive) Subanexo n.0 4.13 (Ministerio da Fazenda) tendo 

PARECER da Comissao de Financas, sob n.0 700, de 1961, favoravel ao Sub- 
anexo e as emendas n.0s 1 a 14 e oferecendo as de n.0s 15 a 75-CF. 

Esta encerrada a Sessao. 
Encerra-se a sessao as 16 boras e 28 minutos 



222.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 23 de novembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 16 horas e 40 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias 

de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — 
Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — 
Fausto Cabral — Femandes Tavora — Menezes Plmentel — Sergio Marinho — 
Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao 
Arruda — Salviano Leite — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Lourlval Fon- 
tes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira 
— Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Mi- 
guel Couto — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — 
Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coim- 
bra Bueno — Jose Feliciano — Joao Villas bo as — Filinto Miiller — Lopes da 
Costa— A16 Gulmaraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos 
— Irlneu Bornhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 53 Srs. Senadores. Havendo niimero legal, declaro aberta a sessao. 

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

posta em discussao, e sem debate aprovada. 
Nao ha, sobre a mesa, expediente para leitura. 
Nao ha orador inscrito. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

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 
Executive), Subanexo n.0 4,13 (Ministerio da Fazenda), tendo 

PARECER da Comissao de Finangas, sob n.0 700, de 1961, favordvel ao 
Subanexo e as Emendas n.0^ 1 a 14 e oferecendo as de n.^ 15 a 75-CP. 
Em discussao o Subanexo com as emendas. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores 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. 
Em votagao as emendas, primeiramente as de n.0s 1 a 14, de Plenario, com 

parecer favoravel. 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estao aprovadas. 
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Em votagao as Emendas de n.0s 15 a 75, de autoria da Comissao de Finangas. 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estao aprovadas. 
A materia volta a Comissao de Finangas para a redagao final. 
Esta esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Nao ha oradores inscritos. 
Convoco os Srs. Senadores para outra sessao extraordinaria, as 17 horas, com 

a seguinte 
ORDEM DO DIA 

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 4.19 (Ministerio das Relagoes Exteriores), tendo 

PARECER, sob n.0 699, de 1961, favoravel ao Subanexo e as Emendas n.0s 1 a 
4 e oferecendo as de n.0s 5-CF a 26-CP. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 16 horas e 55 minutos.) 



223.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 23 de novembro de 1961 

PRESIDENCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 17 horas acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias 

de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — 
Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — 
Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Re- 
ginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao Arruda 
— Salviano Leite — Novais Filho — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Silves- 
Telxeira — Lima Teixelra — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — 
Arlindo Rodrigues — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — 
tre Pericles — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio 
Benedito Valadares — Milton Campos — Moura And'rade — 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 Bornhausen — Daniel Krieger ■— Mem de Sa — Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compare- 
cimento de 53 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2,0-Secretario precede a leitura da ata da sessao anterior, que, 

posta em discussao, d sem debate aprovada. 

Nao hd, sobre a mesa, expediente a ser lido. (Pausa.) 
Nao havendo oradores inscritos, passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica 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 Uniao para 
o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo nP 4 (Poder Exe- 
cutivo), Subanexo nP 4.19 (Ministerio das Relagoes Exteriores), tendo 

PARECBR, sob nP 699, de 1961, favoravel ao Subanexo e as emendas nPs 1 e 
4 e oferecendo as de nPs 5-CF a 26-CF. 

Em discussao o Subanexo, com as emendas. (Pausa.) 
Nao havendo quern pega a palavra, encerro a discussao. 
Em votagao o Subanexo, sem prejuizo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
Em votagao as emendas. 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estao aprovadas. 
A mat^rla volta a Comissao de Finangas, para a redagao final. 
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Nao havando oradores inscritos e estando esgotada a materia da Ordem do 
Dia, vou encerrar a sessao, convocando outra, extraordinaria, para hoje, as 21 
horas, com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estlma 
a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro da 1962, na parte 
referente ao Anexo n.0 4 (Poder Executive), Subanexo n.0 4.13 (Ministerio da 
Agricultura), tendo 

PARECER nP 701, de 1961, 
— da Comissao de Financas, favoravel ao Subanexo e as emendas n.oa i 

a 1171. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 17 boras e 10 minutos.) 



224.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 23 de novembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 21 horas acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Zacharias de Assumpgao 

— Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — Eugenic Barros 
— Leonidas Mello — Mathias Olympic — Joaquim Parente — Fausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Fer- 
nandas — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao Arruda — Sal- 
viano Leite — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — 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 — Milton Campos 
— Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — 
Jose Pellciano — Joao Vilasboas — Filinto Miiller — Lopes da Costa — AI6 
Guimaraes — Gaspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bor- 
nhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 52 Srs. Senadores. Havendo numero legal, esta aberta a sessao. 

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

posta em discussao, e sem debate aprovada. 
O Sr. l.0-Secretario da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECER N.0 710, DE 1961 

Da Comissaao de Finangas, sobre o Projeto de Lei na Camara n.0 163, 
de 1961 (n.0 3.610-A/61, na Camara), que abre, ao Senado Federal, cre- 
dito suplementar de Cr$ 329.000.000,00 ao Orgamento vigente. 

Relator: Sr. Daniel Kriger 
O presente projeto de Lei, originario de solicitagao cJirigida pelo Primeiro- 

Secretario desta Casa a Camara dos Deputados abre ao Senado Federal o credito 
suplementar de Cr$ 329.000.000,00 (trezentos e vinte e nove milhoes de cruzeiros) 
ao Orgamento vigente. 

A medida visa a reforgar as dotagoes consignadas no Orgamento vigente para 
pagamento de diferenga de vencimentos, subsidies fixo e variavel, ajuda de custo, 
salario-familia, gratificagao pela prestagao de servigos extraordinarios, adicio- 
nais por tempo de servigo e diversos, conforme amplamente demonstrado pelo 
Sr. Primeiro-Secretario em seu Oficio a Camara dos Deputados. 

A Comissao de Finangas, nada tendo a opor ao projeto, opina pela sua 
aprovagao. 

Sala das Comissoes, 23 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente e 
Relator — Joaquim Parente — Lopes da Costa — Garpar Velloso — Lobao da Sil- 
vleira — Ary Vianna — Filinto Miiller — Eugenio Barros — Dix-Huit Rosado. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do expediente. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, projeto de resolugao que vai ser lido pelo Sr. l.o-Secretario. 
fi lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLD0AO N.0 54, DE 1961 
Concede aposentadoria a Francisco Bevilacqua, Diretor, PL-1, do 

Quadro da Secretaria do Senado Federal. 
O Senado Federal resolve: 
Artigo unico — E aposentado, de acordo com o art. 191, § 1.° da Constituiqao 

Federal, combinado com os arts. 345, item I, e 349, da Resolugao n.® 6, de 1960 
no cargo de Vice-Diretor-Geral do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o 
Diretor, PL-1, Francisco Bevilacqua. 

Justifica^ao 
O Dr. Francisco Bevilacqua, atual Diretor da Ata, e um dos mais antigos 

funcionarios desta Secretaria, onde exerceu varias funqoes com grande dedicagao. 
Conta, presentemente, mais de 40 anos de servigo, todos eles dedicados ao 

Senado. 
O seu pedido de aposentadoria encontra apoio na legislagao supracitacJa, 

cujos dispositivos rezam: 

Constitui^ao e Justica 
Art. 191 — O funcionario sera aposentado 

§ 1.° — Sera aposentado, se o requerer, o funcionario que contar 35 anos de 
serviQO. 

Resolu?ao n.0 6, de 1960 
Art. 345 — O funcionario que contar 35 anos de servigo sera aposentado: 

I — Com provento correspondente ao vencimento da classe ou cargo imedia- 
tamente superior. 

Art. 349 — Serao incorporadas aos proventos da aposentadoria as gratifica- 
goes em cujo gozo se encontrar o funcionario, ha mais de cinco anos, sem pre- 
juizo das vantagens previstas no art. 342. 

Sala das Sessoes, 23 de novembro de 1961. — Moura Andrade — Cunha Mello 
— Gilberto Marinho — Argemiro de Figueiredo — Mathias Olympic. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O presente Projeto da Resolugao, 
de autoria da Comissao Diretora, nao depende de apoiamento nem de parecer. 
Sera publicado e, oportunamente, incluido na Ordem do Dia. 

Sobre a mesa outro Projeto de Resolugao que vai ser lido pelo Sr. IP-Secre- 
tario. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUCAO N.0 55, DE 1961 
Aposenta, a pedido, Waldemiro Souza Rocha — Guarda de Seguranga. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo unico — E aposentado, nos termos do § 1.° do art. 191, da Constituigao 

Federal, combinado com o art. 345, item IV, da Resolugao n.® 6, de 1960 (Regu- 
lamento da Secretaria), no cargo de Inspetor de Seguranga, PL-8, o Guarda de 
Seguranga PL-9, do Quadro da Secretaria tfo Senado Federal — Waldemiro Souza 
Rocha. 
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Justifica$ao 
O aludido funcionario conta 35 anos de service. Faz jus portanto, ao benefi- 

cio constante dos dispositivos supracitados, os quais rezam: 

Constituicao Federal 
"§ 1.° do art. 191 — Sera aposentado se o requerer, o funcionario que contar 

35 anos de servico." 
Resolu^ao n.0 6, de 1960 

"Art. 345 — O funcionario que contar 35 anos de servico sera aposentado: 

IV —com o provento correspondente ao cargo imediatamente superior, desde 
que tenha acesso prlvativo ao mesmo." 

Diante do exposto, o presente projeto, consubstanciando a medida pleiteada, 
justlfica-se plenamente, 

Sala das Sessoes, 23 de novembro de 1961. — Moura Andrade — Cunha Mello 
— Gilberto Marinho — Argemiro de Figueiredo — Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O presente Projeto de Resolugao, 
tambem da Comissao Diretora, nao depende de apoiamento nem de pareceres. 
Sera publicado e incluido oportunamente em Ordem do Dia. 

Sobre a mesa outro Projeto de Resoiugao que vai ser lido pelo Sr. 1.0-Secre- 
tarlo. 

lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUCAO N.0 56, DE 1961 
Aposenta, a pedido, Romcu Beltrami, Guarda de Seguran?a. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo unico — fi aposentado, nos termos do I 1.° do art. 191, da Constituigao 

Federal, combinado com o art. 345, item IV, da Resolugao n.0 6, de 1960, (Regu- 
lamento da Secretaria), no cargo de Inspetor de Ssguran?a, PL-8, o Guarda de 
Seguran?a, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Romeu Beltrami. 

Justifica^ao 
O aludido funcionario conta 35 anos de servl?o. Faz jus, portanto, ao bene- 

ficlo constante dos dispositivos supracitados, os quais rezam: 

Constituicao Federal 
"§ 1.°, do art. 191 — Sera aposentado se o requerer, o funcionario que contar 

35 anos de servlgo." 
Resolucao n.0 6, de 1960 

"Art. 345 — O funcionario que contar 35 anos de servigo sera aposentado; 

IV — com o provento correspondente ao cargo imediatamente superior desde 
que tenha acesso privativo ao mesmo." 

Diante do exposto, o presente projeto, consubstanciando a medida pleiteada, 
justlflca-se plenamente. 

Sala das Sessoes, 23 de novembro de 1961. — Moura Andrade — Cunha Mello 
— Gilberto Marinho — Argemiro de Figueiredo — Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O presente Projeto de Resolugao, 
ainda de autoria da Comissao Diretora, nao depende de apoiamento nem de pare- 
cer. Serd, publicado e incluido oportunamente em Ordem do Dia. 

Sobre a mesa requerlmento de dlspensa de intersticio que vai ser lido pelo 
Sr. l.0-Secretario. 

lido e aprovado o seguinte 
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EEQUERESIENTO N.0 468, DE 1961 
Nos termos do art. 211, letra n do Requerimento Intsrno, raqueiro dispensa 

do interstxcio e previa distribuicao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 163, de 1961, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoss, 23 de novembro de 1961. — Mathias Olympic. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em virtude da deliberaqao do Ple- 

nario, Projeto para o qual foi concedida dispensa se intersticio figurara na 
Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Nao ha oradores in:critos. 
O SR. VICTORINO FREIFE — Sr. Presidente, p2§o a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 

Victorino Freire. 
O SR. VICTORINO FREIRE — Sr. Presidente, rclevem-rae V. Ex.a e o Senado 

por vir a tribuna, numa hora em que todos nos esforgamos para votar, em tempo 
habil, o Orgamento da Repiiblica, tomando, assim o precioso tempo de V. Ex.a, 
e dos nobres colegas. 

Desejo, no entanto, solicitor urn esclarecimento do Sr. Ministro da Justiga, 
a respeito da nova aventura que um ex-capitao, revolucionario portugues, repetiu 
em nosso Pais. 

Quando do ataque ao vapor "Santa Maria" e seu sequestro e cujos passageiros 
eram todos turistas — norte-americanos e de outras nacionalidades — o Governo 
brasileiro, ao aportar o navio em Recife, concedeu-lhe asilo imediato e impos 
as condigoes para que vivesse tranqliilo no Brasil. A verdade, porem, e que o 
ex-capitao Galvao, expulso do Exercito do seu pais, em vez de respeitar as regras 
do asilo, resolveu montar uma base subversiva no Brasil contra o Governo por- 
tugues, onde temos Embaixador acreditado e com o qual mantemos as melhores 
relagdes de amizade. 

Ha pouco tempo, em entrevista aos jornais, declarava o Sr. Henrique Galvao 
que iria fazer uma revolugao em Portugal, para depor o Primeiro-Ministro Oli- 
veira Salazar. 

Foi para o Marrocos e la repetiu, com mais cuidado, a faganha do "Santa 
Maria", porque mandou um grupo tomar de assalto um aviao em voo, e aguardou 
as conseqiiencias. 

Agora, chega sem vista na Carteira modelo 19, quando nao poderia voltar 
ao Brasil, como asilado, sem o visto das autoridades consulares brasileiras no 
Senegal e no Marrocos, de onde foi expulso. 

Ao desembarcar no Galeao, foi logo assessorado pelo nosso antigo Embaixador 
em Portugal, hoje Consultor Juridico do Governo portugues no exilio — Sr. Alvarc 
Lins — que fez questao de acompanha-lo no tlnturelro da Policia Civil, decla- 
rando, ameagadoramente, que se o Capitao Galvao fosse expulso, ele o acompa- 
nharia. 

Ora, seria um grande bem para o Brasil e para a nossa tranqiiilidade, se 
ambos se fossem do nosso territorio. 

Solicito, assim, desta tribuna, esclarecimento do Sr. Ministro da Justiga, 
para saber se o Capitao Galvao recebera novo asilo, porque o Sr. Ministro das 
Relagoes Exteriores me declarou hoje que nada tern com o caso, o qual esta afeto 
ao Ministerio da Justiga e Negocios Interiores, por ser assunto policial, de asilo 
internacional. 

Desejo, assim, interpelar o Sr. Ministro da Justiga, para que S. Ex.a declare 
ao Senado se vai conceder novo asilo ao ex-capitao Henrique Galvao, e, em caso 
afirmativo, em que termos, isto e, se Ihe sera permitido continuar a conspirar 
no Brasil, mantendo base de agitagao e subversao contra o regime e o governo 
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portugues. Em nenhum pais do mundo isso e possivel. O Governo de outro pais 
qualquer, caso um de nds dele recebesse asilo, jamais permitiria que dali cons- 
pirassemos para destruir o regime brasileiro. 

Em 1930 foram exilados os ex-Presidentes Washington Luiz e Arthur Ber- 
nardes, e ex-Ministro Octavio Mangabeira, todos brasileiros ilustres. 

Quando chegaram a Portugal, foram imediatamente advertidos pelo Governo 
portugues de que nao Ihes seria permitido conceder entrevistas ou manifestar-se 
a respeito de politica brasileira. E eies cumpriram de forma impecavel o com- 
promisso. 

Todos sabem que, posteriormente, nos Estados Unidos, para onde se trans- 
portaram por vontade propria, os Srs. Washington Luiz e Octavio Mangabeira, 
jamais deram qualquer entrevista aos jornais atacando o Governo brasileiro. 

Quando aqui chegou o General Delgado, alias, considerado louco pelo Capitao 
Galvao e necessitado de um psiquiatra, fez uma advertencia: tendo o Brasil o 
recebido de braqos abertos, esperavamos que aqui tivesse o mesmo comporta- 
mento daqueles brasileiros exilados em Portugal. 

O Sr. Lourival Fontes — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. VICTOR1NO FREIRE — Pois nao. 

O Sr. Lourival Fontes — Devo acrescentar as declaragoes de V. Ex.a que e 
norma dos brasileiros nao tratarem de politica nacional no exterior. Ainda agora, 
o ex-Presidente Janio Quadros solicitado em Londres para uma entrevista, fez 
varias declaragoes sobre politica internacional, recusando-se entretanto, termi- 
nantemente, a pronunciar qualquer palavra sobre os acontecimentos do Brasil. 
Estava eu em Lisboa, quando o Capitao Galvao espalhou prospectos subversives 
que, alias, nao produziram o menor efeito, porque em seguida veio a eleigao 
mais calma e tranqiiila de Portugal, a que compareceram 88 ou 90% do eleitorado. 
Esse homem e considerado universalmente raptor de navios e avices. O seu nome 
nao tern a menor repercussao, a nao ser pelo fato de ter sido expulso de Portugal 
como agitador. Assim, o Capitao Galvao nao deveria merecer a menor conside- 
ragao da parte do Brasil, porque nao entrou aqui como exilado politico, e sim 
por ter sido expulso de varies paises, terminando por vir para ca como raptor 
de navios e avioes. 

O SR. VICTORINO FREIRE — Sr. Presidente, agradego o aparte esclarecedor 
do nobre colega Senador Lourival Fontes, que vem em apoio as minhas palavras, 
exaltando o comportamento do ex-Presidente Janio Quadros no estrangeiro ao 
esquivar-se de conceder entrevista sobre politica interna de nosso pais. Repeli, 
desta tribuna, a entrevista do General Delgado contra o ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek; e hoje, Sr. Presidente, aqui ergo o protesto, como Senador e brasi- 
leiro, por nao compreender scja permitido que uma figura desconceituada em 
Portugal e expulso dos paises por onde andou, possa permanecer no Brasil. 

Nao sei qual a solugao que o Governo dara ao caso. Mas pergunto ao Senhor 
Ministro da Justiga se vai o Capitao Galvao continuar no Brasil como fator de 
perturbagao de subversao contra o Governo portugues se vamos consentir na 
sua permanencia em territorio brasileiro. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE — Pois nao. 
O Sr. Vivaldo Lima — Ha pouco ouvi pelo radio que o Sr. Ministro da Jus- 

tiga encontrou solugao para o caso. O Capitao Galvao e seus companheiros Impli- 
cados, ficarao internados na cidade de Belo Horlzonte, naturalmente sob exigen- 
cias severas, quanto ao repeito as leis do Pais O Capitao Galvao tera que se 
acomodar, as determinagoes do nosso governo. Permanecera internado no Pais. 
Esta a concessao maior que poderiamos fazer a um homem que se encontra sem 
destino. Pelo que pude interpretar, V. Ex.a faz um apelo ao Governo no sentido 
de uma solugao para o caso, que seria ou nao o internamento. O Governo, 
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ssgundo fui informado procurou atender ao caso, mesmo considerando que o 
Capitao Galvao e seus companheiros tramam contra o Governo Salazar; mas 
por uma questao de hospitalidade competia-nos nao deixar que uma criatura 
humana ficasse num aeroporto inteiramente sem destine. Concedeu-lhe o inter- 
namento. Nao estou, absolutamente, fazendo a defesa do Capitao Galvao, mas 
apenas encarando o caso sob o aspecto humano. O Governo braslleiro procurou 
uma solugao humana e os beneficiados terao que acatar as exigencias dessa 
hospitalidade. Se nao o fizerem — o que ja foram advertidos — serao colocados 
a bordo de um aviao e entregues ao proprio destino. Este o esclarecimento que 
desejava dar, certo de que V. Ex.a ignorava que o Governo ja encontrara solugao 
para o caso. 

O SR. VICTORINO FRE1RE — Agradeqo o aparte do nobre Senador Vivaldo 
Lima, pelo qual tomei conhecimento da solugao dada ao caso, isto e, o interna- 
mento do Capitao Galvao e seus companheiros, quando o seu destino deveria 
ser Fernando Noronha. 

Mas, quero, Sr. Presidente, deixar bem claro o meu protesto quanto a pri- 
meira entrevista, em nome das boas relagoes do Brasd com Portugal. O povo 
portugues tern, ultimamente, sofrido de varias formas, sempre com a maior 
tolerancia, atos inamistosos por parte do Brasil. Aceitou com a maior boa-vontade, 
o Embaixador Alvaro Lins, um doido varrido. Embora tivesse eu advertido desta 
tribuna ao Sr. Juscelino Kubitschek — e o fiz com a altivez e a energia de que 
nao me separo — de que este nosso embaixador em Portugal seria uma vergonha 
para o Brasil, pois tudo fez contra o Governo do pais irmao. 

Esta a razao por que quero deixar clara a minha conduta: nao ficara sem 
protesto meu, qualquer atitude que seja tomada, no Brasil, por qualquer revolu- 
cionario portugues contra Portugal, porque nosso Pais nao pode servir de base 
para subversao da ordem de um pais onde somos acreditados. 

Se o regime daquele pais e bom ou mau, que o povo portugues resolva. 
Isto, Sr. Presidente, e que e autodeterminagao, a atitude que tomou o ex- 

Chanceler Afonso Arinos nos Estados Unidos ao iniciarem-se os trabalhos da 
Assembleia da ONU, dando uma pancada, atirando-se logo, de emboscada, contra 
o povo portugues. 

Digo uma coisa, Sr. Presidente: esta atitude nao representa, absolutamente, 
o sentimento da maioria do povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta esgotada a hora do Expedients. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, 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 Executive), Subanexo 
n.0 4.13 (Minlsterio da Agricultura); tendo 

PARECER n.0 701, de 1961, da Comissao 

— de Finangas, favoravel ao Subanexo e as smendas n.0® 1 a 1.171. 

Em discussao o Projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro encerrada 

a discussao. 
Em votagao o Projeto, sem prejuizo das Emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 
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Em votagao as Emendas de n.0 1 a 1.171, todas de Parecer favoravel, sob 
nP 701. 

Os Srs. Senadores, que as aprovam, queiram permanecer como se acham. 
(Pausa.) 

Estao aprovadas. A materia vai a Comissao de Finangas para redagao final. 
Esta esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Nao ha oradores Inscritos. 
Convoco os Srs. Senadores para outra sessao extraordinaria, as 22 horas, 

com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estima 

a Receita e fixa a Despesa da Unlao para o exercicio financeiro de 1962, na parte 
referente ao Anexo n.0 4 (Poder Executivo), Subanexo nP 4.20 (Ministerio da 
Saude) tendo 

PARECER nP 702, de 1961, da 
Comissao de Finangas, favoravel ao subanexo e as emendas nPs 1 a 1.128. 

2 

Discussao unica do Projeto de Lei da Cflmara n* 163, de 1961, que abre, 
ao Senado Federal, o credito suplementar de CrS 329.000.000,00, ao orgamento 
vigente (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio, con- 
cedida na sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador Mathias Olympio. 

PARECER FAVORAVEL, sob nP 710, de 1961, da Comissao de Finangas. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 21 horas e 40 minutos.) 



225.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 23 de novembro de 1961 

(Extraor dinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 22 horas acham-se presentes os Srs. Senadores. 

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Zacharias de Assumpgao 
— Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — Eugenio Barros 
— Leonidas Mello — Mathias Olympic — Joaquim Parente — Pausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Fernan- 
des — Dix Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Salviano Leite — Jarbas 
Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo 
Vieira — Ovidio Telxeira — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro 
— Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Miguel Couto — Caiado de Castro — 
Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Milton Campos — Moura Andrade 
— Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano — 
Joao Villasboas — Filinto Miiller — Lopes da Costa — Alo Guimaraes — Gaspar 
Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel 
Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin — (52). 

O SR. PKESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 52 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 

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

Nao ha expediente para leitura (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O Sr. l.0-Secretario procedera a 

leitura de Projsto de Resolugao ora encaminhado a Mesa. 
fi lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUCAO N.0 51, DE 1961 

Nomeia para os cargos de Auxiliar Legislativo candidates habilitados 
em concurso de provas e titulos. 
O Senado Federal resolve: 
Artigo unico — Sao nomeados, de acordo com o art. 85, letra "c", item 2, do 

Regimento Interne, para os cargos de Auxiliar Legislativo, do Quadro da Secre- 
taria do Senado Federal, os seguintes candidates habilitados no concurso de 
provas e titulos para o provimento dos mesmos cargos: PL-9, Maria Clara Coelho 
Baumann das Neves — Jose Aristides de Morais Filho — Maria Regina Coelho 
Teixeira — Ronaldo Pacheco de Oliveira — Branca Borges Goes Bakal — Claudio 
Julio Freitas Carneiro — Vicente Oliveira d'e Lara Rezende — Helena Bronw — 
Genoveva Fonseca Ayres — Susy Cunha e Cruz — Evandro Mesquita — Jose 
Ney Passes Dantas — Romeu Arruda e William Lima Machado Newton — e 
para os de PL-10, da mesma carreira, Paulo Rubens Pinheiro Guimaraes — 
Eduardo Leao Marques — Antonio Augusto Gentil Cabral — Luiz Renato Vieira 
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da Fonseca — Iracema da Costa e Silva de Castro — Ivlan'lia de Carvalho Bricio 
— Leila Pinto Ferraz — Diva Falconi de Carvalho — Arlete Belota Tapajos — 
Celso Luiz Ramos de Medeiros — Victor Rezende de Castro Caiado — Cid Sebas- 
tiao da Franpa Brugger — Rubcm Patu Trezena — Hugo Rodriguss Figueiredo 
— Dinha Martins Peracio — Enaura Liicio de Souza — Sergio Luiz Alagemovits 
— Helena Ruth Laranjal Farias Rigolon — Paulo Irineu Portes — Leo Alberto 
Ramos Cruz — Sylvia Minazi Mantovani — Edina Borges de Oliveira — Artemira 
Sampaio Castellar — Celso de Freitas Cavalcanti — Antonio Carlos de Nogueira 
— Sara Ramos de Figueiredo — Guilherme Gracindo Soares Palmeira — Eduar- 
do Rui Barbosa — Francisco Gonpalves de Araujo — Maria de Lourdes Veiga 
— Alpheu Cordeiro dos Santos — Alexandre Marques de Albuquerque Melo — 
Dalmar Geraldo Lacerda de Guima-aes — Ayrton Jose Abritta — Helio Dolner 
da Silva — Laurita Fanaia —- Emanuel Novaes —- Maria de Lourdes Penna Beli- 
sario — Lea Araujo de Pina — Fernando da Silva Palma Lima — Leonel Amaro 
de Medeiros — Nilson Roberto de Novaes Carneiro Campelo — Maxlmiano Vianna 
— Therezinha Duarte — Jose Carlos Porto de Men donga Clark — Jacy de Brito 
Freire — Izabel Magalhaes Evangelista. 

Justlficagao 

Homologado o concurso de Auxiliar Legislative, apos decisao dos recursos 
apresentados, a Comissao Diretora oferece a apreciagao da Casa o presente pro- 
jeto propondo a nomeagao dos candidates habilitados por ordem de classificagao 
no aludido concurso. 

Sala das Sessoes, 23 de novembro de 1961. — Moura Andrade — Cunha Mello 
— Gilberto Marinho — Argemiro de Figueiredo — Mathias Olympio — Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O presente Projeto de Resolugao 
nao depende de apoiamento nem de parecer, ja que e da Comissao Diretora. Sera 
publicado e oportunamente incluido em Ordem do Dia. 

Nao ha oradores inscritos. (Pausa.) 

Passe-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, 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 Executive), Subanexo 
n.0 4.20 (Ministerio da Saiide), tendo Parecer n.0 702, de 1961, da Comis- 
sao de Finangas, favoravel ao subanexo e as emendas n.0s 1 a 1.128. 
(Pausa.) 

Em discussao o Subanexo com as emendas. (Pausa). 
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. 
Em votagao as Emendas de n.0s 1 a 1.128, com Parecer favoravel, sob n.0 702. 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Estao aprovadas. 
A materia vai a Comissao de Finangas, para a redagio final. 
Item 2 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 163, de 1961, que 
abre, ao Senado Federal, o credito suplementar de Cr$ 329.000.000,00, 
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do orgamento vigente (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa 
de intersticio, concedida na sessao anterior, a requerimento do Sr. Sena- 
dor Mathias Olympio, tendo Parecer favoravel, sob n.0 710, de 1961, da 
Comissao de Finangas. 

Em discussao. (Pausa.) 
Nao havendo quern queira discutir o projeto, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N." 163, DE 1981 
(N.0 3.610-A, de 1961, na Camara de origem) 

Abre, ao Senado Federal, credito suplementar de Cr$ 329.000.000,00, 
ao Orgamento vigente. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — E aberto ao Senado Federal o credito suplementar de   
Cr$ 329.000.000,00 (trezentos e vinte e nove milhoes de cruzeiros) ao Orgamento 
vigente. 

Art. 2.° — O credito suplementar, aberto no art. 1.°, obedecera a seguinte 
discriminagao: 

Verba 1.0.00. — .Custeio. 
Consignagao 1.1.00 — Pessoal Civil 
Subconsignagao 

1.1,00 — Vencimentos   108.000.000,00 
1.1,02 — Subsidio fixo   40.000.000,00 
1.1.02 — Subsidio variavel   40.000.000,00 
1.1.09 — Ajuda de custo   10.000.000,00 
1.1.14 — Salario-familia   7.000.000,00 
1.1.17 — Gratificagao pela prestagao de servigos extraor- 

dinarios   30.000.000,00 

1.1.23 — Gratificagao adicional por tempo de servigo   25,000.000,00 
1.1.29 — Diversos   15.000.000,00 
Consignagao 
Verba 1.5.00 — Material de Consumo e Transformagao 
Subconsignagao 

1.3.04 — Combustiveis e lubrificantes   3.000.000,00 
1.3.05 — Materials e acessorios de maquinas, de viaturas e 

de aparelhos   2.000.000,00 
1.3.13 — Vestuarios, uniformes, equipamentos e acessorios; 

roupa de cama, mesa e banho   7.500.000,00 

Consignagao 
Verba 1.5.00 — Servigo de Terceiros 
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Subconsignagao 
1.5.04 — Iluminagao, forga motriz e gas   2.500.000,00 
1.5.11 — Telefones, telefonemas, telegramas radiogramas, 

porte-postal, assinaturas de caixas postais  2.500.000,00 
Consignagao 
Verba 1.6.00 — Encargos Diversos 
Subconsignagao 
1.6.14 — Exposlgoes, Congresses e Conferencias 

Diversos   25.000.000,00 

Verba 4.0.00 — Investimentos 
Consignagao 4.2.00 — Equipamentos e Instalagoes 
Subconsignagao 
4.2.01 — Maquinas, motores e aparelhos   11.500.000,00 

Total   329.000.000,00 

Art. 3.° — O credito aberto pela presente lei sera automaticamente regis- 
trado no Tribunal de Contas e distribuido ao Tesouro Nacional. 

Art. 4.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta esgotada a materia da Ordem 
do Dia. 

Nao ha oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, antes convocando 

os Srs. Senadores para outra extraordinaria, as 22 boras e 30 minutos, com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussao unica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre a Men- 

sagem n.0 249, de 1961, pela qual o Sr. Presidente da Repiiblica submete ao Sena- 
do a escolha do Dlplomata Luiz Leivas Bastian Pinto para exercer a fungao 
de Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do Brasil junto ao Governo 
de Cuba. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 22 horas e 20 minutos.) 



226.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 23 de novembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 22 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores; 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias 

de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — 
Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympic — Joaquim Parente — 
Fausto Cataral — Fernandas Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Re- 
ginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Pigueiredo — Salviano Leite 
— Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Pontes — 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 — Milton Campos — Moura Andra- 
de —■ Lino de Mattes — Pedro Luc'ovico — Coimbra Bu-eno — Jose Feliciano — 
Joao Villasboas — Filinto Miiller — Lopes da Costa — Aid Guimaraes — Gaspar 
VeF.oso — Nel-:on Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel 
Krieger — Mem de Sa — Guid'o Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 52 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

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

posta em discussao, e sem debate aprovada. 

O Sr. l.0-Secretario le o seguinte 

EXPEDIENTE 

Memorial dos participantes do I Congresso Nacional dos Lavradores 
e Trabalhadores Agricolas, apresentando as conclusoes votadas pelo mesmo 
conclave. 

PARECER N.0 711, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, oferecendo redacao 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), que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao 
para o exereicio financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executivo — 
Subanexo 4.16 — Ministerio da Justiga e Negocios Interiores. 

Relator: Sr. Victorino Freire 

A Comissao de Financa apresenta (fls. anexas) a redagao final das emendas 
do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estima a Receita 
e fixa a Despesa da Uniao para o exereicio financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder 
Executivo — Subanexo 4.16 — Ministerio da Justiga e Negdcios Interiores. 

Sala das Comissoes, 23 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Victorino Freire, Relator — Fausto Cahral — Saulo Ramos — Irineu Bornhau- 
sen — Nogueira da Gama — Mem de Sa — Joaquim Parente — Ary Vianna — 
Eugenio Barros — Lopes da Costa. 
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(A 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 19G2, Anexo 4 — Podcr Executive — Subanexo 4 Ifi — Ministerio 
da Justica e Negocios Inicriores, acha-se publicada no "DCN" (Se<;ao II), 
do dia 24 de novembro de 1961.) 

PARECER N.0 712, DE 1961 

Da Comissao de Finan^as, oferecendo redacao 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 fixa a Despesa da 
Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executive 
— Subanexo 4.13 — Ministerio da Fazenda. 

Delator: Sr. Eugenio Barros 

A Comissao de Pinangas apresenta (fls. anexas) a redagao final das emendas 
do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder 
Executivo — Subanexo 4.13 — Ministerio da Fazenda. 

Sala das Comissoes, 23 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Eugenio Barros, Relator — Lobao da Silvcira — Fausto Cabral — Saulo Ramos 
— Irineu Bornhausen — Nogueira da Gama — Mem de Sa — Joaquim Parente — 
Ary Vianna — Lopes da Costa. 

(A 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 4 — Poder Executivo — Subanexo 4.13 — Minis- 
terio da Fazenda, acha-se publicada no "DCN" (Segao II), do dia 24 de 
ncvembro de 1961.) 

PARECER N.0 713, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, oferecendo redagao 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 fixa a Despesa da 
Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executivo 
— Subanexo 4 19 — Ministerio das Relagoes Exteriores. 

Relator: Sr. Mem de Sa 

A Comissao de Pinangas apresenta (fls. anexas) a redagao final das emendas 
do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961. que estima a Receita 
e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder 
Executivo — Subanexo 4.19 — Ministerio das Relagoes Exteriores. 

Sa.la das Comissoes, 23 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Mem de Sa, Relator — Fausto Cabral — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — 
Lobao da Silveira — Nogueira da Gama — Joaquim Parente — Ary Vianna. 

(A 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 4 — Poder Executivo — Subanexo 4.19 — Ministerio 

das Relagoes Exteriores, acha-se publicada no "DCN" (Segao II), do dia 
24 de novembro de 1961.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do expediente. 
Sobre a Mesa requerimento que sera lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

fi lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N.0 469, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interne, requeiro dispen- 
sa de publicagao para imediata discussao e votagao da redagao final do Projeto 
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de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao 
para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Subanexo 4.16 (Minis- 
terio da Justiga e Negocios Interiores). 

Sala das Sessoes, 23 de novembro de 1961. — Guide Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em conseqiiencia da aprovagao do 

requerimento, passa-se a imediata discussao da redagao final do subanexo relative 
ao Ministerio da Justiga e Negocios Interiores, objeto do Parecer n.0 711. 

Em discussao. (Pausa.) 
Nao havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 

Estd aprovada. 
Vai a Camara dos Deputados. 
Para acompanhar o estudo das emendas, na Camara des Deputados, designo 

o Sr. Senador Victorino Preire. (Pausa.) 
Sobre a Mesa outro requerimento de dlspeasa de publicagao, que vai ser lido 

pelo Sr. l.0-Secretario. 
lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N.0 470, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro dis- 
pensa de publicagao para a imediata discussao e votagao da redagao final do 
Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estima a Receita e fixa a Despesa 
da Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Subanexo 
4.13 (Ministerio da Fazenda). 

Sala das Sessoes, 23 de novembro de 1961. — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em conseqiiencia da aprovagao do 
requerimento, passa-se a imediata discussao e votagao da redagao final do suba- 
nexo relative ao Ministerio da Fazenda. 

Em discussao a redagao final, objeto do Parecer n.0 712. (Pausa.) 
Nao havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estd aprovada. 
Para acompanhar na Camara dos Deputados o estudo das emendas do Senado 

designo o Sr. Senador Eugenio de Barros. 
Sobre a Mesa outro requerimento de dispensa de publicagao, que vai ser 1 do 

pelo Sr. l.0-Secret£Lrio. 
fi lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N.0 471, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro dis- 
pensa de publicagao para a imediata discussao e votagao da redagao final do 
Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estima a Receita e fixa a Despesa 
da Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Subanexo 
4.19 (Ministerio das Relagoes Exteriores). 

Sala das Sessoes, 23 de novembro de 1961. — Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em conseqiiencia da aprovagao do 

requerimento, passa-se a imediata discussao e votagao da redagao final das emen- 
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das do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, na parte relativa 
ao subanexo referente ao Ministerio d'as Relacoss Exteriores, e objeto do 
Parecer n.0 713. 

Em discussao a redagao final. (Pausa.) 
Nao havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estd aprovada. 
Para acompanhar na Camara dos Deputados o estudo das emendas do Senado, 

designo o Sr. Senador Mem de Sd. 
Sobre a Mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.0-S8cretario. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N.0 472, DE 1961 

Nos termos do art, 212, alinea z-4, do Reglmento Interne, requeiro a consti- 
tuigao de uma Comissao de 5 membros, para representar o Senado nas soleni- 
dades que se realizarao no Rio de Janeiro, em homenagem a memdria dos soldados 
que tombaram na defesa da legalidade por ocasiao de movimento subversive 
comunista. 

Sala das Sessoes, 23 de novembro de 1961. — Victorino Freire — Filinto Miiller 
— Jorge Maynard — Sergio Marinho — Lobao da Silveira — Salviano Leite — 
Pausto Cabral — Ary Vlanna — Rui Palmeira — Nelson Maculan — Arlindo Ro- 
drigues — Benedicto Valladares — Daniel Krieger — Fernandes Tavora. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O requerimento esta devidamente 
apoiado. Na forma do art. 126 do Regimento Interno, sera votado ao final da 
Ordem do Dia de hoje. 

Nao ha oradores inscritos. 
Nao havendo quem pega a palavra, passo a 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre 
a Mensagem n." 249, de 1961, pela qua! o Sr. Presidente da Republica 
submete ao Senado a escolha do Diplomata Luiz Leivas Bastian Pinto 
para exercer a fungao de Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario 
do Brasil junto ao Governo de Cuba. 

Tratando-se de mat^ria a ser apreciada em sessao secreta, pego aos Srs. fun- 
ciondrios que tomem providencias para esse fim. 

A sessao transforma-se em secreta as 22 boras e 50 minutos, e volta 
a ser publlca as 23 horas e 10 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta reaberta a sessao. 
No expediente foi lido o Requerimento n.0 472, de 1961, de autoria do nobre 

Senador Victorino Freire e outros Srs. Senadores. 
Em votagao o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estd aprovado. 

Em conseqiiencia, designo, para comporem a Comissao de que trata o reque- 
rimento, os Senadores Victorino Freire, Daniel Krieger, Gilberto Marinho, Caiado 
9e Castro e Fausto Cabral. 
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Nada mais havendo que tratar, vou encerrar os trataalhos, designando para a 
secsao ordinaria de amanha a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Discussao linica do Projeto de Resolugao n.0 54, de 1961, de autoria da Comis- 

sao Diretora, que concede aposentadoria a Francisco Bevilaqua, no cargo de Vice- 
Diretor-Geral do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

2 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 55, de 1961, de autoria da Comis- 

sao Diretora, que aposenta, a pedido, Waldemiro Souza Rocha, Guarda de Segu- 
ranga da Secretaria do Senado Federal. 

3 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 56, de 1961, de autoria da Comis- 

sao Diretora, que aposenta, a pedido, Romeu Beltrani, Guarda de Seguranga, PL-9, 
do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

4 
Discussao linica do Projeto de Resolugao n.0 57, de 1961, de autoria da Comis- 

sao Diretora, que nomeia para cargos vagos de Auxiliar Legislative, candidates 
habilitados em concurso de provas e titulos. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 23 horas e 10 minutos.) 



227.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 24 de novembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Zacharias de Assumpgao 

— Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — Eugenio Barros 
— Leonidas Mello — Mathias Olympic — Joaquim Parente — Fausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Dix-Huit Rosado 
— Argemiro de Figueiredo — Salviano Leite — Jarbas Maranhao — Ruy Pal- 
meira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira 
— Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo 
Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — 
Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coim- 
bra Bueno — Jose Feliciano — Fillnto Miiller — Lopes da Costa — A16 Guimaraes 
— Caspar Velloso — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel Krieger — 
Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga 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 precede a leitura da ata da sessao anterior, que, 

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

EXPEDIENTE 

AVISOS 

— N.0 957, de 22/11/61, do Sr. Ministro da Educagao e Cultura, transmitindo 
informagoes solicitadas pelo Sr. Senador Gilberto Marinho em sen Requerimento 
h.0 405, de 1961. 

De-se conhecimento ao Requerente, 

OFfCIOS 

Do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, encaminhando autografos 
dos seguintes projetos de lei: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 169, DE 1961 
(N.0 2.435-B, de 1960, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministcrio da Viagao e Obras 
Piiblicas, o credito especial de CrS 450.000.000,00, para reequipamento 
da navegagao do rio Sao Francisco, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica autorizada a abertura, pelo Ministerio da Viagao e Obras 

Piiblicas, do credito especial de Cr$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqiienta 
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milhoes de cruzeiros) para atender as despesas com o reequipamento da nave- 
gapao do rio Sao Francisco. 

Paragrafo unico — A importancia referida neste artigo sera aplicada con- 
soante as segulntes estimativas de custo: 

Cr$ 
2 navios de passageiros a Cr$ 70.000.000,00   140.000.000,00 
4 bateloes de carga a Cr$ 15.000.000,00   60.000.000,00 
2 lanchas de passageiros a Cr$ 40.000.000,00   80.000.000,00 

Construcao de um estaleiro em Pirapora   100.000.000,00 
Para financiamento a particulares por intermedio da Carteira 
de Revenda da CVSF   70.000.000,00 

Total   450.000.000,00 

Art. 2.° — O presente credito ss destina a aquisi<jao de navios de passageiros, 
bateloes de carga, lanchas, construgao de estaleiro e financiamento dessas ativl- 
dades a particulares por intermedio da Carteira de Revenda da Comissao do 
Vale do Sao Francisco. 

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

(A Comissao de Finanqas) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 170, DE 1961 

Da nova redagao ao art. 1.° da Lei n.0 3.579, de 10 de julho de 1959. 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — O artigo 1.° da Lei n.0 3.579, de 10 de julho de 1959, passara a 
ter a seguinte redagao: 

"Art. 1.° — Aos oficais da QAO, oficiais auxiliares — subtenentes 
— suboficiais e sargentos d'as Forgas Armadas, com mais de 5 (cinco) 
anos de efetivo servigo nas suas corporagoes, diplomados em Medlcina, 
Odontologia, Farmacia e Veterlnarla, por escolas ou faculdades oficial- 
mente reconhecidas, ficam assegurados 50% (cinqiienta por cento) das 
vagas anualmente existentes nos cursos de Formagao de Oficiais da 
Escola de Saiide e nos Quadros de Oficlal Miisico da Marinha e Especia- 
listas do Exercito nas respectivas corporagoes." 

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

(A Comissao de Finanqas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 171, DE 1961 

Da nova redagao ao artigo 1.° da Lei n.0 3.550, de 12 de fevereiro 
de 1959, que dispoe sobre o pagamento de subvengoes orgamentarias con- 
cedidas a conta do Fundo Nacional do Ensino Medio. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Sao suprimidas, na redagao do art. 1° da Lei n.0 3.550, de 12 
de fevereiro de 1959, as palavras "legalmente autorlzados a funcionar". 

Art. 2.° — Revogadas as disposigoes em contrario, a presente lei entrard em 
vigor na data de sua publicagao. 

(A Comissao de Finanqas) 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 172, DE 1961 
(N.0 3.640-D, de 1957, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo iMinisterio da Educagao e 
Cultura, o credito especial de CrS 6,000.000,00, destinado a auxiliar o 
Educandario Nossa Senhora de Lourdes, de Brusque, Estado de Santa 
Catarina; o Coleglo Cora$ao de Maria, de Santos, Estado de Sao Paulo; 
o Liceu Feminino Santista, de Santos, Estado de Sao Paulo; o Instituto 
de Assistencia Social, Formafao e Cultura, de Tubarao, Santa Catarina; 
a Escola Normal Regional, de Leopoldo Bulhoes, e a Escola Normal Rural 
de Urutai, ambas no Estado de Goias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica o Poder Executive autorizado a abrir, pelo Ministerio da 

Educagao e Cultura, os creditos especiais de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhoes de 
cruzeiros), destinado a auxiliar o Educandario Nossa Senhora de Lourdes, de 
Brusque, Estado de Santa Catarina; CrS 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) 
ao Colegio Coragao de Maria, de Santos, e Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cru- 
zeiros) ao Liceu Feminino Santista, de Santos, ambos no Estado de Sao Paulo. 

Art. 2.° — Fica, igualmente, o Poder Executive autorizado a abrir, pelo Minis- 
terio da Educagao e Cultura, os creditos especiais de Cr$ 1.000.000,00 (um milhao 
de cruzeiros) destinado a auxiliar o Instituto de Assistencia Social, Formagao 
e Cultura, de Tubarao, Estado de Santa Catarina; de CrS 1.000.000,00 (um milhao 
de cruzeiros) a Escola Normal Regional, de Leopoldo Bulhoes, e Cr$ 1.000.000,00 
(um milhao de cruzeiros) a Escola Normal Rural, de Urutai, ambas no Estado 
de Goias. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as dlsposigoes em contrario. 
(As Comissdes de Constituiqdo e Justiga, de Educagao e Cultura e de Finangas) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 173, DE 1961 
(N.0 4.630-B, de 1958, na Casa de origem) 

Concede pensao vitalicia de Cr$ 3.000,00 mensais a Rita Gongalves 
de Oliveira Pitanga, viiiva do ex-servidor federal Ricardo Correa Pitanga. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica o Poder Executive autorizado a conceder a Rita Gongalves 

de Oliveira Pitanga, viuva do ex-servidor do Departamento Nacional de Portos, 
Rios e Canais, Ricardo Correa Pitanga, a pensao mensal vitalicia de Cr$ 3.000,00 
(tres mil cruzeiros), desde que a mesma prove a impossibllidade de prover sua 
subsistencia. 

Art. 2.° — A despesa decorrentc da execugao desta lei correra a conta da 
verba orgamentaria do Ministerio da Fazenda, destinada aos pensionistas da 
Uniao. 

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

(As Comissdes de Constituigdo e Justica e de Finangas) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N." 174, DE 1961 
Da nova redagao ao art. 1.° da Lei n.0 2.307, de 30-8-54, autorizando 

o Poder Executive a alienar aos servidores dos Territories do Acre, 
Amapa, Rio Branco e Rondonia, os imoveis residenciais de alvenaria, 
madeira de lei, adobe ou de construgao mista, pertencentes ao patri- 
monio da Uniao e localizados nas sedes municipals, vilas e povoados 
daquelas unidades de fronteira. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — ft o Poder Executivo autorizado a promover a alienagao, por inter- 

niedio dos Governos dos Territdrios do Acre, Amapa, Rio Branco e Rondonia, 
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a seus respectivos servidores, dos imoveis residenciais de alvenaria, de madeira 
de lei, adobe ou de construQao mista, pertencentes ao patrlmonio da Uniao e 
localizados nas sedes municipals, vilas e povoados daquelas unidades da fron- 
teiras, que nao forem necessarios ao serviqo publico, observado, no que couber, 
o disposto nos arts. 2.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.° e 8.°, com seus respectivos paragrafos, 
e art. 9.° da Lei n.0 1.455-A, de 11 de outubro de 1951. 

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

(4 Comissdo de Finangas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 175, DE 1961 
Aplica aos cargos e fungoes do Quadro do Pessoal dos orgaos da 

Justiga do Trabalho da l.a Regiao disposigoes das Leis n.08 3.780, de 
12 de julho de 1960, e 3.826, de 23 de novembro de 1960, e da outras 
providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Os niveis de vencimento-base, a razao horizontal e os valores 

dos simbolos dos cargos em comissao, do Quadro do Pessoal da Justlga do 
Trabalho da l.a Regiao, sao os seguintes: 

Niveis ou Simbolos Referencia-Base Progressao 
horizontal 

Cr$ Cr$ 

pj- 0   65.000,00 2.000,00 
pj- 1   63.000,00 1.900,00 
PJ- 2   58.000,00 1.800,00 
PJ- 3   53.000,00 1.700,00 
PJ- 4   48.000,00 1.600,00 
pj- 5   43.000,00 1.500,00 
pj. 6    40.000,00 1.450,00 
pj- 7   37.000,00 1.300,00 
pj- 8   34.000,00 1.150,00 
pj_ 9 " '   31.000,00 1.000,00 
PJ.10   28.000,00 900,00 
PJ-H "■   26.000,00 850,00 
pj-12 '   24.000,00 800,00 
PJ.13    22.000,00 750,00 
pj_14   20.000,00 700,00 
pj-i5   19.000,00 eso.oo 

Art. 2° — Os valores do vencimento mais a gratificagao mensal das fungoes 
gratificadas do mesmo Quadro sao: 

1-F   Cr$ 44.000,00 
2-F   Cr$ 42.000,00 
3-F   Cr$ 40.000,00 
4-F    Cr$ 38.000,00 
5-F   Cr$ 37.000,00 
6-F   Cr$ 36.000,00 
7-F   Cr$ 35.000,00 

Paragrafo unico — Se a fungao for exercida por funcionario do proprio 
Quadro do Pessoal, a gratificagao sera igual a diferenga entre o vencimento 
do cargo efetivo e o valor do simbolo fixado para a fungao. 



Art. 3° — Os funcionarios da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
e dos mais orgaos da Justiga do Trabalho da l.a Regiao perceberao, a partir 
da vigencia desta Lei, gratifica<jao adicional por tempo de servieo nas mesmas 
bases da percebida pelos funcionarios da Secretaria do Tribunal Superior do 
Trabalho, por forga do disposto no art. 5.° da Lei h.0 2.336-A, de 19 de novem- 
bro de 1954. 

Paragrafo unico — O servidor, desde o momento em que passa a perceber 
gratificagao adicional por tempo de servigo, perde o direito a percepgao de novas 
vantagens da progressao horizontal, incorporando-se, porem, aos seus vencimen- 
tos aquelas que vinha percebendo ate entao. 

Art. 4." — O Quadro de Pessoal do Tribunal Regional e mais orgaos da 
Justlga do Trabalho da l.a Regiao, aprovado pela Lei n.0 409, de 25 de setembro 
de 1948, e alterado por lels subseqiientes, fica acrescldo dos cargos e fungoes 
constantes da Tabela n0 I, anexa. 

§ 1.° — Os atuais cargos e fungoes do referido Quadro passam a ter os 
niveis e simbolos de vencimentos constantes da Tabela n.0 n, ressalvadas, em 
relagao aos atuais servldores, as situagoes ja constituidas em virtude de lei ou 
de declsao judiciaria proferida pela Justlga comum ou pelo prdprio Tribunal 
Regional da l.a Regiao da Justlga do Trabalho. 

§ 2.° — Os valores dos niveis e simbolos de vencimentos dos cargos e fungoes 
referidos no paragrafo anterior serao os fixados na presente lei. 

§ 3.° — Entre os novos cargos e fungoes, a que faz referenda este artlgo, 
estao incluidos os destinados a lotagao nas Juntas de Conciliagao e Julgamento 
criadas pela Lei n.0 3.610, de 11 de agosto de 1959. 

Art. 5.° — As disposlgoes da Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, arts. 14, 
§§ 1°, 2.°, 3°, 4.° e 7.°, 74 e 91, bem como as dos arts. 4.° e 11 da Lei n.0 3.826, 
de 23 de novembro do mesmo ano, aplicam-se aos servidores dos orgaos da 
Justiga do Trabalho, de que trata esta lei. 

Art. 6.° — fi incorporado aos vencimentos dos servidores referidos nesta lei 
o abouo de que trata a Lei n.0 3.387, de 18 de julho de 1959. 

Art. 7.° — Os cargos isolados de provimento efetivo, bem como os iniclals 
das carreiras de Auxiliar Judiclario e de Servente, do Quadro do Pessoal da 
Secretaria e mais orgaos da Justiga do Trabalho da l.a Regiao, serao provides 
mediante concurso publico de provas, organizado pelo Tribunal. 

§ 1.° — Excetuam-se da regra deste artigo os cargos de Almoxarife, Avalia- 
dor, Depositario e Secretarlo da Junta de Conciliagao e Julgamento, exigldo, 
porem, para o provimento deste o diploma de Doutor ou Bacharel em Direito. 

§ 2.° — As vagas nas classes intermediarias e finais das carreiras a que 
se refere este artigo, bem como nas de Oficial Judlciario, serao provldas por 
promogao, alternadamente, por antigiiidade e merecimento. 

8 3.° — As vagas na classe inicial da carrelra de Oficial Judiclario serao 
providas, alternadamente, metade por acesso de ocupantes da classe final da 
carreira de Auxiliar Judlciario e metade por concurso de provas. 

§ 4.° — As carreiras de Oficial e Auxiliar Judlciario ficam estruturadas em 
tres e duas classes respectivamente, e terao os simbolos constantes da Tabela 
n.0 II, anexa. 

§ 5.° — dispensado o intersticio legal nas promogoes decorrentes de nova 
estrutura do Quadro aprovado por esta lei e atd sua completa normalizagao. 

§ 6.° — No enquadramento dos cargos, classes e series de classes das car- 
reiras do referido Quadro, otaservar-se-ao as regras e a proporgao estabelecldas 
nos arts. 20 e 21 da Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, em tudo quanto 
for aplicavel. 

Art. 8.° — Os cargos em comlssao serao provides por funcionarios efetivos 
do Quadro da Regiao, escolhidos pelo Presidente do Tribunal. 
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Art. 9.° — A lotagao das Juntas de Conciliacao e Julgamento da l.a Regiao 
da Justiga do Trabalho sera fixada pelo Presidente do Tribunal em face das 
necessidades de cada uma e dentro dos seguintes llmites maximos: 

a) Junta de Conciliagao e Julgamento da Cidade do Rio de Janeiro: 1 Chefe 
de Secretaria, 2 Oficiais Judiciaries, 4 Auxiliares Judlclarlos, 1 Porteiro dos 
Auditorios, 1 Oficial de Justiga e 2 Serventes; 

b) demais Juntas de Conciliagao e Julgamento; 1 Chefe de Secretaria, 
1 Oficial Judiciario, 2 Auxiliares Judlclarlos, 1 Oficial de Justiga, 1 Servente 
e 1 Porteiro de Auditdrio. 

Paragrafo unico — Havera sempre um Distribuidor, quando na mesma cida- 
de, funcionarem duas ou ma is Juntas. 

Art. 10 — O art. 7.° da Lei n.0 2.188, de 3 de margo de 1954, nao se aplica 
aos servidores dos Quadros do Pessoal de Justiga do Trabalho, nem dos demais 
orgaos do Poder Judiciario pagos peto Tesouro Naclonal. 

Art. 11 — revogada a Lei n.0 2.488, de 16 de malo de 1955. 

Art. 12 — A modificagao, a reestruturagao de Quadro de Pessoal e a alte- 
ragao de valores de padroes, classes, niveis e simbolos de venclmentos de cargos 
ou fungoes das secretarlas e servigos auxiliares da Justiga do Trabalho da 
l.a Regiao, bem como de quaisquer outros orgaos do Poder Judiciario, serao 
sempre feitas atraves de lei, mediante proposta do Tribunal interessado, res- 
salvados aos servidores os recursos judiciais previstos em lei para, atrav&s da 
Justiga comum, haverem as reparagoes a que se julguem com dlrelto. 

§ 1.° — As decisoes dos Tribunals em processo administratlvo, que impor- 
tem em modificagao ou reestruturagao de Quadro de Pessoal, na alteragao de 
valores, de padroes, niveis ou simbolos de cargos ou fungoes ou em elevagao de 
venclmentos, nao obrigarao o Tesouro Nacional a efetuar o pagamento delas 
resultantes. 

§ 2.° — O funcionario ou autoridade que requisitar ou autorizar adianta- 
mento, a conta do credito orgamentario ou adicional, para atender a pagamento 
de despesa decorrente de decisao declaratoria ou administrativa contraria ao 
disposto neste artigo, incidira nas sangoes do art. 315 do Cddigo Penal, al£m da 
devolugao da quantia paga, acrescida das cominagoes de lei. 

Art. 13 As atuais Segoes Administrativa e Judiciaria da Secretaria do Tri- 
bunal ficam transformadas em cargos isolados de provimento em Comissao sob 
a denominagao de Diretoria dos Servigos Administrativos e Judiciaries, respecti- 
vamente, subdividida a primeira em Segao de Pessoal e Segao de Material e Orga- 
mento e' a segunda, em Segao Processual e Segao de Acdrdaos e Traslados. 

Art. 14 — Pica criado na Secretaria do Tribunal o Servigo de Comunicagoes, 
sob a diregao de um Chefe de Servigo, cargo isolado de provimento em Comissao. 

Art. 15 — Aos Porteiros de Auditdrio poderao ser atribuidos outros encargos 
de secretaria, alem das atribuigoes especificas do cargo. 

Art. 16 — fi o Poder Executive autorizado a abrir ao Poder Judicidrio — Jus- 
tiga do Trabalho — Tribunal Regional do Trabalho da l.a Regiao — o credito 
especial de Cr$ 89.900.000,00 (oitenta e nove milhdes e novecentos mil cruzeiros), 
para atender as despesas decorrentes desta lei, no corrente exercicio. 

Art. 17 — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, salvo quanto 
ks vantagens financeiras, resultantes da classificagao dos cargos e fungdes e da 
incorporagao do abono de que trata o art. 6°, casos em que os seus efeitos 
retroagirao a 1.° de Janeiro de 1961. 

Paragrafo unico — Contar-se-a de 12 de julho e 23 de novembro de 1960, respec- 
tivamente, a concessao do salario-familia de que trata o art. 91 da Lei n.0 3.780, 
de 1960, e o art. 11 da Lei n.0 3.826, do mesmo ano. 

Art. 18 — Revogam-se as disposigoes em contrario. 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA l.a REGIAO 

Quadro do Pessoal 

Tabela I (art. 4.° e seu § 3.°) 

Numero Nivel 
de Cargos ou 

Cargos Simbolo 

Cargos em Comissao 

1 Secret^rio de Presidente   PJ- 1 
1 Subsecretdrio de Tribunal   PJ- 3 
2 Diretor de Servigo   PJ- 2 
1 Chefe de Servigo de Comunicagoes   PJ- 4 
4 Chefe de Segao   PJ- 5 

Cargos isolados de provimento efetivo 

5 Chefe de Secretaria de Juntas de Conciliagao e Julgamento, 
localizados no Estado da Guanabara   PJ- 1 

5 Chefe de Secretaria de Juntas de Conciliagao e Julgamento, 
localizadas fora do Estado da Guanabara   PJ- 2 

1 Mddico   PJ- 5 
1 Bibliotecario   PJ- 6 
1 Almoxarife   PJ- 6 
1 Depositdrio para Juntas de Conciliagao e Julgamento no Es- 

tado da Guanabara   PJ- 6 
2 Avaliador para Juntas de Conciliagao e Julgamento no Esta- 

do da Guanabara   PJ- 7 
1 Contador Auxiliar   PJ- 7 
5 Oficial de Justiga de Juntas de Conciliagao e Julgamento, no 

Estado da Guanabara   PJ- 8 
5 Oficial de Justiga de Juntas de Conciliagao e Julgamento 

fora do Estado da Guanabara   PJ- 9 
5 Porteiro de Auditdrlo de Juntas de Conciliagao e Julgamen- 

to no Estado da Guanabara   PJ- 8 
5 Porteiro de Auditdrio de Juntas de ConciliagSo e Julgamen- 

to fora do Estado da Guanabara   PJ- 9 
2 Enfermeiro   PJ-15 
2 Motorista   PJ-10 

10 Guarda Judiciirio   PJ-12 
20 Servente (J.C.J. da Guanabara)   PJ-13 

5 Servente (J.C.J. localizadas fora da Guanabara)   PJ-14 
1 Mddico   PJ- 5 

Cargos de Carreira 

5 Oficial Judicidrio   PJ- 5 
7 Oficial Judicidrio   PJ- 6 

10 Oficial Judicidrio   PJ- 7 
20 Auxiliar Judicidrio   pj- 8 
25 Auxiliar Judicidrio   PJ- 9 

Fungoes Gratificadas 

1 Chefe de Guarda Judicidrio   7.F 
1 Zelador   7-p 
1 Distribuidor-Chefe dos Oficiais de Justiga   7-P 
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JUSTICA DO TRABALHO DA l.a REGIAO 
Quadro do Pessoal (Secretaria do TRTEJCJS) 

Tabela II — (Art. 4.°, §§ 1.° e 2.°) 

Numero Nivel 
de Cargos ou 

Cargos Simbolo 

Cargos em Comissao 
1 Diretor da Secretaria   PJ- 0 
1 Chefe do Protocolo   PJ- 4 

Cargos isolados de provimento efetivo 

1 Secretario do Tribunal   PJ- 1 
15 Chefe de Secretaria de Juntas de Conciliagao e Julgamento 

com sede no Estado da Guanabara   PJ- 1 
5 Chefe de Secretaria de Juntas de Conciliagao e Julgamento 

com sede fora do Estado da Guanabara   PJ- 2 
1 Distribuidor no Estado da Guanabara   PJ- 3 
1 Distribuidor de Juntas de Conciliagao e Julgamento, loca- 

lizadas fora do Estado da Guanabara   PJ- 9 
1 Arquivista   PJ- 6 
1 Contador   PJ- 5 

15 Oficial de Justiga de Juntas de Conciliagao o Julgamento 
com sede no Estado da Guanabara   PJ- 8 

5 Oficial de Justiga de Juntas de Conciliagao e Julgamento 
localizadas fora do Estado da Guanabara   PJ- 9 

15 Porteiro de Auditorios de Juntas de Conciliagao e Julgamen- 
to com sede no Estado da Guanabara   PJ- 8 

5 Porteiro de Auditorios de Juntas de Conciliagao e Julgamen- 
to com sede fora do Estado da Guanabara   PJ- 9 

37 Servente do TRT e de Juntas de Conciliagao e Julgamen- 
to da Guanabara   PJ-13 

5 Servente de Juntas de Conciliagao e Julgamento com sede 
fora do Estado da Guanabara   PJ-14 

Cargos de Carreira 
12 Oficial Judiciario   PJ- 5 
18 Oficial Judiciario   PJ- 6 
30 Oficial Judiciario   PJ- 7 
38 Auxiliar Judiciario   pj- 8 
50 Auxiliar Judiciario    PJ- 9 

(As Comh&oes de Servico Publico Civil s de Fviciv.enc.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N ° 176, DE 1961 
(N.0 2.741-B, de 1961, na Casa de origem) 

Transforma em funcionaiio do servigo civil do Poder Executivo, para 
os fins da Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, o pessoal pago por eco- 
nomias administrativas e outros recursos das organizagoes dos Ministerios 
da Guerra, da Aeronautica e da Marinha. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Para os fins da Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, e transfor- 

mado em funcionario do servigo publico civil do Poder Executivo, todo o pessoal 
pago pelas economias administrativas, rendas comerciais e industrials, ou outros 
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recursos das organizacoes. do Minlsterio da Guerra (corpos de tropa, repartlQoes 
e estabelecimentos) cuja admissao nao se tenha verificado de acordo com os 
Decretos-leis numeros 2.930, de 31 de dezembro de 1940, e 3.490, de 12 de agosto 
de 1941. 

Paragrafo unico — So serao abrangidos psla presente lei os servidores admi- 
tidos ate 8 de dezembro de 1958, em face da proibiQao contida no artigo 2.° da 
Lei n.0 3.483, daquela data. 

Art. 2.° — Os beneficios da presente lei sao extensivos aos servidores dos 
Ministerios da Aeronautica <e da Marinha, desde que sejam pagos por verbas 
de que trata o art. 1.° 

Art. 3.° — Para os efeitos da presente lei, os servidores em questao serao 
considerados como extranumerarios-tarefeiros e, nessa categoria, sera felto o 
seu enquadramento no Piano de Classificaqao de Cargos. 

Art. 4.° — O tempo de servigo ja prestado aos Ministerios da Guerra, da 
Aeronautica e da Marinha siera computado inclusive para os efeitos do artigo 
1.° da Lei n.0 2.284, de 9 de agosto de 1954. 

Art. 5.° — O Departamento Geral de Pessoal de cada Ministerio expedira 
os titulos declaratorios da nova situacao dos servidores atingidos por esta lei. 

Art. 6.° — Ficam revogados os Decretos-leis n.0s 2.930, de 31 de dezembro 
de 1940, e 3.490. de 12 de agosto de 1941, em face das dlaposlqoes do artigo 22 
da Lei n 0 3.780, de 12 de julho de 1960. 

Art. 7.° — Para os fins de que trata a presente lei, deverao ser observadas 
as disposiqoes dos artigos 3.° e 4.° da Lei n.0 3.705, de 24 de dezembro de 1959. 

Art. 8.° — Fica terminantemente proibida a admissao de pessoal, sob qual- 
quer forma, a conta de economias administrativas, rendas comerciais e indus- 
trials, ou outros recursos das organizaqdes dos Ministerios da Guerra, da Aero- 
nautica e da Marinha, sob pena de responsabilidade. 

Art. 9.° — A despesa com a transformaqao prevista nesta lei correra a 
conta da dotagao consignada no orcamento dos referidos Ministerios, para o pes- 
soal civil. 

Art. 10 — A presente lei entrara em vigor na data de sua publicaqao, revo- 
gadas as disposiqdes em contrario. 

(As Coinissoes de Seguranca Nacional e de Financas.l 

PROJETO DE LEI DA CAMAKA N.0 177, DE 1961 
(N.0 2.934-A, de 1961, na Casa de orlgem) 

Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, ao 
Poder Judiciario — Tribunal Regional Eieitoral de Pernambuco, o crcdito 
especial de Cr$ 65.000,00, para pagamcnto de despesas reaiizadas no ano 
de 1959, com substituiqoes de fimcioniirios da Secretaria do mesmo orgao. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — fi o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, 
uo Poder Judicidrlo — Tribunal Regional Eieitoral de Pernambuco, o crddito 
especial de Cr$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil cruzeiros), para pagamento de 
despesas relacionadas, no ano de 1959, com substituiqoes de funcionarios da Secre- 
taria do mesmo drgao. 

Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicaqao, revogadas 
as disposiqoes em contrdrio. 

>A Comissdo de FinangasJ 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 178, DE 1961 
(N.0 734-B, de 1959, na Casa de origem) 

Isenla do imposto de consume os fertilizantes simples e compostos 
destinados a aplicagao em atividades agricolas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Sao isentos do imposto de consumo os fertilizantes simples e 

compostos destinados a aplicagao nas atividades agricolas. 
Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 

as disposigoes em contrario. 
(As Comissoes de Econojnia e de Finanqas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 179, DE 1961 
(N.0 1.225-B, de 1959, na Casa de origem) 

Estende os beneficios das Leis n.os 1.765, de 18 de dezembro de 1952, 
e 2.412, de 1.° de novembro de 1955, aos servidores da Superintendencia 
do Servigo de Profilaxia da Lepra, no Estado de Goias, e da outras pro- 
videncias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — extensive aos servidores da Superintendencia do Servigo de Pro- 

filaxia da Lepra, no Estado de Goias, o direito a percepgao do abono de emer- 
gencia de que trata a Lei n.0 1.765, de 18 de dezembro de 1952, e do abono especial 
temporario de que cuida a Lei n.0 2.412, de 1.° de fevereiro de 1955. 

Paragrafo unico — O abono de emergencia da Lei n.0 1.765, de 18 de de- 
zembro de 1952, e o abono especial da Lei n.0 2.412, de 1° de fevereiro de 1955, 
serao pagos com observancia dos artigos 28 e 12, respectivamente, e de acordo 
com o que o servidor percebia na epoca. 

Art. 2.° — fi aberto, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de   
Cr$ 1.721,214,80 (um milhao, setecentos e vinte urn mil, duzentos e quatorze cru- 
zeiros e oitenta centavos) que, depois de registrado pelo Tribunal de Contas, sera 
posto a disposigao da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, em Goias, para aten- 
der as despesas decorrentes da presente lei. 

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

(As Comissoes de Cons'ituicdo e Justica, de Servico Publico Civil c 
de Finanqas.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAT1VO N.'J 15, DE 1961 
(N.0 59-A, de 1961, na Casa de origem) 

Autoriza o registro do termo aditivo celebrado entre o Departamcnto 
Nacional de Estradas de Ferro e a firma Carvalho Hosken & Cia. Ltda., 
relativo a construgao de uma ponte na ligagao ferroviaria Passo Fundo— 
Guapors—Barra de Jacare, no Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — E o Tribunal de Contas da Uniao autorizado a cfctuar o registro 

do termo aditivo de 9 de dezembro de 1958, celebrado entre o Departamento Na- 
cional de Estradas de Ferro e a firma Carvalho Hosken & Cia. Ltcia., o relativo 
i construgao de uma ponte de concreto armado na ligagao ferrovidria Passo 
Fundo—Guapcre—Barra do Jacare, no Rio Grande do Sul. 

Art. 2.° — Este decreto legislativo entrara era vigor na data de sua publicagao, 
revogadas as disposigoes em contrario. 

rAs Comissoes de Constituicdo e Justica e de Finanqas.) 
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PARECER N.0 714, DE 1961 
Da Comissao de Seguran^a Nacional, sobre o Projeto de Lei da Ca- 

mara n.0 141, de 1961, (na Camara n.0 1.228-B, de 1956), que regula a 
prestacao do servi^o militar por estudantes. 

Relator: Sr. Miguel Couto 

O presente projeto visa a regular a prestagao do servigo militar por estudantes 
que estejam cursando as 2.a e 3.a series do ciclo colegial e os alunos das Escolas 
Superiores, quando convocados para a prestagao do servigo militar. 

Determina o projeto que em tais casos os estudantes convocados deverao ser 
incorporados ao CPOR, ou outras organizagoes similares existentes no municipio 
onde estiverem freqiientando esses cursos. A hipotese da nao existencia de orga- 
nizagoes militares nos municipios e, tambem, prevista no projeto, para o fim de 
assegurar aos estudantes dessas localidades a inclusao na reserva do Exercito, 
fazendo jus ao certificado de 3.a categoria. 

Outro aspecto que o projeto salienta e o que diz respeito a transferencia de 
estudantes das escolas situadas em municipio sede de CPOR ou NPR, para loca- 
lidades onde nao existam essas organizagoes militares. Em tal hipotese a trans- 
ferencia s6 terd validade, para os efeitos do artigo 2.° do projeto. quando se 
processar: 

a) por motivo de doenga; 

b) por mundanga de residencia dos pais ou responsaveis diretos; 

c) por necessidade do servigo quando forem funcionarios publicos. 

O projeto, como se observa, esta em perfeita consonancia ccm os principios 
que regern a seguranga nacional, vindo, ainda, a atender melhor ao problema do 
recrutamento de nossa mocidade estudiosa, com real beneficio, nao s6 para a 
valorizagao dos quadros das nossas forgas armadas, como tambem para a simpli- 
ficagao do processo de relagao militar. 

Face ao exposto, opinamos pela aprovagao do projeto. 

Sala das Comissoes, 17 de novembro de 1961. — Zacarias Assung&o, Presidente 
— Miguel Couto, Relator — Arlindo Rodrigues — Nelson Maculan. 

PARECER N.0 715, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 127, 
de 1961, (na Camara dos Deputados n." 2.970-B) que estima a Receita 
e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962. 

Subanexo 4.08 — Superintendencia do Piano de Valorizagao Eco- 
nomica da Amazonia. 

Relator: Sr. Lobao da Silveira 

O Subanexo do Projeto de Orgamento, ora submetido ao exame da Comissao 
de Finangas fixa a despesa da Superintendencia do Piano de Valorizagao Econo- 
mica da Amazonia, para o exercicio financeiro de 1962, no total de   
Cr$ 7.034.343.767,00 (sete bilhoes, trinta e quatro milhoes, trezentos e quarenta 
e tres mil, setecentos e sessenta e sete cruzeiros), segundo distribuigao constante 
do quadro n.0 I. 

Para fazer face a essa despesa, o Orgamento preve a discriminagao da 
Receita contida no quadro n.0 II. 

Comparando-se com o Orgamento em vigor, encontramos um acrescimo de 
Cr$ 1.658.554.740,00 (um bilhao, ssiscentos e cinqiienta e oito milhoes, quinhen- 



tos e cinqiienta e quatro mil, setecentos e quarenta cruzeiros) no total da des- 
pesa. O aumcnto esta distribuido entre as varias parcelas, como se segue: 

1 — Custeio — Cr$ 64.624.500,00. 
2 — Transferencias — Cr$ 153.470.000,00. 
3 — Desenvolvimento economico e social — Cr$ 1 427,217.540,00 
4 — Investimentos — Cr$ 13 242.700,00. 
Analisando a distribuigao das cifras, vorificamos que na rubrica Custeios 

(Subconsignaqao 1 1 00 — Pessoal Civil), houve u-m aumento de Cr$ 74.832.400,00, 
plenamente justificado, nao somente pelo provavel desenvolvimento dos serviqos 
como, principalmente, pelo aumento de vencimentos e salaries ocorridos no 
periodo. 

A parcela relative a material de consumo e de transformagao, ao contrario, 
aprescnla uma reduqao de Cr$ 6 340.000,00, ao mesmo tempo que o quantitative 
destinado a material permanente tambem esta reduzido de CrS 5 660.000,00. As 
parcelas "Servigos de Terceiros" e "Encargos Diversos", apresentam aumentos de 
Cr$ 623.009 00 e Cr$ 1 169.100,00, respectivamente. 

Os demais acrescimos, consignados mais acima, decorrem do natural desen- 
volvimento dos ser igos a cargo da Superintendencia. Tais servigos, de importan- 
cia incalculavel para a imensa Regiao Amazonica, abrangem uma vasta gama 
de atividades agricolas, educacionais, de saude e saneamento, de pesquisas agro- 
logicas, de pesquisas fisicas, de confecgao da carta da Regiao, inclusive com 
emprego de tecnica aerofotogrametrica, e mais um grandc numero de Servigos 
que seria fastidioso enumerar. 

Vevn merecendo especial atengao, por parte da Superintendencia, os traha- 
Ihos de racionalizagao e desenvolvimento da agricultura, nao somente com inten- 
sificagao das culturas, como com pesquisas e instalagao de estagoes experimcn- 
tais para selegao de metodos agricolas visando a recuperagao da zona agro- 
pastoril em toda a Regiao. 

A parcela orgamentaria destinada a Produgao Agricola — 3.2 00 — atinge 
o total de CrS 889.278 109,00. com um aumento de Cr$ 242.214 060,00 sobre o 
montante consignado no orgamento vigente. 

Esse acrescimo em investimentos de real produtividade justiflca-se e ate 
impoe-se, tratando-se, como se trata, dc atividades de interesse vital para a 
Regiao, com a sua natural repercussao cm toda a economia nacional. 

O setor "Energia" mereceu, no Projeto, atengao especial, O montante da 
despesa previsto atinge o total de Crf 669 475 800,00, com aumento de   
Cr$ 35 375 800,00. sobre o orgamento do exercicio corrente. 

O mesmo podemos concluir com respeito a Transportes e Comunicagoes — 
3.4.00 — que rcgistra uma despesa prevista de CrS 1.165.468 100,00, com aumen- 
to de CrS 151.717.873,00 sobre a dotagao do exercicio em curso. 

As atividades da Superintendencia no setor "Saude" estao englobadas na 
consignagao 3.5.00, e, no Projeto em estudo, serao mantidas com o total de 
Cr$ 1.075.593.400,00, apresentando o aumento de Cr$ 241.477.510,00 sobre o orga- 
mento em curso. 

Essa majoragao representa o minimo que se poderia admitir nesse terreno, 
de vez que ai a Regiao Amazonica exige do Pais, o maximo de atengao. A insig- 
nificante densidade demografica, as distancias consideraveis que separam os 
micleos habitacionais ponderaveis, as caracteristicas do clima e da insalubridade 
constituem um con'unto de fatores que conspira contra a saude do homem 
na Amazonia. 

Assim, a Comissao de Finangas aceita c aprova o aumento consignado. 
O setor educacional, nos seus varies aspectos, mereceu tambem atengao 
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no Projeto de Orgamento em estudo. O total a ele destinado, de   
Cr$ 427.998.000,00 oferece um aumento, em relagao ao ano em curso, de   
Cr$ 79.700.400,00. Em vista do que representa essa atividade, no programa de 
recuperaqao da Amazonia o acrescimo, e plcnamente justificavel. 

As parcelas finals do projeto, nos setores de "credito e participagao", bem 
como "obras", estao majoradas em valores razoaveis, compativeis com o desen- 
volvimento da Regiao e com os inve.stimentos que nela tem sido feitos. 

A vista do exposto, opinamos favoravelmente ao projeto do Orgamento, para 
1962, da Superintendencia do Piano de Valorizagao Economica da Amazonia e 
as Emendas n.0s 1 a 325. 

Sala das Comissoes, 23 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Lobao da Silveira, Relator — Fausto Cabral — Eugcnio de Barros — Joaquim 
Parente — Dix-Huit Rosado — Lopes da Costa — Caspar Velloso — Filinto 
Miiller — Mem de Sa — Irineu Bornhausen — Ary Vianna. 

(As emendas a que se refere este parecer acham-se publicadas no 
DCN (Segao II), de 25-11-61.) 

Sao lidos os Pareceres n.0s 716 e 717, da Comissao de Finangas, ofere- 
ce ndo a redagao final das emendas do Senado aos anexos orgamentarios 
relatives aos Ministerios da Saude e Agricultura. 

(Os pareceres lidos foram publicados em Suplementos "a" e "b" res- 
pectivamente no DCN (Segao 11), de 25-11-61.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do expediente. 
Ha oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Vivaldo Lima. 
O SR. VIVALDO LIMA — Sr. Presidente, ja perdura, alem de razoavel tem- 

po, o caso do Congo ex-belga. Desde que the foi concedida a emancipagao poli- 
tica. A autodeterminagao foi obtida, nao obstants, a custa de sangrentas lutas, 
vencidas as resistencias opostas pela nagao tuteladora, que, parece, ainda nao 
totalmente conformada. 

Percebe-se que ha, sem duvida, elementos insatisfeitos com a nova ordem 
implantada naquela regiao da Africa, de que dao mostras, atraves de sua indese- 
javel presenga em provincias da nova republica, instigando grupos a rebsldia, k 
insubordinagao e at6 mesmo concitando-os a movimentos separatistas para en- 
fraquecimento da economia e do prestigio da nagao congolesa. 

Nomes, postos e nacionalidades desses inconformados surgem a cada passo 
no notlclario, revelando, desse modo, a origem desses mentores da discordia e o 
objetivo subalterno, que os animam na empreitada sinistra. 

Estabelecido o novo Estado, fundados os seus poderes no estilo parlamenta- 
rista, acolhldo no seio das Nagoes Unldas, o povo e seus governantes, apos 6poca 
de intensas e justas expansoes, compreenderam que nao poderiam desperdlgar 
esforgos e deram-se mao no arduo trabalho de consolldar o regime e conquistar 
simpatla e influencia, principalmente no continente africano. 

Infelizmente, tal nao aconteceu com o decorrer do tempo, como seria dese- 
javel. Mai iniciava os primelros passes, em aparente harmonia, seus dirigentes 
tentavam a curto prazo demonstrar aos olho.s do mundo que o povo de sua terra 
ja estava preparado para aceitar e encaminhar, por suas proprias maos, a nagao 
recem-nata, aos seus destinos sonhados. 

Pouco durou o periodo de compreensao e trabalho comuns. Logo surgiram 
as malquerenclas reanimadas, de passo em passo agravando-se com hostilidades 
mais ferozes e sangrentas, a ponto de tumultuar toda a vida da Nagao. 

A ingerencia estranha contribuiu e ainda contribui em grande parte para as 
discordias que degeneram em guerra civil, da qual resultou, como e sabido, o 
desmembramento de substancial e rica porgao do territorio congoles. 
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Desde entao, a luta reacendeu-se com inusitada violencia, sucedendo-se 
golpes politicos e milltares destinados a impor a tranqiiilidade e a reunlfica- 
gao. Contraproducentes, todavia, visto que o caos nao foi sequer atenuado. As 
deposiQoes e os massacres de Meres divergentes, como Patrice Lumumba, nao 
constituiram preqo bastante para a pacificaqao almejada. 

Antes tiveram o condao de fazer recrusceder o odio, alimentar ideologias 
opostas e irreconciliaveis, que pareciam superadas, provocando vinditas atrozes. 

A ONU nao poderia manter-se em poslgao expectante, nem a comunidade 
internacional compreenderia que ela se omitisse em tal conjuntura. 

Assim se fez sentir a sua presenga naquela regiao agitada por declsao do 
Conselho de Seguranca. Para la enviou entao, com o bra^al caracteristlco, o 
contlngente pioneiro, reduzido em numero porem escorado em sua maior forga 
— a moral, simbolicamente condizente com a alta flnalidade e o prestlglo das 
Nagoes Unidas. 

A tropa mesclada envolvia tradigoes de bravura, de gloriosas lutas em verda- 
delras e cruentas gusrras, ciosa, em seus palses de origem, de uma dlgnidade 
militar e de um heroismo comprovados na historia patrla. 

A resistencia oposta a agao pacificadora do orgao internacional, que fez, 
no entanto, calar os canhoes e imobillzar os avioes que reagiam a nacionaliza- 
gao de Suez, surpreendeu de modo alarmante. 

Nem tampouco, la se deu conta de que exercitos beligerantes retrocederam 
as suas fronteiras nacionais e assim se mantem ate hoje com a presenga entre 
eles das guarnigoes da ONU, que se revezam periodicaments alnda por medida 
de seguranga, sem que tenham sido molestados ou enfrentados. Assim, Eglto ou 
Israel, nao mais disputou um palmo de solo pelas armas e o Canal, sem a esta- 
tua de seu idealizador e executor, incorporou-se ao pleno dominio da nagao 
querelante atraves de meios suasorios. 

As Nagoes Unidas, no entanto, passam presentemente desagradaveis instan- 
tes. A situagao do Congo esta a desafiar-lhe as normas da Carta de S. Francisco, 
criando prcblemas que Ihe porao em jogo a sua sobrevivencia litll. A demora em 
solucionar o caso em um pais sem significagao politica ou militar, como e o 
Congo, tem-lhe acarretado grandes dissabores e preocupagoes, sem falar dos 
vultosos onus com a intervengao saneadora naquelas longinquas plagas atormen- 
tadas. 

Ainda ha pouco, fora o sacrificio de vidas entre os elementos combatentes 
de sua forga, levada ao extreme em legitima defesa, desde que resolveu inter- 
ferlr nos assuntos internes da nacao congolesa. sofreu duro e lutuoso golpe com 
o tragico desaparecimento do Secretario-Geral Dag Hammarksjoeld, vitimado 
em acidente aviatorio, quando em mlssao das Nacoes Unidas na conturbada 
regiao africana. 

Desafiada, ve-se constrangida a aceitar, vez por outra, a luta com os insu- 
bordinados, dai resultando de algum modo perdas inevitaveis, mas honrosas, 
nas frentes de atrito. 

Contudo, o pior aconteceu. De forma desleal e traigoeira, unidades, que Idi 
se encontram em tarefas mediadoras ou benfazejas, sao insolitamente envolvi- 
das e destrogadas impisdosamente. As tristes e revoltantes ocorrencias passadas 
ainda nao serviram de exemplo. Contentava-se com satisfagoes platonlcas ou 
castigcs pouco severos, isolados ou coletivos. 

A desordem continua, malgrado a agao constante da ONU, de ressonancia 
praticamente incerta. 

O Congo dividido, com suas facgdes raciais em continues entrechoques arma- 
dos, para uma decisao final, de vida ou de morte, tern, por isso mesmo, suas 
atividades produtivas e administratlvas virtualmente desorganizadas. 
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A provincia de Catanga, agora com governo proprio, bate-se por sua comple- 
ta emanclpaQao, deseja constltuir-se em Estado independente, ou quando muito 
transige em fazer parte de uma confedera^ao, unica vincula?ao ainda admitida. 
Molses Tchombe e Antoine Glzsnga, seus governantes autoritarios, assim reafir- 
mam alto e bom som, nao deixando entrever outra altemativa aos esplritos que 
pululam no plendrio geral da ONU, ora reunida em assembleia ordin^iria, a 3CVI 
de sua existlncia. 

O governo central do Congo, de sua vez, teima em nao reconhecer a situagao 
de fato e a debilidade de suas proprias energias, incapazes de, por si sos, resol- 
ver a controversla separatista. Mobutu, com suas tropas, recua desanimado, 
toda vez que Incursiona no territorio de Catanga pretendendo reconqulsta-lo. 

A provincia discrepante reage sempre as investidas determlnadas por Casa- 
vubu, o Chefe do Estado congoles, revelando estranho e inesperado poderio, 
que se consolida com a ajuda exterior. Ambas as partes, parece, procuram 
ganhar tempo, esperando que um dla se rompa o equilibrio de for?as ora estabe- 
lecido. 

Sob a Insplraqao das Naqoes Unidas, entabulam-se conversaqoes em prol de 
um acordo entre os governos litlgantes que, deploravelmcnte, nao se concretiza 
cavalheirescamente. 

Ha palpavel intranslgencla entre os responsaveis, quer dos negdcios de Ca- 
tanga, quer das autoridades de Leopoldvillc. 

Enquanto isso, prossegue a intervengao romantica da ONU, sem, ao menos, 
qualquer exito em perspectiva. 

Mantem-se na esperanga de obter com o tempo a paz naqueles rincoes desa- 
vindos, sempre com vista a unlficagao em suas originals frontelras, sob a egide 
de um governo so. E, contudo, desejo que se acalenta contra a realidade dos fatos. 

fi recente, segundo o noticiario das agencias telegraficas, a reafirmagao do 
Presidente Tchombe a Secretaria Geral das Nagoes Unidas quanto a existencia 
de Catanga como nagao soberana e Independente, bem como a manifestagao de 
sua vontade em chegar por meios exclusivamente pacificos a uma solugao dos 
problemas atuais. Em outro despacho, cujo texto foi divulgado pelo Secretario- 
Geral da ONU, expressa que "o Governo de Catanga, apesar da recusa do governo 
de Leopoldvillc a aceitar as propostas que foram feitas para uma colaboragao 
aduaneira e milltar entre as duas paries, sendo ao mesmo garantlda a autonomia 
politica de Catanga, contlnua sendo partldarlo da negociagao para resolver o 
problema". 

O Impasse e evidente, Como sair-se dessa a famosa Instituigao criada para 
preservar a paz e assegurar a autodeterminagao dos povos? Enquanto Catanga 
procura organlzar-se e defender-se contra a reincorporagao, as demais provincias 
que compoem o territorio da Republica Congolesa nao mantem total fidelidade 
ao governo de Leopoldvillc. Retrata bem tal situagao de inseguranga o corres- 
pondente jornalistlco que envlou aos quatro cantos do mundo o seguinte des- 
pacho publicado no Correio da Manha de 17 do corrente: 

"Leopoldvillc, 10 — O chefe do governo congoles, Cirilo Adula, verbe- 
rou, em vlolento discurso, esta noite, a atitude dos soldados do Exerclto 
congoles em Klndu, Albertville e Luluaburgo, e prometeu castigos exem- 
plares aos culpados. 

Depois de recordar que, em feverelro ultimo, ao ser nomeado minis- 
tro do Interior, teve que investigar sobre a matanga de personalidades 
lumumblstas no Kasai do Sul, o chefe do governo congoles exclamou 
enojado pelo comportamento de alguns de seus irmaos. Em Luluaburgo, 
sob pretextos pueris, os soldados molestaram congoleses e estrangeiros 
e vlolaram mulheres. Em Albertville, os soldados, que entraram na cidade, 
saquearam-na completamente. Flnalmente, em Klndu. aviadores Italianos 
foram detidos arbltrariamente e apesar dos esforgos do ministro do 
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Interior, Gbenye, e do general Lundula, aconteceu o pior. Tais soldado-, 
desonram a Republica do Congo." 

Aconteceu o pior, realmente. Onde? Em uma das provincias sob o controle 
do governo congoles, em cujo territorio se acha ate uma unidade militar da ONU, 
com um efetivo calculado em 200 homens. E o pior, foi apenas o horroroso episodic 
que os correspondentes resumem nas expressoes adlante recolhidas das colunas 
de O Globo do Estado da Guanabara: 

"Os treze aviadores italianos a servigo da ONU que, sabado passado, 
cairam prisioneiros das tropas congolcsas em Kindu, foram massacrados 
por soldados embriagados e seus cadaveres cortados em pedagos e distri- 
buidos entre a multidao, que se concentrara para assistir a chacina. 
Dois dos cadaveres foram arrastados pelas ruas centrals de Kindu e 
colocados em exibigao publica. 

O relatdrio sobre a monstruosa carnificina, feito pelo representante 
da ONU no Congo, o succo Sture C. Linner, diz que os treze aviadores — 
cinco oficiais e oito soldados —. presos durante uma emboscada, foram 
brutalmente espancados e transportados em caminhoes para a prisao de 
Kindu, onde foram fuzilados imediatamente e, em seguida, cortados em 
pedagos polos soldados e distribuidos entre a multidao que presenciara 
a matanga. Alguns corpos foram langados ao rio Lualaba. 

A prisao dos referidos aviadores, que constituiam a tripulagao de dois 
aparelhos da ONU, coincidiu com o comego dos distiirbios insurrecionais 
de que e teatro, desde sabado ultimo, a cidade de Kindu, na provincia 
de Kiva, perto da fronteira catanguesa, onde forgas do Governo central 
lutam com as de Moises Tchombe." 

A ONU, em suma, ainda nao conseguiu impor a ordem, nem fazer-se respeitar 
naquelas paragens, tudo porque, na opiniao do representante da Gra-Bretanha 
no Conselho de Seguranga, Patrick Dean, expendido na sessao de 18 do corrente, 
"uma politica de emprego de forga no Congo, por parte da ONU, seria sumamente 
irresponsavel" acentuando que "o papel das Nagoes Unidas no Congo deve ser 
o de pacificar e conciliar". 

Em tal ambiencia, o resultado ai esta. Talvez, por mera coincidencla, os 
fleumaticos da ONU tenham em conta o mais recente desastre que os orgaos de 
imprensa divulgam em letra de forma com a redagao seguinte: 

"O aviao italiano, desaparecido entre Uganda e o Congo, no qual 
viajava a missao encarregada de investigar o assassinate dos 13 aviadores 
em Kindu partiu de Pisa no dia 11 de novembro. Apos uma escala no 
Cairo, para reparos, prosseguiu viagem no dia 16, rumo a Entebee 
(Uganda) aonde chegou no mesmo dia, as 13h5m locais, segundo infor- 
mou o Departamento de Imprensa do Ministerio Italiano da Defesa, 
em comunicado dado a publicidade ontem a noite. O aparelho teve de 
adiar por 24 boras seu voo para Leopoldville, em virtude das mas con- 
digoes atmosfericas. Finalmente, partiu de Entebee no dia 17 e desde 
entao nada se sabe de seu paradelro, diz o texto oficial. O comunicado 
ministerial informa que a bordo do aviao desaparecido estavam tres 
oficiais, cinco suboficiais e dois funcionarios das Nagoes Unidas. Por outro 
lado, em Pisa reina profunda consternagao desde que se soube do desa- 
parecimento do "C-119". O aparelho pertencia a base da 46.a Brlgada 
Aerea italiana, que fica perto de Pisa, e a qual tambem pertenclam os 13 
aviadores assassinados em Kindu." 

Tudo parece conspirar contra as Nagoes Unidas nesta emergencia, em que 
procura cumprir sua altissima missao de "pacificar e conciliar". 

Diante do exposto, infere-se que, inegavelmente, a posigao das Nagoes Unidas 
precisa vir reforgada sob pena de, paulatinamente, comprometer-se como entl- 
dade tutelar dentro dos principios humanos e benfazejos da Carta de Sao Fran- 
cisco. 
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A reformulagao de sua estrutura, talvez, tornar-se-a problema praticamcnte 
impossivel de resolver, dada a composigao de seu plenario geral, em que se digla- 
dlam correntes ideologlcas e politicas virtualmente irreconciliaveis. 

De tal modo, e-lhe defeso, mesmo nas atuais circunstancias, transpur, de 
qualquer forma, o ambito de sua competencia no interesse de dirimir os casos 
surgentes e anomalos de ordem internacional, com a necessaria presteza e efici- 
encla. 

Nao ha porque delxar de reconhecer, por imperative de justiqa que, nao 
obstante, a sua atuagao tern sido patente, amortecendo choques, confinando 
antagonismos colericos, refreando impetos guerreiros ou detendo agressoes de 
outras naturezas e repercussoes. 

Em todo o caso, nao esta imune as criticas a respeito de sua ingerencla nos 
casos de maior interesse e ressonancia. 

Vem a balla, em particular, a estagnaqao em que se encontram os entendi- 
mentos em prol de uma soluqao no chamado episodic de Suez. Mais de um 
lustro vencido, mantem-se a situaqao inalteravelmente, cuidando apenas da 
assistencia a refugiados e a proceder ao rodizio dos contingentes estacionados, 
coisa que se prolonga sem esperanqa de um desfecho feliz, como a assinatura de 
um instrumento idoneo, em que as naqoes divergentes ou inimigas se comprome- 
tam a nao reabrir a questao de Gaza senao atraves da propria Organizagao das 
Naqoes Unldas. 

Presentemente, esta as voltas com o explosivo caso do Congo ex-belga. A 
separaqao de Catanga tornou ainda mais complexo o problema. A provincia sullna 
nao cede aos apelos e nao se submetera, mesmo pela forca, a ideia de reunifica- 
qao pura. Apresta-se para o pior, mobilizando todos os seus recursos materials e 
humanos, visando a impor-se como Estado soberano ou autonomo. As Naqoes 
Unidas esforqam-se, contudo, pela reconstitulqao geografica da antiga colonia, 
cedendo a pressao do Governo de Leopoldville e dos paises simpatizantes. Esque- 
ce-se, entretanto, que ha uma populaqao determlnada a emancipaqao politlca, 
custe o que custar, com todo o sacrificio de vidas que for necessario. 

De fora, nao Ihe tern faltado, regularmente, a precisa ajuda das naqoes que 
Ihe reconhecem tal direito de autodeterminagao. 

Os postulados da Carta de Sao Francisco nao Ihe contrariam a atitude extre- 
mada, desmembrando-se voluntariamente do resto do terrltorio original. Con- 
figurou, entao, seu tragado, englobando a populagao sectarla. Em tal coisa tanto 
se obstina, que jd o mundo pende em considerar a situagao de fato. Os movimen- 
tos de opiniao intensificam-se em toda a parte em favor de um fim equanime. 

Nao se compreende a presenga da GNU no Congo para violentar o ideal de 
uma coletlvidade, que deseja uma exlstencia propria, assegurando dispor dos 
elementos impresclndiveis ao progresso e bem-estar de seus limltes. 

Assenta-lhe no caso — e muito bem — o papel de mediador, uma vez que la 
se encontra, no concelto do bretao Patrick Dean, para "pacificar e conciliar". 

Se a ONU a isso se dispuser, encontrara, sem duvida, a formula apaziguadora. 
A disposigao do Presidente de Catanga, Moises Tchombe, em negociar ja foi comu- 
nicada ao Secretdrlo-Geral U. Thant, reconhecendo, de antemao, o Presidente 
do Congo, como chefe da Confederagao de Estados Congoleses, proposta ha poucos 
meses na conferencia de Madagascar. Em sua opiniao, "tal confederagao e a unica 
forma vdllda que pode salvar o Congo". 

Porque, entao, nao se orienta nesse rumo construtivo? Ao inves de condes- 
cender, sob pressoes suspeitas, estimulando as autoridades de Leopoldville no 
intento de reconqulstar penosamente a provincia desgarrada? 

Catanga, pelos seus responsaveis, tern apelado ate para as delegagoes presentes 
a XVI Assembl61a Geral das Nagoes Unldas, solicltando seus bons oflcios e com- 
preensao junto ao Conselho de Seguranga, a fim de evltar derramamento de 
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sangue, em face das freqiientes arremetidas contra as suas fronteiras por parte 
do exercito congoles. 

Insiste o governo central do Congo em nao acredltar nos fatos. Catanga 
estara perdida para sempre se nao for considerada Estado autonomo, pelo menos. 
Em conseqiiencia, lavram descontentamento e insubordinagoes nas ruas de suas 
demais provincias, com repercussoes profundas ate para o proprlo prestigio da 
organizagao intemacional. 

Com forgas simbolicas la estaclonadas, apenas confiando na influencia da 
slgla, vem-se freqlientemente envolvldas em motins com soldadesca rebelada 
ou em conflitos de esquinas com natives embriagados. Os claros abertos em suas 
hostes tem sido sensivels. Os ingloriosos sacrificlos de vidas nos massacres, com 
esquartejamento aviltante afrontam o brio das corporagoes militares, a que per- 
tenceram. Nao encontraram la, em terras estranhas e inospitas, a morte honrosa, 
em defesa eplca do seu pavilhao augusto ou de um ideal superior a servigo da 
humanidade. Que identico e vergonhoso destino nao venham a ter os outros bravos 
grupos integrantes das formagoes militares a disposlgao da ONU, entre os quals 
se incluem os nossos destemidos avladores. 

fi fato, no entanto, que, diante de tao lamentaveis incidentes, no plenario 
da ONU, apresentado pelas delegagoes do Ceilao, Liberia e Repiiblica Arabe 
Unida, tramita projeto de resolugao que autoriza as Nag5es Unidas a usar a 
forga, quando necessario, para assegurar a paz no Congo, enquanto, de outro 
lado, os Estados Unidos propoem que o Conselho de Seguranga neutralize avioes 
e armas entrados no Congo sem o visto da Mlssao competente constituida pela 
organizagao, segundo informam os reporteres das agendas jornalistlcas. 

Medidas, com se ve, pleiteadas um pouco tardiamente, quando a situagao 
se complicou com a atitude separatista de Catanga. Os revezes sofridos fizeram- 
na reconsiderar seus propositos pacifistas e conciliatdrios no caso do Congo, 
especificamente, com o que se nao conforma, porem, a Gra-Bretanha na voz de 
seu emlssarlo junto aquele cenaculo, bem como se opoe tambem vlgorosamente 
a delegagao da Uniao Sovietica. 

No que tange ao Brasil, e conhecida a sua tradicional posigao, no particular. 
Neste momento, consoante ampla divulgagao, em mensagem enviada & nossa 
representagao junto a Organizagao dos Estados Americanos — a OEA — pelo 
Itamarati, o Governo do Brasil reitera, quanto ao problema da Republlca Domi- 
nicana, o seu respeito intransigente ao principio de autodeteminagao dos povos 
e seu integral acatamento ao preceito angular de nao-intervengao nos assuntos 
internes dos Estados. For extensao ao caso de Catanga, talvez fosse oportuno 
lembrar o antlgo proverbio ingles: "A word is enough to the wise", que, em nosso 
idioma, se interpreta como: "A bom entendedor meia palavra basta". 

Outrossim, as contendas politicas de maior gravidade, de ordem interna ou 
entre nagoes, acabam por transpor os seus umbrais buscando medlagao, de modo 
espontaneo ou forgoso — surjam elas em que canto da terra for — provocando 
em seus setores categorizados prolongados e acalorados debates entre as facgoes 
em causa. 

Dal, figurarem na pauta de seus trabalhos, ainda pendentes, as questoes rela- 
tivas a Cuba, Angola, Bizerta, Goa, Argelia, Africa do Sul, Alemanha, Cor6ia, 
Vietnam, China, Repiiblica Dominicana etc., etc., que os povos acompanham, em 
tal peregrinagao extenuante, num misto de incredulidade e confianga. 

Concluindo, Sr. Presidente, poder-se-a explicar abreviadamente a insatisfa- 
gao reinante, precipuamente no que concerne aos embaragosos problemas do 
Congo, com a hesitagao, algo estranhavel, de uma pronta e equanime solugao, 
de acordo com o insplrado e liicldo texto da Carta de Sao Francisco. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador e cum- 
primentado.) 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 
Sergio Marlnho, por cessao do nobre Senador Gilberto Marinho. 

O SR. SERGIO MARINHO — Sr. Presidente e Srs. Senadores, agradego ao 
nobre Senador Gilberto Marinho o ter-me cedido sua inscrigao. 

Se nao estou enganado, e Joao Mangabeira que dlz que os bons frutos da 
governagao piiblica dependem mais dos meritos e qualidades individuals do gover- 
nante, que da essencia, da forma ou do regime de governo que se venha a adotar. 
E argumenta Joao Mangabeira como exemplo elucidative das bem governadas 
monarquias nordicas, em contraposigao com a turbulencia periodica que e a 
paisagem corriqueira das Republicas Centro e Sul-americanas. 

Na realidade, Sr. Presidente, a natureza do governante, a reagao que ele possa 
oferecer a procissao dos acontecimentos, podera conduzir a coletividade por 
caminhos diversos daqueles que ela vem percorrendo. Nao precisamos ir longe. 
Fagamos um cotejo entre a orientagao dos Estados Unidos sob a presidencia de 
John Kennedy e os caminhos que essa Repiiblica vinha percorrendo sob a orien- 
tagao do seu antecessor. Poder-se-ia argiiir que, no caso em tela, estariamos 
apenas em face da adogao de uma outra politica externa. Esta certo. 

Mas, a adogao, nos dias de hoje, de uma linha diversa no ambito externo 
do comportamento dos Estados podc ter, como tem, reflexos mais sensiveis e 
mais relevantes no ambito interno, nos encargos e, talvez mesmo, nos desassos- 
segos que sejam impostos a respectiva coletividade. 

Dir-se-a que no caso americano o que ha e a mudanga da linha politica 
externa, a adogao da chamada politica de sobrevlvencia. E, na realidade e isso 
e somente isso. Mas os reflexos da adogao dessa outra linha sao sensiveis no 
que diz rcspeito aos novos encargos tributaries exigidos a comunidade americana 
e sao sensiveis ainda na colocagao de serias opgoes, presentes a opinlao piiblica 
norte-americana, em conseqiiencia da adogao dessa nova linha politica. E, dentre 
essas novas opgoes, Sr. Presidente, esta presente tambem aquela que se traduzira 
pela aceitagao de um estado de beligerancla. 

Ve, portanto, V. Ex.a que a adogao de uma nova linha no piano internacional 
pode conduzir a comunidade a destines imprevisiveis. 

Hoje em dia, a vida interna de cada organizagao estatal e, de certo modo, 
um reflexo, uma imagem, uma miniatura do grande drama que e a vida de relagao 
dos Estados. 

Faz pouco tempo adotamos um novo regime de governo. Fizemo-lo sob coagao. 
Coagao dos acontecimentos. Os acontecimentos nos impuseram a alternativa: ou 
a luta fratricida com todas as suas implicagoes internacionais ou a adogao daquele 
regime que nos, ja ensaiaramos em condigoes imensamente diversas das atuals. 

Ora, Sr. Presidente, porque adotamos outro regime de Governo, crescem e se 
exprlmcm as impacicnclas, as insatisfagoes. Impaciencias e insatlsfagoes plena- 
mente justificaveis porque, antes e acima de tudo, elas decorrem nao da circuns- 
tancia de havermos enveredado por outro caminho no que diz respeito a escolha 
de outro regime de Governo, mas nascem, sobretudo, em face dos horrores qua a 
hldra inflacionaria vai deflagrando. 

As impaciencias, portanto, sao justificaveis, sao razoaveis e elas se tra- 
duzem investindo ora contra o regime, ora contra a propria Lei Maior. 

Elas inquinam o regime de incapaz de proporcionar a comunidade brasileira 
as solugoes para os problemas que a afligem. Elas reputam a Constituigao um 
Instrumento inadequado as solugoes desses mesmos problemas. 

No que dlz respeito a inadequagao ou insuficiencla do regime, fago, mlnhas 
as argumentagoes de Joao Mangabeira, quando demonstra, a saciedade, que a boa 
governanga nao se prende a natureza nem a forma do Regime de Governo. 



- 270 - 

No que diz respeito a inadequagao do Pacto Constitucional, tambem me 
parece destituida de razoabilidade a argumentagao expendida. 

V. Ex.a Sr. Presidente, sabe perfeitamente que a Constituigao e alcancavel, 
quase na sua integralidade, atraves de emenda ou da reforma. 

Em outras palavras, ela oferece, de maneira expontanea, os meios necessaries 
a sua modificagao, o que vale dlzer, a sua adequagao as novas imposigoes que o 
tempo social gera. Ela so possui, como V. Ex.a sabe, um micleo que nao e alcan- 
gavel pela reforma, pela emenda: o que diz respeito ao sistema federal de Estados 
e a forma republicana de Governo. Tudo mais e mutavel, tudo mais pode ser 
transformado a custa de emenda. 

Poder-se-ia argiiir ainda. O processo, a maneira de emendar esta sujeito a 
um rito que, pela sua demora, pelo seu alongamento no tempo, se tornaria 
impraticavel e injustavel as modificagoes desejadas. 

A alegagao. Sr. Presidente, conflita com os fatos dos nossos dias, com os 
episodios marcantes da vida constitucional do Pais, nestes ultimos instantes. 
Fomos testemunhas e colaboramos na feitura de uma Emenda Constitucional 
dentro de prazo curtissimo — a emenda que modifica o regime de Governo. 

Ha tres ou quatro dias, nao me lembro bem, o Congresso promulgou outra 
emenda constitucional, a que estabelece novos criterios para distribuigao de ren- 
das, e o fez dentro de um prazo tambem curtissimo. 

Portanto, nao se pode, de boa fe, invocar o rito constitucional, no que diz 
respeito a faculdade de emendar, como entrave a realizagao das transformagoes 
de que o Brasil porventura carega, a nao ser que aqueles que preconizam a ins- 
tauragao de um poder constituinte, o fagam possuidos de outros propositos, dese- 
josos de instaurar, no Brasil, uma republica popular, do tlpo daquelas que gra- 
vitam na orbita da Unlao Sovietica. Nesse caso, estaremos diante de um pro- 
blema de novas dimensoes; e, naturalmente, impor-se-a tratamento diverso do 
que estamos dando aos problemas que atualmente nos afligem. 

Se se quer chegar a esse ponto, o caminho tera que ser o da instauragao de 
um poder constituinte. 

A alegagao de que o Poder Legislative ordinario pode ser substancialmente 
diverso do poder constituinte que se venha a instaurar, nem essa alegagao 
precede. 

Nao precede porque o Poder Legislative ordinario, no exercicio de sua legi- 
tima competencia, pode modificar a Constituigao na sua totalidade, resguardando 
apenas aquele micleo a que fizemos referencia: a forma de governo e o sistema 
federative. Tudo mais o legislador ordinario pode modificar. 

Por que os anseios e as reivindicagoes que os representantes atuais exprimem 
nos seus debates, nos seus pronunciamentos, nas suas intervengoes, nas suas 
entrevistas, serao diferentes dos que irao exprlmir os representantes investides 
de poder constituinte? Por que, se a fonte do poder ser£ a mesma? 

Que diferengas encontraremos no que diz respeito a discernimento, tendencias 
e preferencias entre o eleitorado que faz tres anos elegeu a representagao atual 
do Congresso e o eleitorado a que se apelara, em 1962 ou 1963, para instauragao 
do poder constituinte? 

O eleitorado sera o mesmo, portanto, os representantes terao as mesmas 
qualidades as mesmas virtudes e os mesmos defeitos. 

Sr. Presidente, o que desejava extemar era a convicgao, de que estou pos- 
suido, sobre a adequagao dos instrumentos legais de que dispomos. Os respon- 
saveis pela condugao dos destines do Brasil, neste momento, podem realizar 
ou tentar realizar as grandes aspiragoes que boiam na alma da coletividade bra- 
sileira e, portanto, encetar a solugao dos problemas que a angustiam. 

Essa a minha convicgao. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa Requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

ft lido e scm debate aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 473, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211 letra p, e 315, do Regimento Intemo, requero dis- 
pensa de publicagao para a imediata discussao e votagao da redaqao final do 
Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estima a Receita e fixa a Despesa 
da Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao subanexo 
n.0 4,20 (Ministerio da Saude). 

Sala das Sessoes, 24 de novcmbro de 1961. — Gilberto Marinho — Mathias 
Olympic. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — De acordo com a deliberagao do 
Plenario passa-se, imediatamente a: 

Discussao unica da redagao final das emendas do Senado ao 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 4.20 (Ministerio da Saude) — (redagao oferecida pela Comissao de 
Finangas, em seu Parecer n.0 716, de 1901). 

Em discusao a Redagao Final. 
Nao havendo que-m pega a palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redagao Final, que consta do Parecer n.0 716, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. Volta a Camara dos Deputados. 
Para acompanhar os estudos das emendas do Senado na outra Casa do 

Congresso, deslgno o nobre Senador Dix-Huit Rosado. 
Sobre a mesa outro Requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

f: lido c sem debate aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N." 474, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Intemo, requeiro dis- 
pensa de publicagao para imediata discussao e votagao de redagao final do Projeto 
de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
Uniao para o exercicio de 1962, na parte referente ao Subanexo 4.13 (Ministerio da 
Agricultural. 

Sala das Sessoes, 24 de novembro de 1961, — Gilberto Marinho — Mathias 
Olympic. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — De acordo com a deliberagao do 
plenario passa-se Imediatamente a: 

Discussao unica da redagao final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Camara n." 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 finan- 
ceiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder Executivo) Suba- 
nexo n.0 4.13 (Ministerio da Agrlcultura) — (redagao oferecida pela 
Comissao de Finangas, em seu Parecer n.0 717, de 1961). 

Em discusao a Redagao Final, que consta do Parecer n.0 717. 
Nao havendo quern pega a palavra encerro a discussao. 
Em votagao. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer como se encontram. 
(Pausa.) 

Esta aprovada. O Projeto volta a Camara dos Deputados. 
Para acompanhar os trabalhos na Camara dos Deputados, designo o nobre 

Senador Lopes da Costa. 
Passa-se a: 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 54, de 1961, de autorla 
da Comissao Diretora, que concede aposentadoria a Francisco Bevilacqua, 
no cargo de Vice-Diretor-Geral do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Em discussao. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 

£ o seguinte o projeto aprovado que vai a Comissao Diretora para 
redagao final: 

PROJETO DE RESOLUCAO N.0 54, DE 19G1 
Concede aposentadoria a Francisco Bevilacqua, Diretor, PL-1, do 

Quadro da Secretaria do Senado Federal. 
O Senado Federal resolve: 
Artigo unico — £ aposentado, de acordo com o art. 191, § 1.° da Constituigao 

Federal, combinado com os arts. 345, item I, e 349, da Resolugao n.0 6, de 1960 no 
cargo de Vice-Diretor-Geral do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Diretor, 
PL-1, Francisco Bevilacqua. 

Item 2 

Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 55, de 1961, de autorla da 
Comissao Diretora, que aposenta, a pedido, Waldemiro Souza Rocha, 
Guarda de Seguranca da Secretaria do Senado Federal. 

Em discussao. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs, Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 

£ o seguinte o projeto aprovado que vai a Comissao Diretora para 
redagao final; 

PROJETO DE RESOLUQAO N.0 55, DE 1961 
Aposenta, a pedido. Waldemiro Souza Rocha — Guarda de Seguranga. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo unico — £ aposentado, nos termos do § 1.° do art. 191, da Constituigao 

Federal, combinado com o art. 345, item IV, da Resolugao n.0 6, de 1960, (Regula- 
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mento da Secretaria), no cargo de Inspetor de Seguran?a, PL-8, o Guarda de 
Seguran^a PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal — Waldemiro Souza 
Rocha. 

Item 3 
Discussao unica do Projeto de Resolucao n.0 56, de 1961, de autorla da 

Comissao Diretora, que aposenta, a pedido, Romeu Beltrami, Guarda 
de Seguranqa, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Em discussao. 
Nao havendo quern queira usar da palavra, encerrarei a discussao (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em vota?ao. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto quelram permanecer smtados. 
(Pausa.) 

Esta aprovado. 
E o segulnte o projeto aprovado que vai a Comissao Diretora para 

redagao final: 

PROJETO DE RESOLUQAO N.0 56, DE 1961 
Aposenta, a pedido, Romeu Beltrami, Guarda de Seguran?a. 

O Senado Federal resolve; 
Artigo unico — E aposentado, nos termos do § 1.° do art. 191, da Constituicao 

Federal, combinado com o art. 345, item IV, da Resolucao n.0 6, de 1960, (Regula- 
mento da Secretaria), no cargo de Inspetor de Seguramja, PL-8, o Guarda de 
SeguranQa, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Romeu Beltrami. 

Item 4 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 57, de 1961, de autorla 

da Comissao Diretora, que nomeia para cargos vagos de Auxillar Leglsla- 
tivo candidates habilltados em concurso de provas e titulos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, entre votar contra o pro- 
jeto de Resolucao ora em debate, que nomeia servidores habilitados em concurso 
interno e votar a favor, inclino-me pela segunda hipotese, atendendo a que, 
evidentemente, entre eles figuram alguns elementos capazes de prestar ao Senado 
servlQo de intellgencia e de devo?ao. 

Nao quero, entretanto, votar a favor dessas nomeagoes sem registrar, ainda 
uma vez, o ponto de vista de que o concurso atraves do qual essas nomeagoes se 
consumam nao e permitldo pela Constituigao Federal. Na verdade, o concurso 
Interno e tudo aqullo que pode haver de mais contrario, nao so a letra como ao 
espirito da Constituigao. 

O que se procura, atraves do concurso, e abrir oportunidade a todos os brasl- 
leiros em condigao para o exercicio de uma fungao piiblica, possibilitando-lhes se 
habilitarem a essa fungao, de acordo, simplesmente, com os seus merecimentos, 
independente de quaisquer amparos outros. 

Depols que no Senado discutlmos a legitimidade desse concurso interno, 
atraves do qual tantos novos servidores entram para esta Casa, servidores, toda- 
via, que ja se encontravam em exercicio interino, tlve oportunidade de ver, na 
Constituigao do Imperio, um dispositive muito oportuno para todos nos, Sena- 
dores: o de que os cargos publicos estariam abertos a todos os cidadaos, de acordo 
com "seus talentos e virtudes". Fol esse principio que a Constituigao de 1946 
procurou estabelecer quando dispos que a todos os brasileiros e permitido o acesso 
ao servlgo piiblico. 

Sr. Presidente, vou votar a favor das nomeagoes, torno a acentuar, porque M 
na relagao elementos em condlgoes de prestar, realmente, ao Senado os melhores 
servigos. 
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O Sr. Mem de Sa — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Pois nao. 
O Sr. Mem de Sa — Desejava que V. Ex.a, nessa declara?ao previa de veto, 

falasse tambem em meu nome. Sempre pensel dessa forma e sempre pautei meus 
votos, no exercicio de mandates legislatives, fiel a esse principio, quer na Assem- 
bleia Legislativa do Rio Grande do Sul, quer no Senado. Solicito pois, a V. Ex.a 

que, neste momento, me de a honra de externar meu ponto de vista. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — A Casa acaba de ouvir do honrado Sena- 
dor Mem de Sa a valiosa declara^ao de que ja e uma tradigao em sua vida piibli- 
ca, defender sempre, entusiasticamente, o respeito a Constitul?ao Federal, tam- 
bem quanto a realizagao de concursos publlcos. 

S. Ex.a teve ocasiao, ha poucos dias, de proferir nesta Casa magnifico dis- 
curso relativamente ao ato brutal do Sr. Presidente da Republica, suspendendo 
os concursos que se realizariam nos Institutes de Previdencia Social, e exatamente 
quando alguns candidates ja se encontravam ate nas salas em que se fariam as 
provas. 

Naquela ocasiao e naquele ato, Sr. Presidente, o que mais me espantou foi 
que partisse essa iniciativa justamente do representante magno do trabalhismo 
brasilelro, aquele que deveria ser o defensor do principio de facilidade e de opor- 
tunidade a todos os rbaslleiros para que busquem, com o so merecimento de sua 
capacidade, o servigo piiblico. 

Fazendo esta declaragao de voto. Sr. Presidente, ao que viso, sobretudo, 6 
dirigir veemente apelo ao Senado da Republica para que, recolhendo nesta opor- 
tunidade esses servidores aprovados num concurso interne, seja este o ultimo 
concurso interno realizado nesta Casa; e para que tenhamos, daqui por dlante, o 
propdsito de abrir as portas da Casa a todos aqueles que desejem colaborar 
conosco nos trabalhos de elaboragao legislativa, trazendo como credencial o seu 
titulo, o seu esforgo, o seu merecimento, enfim, o seu "talento e virtude", como 
dizia a Constituigao do Imperio. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Continua a discussao. (Pausa.) 
Nao havendo mais quern pega a palavra, encerro a discussao. 
Em votagao o projeto. 
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
A materia volta a Comissao Diretora para a redagao final. 

fi o seguinte o projeto aprovado, que vai a Comissao Diretora: 

PROJETO DE RESOLUQAO N.0 57, DE 1961 
Nomeia para os cargos de Auxiliar Legislative candidates habilitados 

em concurso de provas e titulos. 
O Senado Federal resolve: 
Artigo unico — Sao nomeados, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do 

Regrmeno Interno, para os cargos de Auxiliar Legislative, do Quadro da Secre- 
taria do Senado Federal, os seguintes candidates habilitados no concurso de 
provas e titulos para o provimento dos mesmos cargos: PL-9, Maria Clara Coelho 
Baumann das Neves — Jose Aristides de Morals Filho — Maria Regina Coelho 
Teixeira — Ronaldo Pacheco de Oliveira — Branca Borges Goes Bakaj — Clau- 
dio Julio Freitas Carneiro — Vicente Oliveira de Lara Rezende — Helena Brown 
— Genoveva Fonseca Ayres — Susy Cunha e Cruz — Evandro Mesquita — Jose 
Ney Passes Dantas — Romeu Arruda e William Lima Machado Newton — e para 
os de PL-10, da mesma carreira, Paulo Rubens Pinheiro Guimaraes — Eduardo 
Leao Marques — Antonio Augusto Gentil Cabral — Luiz Renato Vieira da Fonse- 
ca — Iracema da Costa e Silva de Castro — Marilia de Carvalho Bricio — Lelia 
Pinto Ferraz — Diva Falconi do Carvalho — Arlette Belota Tapajos — Celso 
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Lulz Ramos de Medeiros — Victor Rezende de Castro Caiado — Cid Sebastiao 
da Franga Brugger — Ruben Patu Trezena — Hugo Rodrigues Figueiredo — 
DLnha Martins Peracio — Enaura Liicio de Souza — Sergio Luiz Alagemovits — 
Helena Ruth Laranjal Farias Rigolon — Paulo Irineu Pontes — Leo Alberto 
Ramos Cruz —Sylvia Minazi Mantovani — Edina Borges de Oliveira — Artemira 
Sampaio Castellar — Celso de Freitas Cavalcanti — Antonio Carlos de Nogueira 
 Sara Ramos de Figueiredo — Guilherme Gracindo Scares Palmeira — Eduardo 
Rui Barbosa — Francisco Gongalves de Araujo — Maria de Lourdes Veiga — 
Alpheu Cordeiro dos Santos — Alexandre Marques de Albuquerque Melo — 
Dalmar Geraldo Lacerda de Guimaraes — Aylton Jose Abritta — Hello Dolner 
da Silva — Laurita Fanaia — Emanuel Novaes — Maria de Lourdes Penna Be- 
lisario — Lea Araujo de Pina — Fernando da Silva Palma Lima — Leonel 
Amaro de Medeiros — Nilson Roberto de Novaes Carneiro Campelo — Maxi- 
raiano Vianna — Therezinha Duarte — Jose Carlos Porto de Mendonga Clark — 
Jacy de Brito Freire — Izabel Magalhaes Evangelista . 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta esgotada a materia da Ordem 
do Dia . 

Ha oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Coimbra Bueno. 
O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, pedi a palavra para tratar 

justamente do assunto que me afastou, por momentos, do Plenarlo do Senado. 
Foi-me lido, atravcs de telefonemas do Rio, uvna carta do Diretor do 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, sobre a ligagao, fundamental 
para a vida de Brasilia. Ligagao da qual depende o custo de vida, das utilidades, 
o transporte rodoviario cntre Brasilia, Sao Paulo e Santos, 

Todos sabemos que as linhas de onibus organizadas atraves da BR-7, entre 
Brasilia-Belo Horizonte-Rio, estao dando resultado otimo, em virtude do baixo 
prego, popularizando o prego das passagens entre essas importantes cidades. G 
mesmo nao foi alcangado com relagao a Sao Paulo e Santos e uma serie de 
cidades ja implantadas na diregao de Brasilia; — por omissao imperdoavel — 
nao estamos ate hoje, dois anos depois de instalada a nova Capital, com a estrada 
asfaltada na diregao de Santos. 

Proclamei inumeras vezes, da tribuna desta Casa, nos prknordios de Bra- 
silia que, com uma simples faixa asfaltada mesmo sobreposta a rodovia de que 
entao dispunhamos, quando iniciamos a mudanga da Capital, o custo da cons- 
trugao de Brasilia teria sido outro; haveria uma economia de. pelo menos, 30%. 
e talvez tivessemos evitado as crises sucessivas que estamos vivendo em Brasilia, 
resultantes de um inadequado sistema do transporte, sobretudo apos a transfe- 
rencia da Capital. 

Sr. Presidente, lerei a carta, cujos termos acabam de me ser transmitidos 
pelo telefone; 

Exm.0 Sr. 
Senador Coimbra Bueno 
Brasilia — DF. 
Em relagao a consulta de V. Ex.a em face do orgamento recem- 

aprovado pela Camara dos Deputados, tenho a informar o seguinte; — 
Quanto a BR-14, o trecho compreendido entre o entroncamento com a 
BR-71 e o entroncamento com a BR-56 tem 156 km, — dos quais 30 km 
estao sendo pavimentados pelo DVT, e os restantes 120 estao totalmente 
contratados pelo DNER para fins de pavimentagao; os contratos, em 
numero de 3, atingem o valor total de 680 milhoes. Estao empenhados 
(recursos disponiveis) 262 milhoes, donde se verifica a necessidade de 
recurso da ordem de 418 milhoes para a necessaria complementagao dos 
valores contratados. Desta forma es 320 milhoes da proposigao inicial 
do DNER se afiguram por si so insuficientes a cobertura das despesas 
necessarias a vital conclusao das obras em 1962. 
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Quanto a BR-56, — o trecho compreendido entrs o entroncamento 
com a BR-14 e a divisa MG/SP, tem 42 km, cuja pavimentagao esta 
contratada por 200 milhoes. Para este ano fizemos empenho de recursos 
da ordem de 120 milhoes, sendo portanto necessarla uma complemen- 
tagao da ordem de 80 milhoes. Convem esclarecer no entretanto quo o 
valor contratual devera merecer um aditamonto de 100 milhoes, em 
decorrencia da verlfica?ao de quantitatlvos superiores aos previstos, alem 
da ocorrencia de fatores diversos como sejam, qualidade dos materials 
escavados, distancics de transoortcs e dimensionamento do perivnetro, 
que vem onerar a obra. Podemos, assim, dizer que os 160 milhoes 
propostos pelo DNER sao necessarios e suficientes a conclusao das obras. 

Cordiais saudaqoes. — Jose Lafayette Silviano do Prado, Diretor-Geral 
do DNER. 

Obs.: Ditado as 16:45 horas pelo telefone do Rio para o Sr. Senador 
Coimbra Bueno, pelo Sr. Vicente Pinheiro Chagas, Secretario Particular 
do Diretor-Geral do DNER. 

Sr. Presidente, foi oportuno o que acabo de receber do Rio da Janeiro porque 
veio em apoio do apelo que, coincidentemente, ia dirigir desta tribuna, como 
venho fazendo desde os primordios de Brasilia, no sentido de que, de uma vez 
por todas, ultimemos o asfaltamento da ligaqao Brasilia, Anapolis, Goiania, Itum- 
biara, Colombia, Matao, Sao Paulo e Santos, atraves da rodovia Brasilia-Anapolis, 
e de trechos das BR-14, BR-56 e BR-33. 

Isso vira facilitar a implantacao de Brasilia, porque interligara, praticamen- 
te, as cidades mais proxrmas como Anapolis, Goiania c outras com indiistria ja 
estabelecida, vitais a consolidaqao da Nova Capital. 

Infelizmente, a construqao dessa estrada, vem se arrastando a passo de 
cagado. O que se verifica e que, os onibus e os caminhoes ainda nao vao a 
Santos por estrada inteiramente asfaltada. 

Sr. Presidente, ha cerca de dois anos, tive o trabalho de reunir os gerentes 
e dirigentss de diversas empresas de transporte que servlam Brasilia, a flm 
de fazer-lhes um apelo no sentido de que diminuissem a tabela de preqos que 
cobravam pelo transporte para o Planalto Central. 

Argumentei, com dados que obtivera, junto a diversas fontes, que eles nao 
podiam cobrar para Brasilia, o dobro do que cobravam em relaqao ao transporte 
para outras regloes do Pais, e hem verdade, que servidas por estradas asfaltadas. 

Um dos interessados deu-me uma resposta que, infelizmente, foi decisiva e 
nao comportou argumentaqao. Disse-me ele que faltavam entao duzentos e poucos 
quilometros para ultimar a ligagao asfaltica de Brasilia-Santos, e que eu racio- 
cinasse com o numero de "bacadas" que o veiculo sofria em cada metro desses 
duzentos e poucos quilometros. Acrescentou, ainda, que numa viagem de ida 
e volta, seriam pelo menos quatrocentas mil solucoes de continuidade da estrada 
e, conseqiientemente, quatrocentos mil baqucs sofridos pelos seus veiculos, e que 
esses baques estragalhavam os onibus e caminhoes, sobretudo os mais pesados, 
em menos de um ano de utilizagao. 

Sr. Presidente, esse argumento ainda hoje prevalece, porque mesmo que 
restem por conclulr cerca de uma centena de quilometros desses mil e duzentos 
e poucos quilometros entre Brasilia e Santos, isso continua resultando na desln- 
tegragao dos veiculos, em conseqliencia das centenas de milhares de cheque 
que sofrerao. 

Sr. Presidente, entro nesses pormenores para evidenciar, de uma vez por 
todas, a necessidadc imprescindivel de, em 1962, ultimarmos a ligagao de Brasilia 
— a Goiania — Sao Paulo e Santos. 

Nao podemos adiar a solugao do problema. £ este o apelo que enderego neste 
momento a Comissao de Orgamento da Camara dos Deputados, enquanto 
procurarei emendar a ultima hora o Orgamento do Ministerio da Viagao e Obras 
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Publicas, para atender a essa situagao toda excepcional, vital para o bem-estar 
dos que se deslocaram para Brasilia e dos que ainda estao para vir, pela implica- 
cao que tem no custo de vida. 

Estou certo de que meu apelo corresponde ao desejo da quase totalldade do 
Srs. Senadores, pois quase todos apoiaram as emendas anteriores relativas a 
essa ligaqao rodoviaria fundamental. 

Sr. Presidente, antes dc concluir este apelo aos nobres Deputados, quero 
congratular-me cc-m o Plenario da outra Casa do Congresso, por nao ter aceito 
as razoes da Comissao de Orqamento, que nao quis quebrar criterio adotado e, 
portanto, nao aprovou a emenda de quinhentos milhoes de cruzeiros de minha 
autoria, com o apoio dos nobres Senadores Pedro Ludovico e Juscelino Kubitschek, 
entao em exercicio, e mais alguns Senadores presentes, emenda que elevou a 
dotagao da verba para Cachoeira D'ourada de 500 milhoes para um bilhao de 
cruzeiros, depois de longcs entendimentos que tiveram na Camara dos Depu- 
tados. Devemos realqar principalmente, a aqao do Sr. Deputado Benedito Vaz 
do meu Estado e demais Membros das Bancadas goiana, mineira e paulista e de 
todos aqueles deputados que compreendem o problema e Ihe emprestaram seu 
decidido apoio. 

Como todos sabem, flcamos as escuras nesta Casa, varias vezes, com nossos 
elevadores parados nao so nas nossas residencias, como no Senado e na Ca- 
mara, perturbando o funcionamento do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, a emenda ontem aprovada, crcio que a unica das dcstacadas 
qua mereceu aprovagao do Plenario da Camara, fez jus a encomios de todos os 
brasileiros nao so os residcntes em Brasilia, como de todos aqueles que 
compreendem a necessidade de no menor prazo possivel estabelecermos um 
Governo de fato, uma complementacao da mudanga da Capital, cujo funciona- 
mento nao sc podo conceber sem a garantia de uma instalagao hidroletrica 
adequada. 

Esse bilhao de cruzeiros para a execuqao daquelas obras nos da a certeza 
de que breve teremos regularizsdo o sistema de energia eletrica da nova Capital 
do Brasil, e da grandc extensao economica que sera atravessada pelas suas linhas 
de transmissao. 

Estas as palavras quo desejava dlzer neste momento, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Muito bcm.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nao ha vnais oradores inscritos. 
Nada mais havendo quo tratar vou encerrar a sessao. Antes, porem, convoco 

os Senhores Senadores para uma sessao extraordinaria, as 16 horas e 30 minu- 
tos, com a seguinbe 

ORDEM DO DIA 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n." 127, de 1961 (n.0 2.970, de 

1961, na Casa de origem), que e.stima a Receita e fixa a Despesa da Uniao oara o 
exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder Executivo), 
Subanoxo n.0 4 08 (Supcrintendencia do Piano de Valorizagao Economica da 
Amazonia), tendo 

PARECER n.o 715, de 1961. 
— da Comissao de Finangas, favoravel ao Subanexo e as emendas n.0-1 1 a 25. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-sc a sessao as 16 horas e 5 minutos.) 



228.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 24 de novembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUN1IA MF.LT.O 

As 16 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores; 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Zacharias ds 

Assump^ao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Seba^tiao Archer 
— Eugenic Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympic — Jcaqulm Pa- 
rente — Fausto Cabral — Femandes Tavora — Menezes Pimentel — Ser- 
gio Marinho — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de 
Figueiredo — Salviano Leite — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — 
Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixei- 
ra — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Care — Ary Vianna 
— Arlindo Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Bene- 
dito Valadares — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos 
— Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Fsliciano — Filinto Mliller 
— Lopes da Costa — A16 Guimaraes — Gaspar Velloso — Saulo Ramos 
— Irineu Bornhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Meilo) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento ds 48 Srs. Senadores. Havendo niimero legal, declare aberta a sessao. 

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

posta em discussao, c sem debate aprovada. 
O Sr. l.0-Secretario le o seguinte: 

EXPEDIENTE 

Sao lidos os Pareceres n.0^ 718 e 719, da Comissao de Finangas, sobre 
os anexos orgamentarios relatives aos Ministerios da Viagao e Obras 
Piiblicas e de Educagao e Cultura. respectivamente, ambos favoraveis, o 
primeiro apresentando 1.218 emendas e, o segundo, 2.354. 

Os referidos pareceres estao publicados em suplementos "c" e "d" ao 
DCN (Segao II), de 25-11-61. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
O Sr. Senador Jarbas Maranhao enviou a Mesa discurso a fim de ser publi- 

cado, na forma do dlsposto no art. 201, § 2°, do Regimento Interno. 
S. Ex.a sera atendido. 

E o seguinte: 
NECESSIDADE DE MEDIDAS SISTEMATICAS E EFICAZES — DIFICULDA- 

DES NA SUA APLICACAO. 
Vimos como as populacoes brasileiras vivem num estado alimentar lastlma- 

vel — em piano inferior aos animals, no dizer de Moscoso — havendo regioes em 
que a penuria constitui verdadeira calamidade publica. 

Dante Costa, por exemplo, considera a Amazonia regiao alimentar de condi- 
gao especialmente grave, um dos territorios mundiais de fome. Isso porque os 
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fatores relacionados com o trabalho do homem, com a economia da regiao, com 
a educacao alimcntar, com a geografia, concorrem, em conjunto, para situaQao 
tao dramatlca. 

No nordeste, as condi<;6es economicas, sociais e culturais, a aridez da terra, 
o descaso dos poderes publicos na assistencia ao produtor e auxilio as regioes 
sertanejas, o tremendo impacto das secas, tudo, enfim, so nao leva a destrui- 
cao do homem porque all els e maior do que todos os empecilhos, ou, na fellz 
expressao de Agamennon Magalhaes, o homem e maior do que a terra. 

Rubens Siqueira adverte que ha quatro seculos se procura extinguir o povo 
brasileiro pela sub ou ma nutrigao, mas que ele tern resistido heroicamente nessa 
luta desigual. 

Ja e tempo, assim, de coordenar esforgos e apllcar medidas profundas, eficl- 
entes e sistematicas a fim de mudar tao triste panorama. 

Sabemos que levar as soluqoes ao terreno da realizagao pratica nao e tarefa 
simples. Ao contrario, com o problema alimentar se relacionam outros da maior 
Importancla a exlgir estudos e solugoes em conjunto, muitas delas apontadas, 
com maior ou menor penetraqao, neste ou naquele sentido, por sociologcs, medi- 
cos, tecnicos e politicos que se dedicam ao assunto. 

Gilberto Preyre, Josue de Castro, Rui Coutinho, Peregrine Junior, Jamesson 
Ferreira Lima, Dante Costa, Silva Melo, Castro Barreto, Alvaro Ribeiro, Orlando 
Parahym, Nelson Chaves, Vasconcelos Sobrinho, Rubens Siqueira, Moura Campos, 
Thales Azevedo, Pompeo do Amaral, A. Moscoso, Nestor Duarte, Jose Americo, 
Thalino Botelho, Alvino de Paula, Lopes de Andrade, Edison Cavalcanti, Afranio 
do Amaral, Agcstinho Montelro, Mario Rangel, Haroldo Candido de Oliveira, entre 
outros, ja se preocuparam com o exame racional do problema da alimentaoao. 

Ha a considerar, no entanto, que as caracteristicas do Pais, a extensao ter- 
ritorial, as pecullaridades regionais, a precariedade das vias de comunica?ao, a 
deficiencia de transportes, a produqao estacionaria, em queda, ou deficitaria em 
rela?ao ao consume — envolvendo aspectos do maior interesse, politicos, econo- 
micos, sociais, fislograficos — o excesslvo aumento do custo de vida, idos maio- 
res do mundo, segundo informacao da ONU) a situaQao medico-sanitaria, dlfi- 
cultam as medidas rapidas para revitalizagao do homem, numa pronta soluqao 
do problema. 

Basta, para ilustrar, referir um aspecto da situajao nordestina; o da mono- 
cultura aqucarelra, onde as condiQoes das massas sao as mais desoladoras. 

Da zona da mata de Pernambuco, provem, atraves do cultivo da cana, o &us- 
tentaculo economico do Estado, Ha quern defenda que seria aconselhavel apro- 
veitar-se as terras ferteis da mata para a agricutura de sustenta?ao. Todavia, 
nas condiQoes atuais, essa cultura nao poderia constituir a base da riqueza 
nordestina. Ultimamente o IAA, propos um financiamento de CrS 5,00, por saco 
de aqucar, para a realizaqao do plantio de cereais naquela zona, providencia 
cuja repercussao, ate o presente, nao teve maior intensidade. 

Paulo Pimentel, Diretor do Departamento Estadual de Estatisica naquele 
Estado, acredita, porem, que o plantio de cereais para a alimentaqao local so se 
justificaria sem prejuizo da produqao canavieira e sua industrializacao. Nao Ihe 
parece admissivel que os usineiros desviem capital, atenqao e trabalho em detri- 
mento da grande industria acucareira, fonte real de riqueza, abrindo, ao mesmo 
tempo, concorrencia com as regioes policultoras do Estado; e acrescenta que, 
sendo o literal e a mata regioes onde predominam a grande industria, a cana, 
os frutos e os legumes; e o agreste e- o sertao, regioes de mllho, feijao, algodao 
e outras fibras, da carne, das gorduras, essas divisoes naturals, com suas causas 
economicas e geograficas, nao devem ser subvertida. "Incentivar na zona da 
mata, a cultura de cereais, e tirar o pao do sertanejo e do agrestino, e despo- 
voar, cada vez mais. aquelas regioes". 

Para Vasconcelos Sobrinho a zona norte de Pernambuco, onde se cultiva_ a 
cana de agucar, 6 mais propicia, atualmente, ao cultivo de cereais, do algodao, 
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pecuaria e fruticultura. "A sub-zona da mata seca, do vale do Capibarlbe para 
o norte, nao deve insistir em uma lavoura que nao encontre no melo a satlsfagao 
de suas exigencies, que sao, principalmente, umidade do solo e invernos ampla- 
mente prolongados, quando pode dedicar-se a outras atividades agricolas mals 
de acoxdo com as condiqoes do meio. As deficiencias nas condicoes de umidade 
somam-se as do solo, em grande parts pertencente a mancha de areia da reglao 
das palmsiras que abrange grandes extensoes de Goiana, Igaraqu, Paudalho. 
Nazare da Mata. Alianca e Timbauba. Apenas um ou outro trscho dessa vasta 
zona, a da mata seca, suporta bem o cultivo de cana; sao, por lexemplo, o vale do 
Tapacura, o baixo Capibarlbe e alguns outros pontos nos municipios do norte." 

Essas opinioes de tecnicos indicam que a soluqao para o problema alimentar 
no Nordeste rsquer estudos mais acurados. 

Para a economla de Psmambuco, o acucar representa ainda fator predomi- 
nante. Em 1947, ele contribuiu na nossa exportagao maritima com 52,42 por cento 
do peso e com 36.36 por cento do valor global das exportaqoes pelo porto do Reci- 
fe. Em 1950, o acucar alcanqou 64,17 por cento do peso, e 41,64 por csnto do valor. 

O quadro seguinte demonstra ainda a percentagem de peso e valor da expor- 
tacao do acucar pelo aludido porto, em relacao a exportaqao total do Estado, nos 
anos de 1951 a 1957. 

Anos Total Geral das 
Exportacoes Exporta^ao de Apiicar 

Quantid. 
ton el 

Valor 
Cr$ 1.000 

Quantid. 
tonel 

Valor 
Cr$ 1.000 

7o 
do total Export. 

Quantid. Valor 

1951 540.495 2.851.682 352.914 1.136.685 65,29 39,86 
1952 452,042 2.494.401 314.105 1.134.000 69,48 45,46 
1953 619.378 2.961.272 489.014 1.420.646 78,95 47,97 
1954 640.125 3.908.743 441.130 1.615.198 68,91 41,32 
1955 807.533 5.752.911 559.532 2.700.102 69,28 46,93 
1956 712.230 6.446.804 453.933 3.360.885 63,73 52,13 
1957 810.520 7.800,619 522.945 4.319.149 64,51 55,36 

FONTE: Departamento Estadual de Estatistica, de Pernambuco, 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mcllo) — Nao ha oradores inscritos. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
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 Uniilo 
para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder 
Executive), Subanexo n.0 4 OS (Superintendencia do Flano de Valorizaqao 
Economica da Amazonia), tendo 

PARECER n.0 715, de 1961, da Comissao: 
— de Finan^as, favordvel ao Subanexo e as Emendas nps 1 a 325. 

Em discussao o subanexo com as emendas. 
Nao havendo qucm peqa a palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votaqao o subanexo, sem prejuizo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
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£: o seguinte o subanexo aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 127, DE 1961 
ANEXO N.0 4 

Subanexo n,0 4.08 — Superintendencia do Piano de Valorizagao EconOmica 
da Amazonia. 

(Publicado em Suplemento) 
Em votagao as emendas. 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estao aprovadas. 

Sao aprovadas as Emendas de n.os i a 325, constantes do Parecer 
n.0 715, de 1961, da Comissao de Finangas, lido na sessao anterior. 

A materia vai a Comissao de Finanqas, para redagao final. 
Estd esgotada a materia constante da Ordem do Dia. 
Nao hd oradores inscritos para esta oportunidado. (Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar, vou levantar a sessao, convocando antes os 

Senhores Senadores para uma outra, extraordinaria, as 21 boras, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

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 Executive), 
Subanexo n.0 4 22 (Ministbrio da Viaciio e Obras Piiblicas), tendo 

PARECER, sob n.0 718, de 1961, da Comissao: 
— de Finangas, favoravel ao Subanexo e as Emendas np» 1 a 1 218. 
Esta encerrada a sessao. 

(Enccrra-se a sessao as 16 horas e 46 ininrtos.) 



229.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Ijegislatura, 
em 24 de novembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 21 horas acham-se presentes os Srs. Senadores; 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Zacharias de As- 

sumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer 
— Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim 
Parente — Fausto Cabral — Femandes Tavora — Menszes Pimentel — 
Sergio Marinho — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro 
de Figueiredo — Salviano Leite — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — 
Lourivai Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira 
— Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — 
Arlindo Rodrigues — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Milton 
Campos — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Josd 
Feliciano — Joao Villasboas — Filinto Miiller — Lopes da Costa — A16 
Guimaraes — Caspar Velloso — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — 
Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 45 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

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

posta em discussao, e sem debate aprovada. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao ha expediente sobre a mesa. 
Nao ha oradores inscritos. (Pausa.) 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, pego a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Lima 

Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, todos os dias — e ate ja estou im- 
pressionado — recebo, de varias partes do Pais, bilhetes e notas, em que me 
remetem recortes de jornais. Tenho em maos alguns, vindos dos Estados de Sao 
Paulo e da Guanabara e, ainda ha pouco, recebi um do Parana. Em todos esses 
bilhetes e publicagoes nota-se a preocupagao com o custo de vida. 

O aumento dos precos esta criando — e com justas razoes — um ambiente, 
se nao de descrenga total, de grande desconfianga. Em cada mago de notas de 
jornais que recebo, vem sempre a motivagao de quern envia a correspondencia. 
Pode ser de um eleitor ou de qualquer outro interessado pela sorte da Nagao. 
Diz um dos bilhetinhos: 

"Todos — todos vivem desespero ... devido as altas dos pregos que 
continuam de maneira incrivel. E ate, as suas reclamagoes ficam no ar. 

Crnico meio sao medidas fortes de um Governo forte. Esta d, a unica 
realidade insofismavel, como bem V. Ex.a afirma. Nao temos outros ca- 
minhos. Nada de esperar mais nada." 
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Junto vem uma serie de comentarios de jornais sobre a elevagao do custo 
de vida, e ate sobre discursos do orador. 

Lerei alguns cabegalhos e tdpicos; 
Senador reclama do Governo providencias contra o custo de vida 

— O Sr. Lima Teixeira sugeriu um "congelamento por tres meses" e me- 
didas complementarcs para contornar-se o aumento do custo de vida. 
As medidas complementares seriam a assistencia a produgao, "seu bara- 
teamento e seu desenvolvimento". 

Senador faz a defesa de Goulart e critica o Conseiho de Ministros, etc. 
Outro bilhete chama a atengao para o seguinte: 

"Somos do PTE, caro Senador, mas veja com estas noticias espalhadas 
no pais inteiro ... o que acontece... 

Panico, alarme no comercio, nas industria e alarme grande na prdpria 
moeda (nossa) e por isso que tudo aumenta e cada um faz o que quar. 

E ainda o Montoro vem com a sua Mater et Magistral!! !" 
Os tiulos de jornais dizem: 

Verdade prccisa scr dita: hoje nao ha ninguem que mande no Pais. 
— O Deputado Fernando Ferrari afirma que o Brasil esta sob uma dita- 

dura presidencial. 
Mandaram tambem, Sr. Presidente, uma noticia com a fotografia do Primeiro- 

Ministro e comentarios a respeito da situagao. 
Finalmente, leio, para conhecimento do Senado, a carta que recebi do Pre- 

feito de Maringa, Estado do Parand; 
"Ilustre Senador 
Atendendo sugestao do Senhor Prefeito, Dr. Joao Paulino Vieira 

Filho, estou fazendo anexar, para conhecimento de Vossa Excelencia, um 
recorte do jornal local A Tribuna, dando conta das atividades visando 
o congelamento de pregos, 

Mantemos, no referido orgao de imprensa, uma coluna sob o titulo 
Notas em destaquo", e temos acompanhado com interesse a luta que 

Vossa Excelencia, mais os seus ilustres pares, A16 Guimaraes e outros, 
vem levando a efeito, cuja questao ja vem empolgando a opiniao piiblica, 
em todo o Brasil. 

Coloco meus prestimos, em Maringa, a disposigao de Vossa Exce- 
lencia, e solicito, se possiyel, remessa de informes sobre o andamento e 
possibilldades de aprovagao do projeto. 

Saudagoes — Prefeitura Municipal de Maringa — Antenor Sanches, 
Dlretor Administrativo." 

Nao comungo em tudo, Sr. Pres;dente, com aqueles que me remetem corres- 
pondencia. Entretanto, ela e um reflexo da opiniao publica Por Isso, digo a 
V. Ex.a, sem medo de errar, que o meu amlgo Presidente Joao Goulart, que e lider, 
chefe de Partldo e homem de grande prestigio, percebe o que se esta passando e 
se sente constrangido por nao poder fazer o que deseja, nem tomar as medidas 
que julga necessarias. S. Ex.a tern suas atribuigdes circunscritas pelo Ato Adicio- 
nal n ° 4, cujos atos complementares ainda nao foram aprovados na Camara dos 
Deputados. 

O Sr. Joaquim Parcntc — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo prazer. 
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O Sr. Joaquim Parente — V. Ex.a esta tecendo apreciagoes sobre o custo de 
vida, que julgo muito oportunas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sao noticias, comentarios que nos chegam. 
O Sr. Joaquim Parente — Eu gostaria, entretanto, de aduzir uma observagao 

sobre problemas relacionado com Brasilia, ou seja: o numero de desempregados 
nesta cidade, que e enorme e cresce dia a dia. Embora reconhega, por parte do 
Govemo, o desejo de solucionar esses problemas, nao vi ainda qualquer provi- 
dencia capaz de melhorar a situagao. Conforme V. Ex.a declara, a alta do custo 
de vida esta tornando a situagao insustentavel, nao so para o operario como para 
toda a populagao. Imaginemos qual nao sera a posigao do desempregado, daquele 
que nao consegue servigo em nenhuma empresa! Esse e o drama de Brasilia. 
A meu ver, o Govemo ja devia ter mandado abrir frentes de trabalho, pois todas 
as obras estao paralisadas. Precisamos encontrar um meio qualquer de reinicia-las. 
As companhias nao dao service aos operarios porque nao ha liberagao de verbas. 
Portanto, a providencia que se deveria tomar para resolver o problema dc Bra- 
silia seria a liberagao dessas verbas. Sei que a dificuldade de vida e problema 
geral em todos os Estados, mas me refiro agora apenas ao que estou sentindo 
aqui na Capital da Republica. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Obrigado pelo aparte de V. Ex.a mas aludo a essc 
problema de modo geral. Vamos admitir, como V. Ex.a deseja, o problema relative 
apenas a populagao de Brasilia. 

O Sr. Joaquim Parente — Citei Brasilia para dar um exemplo, 
O SR. LOLA TEIXEIRA — O exemplo e, rcalmente, terrlvel porque Brasilia, 

hoje, da a impressJ.o de uma cidade que vai desaparecer. 
O comercio esta ameagado de encerrar suas atividades. Aqaele impeto do 

construgao, acalentado pela esperanga de melhores dias, desapareceu completa- 
mente. Os proprietarios dos predios construidos nao cncontram quern Hies compre 
salas e apartamentos. 

Nao ha um so comerciante que se diga em boa situagao. Dizem que tern 
saudade do tempo em que em Brasilia se iniciavam as construgoes, quando con- 
seguiram amealnar alguma coisa. Um desses negociantes confcssou que tudo 
quanto conseguira ganhar ja havia gasto. 

Um comerciante da Asa Norte declarou-me que fica esperando frcgueses 
durante quase todo dia. Poucos sao os que vao as compras naquela parte da 
cidade. Via-se, portanto, obrigado a fechar a sua casa e a mudar-se para outro 
lugar. 

Outro, que negocia com material de construgao, disse que as vendas sofre- 
ram grande redugao porque ninguem acredlta que volte aquela fase anterior 
de progresso e de prosperidade que ja existiu em Brasilia. 

Encaro entao. Sr. Presidente, o resto do Brasil, a grande populagao do nosso 
Pais. Aflita e sofredora sente na propria carne todas as dificuldades. Os proprios 
funcionarios, aqueles que ganhavam e tinha uma vida de relative conforto — 
se posso dizer assim — passam hoje por uma situagao penosa. Nao me refiro ao 
funcionalismo de Brasilia, que ganha dobrado e relativamente nada sente. Falo 
dos funcionarios que nao ganham a "dobradinha"; estes estao passando serias 
dificuldades. 

O Sr. Joaquim Parente — Inclusive os do meu Estado. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — O salario minimo ha pouco fixado, pratlcamente 

ja foi absorvido. Hoje, um operario que ganha CrS 400,00 diarios nao pode manter 
a familia, inclusive se levarmos em conta a alimentagao, o vestuarlo, a manuten- 
gao dos filhos na escola. Ele absolutamente nao suportara todos esses gastos. 
Isso, sem falar do prego do aluguel, por que hoje em dia nao se aluga uma casa 
por menos de dez mil cruzeiros mensais. E os barracos e as favelas tambem 
aumentam dia a dia. Este o indice mais terrivel de pobreaa. 
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Els por que, Sr. Presldente, venho a tribuna insistentemente para soiicitar 
a atenqao do Conselho de Minlstros. fi necessarlo que o Gabinete tome provi- 
dencias imediatas e energicas; que de ao povo provas de que tomara medldas 
severas para a contengao do custo de vlda. Devemos determinar o congelamento 
dos pregos, por um periodo de tres meses, com medldas complementares para a 
sua estabilizagao; devemos combater os especuladores e os agambarcadores que 
enrlquecem a custa do empobrecimento do povo; devemos tomar medldas ener- 
gicas que insplrem confianga ao povo brasileiro. 

Ha poucos dias, conversando com eminente politico, ouvi o seguinte: "Se 
pudesse assistlr a uma reunlao do Conselho, haverla de comprovar que se dlscute 
mals sobre o provimento das vagas para nomeagao de candidates, do que mesmo 
sobre os magnos problemas do Pais". 

Consldero exagerada a declaragao desse politico. Crelo, por6m, que S. Ex.Bs 
devem dar a demonstragao piiblica do interesse que tern em solucionar os mals 
urgentes problemas dando preferencia ao do combate ao custo de vlda. 

Nao ha como negar que a omissao gera a desconfianga no povo, ate mesmo 
nos menos desesperados. Nao convem que a descrenga e o pesslmismo tomem 
conta do povo pois podera ser levado a pensar que so um regime de forga resol- 
vera os problemas do Brasil. 

O parlamentarismo nao e o responsavel pelo que esta ocorrendo. Em hora 
dificll serviu de remedio para os diversos entraves que o Pa s enfrentou; devo 
tambem confessar, em sa consclencia, que nao e o parlamentarismo o culpado 
pelo que esta ocorrendo. 

Nao acredito tambem que voltemos ao presidencialismo; nao crelo, e tenho 
sobejas razoes. Hoje, mals do que nunca, o Congresso confia no parlamentarismo 
quando alnda atravessamos fase de dlflculdades Imensas. Quando a sltuagao de 
angustla e desespero se modificar a ponto de nao haver mals preocupagdes de 
fome da parte dos que percebem minguados salaries, ai veremos que o regime 
parlamentarlsta e o que realmente convem ao Brasil. 

Mas estamos, nesta hora, dando Impressao diferente. A oplniao publlca supoe 
que e o parlamentarismo o responsavel pelo que vem ocorrendo. Entao o que 
nos cabe a n6s, co-responsaveis pelo sistema de Governo atual, e advertir ao 
Conselho de Minlstros, para que amanha o povo nao pense que nos, parlamen- 
tares, cruzamos os bragos. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Fazendo soar a campainha.) — Pon- 
dero ao nobre orador quo faltam apenas dois minutos para o t6rmino do tempo 
regimental. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Obrlgado, Sr. Presldente, nao me demorajei. 
Hoje, nao ha mals oposlgao. Todos estao partlcipando do Governo e nlnguem 

quer trazer ao conhecimento ptiblico o que se passa. O povo que sofre as agruras 
do exagerado custo de vlda reclama nossa atuagao, como co-partlclpantes do 
que esta ocorrendo. Em breve, enfrentaremos a peleja eleitoral na qual o povo 
nos julgara; e aqueles que novamente concorrerem ao pleito perguntara: que 
fizeram os senhores para impedir o vertlginoso aumento do custo de vlda, por 
que nao solicitaram ao Conselho de Minlstros as provldencias necessaries? Sim, 
cabe a Indagagao porque nos temos o direlto de sugerir; temos a fungao legis- 
lative e nos devemos congregar no sentldo de convocar os Srs. Minlstros para 
que prestem esclarecimentos a esta Casa. Nao nos devemos omitlr a flm de, 
amanha, nao sejamos acusados de partlcipantes do que esta ocorrendo. 

Vamos procurar meios de ouvir os Minlstros de Estado. Aprofundando nas 
razoes, devemos conhecer as causes, colher os elementos, termos condlgoes de 
explicar ao povo, quando formos a praga publlca, este estado de colsas. 

Assim, Sr. Presldente, renovo esta advertencla ao Conselho de Minlstros. 
A medlda que alertamos o Gabinete manifestamos aos Ministros nao dlgo a 
nossa censura, mas pelo menos a certeza de que estamos atentos aos seus atos 
para aplaudl-los ou nao. 
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Esta, Sr. Presidente, a advertencia que aqui deixo nesta noite calma em que 
nos reunimos para votar o Orgamento da Repiiblica. O deficit orgamentdrio 
monta a muitos bilhdes, o que significa que continuamos em pleno processo 
inflacionarlo. 

Juntamente com alguns colegas, estou estudando os meios de convidar alguns 
Ministros de Estado, aqueles que julgamos mais indicados, para que compareqam 
a esta Casa para prestar esclarecimentos sobre as providencias que o Gabinete 
vem adotando no sentido de solucionar os problemas do povo que reclama — 
aqui estao os recortes de jornais — que manda cartas aos parlamentares, que pede 
medidas capazes de minorar-lhe as afligoes. Cabe-nos pelo menos sugerlr ao 
Conselho de Ministros essas medidas. E o que ora fazemos no intuito de acalmar 
o animo popular ou mesmo de inspirar um pouco de confianga ao povo brasilelro, 
(Muito bem! >Iuito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao ha outros oradores inscritos. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Dlscussao 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 flxa a Des- 
pesa da Uniao para o exerciclo flnanceiro de 1962, na parte referente 
ao Anexo n.0 4 (Poder Executlvo), Subanexo n.0 4.22 (Mlnisterlo da 
Vlagao e Obras Publicas), tsndo 

PARECER, sob n.0 718, de 1961, da Comissao de Flnangas, favoravel 
ao Subanexo e as Emendas n.0s 1 a 1 218. 

Em discussao o subanexo com as emendas. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, encerro a discussao. 
Em votacao o subanexo, sem prejuizo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quelram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estd aprovado. 
Em votagao as emendas com parecer favoravel da Comissao de Flnangas, 

sob n.0 718. 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estao aprovadas. 
A materla volta a Comissao de Finangas para a redagao final. 
Esta esgotada a Ordem do Dia. 
Nao ha oradores inscritos. 
Convoco os Srs. Senadores para outra sessao extraordln&rla as 22 horas. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente, designando, para a 

prbxima, a segulnte 

ORDEM DO DIA 

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 flxa a Despesa da Uniao para o 
exercicio financelro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder Executlvo), 
Subanexo n.0 4.12 (Mlnlsterio da Educagao e Cultura) tendo 
PARECER n.o 716, de 1961, 

— da Comissao de Finangas, favoravel ao Subanexo e as Emendas nume- 
ros 1 a 2.354. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 21 horas e 35 mlnutos.) 



230.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 24 de novembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 22 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores; 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vlvaldo Lima — Zacharlas de As- 

sump?ao — Lobao da Sllveira — Victorino Prelre — Sebastlao Archer — 
Eugenio Barros — Leonldas Mello — Mathias Olympic — Joaqulm Paren- 
te — Fausto Cabral — Femandes Tavora — Menezes Plmentel — S6rgio 

Marinho — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de 
Figueiredo — Salviano Leite — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — 
Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira 
— Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vlanna — 
Arlindo Rodrlgues — Caiado de Castro — GUberto Marinho — Benedlto 
Valadares — Milton Campos — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — 
Colmbra Bueno — Jose Feliciano — Flllnto Miiller — Lopes da Costa — 
A16 Guimaraes — Gaspar Velloso — Saulo Ramos — Irineu Bomhausen 
— Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
reclmento de 45 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

Val ser lida a ata. 
O Sr. 2.0-Secretario precede a leitura da ata da sessao anterior, 

que, posta em discussao, 6 sem debate aprovada. 
O Sr. l.0-Secretdrlo le o segulnte 

EXPEDIENTE 

PARECER N.0 720, 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 Despesa 
da Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 1 — Receita. 

Relator: Sr. Mem de Sa 

A receita orgamentarla chegou a esta Casa orgada em 490 bilhoes de cruzei- 
ros, de acordo com a reestlmativa feita pela Comissao de Orgamento e Flscaliza- 
gao Flnanceira da Camara dos Deputados. Esse quantltativo, comparado com o 
contldo na Proposta Orgamentarla original do Poder Executive, representa um 
acr6sclmo de quase 140 bilhoes de cruzeiros, na perspectiva da arrecadagao das 
rendas federals. 

Na realidade, essa diferenga pode ser reduzida a cerca de 109 bilhdes de 
cruzeiros, uma vez que a Camara dos Deputados fez incluir na receita tres novas 
fontes de recursos, a saber; as doagoes resultantes dos acordos para venda de 
excedentes agricolas, feitas pelos EsUdos Unidos ao Brasil; o produto da allena- 
gao de agoes de sociedades de economla mlsta; e o empr6stlmo compulsorlo feito 
pelo Tesouro Nacional junto ao Fundo de Defesa do Cafe. 

A analise dos principals impostos, no entanto, parece indicar que sua estima- 
tiva est& aclma dos nivels que 6 possivel, com seguranga, esperar. Asslm, toma- 
se necess&rlo introduzlr algumas modlflcagoes nos quantltatlvos, fixados pela 
outra Casa do Congresso. 
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Com essa finalidade, mantivemos estreito contato com o Deputado Hamilton 
Prado, relator da Receita na Camara, com o Sr. Ministro da Fazenda e sens asses- 
sores e com tecnlcos do DASP. Dessas reunioes resultou acordo quanto aos nume- 
ros que se devem atribuir a Receita de 1962, dentro de uma faixa que, se nao 
pode ser considerada otimista, tambem nao podera ser julgada pessimista. 

Cremos, ter encontrado uma solu?ao razoavel para o problema da estimativa 
dos recursos or?amentarios de que o Governo podera dispor em 1962 em que, em 
globo, se elevam a cerca de 418 bilhoes de cruzeiros. 

Para chegar a esse resultado, foi preciso realizar o calculo da arrecada?ao 
provavel do ano em curso, partindo da arrecada?ao acumulada ate setembro. Em 
1961 espera-se que a receita venha a atingir cerca de 312 bilhdes de cruzeiros, 
com um crescimento de 42,1% sobre a arrecadagao de 1960. 

Conlrontando esse total com o previsto para 1962 (418 bilhoes de cruzeiros), 
verifica-se que, no proximo exercicio, a receita podera apresentar taxa de cresci- 
mento de 33,9%, que podera ser comparada com a dos anos anteriores na serie 
abaixo; 

ANO MILHOES DE CR$ VARIAQJAO % 

1955   55.460 — 

1956     70.354 + 20,9 

1957   85.471 + 21,5 

1958    117.816 + 37,8 

1959   157.827 + 34,0 

1960   219.781 + 39,3 

1961   312.435 + 42,1 

1962   418.227 + 33,9 

A seguir passaremos a anallsar, de forma suscinta, os fatores que nos leva- 
ram a fixagao desses resultados. 

IMPOSTO DE IMPORTAgAO E AFINS 

No ano em curso, a arrecadagao destes tributes foi influenciada pela elevagao 
do dolar flscal de Cr$ 174,00 para Cr$ 286,00. Esperava-se queda no valor das 
importagoes, porem o desafogo da situagao cambial, ocasionado pela melhoria 
das exportagoes e pelas noticias do exito nas negociagoes internacionais para 
obtengao de emprestimos e dilatagao do prazo de pagamento de nossa divlda 
externa, permitiu a manutengao do ritmo de compras no exterior mais ou menos 
aos niveis de 1960. Assim, nao se realizou o equilibrlo da arrecadagao dos impos- 
tos aduaneiros, que adyirla da elevagao da taxa de conversao do dolar, combinada 
a queda do valor das importagoes. Dai o elevado indlce de crescimento por eles 
apresentado em 1961, em relagao a 1960 — 63,4% com uma arrecadagao de 
36 bilhoes de cruzeiros. 

A estimatiya para 1962 foi revista, usando-se o mesmo processo da proposta 
orgamentaria, isto e, partindo-se do calculo do volume de importagoes tributaveis 
nesse ano, e a ele apllcando-se a taxa media de incidencia do imposto de impor- 
tagao e convertendo-se o resultado a cruzeiros, pela aplicagao do dolar-fiscal, 
Empregando-se dados oficiais, e prevendo-se as tendencias do comercio exterior 
para o ano proximo, estimou-se em 850 milhoes de dolares o valor das importa- 
goes tributaveis. Atraves da taxa media de incidencia (aproximadamente 12%) 
e do dolar fiscal medlo (315 cruzeiros) chegou-se ao total de 30,4 bilhoes de 
cruzeiros, para o imposto de importagao de 1962. 
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A taxa de despacho aduanelro de 5% deveria apresentar uma produtividade 
de mals ou menos 40% do imposto de Importa?ao, uma vez que a base de inci- 
dencia dos dois tributes e a mesma (valor CIP da mercadoria importada). Isto, 
porem, nao vem ocorrendo. Pelo contrario, nota-se aviltamento na produtividade 
da taxa, paralela ao excelente ritmo de crescimento do Imposto. Ha informagoes 
de que tal disparidade decorre de grande numero de agoes judiciais, contestando 
a cobranga da taxa de despacho aduaneiro. No entanto, parece haver outras 
causas para o fenomeno e serd de grande interesse para a Unlao que as autori- 
dades encarregadas da arrecadagao dos tributes aduaneiros as identifiquem e, 
se for o caso, as corrijam com a maior urgencia. A perda de receita dai decor- 
rente pode ser avaliada, a grosso modo, em perto de 4 bilhoes de cruzeiros. 

As estimativas aqui constantes, relativas a taxa de despacho aduaneiro sao 
baseadas no que a taxa vem produzindo, e nao no que realmente deveria produzir. 
Espera-se para 1962 uma arrecadagao de 6,2 bilhdes de cruzeiros. 

Com isso, a rubrica "imposto de importagao e afins" podera proporclonar, em 
1962, a arrecadagao total de 36,6 bilhdes de cruzeiros, com um crescimento relati- 
vo de 1,7% sobre 196. 

IMPOSTO DE CONSUMO 
A arrecadagao deste imposto, no ano em curso, esta evidentemente influen- 

ciada pela elevagao do indice de pregos. Ate setembro ja ha via ele produzldo 
82 bilhoes de cruzeiros, o que praticamente iguala a arrecadagao total do ano 
de 1960. A vista dessas indicagoes pode-se calcular, com seguranga, que ao fim 
deste exercicio, o Imposto de consume alcangara a cifra dos 120 bilhdes de 
cruzeiros. Em 1962 e licito esperar o impacto dos aumentos salariais recente- 
mente ocorridos, notadamente o do salarlo minimo, sobre o prego das utilidades. 
Sabemos que medidas visando a conter a inflagao produzem efeitos relativamente 
lentos e que a agao governamental nesse sentido nao podera sustar instantanea- 
mente a alta dos pregos. Por isso, creio que o Imposto de consumo continuara, 
em 1962, a sofrer as influencias apontadas no volume explicative da Receita, que 
acompanhou a Proposta Orgamentaria ora em exame — inflagao e melhoria da 
produtividade. 

Esses indiclos levaram a fixagao da estimativa do imposto de consumo, para 
o proximo ano, em 172,8 bilhoes de cruzeiros, com um acrescimo percentual de 
44% sobre a arrecadagao corrigida de 1961. 

A evolugao do imposto de consumo, a partir de 1955, assim se apresenta: 

ANO MILHOES DE CR$ VARIAQAO % 

1955   17.429 — 
1956   22.988 + 31,9 
1957   30.481 + 32,6 
1958   39.518 + 29,6 
1959   53.817 + 36,2 
1960     83.515 + 55,2 
1961   120.000 + 43,6 
1962   172.800 + 44,0 

IMPOSTO DE RENDA 

A estimativa deste imposto foi feita pela ponderagao das possibilidades de 
suas alineas — pessoas fisicas, pessoas juridicas e retengao na fonte. 

As pessoas fisicas nao apresentam boas perspectivas de arrecadagao, uma vez 
Que em 1962 entrara em vigor a tabela definitiva do imposto complementar pro- 
gressive, sensivelmente mais branda que a que vigorou em 1961. Esta, por sua vez. 

k. 
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ja era mais suave que a de I960, representando um meio termo que evltou o 
Impacto, em um so exercicio, da redugao do tribute. Mesmo asslm, no corrente 
ano, a produtividade do imposto de renda de pessoas fisicas esta sendo (at4 
setembro) menor que a do ano anterior em 7,2%, o que nao autoriza esperar para 
o total do exercicio uma arrecadagao maior que 8,5 bilboes de cruzeiros, incluln- 
do-se nesta cifra o adicional de protegao a familla. Considerando que, em 1962, 
havera certa melhoria da renda tributavel que de maneira modesta contrabalan- 
gara os efeitos da nova tabela do imposto complementar progressive, concluiu-se 
pela fixagao da estimativa do imposto de renda de pessoas fisicas e adicional, 
nesse exercicio, em 9 bilboes de cruzeiros. 

O Imposto de renda de pessoas juridicas e o imposto de renda retido na fonte 
pagadora, no exercicio em curso, apresentaram ate setembro elevado indice de 
crescimento (52% o primeiro, 42% o segundo), e tudo indlca que se manterao 
nesses niveis ate o fim do ano. 

Espera-se, para o imposto de renda de pessoas juridicas a arrecadagao total 
de cerca de 45 bilboes de cruzeiros em 1961, o que nos leva a ver a possibilidade 
do tribute alcangar 63 bilboes de cruzeiros em 1962, com o crescimento relative 
de 40%. 

Quanto ao imposto de renda retido na fonte devera atingir, este ano, o total 
de 29 bilboes de cruzeiros, que podera elevar-se, em 1962, de 40%,-atlngindo a 
cifra de 41 bilboes de cruzeiros. 

Globalmente, a estimativa do imposto de renda em 1962 alcanga 113 bilboes 
de cruzeiros, com o crescimento de 35,3%, conforme vem demonstrado abaixo: 

ANO MILHOES DE CR$ VARIAQAO % 

1955   6.445 — 
1956   19.259 + 27,3 
1957   24.519 + 10,2 
1958   27.018 + 17,9 
1959   31.856 + 45,6 
1960   46.382 + 34,2 
1961   62.229 4- 34,2 
1962   83.500 + 35,3 

IMPOSTO DO SELO E AFINS 
A arrecadagao destes tributos. em 1961, devera somar 35 bilboes de cruzeiros, 

uma vez que ate setembro ja haviam sido recolhidos ao Tesouro cerca de 24 bi- 
lboes a sua conta. Apbcando-se a esse total a taxa de crescimento de 38,6%, 
chega-se a estimativa de sua produtividade em 1962, situada em cerca de 48,5 
bilboes de cruzeiros. A evolugao do imposto do selo e afins, de 1955 a 1962, 6 a 
seguinte:     

ANO MILHOES DE CR$ VARIAQAO % 

1955   8.187 — 
1956    9.487 + 27,0 
1957   12.069 + 15,9 
1958   17.867 + 27,2 
1959   25.469 + 48,0 
1960   35.000 + 42,5 
1961   113.000 + 37,4 
1962   48.500 + 38,6 

J 
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IMPOSTO tJNICO SOBRE ENERGIA ELETRICA. 
TAXAS. RENDA PATRIMONIAL 

A previsao destas rendas, conforme nos chegou da Camara dos Deputados, 
pode ser aceita, sem modificagoes. 

RENDAS DIVERSAS 

Adotaram-se aqui os algarismos da proposta original do Poder Executivo, a 
vista de informagoes que sao fornecidas e que explicam a arrecadagao elevada que 
as rendas diversas vem apresentando em 1961. Tal crescimento € consequencia 
da contabilizagao, como receita do corrente exercicio, de despesas de 1960 que 
nao chegaram a ser realizadas e precisam ser anuladas ou ainda da incorpora- 
gao de balancetes de I960, que por motives de forga maior nao puderam ser 
adicionados as rendas daquele ano. A meu ver, esta pratica deturpa a visao da 
receita do ano em curso, pois as quantias relativas a despesa anulada e de balan- 
cetes de 1960 nao sao receitas de 1961. E como elas nao sao discriminadas, na 
apresentagao do balango, mas vem agrupadas em rubricas de rendas eventuais, 
nao se pode fazer a analise correta da produtividade das rendas diversas. Por 
isso, preferiu-se voltar a estimativa inicial da Proposta Orgamentaria, que esta 
livre da influencia desses dados, solicitando as autoridades competentes medidas 
que visem corrigir tal anomalia. 

Assim, as rendas diversas, em 1962, apresentam-se com a quantia de 6,3 
bilboes de cruzeiros. 

RECEITA EXTRAORDINARIA 
Manteve-se, aqui, a previsao da Camara dos Deputados, no que diz respeito 

ao produto da alienagao de bens moveis e imoveis da Uniao, e aos adicionais 
do imposto de renda para reaparelhamento economico e sobre os lucres das 
pessoas juridicas. 

Julgou-se conveniente, no entanto, reduzir a previsao da rubrica Alienagao 
de agoes e titulos diversos, que vinha acrescida de 10 bilboes de cruzeiros, rela- 
tives ao produto da venda de agoes de sociedades de economia mista, de pro- 
priedade da Uniao. A negociagao desses titulos depende exclusivamente da orien- 
tagao politica do Poder Executivo, que poderi aliena-la ou nao. Nesta ultima 
hipotese ficara a receita inflada de quantia consideravel, dando ideia falsa do 
deficit orcamentarlo. Deixamos, no entanto, consignada, aqui, a afirmativa de 
que esta e uma fonte legitlma de receita, de que o Governo podera langar mao 
para alivlar suas dificuldades financeiras. Nada impede que o Governo se afaste 
de empreendimentos industriais consolidados, que nao envolvem questoes de segu- 
ranga nacional e sao realizados, no Pais, como regra geral, pela iniciativa privada. 
Mesmo no que toca a Petrobras, a lei preve a participagao de pessoas fisicas 
no seu capital, desde que fique claramente comprovada sua nacionalldade brasi- 
leira e assegurada a Uniao a maioria do capital com direito a voto. Uma decisao 
nesse sentido, entretanto, devera ser tomada com as cautelas devidas para evitar 
o aviltamento do valor dos titulos, alguns dos quais tern mantido cotagoes eleva- 
das nas bolsas de valores. 

Exclul, ainda, da previsao da receita extraordinaria para 1962, a quantia re- 
lativa ao empr6stimo compulsorio sobre o Fundo de Defesa do Cafe, por julgar 
que operagao de cr6dito, dessa natureza, nao deve ser incluida no orgamento. 
Por outro lado, nao parece aconselhavel desviar para cobertura do deficit orga- 
■mentario federal quantias que o Governo arrecadou com o compromisso de 
emprega-la em empreendimentos ligados ao problema cafeeiro. Aparte o aspecto 
juridico da questao, tudo faz crer que a autorizagao orgamentaria de tal opera- 
gao de credito ira abrir precedente que e aconselhavel evitar. 

Pesados os fatores acima indicados, apresento a consideragao dos ilustres 
membros desta Comissao a estimativa geral da receita orgamentaria federal para 
1962, que atinge a cerca de 418 .227 milhoes de cruzeiros. 

i 
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jfi precise esclarecer que essa previsao foi feita dentro de criterios rigorosos 
de seguranga, a fim de evitar os perigos da superestimativa. Certamente, apro- 
vado o projeto de lei de reforma tributaria, submetido ao Congresso Nacional 
pelo Poder Executive, essas cifras serao ultrapassadas, 

A vista do exposto, opinamos favoravelmente ao Projeto de Orgamento para 
1962, na parte referente ao texto da lei orgamentaria e a Receita, com as 
emendas de n.^ i a 14. 

Sala das Comissoes, 24 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Mem de Sa, Relator — Rui Palmeira — Victorino Freire — Dix-Huit Rosado 
— Eugenic Barros — Joaquim Parente — Fausto Cabral — Ary Vianna — Filinto 
Midler — Lobao da Silveira — Caspar Velloso. 

(As emendas a que se refere este parecer acham-se publicadas no 
DCN (Segao 11), de 25-11-61). 

PARECER N.0 721, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 127/61 

(n.0 2.970-A/61, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da 
Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 2 — Poder Legislativo 
— Subanexo 2.02 — Senado Federal. 

Relator: Sr. Saulo Ramos 
O presente subanexo do Projeto de Orgamento para 1962, fixa as despesas, 

do Senado Federal, em Cr$ 726.196.000,00 (setecentos e vinte e seis milhoes, cento 
e noventa e seis mil cruzeiros) quantum situado praticamente no mesmo nivel 
do que figura no orgamento em vigor, para o mesmo fim. 

Consignagao 
Orgamento 

de 1961 
Cr$ 

Projeto 
da Camara 
para 1962 

Cr$ 

Diferenga 
+ ou — 

Cr$ 

1 — Pessoal Civil   597.940.000 597.940.000 0 
2 — Material de consumo e 

de transformagao .... 19.500.000 19.500.000 0 
3 — Material Permanente . 8.000.000 8.000.000 0 
4 — Servigos de Terceiros . 23.500.000 23.500.000 0 
5 — Encargos Diversos   71.256.000 71.256.700 300 
6 — Obras   3.000.000 3.000.000 0 
7 — Equipamentos e insta- 

lagoes   3.000.000 3.000.000 0 

TOTAL GERAL .... 726.196.000 726.195.700 + 300 

Observaremos, todavia, que o funcionamento desta Casa do Congresso, em 
Brasilia, com instalagoes materials bem mais amplas do que as do Rio de Janeiro, 
permitiu a expansao de todos os seus servigos auxiliares. Ha, desse modo, para 
que esses servigos nao venham a ser prejudicados, necessidade de serem refor- 
gadas algumas das dotagoes previstas no presente subanexo. 

Em face do exposto, opinamos favoravelmente ao Projeto do Orgamento para 
1962, Anexo 2, Poder Legislativo, Subanexo 2.02, Senado Federal, bem como A 
emenda n.0 1, da douta Comissao Diretora. 

Sala das Comissoes, 24 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Saulo Ramos, Relator — Lobao da Silveira — Joaquim Parente — Irineu Bor- 
nhausen — Eugenic Barros — Fausto Cabral — Dix-Huit Rosado — Lopes da 



- 293 - 

Costa — Filinto Miiller — Victorino Freire — Ary Vianna — Caspar Velloso — 
Femandes Tavora — Mem de Sa. 

(A emenda a que se refere este parecer acha-se publicada no 
DON (Segao II), de 25-11-61). 

O SR. PRESIDENTE (Cunba Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
Nao ha oradores inscritos. (Pausa.) 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara nP 127, de 1961 
in.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 nP 4.12 (Ministerio da 
Educagao e Cultural, tendo 
PARECER nP 716, de 1961, 
— da Comissao de Finangas, favoravel ao Subanexo e as emendas 

nPs 1 a 2.354. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao o Subanexo com as 

emendas. (Pausa.) 
Nao havendo quem queira discuti-lo, esta encerrada a discussao. 
Em votagao o subanexo, sem prejuizo das emendas. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam, sem prejuizo das emendas, queiram per- 

manecer como se encontram. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
Em votagao as emendas. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanccer como se encontram. 

(Pausa.) 
Estao aprovadas. 
A matbria vai a Comissao de Finangas, para redagao final. 
Esta esgotada a materia constante da Ordem do Dia. 
Nao ha oradores inscritos para esta oportunidade. (Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar, vou levantar a sessao, marcando outra, ex- 

traordinaria, para as 22 horas e 15 minutos, com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Discussao dnica 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 Uniao para 
o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n. 02 (Poder Legisla- 
tive), Subanexo nP 2.02 (Senado Federal), tendo 

PARECER, sob nP 721, de 1962, 
— da Comissao dc Finangas, favoravel ao Subanexo, nos termos do substitu- 

tivo que oferece. 

Estd encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 22 horas c 5 minutos.) 



231.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 24 de novembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESID6NCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 22 horas e 15 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Zacharias de As- 

sumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — 
Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente 
— Fausto Cabral — Fernandas Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Ma- 
rinho — Reginaldo Fernandas — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figuei- 
redo — Salviano Leite — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival 
Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima 
Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo 
Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares 
— Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico 
— Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Filinto Miiller — Lopes da Costa — 

Aid GuimarSes — Caspar Velloso — Saulo Ramos — Irineu Bomhausen 
— Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 45 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

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

posta em discussao, e sem debate aprovada. 
NSo ha expediente a ser lido. 
Nao ha oradores inscritos. (Pausa.) 
O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, pego a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador 

Coimbra Bueno. 
O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, para nao quebrar a tradigao, volto, 

novamente este ano, a tribuna do Senado da Republica, para clamar uma vez 
mais, agora que adotamos o regime parlamentarista, por uma solugao mais coeren- 
te, mais Idgica para a votagao do Orgamento da Uniao. 

Nao e possivel continuemos a elaborar essa verdadeira quimica de emendas 
que, nos orgamentos de certos Ministerios, atingem aproximadamente a tres.mil, 
quando e certo que talvez nem um por cento, ou fragao da unidade, dessas emendas 
sera aproveitada pela outra Casa do Parlamento Nacional. 

Entendo, Sr. Presidente, que a Mesa do Senado Federal deveria tomar inicia- 
tiva, juntamente com a da Camara dos Deputados, de elaborar um projeto de 
resolugao que pusesse um paradeiro a estas noitadas que acabarao combalindo 
a saiide de alguns Senadores, tal o excessive esforgo que nos 6 exigido dias se- 
guidos, em sessoes e mais sessoes que entram pela noite. 

Tal procedimento, custa algumas dezenas ou mesmo uma centena de milhSes 
de cruzeiros ao Pais, sem resultado de qualquer especie. Todos nos sentimos que 
o assunto seria melhor resolvido se ao invds de aceitarmos emendas de cada um 
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dos Srs. Representantes, o fiz&semos — nao so na camera dos Deputados como 
no Senado — atraves das Bancadas estaduais, compelindo-as ate certo ponto, a 
chegar a acordos nos ambitos estaduais, em relagao aos assunto s de maior in- 
teresse para a coletividade em cada uma de nossas entidades federals. 

Dentro deste criterio, posso agora relembar — e para tanto me reporto aos 
Anais da Casa —, o assunto que me trouxe a tribuna, o da complementagao que 
espero alcangar este ano, porque depende apenas de uma verba de noventa e 
oito milhoes de cruzeiros, dos recursos necessaries para inauguragao em 1962, jd 
com um retardamento de cinco ou seis anos, da ligagao vital Brasilia—Anapolis— 
Goiania, Itumbiara—Colombia, Matao—Sao Paulo—Santos, isto e, a Brasilia— 
Santos, a mais importante, no momento, de todas as rodovias que servem a nova 
Capital. 

Sr. Presidente, apesar de ter levado tantos anos, deve-se esse estudo, prin- 
cipalmente a compreensao que tern imperado nesta Casa, entre os representantes 
do meu Estado na Bancada de Goias, porque sempre trabalhamos unidos nos 
assuntos relatives a Brasilia. 

O exemplo do esforgo que Goias deu em momento dificil, quando as Oposi- 
goes se uniram ao Governo e Ihe deram cobertura total, nao sd no ambito estadual 
e municipal mas sobretudo no federal — o esforgo de Goias foi, sem duvida, 
um dos fatores predominantes do sucesso do Sr. Juscelino Kubitschek na con- 
dugao do problema da transferencia da Capital, em tao curto periodo. 

Sr. Presidente, o exemplo de Goias ai esta e deve frutificar, agora que novas 
dificuldades estao desafiando o esforgo, a boa vontade e a compreensao dos 
brasileiros. 

Por isso, a exemplo dos anos anteriores, e nao desejando prolongar esta sessao 
noturna por mais tempo, deixo aqui um apelo k Mesa desta Casa bem como k 
da outra Casa do Parlamento Nacional, para que encarem esse assunto de frente 
e adotem uma solugao para o prdximo ano, sob a egide do Parlamentarismo. 

Talvez a apresentagao de eemndas somente atraves das Bancadas fosse 
a solugao, por torna-las impessoais e mais condizentes com o interesse do Pals. 

A Camara dos Deputados e o Senado Federal prestariam, assim, colaboragao 
eficiente ao Poder Executive, pois em vez da apresentagao de emendas individuals, 
muitas vezes boas mas nao inteiramente condizentes com os interesses do Es- 
tado ou da Uniao, poderiam apresentar emendas coletivas, referentes a cada uma 
das unidades federativas, a cada um dos Estados. Com muito menos esforgo 
cumpririamos nossa missao de complementar o trabalho do Poder Executive ao 
encaminhar a Lei Orgamentaria. 

Essa sugestao, de apresentar poucas emendas, uma para cada Ministerio ou 
repartigao, na Camara dos Deputados e no Senado Federal, talvez nos leve a 
solugao de outro problema, para o qual devemos volver nossas vistas o quanto 
antes, mormente agora que aprovamos a Emenda Constitucional n.0 6 que elevou 
de seis bilboes de cruzeiros para cerca de trinta bilboes de cruzeiros, a contribui- 
gao da Uniao aos Municipios. 

Essa Emenda Constitucional, como proclamei inumeras vezes, e de grande 
alcance social porque nos traz a esperanga de atender, in prime loco, a situagao 
das criangas que nascem no interior do Pais e que dessa forma poderao sobreviver 
em numero muito maior. 

Confio em que, desta feita, meu apelo nao sera em vao e que as Mesas das 
duas Casas do Congresso encarem o assunto, para podermos complementar, no 
interesse da Nagao e dos Estados, o Orgamento que nos € proposto anualmente. 
Prestaremos igualmente alto e relevante servigo ao Pais ao reduzir o numero 
fabuloso de paginas do Diario Oficial gastas na publicagao dessas verbas que, 
todos sabemos, desservem a Nagao. 

O Orgamento para 1962, como o do ano em curso, contem verbas de trinta, 
cinquenta, setenta e oitenta cruzeiros, cujo recebimento custa mais do que o 
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seu prtiprio valor, pois exige que elementos do interior se hospedem na Capital 
dias e dias, semanas e semanas, a espera dessas verbas, que sao, assim absorvidas 
em sua quase totalidade. 

Essa pulverizagao de recursos da um prejuizo astronomico a Nagao. Constitui. 
no Orgamento da Repiiblica, uma excrescencia insustentavel. A sugestao que apre- 
sento, que nao e tao boa, mas e perfeitamente possivel, servira de ponto de 
partida para que ideias melhores nos conduzam a nao pulverizagao dos recursos 
federais, em dezenas ou centenas dc milhares de emendas sem expressao alguma 
para o progresso do nosso Pais. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a hora do expediente. 
Passa-se h 

ORDEM DO DIA 

Ha Substitutivo integral da Comissao de Financas nos termos do Parecer 
n.0 721. Aprovado o Substitutivo, ficara prejudicado o Subanexo. 

Em discussao o Subanexo, com a emenda. 
Nao havendo quern use da palavra, encerro a discussao. (Pausa.) 
Em votagao o Substitutivo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica prejudicado o Subanexo. A materia vai a Comissao de Finangas para 

redagao final. 
Esta esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Nao ha oradores inscritos para esta oportunidade. 
A Mesa convoca os Srs. Senadores para outra sessao extraordlnaria as 22, 

horas e 40 mlnutos. 
Nada mais havendo que tratar, encerro a sessao designando para a proxlma 

a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, do 1961 (n.0 2.970, 
de 1961, na Casa de origem) que estima a Recelta e fixa a Despesa da Unlao 
para o exercicio financelro de 1962, na parte referente ao Anexo n" 1 (Receita), 
tendo 

PARECER n.0 720, de 1961, da Comissao de Finangas, favoravel ao projeto, 
com as emendas n.0s 1 a 14. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 22 horas e 30 minutos.) 



232.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 24 de novembro de 1961 

(Extr aordinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA IVIELLO 

As 22 horas e 40 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Zacharias de 

Assumpgao — Lobao da Sllveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer 
— Eugenic Barrcs — Leonldas Mello — Mathias Olympic — Joaquim Pa- 
rente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Ser- 
gio Marlnho — Reglnaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemlro de 
Flguelredo — Salviano Leite — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — 
Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Telxeira 
— Lima Telxeira — Aloysio de Carvalho — Del Care — Ary Vianna — 
Arllndo Rodrlgues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito 
Valadares — Milton Campos — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — 
Colmbra Bueno — Jose Feliciano — Filinto Miiller — Lopes da Costa — 
A16 Guimaraes — Caspar Velloso — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen 
— Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compare- 
clmento de 45 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, declaro aberta a sessao. 

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

posta em discussao, e sem debate aprovada. 
Nao ha expedlente a ser lido. 
Nao h4 oradores inscrltos. (Pausa.) 
Passa-se, a 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n,0 127, de 1961 (n.0 

2.970, de 1961, na Casa de orlgem) que estima a Receita e flxa a Despesa 
da Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo 
n.0 1 (Receita), tendo 

PARECER n.0 720, de 1961, da 
Comissao de Finangas, favoravel ao projeto, com as emendas n.0» 

1 a 14. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao o Subanexo com as 

emendas. 
Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao o Subanexo sem prejuizo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estd aprovado. 
Em votagao as emendas. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estao aprovadas. 
O projeto val a Comissao de Flnangas para redaqao final. 
Esta esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Nao ha orad'ores inscritos para esta oportunidade. (Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, convocando antes ao 

Senhores Senadores para uma outra, extraordinaria, as 23 horas e 30 minutos 
com a segulnte: 

ORDEM DO DIA 

1 
Discussao unica da redaqao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei 

da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.970, de 1961, na Casa de origem), que estlma 
a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na parte 
referente ao Anexo n.0 2 (Poder Executive) Subanexo n.0 2.02 — (Senado Federal). 
(Redacao final oferecida pela Comissao de Finanqas, em seu Parecer n.0 722, 
de 1961). 

2 
Discussao unica da redagao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei 

da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.970, de 1961, na Casa de origem) que estlma 
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 4.08 (Superin- 
tendencia do Piano de Valorizaqao Economica d'a Amazonia). (Redaqao oferecida 
pela Comissao de Finanqas, em seu Parecer n.0 723, de 1961. 

3 

Discussao unica da redagao final das emendas do Senado ao 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 4.00 (Poder Executivo) Subanexo n.0 4.12 (Ministdrio da 
Educaqao e Cultura). (Redagao oferecida pela Comissao de Finanqas, em seu 
Parecer n.0 724, de 1961). 

4 
Discusao unica da redagao final das emendas do Senado ao 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 4.22 (Minlsterio da 
Viacao e Obras Publicas). (Redacao oferecida pela Comissao de Finangas, em seu 
Parecer n.0 725, de 1961). 

5 
Discussao unica da redagao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei 

da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.970, de 1961, na Casa de origem) que estlma 
a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na parte 
referente ao Anexo n.0 1 (Receita). (Redagao oferecida pela Comissao de Flnan- 
gas em seu Parecer n.0 726, de 1961). 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 22 horas e 50 minutos.) 



233.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 24 de novembro de 1961 

(Extr aor dinaria) 

PRESIDftNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 23 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Zacharias de Assumpgao 

— Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — Eugenio Barros 
— Lednidas Mello — Mathlas Olymplo — Joaquim Parente — Fausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marlnho — Reginaldo Fernan- 
des — Dix-Huit Rosado — Argemlro de Figueiredo — Salviano Leite — Jarbas 
Maranhao — Rui Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo 
Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Telxeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro 
  Ary Vianna — Arllndo Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — 
Benedito Valadares — Milton Campos — Lino de Mattos — Pedro Ludovlco — 
Colmbra Bueno — Jose Fellciano — Filinto Miiller — Lopes da Costa — A16 Gul- 
maraes — Caspar Velloso — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel Krieger 
— Mem de Sa — Guido Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenqa acusa o compa- 
reclmento de 45 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2.0-Secretario precede a leltura da ata da sessao anterior, que, 

posta em discussao, e sem debate aprovada. 
NSLo ha expediente para ser lido. 
Nao ha oradores inscritos. (Pausa.) 
Passa-se it 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussao unica da redaqao final das emendas do Senado ao Pro- 
jeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.970, de 1961, na Casa de 
origem), que estlma a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio 
financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 2 (Poder Executive) 
Subanexo n.0 2.02 — Senado Federal. (Redaqao final oferecida pela Co- 
mlssao de Flnanqas, em seu Parecer n.0 722, de 1961, publlcado em su- 
plemento). 

Em discussao a redaqao final. Nao havendo quern faqa uso da palavra, encerro 
a discussao. 

Em votaqao. Os Srs. Senadores que a aprovam, nos termos do Parecer n.0 722, 
quelram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A materla volta a Camara dos Deputados. 
Para acompanhar, na outra Casa do Congresso, o estudo das emendas do 

Senado deslgno o nobre Senador Saulo Ramos, 
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Item 2 
Discussao unica da redagao final das emendas do Senado ao 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 finan- 
ceiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder Executlvo) Suba- 
nexo n.0 4.08 (Superintendencia do Piano de Valorizaqao Economica da 
Amazonia). (Redacao oferecida pela Comlssao de Financas, em seu Pa- 
recer n.0 723, de 1961, publicado em suplemento). 

Em discussao a redaqao final, nos termos do Parecer n.0 723. Nenhum dos 
Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra, encerro a discussao. (Pausa.) 

Em votaqao. Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada. 
O projeto volta a Camara dos Deputados. 

Para acompanhar, na outra Casa do Congresso, o exame das emendas do 
Senado deslgno o nobre Senador Ary Vlanna. 

Item 3 
Discussao unica da redaqao final das emendas do Senado ao 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 finan- 
ceiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4.00 (Poder Executlvo) 
Subanexo n.0 4.12 (Ministerio da Educacao e Cultural. (Redaqao ofere- 
cida pela Comissao de Finanqas, em seu Parecer n.0 724, de 1961, publl- 
cad'o em suplemento.) 

Em discussao a redaqao final, nos termos do Parecer n.0 724. Nenhum dos 

Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra, encerro a discussao. (Pausa.) 
Em votaqao. Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto volta a Camara dos Deputados. 
Para acompanhar, na outra Casa do Congresso, o exame das emendas do 

Senado, designo o nobre Senador Daniel Krleger. 

Item 4 
Discussao unica da redaqao final das emendas do Senado ao 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 finan- 
ceiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder Executive) Suba- 
nexo n.0 4.22 (Ministerio da Viaqao e Obras Publicas). (Redaqao ofereclda 
pela Comissao de Finanqas, em seu Parecer n.0 725, de 1961, publicado 
em suplemento.) 

Em discussao a redaqao final, objeto do Parecer n.0 725. Nao havendo quern 
faqa uso da palavra, encerro a discussao. (Pausa.) 

Em votaqao. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada. 
A materia volta a Camara dos Deputados. 
Para acompanhar, na outra Casa do Congresso, o estudo das emendas do 

Senado, designo o nobre Senador Joaqulm Parente. 
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Item 5 
Discussao unica da redagao final das emendas do Senado ao Projeto 

de Lei da Cimara n.0 127, de 1961 (n.0 2.970, de 1961, na Casa de orlgem) 
que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exerclcio flnan- 
celro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 1 (Receita). (Redaqao 
oferecida pela Comissao de Finanqas em seu Parecer n.0 726, de 1961, 
publicado em suplemento.) 

Em discussao a redaqao final, objelo do Parecer n.0 726. Nao havendo quern 
faqa uso da palavra, encerro a discussao. (Pausa.) 

Em votaqao. Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada. 
0 Projeto volta a Camara dos Deputados. 
Para acompanhar, na outra Casa do Congresso, o estudo das emendas do 

Senado, deslgno o nobre Senador Mem de Sa. 
Esta esgotada a mat6ria da Ordem do Dla. 
Nao ha oradores Inscrltos. (Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, deslgnando para a 

sessao ordlnaria da proxima segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 62, de 1961 (n.0 2.200, de 
1960, na Casa de origem) que restabelece o carater federal da Policia Militar do 
antlgo Dlstrito Federal (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra c, 
do Regimento Interno, em vlrtude do Requerimento n.0 460, de 1961, dos Srs. 
Senadores Fausto Cabral e Caspar Velloso, aprovado na sessao de 17 de novem- 
bro, tendo 

1 
PARECERES (n.t>s 697 e 698, de 1961), da Comissao 
— de Seguranqa Nacional, favoravel, com as emendas que oferece, sob n.^ 1, 

2 e 3-CSN (com voto em separado do Sr. Senador Sergio Marlnho); 
— de Finanqas, favoravel. 

2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 133, de 1961 (n.0 2.661, de 

1961, na Casa ds origem) que aprova o Piano Diretor da SUDENE para o ano 
de 1961 e da outras providencias (incluido em Ordem do Dia em virtude de 
requerimento de urgencia, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, 
formulado pelo Senhor Senador Fausto Cabral como Lider do PTB), tendo 

PARECERES (n.0s 628, 629, 630, 703, 704, 705 e 706, de 1961): 
1 — Sobre o projeto: 
— da Comissao de Constituiqao e Justiqa, favoravel, salvo quanto aos arts. 7.°, 

paragrafo unico e 39; 
— da Comissao de Economia, favoravel; 
— da Comissao de Transporte, Comunicaqoes e Obras Publicas, favordvel; 
— da Comissao de Finanqas, favoravel; 
II — Sobre as emendas: 
— da Comissao de Constituiqao e Justiqa, favordvel, exceto quanto ds de n.o« 11, 

28, 35 e 40; 
— da Comissao de Economia, oferecendo as de n.os 1 a 12-CE; favordvel ds de 

n.0a 13 a 23, 25, 26, 29 a 35; 38, 39, 41 a 65; apresentando subemendas as de 
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n.oa 6, 11, 27, 67 e 68; contrario as de n.0s 28, 35 e 40 e considerando prejudicadas 
as de n.06 24 e 37; 

— da Comissao de Transporte, Comunicaijoes e Obras Publicas, apresentando 
as de n.os 13 e 14; favoravel as de n.os 15 a 23, 25, 26, 29 a 34, 36, 38, 39, 42 a 66; 
favoravel as subemendas de n.^ 6, 11, 27, 63 a 68; oferecendo subemendas &s 
de n.0 41; contrario as de n.0^ 28, 35, 40; considerando prejudicadas as de n.0s 24 
e 37; 

— da Comissao de Finansas, apresentando as de n.os 15 a 23; favordvel as de 
n.0s 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, 25, 26, 29 a 34, 36, 38, 39 42, 43, 44 a 66; 
favoravel as subemendas n.<« 6, 11, 27, 35, 41, 67 e 68; contrario as emendas n.os 28 
e 40; considerando prejudicadas as de n.os 24 e 37. 

3 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 150, de 1961 (nP 895, de 

1959, na Camara) que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da 
Viagao e Obras Publicas, 0 credito especial de Cr$ 60.000.000,00 destinado ao 
aterro e recuperacao dos alagados, existentes na cidade de Salvador, Estado da 
Bahia (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letxa c, do Regimento 
Interne, em virtude do Requerimento n.0 462-61, do Sr. Senador Lima Teixeira, 
aprovado na segunda sessao extraordinaria de 22 do corrente), dependendo de 
Pareceres das Comissoes 

— de Constituigao e Justica; 
— de Transporte, Comunicagoes e Obras Publicas; e 
— de Finansas. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 23 boras e 45 minutos.) 



234.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 27 de novembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO, GILBERTO MARINHO 

E MATHIAS OLYMPIO 

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

Cunha Mello — Zacharias de Assump?ao — Lobao da Silveira — Se- 
bastiao Archer — Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio 
— Joaqulm Parente — Pausto Cabral — Femandes Tavora — Menezes 
Pimentel — Argemiro de Figueiredo — Salviano Leite — Jarbas Mara- 
nhao — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio 
Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Arlindo 
Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Pedro Ludovico 
— Coimbra Bueno — Jose Peliciano — Filinto Miiller — Lopes da Costa — 
Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen 
— Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presemja acusa o compa- 
recimento de 34 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

Vai ser llda a ata. 

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

posta em dlscussao, e sem debate aprovada. 

O Sr. l.0-Secretario le o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

Do Sr. Presidentc da Republica: 

— N.0 252 (n.0 de origem 572), de 23 de novembro — agradece a comunicaQao de 
haver sido aprovada a escolha do Diplomata Ilmar Pena Marinho para o 
cargo de Chefe da Delegagao do Brasil junto a Organlzagao dos Estados Ame- 
ricanos; 

— N.0 253 (n.0 de origem 573), de 23 de novembro — agradece a comunicagao de 
haver sido aprovada a escolha do Diplomata Jorge Emilio de Souza Freitas 
para a fungao de Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do Brasil 
junto ao Governo da Turquia; 

— N.0 254. (n0 de origem 576), de 21 de novembro — Restitui autdgrafos refe- 
rentes ao Projeto de Lei da Camara n.0 27, de 1961, sancionado, que autoriza 
o Poder Executive a abrir, pelo Minlsterio da Viagao e Obras Publlcas, o 
cr^dito especial de Cr$ 1.239.935,00, para indenizar a Prefeitura Municipal 
de Nova Cruz, no Estado do Rio Grande do Norte, das despesas com a assls- 
tencia &s vitimas das secas do Nordeste. 
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PARECER N.0 727, DE 1961 
Da Comissao de Constituicao e Justi?a sobre a Mensagem n.0 1, de 

1961 do Senado (n.0 8 de 16-10-61 na Presidencia) do Sr. Presidente do 
Conselho de Ministros, encaminhando ao Congresso Nacional, acompa- 
nhado de Exposi?ao de Motivos do Sr. Ministro da Aeronautica o ante- 
projeto de lei que dispoe sobre as Zonas de ProteQao de Aeroportos. 

Relator: Sr. Milton Campos 
Foi encaminhada a esta Comi&sao a Mensagem n.0 1, do Sr. Presidente do 

Conselho de Ministros, acompanhada de exposigao de motivos e de anteprojeto 
do Sr. Ministro da Aeronautica, a respeito da proteQao dos aeroportos. O essen- 
cial da proposigao consta do seu art. 1.°: 

"A zona de prote?ao dos aeroportos, de que trata o Decreto-lei 
n.0 7.917, de 30 de agosto de 1945, passara a ser flxada doravante por 
ato do Poder Executivo, observadas as normas e recomendaQoes das 
convencoes internaclonals dos quais o Brasll seja signatarlo e tenham 
os respectivos textos homologados pelo Congresso Nacional." 

Trata-se, como se ve, de uma proposigao de iniciativa do Poder Executivo. 
A Constituigao, no art. 67, regula a iniciativa das lets, atribulndo-a, de modo 

geral, ao Presidente da Repiibllca e a qualquer membro ou comissao da Camara 
dos Deputados e do Senado Federal, mas com ressalva, em certos casos, da oom- 
petencia exclusiva, ora do Presidente da Republica, ora deste e da Camara dos 
Deputados. Na hipotese da primeira dessas ressalvas, dispoe o I 3.° do referldo 
artigo: 

"A discussao dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da Repii- 
blica comegara na Camara dos Deputados." 

Esse dispositive estd de pe, pois nao foi afetado pelo Ato Adicional que insti- 
tuiu o slstema parlamentarista de governo. Apenas se devera substitulr, no poder 
de iniciativa, o "Presidente da Republica" pelo "Presidente do Conselho de Minis- 
tros", pois a este ja agora compete, scgundo o art. 18 n.0 I, "ter iniciativa dos 
projetos de lei do Governo". 

Qual a razao de ser desse preceito? Possivelmentc, o cardter mais represen- 
tative que tenha outrora a Camara dos Deputados, ao lado do proposlto de se 
manter o Senado com a caracteristica da Camara revisora. De qualquer modo, 
o novo sistema de governo nao afetou a regra, que antes se justifica ainda mais, 
por ser a Camara dos Deputados o orgao que decide sobre a ascengao e a queda 
do governo e que, por isso, deve primeiro examinar os projetos que ela apre- 
sente. De resto, ja assim se dispunha na Const!tuigao do Imperio, art. 37: 

"Tambem principiarao na Camara dos Deputados: 
1.° — O exame da administragao passada c reforma dos abusos 

nela introduzidos. 
2.° — A discussao das propostas feitas pelo Poder Executivo." 

Hoje, quando a origem popular caracteriza tanto o Senado quanto a Cama- 
ra, o dispositive nao se faria necessario. Mas foi introduzido na Constitulgao de 
1946 e nao o alterou o Ato Adicional. Resta, pois cumpri-lo. 

Admite-se que o Poder Executivo se dirija primeiro ao Senado, por motivo 
de tatica parlamentar ou governamental, sugerindo providencias atravds de men- 
sagens. Desde, porem, que estas se caracterizem como projetos de lei, a opgao 
nao sera mais possivel, porque a competencia para o comego da discussao serd 
necessariamente da Camara dos Deputados. 

Se, por exemplo, o Presidente do Conselho mandasse, nao um projeto devida- 
mente formulado, mas um estudo ou mera sugestao, ainda que com a forma de 
anteprojeto, poderia o Senado, tomando conhecimento do assunto atravds de uma 
das suas Comissoes, transformar a mensagem em projeto seu, como projeto da 
Comissao, com as conseqiiencias regirnentais dai decorrentes. No caso, pordm. 
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isto nao se deu. O Ministro da Aeron^utica apresentou ao Sr. Presidente do Con- 
selho um "anteprojeto" e, tendo-o aprovado e adotado, o Presidente o remeteu 
ao legislative como projeto do Executive, conforme esta expresso na mensagem 
de Sua Excelencia: 

"... o incluso projeto de Ici que dispoe sobre as zonas de protegao 
de aeroportos." 

De outro lado, nao foi ao Senado quo o Sr. Presidente do Conselho dirigiu 
a mensagem, e sim aos "Senhores Membros do Congresso Nacional", que tanto 
podem ser os Senadores como os Deputados. Nem so podera dizer, portanto, que, 
recebendo a mensagem como sugestao de projeto, o Senado o examina em pri- 
meira mao para, possivelmente, faze-lo seu. Data venia, tera havido impropriedade 
do Sr. Presidente do Conselho, que deveria ter enviado a mensagem a Camara 
dos Deputados, competcnte para iniciar a discussao do projeto, e nao ao Con- 
gresso Nacional, ou, imprecisamente, aos respcctivos membros. 

Ante o cxposto, uma destas conclusoes so impoe: ou se devolve a mensagem, 
com o projeto, ao Sr. Presidente do Conselho; ou se encaminha a materia h 
Camara dos Deputados, por intermedio do respectivo Presidente. 

A primeira sohiQao seria por demais formalista e poderia ser interpretada 
como descortesia, ou comportamento de intuito corretivo. A segunda 6 a mais na- 
tural e eficiente, poupando formalismos e delongas. Dai o parecer pela devoluQao 
da Mensagem a Mesa, paru que o Sr. Presidente a encaminhe, de acordo oom o 
preceito constitucional invocado, a egregia Camara dos Deputados. 

Sala das Comissoes, 23 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Milton Campos, Relator — Lima Teixeira — Heribaklo Vieira — Ary Vianna 
— Lourival Fontes — Aloysio dc Carvalho. 

PARECER 
N.0 728, DE 1961 

Da Comissao d eConstitui^ao e Justi^a, sobre a Mensagem n.0 2, de 
16-10-61 (na Presidencia), do Sr. Presidente do Conselho de Ministros, 
submctendo a considera;ao do Congresso Nacional o anteprojeto que 
exclul a exprcssao "pelo mcnos com doze (12) meses de antecedencia", 
constantc da reda?ao da letra "c" do art. 2.° da Lei n.0 86, de 1947, na 
forma como foi modificada pela alinea "c" do art. 15 da Lei n.0 1 184, 
de 1950. 

Relator: Sr. Aloysio de Carvalho 
A conslderaQao do Senado Federal foi encaminhada pelo Sr. Presidente do 

Congresso Nacional a Mensagem n.0 9, de 16 de outubro ultimo, endereqada pelo 
Sr. Tancredo Neves, Presidente do Conselho de Ministros, com a minuta de um 
projeto de lei modlficando disposi?ao da Lei n.0 86, de 8 de setembro de 1947, 
atraves da redacao que Ihe foi dada pelo artigo 15 da Lei n.0 1.184, de 30 de 
agosto de 1950. 

Aquela Lei n.0 86 estabelecera, na letra c do seu artigo 6.°. que a partlr de 
1950, e sempre que necessario, pelo menos com seis meses de antecedencia, seriam 
fixados os preQos da borracha a serem pagos pelo Banco de Credit© da Borracha 
S.A. ao produtor e a serem cobrados pelo mesmo Banco as industrias manufatu- 
reiras, quer nas vendas efetuadas em Belem quer nas efetuadas nos proprios 
centres industrials. 

A alteraqao introduzida pela Lei n.0 1.184, (alinea c do art. 15) foi, simples- 
mente, a de ampliar para doze meses aquele prazo, que era de seis. O presents 
projeto visa a eliminagao de qualquer prazo, em virtude da conclusao a que 
chegou nesse sentido o Grupo de Trabalho, instituido por decisao de maio deste 
ano do Senhor Presidente da Republica, para o fim especial de estudar o problema 
da borracha nos Territdrios do Acre e de Rondonia. 
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Nada haveria a opor a iniciativa governamental se ao Senado coubcsse 
conhecer do a^sunto antes de o fazer a Camara dos Deputados. 

Esta dito acima, inicialmente, que o Presldente do Congresso Nacional, 
fungoes em que se investe por disposigao constitucional, e Presidents eletivo do 
Senado, distribua ao Senado a mensagem do Chefe do Gabinete, com o que nos 
conferiu, pelo menos neste caso, a prioridade de deliberagao sobre a materia. 
Nao o fez arrimando-se a qualquer preceito do Ato Adicional de setembro ultimo 
ou do Regimento do Senado, o que nos deixa bem a vontade para a argiiigao de 
uma preliminar. 

Com efeito, na Constituicao de 1946, de molde presidencialista posto que 
com notdria concessao ao sistema parlamentar de governo, ficou firmado que 
"a discussao dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da Republica" come- 
garia na Camara dos Deputados (art. 67, § 3.°). O nucleo do mesmo artigo 67 
dava, igualmente, ao Presidente da Republica, como a qualquer msmbro ou 
comissao da Camara e do Senado a iniciativa das leis, ressalvadas — e claro — 
os casos de competencia exclusiva. 

Havia, portanto, uma competencia concorrente do Executive e do Legislative, 
com as excegoes declaradas em beneficio de um ou de outro dos dois poderes, 
como, por exemplo, em relagao ao Executive, a celebrada iniciativa das leis 
que criem empregos em servigos existentes, aumentem vencimentos ou modifiquem, 
no decurso de cada legislatura, a lei de fixacao das forgas armadas fart. 67, § 2.°). 

A Emenda Constitucional n.0 4 (Ato Adicional), de 2 de setembro de 1961, 
transferiu para o presidente do Conselho de Ministros, ex-vi do artigo 18, 
inciso I, "a iniciativa dos projetos de lei do governo", o que, de resto, corres- 
ponde a indole do sistema parlamentar que instituia no Brasil. Dado que o Poder 
Executive e agora exercido pelo presidente da Republica e pelo Conselho de 
Ministros, mas a este cabem a diregao e a responsabilidade da politica do gover- 
no, assim como da administragao federal (art. 1.° do Ato Adicional) logico 6 que 
ao presidente do Conselho de Ministros caiba a iniciativa dos projetos de lei do 
governo, como no regime presidencialista cabia, obviamente, ao presidente da 
Republica. 

O Ato Adicional mencionou explicitamente as atribuigoes que passam a ser 
do presidente da Republica (art. 3.°) e do presidente do Conselho de Ministros 
(art. 18), em nenhuma daquelas se vislumbrando, quiga, a hipotese de iniciativa 
legislativa. Forgoso e reconhecer, portanto, a exclusiva competencia do Primeiro- 
Ministro, ou seja, na conformidade da terminologia que adotamos, do Presidente 
do Conselho de Ministros. No uso dessa competencia, dirigiu o Sr. Tancredo 
Neves ao Congresso Nacional a sua Mensagem n.0 9, de 16 de outubro p. passado, 
de que se cogita. 

Resta, portanto, considerar o disposto ao § 3.° do art. 67 da Constituigao 
vigente, Isto e, que "a discussao dos projetos de lei de iniciativa do Presidente 
da Republica comegard na Camara dos Deputados". Dir-se-a que o presidente da 
Republica nao mais dispoe da faculdade de iniciativa legislativa e essa norma 
constitucional perde, por conseguinte, a sua razao de ser. Resultaria dai que, 
no sildncio do Ato Adicional, o privilegio de conhecer, em primeira mao, da 
materia nao mais pertence a Camara dos Deputados, porque dividida entre as 
duas Casas do parlamento, na dependencia de distribuigao a criterio, tao-sd, do 
destinatario das mensagens governamentais — o presidente do Congresso Nacional, 
cional. 

Esse entendimento, porem, conduziria, na pratica, a um absurdo, porquanto 
de nenhuma das disposigoes regimentais da Casa se infere que possua o Presi- 
dente do Congresso a liberdade de distribuir, para uma ou outra das duas 
Camaras, a materia que Ihe for enderegada, senao a atribuigao de a distribuir 
consoante a respective competencia, estabelecida na Constituigao Federal, fi possivel 
que fazendo-o ao Senado, como procedeu na hipdtese vertente, tenha desejado 
provocar pronunciamento nosso, para future orientagao sua em conjunturas 
semelhantes. 
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Ora, se na vigencia do sistema presidencial come5ava na Camara dos Depu- 
tados a dlscussao dos projetos de lei de iniciativa do presldente da Republlca, 
com maioria de razao a dos de iniciativa do Presidente do Conselho de Ministros, 
no sistema parlamentar, atualmente vigorante, onde a Casa mais numerosa do 
Parlamento estao confiados os deveres e as tarefas por excelencia relevantes 
do regime. 

Se a ConstltuiQao de 1946 dava ao Presidente da Republica a iniciativa de 
projetos de lei, nao o fazia, e claro, como uma atribuicao de carater individual, 
mas decorrente do proprio mecanismo do sistema, que ao Preesidente da Repu- 
blica entregava o exercicio do Poder Executive, com o auxllio, nada mais, de 
seus Ministros, escolhidos e mantidos a seu alvedrio. Jd no sistema parlamenta- 
rista 6 o Poder Executivo exercido pelo Presidente da Republica e pelo Conselho 
de Ministros, a este cabendo a direqao e a responsabilidade da politlca do go- 
vemo, bem como da administracao federal (art. 1.° do Ato Adicional) e por 
elas respondendo, coletivamente, perante a Camara dos Deputados (art. 6.°). 

E sintomatlco que a Oonstituigao de 1946 fale em projetos de lei da inicia- 
tiva do Presidente da Republica e o Ato Adicional tenha falado em projetos de 
lei de iniciativa do governo. Ao governo, que o Conselho de Ministros exerce, 
por ele responsavel, coletivamente, perante a Camara dos Deputados, de cujo 
voto de confianga depende a permanencia de qualquer dos seus componentes, e 
que cumpre, efetivamente, fazer ao Parlamento as propostas de lei que entenda 
necessdrias ou imprescindivels ao bom desempenho de seu programa e dos seus 
propdsitos. 

Alnda que nao houvesse o antecedente constitucional de Inlcio na Camara 
dos Deputados da discussao das proposlgoes submetldas ao Parlamento pelo 
presidente da Republica, que chefia, no sistema presidencialista, o governo, 
irrecusavel se torna, no dominio de instituigoes parlamentaristas, atribuirmos d 
Camara tal procedencia, perfeitamente ajustada a indole e as exigencias do 
funclonamento do sistema. 

Por esses motives, e nosso parecer que a mensagem govemamental a que 
nos referimos seja encaminhada, pela Presidencia do Senado, a Fresidencia da 
Cdmara, para os fins indicados. 

Sala das Comlssoes, 23 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Aloysio de Carvalho, Relator — Ary Vianna — Milton Campos — Lourival 
Fontes — Herivaldo Vicira. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa projeto de lei que vai 
ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

fi lido e apoiado o seguinte 

PROJETO DE LEI 
N.0 50, DE 1961 

Dispoe sobre o limite de tempo de servigo para aposentadoria volun- 
taria dos servidores do Departamento de Imprensa Nacional, cujas atri- 
buigoes estejam diretaraente vinculadas com a manipulagao de subs- 
tancias nocivas a saude. 

Art. 1.° — Os servidores do Departamento de Imprensa Nacional, cujas atri- 
buigoes, alem de dlretamente vinculadas a industria do jornal e de livros oficials, 
os obriguem a um contato permanente com gases, antimflnio, chumbo, dcidos e 
outras substancias nocivas a saude poderao aposentar-se, com todos os direitos, 
aos 25 anos de servigo. 

§ 1.° — Para os efeitos deste artigo, considera-se "contato permanente" 
aquele decorrente do exercicio da fungao nas segoes de linotipia, composigao, 
fundigao, impressao e gravura. 

§ 2.° — Somente farao jus aos beneficios desta lei os servidores que, satis- 
feitas as exigencias deste artigo, tenham prestado, pelo menos, mstade de seu 
tempo de servigo nas segoes referidas no paragrafo anterior. 
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Art. 2.° — Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario. 

Justificagao 
O presente projeto visa a permitir que os servidores do Departamento de 

Imprensa Nacional, cujas atribuigoes digam rsspeito diretamente com a mani- 
pulagao de substancias nocivas a saude, possam aposentar-se aos 25 anos de 
servigo. 

A linha do projeto obedece a praxe administrativa vigente, que adota para 
tals casos solugao identica, permitindo aos funcionarios que exergam atividades 
especiais, com desgaste fisico excepcional, aposentar-se em condigoes de tempo 
de servigo mais reduzidas. 

Em relagao aos servidores do Departamento de Imprensa Nacional, a neces- 
sidade da adogao desse criterio mais se acentua, a vista do alto indice de peri- 
culosidade das substancias por eles manipuladas no exercicio de suas atribuigoes. 

Sala das Sessdes, 27 de novembro de 1961. — Gilberto Marinho. 
(As Comissoes de Constituicao e Justiga, de Servigo Piibllco Civil e 

de Finangas.) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
Hd oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho. (Pausa.) 
Nao esta presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, entra afinal, hoje, 

em discussao especial e votagao, o Projeto do Piano Diretor da SUDENE. 
O regime de urgencia, estabelecido para a sua tramitagao nesta Casa, nao 

permite, em outra oportunidade, uma discussao mais longa e completa a respeito 
das emendas que ofereci ao referido projeto; razao por que me valho deste 
ensejo para, modestamente, defende-las perante este Plenario. 

Apresentei quinze emendas ao projeto. Destas, a que teve a classificagao, na 
Comissao de Economia, de Emenda n.0 7-CE, foi consagrada por aquela Comissao, 
dando-me, o eminente colega, Senador Fausto Cabral, a honra de torna-la sua, 
perante aquele drgao tecnico do Senado Federal. 

Quanto as demais, Sr. Presidente, verifico que a de n.0 35 foi julgada incons- 
titucional pela douta Comissao de Constituigao e Justiga. 

Na analise que vou fazer sobre a materia, pego a atengao dos ilustres membros 
daquele drgao tecnico para os argumentos que expenderei e a consideragao toda 
especial do Plenario para que, em face desses argumentos, julgue como achar 
de justiga porem atendendo, tambem, as minhas ponderagoes, que vao de encon- 
tro a douta Comissao, sem duvida drgao tecnico respeitavel pela inteligencia, pela 
cultura e serenidade com que emite seus pareceres. 

Sr. Presidente, a emenda de numero 35 a que me refiro esta redigida nos 
seguintes termos: 

"Os recursos outorgados pela Constituigao, no seu art. 190, serao 
aplicados rigorosamente na execugao do Piano de Combate aos Efeitos 
das Secas adotado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
— DNOCS, assegurada a preferencia dos servigos e obras de irrigagao, 
construgao de barragens e perfuragao de pogos tubulares. 

§ 1.° — As obras e servigos de irrigagao, previstos nesta lei, serao 
executados com urgencia, aproveitando-se, preferencialmente, a agua das 
barragens ja construidas e a dos rios por elas perenizados. 

§ 2.° — Os servigos e obras referidos neste artigo serao acompanha- 
dos e fiscalizados pela SUDENE." 
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Sr. Presidente, a douta Comissao de Constituigao e Justiga, atendendo ao 
Parecer do nobre e eminente Senador Aloysio de Carvalho, considerou inconsti- 
tucional a emenda. 

O problema da inconstitucionalidade, Sr. Presidente, e sem duvida questao 
velha no Direito Universal. Nao entrarei — e mesmo nao nos interessa — no 
exame da parte histdrica da questao. 

Entre nds, comegou ele, na verdade, a ser focalizado no periodo republicano, 
pelo Conselheiro Rui Barbosa, inegavelmente orgulho maior do patrimonio cultural 
deste Pais. Foi quem, advogando duas importantes causas, fixou os rumos do 
problema dando-Ihe uma feigao juridico-cientifica na parte. sobretudo, da inter- 
vengao do Poder Judiciario nos casos litigiosos, quando argiiindo a inconstitu- 
cionalidade das leis. 

Ninguem ignora, Sr. Presidente, o que e a Constituigao de um pais. A Cons- 
tituigao do Brasil 6 o complexo, o conjunto sistematizado de leis que estruturam 
a nossa organizagao politica, que definem os poderes e os direitos e as liberdades 
individuais. Nao e, portanto, em face da sistematizagao que o direito tomou nos 
ultimos tempos, dificil, para qualquer um que tenha conhecimentos de direito 
publico e de direito constitucional, o exarae do problema da constitucionalidade 
de uma lei. Nao e questao de alta indagagao. 

A inconstitucionalidade verifica-se em face do conflito entre a lei que se tem 
em vista e o texto ou o espirito da Constituigao. Poderiamos ir alem e dcclarar 
que e tambem inconstitucional qualquer dispositive da legislagao ordinaria que 
se conflite com aqueles a que chamamos principios constitucionais, principios 
democraticos, principios os mais respeitaveis e fundamentais de nossa organiza- 
gao jurfdico-politica. 

Assim, por exemplo, se a lei atenta contra a democracia, contra a Republica, 
contra a Federagao, ou contra os direitos e a seguranga do individuo, essa lei, 
mesmo nao vedando artigos expressos da Constituigao, 6 inconstitucional porquc 
fere principios constitucionais. 

Colocada a questao nesse ponto, com este meu ligeiro preambulo, Sr. Presi- 
dente, vamos examinar se a emenda por mim apresentada fere qualquer disposi- 
tivo ou mesmo o espirito da nossa Lei Magna ou, ainda, os principios constitu- 
cionais a que me estou referindo. 

Entendeu a douta Comissao de Constituigao e Justica, com o erudito parecer 
apresentado pelo nobre Senador Aloysio de Carvalho, que a emenda a que me 
refiro infringiu o art. 198 da Constituigao Federal, porque, no final, estabelecc 
que o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas de preferencia, na execugao 
dos trabalhos de defesa contra os efeitos das secas, aos servigos e obras de 
irrigagao, a construgao de barragens e de pogos tubulares. 

Entende a Comissao de Constituigao e Justiga que nao e possivel fixar-se 
essa preferencia diante do texto do referido art. 198 da Constituigao, que diz; 

"Na execugao do piano de defesa contra os efeitos da denominada 
seca do Nordeste, a Uniao despendera, anualmente, com as obras e os 
servigos de assistencia economica e social, quantia nunca inferior a tres 
por cento da sua renda tributaria." 

Sr. Presidente, como analisei na minha justificagao, o piano a que se refere 
o texto da Constituigao, piano de defesa contra os efeitos das secas, pre-existe 
a organizagao da SUDENE, e tem a consagragao constitucional. 

Ja a Constituigao de 1934 tratava do assunto quando determinou fosse orga- 
nizado piano de defesa contra os efeitos das secas. A de 1946 consagrou o mesmo 
principio, isto e, a obediencia ao piano estabelecido pelo departamento tecnico, 
no sentido de combate aos efeitos das secas. 

Entretanto, o ponto cardeal da questao esta na preferencia que pego, atraves 
da emenda que apresentei, para as cbras de construgao de barragens, de irrigagao 
e perfuragao de pogos tubulares. 
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Em que, pergunto eu k douta Comissao de Constituigao e Justiqa, essa emenda 
infringirk o texto da Constituigao Federal? 

Nao e possivel. Sr. Presidente, admitir-se que, num piano estabelecido, como 
esse a que se refere o art 193, a circunstancia de se pedir ao Poder Legislativo, 
como representantes do povo, como conhecedores dos problemas regionais, a 
prefersncia para determinados services que estao dentro do conteiido desse piano, 
nao e possivel admitir-se que isso signifique infringir um texto da Constituicao 
Federal. 

Quern pede preferencia para determinados servigos nao exclui os outros; e 
que esses servigos e obras para que se pede preferencia, por serem mais necessa- 
rios as regioes a que se destinam, devem ter precedencia sobre os outros. 

Poderiamos estabelecer, por exemplo, que os recursos previstos na Constituigao 
fossem, preferencialmente, aplicados em obras de assistencia ou de saiide piiblica, 
se o Nordeste estivesse dominado por uma endemia, e aplica-los nesse combate a 
uma so calamidade, atraves do sanoamento da populagao rural para por fim 
a endemia reinante. 

O que pego, Sr. Presidente. e preferencia para servigos considerados subs- 
tanciais a defesa da regiao nordestina, a defesa de vinte milhoes de brasileiros 
que lutam naquela zona rural do nosso Pais. 

A circunstancia de dizer que esses servigos devem ter preferencia nao esta- 
belece conflito entre minha emenda e o texto da Constituigao da Repiiblica, 
porque o que pego esta, implicitamente, contido no piano de defesa contra os 
efeitos das secas. 

Nao vejo como inquinar-se de inconstitucional a emenda pelo simples fato 
de que pede, na execugao daquelc piano, preferencia especial para os trabalhos, 
servigos e obras de construgao de barragens, de irrigagao e de perfuragao de 
pogos tubulares. 

O Sr. Leonidas Melo — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SPt. ARGEMIRO DE FIGUE1REDO — Com todo o prazer. 
O Sr. Leonidas Melo — Associo-me a essa manifestagao do pensamento de 

V. Ex.a porque, como o ilustre eolega, alem de supor que nao ha nenhuma 
inconstitucionalidade na emenda que oferece, penso que esses servigos sao im- 
prescindiveis e urgentes para o Nordeste, pois representam o verdadeiro combate 
as sccas que periodicamente nos afligem, como esta acontecendo agora. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradego a intervengao de V. Ex.a 

que muito ilustra meu discurso. 
S. Ex.a tern toda razao, Sr. Presidente. O piano de defesa contra as secas 

foi estabelecido em 1919 e, desde essa data, vem sendo executado pela repar- 
tigao especializada, que e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 

O que entende o nobre representante do Piaui, tambem entendemos todos 
nds da regiao, isto e, que esses servigos sao essenciais para o Nordeste. 

Sr. Presidente. nao e possivel — talvez o seja a Camara dos Deputados, mas 
nao ao Senado — deixar de reconhecer os servigos substanciais para o combate 
ao flagelo das sccas e para a defesa da populagao sofredora do Nordeste; e sao 
exatamcnte os de aquisigao da agua atraves das barragens, dos rios e das perfu- 
ragoes do subsolo. 

Assim, nao entende apenas o orador que ora fala, pois — para isso pego 
a atengao do eminente eolega que com orgulho chamo de inestre, o nobre Senador 
Aloysio de Carvalho — e o pensamento dominante no meu Estado. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo o prazer. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Muito obrigado a V. Ex.a, mas tenho o direito 

do nao me declarar mestre de ninguem. Por isso, pego a V. Ex.a que retire a 
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oxpressao com quo generosamente acabou de distinguir-me. Estou ouvindo V. Ex.a 

com a atengao que merece, pela maneira porque sempre discute, nesta Casa, 
todos os assuntos. Nao quis interromper V. Ex.*1, mas observei que a parte que 
focaliza, em relagao a Emenda n.0 35, nao e exclusiva do meu parecer. V. Ex.a 

nao deve esquecer que, ainda que os recursos assegurados pelo art. 198 da Consti- 
tuigao Federal sejam aplicados rigorosamente no Departamento de Obras Contra 
as Secas, retira a emenda qualquer especie de assistencia financeira a SUDENE. 
Al^m disso V. Ex.a se refere, muitas vezes, ao piano de defesa contra os efeitos 
da seca. Chamo a atengao, exatamente, no parecer, para a expressao "piano de 
combate aos efeitos da seca" que, a mim me parece, e um pouco diferente de 
"piano de defesa contra os efeitos da seca". 

O SR. ARGEMIRO DE F1GUEIREDO — Sr. Presidente, mantenho com prazer 
a expressao que acabei de pronunciar, de que o nobre Senador Aloysio de Car- 
valho em materia de Direito Constitucional e, realmente, mestre. Muitos de nds 
tern menos conhecimento do que S. Ex.a, tern menos cultura c sao menos aptos 
a manejar assuntos dessa natureza do que S. Ex.a Contudo, nem sempre os 
mestres escapam aos cquivocos. 

O nobre Senador Aloysio de Carvalho esta, no momento, inteiramcnte equivo- 
cado. Se eu me referi a combate aos efeitos da seca e a preferencia que pedi 
para os servigos de irrigagao, construgao de barragom e de perfuragao de pogos 
tubulares, e porque essa parte figura, como argumento, no parecer emitido 
por S. Ex.a 

Dizia eu, Sr. Presidente, quando fui honrado com a intervengao do nobre 
Senador Aloysio de Carvalho, que esses servigos de construgao de barragens, 
perfuragao de pogos tubulares e irrigagao nao sao considerados essenciais apenas 
por nos, paraibanos, apenas por mim, humllde representante de um Estado 
do Nordeste; falou tambem um representante do Piaui. Nenhum homem da 
nossa regiao sera capaz de dizer nesta Casa que os servigos essenciais de reden- 
gao economica do Nordeste nao sao exatamente os de irrigagao, de construgao 
de barragens e de perfuragao de pogos tubulares. O problema do Nordeste e 
a seca, e a seca so se combate com agua. Entende assim o povo, entendem 
assim os tecnicos baianos. Ainda agora encontra-se a Bahia com 91 municipios 
assolados pela seca, seca clamorosa, talvez nunca vista na regiao. E o que 
fizeram os tecnicos? O que e que fez o Governo? O que fizeram os camponeses? 
Reuniram-se todos para recorrer ao Governo Federal e dizer aos tecnicos da 
SUDENE, ou de qualquer outra parte, que a unica solugao que eles querem 
para 14, o piano exeqiiivel que eles tern para resolver seu problema vital, outro 
nao e senao a construgao de barragens, a aquisigao de agua para sustentar 
os rebanhos e os homens nas horas de calamidade. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — V. Ex.a concluiu seu pensamento usando, com 
muita exatldao, a expressao "horas de calamidade". Realmente, dentro da cala- 
midade, dentro da seca, o que se pede e agua. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Perfeltamente. Vou ler um artigo 
publicado no O Globo de 18 do corrente, sob o titulo "Piano que livrara a Bahia 
das secas": 

"PLANO QUE LIVRARA A BAHIA DAS SECAS 
No Rio, o Sr. Inacio Tosta Filho, Presidente da recem-criada Comissao 

Geral de Medidas Contra as Secas da Bahia 
Chegou ontem ao Rio, procedente de Salvador, o Sr. Inacio Tosta 

Filho, secretario sem pasta do Governador Juraci Magalhaes, e nomeado, 
ha uma semana, tambem presidente da recem-criada Comissao Geral 
de Coordenagao de Medidas Contra a Seca, orgao do Executive baiano, 
que tera a finalidade de minorar, atraves de agao e medidas praticas, 
as agruras por que passam grandes regioes do Estado, em razao da 
absoluta falta de chuvas. O Sr. Tosta Filho veio com o Vice-Govemador 
da Bahia, Sr. Orlando Moscoso. Fazem parte da Comissao os Srs. Vieira de 
Melo, Secretario de Viagao da Bahia, que ja esta no Rio; Dantas Junior, 
Secretdrio de Agricultura, e Rafael Cincura, Secretario de Seguranga. 
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RECURSOS PARA O PLANO 
A presenga dessas autoridades na Guanabara prende-se ao empenho 

que demonstram em conseguir imediato auxilio federal para o piano, 
ja elaborado, de combate a seca em todo o Estado. PIeitearao recursos 
urgentes, principalmente junto ao Minlsterio da Vlagao e Obras Publicas. 
Segundo informou a O Globo o Sr. Tosta Filho, trata-se de documento 
elaborado com toda a precisao, por uma equipe de tecnicos. Aponta 
primeiro a situacao calamitosa de grande parte da Bahia, pois a falta 
de chuvas assola 92 municipios e 2 milhoes e 600 mil almas. Sem con- 
dlgoes para lavrar a terra e para sustentar-se, o habitante daqueles 
locals Inicia o exodo para os grandes centres. Trazendo consigo a mlseria, 
faz aumentar mais ainda as ja criticas condigoes das cidades, trans- 
formando um problema regional em crise geral. Abandonado, o interior 
nao produz. Faltam entao os generos de primeira necessidade. Muni- 
cipios existem, no interior baiano, onde nao chove ha um ano ou mais. 

SOLUgOES 
Depois de focalizar o estado atual, o piano aponta as medldas de 

emergencia que devem ser tomadas, como o pronto prepare das chama- 
das aguadas ou grandes reservatdrlos destinados a guardar as aguas 
pluvials. Sao previstas 220, espalhadas por toda a regiao assolada. 
Tambem a perfuragao de pogos faz parte do esquema, onde as condi- 
goes do terreno permitam. 

Esta previsto tambem o incentive a muitas obras publicas, nos locais 
de seca, como abertura de estradas. Dessa forma, a massa continuamente 
em fuga podera fixar-se na regiao, evitando-se que continue o exodo. 

O piano divide a area afetada em oito setores de coordenagao. Sua 
execugao sera imediata, assim que disponiveis os prlmeiros recursos, e 
cabera a sua fiscalizagao a uma comissao de Deputados estaduals." 

Verifica-se que essa comissao de tecnicos da Bahla quer executar por eles 
mesmos o piano que entendem verdadeiro e certo — nao mais por conta do 
Minlsterio da Viagao e Obras Publicas, do DNOCS ou da SUDENE. E sollcitam 
da Uniao os recursos necessaries para o combate as secas atraves da construgao 
de barragens, perfuragao de pogos tubulares e irrigagao. 

Sr. Presidente, dentre os argumentos apresentados pelo nobre Senador Aloysio 
de Carvalho para inquinar de inconstitucional a emenda que ofereci, destaca-se 
o de que eu mando que os recursos atribuidos ao DNOCS — para a execugao 
do piano de defesa contra os efeitos da seca do Nordeste, art. 198 da Constitui- 
gao — sejam rigorosamente aplicados pelo referldo Departamento, dando-se 
preferencia aos servigos e obras de barragem, irrigagao e perfuragao de pogos 
tubulares. Diz S. Ex.a que estabelecendo eu que deverao ser rigorosamente apli- 
cados pelo DNOCS, nada fica para as obras socials e economicas da SUDENE. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Eu nao disse isso. 
O SR. ARGE.MIRO DE FIGUEIREDO — Entao, nao entendi bem o pensa- 

mento de V. Ex.a 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Disse que V. Ex.a, mandando aplicar esses 
recursos rigorosamente ao DNOCS, restringiu a norma constitucional e, como 
conseqiiencia, esvazia realmente a SUDENE. Alias, todas as emendas de V. Ex.a 

obedecem a um piano predeterminado, muito bem projetado, como um trabalho 
de verdadeiro exercicio de estrategista b^llco. V. Ex.a, com as suas emendas, 
desarticula a SUDENE. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Esse piano a que se refere o nobre 
Senador Aloysio de Carvalho vem sendo claro e venho travando ha tres anos 
um combate leal e franco a SUDENE. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Nem eu disse o contrario. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Entendi bem as palavras de V. Ex.6 

e agradego a boa intengao. 
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O Sr. Aloysio de Carvalho — Se ha alguem que, francamente, tenha sempre 
manlfestado seus pontos de vista relativamente a SUDENE, esse alguem e V. Ex.a 

PeQO portanto que nao conclua, das minhas palavras, que eu consldero que 
V. Ex.a esteja trabalhando na sombra. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradego a V. Ex.a e nao entendi 
assim seu pensamento. Ate antes de exprimir melhor o que vou dizer, agradego 
a generosidade das expressoes de V. Exa 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Nao e generosidade, e justiga. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, como dizia, ha tres 
anos venho lutando exatamente contra a organizagao que se deu a SUDENE, 
drgao criado pelo Governo do bcncmdrito Presidente Juscelino Kubitschek. Com- 
batl o piano na epoca e continue! a combate-lo no Governo do Presidente Janlo 
Quadros. Ainda hoje continuo na defesa dos meus pontos de vista, pela con- 
vicgao slncera e inabalavel que tenho de que, sem a execugao do piano esta- 
belecido pelo DNOCS, jamais o Nordeste brasileiro podera redimir-se economi- 
camente. E o piano consagrado no Brasil pelos tecnicos brasileiros; 6 o piano 
consagrado pelos tecnicos das nagoes mais cultas: combater as secas com agua 
atraves da irrigagao das terras ressequidas da regiao nordestina. Esse o ver- 
dadeiro piano. 

Na verdade, tern razao o nobre Senador Aloysio de Carvalho ao dizer que 
as minhas emendas preconizam, dao autonomia e liberdade de agao e facilldade 
de execugao do piano estabelecido pelo Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas. E isto por uma razao: porque ele tem a consagragao de textos cons- 
tltucionais. A Constituigao de 1934 tem artigo expresso referente ao assunto. 
Vejam-se, por exemplo, o art. 5.°, n.0 XV, que mandou organizar a defesa 
permanente contra os efeitos das secas, e o art. 177, que reafirmou essa defesa, 
determinando ainda quo ela obedecesse a piano sistematico e permanente. 

A Constituigao de 1946 manteve o mesmo espirito da de 1934 e no seu art. 5°, 
n.0 XIII, determinou fosse aplicada a quota de 3% da renda tributaria da Uniao 
na defesa permanente contra os efeitos das secas. 

Sr. Presidente, como se ve, a questao da defesa contra os efeitos das secas 
e o piano de redengao do Nordeste estao consagrados clara e expressamente 
nao so no art. 198 da Constituigao vigente como na Constituigao de 1934. 

Por que, Sr. Presidente, sempre advoguei a tese de que o piano de defesa 
contra os efeitos das secas deveria ficar a margem da acao da SUDENE? 
Por que defendo a autonomia do Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas para executar o piano preconizado pela tecnica nacional e estrangeira? 
Fago-o, nobre Senador Aloysio de Carvalho, nao ja na defesa do Nordeste bra- 
sileiro mas da proprla Constituigao. Tanto a de 1934 como a de 1946, quando 
fala no combate aos efeitos das secas do Nordeste brasileiro, tem o mesmo 
objetivo. O art. 198 da Carta vigente diz expressamente: "Na execucao do piano 
de defesa contra os efeitos da denominada seca do Nordeste..." O piano e, 
pois, consagrado nas ConstltuigSes de 1934 e de 1946, como ja acentuei. 

Em que consiste esse piano? Ele preve, sobretudo e principalmente, a 
construgao de barragens, a perfuragao de pogos tubulares e irrigacao. O piano 
6 vasto e o proprio DNOCS nao se tem limitado as questdes de engenharia 
hidraullca, a construgao de barragens a servigo da assistencia social, a tecnica 
especializada em materia agropecuaria ou as pesquisas geologicas no exame de 
terras ou da fertilidade do solo. O servigo e perfelto, organizado, com escolas 
rurais etc. A planiflcagao do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
§ completa e se nao foi ainda executada in totum e porque, desgragadamente, 
alem das irregularldades que se tem verificado nos seus cinqiienta anos de 
exlstencia, seus recursos prdprios, suas disponibilidades materials nao tem dado 
margem a que seja seguldo a risca o piano preestabelecido. 

Pergunto a V. Ex.a: fica esse orgao independente da SUDENE? Seria o 
ideal, mas minha emenda nao o preconlza. o que quer minha emenda e que 
o DNOCS fique Independente para a organizagao e fiscalizagao das obras, evl- 
tando, assim, que se procure mais tarde desmoralizar um departamento publico 
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sob a alegacao de que ha desonestidade generalizada. Fica a SUDENE, de acordo 
com as emendas que apresentei, com a incumbencia de acompanhar a execuqao 
dos servigos e das obras, bem como o emprego das verbas a eles destinados, 
enfim, com o poder de fiscalizacao e de coordenagao, unico que Ihe deveria 
ser atribuido. 

Se o Senado nao aprovar minha emenda que, ate certo ponto, da autonomia 
ao DNOCS para executar seu piano, dentro do preceito constitucional firmado 
no art. 198 da Carta Magna, que preve o combate aos efeitos da seca, com a 
execugao seja de obras socials e economicas, seja atraves da construgao de 
barragens, da perfuragao de pogos ou da irrigagao, se o Senado nao aprovar 
essa emenda, o que sucedera? Se o Senado deixar que a SUDENE fique com 
autonomia para aiterar esse piano que representa, na verdade, a salvagao do 
Nordeste, tudo estara perdido em minha regiao. Porque ninguem espere que 
a SUDENE va se preocupar, daqui por diante, com o destino das popuiagoes 
rurais deste Pais. 

Ja agora, nao foi meu Estado que se levantou. O exemplo vem do Estado 
do nobre Senador Aloysio de Carvalho: uma populagao de cerca de tres milhoes 
de habitantes deixou a zona rural, onde vivia, abandonando seus lares e pro- 
curando refugio e abrigo nas cidades baianas. 

Essa gente ja nao quer, na execugao do piano do Governo Federal, a inge- 
rencia da SUDENE. O que os tecnicos baianos querem sao os recursos da Uniao 
para levar avante tudo aquilo que entendem imprescindiveis a salvagao do 
seu Estado — servigo, capital, dinheiro. Entao eles proprios executarao as obras 
necessarias — barragens que acumulem agua para defender os rebanhos e os 
homens na oportunidade do flagelo. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Permits V. Ex.a outro aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Pois nao. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Nao sou, absolutamente, defensor incondicional 
da SUDENE. Vim a tomar conhecimento do piano agora, por forga exatamen- 
te da atribuigao que me coube de relatar a materia na Comissao de Constituigao 
e Justiga. Acho realmente interessante a enfase com que V. Ex.a se refere a 
esses tres milhoes de brasileiros que nao querem saber da SUDENE. Mas essa 
gente — coitada! — nem sabe que a SUDENE exists! 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — V. Ex.a nao tern razao nesta parts. 
Alguem tomou a iniciativa de encampar os sentimentos e a vontade dessa gente; 
nao e ela propria quern se esta dirigindo. Ela e encaminhada ao Governo, 
em particular na Bahia, atraves da agao dos tecnicos.   

O Sr. Aloysio de Carvalho — Esses tres milhoes de brasileiros estao aban- 
donando seus lares porque a regiao do nordeste baiano, no momento, e assolada 
por uma grande seca. E preciso acentuar, primeiro, que esta seca nao e culpa 
da SUDENE, e, depois, que essa gente nao sabe que a SUDENE exlste. Essa 
gente quer, realmente, que o Governo Ihe de recursos para que possa fixar-se 
na terra e atravessar as calamidades periodicas da seca. O que ela pede, no 
momento — porque outra coisa nao se pede quando se esta com sede —, e agua. 
Nem poderia ser de outra forma. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — V. Ex.a tem razao. Vejo com prazer 
V. Ex.a combinar comigo: o que falta ao Nordeste seco para atender hs popula- 
g5es rurais, nas horas de calamidade, e justamente agua. E alnda que nao 
existisse o art. 198 da Constituigao Federal, que manda executar o piano do 
DNOCS, inspirado no texto da Constituigao de 1934, ainda que nao houvesse 
tal dispositivo, deveria existir, Sr. Presidente, o bom senso para que nao dessemos 
a SUDENE o direito de aiterar a execugao desse piano estabelecido pelos tecnicos 
nacionais com o apoio de tecnicos estrangeiros, piano que tem demonstrado, 
em toda parte, ser realmente verdadeiro e cientifico. Na verdade, as terras 
secas so podem ser redimidas, e as popuiagoes so podem ser redimldas nas 
iocalidades secas, atraves desses trabalhos — de aquisigao de agua e de irrigagao. 
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Se nao existir isso, nos, do Senado, deveremos tomar a iniciativa de procurar 
salvar, dentro desse vulcao de gasfcos que a SUDENE vai ter, de bilhoes e bilhoes 
de cruzeiros consagrados a regiao nordestina, pelo menos essa parte que a 
Constituigao consagra para o combate aos efeitos das secas no Nordeste; esses 
3% da renda tributaria e que procuro salvar. E nao envolvo nisso os bilhoes 
de cruzeiros que nos, da Uniao, temos dado a SUDENE para o piano de 
salva?ao do Nordeste. 

O Sr. Lconidas Mello — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com muito prazer. 

O Sr. Leonidas Mello — Quero, ainda uma vez, solidarizar-me com V. Ex.a 

Penso que todos esses outros servigos planificados, inclusive de saiide, educagao, 
instrugao e agricultura, serao ineficientes se nao forem precedidos de agua. 
Agua e o elemento basico, essencial a vitalidade do Nordeste. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — V. Ex.a tern toda a razao. Quem 
conhece o Nordeste braslleiro sabe disso, e eu tenho dito, miihares de vezes, 
que o Govemo Federal ou a SUDENE pode encher os centres urbanos, as cida- 
des, de industrias, construir estradas pavimentadas e eletrificar toda a zona 
urbana da regiao Nordeste, porque na hora em que advir a primeira seca 
— nao tenhamos duvidas — a economia nordestina continuara desorganizada... 

O Sr. Leonidas Mello — Da mesma maneira. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — ... como esta, porque as industrias 

nao terao, de modo algum, meios de socorrer as populagoes rurais, cuja econo- 
mia so vive desorganizada por forga do fenomcno climatico das secas. 

O Sr. Nelson Maculan — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo o prazer. 
O Sr. Nelson Maculan — Ainda ha dias li as impressoes de ilustres tecnicos 

de renome mundial com referenda ao problema do Nordeste. Depois de tecer 
comentarios sobre a irrigagao da terra, concluiram com uma frase que para mim 
define o problema. Como V. Ex.a sabe, nao conheco o problema do Nordeste 
como V. Ex.a, mas mesmo a distancia pode-se emitir a opiniao de que, realmente, 
sem agua nada se fara. Nao sei — sabem eles — como e possivel tragar um piano 
de industrializagao numa terra que nada produz, mas dizem que se ihes fosse 
dado usar a energia do Rio Sao Francisco, fariam tres vezes mais do que se 
fez em seu Pais, Israel, 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradego o aparte de V, Ex.a, e 
esse ponto a que se refere ja foi objeto de discurso meu, nesta Casa, sugerindo 
aos nobres colegas que convidassem os tecnicos israelenses a examinar o problema 
social e economico do Nordeste. Eles afirmaram que o problema tern solugao 
facil, que a solugao esta no esquema de aguas e irrigagao. 

V. Ex.a tern toda a razao, de modo que quando eu procuro salvar esses 3% 
da renda tributdria da Uniao, entregando-os ao piano de combate aos efeitos 
das secas, e em respeito a Constituigao, que se refere ao piano que, como declarei 
na minha justificativa a emenda, preexiste a SUDENE. E piano que tem consa- 
gragao constitucional e deve ser respeitado; a SUDENE nao pode alterar-lhe 
os rumos. A SUDENE tem o dever, e nos tambem o temos, de dar execugao ao 
texto da Constituigao, permitindo na lei que estamos elaborando, que essa 
renda tributaria seja aplicada dentro do piano consagrado pela Constituigao, em 
defesa da populagao nordestina. 

Sr. Presidente, quero confessar a V. Ex.a e aos nobres Senadores que se essa 
emenda cair, teremos a decepgao profunda de ver que o Nordeste continuara 
desgragado. Se essas verbas que estao sendo ate aqui, mais ou menos respei- 
mdas, ficarem a merce da diregao do Sr. Celso Furtado, Superintendente da 
SUDENE, nao teremos jamais esses creditos, essas verbas ou esses recursos 
constitucionais aplicados na execugao fiel daquilo que na verdade constitui a 
defesa e a redengao da populagao nordestina. 
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O Sr. Celso Furtado e urn homem a quern tenho feito as mais justas refereq. 
cias nesta Casa. Reconheqo-lhe talento excepcional, inteligencia e cultura. Ate 
hoje nao tenho razoes para dizer que e um homem improbo; mas quero afirmar 
que e um homem tedrico, que elaborou pianos fora da realidade nordestina. 

Sr. Presidente, nenhum homem que habite aquela regiao deixara de verifi- 
car que o Piano Diretor estabelecido pela SUDENE como obra de redenqao e 
reestruturaqao economica do Nordeste, nao e piano de um alucinado, mas sirq 
de um louco. Piano que ve como redengao economica do Nordeste apenas a instq. 
lagao de industrias, nos centres urbanos, a construgao de rodovias pavimentadas 
e a eletrificagao das cidades, com o abandono de vinte milhoes de camponeses 
que sofrem o impacto da seca na regiao, e piano de louco, de criminoso, piano 
que repilo e contra o qual protesto nesta Casa, em nome da Paraiba! Protesto 
porque e piano que classifiquei e continuo a classificar de subversivo, pois tern 
em vista criar nucleos operarios nas zonas urbanas e deixar o interior a mercq 
de Ligas Camponesas, muito bem orientadas umas, e outras ja atraidas pelo 
comunismo. Querem levantar as populagoes nordestinas do interior pela fome, 
pela desgraga e pela raiseria, e traze-las para se juntarem em hora oportuna 
ao operariado dos centros urbanos deste Pais. 

Ja o disge e reafirmo, nesta Casa, que sou um convencido deste piano, e 
talvez mais tarde o Congresso e a Nagao tenham que chorar lagrimas de sangue 
por nao poder reparar o crime que ora se comete, dando ao Sr. Celso Furtado 
autoridade para dirigir uma obra desta importancia, qual seja a redengao do povo 
nordestino. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGL'EIREDO — Com muita honra. 
O Sr. Caiado de Castro — Desejo apenas hipotecar a V. Ex.a minha integral 

solidariedade no quo V. Ex.a acaba de dizer. Principalmente, nobre Senador, vou 
repetir porque reputo este piano subversivo, que vai acarretar, estou seriamente 
convencido, serias conseqiiencias para o Brasil. A principio fui obrigado a estudar 
o assunto, e depois me encantei por ele. A industrializagao das cidades, deixando 
a populacao camponosa ao abandono, estou certo, fatalmente trara danos terri- 
veis para o Brasil. 

O SR. ARGEAURO DE FIGUEIREDO — V. Ex a tern toda a razao. 
O Sr. Lconidas Mello — Permite V. Exa um novo aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo o prazer. 
O Sr. Leonidas Mello — Quero apenas dizer a V. Ex.a, em continuagao ao 

que declarou o nobre Senador Caiado de Castro, que as conseqiiencias a que 
S. Ex.a alude nao tardarao anos. Quero ponderar que se farao sentir imediatamente. 
Ja as estamos sentindo. Se nao formos em socorro das populagoes flageladas do 
Nordeste, levando-lhes o que reclamam no momento, que e assistencia, estaremos 
cometendo crime de lesa-patria, alem de estarmos ferindo o dispositivo consti- 
tucional a que se refere V. Exa 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Esta e a verdade. Agradego as inter- 
vengoes com que me honraram os nobres Senadores Caiado de Castro e Leonidas 
Mello. Pego ao Senado que de apoio a Emenda n.0 35, porque estou convencido 
que ela nao esta eivada de inconstitucionalidade. Estou convencido de que o 
fato de pedirmos preferencia para determinadas obras, nao altera o Piano de 
combate aos efeitos das secas. Estou convencido de que a execugao deste Piano 
deve ficar fora, no limite do possivel, da intervengao da SUDENE, embora 
possa ela intervir — nos termos da Lei que votamos — fiscalizando obras, exa- 
minando o emprego dos recursos federais. Enfim, Sr. Presidente, espero que o 
Senado aprove a emenda, que e a cardeal, a mais importante de quantas aprescn- 
tei ao Piano Diretor da SUDENE, ora em debate. 

Outra emenda considerada inconstitucional, dentre duas ou ties assim julga- 
das, e a de n.0 40. 
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Esta ela redigida por esta forma; 

"Art. — £ vcdado a SUDENE qualquer piano de colonizagao ou 
estruturagao economica que vise ao deslocamento populacional de um 
para outro Estado. 

"Paragrafo unico — A SUDENE, atravds de drgaos especializados ji 
existentes, aproveitara, para fins de colonizagao, as terras umidas de 
cada Estado do Poligono das Secas, dando preferencia aquelas onde exis- 
tem aguas correntes perenes." 

Os mestres, como disse ao inicio do meu discurso, nao estao livres de equfvo- 
cos, sobretudo quando — como no caso — o meu pensamento, talvez, nao esteja 
bem expresso na emenda que apresentei ao Senado. 

O nobre Senador Aloysio de Carvalho, no parecer que emitiu, conduzindo a 
Comissao de Constituiqao e Justiqa a julgd-la inconstitucional, talvez nao tenha 
entendido o sentido real do meu pensamento quando digo: 

"£ vedado a SUDENE qualquer piano de colonizagao ou de estrutu- 
ragao economica que vise ao deslocamento populacional de um Estado 
para outro." 

Esta emenda eu a apresentei porque, quando se organizou o Piano Diretor 
daquela autarquia, li nao poucas entrevistas de tecnicos que a dirigem, assegurando 
que a solugao verdadeira para o problema nordestino, em determinadas dreas, 
seria exatamente a colonizagSo em terras mais fdrteis, mais produtivas. 

Esse fato alarmou-me. Essas declaragoes inquietaram-me, porque via nelas 
um piano simplista, como aquele do saudoso Presidente Arthur Bernardes que, 
certa feita, entendera, como certo, que a solugao do Nordeste seria o desloca- 
mento de suas populagoes para regioes mais umidas, para o Sul do Pais! 

Foi como as entendi. Dai por que formulei a emenda que se considerou incons- 
titucional. Nao sei, porem, onde se baseou a douta Comissao de Constituigao e 
Justiga para assim considerd-la. 

O parecer, erudito, do nobre Senador Aloysio de Carvalho, diz que a emenda 
vai se conflitar com o art. 156 da Constituigao, assim redigido; 

"Art. 156 — A lei facilitara a fixagao do homem no campo, estabele- 
cendo pianos de colonizagao e de aproveitamento das terras publicas. 
Para esse fim, serao preferidos os nacionais e, dentre eles, os habitantes 
das zonas empobrecidas e os desempregados." 

Entende S. Ex.a que a emenda vedando a SUDENE estabelecer um piano de 
colonizagao que vise ao deslocamento das populagoes de um Estado para o outro, 
ird conflitar-se com o disposto no art. 156 da Constituigao. 

Sr. Presidente, o melhor processo de hermeneutica no exame de proposigoes 
desta natureza, 6 interpretar o pensamento do Legislador, do autor do projeto, 
daquele que vai formular norma geral obrigatdria. O meu pensamento foi este, e 
eu me permito discordar frontalmente do parecer do nobre Senador Aloysio de 
Carvalho. O art. 156 tem aplicagao numa determinada area de agao administrativa 
do Estado. Refere-se a politica de colonizagao do Governo. 

O Brasil 6 Pais pouco povoado, de territdrio imenso. O art. 156 da Constitui- 
gao diz respeito ao piano de colonizagao do Governo, regulado em dois decretos 
posteriores a Constituigao de 1934; nao tem qualquer referencia ao problema das 
secas do Nordeste. O art. 156 tem em vista o aproveitamento das terras publi- 
cas ou melhor, autoriza a colonizagao nas terras publicas. Esse e o objetivo, o 
pensamento do Legislador. O problema do Nordeste, e outro, exatamente o con- 
trdrio deste. Um procura apanhar os desocupados, os estrangeiros, visando, enfim, 
o problema de migragao e imigragao, para localiza-los em terras publicas, em 
coldnias ali criadas. O outro, o do Nordeste, e de fixar, de manter o homem no 
meio em que habita. 
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Sr. Presidente, ja imaginamos o que seria a conseqiiencia de uma Lei que 
dissesse que o Maranhao, por exemplo, Estado de terras fertilissimas, seria um 
campo ideal de colonizaqao para onde se deslocariam as populagoes da Paraiba, 
do Rio Grande do Norte, da Bahia e Ceara. 

Seria com o deslocamento de suas populagoes para outras areas deixar uma 
vasta regiao, uma grande parte do territdrio nacional, por mais seca que fosse, 
desabitada, abandonada, sem qualquer valor economico. 

Sr. Presidente, nao procuro impedir o piano de colonizagao; o que pego, na 
minha emenda, e que se vede a SUDENE o direito de piano de colonizagao 
com o intento de deslocar populagoes de um Estado para outro. Isso seria uma 
calamidade. 

Ainda ha pouco analisei o movimento de cerca de tres milhoes de baianos, 
atravessando 91 Municipios daquele Estado, em exodo para cidades de melhores 
condigoes economicas. O Govemo, os tecnicos e toda a populagao baiana vivem 
preocupados unicamente em adquirir os meios necessarios para manter essa 
populagao no seu habitat, na sua regiao. no lugar onde trabalha, vive e luta. 

Dizia eu, ha pouco. Sr. Presidente, que o art, 156 refere-se a piano de colo- 
nizagao do Govemo mas que esse piano, dentro do espirito da minha emenda, 
nada tern a ver com a colonizagao da regiao nordestina, nem e piano de combate 
aos efeitos da seca, e apenas piano de colonizagao do Brasil. 

Ainda assim, e mesmo que se trate de colonizagao geral do Brasil, por meio 
de um piano dos Governos federal, estadual e municipal, ve-se que aquilo que 
eu prevejo e que procuro vedar para os nordestinos, conquanto habitando zonas 
infelizes, improdutivas, foi objeto de cuidado e cautela nesse piano de coloni- 
zagao geral para o Brasil. 

Por exemplo, vejamos como esta redigido o item X do art. 172, do Decreto 
n.0 3.010, que encerra o sentido da minha emenda. Diz csse item: 

"Ao Escritdrio cabera vedar o aliciamento clandestine de bragos 
da lavoura por agentes, prepostos de companhias ou particulares, nacio- 
nais ou estrangeiras, dentro do territdrio nacional, quer no sentido de 
desviar os agricultores da localidade agricola em que se encontram para 
outra, no mesmo Estado, quer de um Estado para outro, quer encami- 
nhando-os par afora do Pais, sob proposta de melhorias." 

Verifica-se que o pensamento do legislador constituinte e o do Govemo, 
durante todo o tempo, vem sendo o de manter as populagoes rurais nas zonas 
onde trabalham, e nao permitir de modo algum, se planeje desviar populagao de 
um Estado para outro, ou de uma regiao para outra, dentro de um mesmo Estado. 

Se admitissemos um piano dessa natureza, ocorreria verdadeiro atcntado a 
um dos pontos capitals da Constituigao da Repiiblica, que ^ o principio federa- 
tive. Se permitissemos que um piano deslocasse populagoes de zonas secas para 
zonas mais ferteis, seja dentro do mesmo Estado ou para regioes de outro Esta- 
do, acarretariamos o empobrecimento da zona seca ou do Estado de onde as 
populagoes fossem deslocadas, em favor dos outros que enriqueceriam em virtude 
do aciimulo de bragos na lavoura. 

O Sr. Filinto Miiller — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com satisfagao. 
O Sr. Filinto Miiller — Meu unico objetivo e esclarecer-me ... 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo prazer. 
O Sr. Filinto Miiller — ... sobre um ponto. V. Ex.a sustenta, atraves da 

emenda que a SUDENE nao podera estabelecer um piano de colonizagao que 
implique mudanga de populagoes de um ponto para outro, dentro dos Estados 
do prdprio Nordeste, ou para outros Estados fora do poligono das secas. O 
art. 156 da Constituigao estabelece que o Govemo promovera todos os meios 
para a fixagao do homem ao campo, evitando que procure as cidades e la fiquem 
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desocupados, como V. Ex.a mesmo acaba de dizer. E esta e a questao para a 
qual pego a atengao de V. Ex.a Pode o Governo, atrav^s do INIC, drgao compe- 
tente para tanto, entender acertado estabelecer um niicelo de colonizacao em 
determinada regiao do Pais, de terras ferteis. Isso nao e novidade porque faz 
parte da politica adotada pelo Governo, atraves do INIC e, portanto, este seria 
o brgao incumbido de conduzir grupos populacionais, digamos, do Nordeste 
para outro Estado e localiza-los em terras onde pudessem produzir. Natural seria 
entao que, existindo a SUDENE, o INIC pedisse a esse brgao os pianos para 
a transposigao dessa gente. Creio que assim procedendo estaria cumprida a 
sua finalidade e obedecidos os termos da Constituigao. A emenda de V. Ex.", 
proibindo que a SUDENE organize esses pianos, pode criar embaragos k agao 
do INIC, se bem que esse, independentemente da SUDENE, possa fazer a trans- 
posigao. Por outro lado, o artigo que V. Exa leu, no inicio do seu discurso, 
proibe que particulares, ou elementos que representem capitals altos e dispo- 
niveis de outros Estados, corram as zonas pobres do Pais e aliciando trabalha- 
dores, transportando-os para seus Estados, mas nao impede, que o Governo, 
organizando um piano de colonizagao, faga o transporte dessas populagoes. A 
emenda de V. Exa, data venia do Senador Aloysio de Carvalho, nao me parece 
seja frontalmente inconstitucional, contudo poderd futuramente; criar obstdculos 
a uma politica imigratbria dentro do territbrio nacional. Se o Governo resolver 
organizar, atravbs do INIC — porque alias e sua fungao — imigragao dentro 
do nosso Pais, poderd esbarrar na proibigao formal e categbrica que V. Exa 

deseja incluir no Projeto de Lei. Fago essa observagao para ter o prazer de 
ouvir esclarecimentos de V. Exa 

O SR. ARGEM1RO DE FIGUEIREDO — Obrigado a V. Ex.a 

Sr. Presidente, a politica de colonizagao do Brasil, prescrita dentro do texto 
constitucional do art. 156, tern objetivo jd definido na legislagao ordindria. 

O prbprio INIC nao pode fazer deslocamentos populacionais que signifi- 
quem empobrecimento de uma zona em favor de outra. 

Quando na alinea X, do art. 172, a que me referi, se declara que b proibido, 
vedado, ou considerada atitude criminosa a do aliciador particular que tirar 
bragos de uma zona para outra, de um Estado para outro, b porque o pensa- 
mento da politica de colonizagao no Brasil b manter o homem produzindo no local 
onde vive. 

Isso nao impede, Senador Filinto Miiller, que se faga aquilo a que V. Ex.a 

se refere. Podemos ter colonizagao com nordestinos mas como se processara 
essa colonizagao? As leis ordindrias sao claras no determinar que essa politica 
se faga com a maior cautela a fim de evitar o empobrecimento de uma zona em 
favor daquela que se enriquecerd com o acumulo de bragos na lavoura. 

Se tal atitude b considerada criminosa b porque o prbprio Estado ndo a 
admite. Mas nao proibe a politica de colonizagao com o aproveitamento dos ele- 
mentos deslocados, dos que nao tern fixagao ao meio ou estao desocupados e, 
portanto, necessitando de trabalho e de localizagao. Essa politica sim, pode ser 
executada. 

Quando insisto, em que o deslocamento populacional nao deve ser a po- 
litica do Nordeste, nobre Senador Filinto Miiller, e porque tanto o Constitulnte 
de 1934 quanto o de 1946 visaram a fixagao do homem ao meio; determinaram 
que o Governo, a tecnica e a clencla resolvessem os problemas locals, os proble- 
mas reglonals, quanto ao meio e ao clima, construlndo barragens e obras de 
irrlgagao, para manter a populagao no local onde vive e trabalha. Essa a politica, 
que esta em imimeros dlsposltlvos da Constituigao de 1946. 

O Sr. Filinto Miiller — V. Ex.a permite outro aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Pols nao. 
O Sr. Filinto Miiller — Estou de intelro acordo com V. Ex.a. fi a politica 

determinada pela Constituigao e pelas nossas lels. Parece-me que o fato de caber ao 



- 320 - 

Governo o dever precipuo de amparar as populagoes, sobretudo nos Estados menos 
providos de recursos, como sao os do Nordeste, nao se conflita com a hipotese de 
julgar o governo necessario, dentro dos limites da sua politica de desenvolvimento 
economico do PaLs, transportar parte minima dessas populagoes principalmente 
quando estiverem sofrendo o impacto de dificuldades intransponiveis acarretado 
pelas secas, para outras areas de mais facilidade de vida e de cultura, a fim 
de que possam elas encontrar melhores elementos de trabalho e progresso. 
A&sim, os Estados atingidos pelo flagelo ficarao desafogados e nao estarao sujei- 
tos as dificuldades decorrentes de excesso de populagao momentaneamente. 
Quero lembrar que a politica fundamental e fixar o homem, inclusive porque 
este se sente mais fellz e a vontade no local onde sempre viveu e trabalhou. 
A saida e uma vlolencia contra a natureza humana, mas a proibiQao categorlca 
formulada pela emenda de V. Ex.a, a meu ver dificultara solugoes que podem 
ser necessarias, uteis e ate indispensaveis em determinados momentos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Os argumentos de V. Ex.a, nobre 
Senador Filinto Miiller, sao verdadeiros e brilhantes. V. Ex.® mais uma vez revela 
a Casa o seu espirito, sua argucia... 

O Sr. Filinto Miiller — E bondade de V. Ex.a 

O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO — ... no exame dos grandes problemas 
nacionais, economicos e juridiccs. Tocou V. Exa no ponto mais sensivel e que 
parece estar impressionando o Senado, tornando mais antipatica a emenda que 
apresentei. 

O Sr. Filinto Miiller — Perdao! Nao a considero antipatica. A emenda de 
V. Ex.a e profundamente humana e, por isso mesmo, nao pode ser antipatica. 
Parece-me, entretanto, que nao podera, em dado momento, tolher a agao do 
Governo Federal em beneficio de populagoes sofredoras do Nordeste brasileiro. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — V. Ex.a tern toda razao, Quando 
digo antipatica, realmente o seria, se visasse a impedir a SUDENE ou outro 
qualquer drgao de executar piano de coloniza^ao. Seria uma iniciativa irracional, 
estiipida, grosseira. O que procuro vedar na minha emenda nao e o piano de 
colonizagao, racional tecnico, cientifico, e o piano estupido de colonizagao que 
se planejou contra o Nordeste que visa o dcslocamento populacional. Pela 
redagao da emenda le V. Exa que nao se trata de impedir a simplss colonizagao. 
Diz ela: 

"fi vedado a SUDENE qualquer piano de colonizagao ou estruturagao 
economica "que vise ao deslocamento populacional ds um para outro 
Estado." 

Refiro-me ao piano de colonizagao que visa perversamente, criminosamente, 
a deslocar a populagao de um Estado para outro. O piano que se preparou — 
creia V. Ex.a e creiam os Srs. Senadores — contra o Nordeste brasileiro contra 
os Estados mais secos, Paraiba, Rio Grande do Norte, foi dar uma solugao 
simpiista, tomar o Estado do Maranhao — cujos homens honram esta Casa e 
a politica brasileira — um Estado-colonia para abrigar essas populagoes sofredo- 
ras do Nordeste. Isto nao e possivel porque o que a Constituigao manda, impoe 
e exige em varies textos outra coisa nao e senao que a ciencla e a tecnica 
resolvam os problemas das secas e permitam que populagoes sertanejas conti- 
nuem vivendo na regiao onde nasceram e trabalham. 

Veja o Senado o espirito da Constituigao de 1934, quando, no Artigo 5.° 
manda organizar a defesa permanente contra os efeltos das secas. O que d 
defesa permanente contra os efeitos das secas, senao a defesa da populagao para 
permitir que vivam nas zonas atingidas pelo flagelo? 

O Artigo n.0 177, da Constituigao de 1934, reafirma essa defesa e manda que 
ela obedega a um piano sistematico e permanente. Defesa de que, Sr. Presidente? 
Defesa de terra, de mata, de coisas que nao tern vida? Nao, Sr. Presidente, e 
defesa da populagao para que se Ihe permita habitar, viver e trabalhar no local 
onde ela se encontra. 

1 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) (Fazcndo soar a campainha) — Lem- 
bro a V. Ex.a que, de acordo com o Regimento Interno, art. 165, paragrafo 2°, 
V. Ex.a dispoe apenas de cinco minutos para concluir suas considera?6es. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Pois nao, Sr. Presidente, atenderei 
a V. Ex.a 

Dizia eu que o problema do Nordeste visto ou em face do sistema constitu- 
cional, outro nao e senao o de estabelecer meios para a fixacao do homem ao 
meio; de nao permitir o deslocamento populacional de uma para outra regiao. 

A Constituiqao de 1934, nos artigos 5.° e 37, e a Constltuiqao de 1946, no 
artigo 198, refletem bem o espirito e a vontade do Constituinte de dar soluqao, 
atraves de processes cientificos e tecnicos ao fenomeno das secas, tomando a regiao 
era condl?6es de proporcionar vida feliz a todos seus habitantes; e o piano da 
fixaqao e execuqao de obras in loco, para que a populaqao nao se desloque. Esse 
o sistema, o espirito da Constituigao quando tern em vista o problema das 
regioes flageladas. 

O Sr. Fcrnandos Tavora — Permite V. Ex,a um breve aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Concedo-o a V. Ex.a, solicitando, entre- 
tanto, seja breve, dada a contingencia em que me encontro, no tdrmino do meu 
tempo regimental. 

O Sr. Fernandes Tavora — V. Ex.a diz com muita razao. Sao dois os pontos 
principals a se fixar na defesa do Nordeste: a obtengao de agua para irrigagao 
e para todos os misteres da agricultura e fixagao do homem da terra. Nesse ponto 
nao hd diivida; creio mesmo que nao havora discrepancia, pois esses sao os 
pontos capitais da questao. Quanto ao deslocamento de uma parte, maior ou 
menor da populagao, acredito nao esteja contemplado no projeto da SUDENE 
com o cardter de verdadeira colonizagao, mas apenas como medida complementar 
para evitar morrara de fome individuos que nao tem realmente para onde apelar. 
Imagine V. Ex.a um caso concrete: aparece a seca e uma populagao de quinhentos 
mil ou de um milhao de habitantes fica ao abandono, ao desamparo, sem nada 
ter. Se essa populagao nao d ajudada, de qualquer forma, temos de ve-la morrer. 
Agora, como medida complementar, o Diretor da SUDENE alvitra que uma parte 
da populagao flagelada seja deslocada, digamos, para o Maranhao, Nao vejo nisso, 
um ato de mutagao rapida de populagoes, como pregava Cincinato Braga, que 
queria mudar a populagao do Nortc para o Sul. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Responderei ao aparte de V. Ex.a em 
duas palavras. 

Eu seria um criminoso se viesse pleitear o deslocamento populacional de 
uma regiao para outra, em hora de flagelo. O que preconizo, em minha emenda, 
e o deslocamento populacional como piano de estruturagao economica da regiao. 

O Sr. Salviano Leite — Permite V. Exa um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo o prazer. 
O Sr. Salviano Leite — Ougo com atengao e grande interesse o magnifico dis- 

curso que V. Exa vem proferindo e que, sem duvida, faz com que o Senado viva 
hoje uma grande tarde. Abstive-me de intervir no Seu discurso por dois motivos: 
primeiro, porque seria desnecessdrio — V. Ex.a o sabe — afirmar-lhe a minha 
solidariedade quando, desta como de outras vezes, faz da tribuna do Senado a 
defesa de nossos irmaos e nossos conterraneos do Nordeste; segundo, para nao 
quebrar o fio de suas brilhantes consideragoes. Devo contudo dizer, ja que V. Ex.a 

finaliza, que estou inteiramente solidario com a defesa brilhante que faz das popu- 
lagoes nordestinas. Estou certo, Sr. Senador, de que, como eu, os vinte milhoes 
de habitantes do Nordeste tambdm se solidarizam com seu ilustre representante, 
nesta hora. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradego o aparte com que me honra 
o nobre Senador Salviano Leite, meu companheiro de representagao da Paraiba. 



Sinto-me desvanecido com sua intervengao, sobretudo porque S. Ex.a 6 um homerP 
de inteligencia, de cultura e verdadeiro conhecedor dos problemas do Nordeste. 

O Sr. Salviano Leite — Obrigado a V. Ex.®. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, encerro aqui estas con- 

sideragoes, pedindo que V. Ex.® me desculpe ter prolongado minha presenga qa 
iribuna. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

Enquanto discursava o Sr. Argemiro de Figueiredo, o Sr. Cunha MeRo 
deixa a Presidencia, assumindo-a o Sr. Mathias Olymplo. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olymplo) — Sobre a mesa requerimento que 
vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretdrio. 

fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N." 475. DE 1961 
Nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, requeremos urgfincia 

para o Projeto de Lei da Camara n.0 151, de 1961, que organiza o Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Brasilia, e dd outras providencias. 

Sala das Sessoes, 27 de novembro de 1961. — Heribaido Vieira, Lider da UDN 
— Cunha Mello — Gilberto Marinho — Mathias Olympio — Gaspar Velloso, Lider 
do PSD — Jorge Maynard, Lider do PSP — Lima Teixeira — Mem dc Sa, Lider do 
PL — Filinto Miiller. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — O requerimento que acaba de 
ser lido serd votado ao final da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa outro requerimento que vai ser lido. 
£ lido o seguinte 

REQUERLMENTO N." 476, DE 1961 
Solicito a transcrigao, nos Anais do Senado, da reportagem intitulada "Parece 

Fantasma a Cidade Universitdria", do Rio de Janeiro, iniciada em 1935. 
Fago-o como uma advertencia e para merecer as ponderagoes dos Srs. Sena- 

dores, no sentido de que aprovemos somente a partir da Legislatura de 1962, 
projeto identico relative a Cidade Universitdria de Brasilia, cuja magnitude, pro- 
jegao e decorrencias imediatas, para o jd sobrecarregado erdrio publico, e ime- 
diatos para a mocidade brasileira, merecem calma, ponderagao e tempo para a 
tramitagao da lei que a cria. 

A Cidade Universitdria do Rio de Janeiro teve agodamentos na tramitagao da 
sua criagao por volta de 1935, e ate hoje estd pagando por isto, como bem acentua 
a referlda reportagem do Sr. Jose Louzeiro, publicada no Correio da Manha 
do Rio de Janeiro, no dia 26 do corrente mes. 

Solicitarei a seguir a transcrigao da continuagao prometida, do artigo em tela. 
Sala das Sessoes, 27 de novembro de 1961. — Coimbra Bueno. 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — Este requerimento se acha apoia- 

do por subscritores em numero suficiente para dispensar o apoiamento do Plendrio. 
Sendo evidente que o documento cuja transcrigao se pede nao atinge o limite 

estabelecido no pardgrafo unico do art. 202 do Regimento Interno, ser A oportu- 
namente submetido & deliberagao do Senado independentemente de Parecer da 
Comissao Diretora, apds a Ordem do Dia. (Pausa.) 

Estd finda a bora do expediente. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Anunclada a Ordem do Dia o Sr. Mathias Olympio deixa a Presi- 

dencia, reassumindo-a o Sr. Cunha Mello. 
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Item 1 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 62, de 1961 (n.0 2 260, 

de 1960, na Casa de origem), que restabelece o carrier federal da Pollcia 
Militar do antigo Distrito Federal fem regime de urgencia, nos termo.s 
do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
n.0 460, de 1961, dos Srs. Senadores Fausto Cabral e Gaspar Velloso, apro- 
vado na sessao de 17 de novembro), tendo 

PARECERES, sob n.0s 697 e 698, de 1961, das Comissoes; 

— de Seguran^a Nacional, favoravel, com as emendas que oferece, sob 
n.0s 1, 2 e 3-CSN (com voto em separado do Sr. Senador Sergio Ma- 

rinho); 
— de Finan^as, favoravel ao projeto e as emendas. 

Em discussao. (Pausa.) 

O SR. FILINTO MCLLER — (Pela ordein) — Sr. Presidente, compulsando o 
avulso da Ordem do Dia de hoje, na parte relativa ao projeto que restabelece 
o caratcr federal da Policia Militar do antigo Distrito Federal, verifiquei que nele 
nao se contem elementos suficientes para orientar a votagao. 

Assim, consulto V. Ex.a, Sr. Presidente, sobre se a materia pode ser discutida 
dessa maneira, embora com tramitagao em regime de urgencia. 

Cabe-me ainda adiantar que, segundo estou informado, o Ministerio da Guerra 
c o Conselho de Seguranga Nacional manifestaram-se contrarios a este projeto, 
por julga-lo convcniente aos interesses das Fonjas Armadas e aos interesses 
nacionais. 

Nao encontro, por^m, no avulso distribuido, os elementos necessaries que 
nos habilitem a julgar essa informaQao que trago ao Plenario em cardter oficial 
— posso dize-lo —, porque me foi transmitida pelo Secretdrio-Geral do Conselho 
de Seguranqa Nacional. 

Assim, Sr. Presidente, levanto esta questao de ordem para que V. Ex.a nos 
diga se a matbria pode ser discutida e votada sem os elementos necessirios a 
orientaqao da Casa. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mcllo) — Em face de deliberagoes anteriores 
da Mesa eu acolho a questao de ordem levantada por V. Ex.a e retiro o projeto 
da Ordem do Dia, atd que se cumpram as formalidades a que V. Ex.a aludiu. 

O SR. FILINTO MtJLLER — Obrigado a V. Ex.a, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) _ 
Item 2 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 133, de 1961 
(n.0 2.661, de 1961, na Casa de origem), que aprova o Piano Diretor 
da SUDENE para o ano de 1961 e da outras providencias (incluido 
em ordem do dia em virtude de requerimento de urgencia, nos termos 
do art. 330, letra c, do Regimento Interno, formulado pelo Sr. Senador 
Fausto Cabral, como Llder do PTE), tendo 

PARECERES (nps 628, 629, 630, 703, 704, 705 e 706, de 1961); 
I — Sobre o projeto; 
— da Comissao de Constitui^ao e Justi^a, favoravel, salvo quanto aos 

arts. 7.°, paragrafo unico, e 39; 
— da Comissao de Economia, favoravel; 
— da Comissao de Transportes, Comunicaeoes e Obras Piiblicas, 

favoravel; 
— da Comissao de Finan^as, favordvel; 
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II — Sobre as emendas: 
— da Comissao de Constitai?ao e Justiga, favoravel, exceto quanto 

as de n.os n, 28, 35 e 40; 
— da Comissao de Economia, oferecendo as de n.o8 1 a 12-CE; favo- 

ravel as de n.os 13 a 23, 25, 26, 29 a 35, 38, 39, 41 a 65; apresentando 
subemendas as de n.os 6, 11, 27, 67 e 68; contrario as de n.os 28, 35 e 40 
e considerando prejudicadas as de n.os 24 e 37; 

— da Comissao de Transportes, Comunica^oes e Obras Piiblicas, apre- 
sentando os de n.0s 13 e 14; favoravel as de n.0s 15 a 23, 25, 26, 29 a 34, 
36, 38, 39 a 42 a 66; favoravel as subemendas as de n.°s 6, 11, 27, 68 e 68, 
oferecendo subemendas as de n.0s 41; contraria as de n.03 28, 35, 40; con- 
siderando prejudicadas as de n.0s 24 e 37; 

— da Comissao de Finaneas, apresentando as de n.o® 15 a 23; favo- 
ravel as de n.os 1, 2. 3, 4, 5, 7, 8. 9, 10, 12 a 14, 25, 26, 29 a 34, 36, 
38, 39. 42. 43, 44 a 66; favoravel as subemendas n.os g, 11, 27, 35, 41, 
67 e 68; contrario as emendas n.os 28 e 40; considerando prejudicadas 
as de n.os 24 e 37. (Pausa.) 

Em discussao especial as emendas n.os 6i 1^ 27, 35, 41, 67 e 68 e respectivas 
subemendas. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Pego a palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador 

Argemiro de Figueiredo. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, a parte principal 

das emendas que apresentei e exatamente aquela que recebeu subemendas, ou 
seja, a Emenda n.0 35, ha pouco tempo discutida por mim. 

A subemenda, Sr. Presidente, nao satisfaz, absolutamente, o pensamento 
que emiti. 

O objetivo da Emenda n.° 35, como ja esclareci ao Senado, e manter texto 
expresso das Constitui?6es de 1934 e 1946, que consagra 0 Piano de Combate 
aos Efeitos das Secas. 

Este piano, que as ConstituicSes mandam respeitar, vem sendo executado, 
hd 50 anos, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 

Nao e possivel deixar que a SUDENE intervenha na apllcaijao das verbas, 
permitlndo-se, por esta forma, a aplica?ao dos recursos dados pelos Constituintes 
de 1946 para a defesa das populaQoes nordestinas; nao e possivel deixar que 
esses recursos flquem a merce de pianos estabelecldos pelo Superintendente da 
SUDENE, para fins diferentes que nao esse. Dai por que, dentro do espirlto 
da Constituigao, que consagra o piano do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas, insisto em que a aplicacao dessas verbas caiba ao Departa- 
mento especifico que a Uniao ja tern, o Departamento especializado que tem 
essa atribuigao ha cerca de cinqiienta anos. 

Quando me reflro ao DNOCS quero sempre dizer que nao defendo homens, 
mas ideias. O que defendo e o piano consagrado pelas Const!tui?6es de 1934 
e 1946. Nao venho defender irregularidades cometidas pelo Departamento Nacio- 
nal de Obras Contra as Secas. O que defendo e a verdade, a veracidade, a 
tecnica, o pronunciamento da ciencia a respeito dos problemas do Nordeste. 

Se o Senado permitir que esses recursos dados pela Constltulgao de 1946 
para a execu?ao do piano de defesa contra os efeitos da seca fiquem em maos 
da SUDENE, nao tenho diivlda de que veremos aquilo que jd esta ocorrendo; 
bilhoes de cruzeiros aplicados pela SUDENE em instalagoes de industrias no 
Nordeste, na constru?ao de rodovias pavimentadas e na eletriflca^ao dos centros 
nrbanos. 

Quero, assim, com a minha Emenda, de n.0 35, que as verbas estabelecldas 
pela Constituigao de 1946, no seu art. 198, sejam aplicadas dentro do piano 
que a Constltuigao estabeleceu, isto e, tres por cento da renda tributdrla da Unlao. 
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Esta, Sr. Presidente, & a emenda principal, que recebeu subemenda da douta 
Comissao de Transportes. 

Nestas condlgoes, peQO que o Senado atente para o fato de que vamos 
decidlr sobre a principal emenda, na qual se apoia todo o piano da reden?ao 
do Nordeste. Se a emenda nao for aprovada — a qual diz respeito aos inte- 
resses reals dos nordestinos e esta de acordo com os textos constitucionals — 
e se esses recursos ficarem sob a diregao e a superintendencia do Diretor da 
SUDENE, tais recursos poderao ter, inconstitucionalmente, aplicagao inteiramen- 
te diferente daquela que a Constituigao preve, que e a execugao de obras de 
carater social e economico, a constniQao de barragens, a perfura?ao de po?os 
tubulares, servigos de irrigagao, bases da emancipagao economica da regiao 
nordestina. 

Portanto, reitero o meu pedldo de atengao do Senado, na certeza de que 
estou defendendo principles constitucionals e, ao mesmo tempo, os interesses 
reais da regiao onde vivo, onde sofro e onde trabalho com milhoes de brasileiros. 

Era o que tlnha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. FILINTO MtlLLER — Sr. Presidente, pego a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador 

Pilinto Miiller. 
O SR. FILINTO MtlLLER — Sr. Presidente, o Regimento do Senado nao 

preve a hipotese de ser retirado da Ordem do Dia um projeto que esteja, sobre- 
tudo, em regime de urgencia, pelo fato de nao se encontrar presente um dos 
relatores da materia em Comissao Tecnlca. No entanto, a Camara tern a tradi- 
gao de nao colocar na Ordem do Dia ou de retirar dela projeto, quando ausente 
um dos seus relatores. 

Em relagao a este projeto, ocorre o seguinte fato: o nobre Senador Fausto 
Cabral fol o relator do projeto na Comissao de Economia. S. Ex.a, no entanto, 
foi designado para, em comissao, representar o Senado nas homenagens que 
hoje se prestam aos mortos do movlmento de 35, no Rio de Janeiro. 

Antes de deixar o Senado, S. Ex.a se entendeu com quern presidia a Mesa 
na oportunidade, e pediu que o projeto da SUDENE nao entrasse em discussao 
na sessao de hoje. A mlm nao ocorreria levantar essa questao de ordem se 
a materia decorresse tranqiiila, sem debate. Mas o assunto esta sendo caloro- 
samente debatido e e possivel que a presenga do relator da Comissao de Econo- 
mia se faga necessaria para prestar esclarecimentos nao contidos nos pareceres. 

Nestas condigoes, consulto V. Ex.a se sera licito a Mesa — apesar de o 
Regimento nao o estabelecer — transferlr a apreciagao do projeto para amanha, 
quando estara presente o relator, Senador Fausto Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Decidindo sobre a questao de ordem 
levantada pelo nobre Senador Fillnto Miiller, nao ve a Mesa como acolhe-la, 
na parte que se refere a ausencia do relator da materia. Nao tern base regi- 
mental o adiamento da discussao, pelo motivo invocado, mormente em se tra- 
tando de projeto em regime de urgencia. Todavia, nao tendo sido publlcados 
e distribuidos em avulsos os pareceres referentes a diligencia votada em sessao 
anterior, a Mesa, com essa finalidade, retira a proposigao da ordem do dia, 
atendendo, assim, aos objetivos de S. Ex.a (Pausa.) 

O SR. FILINTO MtlLLER — Agradego a decisao de V. Ex.a, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Passa-se a terceira materia da Ordem 

do Dia. 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 150, de 1961 (n.0 

895, de 1959, na Camara), que autorlza o Poder Executive a abrir, pelo 
Ministerio da Viagao e Obras Publicas o credito especial de   
Cr$ 60.000.000,00 destinado ao aterro e recuperagao dos alagados, exis- 
tentes na cidade do Salvador, Estado da Bahia (em regime de urgencia, 
nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Intemo, em virtude do 
Requerimento n.0 462/61 do Sr. Senador Lima Teixeira, aprovado na 
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segunda sessao extraordinaria de 22 do corrente), dependendo de PARE- 
CERES das Comissoes 

— de Constitui?ao e Justifa; 
— de Transportes, Coinunicacoes e Obras Piiblicas; e 
— de Finaa?as. (Pausa.) 

O projeto, incluido na Ordem do Dia em virtude de requerimento de urgen- 
cia, aprovado em sessao anterior, depende de Pareceres, que estao sobre a mesa, 
e vao ser lidos pelo Sr. l.0-Secretario. 

Sao lidos os seguintes 

PARECERES 

PARECER N.0 729, DE 1961 
Da Comissao de Constitui^ao e Justi^a, sobre o Projeto de Lei da 

Cainara n.0 130, de 1961 (n.0 895/59, na Camara), que autoriza o Poder 
Executive a abrir. pelo Minlsterio da Viagao e Obras Piiblicas, o credito 
especial de CrS 60.000.000,00 destinado ao aterro e recuperagao dos ala- 
gados. existentes na cidade de Salvador, Estado da Bahia, 

Relator: Sr. Lourival Fontes 
Relembrando que a Vila Rui Barbosa e os demais alagados da peninsula itapa- 

gipana, como Estaleiro, Uruguai, Massaranduba e outros, produto da luta pela 
solugao do problema da habitaqao em Salvador, sao, ainda, "uma ferida aberta 
no coraqao" daquela capital, e que "toda aquela zona jamais contou com a ajuda 
do poder piiblico', o ilustre deputado Helio Ramos apresentou a Cavnara, c 
esta aprovou, o projeto de lei ora sujeito ao nosso exame, abrindo credito ao 
Ministerio da Viaqao e Obras Publicas, destinado a atender as despesas com 
as obras de aterro, saneamento e recuperagao dos referidos alagados. 

O credito para tanto autorizado na proposiqao e de CrS 60.000.000,00, impor- 
tancia que, durante cinco exercicios consscutivos, constara do orqamento do 
Ministerio da Viagao e Obras Piiblicas, atraves do Departamento Nacional de 
Obras e Saneamento, para prosseguimento e conclusao das obras em aprego (art. 
2.°), a qual (art. 3 °) podera ser aplicada atraves de convenio com a Prefeitura 
Municipal de Salvador. 

O problema da recuperagao dos alagados de Salvador e realmente serio 
e esta a exigir solugao racional e urgente, para que as populagoes que neles 
habitam possam integrar-se, como forgas vivas, na sociedade baiana. 

Do ponto de vista constitucional e juridico, o projeto nada contem que o 
invalide, pois obedeceu, em sua origem, ao previsto no art. 67, § 1.°, da Consti- 
tuigao, e, assim sendo, opinavnos por sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, 24 de novembro de 1S61. — Daniel Krieger, Presidente — 
Lourival Fontes, Eclator — Ileribaklo Vieira — Ary Vianna — Lima Telxeira — 
Milton Campos. 

PARECER N.0 730, DE 1961 

Da Comissao de Transportes, Comunicagoes e Obras Piiblicas, sobre 
o Projeto de Lei da Camara n.0 150. de 1961 (n." 895 — A/61, na Camara), 
que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da Viagao e Obras 
Piiblicas, o credito especial de CrS 60.000.000.00 destinado ao aterro e 
recuperagao dos alagados existentes na Cidade de Salvador, Bahia. 

Relator: Sr. Jorge Maynard 
O Projeto sobre o qual e chamada a opinar a Comissao de Transportes, 

Comunicagoes e Obras Piiblicas, de autoria do Sr. Deputado Helio Ramos, reveste- 
se de caracteristicas justas e humanas. Trata-se de autorizagao a ser dada ao 
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Poder Executive, para abertura de um credito especial na importancia de 
Cr$ 60.000.000,00, destinado ao aterramento e obras complementares de recupe- 
racao de uma vasta area recentemente conquistada ao mar, em Salvador, no 
Estado da Bahla. 

A regiao a ser beneficlada com essas medidas de recuperaq3o envolve Lobato, 
Santa Luzia, Uruguai, Jardim Castro Alves, Massaranduba, Baixa do Petroleo, 
Mangueira e Porto dos Mastros, nos arredores da Capital. 

Trata-se de uma regiao sujeita a alagamentos quase permanentes, com gran- 
de densidade de populaqao pobre, ocupada em misteres humildes, em permanente 
luta contra as adversas condiqoes ambientes. O transito pela regiao e sempre 
dlficil, fazendo-se sobre precarias pontes de tabuas e sobre pedregulhos se-meados 
pelo alagado. 

Compreende-se, a primeira vista, que as condiqoes de vida devam ser de 
absolute primitivismo, nao por falta de envergadura moral nem de resistencia 
fislca dos seus moradores, mas tao-somente porque a eles falecem as mais ele- 
mentares condlgoes para organizaqao de uma comunidade em moldes normals. 

A regiao fol totalmente conquistada as aguas, pelo esforqo pertinaz dos seus 
habltantes, jamais recebendo dos Poderes Piiblicos qualquer auxilio ou assistencia 
contlnuada, Faz-se necessario, agora, enfrentar o problema em bases realistas, 
propiclando a regiao os meios para a sua real recuperaqao. 

E claro que nao e suficiente a soluqao simples de aterrar, apenas. A comple- 
mentaqao das obras de recuperagao deve seguir a etapa inicial. 

fi essa a finalldade do Projeto, com a qual esta de plcno acordo esta Comissao. 
Todavla, outras regioes ha, no Pais, tambem carecedoras de auxilio federal. De 
modo que as consideraqoes acima feitas, em favor do projeto, servem-nos para, 
nesta oportunidade, atender a situaqao calamitosa por que passam os bairros 
de Sao Lulz do Maranhao e os dos alagados de Aracaju, em Sergipe. 

Somos, assim, pela aprovaqao do projeto, com as seguintes emendas: 

EMENDA N.0 1 (CTCOP) 
Acrescente-se onde couber: 
Art. Ficam tambem abertos os creditos especiais de CrS 30 000 000.00 (trinta 

milhoes de cruzeiros) e Cr$ 20,000.000,00 (vinte milhoes de cruzeiros) destinados, 
respectivamente, ao aterramento dos alagados e mangues que circundam os bair- 
ros proletaries de Sao Luiz, no Estado do Maranhao, e de Aracaju, Estado de 
Sergipe, a cargo das Prefeituras locals. 

E o parecer. 
Sala das Comissoes, 27 de novembro dc 1961. — Jorge Maynard, Presidente 

— Eugenic Barros, Relator — Coimbra Bueno. 

PARECER N.0 731, DE 1961 
Da Comissao de Finanqas sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 150, 

de 1961 (n.0 895-B/59, na Camara), que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministerio da Viaqao e Obras Publicas, o credito especial de 
Cr$ 60.000.000,00 destinado ao aterro e recuperaqao dos alagados exis- 
tentcs na cidadc de Salvador, Estado da Bahia. 

Relator: Sr. Lobao da Silveira 
1. Trata-se de projeto de lei, aprcsentado pelo nobre Deputado Hello Ramos, 

abrindo ao Ministerio da Viaqao e Obras Publicas, atraves do Departamento 
Naclonal de Obras e Saneamento, o credito especial de Cr$ 60 000 000,00, desti- 
nado a atender as despesas com as obras de aterro, saneamento e outras dos 
alagados exlstentes na regiao espccificada no art. 1.°, situada em Salvador, Estado 
da Bahia. 
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2. O projeto determina, ainda, em seu art. 2.° que anualmente e durante 
cinco exerclcios conseqiientes, "o orgamento do DNOS consignara dotagao nunca 
inferior a CrS 60.000.000,00 para prosseguimento e conclusao das obras a que 
se refere o art. 1.°", estabelecendo que as referidas dotagoes poderao ser aplicadas 
atraves de convenio com a Prefeitura Municipal de Salvador (art. 3.°). 

3. Em sua justificagao, o autor esclareceu a dificil situagao criada pelos 
alagados, que considera verdadeira ferida aberta no coragao de Salvador, e a 
total falta de ajuda aquela zona pelo Poder Publico. 

Um trecho da justificagao merece ser aqui transcrito: 
"Homens, mulheres e criangas, carregando entulho e pedagos de 

tabua, construindo pontes, ficando estacas, fizeram no local a sua cidade, 
uma Veneza sem tradigao e sem nenhuma outra caracteristica que e da 
mais profunda miseria." 

4. O projeto visa, assim, a resolver uma velha questao social, de grande 
relevancia, existente na regiao dos alagados em Salvador. 

As casas foram surgindo nessa zona, pouco a pouco, sobre as aguas e ligadas 
por pontes, sendo o lixo o material usado para o aterro da enseada e do mangue 
da peninsula de Mataripe. Tal fato foi ocasionado tanto pela dificuldade de 
moradia em Salvador, como pelo exodo das populagoes menos favorecidas aquela 
cidade. Hoje, milhares de pessoas habitam esta area, nas mais precarias condlgbes 
sanitarias. 

5. Nada mais justo e humano, portanto, que a Uniao solucione o problema, 
da forma proposta pelo projeto, atraves da abertura de credito especial para 
esse fim, o que, alias, nao constituira precedente, por ja terem existido casos 
identicos em Recife, Olinda, Maceio e Porto Alegre, resolvidos desta maneira. 

6. Assim, tendo em vista o alto fim colimado e nada existlr, do ponto de 
vista desta Comissao que possa ser argiiido contra o projeto, opinamos pela sua 
aprovagao, bem como a emenda a ele apresentada, pela Comissao de Transportes 
Comunicagoes e Obras Publicas. 

Sala das Comissdes, 27 de novembro de 1961. — Fernandes Tavora, Presi- 
dente — Lobao da Silveira, Relator — Eugenic Barros — Joaquim Parcnte — 
Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Menezes Pimentel — Del Caro — Mem 
de Sa. 

O SR. PRESIDENTS (Cunha Mello) — Sobre a mesa requerimento que vai 
ser lido. 

fi lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 477, DE 1961 
Com fundamento no art. 335 do Regimento Interno, requeiro seja retirado 

da Ordem do Dia, pelo prazo de 72 boras, o Projeto de Lei da Camara n.0 150, 
de 1961, para a seguinte diligencia: i 

Publicagao dos Pareceres. 
Sala das Sessoes, 27 de novembro de 1961. — Luiz Teixeira. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em virtude da aprovagao do reque- 

rimento, o projeto e retirado da ordem do dia, para que seja feita a publicagao 
dos Pareceres (Pausa.) 

Esta esgotada a materia da pauta. (Pausa.) 
Submeterei, agora, a deliberagao do Plenario, os requerimentos lidos na bora 

do expediente, e que, nos termos do Regimento Interno, devem ser apreciados, 
nesta oportunidade. 

Em discussao o Requerimento n.0 475, de urgencia para o Projeto de Lei da 
Camara n.0 151, de 1961. Nao havendo quern queira discuti-lo, encerro a discussao. 
(Pausa.) 
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Em votaQao. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto em causa, constara da Ordem do Dia da 3.a Sessao Ordinaria, 

que se seguir a presente. 
Em discussao o Requerimento n.0 47G, solicitando transcrigao nos Anais de 

reportagem publicada no "Correio da Manha", e que instrue o pedido. (Pausa.) 
Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. Sera feita a transcrigao. 
Ha oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, ha precisamente 26 anos, recordo- 

me muito bem porque era Deputado Federal, soldados brasileiros do III RI imo- 
laram, frlamente, companheiros de arma. O acontecimento emocionou a Nagao, 
porque os que assim agiram eram movldos por uma ideologia: o comunismo. 

Ocupo hoje a tribuna, como sempre fago ao transcorrer esta data, para 
prestar homenagem aqueles soldados que foram assassinados, muitos ate quando 
dormiam. 

Era Ministro da Guerra, na ocasiao, o General Joao Gomes e Comandante 
da l.a Regiao Milltar o General Eurico Dutra. 

O Sr. Filinto Miillcr — Duas grandes figuras do Exercito. 
o SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a diz muito bem. 
O Sr. Filinto Miiller — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 
O Sr. Filinto Miiller — Ao prestar as vltlmas do atentado comunista, V. Ex.a 

faz bem em recordar o nome do General Joao Gomes, uma das figuras mais 
altas do Exercito naclonal, e o entao General Eurico Gaspar Dutra, hoje Mare- 
chal, que, naquela oportunidade, tiveram atuagao decisiva em defesa das nossas 
instituigoes e do Brasil. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Reglstro, com prazer, o aparte de V. Ex.a, porque 
represents a realidade dos fatos. 

O Sr. Zacharias de Assungao — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com satisfagao. 
O Sr. Zacharias de Assumpgao — Permite V. Ex.a um aparte? 

Infantarla da agao das forgas da Vila Milltar, que exterminaram o movimento 
comunista iniciado na Escola de Aviagao. La tambem civis e oficiais foram assas- 
sinados dormlndo. Ao ser tomada a Escola de Aviagao, tive oportunidade de encon- 
trar alguns companheiros nos ultimos momentos de vida, e outros ja mortos. Os 
autores da revolts fugiram, deixando presos civis, soldados e oficiais que transi- 
tavam pela Estrada de Santa Cruz e que nao quiseram aderir ao movimento. Esse 
o meu testemunho. Quero tambem prestar homenagem aqueles que, sob meu 
comando, participaram afetivamente no abafar a intentona comunista no Campo 
dos Afonsos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, temos nesta Casa militares que, 
naquela epoca, defenderam a legalldade e se bateram contra os comunistas. Nessa 
luta de irmaos contra irmaos, que nem sequer fol travada frente a frente, peito 
a peito eles tentaram socorrer aqueles que, dormindo, assassinados, sacrificados 
friamente. 



- 330 - 

Sr. Presidente, que ideologia e essa que leva os homens a se jogarem contra 
seus irmaos, nas proporgoes em que se verificaram os acontecimentos de 27 de 
novembro, no 3.° Regimento de Infantaria? Lembro-me de que na ocasiao, o 
Presidente Getulio Vargas foi ate o local. O proprio General Eurico Caspar Dutra 
viu cair ao seu lado o seu AJudante de Ordens fulminado pelas balas dos mill- 
tares que acreditavam no comunismo. 

Debelado o movimento, os que foram presos demonstraram uma insensibili- 
dade revoltarte pelo morticlnio que haviam praticado. 

Sr. Presidente, neste instante, em que reverencio a memoria dos que pere- 
ceram e acreditaram, como democratas, no regime que professamos, recordo tam- 
bem, com desdoiro, fatos que constituem uma mancha negra na nossa historia. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 
O Sr. Caiado de Castro — Estou de pleno acordo com V. Ex.a, quando reve- 

rencia a memoria dos que tombaram no movimento comunista, na minha cidade 
natal, em Recife, no 3.° Regimento de Infantaria e na Escola de Aviagao, no Rio 
de Janeiro. Nossos companheiros assassinados e que tombaram na luta pela Demo- 
cracia, nao pedem as nossas lagrimas nem clamam por vinganqa. Querem eles 
apenas que nossos filhos e os filhos dos nossos filhos saibara tambem cumprir com 
o seu dever de manter o Brasil independente. 

O Sr. Filinto Midler — Muito bem! 
O Sr. Caiado de Castro — Nao podemos deixar de estranhar, e principalmente 

aqueles que participaram ativamente no combate aos inimigos do regime que 
justamente nesta semana, em que se reverencia a memoria dos herois que mor- 
reram, uns combatendo e outros assassinados, se promova o reatamento das relagoes 
diplomaticas com a Russia e se queira um projeto de anistia para beneficiar exata- 
mente os que assassinaram os nossos herois. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — For mera coincidencia, 
O Sr. Caiado de Castro — Dolorosa coincidencia. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao ha como negar meu nobre colega, que a coinci- 

dencia nao foi boa. £ bem verdade que o Brasil deve manter relagoes comerciais 
com todos os paises. 

0 Sr. Filinto Midler — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com satisfagao. 
O Sr. Filinto Midler — Nao divirjo, em princlpio, da estranheza manifestada 

pelo eminente Senador Caiado de Castro. Ela tem sido manifestada tambem por 
outros eminentes brasileiros. Contudo, quero deixar, aqui bem acentuado, o meu 
ponto de vista de que o restabelecimento de relagoes com o Governo da Russia 
nao implica, em nenhum momento, em aplauso ao regime comunista em que vive 
aquele Pais. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Perfeitamente. 
O Sr. Filinto Midler — Nao implica, em nenhum momento, em responsabili- 

dade do Brasil em relagao a modificagao do seu sistema de governo. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Tem V. Ex.a toda a razao. 
O Sr. FUinto Midler — Recebo o reatamento das relagoes diplomaticas com 

a Russia como fruto de uma politica que vinha sendo estudada ha longo tempo 
pelo Governo do Sr. Juscelino Kubitscheck, pelo Governo do Sr. Janio Quadros e 
continuada no atual Governo do Sr. Joao Goulart, ou Governo Parlamentarista 
do Primeiro-Ministro Tancredo Neves. Os estudos realizados pelos homens piibli- 
cos brasileiros levaram-nos a conclusao de que deveriam ser restabelecidas essas 
relagoes diplomaticas, mas nesse reatamento nao vai compromisso algum do 
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Governo ou do povo brasueiro na aceitagao do sistema de governo implantado na 
Russia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a poe nos devidos termos a questao. Efetiva- 
mente, esse fato quo hoje nos conduz a tribuna em homenagem aqueles que pere- 
ceram na luta contra o comunismo, nao tern, nao pode ter, nem se ajusta a 
acontecimentos anteriores e proximos do reatamento das relagoes diplomaticas 
com a Uniao Sovietica. 

Nao ignora V. Ex.a que fiz muitas restrigoes ao reatamento. Considero, porem, 
que o Brasil nao se pode isolar, desconhecer a existencia da Russia, nem esta a 
do Brasil. O que era indispensavel que esse reatamento se processasse nos termos 
em que foi feito, em igualdade de condigoes de representagoes e como os cuidados 
inerentes a seguranga nacional. 

Se nos fosse dado sugerir, se o fato ainda merecesse sugestoes — pois ja esta 
consumado — seria o caso de indagarmos, numa formalidade que seria bilateral, 
quais os antecedentes dos 35 representantes da Russia que vem para o Brasil. A 
Russia, por sua vez se informaria dos antecedentes e dos propositos dos diploma- 
tas brasilelros que vao para aquele pais. 

Nao sei se diplomaticamente isso seria possivel, mas o fato e que um "moto- 
rista" nosso talvez fosse — quern sabe — um especialista em energia nuclear 
ou um cidadao indicado para missao de motorista. 

Do Brasil, naturalmente irao os verdadeiros diplomatas de carreira e os auxi- 
liares normals de qualquer embaixada. Essa a razao por que achava necessario 
saber os antecedentes de cada delegado ou representante que viesse funcionar no 
Brasil, para avaliar qual a missao de que estariam incumbidos. Teriamos a palavra 
oficial a respeito de cada um dos integrantes da Embaixada da Russia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer, 

O Sr. Filinto Miiller — Desejo, com a permissao de V. Ex.a, tecer, ainda, ligei- 
ros comentarios relatives a declaragao com que o nobre Senador Caiado de Castro 
iniciou o seu aparte, de que os que morreram em 1935, em Natal, em Recife, no 
Rio de Janeiro, ou em qualquer outra parte do territorio nacional nao pedem 
nossas lagrimas mas nos exigem o compromisso de que nos, os nossos filhos 
e os filhos de nossos filhos — para usar a expresao de S. Ex.a — saberemos cumprir 
o dever de defender a liberdade do Brasil, a democracia e as nossas tradigoes de 
civilizagao crista. 

Quero, neste momento, prestar uma homenagem as Forgas Armadas brasilei- 
ras, fleis, em todos os instantes, ao sangue daqueles herois que tombaram em 
1935, defensoras intranslgentes da Constituigao, das leis e da ordem publica. Con- 
fiamos nas Forgas Armadas brasileiras — e o afirmarmos com grande orgulho — 
pois elas sao as guardias das nossas tradigoes de liberdade e de democracia. Confia- 
mos hoje nos seus componentes, como acreditamos nos que tombaram ern defesa 
da nossa bandeira, em 1935, e nos que morreram nos campos gelados da Italia, na 
defesa dos mesmos principios e dos mesmos ideais democraticos. O Brasil pode 
confiar nas suas Forgas Armadas. Sob qualquer pretexto ou disfarce com que se 
apresente o comunismo anticrlstao, ele sera sempre combatido pelo tradlcional 
patriotismo e bravura do soldado brasilelro. (Muito bem!) 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Pelo soldado brasileiro e pelo povo brasileiro! 
E porque nisso acredito, sinceramente, venho no dia de hoje a esta tribuna prestar 
as nossas Forgas Armadas a homenagem a que fazem jus. 

Nao sera o reatamento de relagoes diplomaticas com a Russia que nos impe- 
dira ou, pelo menos, nos tornara receosos de trazer ao Senado os nossos pronun- 
ciamentos. Acelto as relagoes diplomaticas ora restabelecidas. Nao abriremos mao, 
contudo, de nossas prerrogativas, sobretudo do nosso dever de fiscaliza-las severa- 
mente. 

Anima-nos o sentimento de que o Brasil, mantendo relagoes com todos os 
povos, nao pode desconhecer a existencia da Russia. Fagamos votos por que, ao 
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restabelecer relagoes com o povo Sovietico, marchemos dentro do caminho tragado 
pela compreensao e pelo desejo que tem os brasileiros de convivencla com todos 
os povos. fi a nossa esperanga. 

Sr. Presidente, creio que exprimi, neste momento, os sentimentos de todo o 
Senado. 

O Sr. Filinto Midler — V. Ex.a interpreta o sentimento de todo o Senado, pode 
estar certo. 

O SR. LIMA TELXEIKA — Deixo minha homenagem aqueles que tombaram 
— e nao tombaram em vao, fieis ao grande ideal que abragamos e sustentamos, 
em todas as boras, o ideal de liberdade e de defesa do regime democratico. 
Continuamos no caminho que foi paimilhado pelos bravos soldados, brasileiros, 
nos campos de batalha, confiantes em que o haveremos palmilhar para o futuro. 

Eram as palavras que desejava pronunciar, neste instante. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas. O orador e cumprimentado.) 

Enquanto discursava o Sr. Lima Teixeira, o Sr. Cunha Mello deixa 
a Presidencia, assumindo-a o Sr. Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDEKTE (Gilberto Marinho) — Tem a palavra o nobre Senador 
Guido Mondin. 

O SR. GUIDO MONDIN — Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nobre Senador 
Lima Teixeira ocupou-se da data que assinala o 26.° aniversario do martirio dos 
que tombaram ante a agao e a traigao comunista, em 1935. 

Ocupo agora, Sr. Presidente, sobre o mesmo assunto, a minha tribuna. 
Com o coragao sangrando de tristeza, ocupo esta tribuna para prestar as 

vitimas da impiedade vermelha o meu preito de veneragao, em que mesclo no 
mesmo cadinho de angustia o meu orgulho de ser irmao em Patria daqueles 
bravos — e um quase ciiime de nao estar entre eles para nao mais assistir e 
sofrer o que se passa em minha terra, num escarnio a sua memoria. 

Na apreciagao de atos e fatos, penetro sempre seus aspectos subjetivos, o 
comportamento psicologico dos seus agentes. E no amago das atitudes, e nas 
revelagdes subconscientes que encontro as razoes profundas, sublimes ou infa- 
mes, do comportamento dos homens e das coletividades. 

Anatematizo os reacionarios, os que se sedimentaram na inconsciencia e na 
insensibilidade diante dos fenomenos sociais, da tragedia das massas, incapazes 
de qualquer renuncia quando tudo reclama compreensao fraterna na solugao 
dos graves problemas dos nossos dias. Mas abomino igualmcnte os que, partindo 
embora de premissas certas, dirigem sua luta pelos caminhos escusos e sinistros 
de todas as subversoes. 

Se quero aferir da gravidade da nossa situagao face ao problema comunista, 
gravidade que esta antes de mais nada num estado de espirito, ao mesmo tempo 
revelador de um conformismo suicida e de uvna propensao tremendamente explo- 
siva, basta meditar sobre a misteriosa coincidencia que dias atras constatamos. 
Vinhamos, num processo em que o servilismo se entroniza, tudo envidando para 
o reatamento de nossas relacoes com a Russia Sovietica, em que ressalta um 
aspecto doloroso qual seja o de nos penitenciarmos por termos rompido relagoes 
com a matriz da convulsao revolucionaria mundial, mrma inexplicavel pressa em 
apresentarmos nossas escusas por termos sido ofendidos... Chegara o dia que 
os agodados promotores do reatamento acharam propicio pelo amadurecimento 
a que atingira a sua campanha. 

E entao, enquanto diante dos altares maos se extendiam levantando a Hostia, 
num gesto de Agao de Gragas, outras maos assinavam as notas do reatamento. 
Coincidencia, de per se triste, ou premeditagao impiedosa? 

Que revela esse fato, a nos, que nao ficamos na superficie dos registros, 
■mas mergulhamos no espirito dos acontecimentos? 



- 333 - 

O Sr. Caspar Velloso — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. GUIDO MONDIN — Com todo prazer. 

O Sr. Caspar Velloso — Perdoe-me por interromper o brilhante discurso de 
V. Ex,a Parece-me, contudo — e deve parecer a milhoes de homens cristianizados 
deste Continente — que nao poderia ser maLs acertada a data para reatarmos 
relacoes com a Russia do que o Dia Nacional de Agao de Gragas. Efetivamente, 
nao vejo no meu sentido cristao nada que possa agradar mais ao Criador do 
que setenta milhoes de habitantes do Brasil estenderem as maos, — maos reli- 
giosas, maos cristas, maos crentes, maos espiritualistas, — aos trezentos milhdes 
de habitantes, aos trezentos milhoes de homens, aos trezentos milhoes de almas 
de outro Continente. 

O SR. GUIDO MONDIN — Sr. Senador, e precise forgar muito os sentimen- 
tos para chegar-se a essa interpretagao, com a qual nao compactuo, de modo 
algum. 

O Sr. Caspar Velloso — Se V. Ex.a procurar, encontrara na Biblia as minhas 
e nao as suas palavras. 

O SR. GUIDO MONDIN — Que esforgo de interpretagao tremendo seria neces- 
sario para conciliar tais sentimentos! 

Entao pergunto, 6 homens do meu tempo, por que escolhemos o Dia de Agao 
de Gragas para reatar a mais esdruxula das relagoes entre uma Nagao que se 
apregoa espirituallsta e crista com outra que afirma ser a religiao o opio dos 
povos? 

Nao me atenho, nesta homenagem aos mortos de 35, a analise das razoes, 
das conveniencias ou inconveniencias desse reatamento. G que me fere agora 
e deve ferir a consciencia dos homens que raciocinam em termos de perservagao 
das nossas tradigoes mais caras, e o sentido assustador deste evento doloroso. 
Quando nao se teve sequer o cuidado, o escriipulo, de respeitar o dia que trans- 
corrla, seja por coincidencia, seja propositalmente, e porque a vengamos demais 
na senda sinistra de um destino cruel. 

Por isto, senhor Presidente, vim, nesta tarde, contrito e esmagado pelas minhas 
apreensoes, pedir perdao aos nobres soldados do meu Brasil, pela maneira com 
que estamos correspondendo ao seu imenso sacrificio, ao tributo amargo que 
pagaram com a sua sublime bravura. 

O Sr. Caspar Velloso — Permite V. Ex.a outro aparte? 
O SR. GUIDO MONDIM — Com todo o prazer. 

O Sr. Caspar Velloso — Sei — e tenho certeza de que muita gente tambem 
assim o julgara — que sou um pouco impertinente quebrando com minha pala- 
vra um pouco realista o entusiasmo patriotico de V. Ex.a, tao bem demonstrado 
nas brilhantes palavras que dirige ao Senado. Mas sei tambem que a vida das 
nagoes nao pode parar nos fatos do dla-a-dia, se assim fosse nao teriamos 
representagao no Paraguai, porque nos lembrariamos sempre, ad etemum, dos 
nossos gloriosos homens que morreram nas lutas sangrentas travadas com aque- 
le pais. Como o nosso pais tern, para sua felicidade, pouca historia guerreira, 
quero ater-me a fatos de ontem, que naturalmente ilustrarao, para conhecimento 
do Senado e do povo, aquilo que quero afirmar e aquilo que quero defender. 
Dentro de um sentlmento cristao que a mim anima e faz viver dentro de um 
sentido espirituallsta e, portanto, avesso a forma marxista materialista do comu- 
nlsmo, defend! que se fizesse esse estender de maos a trezentos e cinqiienta milhoes 
de homens que labutam, que trabalham, que vivem e que sao almas e pessoas 
humanas no dia exato em que se elevava um Te Deum de saudagao a esse Deus 
que fundou o mundo inteiro, com os homens do Ocidente e com os homens do 
Oriente, com homens que pensam de uma forma e que pensam de outra. Mas 
quero lembrar a V. Ex a que ha pouco estive em Nova Torque e assisti, na GNU, 
as grandes manifestagoes que se prestaram ao Primeiro-Ministro Nikita Krutschev, 
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que naquela ocasiao pronunciava um discurso em que preconizava a co-existen- 
cia pacifica entre todos os homens. Sabe V. Ex.a que essa co-existencia pacifica 
esta provocando, em torno do Sr. Nikita Krutschev, uma luta muito grande, 
porque os partidarios de Stalin nao a admitem. Assist! — preste V. Ex.a atengao, 
com a serenidade com que costuma recordar os fatos historicos — a chegada 
de Adenauer em Paris, recebendo-o a cidade embandeirada com a continencia 
que Ihe prestava o grande campeao da resistencia francesa, que era De Gaulle. 
Esses exemplos historicos eu os cito neste instante, para que a naqao inteira 
compreenda que, atraves aquele movimento de relagoes internacionais com a 
Russia o Brasil busca apenas mercado e nao ideologias estranhas a sua formaqao. 
Ha, talvez, um grupo politico interessado na baderna e em nos levar mais cedo 
para a banda dos comunistas. Isso e que precisamos evitar. Nao fazer de um 
episodio histdrico, que se situa apenas na orbita comercial, um episodio historico 
que traga para o nosso Pais ideias que nosso pais repele, por ser profundamente 
espiritualista. Perdoe-me V. Ex.a a extensao do meu aparte, que veio empanar 
o brilho do seu discurso. No entanto, parece-me que estas palavras precisavam 
ser ditas nesta Casa do Congresso. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. GUIDO MONDIN — Pois nao. 
O Sr. Caiado de Castro — Peqo permlssao ao nobre colega para declarar-me 

integralmente de acordo com V. Ex.a Devo dizer ao nobre colega e eminente 
amigo, Senador Caspar Velloso, que ha uma diferenqa bem pronunciada entre 
os exemplos citados por S. Ex.a: grupos em combate e paises em guerra. Nao 
ha razao para que se negue ao vencedor ou vencido as homenagens a que o 
tem direito. No caso do Brasil, porem, nao houve guerra. Os nossos compa- 
nheiros, os defensores da legalidade e das instituigoes democraticas foram assas- 
sinados quando dormiam. Foi um crime pavoroso! Os radios clandestinos avisa- 
vam aos navios inimigos, da Alemanha, para que bombardeassem os nossos navios 
mercantes. Nao tenho qualquer restrigao a fazer aos nossos adversaries, ou diga- 
mos, inimigos daquela epoca. Como ex-combatente, rendo minhas homenagens 
aos nossos adversaries, reconhecendo-lhes a bravura e os sentimentos patrioticos 
que os levaram a luta, semelhantes aos nossos. Nao posso, porem, concordar — 
e e o que estranho — com essa coincidencia de termos feito tudo isso nesta 
fase. Pego venia a V. Ex.a para discordar dos exemplos historicos que V. Ex.a 

citou, pois sao exemplos de guerra e por isso muito diferentes daqueles que, 
sem que sequer estivessem em luta, assassinaram os seus companheiros. 

O Sr. Caspar Velloso — Pego permissao ao nobre Senador Guido Mondin para 
dar uma explicagao, ao eminente Senador Caiado de Castro, porque vejo que 
as minhas palavras nao estao sendo tomadas no sentido de justiga. Nao estou, 
absolutamente, defendendo os homens que em 1935 assassinaram os seus com- 
panheiros; absolutamente! Defendo — isto sim — o restabelecimento das nossas 
relagoes diplomaticas e comerciais com todos os paises do mundo, pois ja estamos 
amadurecidos para tal. Se a decisao do Governo brasileiro, de fazer o reata- 
mento, coincidiu com a data em que se comemora a Revolugao de 1935 e com 
as homenagens prestadas pelo nosso povo, nao devemos culpa-lo por essa coin- 
cidencia, pois as demarches vem de longo prazo e se iniciaram no Governo do 
Presidente Janio Quadros. Naquela epoca, o Brasil mandou dois Embaixadores 
especiais a Russia, mandou o Vice-Presidente da Republica — o atual Presidente 
Joao Goulart, como enviado especial. O ultimo ato das demarches foi o reata- 
mento das nossas relagoes diplomaticas e comerciais com aquele pais. 

O SR. GUIDO MONDIN — Nobre Senador Caspar Velloso: empresto a esta 
coincidencia um sentido muito grave. 

Quando, no inicio do meu discurso, falava sobre o estado de espirito da nossa 
gente, particularmente daqueles que por pusilanimidade ou propositadamente 
tendem a levar-nos para o comunismo, dizia que esse estado de espirito — repito 
— e o que me impressiona. E creio, Sr. Senador, que ele ja colheu V. Ex.a, se 
me permite dize-lo. 
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O Sr. Caspar Velloso — Nao creia V. Ex.a Sou rellgioso. 
O SR. GUIDO MONDIN — A coincidencia do ato do reatamento, no dia de 

Agao de Gragas, insulta a consciencia brasileira. 
O Sr. Caspar Velloso — No entender de V. Ex.a 

O SR. GUIDO MONDIN — Se a atitude foi propositada, entao, estamos muito 
mais perto do comunismo do que se pensa, Se nao foi, revela este estado de 
espirito que fez com que os nossos homens publicos, aqueles responsaveis pelo 
ato, nao tivessem o cuidado de pensar na significagao do dia que passava. 

V. Ex.a nao me convencera de que nao seria possivel o reatamento daqul 
a 10 ou 15 dias. Ha muito tempo vem sendo tramado — agora deu-se mais um 
passo sobre o qual nao tardaremos a chorar lagrimas de sangue e de arrepen- 
dimento, porque abrimos uma tremenda comporta, instalando dentro da nossa 
Patria o partido comunista Russo que, amanha, em consonancia com o Partido 
Comunista brasileiro, para desgraga nossa produzira aqueles efeitos que nao 
temos o direito de admitir venham a acontecer. 

O Sr. Caspar Velloso — V. Ex.a acredita que os Estados Unidos, a Inglaterra, 
a Franga, o Mexico, a Argentina, o Uruguai, abriram essa brecha enorme — como 
diz — nos seus paiscs, para o advento do comunismo? 

O SR. GUIDO MONDIN — v. Ex.a sabe o que ocorreu com aqueles paises; 
6 uma questao de estagios. Com eles jamais poderia ocorrer as conseqiiencias 
que no nosso caso ocorrerao. V. Ex a bem sabe o que podera acontecer aqui. 

O Sr. Caspar Velloso — V. Ex.a quer dizer que o Brasil e um Estado imaturo 
que nao esta em condigoes de manter a sua soberania e que perde para os 
Estados Unidos, a Inglaterra, a Franga, o Mexico, a Argentina e o Uruguai? 

O SR. GUIDO MONDIN — Com o atual estado de agitagao que se verifica 
em nosso pais, nao poderiamos tor oportunidade mais triste do que esta. 

O Sr. Caspar Velloso — Nao faga V. Exa uma injustiga aos nassos dirigentes 
e ao povo brasileiro. 

O SR. GUIDO MONDIN — V. Ex.a sabe o que quero dizer. Refiro-me ao 
estado de agitagao em que se encontra a vida brasileira. A inoportunidade e 
flagrante. V. Ex.a sabe da sinceridade das minhas palavras. 

O Sr. Caspar Velloso — Creio na sinceridade das palavras de V. Ex.a 

O SR. GUIDO MONDIN — No momento, foi ato de anti-patriotismo. 

Reato, Sr. Presidentc, as minhas consideragoes precisamente para que meu 
discurso nao fique... 

O Sr. Caspar Velloso — Perdoe-me V. Exa, nao tive culpa, precisava dizer 
o que penso. 

O SR. GUIDO MONDIN — ... fora do esquema que tracei e recomego dizendo: 
Pego perdao por mim, que nao pactuo com todos quantos, pela sua omissao, 

pela sua insensibilidade, pelas suas desculpas melancolicas e covardes, so tern 
agravado a motivagao para a bolchevizagao do Brasil. 

Pego perdao aos sacrificados de 35 em nome daqueles que pela sua respon- 
sabilidade nos postos de mando nao compreenderam ate agora que todos os 
sacrificlos, os mais extremes sacrificios, pelo trabalho e pela vigilia, devem ser 
despendidos nesta bora na busca de solugoes para os problemas br'asileiros. 

Pego perdao aos que sucumblram por nos na calada da noite, em nome de 
todos os inconscientes que repetem, num estribllho de insanos, que nao ha con- 
digoes nem clima para o comunismo num pais de formagao religiosa e cioso 
de sua liberdade como o nosso. Sim, pego perdao tambem em nome desses que 
so enxergariam comunismo se os comunistas vestlssem a camisa vermelha e 
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trouxessem no peito a foice e o martelo, fingindo ignorar que o comunismo hoje 
se traduz em sorrisos amaveis de homens talentosos, pontificando na catedra, 
nas repartigoes, nos quarteis, nos partidos, na literatura, na imprensa nos sin- 
dicatos, nas organizagoes estudantis, estao ao lado de todos, tramando, numa 
perfeita sintonia, nas mais sutis interferencias, na mais obstinada agao, na 
acelerada obtengao dos seus objetivos. 

Pego perdao aos soldados que morreram sem desconfiar sequer da tralgao 
dos seus colegas transfigurados, em nome desses cavalheiros e dessas damas das 
cronlcas socials, que espezinham a miseria do nosso povo em sucessivas e inter- 
minaveis festas e passeios de alto custo, insultando, com os seus automovels 
e suas vivendas de milhoes, os miseraveis e aflitos que buscam trabalho sem 
obte-lo, que imploram por um teto humilde embora e, num tragico contraste com 
a ostentagao dos poderosos, definham a prbpria dlgnidade de seres humanos nas 
fllas dos postos de saiide. 

Pego perdao, senhor Presidente, por tudo isto e muito mais, as vitimas do 
comunismo intemacional, impiedoso e barbaro. 

Este pedido de perdao configura as flores amarguradas da nossa homenagem 
que depositamos, a distancia, diante do tiimulo em que eles repousam a espera 
da nossa atitude. E pedindo-lhes perdao por tudo o que se passa, nos Ihes dizemos 
que nao ha de ser por nos que esta bandeira que eles defenderam ha de algum 
dia ser substituida pelo simbolo escravocrata da foice e do martelo. Nao ha de 
ser nos que um dia este hino de acordes maravilhosos, que traduz em sons o 
sentimento mais profundo da minha Patria, venha a ser apagado de nossa memo- 
ria auditiva pelo canto alucinante da Quarta Internacional. 

Nao estamos impassiveis. Tambem somos obstinados. Nao ficaremos de 
joelhos diante da barbarie. O sacrificio dos soldados de 35 e a mensagem que 
guardamos em nossos coragoes, indicando-nos o que cumpre fazer nesta hora 
pela Patria por cuja liberdade e sentido de vida eles sucumbiram. (Muito bem! 
Muito bem! Palmas.) 

0 SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra o nobre Senador 
Mem de Sa. (Pausa.) 

Esta ausente. 
Nao ha mais oradores inscritos. 
A palavra esta facultada a qualquer Senhor Senador que dela quiser fazer 

uso. (Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, designando, para a 

proxima a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1 
Vbtagao em discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 133, de 1961 

(n.0 2.661, de 1961, na Casa de origem), que aprova o Piano Diretor da SUUENE 
para o ano de 1961 e da outras providencias (incluido em ordem do Dia em vir- 
tude de requerimento de urgencia, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento 
Interno, formulado pelo Sr. Senador Fausto Cabral, como Lider do PTE), tendo 
PARECERES (n.os 628, 629, 630, 703, 704, 705 e 706, de 1961); 

1 — Sobre o projeto: 
— da Comissao de Constituigao e Justiga, favoravel, salvo quanto aos arts. 7.°, 

paragrafo linico e 39; 
— da Comissao de Economla, favoravel; 

— da Comissao de Transportes, Comunicagoes e Obras Piiblicas, favoravel; 
— da Comissao de Flnangas, favoravel; 
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II — Sobre as emendas: 
— da Comissao dc Constituifao e Justifa, favoravel, exceto quanto as de n.08 

11, 28, 35 e 40; 
— da Comissao de Economia, oferecendo as de n.0s 1 a 12-CE; favoravel as 

de n.08 13 a 23, 25, 26, 29 a 35; 38, 39, 41 a 65; apresentando subemendas as 
de n.08 6, 11, 27, 67 e 68; contrario as de n.08 28, 35 e 40 e considerando preju- 
dicadas as de n.08 24 e 37; 

— da Comissao de Transportes, Comunicagoes e Obras Piiblicas, apresentan- 
do os de n.08 13 e 14; favoravel as de n.08 15 a 23, 26, 29 a 34, 36, 38, 39 e 42 a 66; 
favoravel as subemendas de n.08 6, 11, 27, 68 e considerando prejudicadas as 
de n.08 24 a 37; 

— da Comissao de Finan^as, anresentando as de n.0s 15 a 23; favoravel as 
de n.08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, 25, 26, 29 a 34, 36, 38, 39, 42, 43, 44 a66 
subemendas n.08 6, 11, 27, 35, 41, 67 e 68; contrario as emendas n.08 28 e 40; 
considerando prejudicadas as de n.08 24 e 37. 

2 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 62, de 1961 (n.0 2.260, de 
1960, na Casa de origem) que restabelece o carater federal da Policia Militar 
do antigo Distrito Federal (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra 
c, do Rcgimento Interno, em virtude do Requerimento n ° 460, de 1961, dos Srs. 
Senadores Fausto Cabral e Caspar Velloso, aprovado na sessao de 17 de novem- 
bro), tendo 
PARECERES (697 e 698, de 1961) 

— da Comissao de Seguranga Nacional, favoravel com as emendas que ofe- 
rece sob n.08 1, 2 e 3-CSN (com voto em separado do Sr. Senador Sergio Marinho); 

— da Comissao de Finan^as, favoravel ao projeto e as emendas. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-sc a sessao as 11 horas e 20 minutos.) 



235.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 28 de novembro de 1961 

PRESIDfiNCIA.DOS. SRS. MOURA. ANDRADE. E. GILBERTO. MARINHO 

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

Cunha Mello — Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira — Sebastiao 
Archer — Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim 
Parente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Plmentel — Sergio 
Marinho — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao Arruda — Sal- 
viano Leite — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge 
Majmard — Heribaldo Vieira — Ovldio Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio 
de Carvalho — Del Caro — Arlindo Rodrigues — Miguel Couto — Caiado de 
Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Milton Campos — Moura 
Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovlco — Coimbra Bueno — Jose Feli- 
ciano — Joao Villasboas — Filinto Miiller — Gaspar Velloso — Nelson Maculan 
— Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 45 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a 
sessao. 

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

posta em discussao, e sem debate aprovada. 
O Sr. L0-Secretario le o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM N.0 255, DE 1961 
(N.0 571, na Presidencia da Republica) 

Excelentissimo Senhor Presidente do Senado Federal: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia que, no uso da atribuigao 

que me conferem o art. 70, § 1°, da Constituigao Federal e o art. 3°, itens III a 
IV, do Ato Adicional, resolvi vetar, parcialmente, o Projeto de Lei da Camara 
n.0 1.657-B/60 (no Senado, n.0 29/61), que dispoe sobre a criagao de cargos no 
Quadro Permanente do Ministerio da Agricultura e da outras providencias. 

Incide o veto sobre o paragrafo unico do art. 1.°, dispositivo que considero 
contrario aos interesses nacionais, pelas razoes a seguir expostas. 

Pretende o citado dispositivo destinar a lotagao do Institute Agronomico do 
Oeste os cargos criados pelo projeto. 

Muito embora a medida tenha constado da proposta do Executive, entendo 
que, de acordo com as ponderagoes ora apresentadas pelo Departamento Admi- 
nistrativo do Servigo Piiblico, a lotagao de um drgao fixada em lei, alem de dis- 
crepar da sistematica adotada tradicionalmente, subtrairia toda a sua flexibi- 
lidade, ocasionando, ainda, futuras dificuldades a Administragao quando tivesse 
necessidade de alterd-la. 

Vale ressaltar, entretanto, que o veto aposto em nada prejudicara o objetivo 
da proposigao, qual seja o de dotar o Institute Agronomico do Oeste de pessoal 
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indispensavel as suas atividades normais, que sera atingido com a expediqao de 
decreto executive. 

Sao estas as razoes que me levaram a vetar parcialmente, o projeto em 
causa, as quais ora submeto a elevada apreciaqao dos Senhores Membros do 
Congresso Nacional. 

Brasilia, 21 de novembro de 1961. — Joao Gouiart. 

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 
Dispoe sobre a criaqao de Cargos no Quadro Permanente do Minis- 

terio da Agricultura e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Ficam criados nas series de classes ou classes respectivas, e inclui- 

dos no Quadro de Pessoal — Parte Permanente do Ministerio da Agricultura, 
os seguintes cargos: 

Numero Denominaqao Codigo 

1 Almoxarife  AF- 101.14. A 
2 Armazenista   AF- 102. 8.A 

10 Oficial de Administraqao  AF- 201.12.A 
5 Escriturario  AF- 202. 8. A 
5 Escrevente-datilografo   AF- 204. 7 
3 Datilografo   AF- 503. 7.A 
6 Artifice de Manutengao   A- 305. 6 
3 Telegrafista  CP- 207.12,A 

12 Motorista  CT- 401. 8.A 
2 Bibliotecario   EC- 101.12.A 
2 Auxiliar de Bibliotecario   EC- 102. 7 
2 Arquivista   EC- 303. 7.A 
6 Servente  GL- 104. 5 
4 Guarda  GL- 203. 8. A 
2 Porteiro   GL- 302. 9,A 
1 Auxiliar de Inspeqao Sanitaria e Rural P- 204. 8 

14 Mestre Rural   P- 206. 8 
6 Capataz Rural   P- 208. 3 
1 Fotografo   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 
8 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 
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Faragrafo unico — Os cargos ora criados se destinam a lotagao do Institute 
Agronomico do Oeste, do Servigo Nacional de Pesquisas Agronomicas, do Centre 
Nacional de Ensino e Pesquisas Agronomicas. 

Art. 2.° — Fica o Poder Executive autorizado a abrir, pelo Ministerio da 
Agricultura, o credito especial de Cr$ 32,280.000,00 ftrinta e dois milhoes, duzen- 
tos e oitenta mil cruzeiros), para ocorrer as despesas com a criagao dos cargos 
a que se refere o artigo anterior. 

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

(A Comissao .Mista incumbida de relatar o Veto.) 

OFICIOS 

Da Camara dos Deputados encaminhando autbgrafos dos seguintes projetos; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 16/61 

(N.0 54-A, na Camara) 
Mantem a decisao do Tribunal de Contas, denegatoria de registro 

ao contrato, de 4 de fevereiro de 1959, eelebrado entre o Departamento 
de Obras e Saneamento do Ministerio da Viagao e Obras Piiblicas e a 
firma eonstrutora Nobrega e Machado Limitada, para construgao da 
baragem de Taipu, no rio Ceara-Mirim, no Estado do Rio Grande 
do Norte. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — E mantido o ato do Tribunal de Contas, denegatorio ao termo, 

de 4 de fevereiro de 1959, de ajuste eelebrado entre o Departamento Nacional de 
Obras e Saneamento, do Ministerio da Viagao e Obras Publicas e a firma "Cons- 
trutora Nobrega & Machado Limitada", para construgao da barragem de Taipu, 
no rio Ceara-Mirim, no Estado do Rio Grande do Norte, Distrito do Nordeste. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposigoes em contrario. 
(As Comissoes de Constituigao e Justiga e de Finangas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 180, DE 1961 
(N.0 2.150-B, na Camara) 

Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio das Relagocs Ex- 
teriores, o credito especial de Cr$ 202.525.600,00, para atender ao paga- 
mento das despesas de pessoal e obras a cargo da Comissao Mista Ferro- 
viaria Brasileiro-Boliviana. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio das Re- 

lagoes Exteriores, o credito especial de Cr$ 202.525.600,00 (duzentos e dois mi- 
lhoes, quinhentos e vinte e cinco mil e seiscentos cruzeiros), a ser aplicado no 
pagamento das despesas de pessoal e obras a cargo da Comissao Mista Ferro- 
viaria Brasileiro-Boliviana. 

Art. 2.° — O credito de que trata o artigo 1.° desta lei sera registrado pelo 
Tribunal de Contas e automaticamente distribuido ao Tesouro Nacional. 

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

(A Comissao de Finangas.) 
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 181, DE 1961 

(N.0 292-B, na Camara) 
Concede isengao das tarifas postais e telegraficas aos sindicatos de 

classe em todo o territbrio nacional. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — E concedida isengao das tarifas postais e telegraficas aos sindicatos 

de classe, de qualquer categoria, em todo o territbrio nacional. 
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Art. 2.° — Gozarao dessa isenQao a correspondencia postal e o despacho tele- 
grafico que trouxerem a assinatura do Presidente e que versarem assunto do 
exclusivo interesse do Sindicato. 

Paragrafo linico — Nao gozarao da iscngao prevista neste artigo a correspon- 
dencia circular, bem como os impresses. 

Art. 3.° — O Poder Executivo, dentro de 90 dias, baixara os atos regulamen- 
tares que se fizerem necessaries a cxecugao da presents lei. 

Art. 4.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

(As Comissoes de Constituigao e Justiga, de Legislagao Social, de 
Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas e de Finangas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 182, DE 1961 
(N.0 4 634-B, na Camara) 

Integra na Universidadc da Bahia, sob o regime do artigo 17 da Lei 
n.0 1.254, de 4 de dezembro de 1950, o Instituto de Musica da Bahia, e 
da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica o Instituto de Musica da Bahia incluido entre os estabeleci- 

mentos de ensino superior subvencionados pela Uniao, na forma do artigo 17 da 
Lei n.0 1.254, de 4 de dezembro de 1950. 

Art. 2.° — No Orgamento da Uniao sera incluida, anualmente, a subvengao de 
Cr$ 2.500.000,00 (dois milhoes e quinhentos mil cruzeiros), para a manutengao 
do Instituto de Musica da Bahia. 

Art. 3.° — Fica aberto ao Ministerio da Educagao e Cultura e distribuido 
automaticamente a Divisiio de Orgamento do mesmo Ministerio, o credito especial 
de Cr$ 2.500.000,00 (dois milhoes e quinhentos mil cruzeiros) para atender ao 
pagamento da subvengao de que trata o art. 2.°, no cxercicio de 1959. 

Art. 4.° — Esta lei entrard em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

(As Comissoes de Educagao c Cultura e de Finangas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N." 183, DE 1961 
(N.0 2 343-B. na Camara) 

Revigora, por mais trcs anos, os creditos especiais autorizados pclas 
Leis n.os 2.974, de 26 dc novembro de 1936, 3.057, de 22 de dezembro de 
1956 e 3.244, dc 14 de agosto de 1957, c da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1.° — Sao revigorados, ate 31 de dezembro de 1963, os creditos especiais 

de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhoes de cruzeiros), Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhoes 
de cruzeiros) e CrS 300.000.000,00 (trezentos milhoes de cruzeiros), ataertos pelos 
Decretos n.os 41.644, de 31 de maio de 1957, 41.231, de 29 de margo de 1957 e 42.490, 
de 22 de outubro de 1957, a fim de atenderem, respectivamente, as seguintes des- 
pesas: 

a) reaparelhamento dos orgaos de arrecadagao e fiscalizagao dos impostos 
internos da Uniao; 

b) aperfeigoamento e inspegao dos servigos fazendarios, inclusive material; 
c) reaparelhamento das repartigoes aduaneiras, inclusive laboratorio de ana- 

lises. 
Art. 2.° — Os crdditos de que trata o artigo anterior nao poderao, em caso 

algum, custear despesas com pessoal. 
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Art. 3.° — t, prorrogada, ate o exercicio financeiro de 1965, a medida de que 
trata o art. 2° da Lei n.0 3.323, de 27 de novembro de 1957. 

Art. 4.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposicoes em contrario. 

(A Comissao de Finan^as.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N." 184, DE 1961 
(N.0 3 631-B, na Camara) 

Abre ao Poder Legislativo — Camara dos Deputados — o credito su- 
plcmentar de Cr$ 885.428.000,00. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — E aberto ao Poder Legislativo — Camara dos Deputados — o crddito 

suplementar de CrS 885.428.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco milhoes, quatro- 
centos e vinte e oito mil cruzeiros), em reforgo as seguintes dotagoes do Anexo 2 
— Poder Legislativo — 2.01 — Camara dos Deputados — do Orgamento Geral 
da Uniao para o exercicio de 1961. 

DESPESAS ORDINARIAS 
Verba 1.0.00 — Custeio 

Rubrica da Despesa 

Consignagao 1.1.00 — Pessoal Civil 
Flxo Variavel 

SubconsignagSes Cr$ Cr$ 
1.1.01 — Vencimentos   155.000.000 
1.1.02 — Subsidies e Representagoes   250.000.000 250.000.000 
1.1.05 — Salaries de Contratados   170.000 
1.1.09 — Ajuda ds Custo   32.000.000 
1.1.10 — Diarias   100.000.000 
1.1.14 — Salario-familia     7.000.000 
1.1 17 — Gratificagao pela prestagao de servigo extra- 

ordinario: 
1) Secretaria   60.000.000 
2) Diretoria de Orgamento   6.000.000 

1 1.20 — Gratificagao pela execugao de trabalho de natu- 
reza especial com risco de vida ou sai'ide .... 258.000 

1.1.23 — Gratificagao adicional por tempo de servigo .. 25.000.000 

430.170.000 455,258.000 

Cr$ 885.428.000,00 

Art. 2.° — O credito aberto pela presente lei sera automaticamente registrado 
no Tribunal de Contas e distribuido ao Tesouro Nacional. 

Art. 3.° — A presente lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

(A Comissao de Finangas.) 

PARECEK N." 732, DE 1961 
Redagao final do Projcto de Lei do Senado n.0 3, de 1959. 

Relator: Sr. Ary Vianna 
A Comissao apresenta a redagao final (fl. anexa) do Projeto de Lei do Senado 

n.0 3, de 1959, que regula o pagamento de juros moratdrios pela Uniao, pelos 
Estados, Distrito Federal, Municipios e autarquias. 

Sala das Comissoes 20 de novembro de 1961. — Lourival Fontes, Presidente 
- Ary Vianna, Relator — Menezes Pimentel. 
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ANEXO AO PARECER N.0 732, DE 1961 

Reda^ao final do Projeto de Lei do Senado n.0 3, de 1959, que regula 
o pagamento ri? juros moratdrios pela Uniao, pelos Estados, Distrito Fe- 
deral, iVIiinicipios 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. 1.° do Dccreto-lei n.0 22.785, de 31 de maio 
de 1933, e todas as demais disposieors legais em contirario ao estabclscido nesta Lei. 

PARECER N.0 733, DE 1961 

Reda?ao para segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 17, 
de 1961. 

Reiator: Sr. Menczcs Pimentel 

A Comissao apresenta a redagao para segunda discussao (fl. anexa) do Pro- 
jeto de Lei do Senado n.0 17, de 1961, que aplica aos trabalhadores rodovidrios 
disposigoes da Consolidagao das Leis do Trabalho. 

Sala das Comissoes, 24 de novembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidento 
— Mcnczes Pimentel, Reiator. 

ANEXO AO PARECER N.0 733, DE 1961 

Redagao para segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 17, 
de 1961, que aplica aos trabalhadores rodoviarios disposigoes da Consoli- 
dagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Dccreto-lei n.0 5.452, de 1.° de 
maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. 1.° — Aos trabalhadores que empregam atividade em empresas de trans- 
portes rodoviarios aplicam-se, no quo couber, as disposigoes constantes da Segao V, 
Capitulo I, Titulo III, da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo De- 
creto-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 disposigoes em contrario. 

PARECER N.0 734. DE 1961 
Redagao final do Projeto de Lei do Senado n.0 15, de 1952. 

Reiator: Sr. Mcnczes Pimentel 
A Comissao apresenta a redagao final do Projeto de Lei do Senado n.0 15, de 

1952, que modifica o Decreto-lei n.0 9.760, de 5 de setembro de 1946, que dispoe 
sobre os bens imoveis da Uniao e da outras providencias. 

Sala das Comissoes, 16 de novembro de 1961. — Ary Vianna, Presidente — 
Mcnczes Pimentel, Reiator — Paulo Fender. 

ANEXO AO PARECER N.0 734, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Lei do Senado n.0 15, de 1952, que modi- 

fica o Decreto-lei n.0 9.760, de 5 de setembro de 1946, que dispoe sobre 
os bens imoveis da Uniao, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1.° — Ficam revogadas as letras e, f e g e o paragrafo unico do art. 5.°, 

bem como os arts. 139, 140, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
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170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 do Decre- 
to-Lei n.0 9.760, de 5 de setembro de 1946. 

Art. 2.° — Passam a ter a seguinte redagao os arts. 125, 135, 173 e 200 do 
Decreto-Lei n.0 9.760, de 5 de setembro de 1946: 

"Art. 125 — Poderao ser cedidos imoveis da Uniao aos Estados, 
Municipios, entidades educacionais, culturais e de finalidades socials, e, 
ainda, quando se tratar de aproveitamento economico de Interesse nacio- 
nal que merega tal favor, a pessoas fisicas ou juridicas, respeitado o 
disposto no § 3.° do art. 156 da Constituicao Federal. A cessao depen- 
dera de autorizagao legislativa e podera ser feita gratuitamente ou me- 
diante as condigoes que ela estabelecer, sob qualquer dos regimes pre- 
vistos na presente lei." 

"Art. 135 — A alienagao de imovel da Uniao dependera de autori- 
zagao legislativa e se fara mediante concorrencia e por prego nao inferior 
ao seu valor atualizado, fixado pelo Servigo do Patrimonio da Uniao, 
respeitado o disposto no § 3.° do art. 158 da Constituicao Federal." 

"Art. 173 — Todo aquele que, nao sendo proprietario rural nem 
urbano. ocupar por dez anos ininterruptos trecho ds terras da Uniao de 
area nao superior a 25 (vinte e cinco) hectares, tornando-o produtivo 
por seu trabalho e tendo nele sua moradia, podera adquirir-lhe a pro- 
priedade mediante sentenga declaratoria. 

§ 1.° — O processo correra perante Juiz dos Feitos da Fazenda da 
situagao do imovel com citagao do representante da Uniao e sera isento 
de selos de custas e quaisquer emolumentos. 

§ 2.° — Passada em julgado a sentenga declaratoria de propriedade, o 
Juiz designara engenheiro ou agrimensor do servigo da Uniao para medir 
a area, cuja planta, acompanhada da sentenga declaratoria e da homolo- 
gagao da medigao, sera titulo habil para que seja transcrita no registro 
de imoveis. 

§ 3.° — Ao requerente e assegurada a assistencia judiciaria para o 
respective processo." 

"Art. 200 — Respeitado o disposto no art. 173 da presente lei, os 
demais bens imoveis da Uniao, seja qual for a sua natureza, nao sao 
sujeitos a usocapiao." 

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

PARECER N.0 735, de 1961 
Redagao final do Projeto de Resolugao n.0 54, dc 1961, que concede 

aposentadoria a Francisco Bevilacqua, Diretor, PL-1, do Quadro da Sc- 
cretaria do Senado Federal. 

A Comissao Diretora apresenta a redagao final do Projeto de Resolugao n.0 54, 
de 1961, nos seguintes termos: 

RESOLUgAO N.0 

O Senado Federal resolve: 
Artigo unico — fi apresentado, de acordo com o art. 191, § 1.°, da Constituicao 

Federal, combinado com os arts. 345, item I, e 349, da Resolugao n.0 6, de 1960, 
no cargo de Vice-Diretor-Geral, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o 
Diretor, PL-1, Francisco Bevilacqua. 

Sala da Comissao Diretora, 28 de novembro de 1961. — Moura Andrade — 
Cunha Mello — Gilberto Marinho — Argcmiro dc Figuciredo — Mathias Olympic 
— Guide Mondin. 
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PARECER N.0 736, de 1961 

Rcda^ao final do Projeto de Resolucao n.0 55, de 1961, que aposenta 
a pedido, Waldomiro Souza Rocha, Guarda de Scguranfa. 

A Comissao Diretora apresenta a redagao final do Projeto de Resolugao nP 55, 
de 1961, nos seguintes termos: 

RESOLUCAO N.0 

O Senado Federal resolve: 
Artigo linico — F aposentado, nos termos do § 1.° do art. 191, da Constituigao 

Federal, combinado com o art. 345, item IV, da Resolugao n.0 6, de 1960, (Regula- 
mento da Secretarial, no cargo de Inspetor de Seguranqa, PL-8, o Guarda de Se- 
guranga, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Waldemiro de Souza 
Rocha. 

Sala da Comissao Diretora, 28 de novembro de 1961. — Moura Andrade — 
Cunha Mello — Argcmiro de Figueircdo — Gilberto Marinho — Mathias Olympic 
— Guido Mondin. 

PARECER N ° 737, de 1961 
Rcdagao final do Projeto de Resolugao n.0 56, de 1961, que aposenta, 

a pedido, Romcu Beltrami, Guarda de Seguranga. 
A Comissao Diretora apresenta a redagao final do Projeto de Resolugao n.0 56, 

de 1961, nos seguintes termos; 
RESOLUCAO N.0 

O Senado Federal resolve; 
Artigo unico — fi aposentado, nos termos do § 1.° do art. 191, da Constituigao 

Federal, combinado com o art. 345, item IV, da Resclugao n.0 6, de 1960, (Regula- 
mento da Secretaria), no cargo de Inspetor de Seguranga, PL-S, o Guarda de Se- 
guranga, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Romeu Beltrami. 

Sala da Comissao Diretora, 28 de novembro de 1961. — Moura Andrade — 
Cunha Mello — Gilberto Marinho — Argcmiro de Figueircdo — Mathias Olympio 
— Guido Mondin. 

PARECER N.0 738, de 1961 

Redagao final do Projeto de Rcsolugao n." 57, de 1961, que nomeia 
para os cargos de Auxiliar Legislativo candidatos habilitados em concurso 
de provas e titulos. 

A Comissao Diretora apresenta a redagao final do Projeto de Resolugao n.0 57, 
de 1961, nos seguintes termos: 

RESOLUCAO N." 

O Senado Federal resolve; 
Artigo unico — Sao nomeados, de acordo com art. 85, letra c, item 2, do 

Regimento Interno, para os cargos de Auxiliar Legislativo, do Quadro da Secre- 
taria do Senado Federal, os seguintes candidatos habilitados no concurso de 
provas e titulos para o provimento dos mesmos cargos: PL-9, Maria Clara Coelho 
Baumann das Neves, Jose Aristides de Morals Filho, Maria Regina Coelho Teixeira, 
Ronaldo Pacheco de Oliveira, Branca Borges Goes Bakaj, Claudio Julio Freitas 
Carneiro, Vicente Oliveira de Lara Rezende, Helena Brown, Genoveva Fonseca 
Ayres, Susy Cunha e Cruz, Evandro Mesquita, Jose Ney Passos Dantas, Romeu 
Arruda e "William Lima Machado Newton; e para os de PL-10, da mesma carreira, 
Paulo Rubens Pinheiro Guimaraes, Eduardo Leao Marques, Antonio Augusto 
Gentil Cabral, Luiz Renato Vieira da Fonseca, Iracema da Costa e Silva de Castro, 
Marilia de Carvalho Bricio, Lelia Pinto Ferraz, Diva Falconi de Carvalho, Arlette 
Pelota Tapajds, Celso Luiz Ramos de Medeiros, Victor Rezende de Castro Caiado, 
Cid Sebastiao da Franga Brugger, Rubem Patu Trezena, Hugo Rodrigues Figueircdo, 
Dinah Martins Peracio, Enaura Cucio de Souza. Sergio Luiz Alageraovite, Helena 
Ruth Laranjal Farias Rigolon, Paulo Irincu Fortes, Leo Alberto Ramos Cruz, 
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Sylvia Minazi Mantovani. Edina Borges de Oliveira, Artemira Sampaio Castellar, 
Celso de Freitas Cavalcanti, Antonio Carlos de Nogueira, Sara Ramos de Figuei- 
redo, Guilherme Gracindo Scares Palmeira, Eduardo Rui Aarosa, Francisco Gon- 
Qalves de Araujo, Maria de Lourdes Veiga, Alfeu Cordeiro dos Santos, Alexandre 
Marques de Albuquerque Melo, Dalmar Geraldo Lacerda Guimaraes, Ayrton Jose 
Arritta, Helio Dolher da Silva, Laurita Fanaia, Emmanuel Novaes, Maria de 
Lourdes Penha Belisario, Lea Araujo de Pina, Fernando da Silva Palma Lima, 
Leonel Amaro de Medeiros, Nilson Roberto de Novaes Carneiro Campelo, Maxi- 
miano Vianna, Teresinha Duarte, Jose Carlos Porto de Mcndonga Claro, Jacy de 
Brito Freire, Izabel Magalhaes Evangelista. 

Sala da Comissao Diretora, 28 de novembro de 1961. — Moura Andrade — 
Cunha Mello — Gilberto Marinho — Argemiro de Figueiredo — Mathias Olympio 
— Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do expediente. 
Ha oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, a discussao que trava- 
mos ontem nesta Casa, veio convencer-me, mais uma vez, que estava bem certo 
quando, ao analisar, no velho Senado da Republica, o problema da estruturagao 
organica da SUDENE, eu me levantava contra o metodo adotado e combatia os 
pianos basicos desse drgao da administragao publica. 

Ja esclareci a esta Casa, de outra vez, que nao se justificava a instituigao da 
SUDENE como drgao com fungdes executivas dentro da administragao brasileira. 
A SUDENE era drgao que, na verdade, se tornava necessario para coordenagao 
dos drgaos federals ja existentes com atuagao no Nordeste. Essa fungao de plani- 
ficagao, alem da de coordenagao dos drgaos existentes, tambem se fazia mister, 
porque os servigos dos drgaos administrativos que atuavam na Regiao nao obede- 
ciam a um piano previo, nem sob o ponto de vista tecnico e cientifico, nem sob 
o ponto de vista administrativo. 

A SUDENE tinha de agir, executando, por si, fungdes ja afetas a drgaos espe- 
cializados da Uniao. Assim, por exemplo, no problema de combate aos efeitos 
das secas, ou de execugao dos pianos contra os efeitos das secas, dispunha a Uniao 
de drgao ja existente e em fungao ha mais de cinqiienta anos. De modo que 
tudo o que nesse setor a SUDENE planificasse ou executasse, deveria ficar a 
cargo desse drgao especializado da Uniao. 

No terreno do financiamento, se exigissemos, por parte da SUDENE o finan- 
ciamento ao produtor ou o incremento as forgas econdmicas da regiao, jA encon- 
trariamos atuando no Nordeste inumeros drgaos foderais: o Banco do Brasil, 
atraves de sua Carteira do Credito Agricola; o Banco do Nordeste, com a fungao 
especial e especifica de financiar o pequeno agricultor e as pequenas industrias 
localizadas no Poligono das Secas; e, para os casos mais importantes que exigem 
investimentos maiores, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econdmico. 

Imimeras cooperativas existem na regiao, de modo que o piano de financia- 
mento que a SUDENE estabelecesse, sem que precisasse constituir-se em drgao 
executivo, ja encontraria, na Uniao departamentos especializados para esse fim. 

Para o desenvolvimento da energia eletrica conta a Uniao com um drgao 
especializado, perfeito, de probidade inatacdvel, de conceito tecnico reconhecido 
por todos, a Cia. Hidreletrica do Sao Francisco e suas subsididrias. 

No tocante a exploragao de minerios, na regiao nordestina, dispunha a Uniao 
do Departamento Federal de Fomento Mineral. No setor agropastoril, havia o 
Ministdrio da Agricultura, com as suas Segdes tecnico-especializadas: a Segao de 
Fomento Vegetal e a Segao de Fomento Animal, sediadas em quase todos os 
Estados da Federagao; na Modema Fazenda de Criagao, no municipio de Umbu- 
zeiro, na Paraiba, os Postos de Monta federals, em inumeros municipios brasi- 
leiros; a Fazenda de Tipigid, em Pernambuco, e o Grupo do Cariri. 
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Havia, Sr. Presidente, nesse setor inumeros orgaos especializados, dos quais 
teria que se valer, ou deveria valcr-se, a SUDENE para executar o seu piano de 
estruturagao economica da regiao nordestina. 

Nao se justificava, portanto, que. dispondo a Uniao de todos esses drgaos 
para executar o que planejasse a SUDENE, viesse ela a constituir-se em drgao de 
execugao, cabendo-lhe a fiscalizagao das obras, o emprego das verbas, a planifi- 
cagao, mesmo, da estruturagao economica do Nordeste, com elementos proprios. 
Foi uma superfetagao que, na verdade, criou a anomalia injustificdvel que d a 
SUDENE, sendo como e, hoje, um superministerio, pouco subordinada atd ao 
Presidente da Repiiblica e ao Conselho de Ministros. 

Se examinarmos os poderes que concedemos a esse drgao na estruturagao 
juridica que tern, chegaremos a conclusao de que jamais, na vida republicana, se 
conferiu tanto poder a uma organizaQao. Basta dizer que o Superintendente, o 
Diretor ,o Chefe, o homem que dirige ditatorialmente a SUDENE, pode contratar 
tdcnicos & vontade, fixar-lhes os vencimentos, mandar proceder a estudos, pagar 
o quanto entender a cada uma das pessoas mobilizadas ou convocadas para seus 
servigos. 

Por este motivo, Sr. Presidente, desde o comego da discussao do Projeto do 
Piano Diretor da SUDENE, venho tentando salvar as verbas consignadas pela 
Constituigao da Republica, que tern, por forga da Lei Maior, a aplicagao especi- 
fica para a execugao do piano de combate aos efeitos das secas. 

O Sr. Leonidas Mello — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com prazer. 
O Sr. Leonidas Mello — A esta altura do discurso de V. Ex.a, quero lembrar 

que o Departamento Nacional do Obras Contra as Secas 6 um dos departamentos 
que tem prestado ao Nordeste eficientes servigos e da mais relevante utilidade. 
Ningudm que conheca os Estados do Nordeste e as realizagoes do DNOCS poderd 
negar que esta inteiramente A altura de continuar a desempenhar a fungao que 
Ihe 6 atribuida. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — V. Ex.a tem toda a razao, nobre 
Senador Leonidas Mello, que depoe com autoridade, porque e nordestino e homem 
de inatacavel respeitabilidade... 

O Sr. Leonidas Mello — Muito obrigado a V. Ex.a 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — ... conhece a regiao e o que tem 
sido, nestes cinqiienta anos, o trabalho do Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas. 

O DNOCS, Sr. Presidente, tem sido atacado muitas vezes injustamente, algumas 
vezes justamente. 

Jd tenho dito desta tribuna e reafirmo que nao me preocupam, neste instante 
e todas as vezes em que falo a respeito, as irregularidades notdrias praticadas 
por elementos que compoem o corpo de servidores do DNOCS. 

O que me interessa, o que discuto, o que defendo e o piano do Departamento 
Nacional do Obras Contra as Secas. 

Tem razao o nobre Senador Leonidas Mello quando afirma que este Depar- 
tamento tem prestado os mais relevantes servigos ao Nordeste brasileiro. 

Eu me permitiria, para completar o brilhante aparte do nobre Senador, apre- 
sentar o conjunto de realizagoes desse drgao, na regiao nordestina. E um resumo, 
Sr. Presidente, daquilo que poderia desenvolver em inumeros discursos, porquanto 
cada uma dessas realizagoes que vou aqui enumerar daria margem a grandes 
argumentagoes, no sentido do tempo que teria de tomar ao Senado, dada a 
natureza e a importancia dos empreendimentos. 

Sr. Presidente, este Departamento no Poligono das Secas, construiu em menos 
de cinqiienta anos de atuagao seiscentas e cinqiienta e seis barragens, que podem 
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acumular, com a constmgao de Ords, cerca de doze bilhdes de metros ciibicos 
dagua; construiu seiscentos e noventa e quatro quilometros de canais de irriga- 
qao; doze mil quilometros de rodovias, com mais de duas mil pontes e pontilhoes 
que ultrapassam, em comprimento total, de vinte quilometros; e milhares de 
outras obras secundarias como bueiros, drenos, etc. 

Perfurou cinco mil, cento e um pogos com a vazao diaria de cinco mil litres, 
tendo mais de duzentos quilometros de extensao; doze servigos de abastecimento 
d"agua foram concluidos e quarenta e oito estao em construgao. 

Sr. Presidente, os servigos de abastecimento d"agua nas cidades sao obras 
custosas da maior importancia, realizadas para resolver o tao angustioso pro- 
blema nas cidades populosas, entre as quais incluo com emogao, neste instante, 
a minha cidade, com cento e dez mil habitantes, que se ressentia deles. Agora, 
gragas ao trabalho do DNOCS principalmonte, essa obra esta concluida. 

Assentou o DNOCS duzentos e sessenta e dois quilometros de llinhas de alta 
tensao; construiu cinqiienta e nove campos de pouso para avioes do tipo C-47, 
alem de varias usinas hidreletricas, escolas, hospitals, laboratdrios, silos, arma- 
zens, redes de radio comunicagao, postos agricolas, postos de piscicultura, postos 
de colonizagao, etc. 

surpreendente, que todas essas realizagoes tenham sido feitas com parcos 
recursos que atingiram apenas em cinqiienta anos, a dezessete bilboes de cruzeiros, 
incluindo todas as despesas com assistencia as secas. 

Esses recursos retificados para o poder aquisitivo do atual exercicio elevam- 
se a cinqiienta e dois bilboes de cruzeiros, ou seja, a media de um bilhao de 
cruzeiros por ano. 

Assim, quando se fala em DNOCS a impressao que se dd ao povo 6 de que 
se trata de orgao nocivo aos interesses piiblicos ou da coletividade nordestina. 
Nao, Sr. Presidente. Ainda que ressalvando as irregularidades cometidas por fun- 
cionarios daquele Departamento, devemos render homenagens aos tdcnicos que 
se tem esforgado para livrar o Nordeste do flagelo das secas. 

Dentre os que dirigiram o DNOCS ha inumeros de extraordinaria idoneidade 
moral e capacidade tecnica. Inutil seria cita-los para que o Senado relembrasse 
o que eles significam nos quadros morais, politicos e administrativos da vida 
brasileira. Superintendendo o Departamento, passaram pelo Ministerio da Viagao 
e Obras Piiblicas homens da maior responsabilidade e idoneidade moral, e da 
maior capacidade tecnica e cultural. Entre eles, quero citar aqui, com a maior 
elevagao, a maior nobreza, — a parte a modestia — um nome de um inimigo 
meu pessoal e politico — o ex-Ministro Jose Americo de Almeida — que foi 
um dos dirigentes do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 

Quando hoje se fala em irregularidades cometidas no servigo de assistencia 
ao nordestino, quando se apontam os bilboes de cruzeiros gastos no amparo 
aquelas populagoes famintas a clamar pela ajuda da Uniao, recordo-me de que 
em uma das secas — nao sei se na de 1932 — quando se encontrava o Sr. Jos6 
Americo de Almeida a frente da Pasta da Viagao, tao impressionado, e emocio- 
nado ficou S. Ex.a com o que se passava naquelas regioes que, deixando o Mi- 
nisterio, para la se dirigiu conduzindo dinheiro em especie para, regular ou 
irregularmente, salvar aqueles brasileiros que morriam de fome atingidos pela 
calamidade. 

Sao irregularidades justificadas pela contingencia em que se encontra um 
homem de responsabilidade que enfrenta o dilema de salvar a vida de milhares 
de pessoas ou manter-se dentro do regime rigoroso da ordem legal e administra- 
tiva, mas com o sacrificio de seus conterraneos. 

O Sr. Leonidas Mello — V. Ex.a permite outro aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com muita honra. 
O Sr. Leonidas Mello — A atitude do ex-Ministro Jose Americo de Almeida 

e perfeitamente justificada, porque foi assumida em epoca de calamidade piibli- 
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ca; e a propria Constituigao que autoriza medidas de carater excepcional, como 
as adotadas por S. Ex.a 

O SR.ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — V. Ex.a tem txxia razao. 

Mas, Sr. Presidente, na estruturagao anomala que se deu a SUDENE, pro- 
curel, desde o primeiro momento, salvar aquilo que a Constituigao resguardou, 
para a execugao do piano de combate aos efeitos das secas; a verba estabelecida 
no art. 198 da Constituigao foi destinada, pelo Poder constituinte, a execu^ao 
do piano de defesa contra os efeitos das secas. 

Dai a razao da emenda que apresentei, e ontem analisei, considerada incons- 
titucional pela douta Comissao de Constituigao e Justiga. Essa inconstitucionall- 
dade nao existe, data venia da ilustre Comissao e de seu eminente Relator, 
porquanto nao se aponta, na referida emenda, o menor conflito entre os seus 
termos e o texto constitucional. 

Outra emenda, Sr. Presidente, por mim apresentada, a de n.0 24, declara: 

"Art. — Todas as verbas destinadas por esta lei e pelas leis e 
decretos anteriores a execugao do Piano Diretor da SUDENE serao postas 
a disposigao dos drgaos competentes e especializados ja existentes, em 
funcionamento no Nordeste, tendo-se em vista a natureza e finalidade 
dos aludidos recursos financeiros e a competencia especifica de cada 
orgao." 

Redigi-a em virtude de um dos artigos constantes do Piano Diretor da 
SUDENE, ora sob nossa analise, declarar que as verbas, quando nao aplicadas, 
passarao para o ano subseqiiente integrals, continuando, assim, a disposigao 
do Piano Diretor da SUDENE. 

Minha emenda teve em vista ressalvar o pensamento do leglslador, que se 
reflete no artigo. Se as verbas aqui votadas tem destinagao especifica, quando 
nao aplicadas no ano a que se destinam, elas ou suas sobras deverao passar para 
o ano seguinte a disposigao do mesmo orgao a que foram destinadas. 

Se, por exemplo, liayia uma verba para um servigo de irrigagao, ela passa 
com a destinagao especifica, para o ano seguinte, a disposigao do mesmo 6rgao 
a que incumbe a execugao do servigo de irrigagao. 

O Sr. Pedro Ludovico — Permlte V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO — Com todo prazer 
O Sr. Pedro Ludovico — Ainda ha pouco V. Ex.a se referia a fome no Nor- 

deste. Fome nao existe apenas no Nordeste, mas em todo o Pais   no Centro 
no Sul e no Norte, em toda parte. fi preciso que o atual Govemo olhe pelo povo' 
nesse particular. As ultimas Administragoes n^o adotaram qualquer medida 
em relagao a carestia da vida. Esse o problema principal do Drasil que nos 
podera levar a dias dificeis e negros. Infelizmente, nem o Governo passado 
do Sr. Janlo Quadros, nem o do Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira de quern 
sou amigo — como tambem no atual, se cogitou desse problema Nenhum deles 
aglu de maneira firme e intensa a fim de por cobro a fome em nosso Pais E pre- 
cise que os governantes compreendam que o povo brasileiro nao tolerard por 
mais tempo a exploragao ignobll, a quern vem sendo submetido. Todos os que 
negociam aumentam indiscriminadamente os pregos das mercadorias cada um 
querendo explorar mals o outro. Como disse ha um mes, em discurso sobre a 
carestia da vida, so quern vive de salario e que nao explora ninguem, porque nao 
tem nada para vender. Essa classe mlseravel e humilde nao tem' para quern 
apelar. 

E preciso que o Governo atual se compenetre de que tudo tem limite, porque, 
ultrapassados esses limltes, poderemos sofrer conseqliencias desastrosas. Queria 
dar esse aparte para lembrar a V. Ex.a que nao so o Nordeste sofre fome, mas 
o Brasll inteiro. 
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O SR. ARGEIVIIRO DE FIGUEIREDO — V. Ex.a tem toda a razao e agradego 
o aparte com que me honra. fi por Lsso que em imimeros discursos temos anall- 
sado a politica adotada pelos ultimos governos da Republica e a carestia crescen- 
te do cuato de vida. Temos procurado demonstrar, tanto quanto o permitem as 
nossas forcas, que o Govemo precisa, quanto antes, cuidar de uma politica de 
fomento a produeao, criando, em todas as regioes do pais, a agricultura de 
subslstencia. Estou certo de que qualquer medida que tomar no sentido de repri- 
mir o aumento do custo de vida, atraves de decretos, leis, regulamentos ou por 
meio da COFAP, serao superficiais e nao darao os resultados desejados. 

O custo de vida esta subordinado a uma lei economica que ninguem pode 
subestimar — a da oferta e da procura. Na hora em que o nivel da produgao 
nacional subir, em qualidade e em quantidade, na hora em que os mercados se 
encherem de produtos ofertados ao consumidor, por certo os pre?os das utilidades 
essenciais a vida serao reduzidos e a familia brasileira vivera mais tranqiiila. 

Sr. Presidente, ha outra emenda, dentre as que apresentel, tambem julgada 
inconstitucional pela douta Comlssao de Justlga. Data venia ainda dessa Co- 
missao tecnica, nao entendo por que, nem vejo como se possa descobrlr conflltos 
entre a emenda, cujo texto passo a ler, e qualquer dispositive da ConstltuiQao 
da Republica, ou entre a emenda e o espririto da Oonstitui?ao, ou mesmo entre 
a emenda e os principios constitucionals que todos nos conhecemos. 

Diz a minha emenda: 
"Os servigos e obras cuja execugao nao se enquadrem na compe- 

tencia de qualquer dos orgaos especializados ja existentes poderao ser 
contratados pela SUDENE como pessoa fisiaa ou juridica mediante 
previa autorizagao do Presidente da Republica e do l.0-Ministro e compe- 
tente registro no Tribunal de Contas." 

A razao dessa emenda, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e a segulnte: em um 
dos artigos do Piano Diretor da SUDENE da-se ao Superintendente autorizagao 
para contratar tecnicos sem supervisao de quern quer que seja, fixar-lhes venci- 
mentos, acertar o tempo de servlgo a ser prestado, enflm, da-se ao Superinten- 
dente da SUDENE um arbitrio que ninguem deve ter, e nao pode ser dado num 
regime democratico como o ncsso, numa democracia que e o regime da publi- 
cldade e da responsabilidade. Assim, no sentido de coibir e delimitar esse arbi- 
trio do Diretor da SUDENE, eu havia sugerido, atraves da Emenda n.0 28, que 
todos os contratos realizados pela SUDENE para execugao dos trabalhos prevls- 
tos para o Nordeste recebessem a previa anuencla do Presidente da Republica e 
do seu Prlmeiro-Mlnistro. 

Entende-se que, no regime parlamentar em que estamos vivendo, dado o 
Ato Adlcional que o Congresso votou, nao seria fungao do Presidente da Repu- 
blica, aprovar contratos ou ter fungao executiva, neste caso ou em casos seme- 
Ihantes. 

Sr. Presidente, o regime parlamentar que adotamos pelo Ato Adicional 
nao e um parlamentarismo ortodoxo, autentico; e um parlamentarlsmo hibrldo, 
que serviu nao como solugao de um problema juridico constitucional do Pais, mas 
como uma saida a situagao grave em que nos encontravamos. 

Pelo proprio Ato Adicional, verifica-se que concedemos ao Presidente da 
Republica fungoes que, num parlamentarlsmo autentico, nao poderla te-las. 
Dentre elas, poderia cltar a fungao de nomear funclondrlos, porque toda a admi- 
nlstragao pelo regime parlamentarista esta subordinada ao Gablnete. Ocorre, 
porem, que no caso a que me refiro, a SUDENE jd. tem estruturada, a seu favor, 
uma organlzagao juridica que se eleva a categoria de um superminlsterlo. A 
SUDENE estava mal subordinada ao Ftesldente da Republica; ela nao tinha 
quase a quern prestar contas. Se qualquer dos Senhores Senadores penetrar hoje 
no Gabinets do Chefe da SUDENE e procurar veriflcar o numero de funclondrlos 
admltidos por este orgao, encontrara uma quantidade imensa de empregados, 
uma quantidade imensa de tecnicos verdadelros e pseudotecnicos, de econo- 
mistas reals e pseudo-economistas; e ira encontrar em pratlca a politica declara- 
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<3a numa escandalosa entrevista publicada pe!o Sr. Celso Furtado em um dos 
jornais mais idoneos da Capital da Republica, e que foi objeto de um discurso 
que proferi nesta Casa, O Superintendente da SUDENE fez declaragoes que es- 
candalizaram a todo nordestino: que ja despendeu ate a estas horas cerca 
de dels bilhoes de cruzeiros no Nordeste e que se impoe naquela regiao uma 
politica intenslva de empreguismo, que e precise empregar, ajudar pelo emprego. 

Sr. Presidente, este fato ja foi por mim analisado nesta Casa. Poi para 
coibir abuses dessa natureza, para evitar que o Superintendente da SUDENE 
exercesse esss arbitrio, de procurar cs tecnicos que ele entendesse, capazes de 
executar serviqos por ele imaglnados, que procure! estabelecer esse freio, deter- 
minando na Emenda n.0 28 que o Superintendente da SUDENE nao podera fazer 
contratos de vulto, sem a previa audiencia do Senhor Presidente da Republica e 
do Sr. Primeiro-Ministro. 

A Emenda n.0 29, que me parece nao ter sofrido qualquer objegao, esta asslm 
redlgida: 

"§ 1.° — A SUDENE e os orgaos federals incumbidos de realizar as 
obras e os services constantes do Piano Diretor e do Piano de Combate 
aos efeitos das Secas somente poderao delegar a sua execu?ao aos Esta- 
dos e Municipios, mediante convenio, quando nao Ihes for possivel a 
direta execugao." 

Esta foi uma cautela que entendi necessaria, porque nem sempre os muni- 
cipios sao capazes de executar, no sentido tecnico, as obras previstas pela 
SUDENE, ou pelos orgaos especializados a ela subordinados. E uma delegagao de 
fungdes. 

Entendo que, so em ultimo caso, quando os orgaos tecnicos especializados nao 
pudessem executar diretamente o servigo, e que essa fungao poderia vir a ser 
delegada aos Estados e Municipios. 

Outra emenda, Sr. Presidente, e a de numero 37 e esta assim redigida; 
"Art. — Para a completa execugao de seus trabalhos permanentes 

de planejamento e fiscalizagao, a SUDENE propora ao Governo a organl- 
zagao do quadro de pessoal necessario, com a rigorosa discriminagao das 
fungoes de cada cargo e fixagao dos respectivos vencimentos dos seus 
ocupantes." 

Tem ela por objetivo, Srs. Senadores, reprlmir o abuso exlstento na SUDENE 
cujo quadro de pessoal ninguem conhece ate hoje nem quanto percebem seus 
funclonarios, que sao sempre admitidos por contrato. Ora, isso significa uma 
burl a ao que a lei estabclece, Aos representantes do povo, no Congresso sobre— 
tudo aos da Camara dos Deputados, somente a eles cabe a iniciativa de qualquer 
projeto de lei que implique materia financeira. So o Congresso pode criar cargos 
e fungoes. 

Dir-se-d que a SUDENE nao os cria, apenas contrata. 

DTIT*Lte .forma uma burla ao espirito da Constituigao, porque a SUDENE, como servigo orgamzado em carater permanente, nao pode deixar de 
ter seu quadro de pessoal devidamente especializado. em consonancia com a 
Constituigao e as lels ordinanas que regem a materia. 

Sr. Presidente, a Emenda n.0 37, por mim apresentada, recebeu o apoio das 
comlssoes tecnicas competentes. 

Nao julgo necessario usar do direito de encaminhar a votagao pelo prazo 
regimental. Pedir^i apenas ao Senado a sua atengao para o conteudo o significa- 
do de cada uma dessas emendas; numa hora em que votamos piano tao grave 
para a vida economica do Nordeste, e de se atentar para os argumentos que 
venho expendendo e para os que ainda virei a expender por ocasiao de enca- 
mlnhamento da votagao das mesmas. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
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O SR. PRESEDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Salvlano Leite, para uma comunica?ao. 

O SR. SALVLANO LEITE — Sr. Presidente, na manha de hoje, com indescritl- 
vel tristeza li noticia, que considero dolorosa, procedente de Joao Pessoa, capital 
do meu Estado. 

Embora dolorosa, como disse, nao e, no entanto, referente a tragedias ou 
morte. Diz ela respeito ao fechamento das portas do velho Hospital Santa 
Isabel, onde se refugiava e abrigava a gente pobre do meu Estado, que all 
enconfrava os recursos e os meios necessaries para minorar seus sofrimentos 
da alma e do corpo. 

O Hospital Santa Isabel, Sr. Presidente, era um estabelecimento tradicio- 
nal na vlda da gente pobre do meu Estado. Nele trabalhavam de gra?a medicos, 
enfermeiros, irmas de caridade, etc. Era mantido pelos recursos minguados da 
Santa Casa de Mlsericordia local e pelos auxilios que Ihe dava o Governo Federal. 

A noticia e tanto mais dolorosa, insisto eu. porque nos adianta que o velho 
nosocomio de Joao Pessoa fechou precisamente porque nao Ihe foram pagas 
as contribuigoes federals consignadas no OrQamento da Uniao. 

Vou ler o telegrama de Joao Pessoa, para que melhor se inteire o Senado 
do assunto nele contido: 

"Joao Pessoa, 27 — O Hospital Santa Isabel, mantido pela Santa 
Casa de Misericdrdia, fechou ontem, todas as enfermarias e bloco cinir- 
gico para indigentes devido a falta dos auxilios federals incluidos no Orca- 
mento deste ano. Protestos tern sido feitos por entidades de classe, mas 
atd o momento nenhuma providencia foi tomada para evitar o fecha- 
mento do hospital mantido pela benemdrita instituigao." 

Ora, Sr. Presidente, quern conheceu como eu a velha casa situada no bairro 
de Tumbia, na Capital do meu Estado, quern sabe do papel que ela exercia no 
amparo aos mais pobres, nao pode dominar-se, num instintivo e natural gesto 
de revolta, quando ve cairem por terra os esforgos de tantos anos, a dedicagao 
de tantos abnegados e o sacrificio de tantos que lutaram para manter e fazer 
sobreviver o casarao do bairro elegante da cidade de Joao Pessoa, casarao triste, 
com suas manhas cheias de indigentes, com suas imimeras janelas de frente 
para o verde de suas frondosas mangueiras. 

Nao hi. paraibano que deixe de revoltar-se ao ver desaparecer uma das casas 
mais tradlcionais de amparo e beneficio a indigencia de minha terra. E por isso 
mesmo quero, desta tribuna, depois de relatar em breves palavras o aconteci- 
mento doloroso que a ela me trouxe, um grito de angustia, pedir ao Sr. Ministro 
da Saiide, tambdm paraibano, que providencie no sentido de que sejam pagas 
as contribuigoes devidas ao Hospital Santa Isabel, para que ele volte a funcionar 
e a prestar seus servigos a gente pobre do meu Estado. 

O Sr. Argemiro de Flgueiredo — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. SALVIANO LEITE — Com todo o prazer. 
O Sr. Argemiro de Flgueiredo — A noticia que V. Ex.a traz ao Senado e real- 

mente alarmante. Fechar-se um Hospital como o Santa Iszabel, na Paraiba, por 
falta de recursos federais e ato que depoe contra a administragao. Associo-me ao 
apelo ora formulado por V. Ex.a no sentido de que o Governo regularize a situa- 
gao do antigo nosocomio, a fim de que, com a urgencia indispensavel, volte a 
prestar os imensos servigos que tern prestado i pobreza, no Estado da Paraiba. 

O SR. SALVIANO LEITE — Agradego o aparte de V. Ex.a e sinto-me honrado 
de, ja a esta altura, falar tambem em nome do eminente paraibano Senador 
Argemiro de Figueiredo. 

Sr. Presidente, desta tribuna, dirijo um apelo angustioso ao Sr. Ministro da 
Saiide para que tome as providencias necessarias a fim de restabelecer a vida 
daquela casa que tantos beneficios — como aceituei — tern trazido a populagao 
pobre do meu Estado. 
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Confio em que meu apelo sera ouvido por S. Ex.a e fago votos a Deus por 
que assim seja. Se, porem, nao for atendido, cumpre-me, como paraibano, solida- 
rizar-me com meus conterraneos no momento de angustia que aflige tantos 
coragoes, e deixar o meu protesto consignado nos Anais desta Casa. Saibam os 
que me elegeram seu representante no Senado da Republica que nao descuidei 
um momento da tarefa de ajuda-los e defende-los. (Muito bem! Muito bem!) 

O Sr. Mem de Sa — Sr. Presidente, pego a palavra para uma explicagao 
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Mem de Sa, para uma explicagao pessoal. 

O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho a tribuna apenas 
para ler ao Senado a nota oficial que as Bancadas do Partido Libertador, na 
Camara dos Deputados e no Senado Federal, reunida sexta-feira ultima, decidi- 
ram divulgar condensando sua posigao em face do reatamento de relagoes diplo- 
mdticas entre o Brasil e a Russia. 

A nota 6 do seguinte teor e dispensa qualquer outro preambulo ou comen- 
tario: 

A representagao do Partido Libertador, no Senado e na Camara dos Depu- 
tados, nao ve, em principio, razao para condenar o reatamento das relagoes 
diplomaticas com a Russia. Membros ambos os paises da mesma sociedade 
intemacional — a ONU —, nao se explicaria que, decorridos tantos anos do inci- 
dente determinante da ruptura, nao se restabelecessem as relagoes normais entre 
eles. E tanto mats quanto as proprias nagoes que mais combatem o regime sovie- 
tico e a sua politica mantem relagoes diplomaticas com a Russia. 

Isto posto, a representagao do Partido Libertador nao pode deixar de censu- 
rar a maneira por que se praticou o ato e estranhar as circunstancias em que 
ele se produziu. 

No sistema parlamentar de governo, que e o vigente no Pais, nenhuma reso- 
lugao de tal alcance politico poderia tomar-se sem ser pelo Conselho de Ministros 
em reuniao plenaria, e sem prdvio entendimento com o Congresso Nacional. 
Nao foi sabidamente o que ocorreu. Embora viesse a questao sendo discutida 
ha muito tempo, a decisao surpreendeu toda gente, inclusive Ministros de Estado. 
Parece ter sido tomada pessoalmente pelo Sr. Presidente da Republica e executa- 
da pelo Sr. Ministro do Exterior, nao se sabe se com a intermediagao do Sr. 
Presidente do Conselho. Tudo a maneira tipicamente presidencialista, que se 
pretende impor ao funcionamento do sistema parlamentar vigente. 

Quanto a ocasiao escolhida para a pratica do ato de nenhum modo urgente, 
nao poderia ela ser mais condendvel: justamente aquela em que o Pais ia mais 
uma vez prestar a sua homenagem as vitimas da intentona comunista de 1935. 
Tao inconvenlente e a ocasiao, que se dirlgia acinte escolhido para dar ao ato 
mcramente diplomatico uma profunda significagao politica. 

Assim, a representagao do Partido Libertador aprova em principio o reata- 
mento das relagoes diplomdticas com a Russia, mas censura a maneira como 
procedeu o Governo ao dar solugao ao problema. 

Era o que desejava dizcr, Sr. Presidente, agradecendo a generosidade de 
V. Ex.a (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — No expediente lido figura mensa- 
gem contendo as razoes do veto presidencial ao Projeto de Lei (n.0 1.657, de 1960, 
na Camara, e n.0 29, de 1961, no Senado) que dispos sobre a criagao de cargos 
no Quadro Permanente do Ministerio da Agricultura e dd outras providencias. 

A fim de conhecerem o veto, esta Presidencia convoca as duas Casas do 
Congresso Nacional para sessao conjunta a reallzar-se no dia 12 de dezembro, ds 
21,30 horas, no Plenario da Camara dos Deputados. 

Para a Comissao Mista que o devera relatar, designa os Srs. Senadores: Jos6 
Feliciano (PDS) — Fernandes Tavora (UDN) e Fausto Cabral (PTB). 
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Sobre a Mesa, requerimento que vai ser lido, 
fi lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 478, de 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro dispen- 
sa de publicagao para a imediata discussao e votagao da redagao final do Projeto 
de Resolugao n.0 54, de 1961, que concede aposentadoria a Francisco Bevilacqua, 
Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Sala das Sessoes, 27 de novembro de 1961. — Cunha Mello. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Passa-se a imediata discussao da 

redagao final, constante do Parecer n.0 735, lido no expediente. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final, queiram permanecer sentados 

(Pausa.) 
Estd aprovada. Vai a promulgagao. 
Vai ser lido outro requerimento. 

fi lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 479, de 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro dispen- 
sa de publicagao para a imediata discussao e votagao da redagao final do Projeto 
de Resolugao n.0 55, de 1961, que aposenta, a psdido, Waldemiro Souza Rocha, 
Guarda de Seguranga. 

Sala das Sessoes, 28 de novembro de 1961. — Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Passase a imediata discussao da 

redagao final, constante do Parecer n.0 736, lido no expediente. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovada. Vai a promulgagao. 
Vai ser lido mais um requerimento. 

E lido e aprovado o seguinte 
REQUERIMENTO 

N.0 480, de 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro dispen- 

sa de publicagao para a imediata discussao e votagao da redagao final do Projeto 
de Resollugao n.0 56, de 1961, que aposenta, a pedido, Romeu Beltrami, Guarda 
de Seguranga. 

Sala das Sessoes, 28 de novembro de 1961. — Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Passa-se a imediata discussao da 

redagao final, constante do Parecer n.0 737, lido na hora do expediente. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. i Pausa.) 
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Estd encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovada. Vai a promulgagao. 
Vai ser lido outro requerimento. 

lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N.0 481, de 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315. do Regimento Interno, requeiro dlspen- 
sa de publicagao para a imediata discussao e votagao da redagao final do Projeto 
de Resolugao n.0 57, de 1961, que nomeia para cargos de Auxiliar Legislativo 
candidates habilitados em concurso de provas e titulos. 

Sala das Sessoes, 28 de novembro de 1961. — Cunha Mello. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Passa-se ^ imediata discussao da 

redagao final, constante do Parecer n.0 738, lido na bora do expediente. 
Nao havendo quern queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Estd encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovada. Vai a promulgagao. 
Sobre a mesa Projetos de Resolugao, que vao ser lidos. 
Sao lidos os seguintes 

PROJETO DE RESOLUUAO N.0 58, DE 1961 
Nomeia para o cargo de Diretor, PL-1, o Oficial da Ata, PL-3, Ivan 

Ponte e Souza Palmeira. 
O Senado Federal resolve: 
Art. unico — £ nomeado, de acordo com o art. 85, letra "c", item 2, do Regi- 

mento Interno, para exercer o cargo de Diretor. PL-1, do Quadro da Secretaria 
do Senado, o Oficial da Ata, PL-3, Ivan Ponte e Souza Palmeira. 

Justificagao 
A Comissao Diretora, em obediencia ao que dispoe o Rcgulamento da Secre- 

taria, propoe a consideragao do Senado o nome acima citado para o preenchl- 
mento da vaga aberta com a aposentadoria do Diretor da Ata. 

Trata-se de funcionario que se vem dcstacando nos servigos a seu cargo e 
que por isso merece ascender ao aludido cargo. 

Sala das Sessoes, 28 de novembro de 1961. — Moura Andrade — Cunha Mello 
— Gilberto Marinho — Argemiro de Flgueiredo — Mathias Olympio — Guido 
Mondin. 

PROJETO DE RESOLUCAO N.0 59. DE 1961 
Nomeia para o cargo de Guarda de Seguranga, Antenor Ferreira 
Gomes. 

O Senado Federal resolve: 
Art. unlco — fi nomeado de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regi- 

mento Interno, para o cargo isolado de Guarda de Seguranca, PL-2, do Quadlro 
da Secretaria do Senado Federal, Antenor Ferreira Gomes. 
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Justificagao 
Com a aposentadoria de Valdomiro de Souza Rocha, acha-se vago um cargo 

de Guarda de Seguranga para o qual a Ccvnissao Diretora propoe o nome acima 
referido, obedecendo ao que dispoe o Regimento Interno do Senado. 

Sala das Sessoes, 28 de novembro de 1961. — Moura Andrade — Cunha Mcllo 
— Gilberto Marinho — Argemiro de Figueiredo — Mathias Olympic — Guide 
Mondin. 

PROJETO DE RESOLUCAO N.0 60, DE 1961 

Nomeia para o cargo de Guarda de Seguran<;a, Severino Estevao 
Ramalho. 

O Senado Federal resolve; 
Art. linico — fi nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regi- 

mento Interno, para o cargo isolado de Guarda de Seguranqa, PL-9, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal. Severino Estevao Ramalho, 

Justifica^ao 
Com a aposentadoria de Romeu Beltranl, vaga-se um cargo de Guarda de 

Seguranqa para o qual a Comissao Diretora, obedecendo ao que dispoe o Regi- 
mento Interno, propoe o nome acima referido. 

Sala das Sessoes, 28 de novembro de 1961 — Moura Andrade — Cunha Mcllo 
— Gilberto Marinho — Argemiro de Figueiredo — Mathias Olympic — Guido 
Mondin. 

PROJETO DE RESOLUGAO N.0 61, DE 1961 
Nomeia Marta Judith Rodrigues, Oficial Arquivologista, PL-3, do 

Quadro da Secretaria do Senado Federal. 
O Senado Federal resolve: 

Art. linico — fi nomeada, de acordo com o art. 85, alinea c, item 2, da Reso- 
lu?ao n.0 2, de 1959 (Regimento Interno), para o cargo de Oficial de Arquivo- 
logista, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, vago nos termos do 
art. 1.° da Resolu?ao n.0 23, de 1961, Maria Judith Rodrigues. 

Justifica^ao 
A Comissao Diretora, em consulta formulada a douta Comissao de Consti- 

tuigao e Justiqa, estabeleceu que o pronunciamento desse orgao seria recebido 
como elemento Interpretative absolute e cujas conclusoes a Administracjao ficaria 
adstrita. 

Em conseqiiencia, submete a apreciaqao do plenario o presente projeto para 
o preenchimento da vaga de Helena Colin, Oficial Arquivologista do Quadro Ane- 
xo, criado pela Resoluqao n.0 23, de 1961. 

Sala das Sessoes, 28 de outubro de 1961. — Auro Moura Andrade — Gilberto 
Marinho — Argemiro de Figueiredo — Mathias Olympic — Guldo Mondin. 

PROJETO DE RESOLU^AO N.0 62. DE 1961 
Nomeia Marcos Vieira para o cargo de Oficial Arquivologista, PL-6, 

do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 
O Senado Federal resolve; 
Art. linico — E nomeado, de acordo com o art. 85, alinea c, item 2, da Reso- 

luqao n.0 2, de 1959 (Regimento Interno), para o cargo de Oficial Arquivologista, 
PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Marcos Vieira. 

Justifica^ao 
A Comissao Diretora propoe a conslderaqao da Casa a presente nomeaqao 

para o cargo de Oficial Arquivologista, PL-6, vago em vlrtude da nomeaqao de 
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Maria Judith Rodrigucs para o de PL-3. Este decorrente da passagem de Helena 
Collin para o Quadro Anexo, criado com a Resolugao n.0 23, de 1961. 

Sala das Sessoes, 28 de outubro de 1961. — Auro Moura Andrade — Cunha 
Mello — Gilbcrto Marinho — Mathias Olympic — Guide Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Os projetos que acabam de ser 
lidos, depois de publicados em avulsos, ssrao incluidos em Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA 

Da pauta consta, em primeiro lugar, o Projeto de Lei da Camara n.0 62, de 
1961. Entretanto a Presidencia verifica que se trata de equivoco da Imprensa e 
que o item II devera ter prioridade na apreciagao do Plenario. A prioridade 
resulta do fato de se achar em processamento de votagao, ja com a discussao 
especial iniciada, o projeto que figura no item II. 

De outra parte, o Sr. Senador Filinto Miiller, Lider da Maioria, solicitou 
fosse fcita a distribuigao das informagoes do Conselho de Seguranga Nacional, 
com relagao ao projeto constante do item I. Estas informagoes ainda estao 
sendo impressas para a distribuigao. 

Assim sendo, a Presidencia invertera a Ordem do Dia de hoje, anunciando, 
em primeiro lugar, a materia constante do item II da pauta. 

Votagao, em discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 133, 
de 1961 (n.0 2.661, de 1961, na Casa de origem), que aprova o Piano Dire- 
tor da SUDENE para o ano de 1961 e da outras providencias (incluido 
em Ordem do Dia em virtude de requerimento de urgencia, nos termos 
do art. 330, letra c, do Regimento Interno, formulado pelo Sr. Senador 
Fausto Cabral, como Lider do PTE), tendo 
PARECERES (n.0s 628, 629, 630, 703, 704, 705 e 706, de 1961); 

I — Sobre o projeto: 
— da Comissao de Constituigao e Justiga, favoravel, salvo quanto aos 

arts. 7.°, paragrafo unico e 39; 

— da Comissao de Economia, favoravel; 
— da Comissao de Transportes, Comunicagoes e Obras Piiblicas, favo- 

ravel ; 

— da Comissao de Finangas, favoravel; 

II — Sobre as emendas: 
— da Comissao de Constituicao e Justiga, favoravel, exceto quanto 

ks de n.0s 11, 28, 35 e 40; 

— da Comissao de Economia, oferecendo as de n.0s l a 12-CE; favo- 
ravel as de n.0s 13 a 23, 25, 26, 29 a 35; 38, 39, 41 a 85; apresentando 
subemendas as de n.08 6, 11, 27, 67 e 68; contrario as de n.0s 28, 35 e 40 
e considerando prejudicadas as de n.^ 24 e 37; 

— da Comissao de Transportes, Comunicagoes e Obras Piiblicas, apre- 
sentando os de n.0s 13 e 14; favoravel as de n.0s 15 a 23, 25, 26, 29 a 34, 
36, 38, 39 e 42 a 66; favoravel as Subemendas de noe 6, 11, 27, 68 e 69, 
oferecendo subemendas as de n.08 41; contraria as de n.0s 28, 35, 40; con- 
siderando prejudicadas as de n.08 24 e 37; 

— da Comissao de Finangas, apresentando as de n.0s 15 a 23; favo- 
ravel as de n.1^ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, 25, 26. 29 a 34, 36, 38; 39, 42, 
43, 44 a 66 favoravel as subemendas n.08 6, 11, 27. 35. 41, 67 e 68; contra- 
rio as emendas n®8 28 e 40; considerando prejudicadas as de n.®8 24 e 37. 
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Na se&sao anterior, foi aberta nos termos do Regimento Interno, art. 271, 
discussao especial sobre as Emendas n.0s 6, 11, 27, 35, 41, 67 e 68 e respectivas 
subemendas. 

Apos usar da palavra o Sr. Senador Argemiro de Figueiredo, a discussao foi 
interrompida, em virtude de uma questao de ordem formulada pelo Sr. Senador 
Filinto Miiller. 

Tera prosseguimento, hoje, a discussao especial sobre as referidas emendas 
e subemendas. 

Em discussao as Emendas n.o6 6, 11, 27, 35, 41, 67 e 68 e respectivas Sube- 
mendas. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, declare encerra- 
da a discussao. 

Em votaqao o Projeto sem prejuizo das emendas. 
Ha, entretanto, Requerimento de destaque, do nobre Senador Aloysio de Car- 

valho, para rejeigao de dispositivos do Projeto. 
O Sr. l.0-Secretario procedera i leitura do Requerimento. 

fi lido e sem debate aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 484, DE 1931 

Nos termos dos arts. 212, letra t e 310, letra b, do Regimento Interno, requei- 
ro destaque, para rejeigao, da seguinte parte do projeto: paragrafo unico do 
art. 7.° 

Sala das Sessoes, 28 de novembro de 1961. — Aloysio de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O Sr. l.0-Secretario Ira proceder 
a leitura de outro requerimento de destaque, de autoria do Sr. Senador Aloysio 
de Carvalho. 

£ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N." 485. DE 1961 

Nos termos dos arts. 212, letra t. e 230, letra a, do Regimento Interno, requel- 
ro destaque, para as expressoes do Projeto, a fim de serem rejeitadas: 

no art. 35, § 2.°, "in fine" — 
"cobrada em tresdobro" 
Sala das Sessoes, 28 de novembro de 1961. — Aloysio de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O presente Requerimento prctende 
a supressao da expressao "cobrada evn tresdobro", constante do § 2.°, do art. 35, 
que tern a seguinte redagao; 

"§ 2.° — Verificando-se, em qualquer tempo, que o adquirente do imo- 
vel nas condigoes deste artigo, deu ao mesmo destinagao diversa, serd 
ele responsavel pela tributagao a que estaria sujeita a transagao, cobrada 
em tresdobro." 

Em votagao o Requerimento. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, pego a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 

Aloysio de Carvalho, para encaminhar a votagao. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, para esse destaque pego 

a atengao do Plenario porque se trata de ponto de vista pessoal e pode ser que 
os meus eminentes pares com ele nao estejam de acordo. 
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Nao mais era possivel emendar o Projeto quando ele foi a Comissao de Cons- 
titul?ao e Justi?a. A esta cabia apenas apresentar subemendas, mas nao pode 
faze-lo quanto a essa disposiqao, porque nao havia evnenda relativa a mesma. 

Entao, o recurso que me pareceu cabivel foi solicitar o dcstaque dessas expres- 
soes. 

O art. 35 permite o seguinte; 
"Os atos relatives a alienaqao de quaisquer propriedades rurais, inclu- 

sive os que visam desmembramento desses imoveis, quando se referirem 
a lotes de area igual ou inferior a 50 hectares, destinados a exploraqao 
agropecuaria na Regiao Nordeste, ficam isentos do pagamento de todos 
os impostos ou taxas federais que sobre eles incidirem, inclusive o impos- 
to sobre o lucro imobiliario." 

Portanto, isenqao completa. O § 1.° declara que; 
"Quando o desmembramento a que se refere este artigo abranger lotes 

superiores a cinqiienta (50) hectares iguais ou inferiores a cem ilOO), os 
atos relatives a sua alienaqao gozarao da redugao de (50%) cinqiienta por 
cento da tributagao federal que sobre eles incida." 

Preve apenas uma redugao do rmposto a pagar. 
O § 2.°, cogita da hipotese do proprietario, que adquiriu por compra esses 

terrenos, dcstina-los a uso diverse. 
Manda entao que esse proprietario pague os impostos a que estaria obrigado 

se a transagao nao tivesse tido isengao ou redugao, e manda paga-los em tres- 
dobro. 

Vou ler a disposigao: 

"S 2.° — Verificando-se, em qualquer tempo, que o adquirente do 
imovel nas condigoes deste artigo, deu ao mesmo destinagao diversa, sera 
ele responsavel pela tributagao a que estaria sujeita a transagao, cobra- 
da em tresdobro." 

Temos portanto o seguinte: a satisfagao de uma tributagao que era normal 
na transagao. Mas a pena, pela transformagao do imovel para fim diverse, 
e cobrada em tresdobro, inclusive o imposto sobre o lucro imobiliario. 

O que me parece excessive e a pena, porque estamos, pelo art. 35, facilitando 
efetivamente, aos moradores da zona compreendida no Poligono das Secas, a 
aquisigao de sua proprledade. No entanto, proibimos que o proprietario de a 
essa propriedade uso diverse, e nao estabelecemos nenhuma condigao de tempo. 
Se, em qualquer tempo, o proprietario der uma destinagao diversa ao imovel 
que adquiriu com isengao ou com redugao de impostos, pagara a tributagao 
devida, cobrada em tresdobro. Parece-me excessiva. 

O Senado esta no seguinte dilema: ou mantem essa pena excessiva, ou, 
excluindo as palavras para que solicitei destaque, deixa a obrigagao do paga- 
mento da tributagao e nao aplica penalidade algirma. Foi o que considerei de 
meu dever esclarecer ao Senado. 

Vamos tomar uma atitude entre essas duas posigoes; ou impor a penalidade 
ou retlra-la, flcando entao o proprietario obrigado apenas a tributagao a que 
estaria sujeito. 

Parece-me que a lei deveria ter previsto a hipotese de outra forma. O pro- 
prietario pagaria a tributagao a que estivesse sujeito se a transagao fosse reali- 
zada no momento em que desse destinagao diversa ao imovel. Ai, realmente, 
pagaria mais, porque os impostos vao sempre em crescendo e, portanto, estariam 
mats elevados do que na ocasiao em que o cidadao adquiriu a propriedade. (Muito 
bem!) 

O SR. PRES1DENTE (Moura Andrade) — Em votagao o requerimento de 
destaque da expressao "cobrada em tresdobro". 
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Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento de destaque do nobre Senador 
Aloysio de Carvalho queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento. 
O Sr. l.0-Secretario vai proceder a leitura de outro requerimento de destaque. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 486, DE 1961 

Nos termcs dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro 
destaque, para as expressoes do projeto, a fim de serem rejeitadas: 

no art. 39 — 
"pelo Presidente da Repiiblica". 
Sala das Sessoes, 28 de novembro de 1961. — Aloysio de Carvalho. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O art. 39 do projeto tern a seguinte 

redaqao: 
"As dotaqoes globais constantes desta lei serao requisitadas pela 

SUDENE apds a aprovaqao dos pianos de aplicaqao pelo Presidente da 
Repiiblica, devendo a execuqao das obras e serviqos correspondentes ficar 
a cargo dos drgaos federals competentes." 

O nobre Senador Aloysio de Carvalho requer destaque para rejeiqao das 
expressoes "pelo Presidente da Repiiblica". 

Em votaqao o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa se, em conseqtiencia, a votaqao do projeto, sem prcjuizo das cmendas 

e excluidas as partes destacadas. 
Em votaqao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

& o seguinte: 
PROJETO DE LEI DA CAMARA N." 133, DE 1961 

(N.0 2.666, de 1961, na Camara) 
Aprova o Piano Diretor da SUDENE para o ano de 1961, c da outras 

providencias. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Pica aprovada a primeira etapa do Piano Diretor do Desenvolvi- 

mento do Nordeste, referente ao ano de 1961, na conformidade dos Anexos da 
presente lei, obedecido o criterio estabelecido no art. 9.°, paragrafo unico, da Lei 
n.0 3.692, de 15 de dezembro de 1959. 

Paragrafo linieo — As obras e serviqos, constantes dos referidos Anexos, terao 
carater prioritario, para efeito de sua execuqao pelos drgaos responsaveis. 

Art. 2.° — Serao estabelecidas em lei, nos termos do art. 8.° da Lei n.0 3.692, 
de 15 de dezembro de 1959, as etapas subseqiientes do primeiro Piano Diretor da 
SUDENE, relatlvas aos exercicios posteriores ao de 1961. 

Paragrafo unico — A Lei Orqamentaria da Uniao, a partir do ano de 1962 
inclusive, consignara nos Anexos da SUDENE e dos demais drgaos federals respon- 
saveis por investimentos, obras e serviqos na area delimitada pela citada Lei n.0 

3.692, os recursos necessaries a execuqao do Piano Diretor. 
Art. 3.° — Os recursos destinados a execuqao de obras e serviqos constantes 

do Piano Diretor, oriundos de dotaqdes orqamentarias ou de creditos adicionais, 
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bem como os respectivos saldos, nao aplicados em cada exercicio financeiro, serao 
depositados no Banco do Brasil, a dlsposigao da SUDENE, e vigorarao por tres 
anos consecutivos. Esses recursos nao poderao ser incluidos, pelo Poder Executivo, 
em pianos de contengao de despesas e serao registrados automaticamente pelo 
Tribunal de Contas. 

§ 1.° — No encerramento do exercicio financeiro, a SUDENE remetera as duas 
Casas do Congresso Nacional e ao Ministerio da Fazenda, extrato de suas contas 
bancdrias, com a discriminagao dos saldos dos recursos destinados ao custeio de 
cada obra ou servigo. 

8 2.° — Os saldos referidos no paragrafo anterior sorao contabilizados, pela 
Contadoria Geral da Republica, como "Restos a Pagar", mas continuarao d dispo- 
sigao da SUDENE, no Banco do Brasil S.A. ou no Banco do Nordeste S_A., podendo 
ser por ela movimentados, para a execugao dos servigos e obras do Piano Diretor, 
independentemente de autorizagao. 

8 3.° — Os recursos depositados no Banco do Brasil para a execugao do Piano 
Diretor da SUDENE deverao ser transferidos para o Banco do Nordeste. 

Art. 4.° — As obras e servigos constantes do Piano Diretor poderao ser exe- 
cutados ou contratados diretamente pelos drgaos aos quais forem consignados os 
respectivos recursos ou, indiretamente, mediante convenio, por outros drgaos esta- 
tais, autdrquicos e sociedades de economia mista, observado, em qualquer caso, 
o disposto no art. 2.° da Lei n.0 3.692, de 15 de dezembro de 1959, bem assim o 
que preceitua esta lei. 

8 1.° — Poderd igualmente a SUDENE ou os drgaos fedcrais a quern competir 
a realizagao das obras e servigos constantes do Piano Diretor, delegar a sua exe- 
cugao aos Estados ou Municipios, mediante convenio. 

8 2.° — A SUDENE fiscalizard a execugao das obras e servigos delegados e 
prestard, neste caso, assistencia tecnica e administrativa aos drgaos estaduais e 
municipais. 

Art. 5.° — Cabe a SUDENE, mediante decisao do Conselho Deliberativo, soli- 
citar o depdsito, no Banco do Nordeste S.A., das importancias correspondentes a 
dotagdes orgamentdrias destinadas a realizagao de servigos e obras, no Nordeste, 
quando os drgaos responsdveis nao promoverem a execugao dos mesmos atd seis 
(6) meses depois de iniciado o exercicio financeiro. 

Paragrafo linico — Neste caso, efetuado o depdsito, a SUDENE providenciard 
para que os referidos drgaos realizem imediatamente os ditos servigos e obras, 
podendo, se nao o fizerem, promover a sua execugao atravds de outros drgaos. 

Art. 6.° — fi facultado a SUDENE promover a organizagao, a incorporagao ou 
a fusao de sociedades de economia mista, para a execugao de obras compreen- 
didas no Piano Diretor, bem assim para a prestagao de assistencia tecnica, contdbil 
ou administrativa a entidades estaduais ou municipais responsdveis pela execugao 
de servigos considerados bdsicos para o desenvolvimento regional. 

8 1.° — A participagao da Uniao em tais sociedades far-se-d atravds da 
SUDENE, mediante autorizagao de seu Conselho Deliberativo, ao qual caberd 
a indlcagao de representantes do Governo Federal nas assembleias gerais e nos 
drgaos de dlregao das referidas entidades. 

8 2.° — A participagao da Uniao, de que trata o paragrafo anterior, serd efeti- 
vada, porem, em cardter preferencial, por intermedio da Companhia Hidreletrica 
do Sao Francisco, desde que se trate de sociedade distribuidora de energia eletrica 
de sua produgao. 

Art. 7.° — £ facultado ainda a SUDENE, mediante autorizagao do Conselho 
Deliberativo; 

a) reallzar importagoes, para a execugao de estudos e projetos enquadrados 
no Piano Diretor; 
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b) contratar estudos e pesquisas sobre problemas de interesse do desonvol- 
vimcnto do Norder.te, podendo coder os sous rcsultados a sociedades de economia 
mista de cujo capital participe a Uniao, o Estado ou o Municipio; 

c) promover a organizagao de cooperativas dentro dos objetivos do Piano 
Diretor. 

Paragrafo iinico — Os atos a que se refere a alinea a estarao sujeitos, em 
cada caso, a previa autorizacao do Presidente da Republica. 

Art. 2.° — A SUDENE dara preferencia a Companhia Hidreletrica do Sao 
Francisco para, por si ou suas subsidiarias, realizar, na area de concessao deli- 
mitadr. pslo Decrcto n,0 19 706, de 3 de outubro de 1945, bem como naquelas que 
Ihe viercm a ser atribuidas em virtude de necessidade de expansao do seu sistema 
eletrico as obras e instalagoes de eletrificagao previstas no Piano Diretor. 

Paragrafo unico — Dentro de sessenta dias, contados do recebimento da intcr- 
pelagao da SUDENE, a CP1ESF manifestara a preferencia de que trata este artigo, 
sob pena de caducidade. 

Art. 9.° — Na area a que se refere o artigo anterior, a distribuigao de energia 
eletrica produzida pela CHESF sera realizada preferencial e sucessivamente: 

a) pela prdpria Companhia, ou por suas subsidiarias; 
b) por sociedades de economia mista ou cooperativas organizadas pelos Esta- 

dos ou Municipios, com ou sem participagao da CHESF, mas sempre que possivel 
com sua assistencia tecnica. 

§ 1.° — A SUDENE adotara as mcdidas legais cabiveis para o cumprimento 
das disposigoes deste artigo, especialmente no termino dos contratos firmados 
com terceiros para distribuigao de energia eletrica ja produzida pela CHESF, ou 
por outras empresas cujo patrimonio haja sido constituido com o concurso finan- 
ceiro da Uniao. 

§ 2.° — A distribuigao de energia eletrica regulada neste artigo e a preferencia 
prevista no anterior somente poderao ser atribuidas as sociedades de economia 
mista ou suas subsidiarias nas quais a Uniao, os Estados, os Municipios ou a 
CHESF detenham a maioria das agoes com direito a voto. 

§ 3.° — O direito de preferencia outorgado a CHESF serd mpjiifestado na 
forma e prazo previstos no paragrafo unico do artigo anterior. 

§ 4.° — As cotas do imposto unico e do imposto de renda (Constituigao, art. 15, 
|§ 2.° e 4.°), que nao tiverem destinagao legal especifica, poderao ser empregadas 
pelos Estados e Municipios na tomada de agoes das sociedades referidas neste 
artigo, ou na garantia de financiamcntos que obtiverem. 

8 5.° — A disposigao anterior estende-se a metade da cota do imposto d? 
renda aplicavel em beneficios de ordem rural (Constituigao, art. 15 § 4.°, in fine), 
desde que as sociedades incluam entre seus objetivos a eletrificagao da zona 
rural. 

§ 6.° — As empresas distribuidoras de energia eletrica produzida pela 
CHESP nao poderao cobrar dos consumidores tarifa excedente em mats de vinte 
por cento (20%) do prego do Kilowatt por elas recebido da empresa produtora. 

Art. 10 — Os recursos financeiros, consignados no Orgamento Federal ou 
autorizados por lei especial, destinados a servigos e obras de eletrificagao ou de 
abastecimento de agua, incluidos no Piano Diretor da SUDENE, inclusive os ja 
executados por intermedio da CHESP ou por outras sociedades de economia 
mista, constituirao capital da Uniao nas aludidas sociedades. 

Art. 11 — Os recursos financeiros para os fins mencionados no artigo ante- 
rior, quando atribuidos a terceiros, somente serao entregues aos beneficlarlos 
depois de satisfeitos os requisites legais necessaries a asseguirar a participagao 
da Uniao, com as agces correspondentes, no capital das sociedades constituidas 
para a exploragao dos aludldos servigos. 
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Art. 12 — Na composicao da tarifa de fornecimento de energia eletrlca, pre- 
vista no Piano Diretor da SUDENE poder-se-a excluir, inicialmente, a remune- 
racao do investimento financeiro com recursos provenientes do Tesouro Federal, 
quando aplicado em llnha-tronco de transmlssao e respectivas subestagoes, ou 
reduzir a dita remuneragao, de acordo com a percentagem fixada por proposta 
da SUDENE, se se tratar de investimento feito em outras linhas e subestatjoes. 

§ 1.° — Se, excluida a remuneracao de investimento das linhas-tronco e 
respectivas subestaQoes, as tarifas nao produzirem receita que baste para atender 
os demais encargos, sera consignado anualmente no Or?amento Federal a dota- 
qao necessaria para cobrir a diferenga. 

§ 2.° — A remuneraQao do investimento sera introduzida ou completada nas 
tarifas a medida que as condigoes do sistema eletrico o permitirem, fazendo-se, 
oportunamente, as compensa(;6es devidas. , 

S 3.° — Incumbe a SUDENE, em face dos dados que apurar, providenciar 
sobre a inclusao, na proposta de lei orQamentaria da Uniao, da verba destinada 
a cobrir insuflclencia de tarifas, no primeiro caso, como tambem a eventual 
modiflca?ao da percentagem de remuneragao progressiva do investimento, no 
segundo. 

8 4.° — Na proposta de fixagao das tarifas, de acordo com o disposto neste 
artigo, a SUDENE levara em consideragao, sobretudo, a necessidade de fomen- 
tar o desenvolvlmento da regiao. 

Art. 13 — Para as obras constantes do Piano de Eletrificagao do Nordeste, 
fica autorizado o reinvestlmento dos dividendos atribuiveis as agoes ordinarias 
da CHESP, subscritas pelo Tesouro Nacional, atraves do Banco Nacional do 
Desenvolvlmento Economico, com recursos do Fundo Federal de Eletrificagao, 
nos termos do Decreto n.0 46.415, de 13 de julho de 1959. 

8 1.° — Poderao, igualmente, ser reinvestidos, para o mesmo fim a que se 
refere este artigo, os dividendos que deliberem a Uniao em outras sociedades 
que tiverem a seu cargo quaisquer parcelas de responsabilidade no setor de ener- 
gia eletrica do Piano Diretor. 

8 2.° — O reinvestimento admitido no paragrafo anterior so podera ser feito 
com a aprovagao da SUDENE. 

8 3.° — Os dividendos que tiverem de ser reinvestidos, na forma do presents 
artigo e seus paragrafos, serao retidos na fonte, cessando a retengao quando 
completada a execugao do Piano de Eletrificagao do Nordeste. 

Art. 14 — Ficam declaradas de utilidade publica, para efeito de desapropria- 
gao do dominlo pleno, ou para a constituigao de servidao, as areas dos terrenos 
necess&rlas a construgao de subestagoes e a passagem aerea ou subterranea das 
linhas de transmlssao e de dlstribulgao de energia eletrica, previstas no Piano 
de Eletrificagao incluido no Piano Diretor da SUDENE. 

SI-0 — A vlgencia da declaragao de utilidade publica, de que trata este arti- 
go, comegara com a publicagao do ato de aprovagao, pelo orgao compstente da 
admlnlstragao federal, das plantas de cada linha de transmlssao de energia, 
com as areas a desapropriar individualizadas, perdurando ate o final da execugao 
de cada projeto de eletrificagao, para efeito de efetivar-se a desapropriagao. 

8 2.° — Verificada a publicagao referida no paragrafo anterior, podera o 
desapropriante efetuar deposito provisorio, nos termos do art. 15 do Decreto-lei 
r.0 3.365, de 21 de junho de 1941, e ocupar os terrenos identificados para efeito 
de neles pratlcar os atos enumerados no Decreto nP 35.851, de 16 de julho de 
1954, bem como quaisquer outros compativeis com os fins da desapropriagao. 

Art. 15 — Nas desapropriagoes previstas nesta lei, excluem-se das indeniza- 
goes as valorizagoes decorrentes de obras projetadas ou realizadas pelo poder 
publlco, ou por empresas de economia mista nas quais a Uniao detenha a maio- 
rla do capital, bom como de loteamentos registrados apos a aprovagao dos pianos 
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ou projetos de eletrificaQao, incluidos no Piano Diretor da SUDENE, ou de modl- 
ficaQoes feita^ com o fim de se obterem indenizagoes mais elevadas. 

Art. 16 — As isengoes concedidas a CHESF pela Lei nP 2.890, de 1.° de outu- 
bro de 1956, e outros diplomas legais, compreendem todos os impostos federals 
que diretamente Ihe caibam, bem como taxas e adlcionais, que, de qualquer modo, 
Incidam sobre o custo de equipamentos e materiais destlnados a execugao do 
Piano de Eletrificagao do Nordeste. 

Paragrafo linico — As isengoes de que trata este artigo serao extensivas as 
subsidiarias da CHESF e a outras empresas de economia mista que se formarem, 
com a participacao da Uniao, dos Estados ou Municipios, com objetivos de ele- 
trlficagao do Nordeste, as quais atribui a SUDENE responsabilldade de execugao 
do Piano Diretor. 

Art. 17 — As propostas de tarifas de energia eletrica, na area definida pela 
Lei n.0 3.692, de 15 de dezembro de 1959, serao remetidas pelos concessionaries 
simultaneamente ao orgao competente do Ministerio das Minas e Energia e a 
SUDENE, devendo esta propor aquele as modificagoes que Ihe paregam cabiveis. 

Art. 18 — Ficam incorporados ao patrimonio da Companhia Hidreletrica do 
Sao Francisco os bens relacionados com a produgao, transformagao, transmlssao 
e distribuicao de energia eletrica, que resultarem da aplicagao de recursos finan- 
ceiros provenientes do Orcamento da Uniao na zona de concessao delimitada pelo 
Decreto-lei nP 19.706, de 3 de outubro de 1945, e a ela entregues para exploragao. 

Art. 19 — Os bens das empresas de produgao, transmissao, transformagao e 
distrlbulgao de energia eletrica que, em virtude do termino dos contratos de 
concessao ou de outra causa, reverterem a Uniao na zona de fornecimento da 
CHESF, serao incorporados ao patrimonio desta, desde que assuma o encargo da 
manutengao dos servigos, inclusive dos de distribuigao de energia. 

Art. 20 — O art. 5.° da Lei nP 3.692, de 15 de dezembro de 1959, passa a 
vigorar com a seguinte alteragao; 

Art. 5P — O Conselho Deliberative sera constltuido de 26 (vinte e seis) mem- 
bros, sendo 10 (dez) indicados pelos Governadores dos Estados do Nordeste e de 
Minas Gerais. um por Estado, 3 (tres) membros natos, 1 (um) representante do 
Estado Maior das Forgas Armadas e 12 (dozs) representantes dos seguintes 
orgaos: 

a)   

j) Ministerio das Minas e Energia; 
k) Ministerio da Industria e do Comercio; 
1) Companhia Hidreletrica do Sao Francisco. 
Art. 21 — Sao feitas as seguintes alteragoes no Piano Rodoviario Naclonal, 

em relagao a rodovias que interessam a regiao nordestlna: 
a) A Rodovia BR-11 (Joao Pessoa—Recife—Maceio—Aracaju—Feira ds 

Santana) tera inicio em Boqueirao do Cesarlo, no Estado do Ceara, no entronca- 
mento com a BR-13 passando a ter os seguintes pontos de passagens prlncipais: 
BR-11 — Boqueirao do Cesario — Aracati — Mossoro — Angicos — Caigara — 
Pogo Limpo — Macaiba — Natal — Joao Pessoa — Recife — Maceio — Aracaju 
— Feira de Santana. 

b) A BR-23 (Joao Pessoa—Batalhao—Cajazeiras—led—Peripeiri—Bata- 
Iha—Esperantlna—Brejo—Urbano Santos—Rosario—Sao Luis) passa a ter 
os seguintes pontos de passagen: BR-23 (Joao Pessoa—Santa Luzia—Caja- 
zeiras—Ico—Soloncpole—Senador Pompeu—Independencia—Crateiis—Poranga— 
Pedro II—Periperi—Bataiha—Esperantina—Luzilandia—Brejo—Chapadinha—Ita- 
picuru—Sao Luis. 

c) A BR-27 passa a ter os seguintes pontos de passagem principals: BR-27 
(Aracaju—Frei Paulo—Geremoaba—Canudos—Juazelro). 



— 365 — 

d) Passam a integrar, a rede prloritdrias baslca do Nordeste, para o efelto 
de serem construidas preferenclalmente, as seguintes llgaQoes rodovterlas, Indi- 
cadas abaixo, os pontos de passagem principals; 

1) Fortaleza—Maranguape—Boa Viagem (BR-44-A)—Pedra Branca (BR-23) 
—Mombaga—Acopiara—Iguatu (BR-24)—Varzea Alegre—CaririaQU—Juazeiro do 
Norte—Crato—Rodovia Araripina—Crato—Santana do Cariri—Araripe—Campos 
Sales (BR-24): 

2) Brejo Grande—Neopolis—Propria—Porto da Folha—Monte Alegre—Paulo 
Afonso (BR-12—BR-65—BR-97): 

3) Piagabugu—Penedo—Junqueiro (BR-llt—Porto Real do Colegio—Traipu— 
Pao de Agucar—Piranhas—Delmiro—BR-65; 

4) Pedro Landim—Floresta—Belem do Silo Francisco—Cabrobo—Boa Vista— 
Petrolina; 

5) Floresta—Carqueja—Sena Talhada—Conceigao—Misericordla—Planed— 
Patos; 

6) Xique-Xique fBR-46)—Barra—Ibipetuba (BR-18); 

7) Mossord (BR-11)—Apodi—Itau—Pau dos Ferros—Luis Gomes—BR-13: 

8) Algodao (BR-5) Ipiau (BR-48)—Itagiba—Cajazeiras (BR-47): 

9) Brumado—Maracas (BR-4; 

10) Itaberaba (BR-28)—Milagre (BR-4)—Amaragosa—Santo Antonio de Jesus 
(BR-5)—Nazare (BR-63; 

11) Caravelas—Tedfilo Otonio (BR-4)—Araguai (BR-431—Bocaiuva—Montes 
Claros (BR-3); 

12) Jazelros (BR-25)—Jaguarari—Senhor do Bonflm—Pindobagu—Saude— 
Mirangada (BR-39—Irece. 

Art. 22 — Os equlpamentos adquirldos com qualquer dos favores previstos 
no art. 13, letra 1, alinea l.a e nos arts. 18 e 27 da Lei n.0 3.692, de 15 de dezembro 
de 1959, nao poderao durante a sua vlda utll, ter alterada a localizagao constante 
do projeto submetldo a SUDENE. a menos que o Conselho Dellberativo desse 
drgao, mediantt parecer fundamentado da _sua Secretaria Executiva, autorize o 
seu deslocamento para outro ponto da regiao nordestlna. 

8 1.° — For "vida utll" do equipamento, para os efeitos desta lei, entende-se 
aquela acelta pela SUDENE, por ocasiao do exame do pedido dos favores legais, 
excluida a hlpotese de obsolescencia reconheclda pelo perecer a que se refere este 
artigo. 

g 2.° — Os equlpamentos importados com os favores a que se refere este 
artigo serao instalados no prazo de dois anos a contar da vlgencla do decreto 
que os tenha declarado ou venha a declarer prioritarios para o desenvolvimento 
do Nordeste, mantidas todas as condlgoes e requisites estabelecidos para o funcio- 
namento, dlstrlbuigao, exploragao e produgao das empresas beneficladas. Findo 
esse prazo, caducarao as autorizagoes outorgadas, salvo prorrogagao por motivo 
de forga malor ouvida a SUDENE. 

Art. 23 — A transgressao, total ou parcial, do dlsposto no artigo anterior, 
Implicara na caducldade imediata dos favores concedidos e na consequente obrl- 
gagao do beneflciado de recolher ao Tesouro Nacional dentro de 5 (cinco) dlas, 
a partlr da sua notlficagiio pela SUDENE, o valor de subsidlos i ^poca da conces- 
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sio, atualizado de acordo com a taxa de depreciagao monetaria verificada ao longo 
do periodo e acrescido de uma multa, calculada sobre o total encontrado, de con- 
formidade com a seguinte escala: 

— para os equipamentos que tenham permanecldo no Nordeste menos de 
25% da sua vida util — 100%; 

— idem, de 25 a menos de 50%, idem — 75%; 
— idem, de 50 a menos de 75%, idem — 50%; 
— Idem, de 75 a menos de 100%, idem — 25%. 
5 1° — Verificada a infraqao devera o fiscal da SUDENE lavrar o compe- 

tente auto, em duas vias, uma das quais ficara em poder do infrator, a titulo de 
notlficagao. 

§ 2.° — Decorrido o prazo de notificacao sem o recolhimento ao Tesouro, 
pelo empresario, do que estiver a dever, a SUDENE rsmetera, imediatamente. a 
Procuradoria da Repiiblica em cuja circunscrigao estiver situado o estabeleci- 
mento devedor, o auto de infragao, o qual valera como prova de divida liquida 
e certa, para todos os efeitos legais. 

§ 3.° — Ao credito referido neste artigo aplicam-se, no que couber, as dispo- 
sigoes, do Decreto-lei n.0 960, de 17 de novembro de 1938. 

§ 4.° — Se a transferencia tiver sido apenas convencionada ou houver fundado 
receio de que venha a verificar-se, sera, como medida preliminar, embargada a 
remogao dos bens, ate que o Tesouro Nacional seja pago do que Ihe passar a 
dever o proprietario dos equipamentos, nos termos deste artigo. 

§ 5.° — Os equipamentos subsidiados responderao, preferencialmente, pelo 
cumprimento da obrigagao a que se refere este artigo, a qual permanecera mesmo 
na hipotese de alienagao dos mesmos. 

Art. 24 — A Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste Integrara o 
Conselho da Superintendencia da Moeda e do Credito, no qual se fara representar 
por delegado seu, com direito a voto. 

Art. 25 — A Comissao de Financiamento da Produgao passa a ser integrada 
por 8 (olto) membros, tendo, alem daqueles a que se referem os artigos 1.° e 
2° do Decleto-lei nP 5.212, de 21 de Janeiro de 1943, modlficados pelo art. 2° 
da Lei n.0 1.506, de 19 de dezembro de 1951, mais um representante da Superin- 
tendencia do Desenvolvimento do Nordeste. 

Art. 26 — O Conselho de Politica Aduaneira, alem dos membros a que 
se refere o art. 24, itens a, b, d, e f, da Lei nP 3.244, de 14 de agosto de 
1957, sera integrado por mais 2 (dois) membros indicados pela Superintendencia 
do Desenvolvimento do Nordeste, sendo 1 (um) efetivo e 1 (um) suplente, nomea- 
dos de acordo com o disposto no § 2.° da Lei e artigos citados. 

Art. 27 — As sociedades de economia mista bem como de qualquer outro 
tipo de que a Unlao participe diretamente, por intermedlo da SUDENE ou de 
banco oficial, que venham a formar-se no Nordeste, dentro de 3 (tres) anos a 
partir da vigencla desta lei, seja por constitulgao, incorporagao ou fusao e visem 
ao proveitamento industrial de recursos saliferos ou minerals da regiao, gozarao 
de isengao de todos os impostos e taxas federals que incidam sobre seus atos 
constltutivos. 

§ IP — Dentro do prazo previsto neste artigo, as pessoas naturals ou juri- 
dicas incorporadoras ou subscritoras do capital, bem como os soclos acionlstas 
ou quotistas, sejam pessoas naturals ou juridicas das sociedades incorporadas, 
adquiridas ou subscritoras do capital, ficarao isentos do imposto de lucros extra- 
ordinarios e da tributagao proporcional e complementar ou na fonte, do imposto 
de renda, a que deveriam estar sujeitos em conseqtiencla da revallagao de bens 
ou do ativo por efsito de venda ou incorporagao a sociedades de emprasas ou fir- 
mas de que fagam parte. 
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3 2.° — O valor reavallado podera ser distribuido em novas agoes, cotas ou 
dlvidendos, sem que sobre os mesmos incida qualquer tributatjao. 

Art. 28 — O Banco do Nordeste do Brasil Sociedade Anonima tera area 
de operagao a mesma da atua^ao da SUDENE, salvo quanto aos recursos previstos 
no § 1.° do art. 198 da ConEtituigao, que serao obrigatoriamente aplicados no 
Poligono das Secas. 

§ l.o — o Banco do Nordeste do Brasil S/A, destinara anualmente dez por 
cento (10%), pelo menos, de seus recursos a financiamento aos municipios, para 
a realizaQao de obras e servigos atinentes ao desenvolvimento economico e social, 
mediante as garantias estipuladas no I 4° do art. 10. 

8 2.° — fi vedado ao Banco do Nordeste conceder emprestimo ou financia- 
mento para atividades comercials de pessoas fisicas ou juridicas por conta dos 
recursos da conta especial a que se refere o art. 6.° da Lei n.0 1.649, de 19 de 
julho de 1952. 

S 3.° — Nao poderao ser superiores a 4% os juros de emprestimos efetuados 
pelo Banco do Nordeste S/A, a agricultores e pecuaristas e cooperativas agricolas 
e pecuarlas, desde que o valor da operagao nao exceda, no primeiro caso, de dois 
milhoes de cruzeiros lCr$ 2.000.000,00). 

§ 4.° — O Banco do Nordeste financiara a constru^ao de agudes em coope- 
ragao, emprestando aos cooperados importancia nunca inferior ao valor da coope- 
ragao flnancelra da Unlao ou dos Estados. 

§5.° — A violagao do disposto no art. 13 da Lei n,0 1.649, de 19 de julho 
de 1952, bem assim no § 2.° desse artigo, importara em crime de responsabilidade 
para os dire tores do Banco do Nordeste do Brasil S/A que autorizarem as opera- 
goes. 

Art. 29 — Na aplicagao dos recursos para os servigos de abasteclmento 
d'agua, serao atendidas prioritariamente: 

a) as obras ja iniciadas; 
b) as localidadcs cuja populacao seja atacada pela esquistossomosa, dando-se 

preferencla aquelas cujos indices de infestagao sejam os mais elevados; 
c) as localidades caracterizadas pela absolute falta de manancial para aten- 

der ao consume da populagao. 

Art. 30 — Estendem-se as sociedades de economia mista, criadas pela Uniao, 
os Estados ou Municipios para a execugao de servigos de abasteclmento d'agua 
e esgotos sanitarios, as isengdes concedidas a SHESF pela Lei n.0 2.890, de 1.° 
de outubro de 1956, e outros diplomas legais, com a amplitude que Ihes da o 
art. 17 da presente lei. 

Art. 31 — A partir de 1962, o orgamento federal consignara, no anexo da 
SUDENE, recursos para o desenvolvimento da agriculture e da pecuarla, espe- 
cialmente para a asslstencia direta ao produtor de generos de subsistencia, bem 
assim para a captagao d'agua do subsolo, a construgao de barragens submer- 
sas, a perenizagao dos rios, e ainda, para a instalagao de centrals meteorologlcas 
e cstudos e experiencias relativas a provocacao de chuvas artificials. 

Paragrafo unico — Esses recursos nao poderao ser inferiores a 20% (vlnte 
por canto) do total das dotagoes atribuidas a SUDENE. 

Art. 32 — O Slstema Centro-Norte do Caara abrangera o aproveitamento do 
potencial hidraulico dos vales do Acarau, do Poti e dos desniveis da serra 
da Ibiapaba, bem como sistemas isolados hidro e termoeletricos, nas regioes 
ocidental do Ceard e oriental do Piaui. 

Art. 33 — A importagao de equlpamentos adquiridos no exterior, para a im- 
plantagao ou a renovagao de industrlas consideradas pela SUDENE necessdrias 
ao desenvolvimento do Nordeste, tera um subsidlo do Tesouro Nacional, pago em 
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cruzeiros, equivalente a metade do valor despendido da aquisigao da moeda reque- 
rida pela operagao. 

§ 1.° — O pagamento de subsidio a que se refere este artigo sera feito somente 
apos o desembarque do equipamento e o seu desembarago p-elas repartigoes com- 
petentes. 

§ 2.° — O orgamento da Uniao consignara, anualmente, a Importancla esti- 
mada necessaria para atender, em cada exerciclo, aos encargos decorrentes do 
dlsposto neste artigo. 

§ 3.° — Fica o Poder Executivo autorizado a abrir credito especial ate a 
importancia de quinhentos milhoes de cruzeiros (Cr$ 500.000.000,00), para socor- 
rer, desde ja, as despesas com o pagamento do subsidio a industria. 

§ 4.° — Flea tambem assegurado o financlamento, pelo Banco Nacional do 
Desenvolvimento Economico, da aquislgao no mercado nacional de equipamentos 
para industrias instaladas ou a instalar no Nordeste, obedecidas as seguintes 
condigoes: 

a) aprovagao, pela SUDENE, dos pianos de instalagao, ampllagao ou moder- 
nizagao das industrias; 

b) prazo de financiamento fixado em 10 (dez) anos; 
c) prazo de carencia de 3 (tres) anos. 
§ 5.° — So terao direito aos beneficios concedldos neste artigo as empresas 

constituidas de capital cem por cento brasileiro. 
Art. 34 — E facultado as pessoas juridicas e de capital 100% nacional efe- 

tuarem a dedugao de ate 50%, nas declaragoes do imposto de renda, de importancia 
destinada ao reinvestimento ou aplicagao em industria considerada, pela SUDENE, 
de interesse para o desenvolvimento da regiao. 

§ 1.° — A importancia a que se refere este artigo sera depositada no Banco 
do Brasil S/A, fazendo-se o recolhimento em conta especial, com vlsto da divisao 
do imposto de renda, ou suas delegacias nos Estados, e all ficara retida, para ser 
liberada na conformidade do disposto no paragrafo segulnte. 

§ 2.° — A SUDENE aprovara, a requerimento do interessado, os pianos de 
aplicagao da importancia retida e, uma vez aprovados os mesmos, autorizai'a a 
sua liberagao, que se fara parceladamente, a proporgao das necessidades da inver- 
sao. 

§ 3.° — Os pianos aprovados deverao ser aplicados no prazo de 3 (tres) anos a 
contar da retificagao do imposto de renda. Esgotado este prazo a importancia 
retida se incorporara a renda da Uniao. 

Art. 35 — Os atos relatives a alienagao de quaisquer propriedades rurals, 
Inclusive os que vlsem ao desmembramento desses imoveis, quando se referlrem 
a lotes de area igual ou inferior a 50 hectares, destinados a exploragao agrope- 
cuaria na regiao do Nordeste, fleam isentos de pagamento de todos os impostos ou 
taxas federals que sobre eles incidirem, inclusive o imposto sobre o lucro imo- 
bllldrlo. 

§ 1.° — Quando o desmembramento a que se refere este artigo abranger lotes 
superiores a cinqiienta (50) hectares e iguals ou inferlores a cem (100) os atos 
relatives a sua alienagao gozarao da redugao de cinqiienta por cento (50%) da 
tributagao federal que sobre eles incida. 

§ 2.° — Verlficando-se, em qualquer tempo, que o adqulrente do imovel nas 
condigoes deste artigo, deu ao mesmo destlnagao diversa, sera ele responsavel pela 
tributagao a que estaria sujeita a transagao, cobrada em tresdobro. 

Art. 36 — E o Podar Executivo autorizado a por a disposigao da SUDENE 
o total de credito especial de Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhao de cruzeiros), cuja 
abertura foi autorlzada pelo art. 25 da Lei n.0 5.692, do 16 de dezembro de 1959 
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para ser aplicado de conformidade com o disposto no art. 24 da mesma lei, no 
seguinte programa: 

I — Investimento em Energia Eletrica 

a) Aumento da capacidade de geragao, melhoria da rede de 
dlstribuigao e obras correlatas, inclusive elaboragao dos 
respectivos estudos, da usina termica da cidade de 
Fortaleza    230.000.000,00 

b) Aumento da capacidade geradora das usinas de energia 
eletrica das cidades de Teresina e Parnaiba   75.000.000,00 

c) Construgao da linha de transmissao de 132 kv circuito 
duplo de Campina Grande e Santa Cruz   120.000.000,00 

d) Aumento da capacidade de geragao e distribuigao de 
energia eletrica em Sao Luis do Maranhao   45.000.000,00 

II — Investimento em Transportes 
a) Obras de construgao e pavimentagao, nas seguintes rodo- 

vias, inclusive estudos e projetos: 

BR-11 
— terraplenagem e obras de arte, no trecho Alagoinha—Rio 

Real (BA)   30.000.000,00 
— Pavimentagao, terraplenagem e obras de arte, no trecho 

Fiscal—Estancia (SE)   30.000,000,00 
— estudos e projetos de ponte rodoferroviaria sobre o Rio 

Sao Francisco, entre Porto Real do Colegio (AL) e Pro- 
pria (SE)   15.000.000,00 

— terraplenagem, obra de arte e pavimentagao do trecho do 
do Estado de Alagoas   40.000.000,00 

— contorno da cidade de Recife, terraplenagem. obras de 
arte e pavimentagao, sendo Cr$ 20.000.000,00 para o aces- 
so ao porto de Recife   40.000.000,00 

— melhoramentos e obras de arte na rodovia Joao Pes- 
soa—Natal, prolongamento da BR-11; 
a) trecho no Estado da Paraiba   50.000.000 00 
b) trecho no Estado do Rio Grande do Norte, BR-13 ,. 20.000.000,00 

— estudos e projeto da ponte rodoviaria sobre o rio Sao 
Francisco, entre Belem do Sao Francisco (PE) e Barra 
do Tarrachll (BA)   5.000.000,00 

— estudos da modemizagao do porto de Areia Branca (RN) 15.000.000,00 
III — Investimentos em Abastecimento de Agua 
Maranhao   17.000.000,00 
Ceara   40.000.000,00 
Rio Grande do Norte   15.000.000,00 
Paraiba   10.000.000,00 
Pernambuco   40.000.000,00 
Alagoas   28.000.000.00 
Serglpe   20.000.000,00 
Bahla   45.000.000,00 
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IV — Aplicagao em Empreendimentos Diversos 
a) Valorizagao do Vale do Jaguarlbe (CE)   
b) Charqueada em Campo Maior (PI)   

25.000.000,00 
15.000.000,00 

c) Uslna piloto para aproveitamento Integral do babagu 10.000.000,00 
d) Constltulgao de estoques de elementos contra a emer- 

Art. 37 — A dotagao global de Cr$ 2.663.400.000,00 (dois bilboes seiscentos 
e sessenta e tres milhoes e quatrocentos mil cruzeiros) consignada no Anexo 4 
— Poder Executivo — Subanexo 4.05 — Superintendencia do Desenvolvlmento 
do Nordeste, verba 3.0.00 Desenvolvlmento Economico e Social, do Orgamento 
da Uniao para 1961 (Lei n.0 3.834, de 10-12-60), fica discriminada na forma esta- 
belecida nos Anexos a presente lei. 

Art. 38 — E o Poder Executivo autorizado a abrir a Superintendencia do 
Desenvolvimento do Nordeste, credlto especial ate o limite de Cr$ 7.237,200.000,00 
(sete bilboes, duzentos e trinta e sete milhoes e duzentos mil cruzeiros), para 
cobrir os gastos decorrentes da execugao da primelra etapa do Piano Diretor 
aprovada pela presente lei, na forma discriminada nos Anexos que a acompa- 
nham. 

Art. 39 — As dotagoes globais constantes desta lei serao requisitadas pela 
SUDENE apos a aprovagao dos pianos de aplicagao pelo Presidente da Republica, 
devendo a execugao das obras e servigos correspondentes fical a cargo dos orgaos 
federals competentes. 

Art. 40 — Esta lei entrara em vigor na data da sua publlcacao, revogadas as 
dlsposlgoes em contrario. 

(Os anexos a que se refere o projeto, foram publicados no DCN (Segao II), de 
29-11-61.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Devera ser votado o grupo de emen- 
das que tern pareceres favoraveis. Ha, entretanto, requerim?nto.s de destaque en- 
caminhados a Mesa. 

Nos termos dos artigos 212, letra n, e 310, letra a, do Regimento Intemo, 
requeiro destaque para votagao em separado, da Emenda n.0 3 — CE ao Projeto 
de lei da Camara n.0 133, de 1951. 

Sala das Sessoes, 28 de novembro de 1961. — Argemiro dc Figuciredo. 

REQUERIMENTO N" 488, DE 1961 
Nos termos dos artigos 212, letra n, e 310, letra a, do Regimento Intcrno, 

requeiro destaque para votagao em separado, da Emenda n.0 2 — CE ao Projeto 
de Lei da Camara n.0 133, de 1961. 

Sala das Sesoes, 28 de novembro de 1961. — Argemiro de Figuciredo. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Passa-se a votagao do grupo de 

emendas com pareceres favoraveis, excluidas as emendas destacadas de n.0s 2 CE 
e 3 CE. 

As emendas com pareceres favoraveis sao as seguintes: n.0® 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 
42, 43, 44, 45, 46, 47. 49, 50, 51, 52, 53, 54. 55, 56, 57, 58. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e66. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Sao aprovadas em globo as emendas de mimeros aclma referidos publicadas 

em avulso e constantes dos Pareceres mimeros 628 a 630 e 703 a 706. 

gencia de secas 20.000.000,00 

Sao lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N.0 487, DE 1961 
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Deverlam ser votadas, tambem em globo, as emendas com pareceres contra- 
rios. Sao as de numeros 28 e 40. Ha, porem, requerimento de destaque da emenda 
n.0 40. (Pausa.) 

£ lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N ° 489, DE 1961 
Nos termos dos arts. 212, letra n, e 310, letra a, do Regimcnto Intemo, requel- 

ro destaque, para votagao em separado, da Emenda n.0 40, ao Projeto de Lei 
da Camara n.0 133, de 1961. 

Sala das Sessoes, 28 de novembro de 1961. — Argcmiro de Figueiredo. 
O SR. ABGEMIRO DE FIGUEIREDO — Presidente, ha poucos Instantes falei 

sobre o conteudo e o sentldo da Emenda n.0 28. 
Vou repetir a sua leitura para qua o Senado guarde bem: 

"Os serviQos e obras, cuja execuQao nao se enquadra na competencia 
de qualquer dos orgaos especializados ja existentes, poderao ser contrata- 
dos pela SUDENE, com pessoa fislca, ou juridica, mediante previa autori- 
zagao do Presidente da Republica e do Primeiro Mlnistro e competente 
registro no Tribunal de Contas da Uniao." 

A razao da emenda, Sr. Presidente, e a seguinte: a SUDENE, pela estrutura- 
cao uridica que a rege, tern competencia para executar contratos de qualquer 
tipo. 

De modo que, entendl, com essa emenda, estabelecer um freio a esse excesso 
de arbitrio concedido ao Superintendente da SUDENE. Com esse fim, subordinei 
a aijao do Superintendente da SUDENE a previa aprovaQao do Senhor Presi- 
dente da Republica e do Senhor Primeiro Ministro, e o competente registro no 
Tribunal de Contas da Uniao. 

O Tribunal de Contas tern a fungao constitucional de registrar todos os 
contratos, como condigao de legalidade dos mesmos, que envolvem despesa da 
Uniao. De modo que subordinei, restringindo arbitrio concedido ao Diretor da 
SUDENE, essa faculdade que ele tern a previa aprova?ao do Senhor Presidente 
da Republica e do Primeiro Ministro. 

A interferencia do Presidente da Republica. no regime parlamentar em que 
estamos, poderia provocar celeuma ou a alegagao de que a emenda 6 inconstitu- 
clonal, porquanto no regime parlamentarista o Presidente da Republica e sim- 
plesmente Chefe de Estado, enquanto que toda administra?ao do Pals esta subor- 
dinada ao Gabinete. £ este qucm dirige e administra o Pais. Como tenho decla- 
rado — e o flz ha poucos instantes — o nosso parlamentarismo e hibrido; foi 
uma saida para a crise que atravessamos. Pela propria faculdade concedida ao 
Presidente da Republica no Ato Adicicnal, verifica-se que nao se obedeceu ao 
crit^rio juridlco especifico e doutrinario no parlamentarismo que se instituiu 
no Brasll. Assim, digo que os contratos deverlam ser prevlamente propostos ou 
aprovados pelo Presidente da Republica e pelo Primeiro Ministro. 

A intervencjao do Presidente da Republica justiflca-se por isso pelo proprio 
Ato Adiclonal ele tern fungao que nao teria se se adotasse um parlamentarismo 
autentico; e a intervengao do Primeiro Ministro 6. tambem para compeli-lo a 
suprimir o excesso de arbitrio do Superintendente da SUDENE. Ao mesmo tem- 
po estabelece autoridade e conexao entre esse misto de parlamentarismo e pre- 
sidenclalismo que adotamos. Nao falei aqul "sob previa aprovagao do Gabinete", 
porque a SUDENE e um super-ministerio que se instituiu no pais e nao estd 
subordinado a ninguem; e um superministerio que dirige e exercita suas fun- 
goes com a mais ampla liberdade. Dlspoe de um excesso de arbitrio, como decla- 
rel em dlscurso anterior, jamais visto na vida administrativa do Pais. 

Eis por que julgo necessaria a aprovagao dessa emenda, como freio ao arbi- 
trio concedido pela lei que estruturou a SUDENE. ao Superintendente da mesma. 
(Muito bem!) 
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O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, nao posso concordar, apesar de todo o 
acatamento e respeito qua vote ao nobre Senador Argemiro de Figuelredo, com 
a argumentaijao por S. Ex.B expendida. Desde logo, quanto ao merito do artlgo, 
S. Ex.a expos as razoes que o levaram a formular a emenda e que se resumem 
no cerceamento do possivel arbitrio da SUDENE, Entretanto, S. Ex.B substituiu 
o art. 4 ° pela forma que expos e, ao faze-lo, suprimiu grande parte do que se 
contem nesse dispositivo, reduzindo-o e desfigurando-o profundamente. 

O art. 4.° preve uma serie ds hipoteses que nao foram configuradas na 
emenda do eminente Senador paraibano. Diz o art. 4.°: 

"As obras e servicos constantes do Piano Diretor..." 
Quer dizer, as obras e servicos que tenham merecido a aprova?ao do Con- 

gresso, porque constantes do Piano Diretor. 
"... poderao ser executados ou contratados diretamente pelos orgaos 

aos quais forem consignados os respectlvos recursos ou, indiretamente, 
mediante convenlo, por outros orgaos estatais, autdrquicos e sociedades 
de economia mista. observado, em qualquer caso, o dlsposto no art. 2.° 
da Lei n.0 3.692, de 15 de dezembro de 1959, bem assim o que preceitua 
esta Lei." 

Ainda o 5 1°: 
"Podera igualmente a SUDENE, ou os 6rg5os federals a quern com- 

petir a realiza?ao das obras e servigos constantes do Piano Diretor..." 
Sempre "constantes do Piano Diretor". 

"... delegar a sua execugao aos Estados ou Municipios, mediante 
convenio." 

E ainda o § 2.°: 
"A SUDENE fiscalizara a execugao das obras e servigos delegados e 

prestara, neste caso, assistencia tecnica e administrativa aos orgaos esta- 
duais e municipais." 

A emenda do Senador Argemiro de Figueiredo reduz todo esse dispositivo ao 
simples preceito seguinte: 

Art. — Os servigos e obra.s, cuja execugao nao se enquadra na con- 
petencia de qualquer dos orgaos especializados ja existentes, poderao ser 
Contratados pela SUDENE, com pessoa fisica ou juridica, mediante pre- 
via autorlzagao do Presidente da Republica e do Primeiro-Ministro e 
competente reglstro no Tribunal de Contas da Uniao. 

O artigo se refere as obras e servigos aprovados no Piano Diretor. A emenda 
tern outro sentido, outro objetivo, outro teor, dlsposigao dlversa. 

Assim, a primeira objegao que temos e esta: a emenda desfigura o artigo. 
Nao e de temer-se — como teme o nobre Senador Argemiro de Figueiredo — 
esse abuso de arbitrio. O projeto da SUDENE foi aprovado nesta Casa e aquele 
era o momento oportuno para cercear as atribuigoes ou o possivel arbitrio da 
SUDENE. 

Agora, apena^ votamos o Piano Diretor. Nao me parece certo, nao se me 
afigura adequado, atraves de nova dlsposigao distorcer, alterar o que foi estatui- 
do na Lei que criou e organizou a SUDENE e Ihe conferiu competencias. 

Outra objegao que formulo e quanto a duplicidade de aprovagao que o meu 
eminente e querido colega prescreve em sua emenda, ao determinar que os atos 
n:la referidos necessitam, concomitantemente, da aprovagao do Presidente da 
Republica e do Primeiro-Ministro. Diz S. Ex.B, justlficando-se, que praticamos 
um parlamentarismo hibrido. Segue S. Ex.B a moda adotada pelo Prlmelro-Mi- 
nLstro. fi multo discu-tivel essa tese. £ possivel que a pratica acabe por deturpar 
o regime instituido tornando-o hibrido e, sobretudo, caricata. O parlamentaris- 
mo, em quase todas as Nagdes — pelo menos ate a primeira guerra mundial — 
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surgiu sempre da evoluQao. surgiu da pratica e foi-se aperfei?oando, inclusive 
no seu pais de origem, a Inglaterra. Ate mesmo no Brasil foi assim; surgiu da 
pratica, da adaptacao. 

For isso o Ato Adicional longe asta de permitir que se diga ter sido aqui 
cstabelecido um parlamentarismo hibrido. £ possivel que a inaptidao do Primairo- 
Mlnistro corrompa a pratica do parlamentarismo — e a esta corrompendo. fi 
possivel que o parlamentarismo se torne completamente dagradado mas nao 
podemos aceitar como coisa pacifica o julgamento de que o parlamentarismo 
adotado e hibrido. 

Toda essa confusao tern sido criada, exclusivamente, pelo dispositivo que atri- 
bui ao Presidente da Republica a faculdade da prover. nos termos que a lei e o 
Ato Adicional fixarem, os cargos publicos. Ora, o proprio provimento de atribui- 
qao do Presidente da Republica depende de leis, Fora disso, o Ato Adicional e 
de uma explicitude parfeita ao determinar que a administracao e a politica sao 
da competencia exclusiva do Gabinete e que por politica e administragao so o 
Gabinete e responsavel. 

Assim, mesmo admitindo, por excesso de tolerancia, que o Presidente da 
Republica tenha interferencia em materia de provimento de cargos, nenhuma 
duvlda pode exlstir quanto ao fato de que interferencia nao tern na adminis- 
traqao publica. Esta, pelo Ato Adicional, e da competencia do Conselho de Minis- 
tros. 

Pela emenda do nobre Senador Argemiro de Figueiredo, entretanto, o Presi- 
dente passa a exercer funcao tipicamente de administracao e, nior ainda, passa 
a exerce-la, concomitantemente com o Primeiro-Mlnistro. Entao, nao teriamos, 
na pratica, nem parlamentarismo nem nresidencialismo, pois no presidencialis- 
mo a aprovagao estaria a cargo do Presidente, exclusivamente. 

Assim, a Emenda n.0 28, alem de improcedente em face do sistema adotado, 
ocasionaria atrltos gravissimo, na pratica e, ainda mais, imnlicaria em que o 
Senado, atraves dela, estivesse ja tratando de materia que deve ser objeto de 
lei complementar, atualmente em elaboragao na outra Casa do Congresso. 

A lei complementar, que esta sendo tao penosamente gsstada, e que podera 
e devera complementar — este o nome da lei — o que nao ficou explicito no 
Ato Adicional. 

Nao seria razoavel que, ao considerarmos o Piano Diretor da SUDENE, vi6s- 
semos enxertar dispositivos completamente estranhos a esse Piano, dispositivos 
que interfeririam no funcionamento do regime, deturpando-o e invadindo mate- 
ria adequada a Lei Complementar ao Ato Adicional. 

Pelas razoes expostas, pego desculpas ao eminente e querido colega Senador 
Argemiro de Figueiredo, por dlvergir de sua emenda. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votagao a Emenda n.0 28, 

com parecer contrario. 
Os Senhores Senadores que a aprova, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta rejeitada. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (Pela ordem.) — Sr. Presidente, pego 

verificagao da votagao. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Vai-se proceder a verificagao da 

votagao requerida pelo nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que aprovam a Emenda. (Pausa.) 
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que aprovaram a Emenda e levantar-se 

os que a rejeltam. (Pausa.) 
Votaram a favor da Emenda 12 Srs. Senadores e contra, 18. 
Nao ha numero. 
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Vai-se proceder a chamada, a que rasponderao "Sim" os que aprovam a 
Emenda e "Nao" os que a rejeitam. 

(Procede-se a chamada.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Dezesseh Srs. Senadores votaram 

a favor da Emenda. Dezoito Srs. Senadores a rejeltaram. 
Esta confirmada a rejei?ao da Emenda. 

£ a seguinte: 
EMENDA N.o 28 

Substitua-se o art. 4.° pelo seguinte; 
Art. Os services e obras, cuja execucao nao se enquadra na competen- 

cia de qualquer dos orgaos especializados ja existentes, poderao ser Contratados 
pela SUDENE. com pessoa fisica ou juridica, mediante previa autorlzaqao do 
Presidente da Repubiica e do Primeiro-Ministro e competente registro no Tri- 
bunal de Contas da Uniao. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votaqao a Emenda n.0 2-CE. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Esta aprovada. 

£ a seguinte: 
EMENDA N." 2 (CE) 

Ao art. 28 ! 2.° 
£ vedado ao Banco do Nordeste do Brasil S/A conceder emprestlmos ou 

financiamentos para atividades comerciais de quaisquer pessoas fisicas ou juri- 
dicas em prejuizo da agroindiistria nordestina utilizando recursos postos a sua 
disposiqao segundo o § 1.° do art. 198 da Constltu'lgao ressalvadas as operaqoes 
autorizadas pelo art. 2.° do Decreto n.0 33.643. de 24 de agosto de 1953, e as 
parceias comprometidas em credito especializado, momentaneamente ociosas, quo 
poderao ser aplicadas em emprestimos de pronta liquidez. 

EMENDA N.0 3 (CE) 
Ao art. 28, § 3.° 

De-se a seguinte redacao: 
Nao podera ser superior a sete por cento (7%) o juro dos financiamentos 

mediante contrato, realizados pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A com agri- 
cultores e utilizando os recursos oriundos do § 1.° do art. 198 da Constitulqao. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votagao a Emenda, que tem 
parecer favoravel. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, confesso a V. Ex.a e 
ao Plenario que a Emenda n.0 3-CE nao e das mais importantes que apresentei. 

Ainda ha poucos instantes assistimos a votacao da Emenda anterior, que 
significa. na verdade, um cerceamento aos poderes que devem caber ao Sr. 
Presidente da Repubiica, no caso, mesmo instituido o regime parlamentar do 
tipo que adotamos. 

A Emenda n.0 3-CE. repito. nao e das mais importantes, mas pego a atengao 
do Plenario para o sentido da mesma. 

O art. 198 da Constituigao estabelece: 
"Na execugao do piano de defesa contra os efeitos da denominada 

seca do Nordeste, a Uniao despendera, anualmente, com as obras e os 
servigos de assistencla economlca e social, quantla nunca inferior a 
tres por cento da sua renda trlbutaria." 
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E o § 1.° do mesmo artigo declara: 
"Um tergo dessa quantia sera depositada em caixa especial, destl- 

nada ao socorro das populaqoes atingidas pela calamidade, podendo 
essa reserva, ou parte dela, ser aplicada a juro modico, consoante as 
determinaqoes legais, em emprestimos a agricultores e industrials esta- 
belecidos na area abrangida pela seca." 

Sr. Presidente, como se verifica desse texto, os juros tern que ser modicos, 
pois se destinam a ajuda a agricultores pobres da regiao, do Poligono das Secas. 

O projeto da SUDENE, aprovado pela Camara dos Deputados, e muito mais 
consentaneo e acorde com o espirito da Constituiqao do que o que se verifica 
na Emenda n.0 3-CE. 

O projeto do Piano Diretor da SUDENE estabelece, ou estabelecia, que os 
juros para emprestimos a agricultores pobres nao poderao ser superiores a 4%. 
A emenda eleva-os de 4 para 7%. Trata-se, Sr. Presidente, de uma assistencia 
ao agricultor da regiao do Poligono das Secas. O Banco do Nordeste — aqui 
estd a artlculaqao dos meus argumentos com o conteudo da emenda — e uma 
instituiqao criada para ajuda aos agricultores da regiao sofredora, conhecida 
sob a denominaqao de Poligono das Secas. 

Alega-se que esses juros na base de 4% irao significar a descapitalizaqao 
do Banco. Nao e tal, porque o Banco do Nordeste e quase um banco publico, 
um banco do Estado, da Uniao, que recebe anualmente essa reserva de 1% da 
renda tributaria da Uniao. 

E um banco que esta se capitalizando anualmente com o reforqo estupendo 
que Ihe da a Constituiqao, constante do Orqamento da Republica. 

Eu acho que, em se tratando de ajudar ao produtor, aos homens que lutam 
na regiao das secas, deve ser mantido o dispositive do projeto vindo da Camara 
dos Deputados, em que os juros estao fixados em 4% e nao em 7%. 

Sr. Presidente, se V. Ex.a conhecesse a atuaqao do Banco do Nordeste ate 
ha pouco tempo, haveria de verificar que aquela instituiqao esta fora de sua 
finalldade. Raramente empresta a agricultores; utiliza os recursos que Ihe vem 
da Uniao, para ajuda aos agricultores pobres da regiao, em agiotagem, a juros 
comerciais. 

De modo que peqo a atenqao do Senado para essa parte. Acho que a 
emenda deve ser rejeitada, para prevalecer o piano da SUDENE aprovado na 
Camara dos Deputados. Isto e, os juros aprovados para uma regiao pobre como 
aquela nao devem exceder de quatro por cento. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Caso o Regimento o permita. 
O Sr. Fernandes Tavora — V. Ex.a tern razao quanto ao que se passou no 

Governo do Sr. Janio Quadros. Entretanto, garanto a V. Exa que desde que 
foi nomeado Diretor o Dr. Alencar Araripe, o Banco atua de forma inteiramente 
diversa. Deixou de lado a questao da industria e do comercio e vem procurando 
servir principalmente a agricultura. E o que posso afirmar com conhecimento 
de causa. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradeqo a V. Ex.® o aparte com 
que me honra. 

Sr. Presidente, alega-se, em favor da elevaqao de juros de quatro para sete 
por cento, que esses capitals ficariam ociosos, imoiblizados, quando nao estives- 
sem servindo a agricultura, trazendo como resultante prejuizos para o Banco. 
Entretanto, essa importancia e destinada a ficar imobilizada. Por excegao e 
que se permitem os emprestimos. 

Diz a lei: 

Da importancia de 1%, um tergo dessa quantia sera depositada em caixa 
especial, destinada ao socorro das populagoes atingidas pela calamidade. 
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£. portanto. um dinheiro destinado a imobilizaQao, aguardando. como medlda 
preventiva, ocorrencias de fenomenos de secas ou inundagoes. Evitam-se assim 
votagoes de creditos especiais, extraordinarios, ou excepcionais para os periodos 
de calamidade. A Constituigao destina essas reservas, no Banco do Nordeste, 
para este fim. 

Nao se justifica, portanto, Sr. Presidente, data venia do nobre autor da 
subemenda, essa elevagao de juros que julgo incompativel com a situagao social 
e econdmica dos agriciiltores pobres que lutam na regiao do Poligono das Secas. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!> 

O SR. FAUSTO CABRAL — Sr. Presidente, a argumentagao do nobre Sena- 
dor Argemiro de Figueiredo teria razao se o proprio Tesouro Naclonal nao 
obrigasse o Banco do Nordeste a pagar dois por cento sobre os deposltos dessa 
quantia que a Constituigao manda se apliquem no Nordeste. 

Com os resultados da aplicagao do ano passado, com a cobranga de juros 
de sete por cento, a Carteira teve um prejuizo, de juros, de mals de vinte por 
cento sobre a aplicagao nas rendas. Tais fatores levaram-me a apresentar esta 
emenda como protegao a uma organizagao que muito promete ao credit© do 
Nordeste. 

O Sr. Fernandes Tavora — V. Ex.a permite um aparte? iCom assentimento 
do orador.) — Posso asseverar ao Senado que o que V. Ex.'' afirma e a realldade. 
Recebi uma carta do atual Diretor do Banco do Nordeste transmitindo exata- 
mente o ponto de vista que V. Ex.a acaba de expor. 

O SR. FAUSTO CABRAL — Obrigado a V. Ex.a 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) —Passa-se a votagao da Emenda n.0 3. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer como se acham, 

(Pausa.) 
A emenda foi aprovada. 
Passa-se a votagao da Emenda n.0 6-E, que vem acompanhada de subemenda. 
A subemenda tern precedencia sobre a emenda; se aprovada, ficara preju- 

dlcada a emenda. 
Em votagao a Subemenda a Emenda n.0 6, da Comissao de Economla. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. 
A Emenda n.0 6 esta prejudicada pela aprovagao da subemenda. 

E a seguinte a subemenda aprovada: 

SUBEMENDA A EMENDA N.0 6-CE 

Substitua-se pelo seguinte: 

De-se a seguinte redagao ao art. 33 e seus paragrafos. 
Art. 33 — A importagao de pegas sobressalentes, implementos agricolas, 

maquinas, tratores com lamina de potencia superior a setenta e cinco cavalos- 
vapor (75HP), avioes de pequena capacidade, monomotor, ate 4 (quatro) pas- 
sageiros, apropriados ao servigo de saneamento e pulverizagao da lavoura, bem 
como de equipamentos para implantagao ou renovagao de industrias, conslde- 
radas pela SUDENE necessarias ao desenvolvimento do Nordeste, tera um finan- 
ciamento do Banco do Brasil, do Banco Nacional de Desenvolvimento Economlco 
ou do Banco do Nordeste, pago em cruzeiros, equivalente a metade do valor 
despendido na aquisigao da moeda requerida pela operagao. 

SI.0 — O pagamento do emprestimo a que se refere este artigo sera felto 
somente apos o desembarque do equipamento e seu desembarago pelas repartl- 
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<;6es competentes, e nos prazos de vencimentxD previsto nos contratos de forne- 
clmento do equipamento. 

§ 2.° — O orgao financiador recebera o valor dos emprestimos concedidos 
na forma deste artigo em agoes das empresas beneficiadas, obedecidas as dlspo- 
siQoes da Lei n.0 2.300, de 24 de agosto de 1954. 

§ 3.° — O prazo de financiamento para as opera<;6es previstas neste artigo 
sera de dez anos, com carencia de tres anos inclusive. 

8 4.° — A importacao de equipamentos, que nao tenham similares no Pais 
com esse ca'rater registrado, adquiridos no exterior para implantaqao de indus- 
trias que aproveitarao unica e totalmente materia-prima agricola do Nordeste 
e cuja produQao, pelo menos 50% (cinqiienta por cento) destine-se a expor- 
tagao, tera um subsidio do Tesouro Nacional, pago em cruzeiros, equivalente 
a metade do valor despendido na aquisigao da moeda requerida pela operagao, 
obedecidos os prazos previstos no I 1° deste artigo. 

8 5.° — Os interessados nos beneficios do paragrafo anterior comprometer- 
se-ao a utilizar, pelo menos durante dez anos, materia-prima agricola do Nor- 
deste e exportar, no minimo, 50% (cinqiienta por cento) de sua produgao para 
o exterior. 

8 6.° — O nao cumprimento das exigencias do paragrafo precedente ser& 
considerado transgressao e implicara na perda dos favores obtidos e na devolu- 
gao do subsidio concedldo, nos termos do art. 23 desta lei. 

8 7.° — O orgamento da Uniao consignara, anualmente, a importancia esti- 
mada necessarla para atender, em cada exercicio, aos encargos decorrentes 
do disposto no § 4° deste artigo. 

8 8.° — Pica o Poder Executive autorizado a abrir credito especial ate a 
Importancia de Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhoes de cruzeiros) para acorrer, 
desde ja, as despesas com o pagamento do subsidio a industria. 

8 9.° — Pica tambem assegurado o financiamento, pelo Banco Nacional do 
Desenvolvimento Economico, da aquisigao do mercado nacional de equipamentos 
para industrias instaladas ou a instalar no Nordeste, obedecido as seguintes 
condlgoes: 

a) aprovagao, pela SUDENE, dos pianos de instalagao, ampliagao ou moder- 
nlzagao das industrias; 

b) prazo de financiamento fixado em 10 (dez) anos; 

c) prazo de carencia de 3 (tres) anos. 

8 10 — So terao direito aos beneficios concedidos neste artigo as empresas 
constituidas de capital cem por cento brasileiro. 

E a seguinte a emenda prejudicada: 

EMENDA N.0 6-CE 

Redlja-se o art. 33 da seguinte maneira: 

Art. 33 — A importagao de pegas sobressalentes, implementos agricolas, 
maquinas, tratores com lamina de potencia superior a setenta e cinco cavalos- 
vapor (75HP), avioes de pequena capacidade, monomotor, ate 4 (quatro) pas- 
sageiros, adaptavels ao servigo de saneamento e pulverizagao da lavoura, bem 
como equipamentos adquiridos no exterior, para implantagao ou renovagao de 
Industrias, conslderadas pela SUDENE necessaries ao desenvolvimento do Nor- 
deste, tera um subsidio do Tesouro Nacional, pago em cruzeiros, equivalente 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) _ Emenda n.0 11. 

Recebeu, igualmente, subemenda. A subemenda tern preferencla sobre a 
emenda; se aprovada, prejudicara a emenda. 



Ha sobre a mesa requerimento, de autoria do Sr. Senador Argemiro de 
Figueiredo, que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

fi lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 490, DE 1961 
Nos termos dos arts. 212, letra p, e 309, n.0 2, do Regimento Interno, requelro 

preferencia para a Emenda n.0 37 ao Projeto de Lei da Camara n.0 133. de 1981, 
a fim de ser votada antes da de n.0 11. 

Sala das Sessoes, 28 de novembro de 1961. — Argemiro de Figueiredo. 
O SR. PRES1DENTE iMoura Andrade) _ A Mesa havia anunciado uma 

subemenda a Emenda n.0 11, ou seja, a Emenda n.0 37 de Plenarlo. 
A subemenda prejudica a emenda. O nobre Senador Argemiro de Figueiredo 

requereu, e obteve do Plenarlo, preferencia para a votaqao da Emenda n.0 37. 
Se a emenda for aprovada, ficara sem delibera^ao a subemenda. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (Para encaminhar a vota^ao) — Senhor 
Presidente, pedi preferencia para votagao de mais uma das minhas Emendas, 
exatamente a que tern o n.0 37, para tentar ve-la aprovada pelo Plenarlo. 

Esta redigida nos seguintes termos: 
"Para a completa execugao de seus trabalhos permanentes de plane- 

j amen to e fiscal izagao, a SUDENE propora ao Governo a organizagao 
do quadro de pcssoal necessario, corn a rigorosa discrlminagao das fun- 
goes de cada cargo e fixagao dos respectivos vencimentos dos seus 
ocupantes." 

Trata-se de medida de carater moralizador. Sr. Presidente, na situagao em 
que se encontra, a SUDENE emprcga, desemprega, contrata e rescinde contratos 
a sua vontade, com o arbitrio excepcional que a legislagao atual lire da. Julgo, 
portanto, indispensavel, nessa parte referente a pessoal, e no interesse da mora- 
lidade da administragao, que o Diretor da SUDENE, para os seus servlgos per- 
manentes, seja autorizado a organizar o quadro do seu pessoal, que ficara sujeito 
a aprovagao do Governo. Isto e, submeta ao Governo para que este encaminhe 
ao Congresso, as medidas necossarias a organizagao do quadro de pessoal da 
SUDENE, porquanto esta nao tern autoridade para se dirigir dlretamente ao 
Congresso. O Ccnselho de Ministros e que tsm autoridade para tanto. 

Proponho, dessa forma e a bem da moralidade administrativa, um termo a 
esse imperio de poderes da SUDENE, a fim de evitarmos o excesso de funcio- 
narios pagos com altos vencimentos e mediante contratos como os que ora sao 
assinados naquela administragao. 

Esse o men ponto de vista e o sentido da Emenda n.0 37. 
O SR. FAUSTO CABRAL (Para encaminhar a votagao) — Como autor da 

subemenda a Emenda do Senador Argemiro de Figueiredo quero focalizar apenas 
um aspecto. O Senador Argemiro de Figueiredo deseja que o Governo estabelega 
um quadro normal de funcionarios publicos para a SUDENE, enquanto que eu 
proponho a adogao das normas da legislagao trabalhista, que me parecem oferecer 
maior mobilidade para a execugao de obras como as que sao afetas ao esquema 
da SUDENE. 

O SR. JORGE MAYNARD (Para encaminhar a votagao) — Sr. Presidente, 
o pessoal que trabalha na SUDENE podera ser classificado em duas categorlas:' 
o pessoal burocratico e o pessoal tecnlco-especializado. 

O art. 15 da Lei n.0 3 .692, de 15 de dezembro de 1959, que institulu a SUDENE 
diz o seguinte: 

"A SUDENE utilizara, em rsgra, pessoal requisitado qua trabalhara. 
sempre que possivel, em regime de tempo integral podendo, neste caso, 
seu salario ser completado ate cem por cento dos respectivos venci- 



- 379 - 

mentos, mediante aprovaQao do Sr. Presidente da Republica e publicagao 
no Diario Oficial. 

Com relagao ao pessoal burocratico, o § 2.° diz o seguinte: 
"A Secretaria Executiva podera ter igualmente, alem dos servidores 

requisitados, pessoal proprio para sens servigos admlnistrativos, o qual 
constara de tabela previamente aprovada pelo Presidente da Republica 
e publicada no Diario Oficial. 

0 13.° estabelece: 
"O pessoal proprio de que trata o paragrafo anterior somente podera 

ser admitido mediante prova publica de habilitagao, vedado o preenchi- 
mento de cargos ou fungoes a t tulo precario." 

No que se refere ao pessoal especializado, tecnico, diz o § 2.° o seguinte: 
"Pcdera tambem a SUDENE, contratar mote-re bsm), dentro dos 

recursos que Ihe forem atribuidos, pessoal espccializado para a realizagao 
de servigos tecnicos, o qual ficara sujeito as normas da legislagao tra- 
balhista." 

A subemenda e de autoria da Comissao de Economia e, na Comissao de 
Transportes, a qual fui Relator, recebeu parecer favoravel. 

Como fiz questao de frisar, os tecnicos serao admitidos mediante contrato; 
desta forma, de acordo com o art. 77 — III, da Constituigao, esses contratos 
estao sujeitos a registro no Tribunal de Contas, o que impedira qualquer excesso 
da SUDENE, com relagao a admissao de pessoal espccializado. 

A16m disso, a SUDENE e orgao colegiado de grande responsabilidade, for- 
mado por representantes de todos os orgaos da administragao publica sediados 
no Nordeste e pelos representantes de governo de todos os Estados nordestinos, 
num total de vinte e seis membros. 

Nao e possivel que um orgao dessa natureza descambe para o empreguismo, 
principalmente em so tratando de tecnicos os quais serao a viga-mestra para a 
execugao de grandes pianos. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — O nobre orador permite um aparte? 
O SR. JORGE MAYNARD — Pois nao. 

O Sr. Argcmiro de Figueiredo — Nao e o orgao colegiado quern nomeia. Isso 
e teorico. Quern contrata e o Superintendente da SUDENE. 

O SR. JORGE MAYNARD — A SUDENE e um orgao colegiado composto de 
vinte e seis membros, representantes de varies Ministerios e diversos orgaos. 
Nao 6 possivel que esses vinte e seis membros sejam manejados por um so. 

O Sr. Salviano Leite — O nobre orador permite um aparte? 
O SR. JORGE MAYNARD — Com todo prazer. 

O Sr. Salviano Leite — O argumento de V. Exa, de que em se tratando de 
orgao colegiado podera controlar a admissao de seus funcionarlos, a meu ver 
nao precede, nobre Senador Jorge Maynard. Todos os orgaos colegiados do Pais, 
como os Institutes de Previdencia, as Caixas Economicas, etc. obrigatoriamente 
submetem seus quadros a aprovagao do Sr. Presidente da Republica, depois de 
parecer emitldo pelo Departamento Administrativo do Servigo Publico. 

O SR. JORGE MAYNARD — Sim, mas no caso da SUDENE e o Conselho 
Deliberative quern decidira sobre as admissoes. 

O Sr. Salviano Leite — Todos esses orgaos a que me refen possuem Conselho 
Dellberativo. 

O SR. JORGE MAYNARD — O orgao deliberative e o orgao maximo, im- 
pessoal. 
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O Sr. Salviano Leiti — O que se passa na SUDENE, nesse ^particular, e uma 
anomalia que nao se justiflca. £ o unico orgao a ter esse privilegio. 

O SR. JORGE MAYNARD — Foram estas as razees pelas quais a Comissao 
de Transportes apoiou a subemenda da Comissao de Economia. (Muito bem.) 

O SR. PRESLDENTE (Moura Andrade) — A Presidencia considera que a 
Emenda n.0 37 nao prejudica a subemenda a Emenda n.0 11-CE. 

A subemenda a Emenda n.0 11-CE, da Comissao de Economia, autoriza a 
SUDENE a contratar, dentro dos recursos que ihe forem atribuidos, pessoal espe- 
cializado para a realizaqao de serviqos tecnicos, o qual ficara sujeito as normas 
da legislagao trabalhista. 

A Emenda n 0 37 pretende a criacao de quadro de pessoal para func6e3 per- 
manentes. A Presidencia entende que sao assuntos distintos. 

Pela Emenda n.0 37, o que se busca e compelir a SUDENE a propor ao 
Governo a organizaqao de um quadro permanente que, em epoca oportuna, sera 
submetido ao Congresso. 

A Emenda n.0 11 diz que podera a SUDENE continuar a contratar, dentro 
dos recursos que ihe forem atribuidos, pessoal especializado, para realizaqao de 
serviqos de natureza tecnica. 

A aprovagao de uma emenda nao prejudicara a outra. 
Em votagao a Emenda n.0 37. (Pausa.) 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Para encaminhar a votagao) — Sr. Presi- 

dente, convem esclarecer suficientemente o plenario sobre o seguinte ponto: ha 
tres emendas de que se cogita, no momento — a Emenda n." 11, a de n,0 37 e 
a Subemenda a Emenda n.0 11. 

A questao partiu, inicialmente, da Emenda n.0 11, da Comissao de Economia. 
Pela Emenda n.0 11, o texto e o seguinte; 

"Continua em vigor o dispositivo da Lei n.0 3.692, de 15-12-59, no 
tocante ao regime do pessoal da SUDENE." 

O que a Comissao de Economia quis foi manter, no projeto do Piano Diretor 
da SUDENE, as disposigoes da lei que criou a SUDENE, relativamente ao regime 
de seu pessoal. 

A Comissao de Constituigao e Justiga, quando examinou o projeto, nao parc- 
ceu de boa tecnica declarar, numa lei posterior, que continuam em vigor dispo- 
sigdes de uma lei nao revogada. A lei criadora da SUDENE continua em vigor, 
na sua plenitude; quer dizer que as disposlcoes dessa lei, que regula o regime 
do pessoal da SUDENE, continuam em vigor. 

Por que haveria o Piano Diretor da SUDENE de dizer que continua em vigor 
disposigoes que estao em vigor? 

A Comissao de Economia, tomando conhecimento dessa observagao da Co- 
missao de Constituigao e Justiga, apresentou subemenda, cujo teor 6 o seguinte: 

"Podera a SUDENE contratar, dentro dos recursos que Ihe forem 
atribuidos, pessoal especializado para a realizagao de servlgos tecnicos. 
o qual ficara sujeito as normas da legislagao trabalhista." 

A Comissao de Economia trouxe um adendo, uma sugestao, uma dlsposigao 
a mais ao regime do pessoal estabelecido na lei que constltuiu a SUDENE. 

A Emenda n.0 37, entretanto, como se verifica da sua justlficagao, collde 
com a intencao da Emenda n.0 11 e com a intencao da subemenda. 

£ uma emenda — com a devida venia do honrado Senador Argemiro de 
Figueiredo — que busca, exatamente, tornar sem efeito aquilo que o Congresso, 
ha dois anos apenas, estabeleceu em relagao ao regime do pessoal da SUDENE... 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Por que nao pode alterar? 
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — ... inclusive com o voto de S. Ex.a que 
talvez, aquela ocasiao, tivesse votado favoravelmente quanto ao regime do pessoal, 
e verificou, dois anos depois, que a pratica mostrava que se devia alterar. B 
pode alterar. 

O Sr. Argemiro dc Figueiredo — Pelo excesso de empreguismo que se veri- 
ficou. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — £ claro. O que e precise e que o plenario 
saiba que, se aprovarmos a Emenda n.c 37, o que vai se fazer e. exatamente, desar- 
ticular o sistema que rcgula o regime do pessoal da SUDENE. 

Sr. Presidente, nao conheqo a SUDENE; nao conhego ninguem da SUDENE, 
nunca passei um degrau da SUDENE. Ignore que exista o Sr. Celso Furtado; 
nao o conhego pessoalmente e nunca o avistei. 

Colocado, porem, na situagao de relatur da materia, na Comissao de Cons- 
tituigao e Justica, o meu dever e chamar a atengao para estes pontos e justificar, 
no caso, o meu parccer naquela Comissao. 

O parecer foi no sentido de nao se cometer a extravagancia de dizer que 
continuum em vigor disposigoes que estao em vigor. De modo que, no caso, estou 
inteiramente de acordo com a subemenda da Comissao de Economia e contra 
a Emenda n.0 37. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Mouia Andrade) — Sonforme a Presidencia anunclou, 
seria votada em primeiro lugar a Emenda n.0 11, da Comissao de Economia, 
a qual foi apresentada subemenda que teria preferencia e que, se fosse aprovada, 
prejudicaria a Emenda n.0 11-C. Nesse instante. porem, veio a Mesa o requeri- 
mento do Senador Argemiro de Figueiredo solicitando preferencia para a Emen- 
da n.0 37. 

Antes de colocar em votagao a Emenda nP 37, esclarego ao Plenario que a 
aprovagao dessa emenda nao prejudicara a Emenda nP 11-CE ou a subemenda 
da Comissao de Economia. E nao prejudicara pelas proprias razoes da justlfi- 
cagao da subemenda a Emenda nP 11-CE. Alias, a Comissao de Economia fez 
questao, ao apresentar a subemenda, de deixar claro exatamente a absoluta neces- 
sidadc, no seu en tender, de assegurar a SUDENE garantias legais para recrutar 
e manter a seu servigo, como vem fazendo ate agora, sem burocracia, os tecnicos 
de que carece para os seus trabalhos. Tirada essa liberdade por forga de inter- 
pretagao do DASP — acrescenta a Comissao de Economia — condenada ficaria 
a SUDENE a funcionar com uma estrutura burocratica semelhante as estruturas 
de outros orgaos. 

Ora, a Emenda nP 37 quer exatamente dar a SUDENE estrutura identica 
a estrutura permanente de outros orgaos. Assim, se aprovada esta emenda, nao 
ficara prejudicada a Emenda nP 11-CE, com a aprovagao, desta, em primeiro 
lugar, nao prejudicaria a Emenda nP 37. Numa se pretende um quad'ro burocratico 
para a SUDENE, na outra se objetiva manter a autoria desse orgao para con- 
tratar pessoal especializado para a realizgao de servigos tecnicos. 

O SR. FAUSTO CABRAL (Pela ordem) — Sr. Presidente, indago de V. Ex.a 

se a subemenda a Emenda nP 11-CE nao tern preferencia para votagao. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern preferencia regimental. Entre- 

tanto, o plenario concedeu preferencia para a Emenda nP 37, ao aprovar reque- 
rimento do Senador Argemiro de Figueiredo nesse sentido. Por essa razao, esta- 
mos no momento votando a Emenda np 37. 

O SR. FAUSTO CABRAL — V. Ex.a nao explicou que nao ha conexao de 
uma emenda com a outra? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Manifestei o entendimento da Pre- 
sidencia de que uma emenda nao prejudica a outra, visto que, dos debates aqui 
travados, depreendi que o Plenario entendia que a aprovagao de uma emenda 
poderia implicar no prejuizo da outra. Entretanto, seja qual for o resultado da 
votagao da Emenda nP 37, a Emenda nP 11-CE sera colocada em votagao. 
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O SR. FAUSTO CABRAL — Obrigado a V. Ex.a. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Aiidrade) — Em votaQao a Emenda n.G 37. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.t 
Esta rejeitada. 
£ a seguinte: 

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

jamento e fiscalizaQao a SUDENE propora ao Governo a organizaQao do qu-^dro 
de pessoal necessario com a rigorosa discriminaqao das funqoes de cada cargo 
e flxaqao dos respectivos vencimentos dos seus ocupantes. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Passa-se a instalagao da subemenda 
a Emenda n.0 11-CE. Se aprovada, ficara prejudicada a emenda. 

Em votaqao a subemenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Esti aprovada. 
Conseqiientemente, fica prejudicada a Emenda n.0 11. da Comissao de Eco- 

nomia. 
fi a seguinte a subemenda aprovada: 

SUBEMENDA A EMENDA N" 11-CE 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. — Podera a SUDENE contratar, dentro dos recursos que Ihe forem 

atribuidos, pessoal especializado para a realizaqao de serviqos tecnicos, o qual 
ficara sujeito as normas da legislaqao trabalhista. 

£ a seguinte a emenda prejudicada: 

EMENDA N.0 11-CE 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. — Continua em vigor o dispositive da Lei n.0 3.692, de 15 de dezem- 

bro de 1959, no tocante ao regime do pessoal da SUDENE. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa requerlmento do 

nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 
fi lido e aprovado o seguinte 

REQUERLMENTO N.0 491, DE 1961 

Nos termos dos arts. 212, letra p, e 309, n.0 2, do Regimento Interne, requeiro 
preferencia para a Emenda n.0 24 ao Projeto de Lei da Camara n.0 133, de 1961, 
a fim de ser votada antes da de n.0 27. 

Sala das Sessoes, 28 de novembro de 1961. — Argemiro de Figueiredo. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (Para encaminhar a votaqao) — 

Sr. Presidente, o objetivo da Emenda n.0 24, de minha autoria, esta bem com- 
preendido no seu texto, cuja leitura V. Ex.a acaba de fazer. As verbas destl- 
nadas a serviqos especificos devem flcar a cargo dos orgaos especiflcos. Digamos; 
se uma verba e destinada a construgao de estradas de rodagem, que ela fique 
a cargo nao dos funcionarios da SUDENE, mas do Departamento especializado 
ja exlstente na Uniao para executar a obra — o Departamento Naclonal de 
Estradas de Rodagem; um trabalho que diga respeito ao Departamento Naclonal 
de Obras Contra as Secas — por exemplo, a construgao de uma barragem — 
que fique a cargo do Departamento especializado, com a verba especiflca para 
servlqo dessa natureza. 
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Enfim, minha emenda tem em vista que as verbas destinadas pelo Congresso 
para determinados servlgos flquem a disposi?ao dos departamentos especializa- 
dos e nao a dlsposiQao da SUDENE, que nao tem o arbitrio de alterar aqullo 
que o Congresso delibera quanto ao destine das dotagoes. Minha inten^ao, por- 
tanto, e entregar as verbas destinadas pelo Congresso a determinados servi?os 
aos departamentos especlalizados ja existentes; a eles 6 que cabe a execu?ao 
dos pianos estabelecidos, ainda que sob a orientagao da SUDENE. 

Meu proposito e garantir aos orgaos especlalizados ja existentes na Unlao 
— replto — a execuqao dos trabalhos que sao da sua competencia. 

Este o sentido da minha emenda. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votaijao a Emenda n.0 24. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Esta rejeltada. 
Em vlrtude da aprova?ao do presente requerimento, passa-se a vota^ao da 

Emenda n.0 24, redigida nos segulntes termos: 
Art. — Todas as verbas destinadas por esta lei e pelas leis e 

decretos anteriores a execu<;ao do Piano Dlretor da SUDENE serao postas 
a dlsposi?ao dos orgaos competentes e especlalizados ja existentes, em 
funcionamento no Nordeste, tendo-se em vista a natureza e finalldade dos 
aludldos recursos flnanceiros e a competencia especifica de cada orgao. 

Paragrafo unico — A execuQao dos servi^os e obras constantes do 
Piano, a que se refere o artigo anterior, sera acompanhada e fiscalizada 
pela SUDENE. 

Em votaqao. 
Passa-se a apreciaqao da Emenda n.0 27, que recebeu subemenda na Comis- 

sao de Economia. 
Em votaqao a subemenda, que tem preferencia regimental. 
O SR. ARGEIMIRO DE FIGUEIREDO (Para encaminhar a votaqao) — 

Sr. Presldente, o objetiyo desta emenda e evitar a competiqao de orgaos espe- 
clalizados ou a concorrencla da SUDENE, como orgao de execuqao, com orgaos 
especlalizados j^ existentes e capazes de executarem o proprio Piano da SUDENE. 

Diz a SUBEMENDA a EMENDA n.0 27: 
Inclua-se entre os arts. 3° e 4.° o segulnte: 
Art. — A execuqao das obras incluidas no Piano Diretor sera reallzada, 

de preferencia, pelos orgaos especializados, federals e estaduals, atuantes na 
reglao. 

Paragrafo unico — Sempre que os orgaos responsaveis pelas obras nao estl- 
verem em condlqoes de as executar a SUDENE propora a reestruturaqao dos 
mesmos, a flm de capacita-los ao exercicio das funqdes definidas no Piano Diretor. 

Sr. Presldente, meu objetlvo d transformar a SUDENE em orgao de plani- 
ficaqao e flscallzaqao, delxando a execuqao dos trabalhos a cargo do departa- 
mento tecnlco e especializado que a Uniao ja possui. 

E o que colimo; entretanto, decida o plenario como entender. (Muito bem!) 
O SR. FAUSTO CABRAL (Para encaminhar a votaqao) — Sr. Presldente, 

o objetivo da emenda do nobre Senador Argemiro de Flgueiredo d realmente 
muito simpatlco. Entretanto, neste momento, estamos apreclando o prlmeiro 
piano da SUDENE, com atraso de um ano, justamente na ocaslao em que mals 
precisamos atender as obras do Nordeste, nao poderemos cercear demasiado 
as atrlbulqoes da SUDENE. 

Asslm, dentro do espirito da minha subemenda, reuni o interesse tanto 
da Emenda n.0 24 como da Emenda n.0 27. 

Dalxo, porem, a soluqao ao plenario. (Muito bem!) 
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O SR. JORGE MAVNARD (Para ?ncaminhar a votacao) — A Lei n.0 3.692, 
que criou a SUDENE, nos seus arts. 2.° e 3.°, ao definir as finalidades do novo 
orgao, diz, entre outras coisas, o seguinte: 

"Executar diretamente ou mediante convenio, acordo ou contrato, 
projetos relatives as obras do Nordeste, nos termos da legislaqao em vigor." 

Tais as atribuicoes dadas a SUDENE por ocasiao da sua instala^ao. 
A emenda do nobre Senador Argemiro de Figueiredo cancela totalmente 

essas atribuigoes. 
A subemenda da Comissao de Economia, com pareecr favoravel da Comissao 

de Transportes, foi aprovada nao so pelas razoes alegadas por aquele orgao 
tecnico, como tambem pelo fato de estarmos certos de que o Conselho Delibe- 
rativo da SUDENE sabera como resolver o problema da execugao de obras, 
mediante decisao da qual participarao todos os orgaos especializados, executores 
das obras do Nordeste. 

Nao nos parece acertado, Sr. Presidente, obrigar-se a SUDENE a entregar 
obras de grande responsabilidade e vulto a orgaos que nao estejam suflclente- 
mente aparelhados para tal. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — V. Ex.a deveria ter apresentado emenda, 
suprimindo os orgaos especializados que a Uniao ja possui. 

O SR. JORGE MAYNARD — Seria indelicado dizer-se quais sao esses 6rgaos, 
porque o proprio DNOCS, que todos elogiamos com muita justiga... 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Nao ha uma so fungao prevista no Piano 
Diretor da SUDENE que ja nao tenha orgao especializado da Uniao para 
executa-la. 

O SR. JORGE MAYNARD — V. Ex.a tern razao. 
Dizia que o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 6 um orgao 

especializado, que todos elogiamos, pelo seu grande trabalho executado, mas 
que se queixa de falta de engenheiros suficientes para atender a grandiosidade 
dos trabalhos. 

Havera, certamente, orgaos no Nordeste que nao estejam devidamente capa- 
citados para realizar as obras de grande vulto que a SUDENE tera de executar. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Presidencia verifica se, realmen- 
te, a subemenda prejudica a emenda. 

A emenda tern a seguinte redagao: 

"Art. — Alem das fungoes de planlficagao e fiscalizagao dos ser- 
vigos e obras constantes do Piano Diretor, ressalvadas as excegoes 
previstas nesta lei, nenhuma outra de carater executive sera outorgada 
a SUDENE." 

A esta emenda, a Comissao de Economia apresentou a seguinte subemenda: 

"A execugao das obras incluidas no Piano Diretor sera realizada, 
de preferencia, pelos orgaos especializados, federals e estaduals, atuantes 
na regiao. 

Paragrafo unico — Sempre que os orgaos responsaveis pelas obras 
nao estiverem em condigoes de as executar, a SUDENE propora a rees- 
truturagao dos mesmos a fim de capaclta-los ao exercicio das fungoes 
definidas no Piano Diretor." 

A emenda, entretanto, o que tern de principal e a afirmativa de que nenhuma 
outra obra de carater executive sera outorgada a SUDENE, alem daquelas esta- 
belecidas no Piano Diretor, salvo as excegoes da prdprla lei. 

Assim sendo, a subemenda nao prejudlcara a emenda. Entretanto, tendo 
sido apresentada como subemenda, mas sem o carater de substitulr a emenda, 
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a Presidencia colocara em votaQao, em primeiro lugar, a Emenda n.0 27, tomando 
a subemenda como emenda autonoma, que efetivamente e. 

Em votaQao a Emenda n.0 27. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 

Esta rejeitada. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Pela ordem) — Sr. Presidente, requelro 

veriflcaQao da votaQao. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Vai-se proceder a veriflcaQao de 

votaQao. 
Os Srs. Senadores que rejeitam a emenda, queiram levantar-se. (Pausa.) 
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que rejeitar a emenda e levantar-se 

os que a aprovam. (Pausa.) 
Votaram 16 Srs. Senadores pela rejeiQao e 15 Srs. Senadores pela aprovaQao. 
Nao ha numero. 
Vai-se proceder a chamada, que sera de Norte para Sul. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Emenda n.® 7 responderao "sim", e os 

que a rejeitarem responderao "nao". 
(Procede-se a chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Votaram sim 17 Srs. Senadores 
e nao 19. 

A emenda foi rejeitada. Em conseqiiencia, a subemenda da Comissao de 
Economla que Ihe era acessoria esta prejudicada. 

O Sr. l.0-Secretarlo vai proceder leitura de requerimento de preferencla. 
E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N." 492, DE 1962 

Nos termos dos arts. 212, letra p, e 309, n.0 2, do Regimento Interno, 
requeiro preferencla para a Emenda n.® 35 ao Projeto de Lei da Camara n.° 133, 
de 1961, a flm de ser votada antes da respectiva subemenda. 

Sala das SessSes, 28 de novembro de 1961. — Argemiro de Figueiredo. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votaQao o requerimento. 
O SR. CASPAR VELOSO — Peco a palavra pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra pela ordem o nobre 

Senador Caspar Velloso. 
O SR. CASPAR VELLOSO — Sr. Presidente, desejo saber se a votaQao da 

emenda, prejudica a subemenda como foi o caso da votaQao da emenda anterior. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Normalmente uma subemenda pre- 

judica a emenda. 
No caso cm apreQO a subemenda nao prejudica toda a emenda, embora 

declare que pretende substituir a emenda, ela apenas prejudicara os §§ l0 e 2.® 
da emenda e nao o texto total. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Pcqo a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 

Aloysio de Carvalho. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente a subemenda prejudica 

totalvnente a Emenda n.® 35. 
A Emenda n.® 35 se compoe de um artigo e dois paragrafos. 
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A Comissao, ao examinar essa emenda, concluiu pela aceitagao da ideia 
constante do paragrafo primeiro, com a formula de urgencia para o piano de 
irrigagao. 

Entretanto, aprovada a subemenda, fica totalmente prejudicada a Emenda 
n.0 35, porque esta e substitutiva. 

O texto da Emenda n.0 35 manda que os recursos outorgados pela Consti- 
tuigao, no art. 198, sejam rigorosamente aplicados na execugao do piano de 
combate aos efeitos das secas (DNOCS). 

Nao seria crivel que a Comissao de Economia, ao examinar essa emenda, 
aceitasse tal disposigao, modificando apenas o paragrafo primeiro. A meu ver, 
a subemenda e substitutiva de toda a Emenda n.0 35, quer dizer, do artigo, do 
paragrafo primeiro e do paragrafo segundo. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta Presidencia respondera a 
questao de ordem de V. Ex.a no momento oportuno, porque o nobre Senador 
Jorge Maynard acaba de pedir a palavra para tambem levantar questao de 
ordem a respeito do mesmo assunto. 

O SR. JORGE MAYNARD — Sr. Presidente, a subemenda em cogitagao e de 
minha autoria. A Comissao de Constituigao e Justiga, ao analisar a Emenda n.0 35, 
considerou-a inconstitucional. Desejei entao aproveitar a magnifica ideia con- 
tida no paragrafo primeiro da emenda do nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 

Eis o que diz o paragrafo primeiro da Emenda n.0 35: 
"Paragrafo primeiro — As obras e servigos de irrigagao, previstos 

nessa lei, serao executados com urgencia, aproveitando-se, preferencial- 
mente, a agua das barragens ja construidas e a dos rios por elas pere- 
nizados." 

Acredito que esse paragrafo nada tenha de inconstitucional. Aquela Comissao 
julgou inconstitucional apenas o artigo. 

Portanto, a subemenda que apresentei visa apenas a consubstanciar esse para- 
grafo em forma do artigo separado, a fim de aproveitar a ideia nele contida. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Presidencia, considerando as duas 
questoes de ordem apresentadas, interpreta-as pela forma como o fez anterior- 
mente, considerando o prejuizo que a subemenda podera causar a emenda. 

A Emenda n.0 35 estabelece, em seu caput, a destinagao dos recursos cons- 
titucionais outorgados a SUDENE e declara que eles serao rigorosamente aplica- 
dos na execugao do piano de combate aos efeitos das secas; assegura, igual- 
mente, preferencia para os servigos e obras de irrigagao, de construgao de bar- 
ragens, e de perfuragao de pogos tubulares. 

Conforme muito bem expos o nobre Relator na Comissao de Constituigao e 
Justiga, a subemenda foi apresentada exclusivamente aos paragrafos primeiro 
e segundo; ela nao se preocupa com a destinagao dos recursos constitucionais: 
apenas declara que sera dada urgencia, que deverao ser acelerados os trabalhos 
de irrigagao a serem empreendidos com a agua acumulada pola acudagem ja 
construida e atraves dos rios por ela canalizados. 

Sao assuntos completamente distintos. A subemenda tern realmente ligagao 
com os §§ 1.° e 2°, pois os substitui, mas, quanto ao caput do artigo, nao o pre- 
judica. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, pego a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra, pela ordem, o 
nobre Senador Aloysio de Carvalho. 
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, desejo que V. Ex.a escla- 
rega qual a consequencia da votagaa preferencial da Emenda n.0 35 sobre a 
subemenda. Se, votada a Emenda n.0 35, a subemenda fica prejudicada no seu 
todo ou em parte. 

Se fica prejudicada no seu todo, entao a Emenda n.0 35 estara totalmente 
afetada pela subemenda da Comissao. Entretanto, se a votagao preferente da 
emenda determlnar, por exemplo, a sua aprovagao, a subemenda estara ou nao 
prejudicada? 

Esta a questao de ordem que forvnulo. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Com a aprovagao da Emenda n.0 

35, a subemenda estard prejudicada. Ao contrario, entretanto, nao ficaria pre- 
judicada no seu todo a Emenda n.0 35. 

A subemenda trata, apenas, de um dos aspectos da emenda. Substitui tao- 
somente o seu § 1.° Quanto ao restante, dele nao cogitou. 

Assim, a aprovagao da Emenda n.0 35 prejudicara a subemenda. Sua rejei- 
gao tambem prejudicara a subemenda, porque, como e acessorio, acompanhara 
o destino da emenda. 

Foi concedlda, pelo plenario, preferencia para a votagao da Emenda n.0 35, 
O SR. CASPAR VEELOSO (Pela ordem) — Sr. Presidente, a preferencia 

anunciada por V. Ex.a ainda nao foi submetida a votagao do plenario. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — fi procedente a questao de ordem 
formulada pelo nobre Senador Caspar Velloso, pois quando anunciei a votagao 
e que foram levantadas as questoes de ordem que acabam de ser decididas. 

Em votagao o requerimento de preferencia para votagao da Emenda n.0 35, 
antes da respectlva subemenda. 

Os Srs. Senadores que nprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
O requerimento foi aprovado. 
Em votagao da Emenda n.0 35. de pareceres contrarios. (Pausa.) 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUE1REDO — Sr. Prasidente, devo declarar a V. Ex,a 

e aos meus eminentes colegas que estou insistindo na defesa das emendas que 
ofereci ao Projeto, por aesencargo de consciencia e na certeza intima de que 
defendo os intcrcsses rcais da minha regiao. 

Vamos entrar, agora, na votagao da emenda substancial, daquela que encerra 
toda a minha luta, toda a tese que aqui tenho defendido, isto e, se nao ss enca- 
minhar a solugao do problema do Nordeste, atraves da captagao de agua e da 
irrigagao, jamais se conseguira resolve-lo. 

Sr. Presidente, e Srs. Senadores, receberei, ainda desta vez, com a mesma 
serenidade, a votagao esmagadora que tern destruido todas as minhas emendas. 
Devo porera assegurar ao Senado, neste momento histdrico, que a rejeigao dessa 
emenda significa um crime praticado contra o povo nordestino, significa, negar- 
se aquilo que o Constituinte de 1946 outorgou, aquilo que o Constituinte deu 
aos pobres, aos homens que lutam nos campos. Ha vinte milhoes de brasUeiros 
que passam fone e sede. na regiao do poligono das secas. 

O art. 198 da Constituicao da guarida completa a emenda que apresento 
nesse instante. Eis como esta redigido: 

"Na execugao do piano de defesa contra os efeitos da denominada 
seca do Nordeste, a Uniao despendera, anualmente, com as obras e os 
servigos de asslstencia economica e social, quantia nunca inferior a tres 
por cento da sua renda tributaria." 

Quero antes salientar que este artigo da Constituigao se refere ao Piano 
de Defesa Contra os Efeitos das Secas, e esse piano pre-existia. 
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Ontem, em discurso aqui pronunciado, declare! que ha um Departamento 
lederal tacnico, especializado, encarregado de executar esse piano estabelecido 
peltas legisladores, estabelecido pelo Prasldente da Republica em decretos-leis 
aando sqlugao ao problema nordestino atraves da construgao de barragens, da 
periuragao de pogos tubulares e dos services de irrigagao. Essas as obras prin- 

Este dlspositiyo da Constituigao destina a execugao desse piano de combate 
aos ereitos das secas tres por cento da renda tributaria da Uniao. 

A minha emenda declara o seguinte: 

Os recursos outorgados pela Constituigao, no sen art. 198 serao apli- 
cados rigorosamsnte na execuqao do Piano de Combate aos Efeitos das 
Secas (DNOCSE assegurada a preferencia dos serviqos e obras de irri- 
gacao, construgao de barragens e perfuragao de pogos tubulares. 

§ I-0 — As obras e servicos de irrigagao, previstos nsssa lei, serao 
executados com urgencia, aproveitando-se, preferencialmento, a agua das 
barragens ja construidas e a dos rios por elas perenizados. 

§ 2.° — Os servigos e obras referidas neste artigo serao acompa- 
nhados e fiscalizados pela SUDENE. 

Sr. Presidente, ve-se, portanto, que procure dar cumprimcnto real, obriga- 
tdrio, aquilo que a Constituigao estabeleceu no art. 198. 

Procure posslbilitar a execugao completa, rigorosa, do piano de defesa con- 
tra os efeitos da seca do qaal constem os servigos de construgao de barragens, 
perfuragao de pogos tubulares e irrigagao, para os quais pego preferencia. 

Nao ha inconstitucionalidade na emenda por nos apresentada, Sr. Presi- 
dente, nao ha, porque esta dentro do espirito e conteiido do art. 198 da Cons- 
tituigao. 

Ontem eu declarava que o Piano de Defesa Contra os Efeitos das Secas nao 
e so da Constituigao de 1946; desde a Constituigao de 1934 vem sendo ele rigo- 
rosamente adotado pelo Congresso e pelo povo. Ha em andamento um piano 
diferente da SUDENE, porque, no caso, o que se tern em vista e a execugao de 
um piano de carater especifico de defesa contra os efeitcs da denominada seca 
do Nordeste. 

Para execugao desse piano e obediencia rigorosa ao que ele estabelece e 
que pego ao Senado sufrague essa emenda. Ela assegurara, se aprovada, a con- 
tinuidade do piano de combate aos efeitos das secas, atraves das obras para 
as quais pego tambem, preferencia, como agudagem, perfuragao de pogos tubu- 
lares, servigos de irrigagao. 

Esta a emenda capital, a mais importante de todas que apresentei. Se o 
Senado entender que esses servigos nao sao aqueles de que o Nordeste precisa, 
que o Nordeste nao precisa de agua, que o problema do Nordeste pode ser resol- 
vido com eletrificagao, que o Senado entao vote contra essa emenda; mas se 
entender como entende a tecnica nacional, se entender como entendem todos os 
tecnicos estrangeiros, se entender como entendem os dois Wcnicos de Israel 
que visitaram a regiao nordestina e declararam que a solugao do problema esta 
na agua e na irrigagao; se entender como tern entendido todas as nagoes cultas 
do mundo, que resolvem seus problemas capitais atraves de servigos dessa natu- 
reza, se entender assim, entao que vote o Senado a favor da minha emenda 
que nada tern de inconstitucional, pois foi forjada dentro do espirito, do con- 
teiido do art. 198 da Constituigao. 

Entregar-se a essa organizagao, a SUDENE, deixar de exigir, atraves de minha 
emenda a execugao do piano preestabelecido contra os efeitos da seca   per- 
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mitam os meus nobres colegas que o diga — sera para mim, em verdade, uma 
decepqao profunda, porque o homevn nordestino, todo brasileiro que conhece o 
problcma economico da regiao, sabe que sem a execuqao desse piano o Nordeste 
continuara infeliz e a ser a vergonha e desgraqa da Naqao. 

Era o que tinha a dizcr. (Muito bem!) 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Para encaminhar a votacao) — Sr. Presi- 
dente, como se exprimiu, com muita propriedade o honrado e talentoso Senador 
Argemiro de Figueiredo,.. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Obrigado a V. Ex.a 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — ... esta e a emenda substancial, no sis- 
tema das suas emendas oferecidas ao projeto, £ a emenda capital. E a emenda 
que S. Ex.a considera a mais importante do seu ponto de vista e que eu tam- 
bem considero assim, permitindo-me, todavia, a liberdade de declarar que e um 
dispositive que esvazia a SUDENE, que tira tudo da SUDENE. 

O Sr. Argemiro dc Figueiredo — V. Ex.a permite um aparte? 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Pois nao 
O Sr. Argemiro de Figueiredo — fi importante que o Senado vote com pleno 

conhecimento dc causa. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — E o que vou fazer agora: esclarecer o 
Senado. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Nao ss trata de esvaziar a SUDENE, orgao 
que dispoe de bilhdes de cruzeiros. O que, na verdade peqo, esta de acordo com 
a Constituiqao Federal, sao os tres por cento da renda tributaria para atender 
a defesa do Nordeste. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — O art. 198 da Constituiqao Federal de- 
clara o seguinte: 

"Na execuqao do piano de defesa contra os efeitos da denominada 
seca do Nordeste, a Uniao despendera, anualmente, com as obras e os 
serviqos de assistencia economica e social, quantla nunca inferior a tres 
por cento da sua renda tributaria." 

"§ 1.° — Um terqo dessa quantia sera depositado em caixa especial, 
destinada ao socorro das populaqoes atingidas pela calamidade, podendo 
essa reserva, ou parte dela, ser aplicada a juro modico, consoante as 
determinaqoes legais, em emprestimos a agricultores e industrials esta- 
belecidos na area abrangida pela seca." 

Esta a ordenaqao constitucional. Fala a Constituiqao em "assistencia econo- 
mica e social", como piano de defesa contra os efeitos da denominada seca do 
Nordeste. 

Que faz a emenda? Simplesmente o seguinte: 

"Os recursos outorgados pela_Constituiqao no seu art. 198 serao apli- 
cados, rigorosamente, na execuqao do piano de combate... 

A Constituiqao fala no piano de defesa. 

... aos efeitos das secas (DNOCS>, assegurada a preferencia dos ser- 
viqos e obras de irrigaqao, construqao de barragens e perfuraqao de poqos 
tubulares." 

Ora, Sr. Presidente, a emenda restringe a aplicaqao que estava na intenqao 
do legislador. Quern foi legislador em 1934, quern foi legislador em 1946 — como 
o honrado Senador Argemiro de Figueiredo — deve estar bem lembrado da tor- 
tura para criar na Constituiqao um instrumento de assistencia permanente a^ 
populaqoes flageladas periodicamente pelas secas. Por isso e que nem se fala em 
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piano de combate aos efeitos da seca. O piano e de defesa contra os efeitos das 
secas, o piano e de assistencia economico-social. 

Labora o nobre Senador Argemiro de Flgueiredo num equivoco quando vincula 
o art. 198 da Constituicao a um piano preexistente. Quando a Constituigao men- 
cionou o "piano de defesa contra os efeitos da denominada seca do Nordeste" nao 
se estava referindo, concretamente, a nenhum piano. Como disposiqao de uma 
Carta constitucional, o artigo tinha de encarar o fenomeno nas suas conseqiien- 
cias, na sua realidade presents, na sua realidade futura, independente de um 
piano preexistentes. Nao era o piano do DNOCS que a Constituigao determinava 
fosse custeado com tais recursos; era o piano que se fizesse, ou que ja estivesse 
feito ou que se viesse a fazer, era qualquer piano, era a SUDENE, Inclusive. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Embora o Regimento nao os permita, eu 

recebo com satisfaqao os apartes a V. Ex.a. 
O Sr. Argemiro de Figueiredo — O honrado Sr. Presidente ha de me permltlr 

que, mesmo infringindo o Regimento, aparteie V. Ex.a. Em primeiro lugar, V. Ex a, 
nobre Senador Aloysio de Carvalho. esta-se apegando — nao dlgo de ma-fe por- 
que jamais admitiria que um espirito como o de V. Ex.a fosse capaz de agir de 
ma-fe, mormente em se tratando da discussao de assunto desta gravidade — 
V. Ex.a esta-se apegando ao fato de eu me ter referido, na minha emenda, ao 
Piano de Combate aos Efeitos das Secas no Nordeste... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Nao estou me apegando, apenas me referl 
a essa circunstancia, chamando para ela a atengao de V. Exa. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — ... quando, na verdade, o que se contem no 
art. 198 da Constituigao nao e a expressao "combate aos efeitos das secas" mas 
sim "piano de defesa contra os efeitos das secas do Nordeste". 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Exatamente! 
O Sr. Argemiro de Figueiredo — A circunstancia de, em lugar de eu ter 

empregado a palavra "defesa", ter usado a expressao "combate aos efeitos das 
secas" nao faz grande diferenga. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Nao me estou apegando a essa circuns- 
tancia, repito, apenas de passagem a ela me refer!. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Estou seguro, entretanto, de que um espirito 
lucido e clarividente como e o de V. Ex.a ... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Multo obrlgado a V. Ex.a. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — ... nao admitira qualquer argumento que 
nao esteja dentro das boas normas para esclarecer o plenario. Tenho V. Ex.a 

chamado a atencao para o assunto, quero afirmar ao plenario que quando minha 
emenda fala em "Piano de Combate aos Efeitos das Secas do Nordeste", nao tern 
outra intengao senao referir-se ao "piano de defesa contra os efeitos das secas 
do Nordeste". Outro ponto que desejo esclarecer — permita-me V. Ex.a — e o 
referente aos tres por cento da renda da Uniao que o art. 198 manda aplicar, 
segundo entende o nobre colega, em obras de assistencia economico-social. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — V. Ex.a comprecndeu mal. Manda aplicar 
na execugao do piano de defesa contra os efeitos da denominada seca do Nor- 
deste. com as obras e servigos de assistencia economico-social. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Nessas obras de assistencia economica estao 
incluidas as barragens e a irrigagao! 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — E evldcnte, Aqui esta o Piano Dlretor 
da SUDENE, cogitando da irrigagao. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Nao consigna um centavo para a irrigagao. 
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — O que nao e possivel e transformar o 
Piano Dire tor da SUDENE na seguinte realidade: todos os recursos previstos no 
art. 198 serao entregues ao DNOCS. Dessa forma, nao atenderiamos: primeiro a 
generalidade da disposiqao constitucional quando manda aplicar esses recursos 
previstos no art. 198; segundo, aos serviqos de assistencia economica e social ali 
preconizados. 

Em resumo, o que o constituinte quis foi evitar se repitam no Brasil erros 
que se tem cometido, como o de paralisar as obras contra as secas ou o de, 
dentro da calamidade da seca, convidar as populaqoes flageladas a se retirarem. 
Creio que foi o Presidcnte Epitacio Pessoa quem propos isso, uma ocasiao, ofe- 
recendo passagens e recursos para que essas pobres populaqoes abandonassem 
o seu habitat. 

Quando a Constituiqao fala em assistencia economica e social, ela o faz por- 
que quer um piano permanente, que nao seja somente de irrigaqao, mas um 
piano de assistencia economica e social; um piano completo; um piano complexo; 
um piano vasto; um piano que possa ser executado independente do fenomeno 
das secas; um piano que nao fique a espera de que venha o flagelo para entao, 
levar as vittmas o socorro da caridade publica, oferecendo-lhes roupas, remedies 
e alimentos. Foi isso o que a Constituiqao quis evitar. 

Entao o Piano Diretor da SUDENE, que e apenas um piano de aplicaqao, 
em 1961, dos recursos atribuidos a SUDENE, dentro da lei que a criou, esta 
perfeitamente enquadrado no art. 198 da Constituiqao e sempre que limitarmos 
a aplicaqao desse artigo estaremos infringindo a Constituiqao. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Permite V. Ex.a alnda um aparte? 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Nao posso conceder anartes a V. Ex.a 

infelizmente, pois ja vou encerrar minhas consideraqoes. Antes de faze-lo, porem, 
pedlria que V. Ex.a examinasse bem as conseqiiencias dessa emenda, que V. Exa 

verificasse ser impossivel, para se cumprir o art. 198 da Constituiqao, mandar 
que os recursos nele previstos sejam rigorosamente aplicados no Piano do DNOCS. 
Asslm agindo, estaremos restringindo aquilo que a Constituiqao nao restringiu; 
estaremos desservindo em vez de servir aos interesses do Nordeste, que V. Exa 

representa nesta Casa com a bravura propria dos filhos daquela regiao. 
O Sr. Argemiro de Figueiredo — Permita-me V. Exa ao menos agradecer a 

generosidade de seus conceitos para comigo. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — O meu apelo a V. Exa e este- venha 

formar conosco servindo aos interesses do Nordeste, retirando sua emenda por 
inlciatlva propria... 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Eu cometeria um crime contra o Nordeste 
se retirasse minha emenda, unica capaz de salva-lo! 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO ou contribuindo para que seja rejei- 
tada, por decisao do plenario. Assim. prestaremos um serviqo ao Nordeste do 
Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTS (Moura Andrade) — Em votaqao a Emenda n° 35. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Pela ordem) — Sr. Presidente, requelro 
veriflcaqao da votaqao. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Vai-se proceder a verificaqao da 
votaqao requerlda pelo nobre Senador Aloysio de Carvalho. 

Queiram levantar-se os Srs. Senadores que aprovam a emenda, (Pausa.) 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores que aprovaram a emenda e levantar-se 
os que a rejeitam. (Pausa.) 
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Votaram a favor da emenda 20 Srs. Senadores, e contra, 14. 
A emenda foi aprovada. 
Fica prejudicada a subemenda. 

a seguinte: 
EMENDA N.0 35 

Inclua-se, onde couber: 

Art. — Os recursos outorgados pela Constituiqao, no sen art. 19, serao 
aplicados rigorosamente na execugao do Piano de Combate aos Efeitos das Secas 
(DNOCS), assegurada a preferencia dos servigos e obras de irrigagao, construgao 
de barragens e perfuragao de pogos tubulares. 

§ 1.° — As obras e servigos de irrigagao, previstos nessa lei serao executados 
com urgencia, aproveitando-se, preferencialmente, a agua das barragens ja cons- 
truidas e a dos rios por elas perenizados. 

§ 2.° — Os servigos e obras referidos neste artigo serao acompanhados e fisca- 
lizados pela SUDENE. 

E a seguinte a subemenda prejudicada: 

SUBEMENDA A EMENDA N." 35 
Substitua-se pelo seguinte: 
Inclua-se, onde convier: 
"Art. — Sera dada urgencia aos trabalhos de irrigagao, a serem empreen- 

didos com o emprego de agua acumulada pelas barragens ja construidas e a dos 
rios por elas perenizados." 

O Sr. Moura Andrade sc ausenta da presidencia, assumindo-a o Sr. 
Gilberto Marinho. 

Em votagao a Emenda n.0 41. 
Esta emenda tern precedencia, porque sua votagao nao prejudica a subemenda. 
Esta assim redigida; 

EMENDA N.0 41 
a) Ao Anexo I (Rodovias), BR 5 BA 
Acrescente-se: 

Cr$ 
"M) Caravelas—Teofilo Otoni—Monies Claros   100.000.000,00 
b) Aumente-se de CrS 100.000.000,00 para o fim previsto nesta emenda, o 

credito especial autorizado no art. 38. 
Em votagao a emenda. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram conservar-se sentados. 

(Pansa.) 
Esta aprovada. 
Em votagao a subemenda, a Emenda n.0 41, com a seguinte redagao: 

SUBEMENDA A EMENDA N." 41 
Acrescente-se ao item a: 
"para serem aplicados dentro da area de atuagao da SUDENE." 

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa.) 

Esta aprovada. 
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Em votagao a subemenda a Emenda n.0 67, da Comissao de Economia, assim 
redigida: 

Ao Anexo XIII (Empreendimentos Diversos). 
A) Inclua-se: 
10) Para estudos e levantamentos relacionados com o desenvolvi- 

mento de Scrgipe, a serem realizados com o Conselho do Desenvolvimento 
Economico de Sergipe (CONBESE), visando ao planejamento econo- 
mlco do Estado e sua integragao dentro do Piano Dire tor da SUDENE — 
Cr$ 10.000.000,00. 

B) Aumente-se de CrS 10.000 000,00 para o fim previsto nesta sube- 
menda, o credito especial autorizado no art. 38. 

Os Srs. Senadores que aprovam a subemenda, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada. 
Prejudicada a emenda. 

E a seguinte, a emenda prejudicada: 

Emenda n." 67 
(Ao Projeto de Lei da Camara n.0 133, de 1961) 

Ao Anexo XII (Empreendimentos Diversos). 
Inclua-se: 
11) Para estudos e levantamentos a cargo do Conselho do Desenvolvimento 

Economico de Sergipe (CONDESE), visando o planejamento economico do Es- 
tado e sua integragao dentro do piano dirctor da SUDENE — Cr$ 10.000.000,00. 

Sala das SessSes, 6 de novembro de 1961. — Heribaldo Vieira. 
0 SR. PRES1DENTE (Gilberto Marinho) — Em votaqao a subemenda a Emenda 

n.0 68, assim expressa: 
A) Ao Anexo XIII (Empreendimentos Diversos). 
Acrescente-se: 
"Estudos e obras para instalaqao de serviqos de abastecimento d'agua 

no Estado do Piaui — Cr$ 40.000.000,00." 
B) Aumente-se de CrS 40.000.000,00, para o fim previsto nesta sube- 

menda, o credito especial autorizado no art. 38. 

Os Senhores Senadores que aprovam a subemenda, queiram conservar-se sen- 
tados. (Pausa.) 

Esta aprovada. 
Flea prejudicada a emenda. 

E a seguinte: 
EMENDA N" 68 

(Ao Projeto de Lei da Camara n.0 133, de 1961) 
a) Ao Anexo XIII (Empreendimentos Diversos). 
Acrescente-se: 
"Estudos e obras para instalaqao de serviqos de abastecimento d'agua nos 

seguintes municipios do Estado do Piaui: 
1 — Floriano — CrS 10.000.000,00. 
2 — Bom Jesus do Gurgueia — Cr$ 10.000.000,00. 
3 — Sao Raimundo Nonato — Cr$ 10 000.000,00. 
4 — Uniao — Cr$ 10.000.000,00. 
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b) Aumente-se de Cr$ 40.000.000,00 para o fim previsto nesta emenda, o 
cr^dito especial autorizado no art, 38. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Em votaQao a Emenda n.0 40, 
com pareceres contrarios. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (Para encaminhar a votacao) — Sr. 
Presidente, a emenda ora submetida a apreciagao da Casa e tambem de mlnha 
autoria. Embora nao seja das mais importantes — a substancial foi votada ha 
pouco — acostumado que estou a defender meus trabalhos, sobretudo os de cara- 
ter legislativo, perante um Senado ilustre e culto como o atual, sinto-me no dever 
de defende-la, a fim de demonstrar ao plenario que ela nao encerra nenhuma 
inconstitucionalidade. Ao contrario, reflete interesse da regiao nordestina. 

O nobre Senador Aloysio de Carvalho entendeu, ao meu ver equivocando-se, 
que a emenda estava redigida em termos que a tornavam inconstitucional. 

Ontem, esclareci ao Senado a razao da emenda que apresentel. 
Foi que, antes de se elaborar o Piano da SUDENE, li declaraqoes do respon- 

savel por aqueie orgao de que seria solugao feliz o deslocamento de certas popu- 
lacces de zonas pobres para outras regioes mais felizes e prcsperas da Federacao. 

Minha emenda, redigida como esta, impede que a SUDENE organize qual- 
quer piano de coionlzagao que vise ao deslocamento popuiacional de um para 
outro Estado, o que viria refletir-se como agressivo ao art. 156 da Constituigao 
vigente, que declara: 

"A lei facilitara a fixagao do homem no campo, estabelecendo pianos 
de colonizagao e de aproveitamento das terras publicas. Para esse fim, 
serao preferidos os nacionais e, dentre eles, os habitantes das zonas 
empobrecidas e os desempregados." 

Desejo esclarecer ao Senado que esse artigo tern sentido inteiramente dife- 
rente daquele pensamento preconizado na minha emenda. 

O art. 156, Sr. Presldente, refere-se a colonizagao do Brasil, revelando o inte- 
resse do Constituinte de 1946 em povoar as regioes menos habitadas, de colocar 
os homens nacionais e estrangeiros em regime de trabalho e produgao atraves 
do Piano de Colonizagao, regulado por lei posterior a Constituigao de 1934, que 
ja estabelecia regras de colonizagao, que ja adotava o Piano de Colonizagao de 
nacionais e estrangeiros. 

Outro, portanto, e o sentido da minha emenda. Nela, nao me refiro aquilo 
que constitui o objetivo do art. 156 da Constituigao, que e um programa de colo- 
nizagao, adotado em todo o Pais, de nacionais e estrangeiros, como acabei de 
declarar. 

Mas, mesmo tendo em vista esse Piano de Colonizagao previsto no art. 156, 
a minha emenda esta condizente com as regras adotadas para a colonizagao bra- 
sileira. 

Sr. Presldente, as leis que disciplinaram o art. 156 da Constituigao Federal 
sao todas no sentido de evitar o deslocamento da populagao agricola de uma 
reglao para outra. Se o Governo admitisse, como regra, uma colonizagao com o 
intuito de povoar uma regiao do Brasil despovoando outra, estaria cometendo um 
crime uma desumanidade. Nao se compreende que se procure abandonar regioes 
por serem pobres, e nao disporem dos recursos a vida prospera e feliz de seus 
habitantes, para transferir toda a populagao para outras regioes ou Estados mais 
bem dotados pela natureza. 

A propria Constituigao, no dispositivo que cuida do assunto — o art. 156, 
diz que o Governo deve tomar toda a cautela no sentido de nao promover, nem 
admitlr o deslocamento popuiacional de uma regiao, de um Estado para a de 
outro sem exame profundo das condigoes de salario, de saude, etc., para admitir 
ou nao se faga essa colonizagao. 
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Outro 6 o sentido da mlnha emenda, Sr. Presidente. Refiro-me ao Piano de 
Colonlzagao na regiao das secas. Ele pode ser realizado para amparo das popu- 
lacoes, dentro do poligono das secas, para atender aos sem-trabalho, aos desa- 
Justados. Mas, colonizacao planificada para prejudlcar uma regiao em favor de 
outra e ato agressivo ate aos principios da Federagao. Nao podemos admitir um 
piano que venha empobrecer um Estado para enriquecer outro, atraves do des- 
locamento de suas populagoes. 

O sistema da Constituigao, Sr. Presidente, e no sentido de, em se tratando 
das regioes secas, manter as populagoes "in loco", resolver os problemas locals, 
atraves de construgao de barragens e servigos de irrigagao e perfuragao de pogos, 
e nao permltlr se desloquem para outro ponto do territorio. 

O Constituinte de 1946 teve a intengao de assegurar a assistencia neces- 
siria aos nordestinos, no proprio local onde vlvem e trabalham. 

Estao aqui os artigos da Constituigao, revelando o sistema adotado pela 
nossa Carta Magna. O art. 198, que tenho lido tantas vezes, declara que, na 
execugao do piano de defesa contra os efeitos da seca, do Nordeste, a Uniao 
apiicara tres por cento da renda tributaria. 

O que significa esse piano de defesa? Dar condigoes de assistencia ao homem 
que habita aquela regiao, a fim de que nao seja compelldo ao exodo, a sair do 
local onde vive e trabalha para as cidades. O piano de defesa do homem nordes- 
tlno se reduz a execugao de obras para facilitar-lhe a sobrsvivencia no local 
onde vive. 

No paragrafo 1.° do mesmo artigo diz da organizagao de uma caixa especial 
para a assistencia as populagoes nordestinas. O que significa isto. Sr. Presidente? 
O interssse que o Constituinte teve em mira, a ajuda aos nordestinos no local 
onde vivem. 

Alnda no paragrafo 2.° do mesmo artigo, verifica-se a mesma intengao do 
leglslador, quando declara que os Estados compreendidos na drea das secas 
deverao aplicar tres por cento da renda tributaria na construgao de agudes pelo 
regime de cooperagao, e outros tantos servigos necessarios a assistencia de suas 
populagoes. 

Minha emenda visa exatamente a evitar que se suspendam as obras ncces- 
s&rias a criagao de um ambiente satlsfatdrio, ambiente de vida feliz para o 
nordestino, impedindo que se desloque para outras regides. E o piano de assisten- 
cia in loco, o sistema da Constituigao. 

Agora permltlr aquilo que se planeja, Isto 6, deixar de executar servigos neces- 
sdrlos a vida do nordestino com a solugao simploria de desloca-lo para joga-lo 
em outros Estados, em regioes mais fertels, e uma capitulagao da t^cnica e da 
clencla dlante dos fenomenos que ali ocorrem, ora inundagoes ora secas. 

Sr. Presidente. o que preconiza a Constituigao de 1946, e o preconizava a 
Constituigao de 1934, e assistir ao campones no proprio poligono das secas. Esta 
a razao por que a minha emenda vea a SUDENE estabelecer pianos de colo- 
nlzagao que visem ao deslocamento populacional. 

Pedl a atengao do ilustre colega Senador Aloysio de Carvalho para o que 
atualmente ocorre na Bahia, onde a populacao de noventa e um municipios, num 
total de tres milhoes de pessoas, se levanta, compelida pelo flagelo das secas, 
e vem ao Govemo solicitar nao campos de colonizagao em outros Estados, mas 
meios para qu-e possam viver na regiao onde trabalham. E o piano que trazem 
os balanos ao Govemo Federal, ao Presidente da Republlca, e ao Gabinete Minis- 
terial, outro nao e senao o que tenho preconizado desta trlbuna: a construgao 
de barragens para atraves delas, com as aguas acumuladas, manter-se a vida do 
homem, dos anlmais, dos rebanhos. A SUDENE nao pode estabelecer pianos _de 
colonizagao baseados em deslocamento, de um Estado para outro, das populagoes 
que vivem no poligono das secas. 

Este e o sentido da emenda da mlnha autoria, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Em votagao a Emanda n.0 40. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. 
O SR. MEM DE SA (Pela ordem.) — Sr. Presidents, requeiro verificaQao 

de votacao. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Vai-se proceder a verificagao de 

votaQao solicitada pelo nobre Senador Mem de Sa. 
Queiram levantar-se os Srs. Senadores qua aprovam a Emenda. (Pausa.) 
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que aprovaram a Emenda e levantar-se 

os que a rejeitam. (Pausa.) 
Nao ha quorum regimental. 
Vai-se proceder a chamada que comegara do Sul para o Norte. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Emenda n.0 40 dirao "sim" e os que a 

rejeitam dirao "nao". 
(Procede-se a chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Votaram 32 Srs. Senadores: 17 
votos "sim"; 15 votos "nao". 

Esta aprovada a emenda. 
fi a seguinte 

EMENDA N." 40 
(Ao Proeto de Lei da Camara n.0 133, de 19611 

Inciua-se, onde couber; 
Artigo — E vedado a SUDENE qualquer piano de coionizagao ou estrutura- 

gao economica que vise ao deslocamento populacional de um para outro Estado. 
Paragrafo linico — A SUDENE , atraves dos orgaos especializados ja exis- 

tentes, aproveitara para os fins de colonizacao as terras umidas de cada Estado 
do Poligono das Secas, dando preferencia aquelas onde existam aguas correntes 
e perenes. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Concluida a votagao da materia 
que vai a Ccmissao de Redagao. 

Esta esgotado o tempo regimental da sessao. 
Nada mals havendo que tratar, vou levantar a sessao, designando para a de 

amanha, a hora regimental, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1 

Projeto de Lei da Camara n® 62, de 1961 — Discussao unica do Projeto de 
Lei da Camara n.® 62, de 1961 (n.® 2.260, de 19&0, na Casa de origem), que res- 
tabelece o carater federal da Policia Militar do antigo Distrito Federal (em regi- 
me de urgencia, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em vir- 
tude do Requerimento n.® 460, de 1961. dos Srs. Senadores Fausto Cabral e Gas- 
par Velloso, aprovado na sessao de 17 de novembro), tendo Pareceres (697 e 698, 
de 1961) — da Comissao de Seguranga Nacional. favoravel, com as emendas que 
oferece, sob n.0s 1, 2 e 3-CSN (com voto em separado do Sr. Senador Sergio Ma- 
rinho); — da Comissao de Finangas, favoravel ao projeto e as emendas). 

2 
Requerimento n.® 482, de 1961 (Urgencia) — Votagao, em discussao unica, 

do Requerimento n.° 482. de 1961, pelo qual o Sr. Fausto Cabral (como Lider do 
PTE) e outros Senhores Senadores sollcitam urgencia, nos termos do art. 330, 
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letra c, do Regimento Interne, para o Projeto de Resolugao n.0 48, de 1961, que 
altera o Quadro da Secretaria do Senado a que se refere o art. 8.° da Resolugao 
n.0 6, de 1960. 

3 
Requerimento n.0 483, de 1961 (Urgencia) — Votagao, em discussao unica, do 

Requerlmento n.0 483, de 1961, pelo qual o Sr. Fausto Cabral (como Lider do 
PTB) e outros Senhores Senadores solicitam urgencia, nos termos do art. 330 
letra c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Camara n.0 167, de 1961, 
que autoriza o Poder Executive a abrir pelo Ministerio da Viagao e Obras Publi- 
cas, o credito especial de Cr$ 120.000.000,00 para atender as obras de defesa das 
prais de Olinda, no Estado de Pernambuco. 

4 

Parecer n.0 727, de 1961 — Discussao unica do Parecer n.0 727, de 1961, da 
Comissao de Constituigao e Justica, pela remessa a Camara dos Deputados, em 
virtude de se tratar de materia cuja tramitaQao deve ser iniciada naquela Casa, 
da Mensagem n.0 1 (n.0 de origem 2), de 16 de outubro de 1961, do Sr. Presi- 
dente do Conselho de Minlstros, que encaminha ao Congresso Nacional, acom- 
panhado de exposigao de motivos do Sr. Ministro da Aeronautica, anteprojeto de 
lei que dispoe sobre Zonas de Protegao de Aeroportos. 

5 

Parecer n.0 728, de 1961 — Discussao unica do Parecer n.0 728, da Comissao 
de Constitui?ao e Justiqa, pela remessa a Camara dos Deputados, em virtude 
de se tratar de materia cuja tramita?ao deve ser iniciada naquela Casa. a Men- 
sagem n.0 2 (n.0 de origem 9), de 16 de outubro de 1961, pela qual o Sr. Presi- 
dente do Conselho de Ministro submete a considera?ao do Congresso Nacional 
anteprojeto de lei que exclui a expressao "pelo menos com doze (12) meses de 
antecedencia", constante da letra c do art. 6.° da Lei n.0 86, de 1947, na forma 
como foi modificada pela alinea c, do art. 15 da Lei n.o 1.184, de 1950. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 17 horas e 15 minutos.) 



236.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Sessao, 
em 29 de novembro de 1961 

PRESIDENCIA DOS SRS. CIINHA IVIELLO, GILBERTO MARINHO 
E ARGE.AIIRO DE FIGUEIREDO 

em 29 de novembito de 1961 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Cunha Mello — Zacharlas de Assump?ao — Lobao da Silvelra — 

Victorino Preire — Sebastiao Archer — Eugenie Barros — Leonidas 
Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — Fausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo 
Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Salvlano 
Leite — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge 
Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — 
Aloysio de Carvalho — Del Caro — Arlindo Rodrigues — Miguel Couto 
— Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — 
Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovlco — Coimbra Bueno 
— Jose Feliciano — Joao Villasboas — Filinto Miiller — A16 Gulmaraes — 
Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen 
— Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — A lista de presencja acusa 
o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta 
a sessao. 

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

que, posta em discussao, e sem debate aprovada, 

O Sr. l.0-Secretario le o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFlCIOS 

Da Camara dos Deputados, encaminhando autdgrafos dos seguintes: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 185, DE 1961 
(N.0 3.329-B, na Camara) 

Cria a profissao de leiloeiro rural, e da outras providencias 
0 Congresso Nacional decreta; 
Art. 1.° — Fica criada a profissao de leiloeiro rural. 
Art. 2.° — Para exercer a profissao de leiloeiro rural, o interessado deverfi: 
1 — ser maior de idade e estar em gozo dos direitos civls; 
II — ser domiciliado, por mais de um ano, no lugar em que pretende fazer 

centre da profissao; 
III — ter boa conduta, comprovada com atestado policial e folha corrida 

passada pelo cartdrio de foro do seu domicillo; 
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IV — possuir conhecimentos indispensaveis ao exercicio da profissao, ates- 
tados pela Associagao Rural do municipio de seu domlcilio. 

Art. 3.° — O numero de leiloeiros rurais sera fixado, em cada Estado, pela 
respectlva FederaQao das AssociaQoes Rurais, que os nomear atendendo as 
condlgoes prevlstas no artigo anterior. 

Paragrafo unico — Compete, tambem, as Federaqoes das Assoclagoes Rurais 
destltuir e suspender os leiloeiros quando infringlrem as disposi^Ses da pre- 
sente lei. 

Art. 4.° — Onde houver leiloeiros rurais nomeados, compete-lhes, privativa- 
mente, a venda, em publico pregao, de estabeleclmentos rurais, semoventes, 
produtos agricolas, veiculos, maquinas, utensillos e outros bens pertencentes aos 
profisslonais da agricultura. 

Paragrafo unico — Excetuam-se da competencia dos leiloeiros rurais a 
venda dos bens imoveis nas arremataqoes por execuqoes de sentenqa ou hipo- 
tecarlas, dos bens pertencentes a menores sob tutela e a interditos e dos que 
estejam gravados por dlsposlqoes testamentarias. 

Art. 5.° — O leiloeiro exercera pessoaJmente suas funqoes, nao podendo 
delega-las, senao por molestla ou impedimento ocasional em seu preposto. 

Art. 6.° — O preposto indicado pelo leiloeiro e conslderado mandatario legal 
do proponente para o efeito de substltui-lo e de praticar, sob sua responsabili- 
dade, os atos que Ihe forem inerentes. 

Paragrafo unico — A nomeaqao do preposto far-se-a mediante requerimento 
do proponente a Federaqao das Associaqoes Rurais, instruido com as provas 
de que preenche as condlqoes exlgldas no art. 2.° 

Art. 7.° — E proibldo ao leiloeiro, sob pena de destituiqao: 
X — vender a prazo ou a credito sem expressa autorizaqao do comitente; 

II — adquirir para si, para soclo ou para pessoas de sua familia bens de 
cuja venda tenha sido incumbldo; 

HI — aceitar propostas de seus empregados ou dependentes. 
Art. 8.° — Nenhum lellao podera realizar-se sem amincio no jornal do lugar, 

com vlnte dlas de antecedencia. Na falta de imprensa, o aviso sera felto por 
edltal aflxado na sede da Associaqao Rural ou em lugar publico. 

Art. 9.° — Os leiloeiros nao poderao suspender a venda por considerar que 
o lance 6 baixo, salvo se o comitente flxou o minimo do preqo e este nao fol 
atlngldo. 

Art. 10 — Aceitos os lances sem condlqoes nem reservas, os arrematantes 
ficam obrigados a cumprir as condiqoes da venda anunciada pelo leiloeiro. 

Paragrafo unico — A nao se reallzar o pagamento no prazo estipulado, o 
leiloeiro ou o proprletdrlo do estabelecimento ou dos animals tera opqao para 
resclndir a venda, perdendo o arrematante o sinal dado, ou para desmanda-lo, 
pelo preqo com os juros de mora, por aqao executlva, instruida com certidao 
do leiloeiro em que se declare nao ter sido completado o preqo da arremataqao 
no prazo marcado no ato do lellao. 

Art. 11 — Os leiloeiros nao poderao vender bens em lellao, senao mediante 
autorizaqao por carta ou relaqao em que o comitente declare as instruqdes que 
julgar convenlentes, as despesas que nao autoriza fazer e, se assim o entender, 
o minimo dos preqos que pretenda. 

Paragrafo unico — O leiloeiro e obrigado a cumprir fielmente as ordens 
que receber dos seus comltentes, sob pena de responder por perdas e danos. 

Art. 12 — Os leiloeiros sao obrigados a declarar, ate cinco dlas depols do 
lellao, no aviso a conta de venda que remeterem ao comitente, nos casos de 
venda, o pagamento, os prazos estlpulados, o nome e domicillo dos compradores. 

Art. 13 — O comitente fica obrigado ao pagamento da comlssao de 3% (tres 
por cento) sobre o montante das vendas efetuadas, salvo convenqao em contr&rio. 
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§ 1.° — Do total das comissoes pagas pelas partes, caberao 75% (setenta e 
cinco por cento) ao leiloeiro e 25% (vinte e cinco por cento) a Assoclagao Rural 
do municipio onde se reallzar o leilao. 

§ 2.° — Se nao existir Associa?ao Rural no municipio onde se realizar o 
leilao, o produto dos 25% (vinte e cinco por cento) a que se refere o 5 1.° rever- 
tera em beneficio da Federagao das Associagoes Rurais do Estado. 

§ 3.° — Os leiloeiros poderao cobrar judicialmente dos comitentes a sua 
comissao e as quantias que tiverem desembolsado com amincios e a realiza^ao 
do leilao. 

Art. 14 — Sao livros obrigatorios dos leiloeiros rurais: 
I — Diario de entrada, destlnado ao assentamento dos bens e semoventes, 

com indicaQao dos nomes e domicilios das pessoas de quern os receberem, regis- 
trando, ainda, marcas, sinais e outras caracteristicas necessarias a sua iden- 
tificagao; 

n — Diario de saida, no qual assentarao as vendas efetuadas, prego, condi- 
goes de pagamento, sinal e comissao; 

III — Livro de contas-correntes para as que existam entre os leiloeiros e 
os comitentes; 

IV — Diario de leiloes, que sera escriturado no ato dos leiloes com indlcagao 
da sua data, nome de quern o autorizou, nome dos compradores, prego de venda 
de cada colsa semovente ou lote; 

V — Livro-talao, de copia carbonica, para extragao das faturas destinadas 
aos arrematantes, com indicagao de nome e domlcilio; 

VI — Copiador de cartas e correspondencia. 
Art. 15 — Todos os livros do leiloeiro serao encadernados, numerados e 

rubricados em todas as suas folhas pelo presldente da Assoclagao Rural do 
municipio de sua sede que subscrevera os termos de abertura e encerramento. 

Paragrafo unico — A escrituragao dos livros sera feita pela ordem cronolo- 
gica, sem intervales em branco, nem entrelinhas, borraduras, raspaduras ou 
emendas, a fim de merecer fe. 

Art. 16 — As certidoes ou contas que os leiloeiros extrairem dos seus livros 
quando estes se apresentarem em forma regular relativamente as vendas, tern 
fe piibllca. 

Art. 17 — No que esta lei for omlssa, aplicam-se as normas comuns sobre 
a profissao de leiloeiro. 

Art. 18 — Esta lei entrara em vigor na data de sua publlcagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

(A Comissao de Legislagao Social.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.O 186, DE 1961 
(N.0 2.698-B, na Camara) 

Assegura aos servidores dos Departamentos de Seguranga dos Terri- 
torios Federals os beneficios da Lei n.0 3.313, de 14 de novembro de 1957 
(prisao especial, aposentadoria aos 25 anos de servigo e promocao "post 
mortem"). 

0 Congress© Nacional decreta: 

Art. 1.° — Os servidores dos Departamentos de Seguranga Publlca dos Ter- 
ritorios Federals que exergam atividade estritamente policlal, terao direlto a: 

1 — prisao especial no quartel da corporagao ou repartidao em que servirem; 
II — aposentadoria com venclmentos integrals ao completarem 25 (vinte e 

cinco) anos de servigo (art. 191, § 4.°, da Constltuigao Federal). 
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§ 1.° — Em caso de prisao, os servidores de que trata esta lei ficarao k 
disposi?ao do Juizo Criminal sob a responsabilidade da autoridade designada 
pelo Chefe de Policia para custodla-los. 

§ 2.° — Para os efeitos da aposentadoria dos servidores a que se refere 
esta lei, sera computado apenas o tempo de service em fun?ao estritamente 
policial. 

Art. 2.° — Ao pessoal das Guardas Territoriais ou Policias Militares, quando 
em servi?o de policiamento ostensivo, ou em diligencias policiais, sao exten- 
slvos os beneficios da presente lei. 

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

(As Comissoes de Servi?o Piiblico Civil e de Finan?as.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 187, DE 1961 
(N.0 3.680-B, na Camara) 

Isenta mineradores do pagamento da contribui?ao arrecadada pelo 
Instituto de Aposentadoria e Pensoes dos Industriarios. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1.° — Nao sao considerados contribuintes obrigatorios do Instituto de 

Aposentadoria e Pensoes dos Industriarios os mineradores, considerados como 
tais empregados e empregadores, que trabalhem em jazidas a ceu aberto na 
regiao encravada no denominado Poligono das Secas. 

Art. 2.° — Nao estao compreendidas na isengao concedida pelo art. 1° desta 
lei as mlnas em lavra. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publica^ao, revogadas 

as disposigoes em contrarlo. 
(As Comissoes de Legislacao Social e de Finangas.) 

OF1CIO. 

Da Camara dos Deputados, numero 1.973 — Comunica haver aquela Casa 
aprovado as emendas do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 119, de 1961, 
que concede isenqao de impostos de importagao e outros tributes as Usinas Side- 
rurgicas de Minas Gerais (USIMINAS), a Companhia Siderurgica Paulista (COSI- 
PA) e a Companhia Ferro e Ago de Vitoria; 

AVISO 
AP-44, de 22 de novembro, do Senhor Ministro da Industria e Comercio — 

Comunica haver encaminhado ao Ministerio do Trabalho e Previdencia Social, 
a cuja jurisdigao esta subordinado o orgao informante (COFAP), o Requeri- 
mento de Informagdes n.0 431, de 1961, do Sr. Senador Joao Villaboas. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Esta finda a leitura do 
expediente. 

Ha oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Mem de Sa. (Pausa.) 
Nao esta presente. 
Tern a palavra o nobre Senador Lobao da Silveira. 
O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Senhor Presidente, Senhores Senadores, quan- 

do o Senhor Janlo Quadros se investiu na Presidencia da Republica pelo man- 
dato que o povo brasileiro Ihe conferiu, uma de suas primeiras providencias 
foi constitulr um grupo de trabalho com o objetlvo de estudar as causas e os 
modos de corrigir os ramais deficitdrios das nossas estradas de ferro. 
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Essa comissao aquela epoca resolveu o caso pelo processo mais simples possi- 
vel: sugeriu ao Governo a supressao dos ramais ferroviarios. Critiquei, na ocasiao, 
a medida contestando as providencias sugeridas porque nao traduziam a reali- 
dade para nossa economia brasileira. 

Diversos outros Senadores, tambem, em defesa dos seus Estados, ocuparam 
a tribuna para protestar contra o fato. Dentre as estradas que seriam atingidas 
pela medida, figurava a Estrada de Ferro de Bragansa, no men Estado, uma 
das mais antigas do Brasil porque tern mals de setenta anos. 

Ressaltei na oportunidade o que representa a Estrada na economia do meu 
Estado, pois atravessa uma regiao constituida por onze municipios nos quais 
estao radicados sessenta e cinco por cento da populaqao do Estado do Para. Por 
este ou por aquele motive os nossos protestos foram ouvidos pelo Senhor Janio 
Quadros. S. Ex.a, ciente do que se passava nomeou para a Estrada de Ferro 
Braganga um outro Diretor em substituigao ao demissionario. O novo Diretor 
pode realizar apenas um minimo do programa de recuperaqao, porque todo ele 
foi baseado na dotaqao de noventa milhoes de cruzeiros, dividida em tres parce- 
las, das quais somente a primeira foi paga; as duas restantes nao foram ainda 
libsradas pelo Governo federal. O Senador Janio Quadros nesta oportunidade 
determinou a entrega de um certo numero de locomotivas para reaparelhar a 
Estrada de Ferro de Braganqa. Estas locomotivas estavam nos Estados Unidos, 
ja com ordem de embarque destinada a Braganqa no Estado do Para. A atual 
Rede Ferroviaria Federal, porem, se julgou no direito de sustar a remessa das 
maquinas para a Estrada de Ferro de Braganqa. 

Quando ouqo falar em Reforma Agraria, em necessidade de se ajudar as 
populaqoes do Norte e do Nordeste brasileiro, fico admirado como se tomam 
providencias dessa natureza contra o reaparelhamento das estradas de ferro. 

Nao, sou carpideira Senhor Presidents, mas nao posso impedir quo elas sur- 
Jam. 

Venho de receber telegrania do Diretor da Estrada de Ferro de Braganqa, 
cidadao que, embora nao sendo meu correligionario, louvei ontem, como louvo 
hoje, porque, quando se cogitou de suprimir as Estradas de Ferro ele foi uma 
das primeiras vozes que se fizeram ouvir para protestar contra essa atitude. 

um Diretor que nao esta preso umbilicalmente a funqao, ao cargo que 
desempenha. Tomou hoje, atitude identica a que tomara quando a Rede Ferro- 
viaria Federal resolveu suprimir a linha das Estradas de Ferro. 

Diz o telegrama: 

"Urgente, Senador Lobao da Silveira. Lamentavelmente, comunico a 
Excelencia que a Diretoria da Rede Ferroviaria Federal S.A. resolveu 
cancelar a remessa de cinco locomotivas "diesel" eletrica, ja reservadas 
a esta Ferrovia. Tal medida vira prejudicar enormemente o programa 
de recuperaqao desta ferrovia e, em conseqiiencia, impedir que a Regiao 
Bragantina e nosso Estado tenham um desenvolvimento compativel com 
nossas necessidades. Nestas condiqoes, confio no espirito patriotico de 
Vossa Excelencia no sentido de apelar, veementemente, para que tal reso- 
luqao nao se concretize. Cordiais saudaqoes. Philadelfo Cunha, Superin- 
tendente da Estrada Bragantina, Belem, Para." 

Este o despacho telegrafico que acabo de receber do Diretor da Estrada de 
Ferro de Braganqa, ferrovia que ha setenta anos funciona com as mesmas loco- 
motivas e vagoes da sua populaqao que se serve dessa de mendigo que somente 
receite dos ricos uma roupa nova para substituir a velha quando esta ja esta 
completamente esfarrapada. 

O presente, assim, pouco Ihe adianta. 

Nestas condiqoes, e como tenho visto o atual Governo muitas vezes manter 
certas medldas do Governo anterior — e o mal do Brasil e exatamente a falta 
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de seqiiencia admlnlstratlva, poLs um Governo faz uma coisa e ja o seguinte faz 
outra, sem acudir aos Interesses das regioes —, aproveito a oportunldade para, 
desta tribuna, lanqar um apelo ao Sr. Presidente da Republica, ao Sr. Minlstro 
da Vlaqao e ao Sr. Dlretor da Rede Ferroviaria Federal S.A. no sentido de que 
nao cometam mais essa injustiqa contra a Estrada de Ferro Bragantina e contra 
o meu Estado, prejudlcando sua economia, sua lavoura e sessenta e cinco por 
cento da sua popula?ao que se serve dessa via de transporte. 

Sr. Presidente, esta sera mais uma tremenda injustiga que se pratlca contra 
minha regiao, alem de muitas outras, e nao posso aceita-la sem langar meu 
protesto, da tribuna do Senado, contra medida arbitraria e inqualificavel. Tenho 
dito. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Argcmiro de Figuciredo) — Tern a palavra o nobre 
Senador Mem de Sa. 

O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, a estimativa da Receita orqamentaria 
para 62, falta pela Camara, foi de 490 bilboes. O Senado, fazendo a reestimatlva, 
reduzlu-a para 418 bilboes. Estas redupoes decorreram, sobretudo; — a) de 39 bi- 
lboes na prevlsao da arrecadagao dos 4 grandes impostos (consumo, renda, impor- 
taqao a selo) e b) de 30 na prevlsao da receita extraordlnaria. Nesta o Senado 
recusou dois itens admitidos pela Camara: — 20 bilboes que seriam obtidos de 
um emprestimo forgado sobre o Fundo de Defesa do Cafe e 10 bilboes que pro- 
virlam da venda de agoes do Banco do Brasil, Cia. Siderurgica, Vale do Rio Doce 
e outras, depols de aumentados os capitals destas empresas e sem prejuizo da 
posigao majoritaria da Uniao. (*) 

A Camara, recebendo as emendas do Senado. fixou, finalmente, em 433 
bilboes a previsao da Receita. rejeitando, para tanto, a emenda que mandava 
excluir os 10 bilboes provenlentes da venda de agoes. 

Sr. Presidente, desejo esclarecer a Casa que, a respeito da estimativa da 
Receita, o Senado Federal desfruta de uma situagao privilegiada para melhor 
acertar a previsao; — 6 que, por forga do texto constitucional, o Poder Exacutivo 
deve remoter o projeto orgamentario ao Congresso ate 15 de maio. Asslm sendo, 
quando 6 elaborada a proposta, seus autores nao dispdem ainda de elementos a 
respeito da arrecadagao no ano em curso. 

Realmente, sobretudo os tecnicos do DASP, que sao os elaboradores da pro- 
posta, quando a formulam, so dispoem dos resultados da arrecadagao de Janeiro, 
que e um mes anormal em materia de receita. Assim e que a proposta do Poder 
Executivo vem sempre muito desligada da realidade atual. 

A Camara dos Deputados, ao fazer a estimativa da receita. ja dispoe de 
melhores elementos, dispde dos elementos da arrecadagao de abril e maio Baseado 
nesse resultado, o llustre Deputado Hamilton Prado. cuja compenetragao e cuja 
capacldade merecem o louvor e o respeito de todos os que acompanham o assunto 
fez uma estimativa a meu vez otimista demais. 

O Senado Federal, porem, examina o Projeto de Orgamento ja em outubro 
e, nessa oportunldade, dispoe de elementos muito mais atuals, dispoe dos dados 
da arrecadagao at6 setembro inclusive, isto e, correspondentes a duas tergas 
partes do ano. 

Foi baseados nesse trabalho que pudemos, depois de dois dlas de intensa e 
acurada an&llse, chegar aos resultados que aqui indicamos. Esses resultados pro- 
vleram de um esforgo conjunto de tecnicos e dire tores do Minlsterlo da Fazenda, 
de tecnicos do Departamento Administrativo do Servigo Piiblico, sobretudo o 
jovem economlsta Luclo Leite, do Deputado Hamilton Prado e meu, pols, a ultima 
bora, ful deslgnado para relatar a parte da Receita, na ausencia do nobre Senador 
Barros Carvalho. 

Dlverglmos pouco, mas a nossa maior divergencla foi a respeito de um item 
que a Camara dos Deputados incluiu na Receita extraordinaria da Uniao. O item 
se referia a posslbllldade de que essas sociedades de economia mista, das quais 
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a Unlao 6 socia majoritaria, fizessem reavaliagao de seus ativos, aumentando o 
capital de forma a atualiza-lo e, em seguida, vendessem as agoes de maneira a 
manter a percentagem legal de 21% e dai auferir uma renda que o Deputado 
Hamilton Prado estima em dez bilhoes de cruzeiros. 

Neste ponto, divergi de S. Ex.a — Entendo que o problema de reavaliagao 
de atlvo das socledades de economia mista e venda de agoes vai depender da 
politica que o Poder Executivo queira adotar. Nao temos como forga-lo a efetuar 
essa operagao. 

O Sr. Sergio Marinho — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Com prazer. 
O Sr. Sergio Marinho — Vai depender nao apenas da politica adotada pelo 

Poder Publico, como V. Ex.a diz muito bem, mas tambem e sobretudo da acelta- 
gao que essas agoes tenham no momento. 

O SR. MEM DE SA — Nao ha diivida de que em tres das empresas existiu 
grande aceitagao. Seriam estas tres unlcas empresas, somente elas, que puderiam 
ter esse efeito: o Banco do Brasil, a Companhia Siderurglca Nacional e a Com- 
panhia Vale do Rio Doce. 

O Banco do Brasil, por exemplo, esta com o capital ridiculo de seiscentos 
milhoes de cruzeiros, quando e certo que imimeros bancos particulares tern 
capital superior a um bilhao de cruzeiros. A Companhia Siderurglca Nacional 
tem suas agoes altamente valorizadas, e a Uniao dispoe de quase sete bilhoes 
dessas agoes. Assim tambem a Companhia Vale do Rio Doce. 

Meu ponto de vista, porem estava no seguinte: nao ha como o Congresso 
impor ao Executivo essa politica. Nao houve o entrosamento necessdrio. Se, 
como e peculiar ao regime parlamentar, o Mlnlstro da Fazenda particlpasse da 
elaboragao orgamentaria e viesse a concordar expressamente em adotar essa 
orientagao, seria licito, entao, baseado na afirmativa de que o Gablnete de Mlnis- 
tros reallzaria a operagao, fazer a previsao de uma receita. Mas assim, desligadas 
como estavamos, sem qualquer base, tal previsao e, a meu, ver, intelramente 
ficticia. 

O Sr. Cunha Mello — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Com muito prazer, nobre Senador. 
O Sr. Cunha Mello — Como V, Ex.a sabe, sou calouro... 
O SR. MEM DE SA — V. Ex.a e autoridade em qualquer materia. 
O Sr. Cunha Mello — ... e ouvinte atento dos discursos de V. Ex.a, sobre- 

tudo nessa seara. Assim, queria que V. Ex.a me explicasse como essa reavaliagao 
do atlvo influi diretamente na receita. 

O SR. MEM DE SA — O processo seria este: o Banco do Brasil, por exemplo, 
esta com o seu capital nominal em seiscentos milhoes de cruzeiros. Felta a rea- 
valiagao de atlvo, das propriedades do Banco do Brasil, e, usando alnda os fundos 
de reserva, seria facilmente possivel elevar o capital do Banco para tres ou quatro 
bilhoes de cruzeiros, mesmo sem chamada de dinheiro. Entao a Uniao, desse 
aumento de tres bilhoes, poderia vender um bilhao e quinhentos milhoes de agoes, 
mantendo sua posigao majoritaria. 

O Sr. Cunha Mello — Vendlda uma parte, a Uniao auferiria esse bilhao e 
meio de cruzeiros. 

O SR. MEM DE SA — Claro, porque a Uniao e maoritaria! 
O Sr. Cunha Mello — A Uniao anularia uma parte do seu capital e influiria 

na receita sob essa alienagao de seus proprios bens. Nao seria, a meu ver, um 
grande negocio. 

O SR. MEM DE SA — Exato. Divergimos tambem, nesse ponto, do Sr. Depu- 
tado Hamilton Prado, isto e, a respeito de uma receita extraordinaria de vinte 



- 405 - 

bilhoes de cruzeiros, que S. Ex.a pretendia buscar num emprestimo forcado do 
Estado sobre o Fundo de Defesa do Cafe. 

Argumentava S. Ex.a que fora criado esse Fundo — como e do conhecimento 
geral — e que o Governo nao o iria utilizar integralmente, de forma imedlata. 
Entao, seria possivel usar vinte por cento desse Fundo, que representariam vinte 
bilhoes de cruzeiros, para o atendimento do deficit, ficando o Estado na obrigaqao 
de devolver ao Fundo esse emprestimo forgado, nos exercicios futures. S. Ex.a 

concordou comigo e aceitou a emenda do Senado, suprimindo esse item. 
O Sr. Sergio Marinho — Permite V. Ex a um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Com prazer. 
O Sr. Sergio Marinho — O Fundo nao tern destinagao especifica? Como 

disporla do Fundo a seu talante? 

O SR. MEM DE SA — Esse justamente o argumento que apresentei, e que 
encontrou ressonancia no espirito esclarecido do ilustre Deputado paulista. 

Fiz-lhe sentir, com muita veemencia, com muita enfase, que estariamos 
abrindo precedente perigosissimo, pois o Fundo e constituido pelo sacrificlo dos 
cafeicultores, que o fazem em virtude das vantagens e dos interesses que dai Ihes 
advem. Seria gravissimo se o Estado comegasse a por a mao sobre parte deste 
Fundo apara cobrir deficits. 

Seria o desvlrtuamento do Fundo, seria uma completa inobservancia de sua 
destinagao, e o precedente poderia levar a pertubar, totalmente, a politica do 
cafd que, indiscutivelmente, merece o aplauso de todo o Brasil. 

Como dizla, Sr. Presidente, o Senado estava numa posigao privllegiada para 
fazer essa reestlmativa, e a reestimatiya do Senado foi quase totalmente aceita 
pela Camara dos Deputados, com excegao apenas desse item da venda das agdes, 
que a Comissao de Orgamento da Camara manteve. 

A estimatlva inicial da Camara dos Deputados tinha sido de 490 bilhoes; a 
do Senado reduziu para 416 e, ao voltar a Camara, a estimativa foi por esta 
elevada para 433 bilhoes, sendo 10 bilhoes provenientes da venda das agoes. 

Crelo que, nesse ponto, a douta Comissao de Orgamento da Camara dos 
Deputados nao foi feliz, porque usou de um recurso mais do que incerto. 

O Sr. Cunha Mello — Malabarista. 

O SR. MEM DE SA — Vou prosseguir: 

Ora, o projeto de orgamento, vindo da Camara, avaliava o deficit em 62,5 
bilhoes. Com as corregoes feitas na estimativa da Receita — e sem falar, ainda 
no aumento de despesas — o deficit passou a cerca de 100 bilhoes, cumprindo 
dizer-se que deveria ser 110, pois a receita de 10 bilhoes da venda de agoes e 
mais que improvavel. Mas, segundo informagoes que obtive na Comissao de Orga- 
mento da Camara, esta aceitou emendas do Senado na Despesa Piibllca, somando 
cerca de 40 a 50 bilhoes. Entre estas esta incluida a de 23 bilhoes decorrente da 
Emenda Constitucional n.0 5, que mandou dar 10% da arrecadagao do imposto de 
consume e aumentou em mais 5% a do imposto de renda, para os Municipios. Te- 
mos, assim, que o deficit previsto para 62, so ai vai a 160 bilhoes. Convem infor- 
mar. que a Camara reeitou umajautra emenda do Senado, tambem de 26bilh5e.s, 
destinada a suplementar dotagoes especificas com as despesas decorrentes das 
leis de reclassiflcagao de cargos e da paridade. Os tecnicos do Minist^rio da 
Fazenda demonstraram a insuficiencla das dotagoes existentes e o Senado, para 
corrlglr a falta, propos a emenda. Repelida pela Camara, nem por isto a despesa 
correspondente deixara de ser feita, pois e compulsoria e o sera de acordo com 
o art. 46 do Cddigo de Contabilldade. 

For esse artigo, como se sabe, a Uniao pode efetuar despesas, mesmo al6m 
das dotagoes, quando se trata de despesas decorrentes da lei anterior, de despesas 
necessarias. 
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A omissao desta dotacao, porem, evidencia que o deficit deve ser elevado 
de 160 para 183 bilhoes. 

O Sr. Cunha Mello — Devem ser as despesas decorrentes do art. 46, do Cddigo 
de Contabilidade. 

O SR. MEM DE SA — As despesas sao efetuadas em virtude do disposto no 
art. 46 do Cddigo de Contabilidade, como bem declarou o nobre colega. 

Se a tal montante, acrescentarmos as despesas inevltavels, invariavelmente 
repetidas, ano apds ano, de Restos a Pagar, e com Credltos Especials, transferldos 
e a serem abertos, devemos concluir que o deficit potencial, para o proximo exer- 
cicio, sobre muito acima dos 200 bilhoes. 

Assim se ve que 1938 se apresanta em termos muito semelhante ao que o 
corrente exercicio ofereceu, como foi exaustivamente demonstrado mals de uma 
vez palo Minlstro Mariani. E isto revela a ascansao brutal dos deficit de calxa 
que as finamjas federals vem apresentando. Ate 1956 jamais pa.ssaram ales de 7 
bilhoes, situando-se em geral, entre 3 e 5 bilhoes. Em 1956 montaram a 24,7; 
em 1957 a 41,2; em 1953 dasceram a 28,4, para 40,5 em 1959 e a 76,6 em 1960. No 
ano corrente, tudo indica que o deficit situar-se-d. em tomo de 120 bilhoes. 

Milhoes hoje ja vao perdendo toda significagao... 

Vejamos, com o maximo de otimismo, a quanto podemos estimar se eleve 
ele em 1962. Admitamos, desde logo, um aumento de arrecadagao — dentro das 
aliquotas vigentes — de 20 bilhoes sobre as estimativas orgamentarias. 

Dlgo a V. Ex.a que essa possibilidade de um aumento de trinta bilhoes 
nao e nada improvavel. As estimativas foram feitas com antecedencia e dentro do 
ritmo inflacionario em que vamos e muito possivel arrecadar-se mals trinta 
milhoes. 

Em alguns casos, mesmo ao elaborar do Orgamento ja estavam contando 
com a persistencia da inflagao e ja estavam previamente declarando que nao 
confiavam na agao govemamental. 

O caso tipico, por exemplo, e o imposto de importagao que estimamos 
apenas em 36,6 bilhoes, mais ou menos, o que se arrecadara este ano. Fizemos 
essa previsao escudado nos dados oficiais da SUMOC que estima o Orgamento 
camblal, para 1962, em oitenta milhoes de dolares de mercadorlas trlbutaveis. 
Apllcando-se a taxa de incidencia de doze por cento, que prevalece, e adotando 
para o dolar fiscal a media de trezentos e quinze cruzeiros, chega-se ao resultado 
negative. A Camara dos Deputados elevou para quarenta e dois bilhoes. Nao me 
parece desarrazoada a elevagao, mas isso impllca amitir que o dolar fiscal 
contlnuara a sublr. O mesmo vale para o imposto de consume e o imposto de 
renda. Ha previsao de arrecadagao maior do que a prevista. E possivel, desde 
que admitida desde logo, a persistencia do processo inflacionario. 

Assim e que nada ha de excrssivo em aceitar-sc um aumento na arrecadagao 
sobre a previsao de trinta bilhoes de cruzeiros. 

Tambem se pode aceitar que, atrav6s de um piano de economia, com cortes 
das despesas, excluidas as dotagoes fixas e as de custeio, se obtenha mais sessen- 
bilhoes de cruzeiros. 

Parecera excessivo o corte de sessenta bilhoes de cruzeiros nas despesas; mas 
e possivel obte-las, desde logo, porque houve, como sempre, este ano uma infla- 
gao de emendas correspondentes a transferencias e a investimentos. Todos os 
parlamentares usam de emendas, sugerindo obras publicas por todas a extensao 
do Brasil. Assim e que o total das dotagoes, com transferencias e investimentos, 
devera ser superior a duzentos bilhoes de cruzeiros. 

A Camara dos Deputados, propos uma medida de alia sabedoria, estabelecen- 
do que o Governo — que hoje e um Governo de Gabinete — deve submeter 
ao Congresso, no comego da proxima sessao legislativa, um piano de economia, 
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para que esse piano nao continue sendo feito como era, ao alvitre do Poder 
Executive. 

Ldgico 6 que esse piano de economia, alterando, deformando o Orgamento... 

O Sr. Cunha Mello — O que e inconstitucional. 
O SR. MEM DE SA — ... fique, tambem, submetido ao Congresso, para 

que este que votou o Orgamento, concorde com sua redugao. 
A Camara dos Deputados propos que o corte tivesse o teto maximo de trinta 

por cento. Minhas ponderagoes junto ao Deputado Hamilton Prado fizeram que 
aceitasse a elevagao do teto para quarenta por cento. 

Lembrei-lhe que a situagao era de tal modo dramatica que se justificava essa 
elevagao ate quarenta por cento, sobre tudo se houver um credito de escalona- 
mento de prioridade das obras, cortando mais umas verbas que outras. Quarenta 
por cento de duzentos bilboes de cruzeiros, seriam oitenta milhoes de cruzeiros. 
Mas nao acredito que se elabore um piano de economia desse montante. Assim 
6 que me parece razoavel e ate otimista a previsao de um corte de sessenta 
bilboes de cruzeiros nas despesas orgamentarias. 

Teremos, entao, trinta bilboes de cruzeiros no aumento da arrecadagao, e 
sessenta bilboes de cruzeiros no corte das despesas, o que dara um total de 
noventa bilboes de cruzeiros. 

E aceitemos que os cortes nas despesas, excluidas as fixas e de custeio, se 
elevem a 60 bilboes. Teremos 90 bilboes. 

Em exame, no Congresso, esta a reforma tributaria recentemente apresen- 
tada pelo Gabinete do Ministro. Cabe indagar se havera tempo e possibilidade 
de vota-la, ate 15 ou 20 de dezembro e cabe ainda indagar se, votada depois 
de 30 de novembro, sera a reforma considerada constitucional. 

Sabem V. Ex.as, melhor que eu, que o Supremo Tribunal tinha jurispru- 
dencia considerando constitucional o aumento de tributos, desde que se referisse 
apenas a elevagao das alicotas, depois de 30 de novembro. 

Mas, em dias da semana finda, o Supremo Tribunal em dois arestos suces- 
sivos, voltou atras de sua orientagao, e considerou inconstitucional a elevagao 
de qualquer receita que nao tenha sido votada ate 30 de novembro, para que 
nao ha]a previsao orgamentaria de aumento de tributos. 

Assim e, portanto, que a reforma tributaria esta correndo risco duplo pri- 
meiro, nao ser votada ate 15 de novembro e, segundo, que, mesmo que o'seja, 
venha a se tornar inconstitucional, por decisao do Supremo Tribunal. 

Pois admitamos tudo pelo melhor e aceitemos que, em decorrencia da refor- 
ma, a receita seja reforgada em mais de 40 bilboes. 

Por que digo 40 bilboes? Porque, pelas informagoes do Ministro Moreira 
Sales, a reforma tributaria, nos seus termos originais admitiria previsao de um 
aumento de 70 bilboes na Receita. Mas isso se fosse votada ipsis verbis, ipsis 
Hteris, ponctis, virgullsque. 

Ora, sabemos que ha, contra varios itens da reforma, uma vasta reagao 
princlpalmente no que se refere ao imposto de consumo, a parte do imposto de 
renda e ainda ao aumento do imposto sobre combustiveis e eletricidade. De modo 
que, mesmo admitindo-se que a reforma seja votada, ela nao alcangara jamais 
alem de 40 bilboes, e isto com otimismo. 

Entao, dentro desta onda de otimismo, teriamos conseguido reduzir o deficit 
para 70 bilboes. 

Fala-se, porem, desde ja e como coisa certa, no aumento do funcionalismo 
que reclama 50%. Concedido que seja, ainda em mais baixa percentagem, o 
deficit voltaria para nivel muito superior aos 200 bilboes. E se nao houver o au- 
mento de impostos salariais dentro de criterios economicos para funcionalismo, 
entao 6 dificil imaginar a que alturas vertiginosas alcangaremos. 
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Dada esta hipotese, estariamos entre duas alternativas: — ou sustar todas 
as despesas de investimentos, reservando a arrecadagao apenas para o custeio 
da maquina do Estado; ou emitir em escala jamais vista. No primeiro caso, 
teriamos como conseqiiencia a paralisaqao do esforgo de desenvolvimento, o de- 
semprego e a depressao. No segundo, correvnos diretamente para o caos e a 
subversao social. 

Perguntar-me-ao pelos remedios. Direi que facil e tragar a receita, e que o 
dificil e encontrar o farmaceutico que a avie. A receita e conhecida e repetida, 
pois concordam todos em que as causas imediatas e principais da inflagao bra- 
sileira sao tres, intimamente conjugadas; a) os deficits orgamentarios e extra- 
orgamentarios, b) a politica salarial, c) a expansao do credito. Assim, facil e 
dizer como as coisas se devem corrigir; — a) aumento da receita piiblica pela 
arrecadagao possivel e tambem pela majoragao tributaria, plenamente justificavel 
em face da gravidade da situagao; b) concessao de aumentos salariais dentro 
de criterios economicos rigorosos e jamais sob a pressao do medo ou sob a espora 
da demagogia; — os salarios devem subir de acordo com o aumento da produ- 
tividade e, quando se impuser o reajustamento do salario nominal, em vista do 
aviltamento monetario, o reajustamento nao deve implicar elevagao do salario 
real, senao dentro das possibilidades de um eventual aumento da produtividade 
do trabalho, c) selegao do credito com redugao de sua taxa de expansao, pois 
o credito e um multiplicador da moeda posta em circulagao e se esta aumenta 
alucinadamente e forgoso restringir o credito de modo a amortecer o impacto 
inflacionario. Repito: facil e receitar, dificil aviar a receita. Para evidenciar 
a tese, direi que no problema da redugao dos deficits avulta o dos servigos pu- 
blicos, fabulosamente deficitarios: Rede Ferroviaria, Loyd, Costeira. Em 1950, 60 
e mesmo em 1961, os deficits destas autarquias responderam por grande parte, 
ou pela maior parte, dos desequilibrios de caixa da Uniao. Mas, o atual Governo, 
como de resto, os anteriores, se mostra sem coragem de enfrentar esta diatese can- 
cerosa. Como demonstragao disto, basta citar as concessoes recentemente feitas, 
sem pestanejar, pelo Governo em face da ameaga de greve dos portuarios e ma- 
ritimos. Os deficits daqueles servigos eram estimados em 60 bilhoes anuais; agora, 
para 62, elevar-se-ao a 90 ou 100. Porque, de um lado, no das despesas, os au- 
mentos se sobrepoem aos aumentos, enquanto no da receita, a majoragao se 
arrasta com a lentidao das lesmas. 

Dir-se-a e eu atalho a objetivagao — que ao afirmar assim, estou admitindo 
que o processo inflacionario e cronico, nao e de agora. Responderei que essa e 
a verdade. 

A desvalorizagao da moeda nao e um fenomeno constante so no Brasil, e um 
fenomeno constante em quase todas as economias mundiais. fi um processo 
secular que se observa no estudo de todos os paises. As moedas, mesmo no 
tempo da moeda metalica, perdiam o valor e o conteudo metalico de que elas 
se revestiam inicialmente se contraia. 

Mesmo nos Estados Unidos, que e o pais da economia lider, o ddlar sofreu 
uma desvalorizagao de cerca de 22 por cento, do fim da guerra ate hoje. Mas 
isso se verificou em dezesseis anos, o que da a media de desvalorizagao de 1,6 
ou 1,7 por ano. 

No Brasil, tambem assim tern acontecido: a desvalorizagao monetaria e um 
fenomeno permanente. 

Num livro recente, extremamente curioso, de cerca de setecentas ou oitocen- 
tas paginas, um estudioso do assunto, faz o estudo da desvalorizagao monetaria 
no nosso Pais, desde a Colonia, e as conclusoes sao sempre as mesmas. 

A moeda, universalmente falando apresenta essa tendencia. Nao ha, portan- 
to, perigo maior nesse fato. o que se torna extremamente grave e o ritmo da 
desvalorizagao, a violencia com que se faz. Enquanto as economias estaveis apre- 
sentam uma desvalorizagao de 20 a 25 por cento em 20 anos, o Brasil, num ano 
so tem apresentado desvalorizagao ate de 48 por cento. 
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Provavelmente, ate este ano, nao baixara disto. Ai, entao, e que o fenomeno 
se torna verdadeiramente dramatico. 

Temos, do comego do seculo para ca, verificado que a moeda tende sempre 
a cair de valor, mas isto se tem feito paulatinamente, suavemente, em alguns 
periodos que refletem uma estabilidade magnifica e, em outros, a aceleragao 
e mais grave, porem, nunca tinha havido aceleragao de aviltamento que se 
passou a verificar no Brasil, de 1943 para ca. De 1943 a 1956 a desvalorizagao ja 
era de alarmar; de 1956 a 1961, ela e de estarrecer. E a que se esta apresentando 
agora em 1961 para 1962, ja nao encontra no dicionario uma palavra que corres- 
ponda ao efeito que deveria produzir. 

O Sr. Sergio Marinho — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. MEM DE SA — Com prazer. 
O Sr. Sergio Marinho — Alias, V. Ex.a explicou, de maneira verdadeiramente 

satisfatoria, nao so a anormalidade do processo inflacionario financeiro, genetico 
e historico, mas tambem quando esses processes inflacionarios comegam a apre- 
sentar, pelos aumentos de seus indices, perigos inequivocos para a coletividade. 
V. Exa tambem deveria, embora a latere, explicar porque o ritmo inflacionario 
brasileiro, nos periodos citados por V. Exa alcangou determinados indices, no 
periodo que se seguiu ao ano de 1956, adquiriu impulse evidentemente catas- 
trofico. V. Exa sabe, perfeitamente, que jamais no Brasil se perpetrou a fantasia 
de realizar o desenvolvimento economico, do que jamais aconteceu em qualquer 
pais que preze langando mao de recursos inflacionarios e emprdstimos externos. 

Gragas, entao, ao apelo a essas duas providencias que os autores condenam 
firmemente o processo inflacionario, naquele periodo, adquiriu o ritmo de 
catastrofe. 

O SR. MEM DE SA — Claro. Sufrago e subscrevo inteiramente o que V. Ex a 

acaba de dizer. Mas, no meu discurso de boje, nao me estou referindo a essa 
questao... 

O Sr. Sergio Marinho — V. Exa fez referencia a impertinencia do meu 
aparte. 

O SR. MEM DE SA — ... nao pretendendo mesmo dar um torn polemico a 
minha exposigao que, tem, sobretudo, o objetivo de, se possivel ainda, alertar 
ou alarmar os meus eminentes Pares, e, se ainda eu fosse mais otimista, chamar 
a atengao dos que tem a responsabilidade dos nossos destines nesses proximos 
meses. Vou prosseguir. 

Dizia eu, Senhor Presidente: ora, recente artigo do insigne mestre Eugenio 
Gudin, mostra que os pregos, no Brasil, foram, em media, multiplicados por 100 
nos ultimos 50 anos. Poucos, como o bonde e o pao, cresceram cerca de 50 vezes; 
outros, como o calgado e a came, mais de 150 vezes. Enquanto isto a passagem 
dos trens suburbanos do Rio subiram de 200 rs. para 2 cruzeiros — 10 vezes 
apenas — a das barcas de Niteroi, de 400 rs. para 5,5 crzs. — 14 vezes — e as 
dos Loide e Costeira de 15 a 20 vezes. 

O Sr. Cunha Mello — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Com muito prazer. 
O Sr. Cunha Mello — Em compensagao as tarifas postais telegraficas foram 

alem deste ritmo. 
O Sr. Caiado de Castro — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Pois nao. 
O Sr. Caiado de Castro — Justamente nesta altura, quero esclarecer a V. Ex.a 

que o grande deficit da Central do Brasil e justamente por isso: uma passagem 
da Central, como V. Ex,a disse, nestes ultimos cinqiienta anos, subiu apenas 
dez vezes. 

O SR. MEM DE SA — Ao passo que o bonde subiu cinqiienta vezes. 
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fi muito mais caro viajar de bonde. Ha essa coisa extremamente curiosa no 
Rio de Janeiro: uma pessoa toma um trem da Central do Brasil em Santa Cruz. 
Faz um percurso de trinta quilometros, digamos, e paga dois cruzeiros. Chega a 
Estaqao Dom Pedro II, toma um bonde para a Praqa Maua e paga oito cruzei- 
ros, ou seja, quatro vezes mais. Assim, para fazer um percurso de um quilometro 
paga oito cruzeiros. 

Na Europa e nos Estados Unidos as passagens nos transportes coletivos sao 
muitissimo mais elevadas, do que no Brasil, inclusive as de trem. Todos os colegas 
que viajaram pelo exterior podem dar o seu depoimento. 

O Sr. Lobao da Sllveira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Com muito prazer. 
O Sr. Lobao da Sllveira — E de se admirar que o Governo, tendo duas empre- 

sas poderosas — o Ldide Brasileiro e a Costeira — apresente nelas deficits 
extraordinarios. Acontece que as empresas individuals ou coletivas que, no Brasil, 
possuam navios, em cinco anos tornam os seus proprietarios milionarios. So o 
Governo neste Pais, fica pobre, embora se trate de um Pals em que a estrada 
de ferro sofre a concorrencia dos caminhoes. Na minha terra — um dos Estados 
mais pobres do Brasil — a Estrada de Ferro de Braganqa, nos governos anterio- 
res, sempre apresentava deficits. No entanto, sem aumento das tarifas, sua renda 
era de apenas novecentos mil cruzeiros com ligeiras alteraqoes administrativas, 
a arrecadaqao passou para tres milhoes de cruzeiros mensalmente, subindo mais 
de trezentos por cento. 

O SR. MEM DE SA — V. Ex.a esta dirlgindo um libelo mais vlolento do que 
o meu sobre a inepcia administrativa do Governo. 

O Sr. Lobao da Sllveira — Estou dizendo a verdade! 
OSR. MEM DE SA — Realmente esta e a verdads: as despesas sao descomu- 

nais pela incapacidade administrativa, sao descomunais ainda pela despesa com 
pessoal, porque todos esses serviqos se transformam em repartiqoes burocrdticas, 
enchendo-se de afilhados de todas as correntes pollticas, e esse pessoal organizado 
e poderoso impoe reivindicagoes cada vez maiores; acima de tudo o que e razoa- 
vel, mesmo em confronto com os outros. O caso da Marinha 6 bem conhecido: 
um mogo de bordo, na escala mais baixa, esta recebendo dezenove mil cruzeiros, 
alem de casa e comida, e comida muito boa. 

O Sr. Cunha Melo — Casa e comida quando esta embarcado. 
O SR. MEM DE SA — Folgo em verificar que encontro o apolo nos apartes 

dos eminentes colegas. 
Este e um cancer que ha nas flnangas braslleiras. 
O Sr. Lobao da Silveira — Mas que 6 curavel. 
O SR. MEM DE SA — Curavel, desde que haja uma grande coragem. 
Por isso, tomo a dlzer, a receita 6 facll de prescrever, o dificll e aviar. Serla 

precise elevar as tarifas a niveis razoaveis e reduzir drasticamente as despesas. 
Vale a mesma observagao para o absurdo das isengoes em massa das taxas 

postais e telegraficas, tornando os servlgos de nosso DCT nos piores do mundo, 
pois jamais as majoragoes das tarifas para que as pagam sao suficientes para 
compensar a massa esmagadora das cartas e telegramas dos que delas se isentam. 

Para que um governo tenha autoridade para adotar as medldas impopulares 
e drastlcas que se impoem, 6 preclso se fazer que dele parta o exemplo de auste- 
ridade e de compenetragao. Os sacrificios devem ser repartldos, tern de vir de 
cima, exigldos por autoridades capazes, ilibadas, merecedoras de confianga. Des- 
gragadamente, porem, multipllcam-se, nos liltimos meses, nos casos de nomeagoes 
de pessoas inaptas ou suspeitas, para altos postos de dlregao. 

O povo brasileiro demonstrou, sobejamente, nos sete meses do governo Janio 
Quadras, que aceita com resignagao e estoicismo, duras medldas de prlvagoes, 
ainda, por vezes, passiveis de critica. Mas, se a confianga e a f§, governantes 
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despidos da autoridade, que so a austeridade outorga, jamais poderao ter as 
condigoes de grandeza para realizarem o bem do povo, ainda que com severos 
sacrificios iniclais deste mesmo povo. 

Sr. Presidente: o deficit de 1962 ameaqa tornar-se maior que o de 61; as finan- 
gas publicas atingem extremes inconcebiveis de degradagao, lesoes socials, mediante 
o desespero gerado pela inflagao. Repito o que venho dizendo sem cessar: nem 
o parlamentarismo puro, nem este caricato que ai temos, nem o presidencialismo, 
nem a democracia, nem qualquer outras instituigoes politicas resistirao as convul- 
soes decorrentes da instabilidade e do aviltamento monetdrio. A inquietagao e o 
sobressalto que se evidenciam de Norte a Sul, agravados pelo primeirismo de 
muitos e psla demagogia suicida de grande mimero de politicos, mostram que 
pouco tempo nos sobra para dominar a inflagao, matriz do ambiente e do clima 
subversive que se comega a manifestar escancaradamente. 

Fala-se em reformas, refomas de base, reformas de estrutura, sempre refor- 
mas. Nao ha quern as nao aconselhe, quern as recuse. que as deixe de apoiar. De 
mim, dlrei que slnceramente as quero e sinceramente desejo cooperar para sua 
implantagao. Mas desejo tambem, que os mais as agitam na ansia de agradarem 
as massas delas carecedoras, digam honestamente a elas que nao podem, nem 
devem esperar das mesmas, frutos imediatos e solugoes milagrosas para seus 
sofrimentos e privagoes. Asslm se externou, em recente entrevista, dlgna de 
aplausos, o Ministro Amaral Peixoto, e assim preciso se faz seja dito ao povo, pelos 
lideres conscientes de suas responsabilidades, a comegar do Sr. Presidente da 
Republica. Vamos promover, com urgencla e eficacla, as medidas legislativas e 
govemamentals referentes As reformas, seja a bancaria, seja a administrativa, 
seja a agrarla. Mas tenhamos a honestldade, a rudimentar probidade, de escla- 
recer ao povo que qualquer delas nem oferece resultados prontos, nem trara, 
so por si, o desafogo e o bem-estar instantaneos que llusorlamente julga o povo 
delas obter. A agraria, sobretudo, para ser reallzada nas proporgdes que o 
problema apresenta, no Brasil, exiglra muito tempo e caudais de recursos t^cnicos 
e financeiros para dar os almejados frutos. Digamos isto ao povo, sendo fi6is a 
ele e a nds mesmos. E digamos sobretudo, digamos desde logo ao Presidente da 
Reptibllca, aos Ministros, ao Parlamento, a imprensa, as associagoes de classe, 
aos slndlcatos, ao povo, que nada podera ser feito, com resultados positives, que 
nada serd alcangado, em bases solldas, enquanto a inflagao nao for julgada, 
enquanto os deficits montarem a dezenas, e centenas de milhoes de cruzeiros a 
carestla e a alta dos pregos nao forem estancadas. Os deficits dos liltimos anos, 
mais o do exercicio corrente, mais o que se prenuncia para o vindouro, ai estao, 
desaflando a nossa capacidade e o nosso instinto de conservagao. Sao as moder- 
nas esfinges que nos encarna: ou as deciframos, ou elas nos devoram. E isto sera, 
isto acontecera, fatalmente, apesar de todas as promessas de reformas, com ou 
sem Constitulnte, antes que qualquer reforma se possa consumar e multo antes 
que qualquer delas desabroche em esperangas. 

Fora disso ha mentira e ha demagogia. 
Era o que tlnha a dlzer. (Muito bem! Palmas. o orador e cumprimentado.) 

Durante o discurso do Sr. Mem de Sa, o Sr. Argemiro de Figueiredo 
dcixa a Presidencia, assumindo-a o Sr. Gilberto Marinho e, posterior- 
mente, o Sr. Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra o nobre Senador 
Colmbra Bueno. (Pausa.) Nao esta presente. 

Tern a palavra o nobre Senador Victorino Freire. 
O SR. VICTORINO FREIRE — Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta Casa 

deslgnou-me a mim e aos eminentes colegas Senadores Gilberto Marinho, Daniel 
Krleger, Fausto Cabral e Calado de Castro, para representa-la nas homenagens 
que o Governo e as Forgas Armadas prestaram, no dla 27 do corrente, na Guana- 
bara, as vitimas do massacre de 27 de novembro de 1935 pelos adeptos do Partldo 
Comunlsta Brasllelro. 

Venho, por honrosa delegagao dos meus companheiros, declarar ao Senado 
que all comparecemos e asslstimos, emocionados, as homenagens que Ex6rcito, 
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Marinha, Aeronautica, Governo e Povo prestaram as vitimas da intentona ver- 
melha. Foi com grande emocao, e com dobrado orgulho, sobretudo para mim, 
que assistimos a entrada na necropole de Sao Joao Batista do velho e bravo sol- 
dado, Marechal Eurico Caspar Dutra, sob palmas dos seus companheiros de 
armas e das altas autoridades que all se comprimiam. 

Assistimos ao discurso do Brigadeiro Arkmann, terminado com uma adver- 
tencia aos vermelhos, de que a traigao de 35 nao se repetiria jamais; assistimos, 
ali, ao espetaculo de reafirma^ao de fe nas institui?6es democraticas e na repulsa 
ao credo vermelho, que procura infiltrar-se, por todas as formas, no nosso Pais, 
para inquietar a familia brasileira e por em pnitica seus tenebrosos dssignios. 

O Marechal Dutra que comandou o assalto a Unidade rebelada, como coman- 
dante da I Regiao Militar, naquela tragica madrugada, dlrlgindo-se ao Ex^rclto, 
conclui sua ora^ao com as seguintes paiavras: 

"Maes brasileiras, miseras esposas, nao deploreis os filhos nem os 
consortes; o que a Patria Ihes deu a Patria ihes restltuira o sangue, o 
brio, a honra e a fama. Mortos de maneira desleal pelos proprios com- 
panheiros, no ato vil e infame, nos fatos da vida do Exercito, das revolu- 
Qoes e dos pronunciamentos militares, receberam com o nobre sacrificio 
de suas vidas as insignias dos herois para ressuscitarem em Deus e na 
Eternidade." 

No I Regimento de Aviagao, cujos rebeldes foram dominados pelo seu coman- 
dante, lutando ferido, o bravo Brigadeiro Eduardo Gomes, que se projetava com 
seu gesto, na admiragao e no respeito da Patria, ali compareceu o entao Presl- 
dente Getiilio Vargas que, falando a tropa, entre outras coisas afirmou: 

"Ao chegar ao I Regimento de Avia?ao, a primeira coisa que encontro 
e o sangue do seu bravo Comandante. Afirmo, como Chefe da Naqao, 
que os criminosos serao punidos de forma exemplar e deflnitiva." 

O Marechal Eurico Dutra, no assalto ao Regimento rebelado, perdeu seu 
Ajudante-de-ordens, o bravo capitao Ribeiro Pinhelro,_ uma das malores expres- 
soes de inteligencia e cultura do Exercito: caiu aos p6s do seu Chefe, com uma 
bala cravada na testa, esparramando o seu sangue generoso e herdico sobre a 
farda de seu comandante. 

Sr. Presidents, trouxemos daquelas homenagens aos herois de 1935, satisfa?ao 
e orgulho por ver que as Forgas Armadas e o Governo all compareceram para 
condenar, mais uma vez, o atentado, o massacre cruel e infame da madrugada 
de 27 de novembro. 

Com estas singelas paiavras, dou conta, em nome dos meus companheiros 
do Senado de que cumprimos a delegagao que nos foi conflada. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tem a palavra o nobre Senador 

Joao Villasboas, por cessao do nobre Senador Cunha Mello. 
O SR. JOAO VILLASBOAS — Senhor Presidents, votou ontem o Senado a 

aposentadoria do funcionario Dr. Francisco Bevilacqua, com mais de quarenta 
anos de relevantes servigos ao Senado Federal, pois que, nomeado por concurso 
em 1920, somente ontem deixam os trabalhos desta Casa. 

Da sua eficiencia, da sua dedicagao, da sua competencia, demonstradas no 
servigo publico, falam suas promogoes, todas elas por merecimento. 

No periodo em que se cerraram as portas desta Casa, em conseqiiencia da 
revolugao de 30, foi ele servir no Ministerio da Justiga, onde desempenhou desta- 
cadas fungoes, seja como auxiliar do Gabinete do Ministro, seja como presldente 
de comissoes de inquerito. 

Ao reabrir-se o Parlamento em 1933, foi o Dr. Francisco Bevilacqua chamado 
a servir perante a Constituinte, e tao meritorios foram seus servigos que obteve 
duas promogoes consecutivas. Voltando ao Senado, galgou todos os degraus da 
carreira de oficial legislativo, ate a chefia de segao, sendo, depots, nomeado Diretor 
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da Ata, onde seus servigos foram sempre os mais meritdrios e devotados, com 03 
melhores elogios de seus superiores. 

O Sr. Filinto Miiller — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JOAO V1LLASBOAS — Com muito prazer. 
O Sr. Filinto Miiller — Desejo lembrar ao nobre colega que V. Ex.a esta inter- 

pretando, ao prestar essa homenagem a Francisco Bevilacqua, o sentimento de 
todo o Senado. Em nome da Maioria eu me solidarizo com V. Ex.a Ha poucos dias, 
quando lido, no expediente, o projeto de aposentadoria do Dr. Francisco Be- 
vilacqua, encontrei-me com ele fora do recinto e ihe declare! que ele se aposen- 
tava, mas que nao se desligava do Senado, porque continuava no nosso afeto e na 
nossa admiragao, pelos bons servigos que prestou a esta Casa e ao Pais, em tantos 
e proveitosos anos de servlgo publico. Ao fazer referenda ao passado e a atuagao 
deste digno funcionario, pego a V. Ex.a interprete tambem os sentimentos das 
Bancadas da Maioria e, assim fazendo, interpretara, nesta homenagem, os senti- 
mentos de todo o Senado da Repiiblica. 

O SR. JOAO V1LLASBOAS — Muito grato ao aparte de V. Ex.a 

O Sr. Guido Mondin — Permite V. Ex a um aparte? 
O SR. JOAO V1LLASBOAS — Com prazer recebo o aparte de Vossa Excelencia. 
O Sr. Guido Mondin — Depois que o nobre Lider da Maioria, aparteando 

V. Exa, interpretou os sentimentos dos componentes da Maioria e de todo o Se- 
nado, a respeito do conceito que fazemos do funcionario, Diretor da Ata que se 
aposenta, o nosso prezado amigo Francisco Bevilacqua, nada mais teria a acres- 
centar. Partlcularmente, porem, nao quero privar-me da oportunidade de mani- 
festar a minha simpatia e o meu elogio a esse funcionario. Eis que, nobre Senador 
Joao Villasboas, no meu sistema todo pessoal de observar os homens, costumo 
acompanhar a atividade e a propria trajetoria daqueles que servem ao Senado 
da Repiiblica. Sempre vi no Senhor Francisco Bevilacqua um desses funcionarios 
que tudo dao de si no cumprimento do dever, servindo de exemplo vivo aos demais. 
Este, que agora se aposenta, depois de longos anos de trabalho nesta Casa e bem 
o simbolo vivo do funcionario que desejamos sempre ver atuando entre nos. No 
instante em que Francisco Bevilacqua se aposenta — e merece, com toda a justiga, 
os elogios com que V. Ex.a o enaltece — junto a minha palavra de afeto, de sim- 
patia, pedlndo a Deus que o conserve por longos anos, dando tudo de si em favor 
da coletividade, como soube sempre fazer nesta Casa. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Sr. Presidente, com os apartes com que me 
honraram o nobre Lider da Maioria, Senador Filinto Miiller e o ilustre represen- 
tante do Rio Grande do Sul, Senador Guido Mondin, penso que foi interpretado 
o pensamento unanime do Senado, nas sinceras homenagens prestadas a esse 
funcionario tao dedicado, e prestimoso que durante quarenta e um anos serviu 
a esta Casa. Deixa ele nao somente um enorme vacuo entre os funcionarios do 
Senado Federal, como leva de nos admiragao e uma grande saudade. 

O Sr. Mem de Sa — Permite V. Ex.® um aparte? 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Com satisfagao recebo o aparte de V. Ex.a 

O Sr. Mem dc Sa — Nao desejava que encerrasse suas palavras sem me per- 
mitir juntar as homenagens que V. Ex.a presta a solidariedade da Bancada do 
Partido Libertador, subscrevendo o conceito justo que traga do Sr. Francisco 
Bevilacqua, que, apos mais de quarenta anos de atividade no Senado, vai gozar o 
premio da aposentadoria, e o faz com a consciencia tranqiiila de haver cumprido 
o dever de maneira modelar, deixando o exemplo de plena exagao e capacldade 
no exercicio da sua nobre missao nesta Casa. Muito agradecido a V. Ex.a 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Agradego, Sr. Presidente, as palavras do nobre 
Senador Mem de Sa. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Exa um aparte? 
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O SR. JOAO VILLASBOAS — Concedo com todo prazer o aparte ao nobre 
representante do Ceara. 

O Sr. Fernandes Tavora — Associo-me, cordialmente, as homenagens que 
V. Ex.a presta, neste momento, ao velho e digno funcionarlo Francisco Bevilacqua 
que, durante mais de quarenta anos, se conduziu com dignidade, competencla e 
patriotismo nas funqoes que desempenhou nesta €asa e alhures. Alem do mais, 
Francisco Bevilacqua e um dos da minha gleba, da minha grei; nao podia, por- 
tanto, deixar de prestar minhas homenagens ao honrado funclonario que hoje se 
despede desta Casa. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Muito grato ao auxilio que Vossa Excelencla 
traz a minha pobre oraqao. 

Senhor Presidente, ao entrar nesta Casa como Senador, em 1935, ja encontrei 
aqui o funclonario Francisco Bevilacqua. Durante todo esse periodo em que tenho 
sido reconduzido a esta Casa, jamais deixei de avaliar e de apreciar a sua dedica- 
qao ao trabalho, o seu devotamento aos serviqos que Ihe sao confiados e princi- 
palmente o seu amor ao Senado Federal. 

Nesta hora em que se aposenta, alem da saudade que deixa em cada um de 
nos e em cada um dos seus colegas de trabalho ele leva, na aposentadoria, o justo, 
o merecido premio dessa grande parte de sua existencia dedicada ao serviqo desta 
Casa. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Giiberto Marinho) — Solidarizo-me com as palavras 
muito justas, proferidas pelos nobres Senadores Joao Villasboas, Filinto Miiller, 
Fernandes Tavora e outros, a respeito do funclonario Doutor Francisco Bevilacqua 
que, depois de muitos anos de inestimaveis serviqos, se afasta do nosso convivio. 

A Mesa com essas palavras deixa conslgnado na ata um voto de apreqo, de 
estlma ao Doutor Francisco Bevilacqua, e tambem de felicidade para a sua vida 
futura. 

A Presidencla comunica aos Senhores Senadores que, na proxima sexta-feira, 
as 15 horas, comparecerao ao Senado os Excelentissimos Senhores Ministros da 
Guerra, da Marinha e da Aeronautica, atendendo a convocaqao que receberam 
desta Casa para emitir opiniao sobre o Codigo de Telecomunicaqoes. 

Acha-se aberta inscriqao aos Senhores Senadores que desejem formular per- 
guntas. (Palmas.) 

O Senhor Senador Jarbas Maranhao enviou a Mesa discurso a flm de ser 
publicado, na forma do disposto no art. 201, § 2.°, do Regimento Interno. 

Sua Excelencia sera atendido. 
fi o seguinte o discurso do Senhor Senador Jarbas Maranhao: 

MUDANgA DA ORIENTAQAO ANACRONICA DO SISTEMA ECONOMICO. IMPE- 
RATIVO DA REFORMA AGRARIA. CONTROLE CIENT1FICO DOS SOLOS. 

Na luta contra a fome nossos esforqos devem ser dirigidos, como passo iniclal, 
no sentido de alterar a orientaqao anacronica de nosso sistema economico. 

Joao Daudt d'Olivelra diz que se o Brasil quiser sobreviver como naqao forte 
e soberana, precisa organizar ja e ja os seus pianos de mobillzaqao econdmica 
total. "Cabe-lhe realizar uma tarefa glgantesca — levar o homem do campo, da 
enxada para a maqulna, da casa de taipa para a habitaqao hlglenica, da subali- 
mentaqao e da avitaminose cronica para o conforto e bem-estar". 

Castro Barreto reglstra a seguinte opiniao de um economista: "Nos ultimos 
20 anos a nossa produqao de generos alimenticios ficou estacionaria em torno de 
18.000 t anuais. A populaqao cresceu de 10.000.000 determinando aprecidvel insu- 
ficiencia de substancias alimenticias e produzindo como resultado a atual carestia 
de generos em que nos debatemos". 
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Os t^cnicos do Institute Brasileiro de Educa^ao, Ciencia e Cultura — IBECC, 
organizacao pertencene aos quadros da UNESCO, chegam a conclusao (1947) que 
a produqao preferencial de materias-primas e especiarias para a exportaqao deter- 
mlnou a fragilidade da agricultura de sustentaqao. "O fenomeno fundamental, k, 
porem, a escassez da produqao de alimentos, mesmo do feijao, e do arroz, base da 
allmentaqao, que e, afinal, insuficiente para o consumo da populaqao". 

Caio Prado Junior condena o fato de ser o Brasil um simples fornecedor do 
comercio dos mercados internacionais, precisando antes tornar-se um sistema 
organizado de distribuiqao dos recursos nacionais para satisfagao de seu proprlo 
povo, romper definitivamente com o seu longo passado colonial e constltuir-se 
funqao da proprla comunidade brasileira, e nao de interesses e necessidades alheias, 

A estrutura agraria brasileira tern que se fundamentar nos principles do 
humanlsmo economico, libertando-se do latifundio, da tecnica primarla e dos 
retardatarlos processos colonials aviltantes do homem. 

A economia que ainda se mantem nesses moldes conduz, forcosamente, as 
massas a escravidao e a inferioridade. 

Torna-se imperioso que o Estado, complementando e disciplinando a iniclatlva 
privada, Interfira na planificagao da economia, como um todo, controlando a 
cxportaqao de produtos alimentares essenciais, ordenando sua distribuigao para 
o consumo interno, atendendo, em primeiro lugar, as necessidades vitais do 
brasileiro. 

Estamos, alias, numa fase mais adiantada, ate. Na fase de orientar a economia 
nao so de um pais, senao a de todos os paises, no sentido do bem-estar coletivo. 

A medida decisiva que nos cabe e tragar para o Brasil diretrizes seguras de 
uma politica ruralista, em que a reforma agraria sera o passo indispensavel para 
o encaminhamento do problema alimentar, porque, bem orientada, corrige a 
monocultura e combate o latifundio — que oferece em nosso Pais aspectos im- 
pressionantes. Reforma agraria que e redistribuigao de terras, disseminando a 
m6dia e a pequena propriedade, e a organizagao de colonias cooperativistas; e, 
ainda, asslstencia medica e educacional ao agricultor; facilidade de credito, de 
transporte e armazenamento; mecanizagao; adubagao; irrigagao. 

No Parlamento, representantes do povo tern posto em equag&o o problema, 
cuja solugao esta, em linhas gerais, apontada, urgindo, agora, que para sua 
execugao sejam dados os primeiros passos. 

O ultimo governo do Presidente Getulio Vargas cogitou do assunto e aprovou, 
em tese, as sugestoes para uma reforma agraria, inicialmente elaboradas pelo Sr. 
Pompeu Acioly Borges, em virtude de recomendagao do entao Mlnistro Joao 
Cleofas. 

Costa Porto considera perfeitamente compreensivel. que, diante do grave 
problema da distribuigao de terras e ante a comprovagao de que os particulares 
nao dao um passo para solucionar esse estado de coisas, o governo sinta a neces- 
sidade de sair em campo, tomando a si a tarefa de encontrar fdrmulas racionais 
para superar as dificuldades existentes. 

O art. 147 da Constituigao dispbe que o uso da propriedade esta condiclonado 
ao bem-estar social. 

Nestor Duarte frisa que "a propriedade que nao atenda a seu destino econo- 
mico a utllldade para que se formou e nao se devote ao uso do bem-estar social, 
delxa de ser propriedade, perece ou se torna de precario direito. Passa, enfim, a 
sofrer a intervengao do direito publico que Ihe pode transformer o sentido e o 
destino." 

O art. 141 da Constituigao, § 16, declara, por sua vez, que o direito de pro- 
priedade 6 garantido, salvo o caso de desapropriagao por necessidade ou utilldade 
publica ou por Interesse social. Sao ainda de Costa Porto as seguintes palavras; 
"bastarla este artlgo para justificar a desapropriagao de terras, a fim de facllitar 
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o acesso a exploracao agricola, porque nao e possivel negar que neste caso existe 
um alto interesse social a defender". 

Somente atraves da reforma agrarla a produqao podera ser realmente desen- 
volvlda. 

£: academico, diz Silva Melo, discutir a maneira e a forma como devem ser 
ministrados os alimentos se a populaqao nao os tern em quantidade suficiente. 

Fora de duvida que esses alimentos so podem ser conseguidos por intermedio 
da agricultura, e entre a agricultura e a nutrigao ha um parentesco em linha reta. 

Dee Jackson e enfatico na sua afirmativa de que todos os alimentos basicos 
se originam direta ou indiretamente das plantas. 

O problema da agricultura esta, antes de tudo, ligado ao problema do solo. 
A verdade, porem, e que ainda nao ha um estudo sistematico do solo brasileiro. 

O professor Tomas Coelho Filho, catedratlco de geologia da Faculdade Nacio- 
nal de Filosofia da Universidade do Brasil, ao expor o esboqo geografico dos solos 
brasileiros no livro "Geografia da Fome", de Josue de Castro, refere-se as escassas 
fontes diretas nacionais, onde, ainda assim, nao se colhem senao vagas indicaqoes 
a respeito. E proclama que a falta dos necessaries estudos, que, s6 de muito 
recente se vem empreendendo com criterio cientifico e em ambito regional nos 
Estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Sao Paulo, a unica nocao possivel 
sobre os solos brasileiros e ainda empirica. O seu quadro, incluido no referido livro, 
esta baseado em nomenclatura indigena, definida pelos principals tragos caracte- 
ristlcos do solo e sua aptidao natural a produgao vegetal, onde esta impliclta- 
mente associada a ideia do clima. 

Virgilio Bonaldi refere-se a dificuldade que temos na enumeragao, extensao 
e adequagao dos solos agricolas do Brasil, faltando-nos, em carater posltlvo, uma 
carta agronomica bem orientada. "Quando muito, cartas de Gabinete, apenas 
presumiveis no que estabelecem". 

Tambem Vasconcelos Sobrinho menciona a falta de um estudloso para o solo 
sertanejo. 

O controle cientifico dos solos, ao menos do ponto de vista agronomico, e a 
diretriz racional para desenvolver a agricultura. Assim, este tecnico e rlco em 
sugestoes para melhorar a politica economica de Pernambuco, atendendo as ten- 
dencias dos solos. Indica ele que o solo sertanejo nao pode ser trabalhado por 
maquinarla, segundo os mesmos processos usados nos solos argilosos, por sua 
natureza fixos e estaveis. "Temos que criar para o sertao uma agronomia regio- 
nal, privada, baseada em leis e principios em consonancla com o meio". 

O solo da zona da Mata e em grande parte argiloso, ideal para culturas, 
mesmo arboreas, de sistema radlcular exigente de penetrabllidade. 

O solo do literal e fortemente sigiloso, apto a habilitagao das plantas caracte- 
rizadas por seu sistema radicular, que vao buscar na profundidade nao somente 
a agua como a materia organica. 

A zona do Agreste e cercealifera por excelencia, mas se presta a outras ativl- 
dades agricolas. A avicultura e certamente uma das suas grandes posslbilidades. 
O gado e de criagao aconselhavel, em varias regloes do agreste. 

Todavia para Vasconcelos Sobrinho o solo fisico brasileiro parece ser geral- 
mente pobre. 

O que nao se discute e que, na questao dos solos, a tecnica tern realizado mila- 
gres. Sem duvida, ha fomes parciais, alias de carater universal, que derivam do 
proprio solo, como, por exemplo, a do calcio e do fosforo. Exclulndo isso, os solos 
podem recuperar-se com facllldade. 

Na Russia, a educagao das plantas feitas por Lissenko e Mitchourlne alarga 
a plantagao em terras, antigamente nao cultivadas, da Siberia. 
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Nos Estados Unldos e Dinamarca, tambem o cultivo dos solos e de grande 
eflciencla. 

Os brasileiros, precisamos verificar o solos favoraveis a dlfusao em massa de 
certas plantas uteis a alimentagao popular, como: a castanha do Para, o caju, 
o abacaxi, o caja, a laranja, a banana, a goiaba, o umbu, o inhame, cara etc, 
multas delas ja examinadas pelo Departamento de Fisiologia da Universidade de 
Sao Paulo a cargo do Prof. Franklin de Moura Campos, que nesse sentido vem 
realizando um trabalho valioso; pelo Institute Nacional de Nutriqao, pelo SAPS, 
por varlos tecnicos; Dante Costa E. Pecnik, J. M. Chaves, Italo V. Matoso, Pedro 
Borges, Nelson Chaves, Rubens Siqueira, Orlando Parahym etc. 

No Nordeste brasileiro, uma bromeliacea de facil cultivo, "Bromelia laciniosa", 
a macambira, nome popular, e uma das fontes mais ricas, segundo Josue de Castro, 
de calcio, no mundo inteiro, contendo aquele mineral 15 vezes mais do que o 
calclo. O oleo de buritl, tambem do Nordeste, contem 5.000 unidades de vitamina 
A. A faveleira "Jatropha acantifolia" da familia das euforbiacias, mostrou um teor 
de 60% de proteinas. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Sobre a mesa, projeto de resolu- 
gao que vai ser lido. 

E lido e aprovado o seguinte 

PROJETO DE RESOLUCAO N." 63, DE 1961 
(ModlficaQdes ao Regimento Interno) Titulo X — do Orgamento — 
1) Ao artigo 339, letra b, in fine: 
Suprimam se as expressocs durantes as tres sessoes seguintes: 

2) Ao mcsmo artigo 339, letra c; 
Substituam-se as expressoes "o prazo a que se refere este artigo sera anun- 

ciado" pelas seguintes: 
"a providencia referida no paragrafo anterior seri anunciada". 
3) Ao mesmo artigo 339 letras dee: 
Reunam-se num so texto as letras dee, com a seguinte redagao: 
d) as emendas, devidamente justificadas, serao publicadas e encaminhadas 

& Comissao de Finanqas. 
Onde couber, no artigo 339: 
Durante o ultimo mes de elaboragao do Orgamento a sessao do Senado, ordi- 

ndria ou extraordinaria, tera o curso regimental suspense, uma ou mais vezes, 
a crittirio do Presidente, at6 que haja sobre a Mesa materia orgamentaria em 
condigoes de ser discutida ou votada. 

Justificagao 

As alteragoes propostas ao Regimento Interno, no capitulo concernente & vo- 
tagao do Orgamento, corrigem o inconveniente de se multiplicarem por dia as 
sessoes extraordinirias, as vezes cinco ou mais, como hd pouco se verificou, du- 
rando alguns cinco ou dez minutos no maximo, com enorme dispendio, eviden- 
temente, para os cofres publlcos, sem nenhuma vantagem pratica para o trabalho 
legislative. 

Sala das Sessoes, 29 de novembro de 1961. — Senador Aloysio de Carvalho. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O projeto que acaba de ser lido ficard 

sobre a mesa, pelo prazo de tres sessoes, para recebimento de emendas, indo, 
depois, &s Comissoes de Constituigao e Justiga e Diretora. 

Estd finda a bora do expediente. 
Passa-se & 
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ORDEM DO DIA 

Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 62, de 1961 (n.0 2.260, 
na Casa de origem), que restabelece o carater federal da Policia Militar 
do antigo Distrito Federal (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, 
letra c, do Regimento Interne, em virtude do Requerimento n.0 460, de 
1961, dos Srs. Senadores, Fausto Cabral e Caspar Velloso, aprovado na 
sessao de 17 de novembro), tendo Pareceres (697 e 698, de 1961) — da 
Comissao de Seguranca Nacional, favor^vel, com as emendas que oferece, 
sob n.05 1, 2 e 3-CSN (com voto em separado do Sr. Senador Sergio Ma- 
rinho); — da Comissao de Finangas, favoravel ao projeto e as emendas. 

O SR. PRES1DENTE (Cunha Mcllo) — O presente projeto foi retirado da Or- 
dem do Dia, na sessao de 22 do corrente, a requerimento do Sr. Senador Sergio 
Marinho, para novo pronunciamento da Comissao de Seguranga Nacional, em face 
do expediente recebido, sobre a materia, do Conselho de Seguranga Nacional. 

A Comissao ainda nao enviou a Mesa o seu novo parecer, que nao pode ser 
dispensado, uma vez que a sua necessidade decorre da deliberagao do Plenario. 

Ausente o Relator, Sr. Senador Arlindo Rodrigues, dou a palavra ao Presidente 
da Comissao, Sr. Senador Zacharias de Assumpgao, a fim de designer outro relator. 

O SR. ZACHARIAS DE ASSUMPGAO — Dcsigno relator da materia o nobre 
Senador Nelson Maculan. 

O SR. NELSON MACULAN — (Pcla ordem) — Sr. Presidente, foi encaminhada 
a Mesa uma emenda a desse projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Antes de conheccr da emenda V. Ex.a, 
pelo Regimento Interno, tera que emitir parecer sobre o projeto. 

O SR. NELSON MACULAN — Sr. Presidente, atendendo a decisao da Mesa, 
o projeto voltou a Comissao de Seguranga Nacional e, em vista da ausencia de 
seu relator, o ilustre Senador Arlindo Rodrigues, o Presidente da Comissao, o Se- 
nador Zacharias de Assumpgao, designou-me relator da materia. 

A Comissao de Seguranga Nacional, ao tomar conhecimento do documento 
enviado pelo Conselho de Seguranga Nacional, manteve a sua decisao anterior. 

Por esse motive, Sr. Presidente, como relator neste momento, declaro que a 
Comissao de Seguranga Nacional mantem o parecer por ela anteriormente apro- 
vado e exarado pelo nobre Senador Arlindo Rodrigues. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O Sr. l.0-Secretario vai proceder a lei- 
tura de emenda enviada a Mesa. 

fi lida e apoiada a seguinte 

EMENDA N.0 4 
Suprima-ss o art. 5.°. 

Justificagao 

Trata-se de dispositivo totalmente indcuo. Impoe-se, pois a sua suspensao. 

Sala das Sessoes, 29 de novembro de 1961. — Nelson Maculan. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao o projeto e a emenda. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, nao pretendo discutir o projeto 
porque o nobre Senador Gilberto Marinho o fara. Qucro apenas manifestar a 
V. Ex.a e ao Senado, minha estranheza quanto as referenclas que tern sido feitas, 
nesta Casa, ao Conselho de Seguranga Nacional. 

O Conselho de Seguranga Nacional, ate hoje, nao opinou sobre esse projeto; 
o parecer que dele consta e do Secretdrio do Conselho. 
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Diz a Constituigao, em seu artigo 179: 
"Os problemas relatives a defesa do pais serao estudados pelo Con- 

selho de Seguranga Nacional e pelos drgaos especiais das Forgas Armadas, 
incumbidos de prepara-las para a mobilizagao e as operagdes militares. 

§ 1.° — O Conselho de Seguranga Nacional sera dirigido pelo Presi- 
dente da Repiiblica, e dele participarao, no carater de membros efetivos, 
os ministros de Estado e os chefes de Estado-Maior que a lei determinar. 

S 2 ° — A lei regulara a organizagao, a competencia e o funcionamento 
do Conselho de Seguranga Nacional." 

A lei que regula a organizagao do Conselho Nacional de Seguranga diz no 
seu art. 6.°: 

"Incumbe a Secretaria Geral do Conselho de Seguranga Nacional: 
a) Estudar as questoes ligadas ao interesse da Seguranga Nacional 

com repercussao na esfera de atribuicoes dos diferentes Ministerios, parti- 
cularmente dos Ministerios Civis; 

b) preparar a documentagao basica inclusive analise e parecer sobre 
as questoes que, por decisao do Presidente da Repiiblica, devam ser estu- 
dadas pelo Conselho de Seguranga Nacional ou pela Comissao de Estudos; 

c) redigir as atas das sessdes do Conselho de Seguranga Nacional e 
da Comissao de Estudos; 

d) notificar aos Ministerios e a qualquer outro drgao da Administra- 
gao Piiblica as decisoes tomadas pelo Governo, em conseqliencia dos pa- 
recercs do Conselho ou da Comissao de Estudos; 

e) convocar os militares ou civis, servidores piiblicos ou nao, habilita- 
dos a prestar informagdes ou esclarecimentos aos trabalhos da Secretaria." 

Sr. Presidente, ve V. Ex.a que a Secretaria do Conselho Nacional de Seguranga 
nao tern competencia legal para se entender com as Casas do Congresso, nem para 
emitir pareceres. 

O parecer que consta no avulso e sobre que ha referencias como sendo do 
Conselho de Seguranga Nacional, nao e parecer desse Conselho, mas sim do seu 
Secretario que, apesar de todas suas qualidades, de todas as suas credenciais, da 
sua competencia, e da sua grande cultura, nao tern capacidade legal para emitir 
pareceres. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Permite V. Ex.a um aparte? 
() SR. CAIADO DE CASTRO — Com todo prazer. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — O Chefe do Gabinete Militar da Presidencia da 

Repiiblica, 6 o Secretdrio nato do Conselho dc Seguranga Nacional. Se o Secretario 
do Conselho de Seguranga Nacional se dirige ao Congresso Nacional, encaminhan- 
do parecer que diz ser daquele Conselho, parece-me que esse parecer e realmente 
do Conselho porque ele exatamente, por ser seu Secretario, e quern tem de fazer 
o expediente do Conselho de Seguranga Nacional. Chamo a atengao de V. Ex.a para 
esse ponto, a fim de que examine bem os termos em que foi feita a comunicagao 
do Secretario do Conselho de Seguranga Nacional, que, por forga da lei, d, obriga- 
toriamente, o Chefe da Casa Militar da Presidencia da Repiiblica. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Agradego a intervengao de V. Ex.a, mas o seu 
aparte veio justamente no momento em que eu ia tocar nesse ponto. 

O parecer entregue ao Senado diz, taxativamente: 
"Em face das consideragoes aduzidas acima, esta Secretaria Geral 6 

de parecer que " 
A Secretaria Geral nao pode dar parecer. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Vossa Excelencia tem toda razao. 
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O SR. CAIADO DE CASTRO — Penso ter assim respondido a V. Ex.a 

Alem do que li. Sr. Presidente, o do que consta da Constituigao, posso falar 
com a pratica de tres anos... 

O Sr. Aloyslo dc Carvalho — De Secretario do Conselho de Seguranga Nacional. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — E de Presidente da Comissao da Faixa de Fron- 

teiras. Jamais enviei pareceres, a quem quer que seja, em nome da Secretaria 
do Conselho de Seguranca Nacional, sem que o Presidente da Republica assim o 
determinasse. Porque o Secretario do Conselho so tern atribuigao para comunicar 
aquilo que o Chefe do Governo ou o Conselho de Seguranga Nacional decidir. Por 
isso saliento que nao existe parecer do Conselho de Seguranga Nacional. 

Mesmo porque se existisse esse parecer nos termos ou nos moldes desse pa- 
recer do Secretario, eu nao acredito que o Senado pudesse opinar contra o orgao 
encarregado da seguranga nacional. 

Srs. Presidente, no Senado, temos feito varias vezes confusao sobre isso. 
O Sr. Zacharias de Assumpgao — Pode ser feito o pedido de informagao se 

ha o que esclarecer; mas nao se e obrigado a adotar a opiniao desse ou daquele 
orgao ao qual se pediu informacoes. Ha engano de V. Ex.a nesse sentido. 

Nao nos devemos submeter a opiniao do orgao ao qual pedimos informagao. 
Quem vai decidir e a Comissao de Seguranga Nacional pelo seu voto, senao seria 
submeter a Comissao de Seguranca Nacional a opiniao do Ministerio da Guerra, 
da Marinha, do Chefe da Casa Militar, do Presidente da Republica, o que a tor- 
naria um orgao inutil. £ diminui-la. Eles podem julgar de uma forma e a Comis- 
sao de Seguranga Nacional de outra. Penso que o nosso papel e nao nos submeter- 
mos. Eu, como Presidente da Comissao de Seguranga Nacional, nao me submeto 
a opiniao seja de que tecnico for. Se meus pares acham que devem submeter-se 
que o facam. Eu nao, tenho minha opiniao. Peco tnformagoes. Para mlm a 
opiniao do Secretario de Seguranca Nacional nao e definitiva. Ele diz o que 
pensa e nos decidimos pela maiorla da Comissao de Seguranga Nacional. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Agradeco o aparte de V. Ex.a mas o nobre 
colega cometeu, data venia, dois enganos. Primeiro, porque nao me referla a 
Comissao de Seguranga Nacional, absolutamente. V. Ex.a ou nao ouviu o meu 
discurso ou ouviu mal. Referi-me a opiniao do Conselho de Seguranga Nacional 
e me referi ao Senado da Republica. 

O Sr. Zacharias de Assumpgao — A Comissao de Seguranga Nacional nao 
faz parte do Senado? 

O Sr. Mem de Sa — E um orgao tecnico. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Estamos discutindo o projeto e vamos vota- 

lo. Nao somos obrigad'os a votar de acordo com a Comissao. 
O Sr. Zacharias de Assumpgao — O Sr. Senador esta explicando que fol ouvl- 

da a Comissao de Seguranga Nacional, e que o Secretario do Conselho nao tern 
autoridade para mandar esta informagao. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — E eu confirmo. 
O Sr. Zacharias de Assumpgao — Esta pondo em duvida a autoridade do 

Secretario para dar informagao em nome do Congresso Nacional. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Perdao. Estou confirmando perante o Senado 

da Republica, depois de haver lido a Constituigao e a lei que rege a materla, que 
o Secretario do Conselho de Seguranga Nacional nao tern competencia legal para 
dar parecer nesse sentido. 

O Sr. Zacharias de Assumpgao — E justamente este assunto que esta sendo 
tratado no plenario. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Digo, portanto, que nao existe no Senado 
parecer do Conselho de Seguranga Nacional, e vou repetir o que declare! e que 
V. Ex.a nao enviou. Se existisse um parecer do Conselho de Seguranga Nacional 
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nos moldes deste — que 6 o parecer, apena^, da Secretaria — seria o caso dos 
Senhores Senadores —nao me estou referindo a Comissao — meditarem muito 
ao votar. Nao posso acredltar que o Senado da Republica vote uma lei contra- 
rlando os interesses da seguran?a nacional, contrariando a opiniao deste mes- 
mo Oonselho Nacional que e composto do Presidente da Republica, de todos os 
Mlnistros de Estado, Inclusive dos Ministros Militares, e de todos os Chefes das 
Forpas Armadas e do Chefe do Estado Maior de cada Pasta em particular. 

Este o meu ponto de vista, para o qual pego a atengao do Senado, pois temos 
incidldo, constantemente, neste erro. Estamos pedindo pareceres apenas de um 
Minlstro mllitar ou civil, e do Secretarlo do Conselho, quando devemos pedir o 
parecer do Conselho de Seguranga Nacional. 

Soliclto a atengao dos Srs. Senadores — data venia — para isto: nao existe, 
neste Avulso, o parecer do Conselho de Seguranga Nacional. Se este parecer foi 
julgado necessarlo para a boa discussao da materia e para o bom entendimento 
deste assunto, seria, entao, o caso de reexaminarmos a questao, pedindo o pare- 
cer do Conselho de Seguranga Nacional. 

Este o meu objetivo. Nao entrarei no merito da questao, porque o nobre 
Senador Gilberto Marinho discutira o Projeto. Quis apenas ressaltar o seguinte- 
quer a designagao da Ordem do Dia, quer o parecer do Conselho de Seguranga 
Nacional: exists o parecer da Secretaria e esta nao pode emitir parecer sem a 
autorlzagao do Presidente da Republica e do Conselho de Seguranga Nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. FILINTO MtlLLER — Sr. Presidente, pego a palavra, para explicagao 

pessoal. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador 

Fillnto Miiller. 
O SR. FILINTO MCLLER — Sr. Presidente, havia declarado hoje ao nobre 

Senador Gilberto Marinho - • um dos patronos deste Projeto - que nao voltaria 
a dele tratar na tribuna do Senado, limitar-me-ia a vota-lo no momento oportu- 
no. 

No entanto, o nobre Senador Caiado de Castro comegou seu discurso decla- 
rando que, nesta Casa, foi dlto que existia parecer do Conselho de Seguranga 
Nacional contrdrio a proposigao e que tal nao era exato, visto tratar-se de um 
parecer do Secretario do Conselho, e nao daquele orgao. 

Sr. Presidente, creio que o unico Senador, que se referiu, aqui no Senado, a 
exlstencla do parecer do Conselho de Seguranga Nacional, ful eu. 

Na sessao de segunda-felra, este Projeto voltou a Ordem do Dia sem nenhum 
esclarecimento no Avulso, sem qualquer parecer. A mim nao constava que exis- 
tiam pareceres, nao so do Conselho de Seguranga Nacional, como do Minlsterio 
das Relagoes Exteriores, do Mlnisterio da Guerra e do Ministerio (fa Fazenda 
contra a aprovagao do Projeto. 

Sr. Presidente, naquela oportunidade, pedi a Mesa — entao presidida por 
V. Ex.a — que retirasse a proposigao da Ordem do Dia, para que o Senado pudes- 
se conhecer esses pareceres. Declare!, tambem, que existia parecer do Conselho 
de Seguranga Nacional. 

Nao houve, na minha declaragao, nenhum intuito de confundir os fatos. Eu 
havia sido informado da exlstencla de um parecer do Conselho de Seguranga 
Nacional. Agora, a retiflcagao do nobre Senador Caiado de Castro leva-me a esta 
explicagao. 

Sr. Presidente, tenho a impressao de que, nao so nesta oportunidade, mas em 
varias outras, a Secretaria do Conselho de Seguranga Nacional se tem permltido 
responder aos psdidos de informagao do Senado, sem que essa resposta seja pre- 
cedida da reuniao do orgao em toda a sua composlgao. 

Tenho a impressao — nao estou ditando a legislagao vigente nem me basean- 
do em dlspositivo constltucional. — Tenho impressao de que existe a posslblll- 
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dade de o Secretario responder aos pedidos de informagao em nome do Conselho, 
sem que preceda a essa resposta a reuniao do Conselho. 

Quero crer ate que, num caso muito debatido no Congresso, em que fizemos 
um pedido referente a um Oficial de Marinha, o nobre Senador Caiado de Castro, 
que era, ao tempo, Secretario do Conselho de Seguran?a Naclonal, respondeu em 
nome do Conselho. Nao sei, porem, se teria o Conselho se reunido para discutir 
a materia. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR FILINTO MtlLLER — Pols nao. 
O Sr. Caiado de Castro — Antes de tudo, declaro que nao tenho a menor 

duvida sobre a verdadeira intengao de V. Ex.a A informa?ao que o nobre colega 
recebeu foi a mesma que me prestaram. Estava tambem convencido de que o 
Conselho de Seguran?a Naclonal havia opinado sobre o assunto. Quero ainda 
esclarecer a V. Ex.a que quando eu exercia as fungoes de Secretario do Conselho, 
ele ou deliberava em conjunto ou o fazia de acordo com o disposltlvo legal, que 
permite ao Presidente da Republica ouvir separadamente cada um dos membros 
do Conselho. Neste caso, colhidos os vetos, cabia ao Secretario fazer a ata, regis- 
trando a opiniao geral. E toda vez que o Secretario prestava uma informaijao, 
nao o fazia em nome do Conselho. Se existe algum documento assinado por mlm 
— no que nao acredito mas o que nao contesto — sem essa declaracao previa, tera 
sido em conseqiiencia, digamos, de falta de atenQao de minha parte. Em materia 
de tal natureza, tive sempre a preocupaqao de responder aos pedidos de informa- 
gao, esclarecendo que o fazia "de ordem do Sr. Presidente da Republica" ou "em 
nome do Sr. Presidente da Republica". Desejo no momento, deixar claro o se- 
guinte: no caso presente, pensei tratar-se de parecer do Conselho, o que se encon- 
tra as folhas 5. mas nao e. Ali se le: "Em face das consideragoes aduzidas acima, 
esta Secretaria Geral e de parecer...". Entao, o parecer e da Secretaria Geral. 
Este o ponto que desejava ressaltar. Temos, no Senado, cometido varies enganos. 
Ha 15 dias, por exemplo, convocamos os Ministros Militares para virem ao Sena- 
do, o que se dara na proxima sexta-feira. Esquecemo-nos, porem, de que, na ver- 
dade, nao poderao eles falar em nome do Conselho. No caso, muito mais impor- 
tante do que a opiniao dos Ministros seria a do Estado-Maior, Ministro e autorl- 
dade administrativa, o Estado-Maior e que estuda essa materia. Nao estou 
discordando de V. Ex.a, Senador Filinto Miiller, e muito menos ponho em duvida 
o valor dessa informagao. Considero-a valiosa pela razao de ter sido prestada 
por pessoa credenciada, militar digno e capaz. Nego, porem, a forga de um pare- 
cer que nao foi emitido por autoridade com competencla para faze-lo. 

O SR. FILINTO MCLLER — Agradego os esclarecimentos prestados pelo 
eminente Senad'or Caiado de Castro. Nao posso, entretanto, deixar de trazer, em 
explicagao pessoal, os meus proprios esclarecimentos sobre o assunto. 

Repito, o projeto veio a Ordem do Dia sem qualquer elemento elucidatlvo. 
O avulso limitou-se a transcrever a proposigao e eu, de acordo com a informagao 
de que dispunha nao poderia deixar de pedir o adiamento da discussao da 
materia. 

Ainda ha pouco, o nobre Senador Zacharias de Assumpgao contestava a vali- 
dade ao parecer do Secretario do Conselho de Seguranga Naclonal e declarava que 
nao cabe ao Conselho decidir, e sim a Comissao de Seguranga Naclonal do Senado. 
Tambem nao cabe a Comissao de Seguranga Nacional decidir, embora seja o 6r- 
gao tecnico de que dispoe esta Casa para prestar esclarecimentos necessaries 
sobre a materia, a fim de que o Plenario — este sim — decida se deve aprovar ou 
rejeitar o projeto. 

O Sr. Zacharias de Assumpgao — V. Ex.a permite um aparte? 
O SR FILINTO MtlLLER — Pois nao. 

O Sr. Zacharias de Assumpgao — Nao dlsse que a Comissao de Seguranga 
Nacional iria decidir mas que a declsao caberia ao Plenario. A Comissao de 
Seguranga Nacional deu apenas o seu parecer, mas a aprovagao do projeto 
depende do Plenario. Alem disso, a resposta ao pedid'o de informagoes da Comis- 
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sao dc Seguranga Nacional demorou quase trinta dias, e, quando chegou velo 
subscrita pelo Secretario do Conselho de Seguranga Nacional. Talvez po_r equi- 
voco tenha aquele Secretario falado em seu proprio nome, em vez de faze-lo em 
nome do Conselho de Seguranga Nacional. Para nao perdermos tempo, aceita- 
mos a informagao. Portanto, o Plenario e que Ira decidir. Esta a explicagao que 
desejava dar. 

O Sr. Sergio Marinho — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. FILINTO MCLLER — Pois nao. 
O Sr. Sergio Marinho — Quero servir-me da oportunidade que V. Ex.a me 

da para esclarecer dois aspectos; em primeiro lugar, o nobre Senador Calado de 
Castro tern razao quando diz que o Secretario do Conselho de Seguranga Nacio- 
nal nao e competente para, em nome do Conselho, transmitir essas informagoes 
ao Senado. O nosso ilustre colega foi, durante muito tempo, Secretario do Conse- 
lho de Seguranga Nacional e sabe perfeitamente que no Conselho ha uma classi- 
flcagao de asusntos momentosos, que exigem, pela sua magnitude, a convocagao 
do colegiado ministerial, presidido pelo Presidente da Repiiblica. Assuntos dessa 
natureza, realmente, so podem ser decididos ou deliberados com a colaboragao de 
todo o Minlsterio. Ha, porem, assuntos de rotina, para cujo exame seria de todo 
impertinente houvesse convocagao do Minlsterio, como por exemplo, decidir se 
uma Forga Pollcial deve ficar sediada no Estado da Guanabara ou em Brasilia. 
Para assuntos dessa natureza nao se justifica a convocagao do Ministerio. 

O SR. FILINTO MCLLER — No que se refere o aparte do nobre Senador 
Zacharias de Assumpgao, devo esclarecer, como Relator da materia, que o Conse- 
lho nao demorou na resposta ao pedido de informagao do Senao'o. 

O Sr. Zacharias de Assumpcao — Demorou trinta dias! 
O Sr. Sergio Marinho — Permita V. Ex.a que conclua meu aparte. A Comis- 

sao de Seguranga Nacional reunida, ouviu o meu parecer e o aprovou, virtual- 
mente. Entretanto, apenas porque, ao longo do meu parecer, eu fazia referenda 
a determinadas impllcagoes que o carater esdnixulo do projeto apresentava, o 
Senador Francisco Gallotti lembrou, na ocaslao, a conveniencla de serem ouvi- 
dos os seguintes Mlnisterios: o do Exterior, porque se pretendia que a tropa em 
causa fosse ocupada na demarcagao de limites; o da Fazenda, porque se preten- 
dia tambem que a tropa fosse empregada na repressao ao contrabando; e, flnal- 
mente, o Conselho de Seguranga Nacional porque e o orgao responsavel pela segu- 
ranga do Estado e pelo problema de mobilizagao. Em face disto, eu acordei em 
que o projeto balxasse em diligencia, para a audiencia dos orgaos a que acabel 
de me referir. Mas o funcionarlo incumbido desse mister, por omissao, nao 
oficlou ao Conselho de Seguranga Nacional, conforme posteriormente veriflcamos 
por nao encontrar copia do oficio que deveria ter sido dlrigido aquele orgao. 
Logo, nao tendo sido solicitada a audiencia do Conselho de Seguranga Nacional, 
este nao tlnha o que responder, e evidente. E dai a demora. Notando que o Con- 
selho nao fora clentificado da necessidade do seu pronunciamento sobre o caso, 
determinei, uma ou duas semanas antes da apresentagao destas emendas, que 
fosse cumprida aquela formalidade. Por Isso, a resposta chegou tardiamente. 
Agradego a V. Ex.a o ter-me facultado a oportunidade de esclarecer o aparte do 
nobre Senador Zacharias de Assumpgao. 

O SR. FILINTO MtlLLER — Muito agradecido ao nobre Senador Sergio Mari- 
nho, pelos esclarecimentos que faz. 

Sr. Presidente, meu objetivo, vindo a tribuna. era dar uma explicagao, intel- 
ramente de carater pessoal, sobre a minha posigao no andamento do projeto, em 
face da alusao felta pelo nobre Senador Caiado de Castro no seu discurso. Esse 
objetivo foi inteiramente atlngldo. Esta esclarecido que nao se trata de parecer 
do Conselho de Seguranga Nacional, mas sim, d'a Secret-aria desse Conselho, orgao 
chefiado por elemento do mals alto valor, capacitado a opinar sobre fatos e 
projetos como esse, de interesse mllitar e nacional. 

Concluindo, declaro que tenho na mais alta conta os meritos da antiga 
Policia do Distrlto Federal, hoje Estado da Guanabara. Conhego suas gloriosas 
tradlgoes; reconhego os servigos que prestou e continua a prestar, ao Brasil, na 
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manutengao da ordem piiblica. Recordo, especialmente, a bravura com que se 
portou nos campos paraguaios, quando estivemos em guerra com aquela Nagao, 
hoje tao amiga nossa. 

Estive em contato com a Policia Militar durante dez anos, quando exerci o 
cargo de Chefe de Policia do Distrito Federal, e posso dar o meu testemunho da 
corregao, da lealdade e da dignidade com que procedem os componentes daquela 
corporagao. 

Repito, Sr. Presidente: tenho essa corporagao — a Policia Militar — na mats 
alta conta, e por isso mesmo e que nao considero o projeto favoravel a ela; pode 
ser favoravel apenas a alguns de seus elementos. 

O Sr. Sergio Marinho — Tern razao. 
O SR. FILINTO MtlLLER — A meu ver, a proposigao nao favorece nem 

beneficia a antiga Policia Militar do Distrito Federal. 

A minha posigao em face do projeto e essa. Nao vou discuti-lo, entretanto. 
Pego desculpas ao nobre Senador Gilberto Marinho por ter voltado a tribuna para 
tratar do assunto; fi-lo porque o dlscurso do nobre Senador Caiado de Castro 
forgou o esclarecimento da minha posigao. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, pego a palavra para expll- 

cagao pessoal. 
O SR. PRESIDENTE ( Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador 

Caiado de Castro. 
O SR. CAIADO DE CASTRO (Nao foi revisto pelo orador.) — Sr. Presidente, 

desejo ainda uma vez declarar que nao tive a menor intengao de fazer quaisquer 
referencias ao nobre Senador Filinto Miiller. Quando S. Ex.a pediu o parecer, 
manifestel-me de pleno acordo, porque tamb^m eu estava informado da exlstgn- 
cia dele. O que eu quls declarar foi que nao existe o parecer a que se refere o 
avulso; ha apenas, um parecer da Secretarla do Conselho de Seguranga Nacional, 
e nao do proprio Conselho. 

Nao tive, assim, a menor ideia de censurar meu nobre colega, ou melhor, 
tri-colega, porque somos colegas tres vezes. Sr. Presidente, — colegas da Escola 
Militar, do Senado e da Faculdade de Direito, e somos amigos... 

O Sr. Filinto Miiller — Com muita honra para mim. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — ... ha mais de quarenta anos. Conhego per- 

feitamente o procedimento de S. Ex.a e sei que sera incapaz de procurar, por um 
subterfugio qualquer, desviar a questao. 

Nao so o conhego desde mogo, como acompanho e admiro sobretudo a atuagao 
do nobre Senador Filinto Miiller no Senado Federal. 

Se S. Ex.a, por qualquer circunstancia, interpretou mal minhas palavras, 
apresso-me em pedir-lhe desculpas publicamente. 

Seria incapaz de procurar atingir um amigo e colega, quando sel perfei- 
tamente de sua corregao e procedimento. O que quis principalmente, vou repeti-lo, 
foi ressaltar o equivoco que se esta cometendo no Senado de constantemente 
pedirmos pareceres da Secretaria do Conselho de Seguranga Nacional, no pres- 
suposto de que esse Parecer encerra manlfestagao do dito Conselho. 

Um parecer do Conselho de Seguranga Nacional e coisa muito seria, se esse 
Conselho, que e integrado pelo Presidente da Republica, por todos os Ministros, 
pelo Chefe do Estado-Maior Geral e pelos Chefes do Estado-Maior de cada Arma, 
alem de outras autoridades que se tornem necessarias, der parecer contrario 
a determinado assunto, julgando-o prejudicial a seguranga nacional, essa manl- 
festagao sera rigorosamente estudada e medltada no Senado. 

Sr. Presidente, antes de concluir quero deixar bem claro o que declare! antes: 
nao fiz nenhuma alusao ao nobre Senador Filinto Miiller, e nao tive qualquer 
intengao de feri-lo. 
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O Sr. Filinto Miiller — Nem eu faria injustiga a V. Ex.a atribuindo-lhe tal 
intengao, porque ha muitos anos conhego o seu cavalheirismo. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Muito obrigado. Estou convencido da exis- 
tencia desse parecer, que aguardei com ansiedade, porque para mim era de 
capital importancia, a ponto de decidir meu voto. Se o Conselho de Seguranga 
Nacional tlvesse declarado que este Projeto era prejudicial a d'efesa do Pais, nao 
teria duvida alguma em repudia-lo, deixando de lado todas as minhas simpatias, 
pois tenho grandes amigos na Policia Militar, e reconhego nessa corporagao 
aquelas qualidades a que o nobre Senador Filinto Miiller se referiu. Dou meu 
testemunho pessoal, nos tres anos de contato que fui obrigado a manter, pelo 
cargo que exerci de que durante esse periodo so tive motive de alegria e de 
admiragao por essa mesma Policia Militar. 

Se o Conselho de Seguranga tivesse sido contrario, eu votaria com o Conse- 
lho, emtora magoando meu coragao, porque iria votar contra meus amigos, pes- 
soas que tenho em alta conta. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Continua a discussao do projeto e 

emendas. 
O SR. SERGIO MARINHO — Sr. Presidente, pego a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador 

Sergio Marinho. 
O SR. SERGIO MARINHO — Sr. Presidente, e uma reivindicagao corrente, 

nos Parlamentos, a legislagao delegada. 
Ha os que a defendem como tambem ha os que a ela opoem restrigoes. 

Os que a defendem argumentam, sobretudo, com carater de tecnicidade, 
assumldo pela legislagao atual. E acrescentam que os Parlamentos, desaparelha- 
dos como se acham, nao estao a altura de proporcionar ao Estado, com a presteza 
necessaria, uma legislagao adequada para disciplinar os assuntos que o desenrolai 
dos acontecimentos constantemente apresentam. 

Nos nao nos inclinamos pela legislagao delegada apenas tendo em vista os 
excessos, as exacerbagoes com que o Presidencialismo era exercido entre nos. 
E tao-somente devido a isso. 

Nao fosse essa circunstancia — a de poder do presidencialismo se achar 
exacerbado e se tornado "o poder dos poderes", como d'izla Rui — e naturalmen- 
te as correntes domlnantes no seio do Parlamento, teriam se inclinado para a 
concessao da legislagao delegada. 

Assente este principio, nao podemos fugir a evidencia de que um orgao legis- 
lative precisa, cada vez mais, ser convenientemente assessorado, do ponto de vista 
tdcnico. 

Ora, Sr. Presidente, o Senado esta em face de um projeto de lei que cogita 
tao-somente da transferencia da sede de uma organizagao policial, do Estado 
da Guanabara para a nova Capital da Republica. 

Fago minhas, antes de mais nada. as palavras do nobre Senador Filinto 
Miiller. 

Tenho a Policia Militar do antigo Distrito Federal no mais alto conceito. E 
uma Corporagao que se engrandeceu desde o tempo das lutas externas. Sua 
gloria vem da Guerra do Paraguai. 

Entendo, como V. Ex.ft, que o projeto em pauta, ao inves de consultar as 
conveniencias dessa glorlosa milicia, pelo contrario, vem trazer-lhe problemas 
at6 entao inexistentes. 

Hd entretanto, contraries a aprovagao deste projeto, dois documentos, sobre 
os quais o Senado nao pode deixar de debrugar-se. Conforme ja acentuei, 
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trata-se apenas da mudan^a d'a sede de uma organiza?ao policiaJ. O projetx) 
estabelece um prazo de 90 dias para que os seus componentes exerqam o direito 
que, no momento, se Ihes faculta: de optar entre a sua permanencia no Estado 
da Guanabara ou a sua mudanga para a nova Capital da Republica. 

Contra o projeto, portanto, ha estes dois documentos: um, firmado pelo 
Sr. Ministro da Guerra — contrario, fundamentalmente ao que o projeto tem em 
vista realizar; outro, firmado pelo Sr. Secretario do Conselho de Seguranga Na- 
cional, que, conforms disse, na oportunidade que me facultou o eminente Senador 
Filinto Muller, aquele Conselho nao pode ser convocado para decidir sobre todos 
os assuntos presentes na sua rotina diaria, assuntos que, pelo seu carater, nao 
impoem a ccnvocagao dos Ministros para sobre eles decidir. 

No caso, trata-se da transferencia de um orgao policial, de um para outro 
ponto do territorio nacional. Evidentemente, sobre isso nao se impoe a convocagao 
de todo o Ministerio presidido pelo Sr. Presidente da Republica. Apesar da argu- 
mentagao levantada pelo nobre Senador Caiado de Castro ser de todo proceden- 
te, de vez que S. Ex.a encara o assunto apenas do ponto de vista legal, tenho 
para mim que, para decidir, para responder a consulta que Senado formulou 
ao Conselho de Seguranga Nacional, o seu secretario, o eminente General Amaury 
Kruel, Chefe do Gabinete Militar da Presidencia da Republica, e ccwnpetente 
para dizer se o projeto consulta ou nao ao objetivo da Seguranga Nacional. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex.a outro aparte? 

O SR. SERGIO MARINIIO — Com prazer. 

O Sr. Caiado de Castro — Estou de pleno acordo com V. Ex.a nas referencias 
feitas ao General Amaury Kruel, homem independente, culto, estudioso e dotado 
de qualidades indispensaveis a um General da ativa. Mas, sou obrigado a discordar 
de V. Ex.a quando atribui ao Secretario do Conselho de Seguranga Nacional com- 
petencia para responder a qualquer consulta, principalmente aquelas feitas pelo 
Senado. O Secretario do Conselho so pode falar em nome deste ou em nome do 
Presidente da Republica e quando por eles autorizado. A informagao da Secre- 
taria do Conselho de Seguranga Nacional, pela inteligencia, pela cultura do Ge- 
neral Amaury Kruel, diz claramente que e opiniao do Secretario que teve, a meu 
ver, o cuidado de declarar que nao falava em nome do Conselho ou do Sr. Pre- 
sidente da Republica, como V. Ex.a pode constatar, se me fizer a fineza de pro- 
curar, o que afirmo, a folha 5 do avulso distribuido. Era o que desejava esclarecer. 
Respeito muito a opiniao do ilustre colega mas pego venia para permanecer no 
meu ponto de vista. Continuo pensando que o Secretario do Conselho de Segu- 
ranga Nacional nao pode falar em nome do Presidente da Republica ou do Conse- 
lho, sem que esteja por eles autorizado. 

O SR. SERGIO MARINIIO — Agradego o aparte com que me honra o nobre 
Senador Caiado de Castro. Como disse de inicio S. Ex.a tem toda a razao do ponto 
de vista legal. O Secretario do Conselho nao estava. no caso, autorizado a falar 
em seu nome; mas deixemos o Conselho e respeitemos a opiniao do seu Secre- 
tario, um oficial General, que acumula as fungoes de Secretario do Conselho de 
Seguranga Nacional e Chefe do Gabinete Militar da Presidencia da Republica. 

O Sr. Caiado de Castro — E tambem Presidente da Comissao da Faixa de 
Fronteira, cargo muito importante. 

O SR. S£RGIO MARINIIO — E Presidente da Comissao da Faixa de Fron- 
teira lembra V. Ex.a oportunamente. 

Sr. Presidente, o General Amaury Kruel assim conclui o oficio envlado ao 
Senado: 

"... o projeto de lei, em questao, e contrario aos interesses da segu- 
ranga nacional." 

Ora, Sr. Presidente, de que cogita este projeto? 
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O projeto cogita de restabelecer o carater federal da Policia Militar do antigo 
Distrito Federal. 

A Policia Militar do Rio de Janeiro e, constitucionalmente, forga auxiliar do 
Exercito. Portanto, uma organizagao que, alem da instruqao propriamente policial, 
da instruqao de ordem unida, recebe tambem instruqao de combate. 

Quando se cogitou da transferencia da Capital da Repiiblica do Estado 
da Guanabara para o Planalto Central, esteve presente, no espirito do legislador, 
nao so o problema da Policia Militar do Distrito Federal como o de outras corpo- 
ragoes la sediadas. 

A Lei San Tiago Dantas manteve todas as regalias, direitos e prerrogativas 
que a Constituigao outorga aquela organizagao policial e toda a deferencia e tra- 
dlgao que sobre ela tambem se acumulou. 

O projeto, portanto, nao tern em vista reparar lesao sofrida, em seus direitos, 
pela organizagao policial, de vez que tal nao se verificou. 

Abre, sim, uma oportunidade aqueles que quiserem abandonar o Estado da 
Guanabara para vir para o novo Distrito Federal. E por que aqui nao ha instala- 
goes para uma corporagao daquele efetivo — nao ha quarteis, hospitais, escolas 
e nem residencias para os oficiais — o legislador da Camara dos Deputados com 
o proposito de contentar urn grupo, uma minoria resolveu pulverizar aquela Poli- 
cia Militar, ora aproveitando-a como tropa integradora das Comissoes Demarca- 
doras de Limites, ora empregando-a nos Territorios em conjunto com as Guar- 
das Territorials porventura la existentes, ora utilizando-a como tropa repressora 
de contrabando. 

Todas essas atividades, conforme pronunciamentos dos respectivos ministros 
militares, sao contra-lndicadas, pela natureza e pela indole da organizagao poli- 
cial em pauta. Tanto isso e verdade que tambem os Ministros da Fazenda e das 
Relagoes Exteriores se manifestaram contrariamente a sua utilizagao nesses 
mlsteres. 

Sr. Presidente, nao ha, poi tanto, como transferir a Pol.cia Militar do antigo 
Distrito Federal para a nova Capital do Brasil. 

Temos a considerar ainda outro aspecto. 6 que ja nao se tern, com relagao 
ao aparelhamento policial responsavel pela manutengao da ordem publica, as 
mesmas ideias e conceitos de ha algum tempo, 

O que sera excelente hoje em dia, e que o novo Distrito Federal organize a 
sua policia, o seu aparelhamento policial, dentro das novas ideias, segundo os 
novos conceitos. Nao aproveite — nem mesmo que isso fosse possivel — porque 
nao tern como aproveita-la nem instala-la aqui, uma Forga Policial que, atual- 
mente, desse ou daquele modo, presta os melhores servigos ao Estado-Cidade da 
Guanabara. 

Fago, pois, veemente apelo aos dois nobres representantes do Estado da 
Guanabara, Senadores Caiado de Castro e Gilberto Marinho porque se esse projeto 
for aprovado, provocara uma situagao caotica na mais nova Unidade da Federa- 
gao. O Estado da Guanabara, de um momento para outro, poderla ver-se privado 
do aparelhamento policial que, no momento, embora nao seja o mais adequado, 
presta aquela Unidade os mais relevantes servigos. 

Imagine, Sr. Presidente, uma cidade, de mais de tres milhoes de habitantes, 
destituida, de um momento para outro, dessa aparelhagem policial. Seria medida 
verdadeiramente crlminosa. 

Para este aspecto e que me permito pedir a atengao dos nobres represen- 
tantes do Estado da Guanabara, Senadores Gilberto Marinho e Caiado de Castro. 

O Sr. Gilberto Marinho — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. SERGIO MARINHO — Com prazer. 
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O Sr. Gilberto Marinho — Este temor de V, Ex.a e totalmente injustificado 
em face da emenda da douta Comissao de Seguranga Nacional, que dispoe: 

"Inicialmente serao instalados no Distrito Federal, o Comando Geral 
e urn batalhao daquela Corporagao, ficando o restante da tropa aquarte- 
lada no Estado da Guanabara,.. 

Se "inicialmente", so o Comando Geral e um batalhao, como de repente o 
Estado da Guanabara ficaria desfalcado de toda Policia Militar. 

O SR. SERGIO MARINHO — V. Ex.a tern razao apenas aparentemente. Como 
dlz, fago realmente parte da Comissao de Seguranga Nacional, mas fui contrario 
a emenda. 

O Sr. Gilberto Marinho — Tern entao conhecimento da emenda que se tomou 
vitoriosa. 

O SR. SERGIO MARINHO — Tenho conhecimento da emenda e votei contra. 
V. Exa tern em maos o avulso. Pode portanto verificar que diz que, ultrapassada 
esta fase, vira o resto da Corporagao. 

O Sr. Gilberto Marinho — Entao, o Estado da Guanabara jamais poderia ser 
surpreendido desde que sabia que inicialmente vlria apenas o Comando Geral e 
um batalhao. A partir desse principio, nunca mais se poderia invocar uma sur- 
presa que representaria ignorancia do fato, A partir do dia em que o Batalhao 
fosse transferido, o Poder Piiblico Estadual teria que ficar permanentemente 
atento a transferencia progressiva daqueles que optassem por vir para Brasilia. 

O SR. SERGIO MARINHO — O termo "surpreendido" talvez nao fosse o ade- 
quado, mas pego V. Ex.a nao tropece em termos. 

O Sr. Gilberto Marinho — V. Ex.a vai perdoar-me mas, por ora, nao tropecei 
em termo algum. 

O SR. SERGIO MARINHO — V. Ex a deve tratar o problema na sua genera- 
lldade, Nao se trata apenas do Comando da Policia Militar; e o Poder Publico do 
Estado da Guanabara que nao podera fazer face a uma eventualidade dessa natu- 
reza. 

O Sr. Gilberto Marinho — Como nao podera fazer face? 
O SR. SERGIO MARINHO — V. Ex.a, como representante do Estado da Gua- 

nabara, sabe, melhor do que eu, que esse aparelhamento pollcial e custeado pela 
Uniao, porque o Estado da Guanabara nao esta em condlgoes de manter nenhuma 
Policia Militar. 

O Estado da Guanabara foi saqueado durante anos e anos pela Uniao, de 
modo que esta tem uma divida irresgatavel para com a nova Unldade. E uma 
mlgalha em relagao ao que Ihe deve. 

O Sr. Gilberto Marinho — Ninguem contestou a afirmagao final feita por 
V. Ex.a 

O SR. SERGIO MARINHO — Onde o Governo do Estado da Guanabara ira 
buscar recursos para, mesmo paulatinamente como diz V. Ex.a, constltuir um 
aparelhamento policial? 

O Sr. Gilberto Marinho — Seria entao o caso de tambem perguntar onde o 
Prefeito do Distrito Federal que ha poucos dias compareceu perante o Senado 
para reclamar a deficiencia de recursos, vai buscar os meios para criar essa Poli- 
cia, nos moldes modernos que V. Ex.a preconlza? 

O SR. SERGIO MARINHO — Eu responderei a V. Ex.a coteje a populagao 
do Estado-Cidade da Guanabara com a do novo Distrito Federal. 

O Sr. Gilberto Marinho — Coteje V. Ex.a igualmente os recursos do Distrito 
Federal com os do Estado da Guanabara e tera igualmente a resposta. 

O SR. SERGIO MARINHO — Os recursos do Distrito Federal sao os recursos 
da Uniao. Qual a populagao do Distrito Federal, eu ignoro. 
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O Sr. Gilberto Marinho — £ de, aproximadamsnta. 189 mil habitantes, pelo 
ultimo recenseamento. 

O SR. S£RGIO MARINHO — Digamos duzentos mil habitantes. V. Ex.a acha 
que a salvaguarda, o bem-estar e a seguranga de uma populagao de mais de tres 
milhoes de habitantes pode ser encarada com essa fleuma? 

O Sr. Gilberto Marinho — Eu jamais olharia com fleuma a seguranga de 
uma populagao, quer tivesse ela 180 mil habitantes ou tres milhoes. Como os 
recursos, porem sao totalmente dispares, na mesma proporgao, quiga, da dispa- 
ridade populacional, as situagoes apresentam semelhanga, sob o seguinte aspecto: 
nao tern recursos o Governador da Guanabara para suprir a falta dos elementos 
militares que se deslocam, como igualmente nao os tern o Prefeito do Distrito 
Federal para aqui criar a sua Policia Militar. 

O SR. S£RGIO MARINHO — V. Ex.a sabe tao bem quanto eu, que o Pre- 
feito do novo Distrito Federal langa mao, para suas necessidades mais imediatas 
e urgentes de varias fontes, inclusive apelos as Casas do Parlamento no sentido 
de Ihe proporcionarem os recursos necessaries a realizagao daquilo que e mais 
na vida da nova Capital. 

O Sr. Gilberto Marinho — Mas ainda se reduziu de trezentos milhoes uma 
das verbas por eles sollcitada. Entao o simples apelo nao tern o condao de fazer 
surgirem os recursos. 

O SR. S£RGIO MARINHO — V. Ex.a sabe que estamos a bragos com uma 
crise e ainda ha pouco teve oportunidade de ouvir o dlscurso magistral do 
nobre Senador Mem de Sa em que S. Ex.a ressalta a situagao de tragedia em que 
se esta engolfando o P'ais, a passos de gigante. 

V. Ex.a sabe perfeitamente que, dentro de uma situacao como esta, os apelos 
nem sempre podem ser atendidos. Nas duas Casas do Parlamento, porem, o seu 
mais alto proposito e no sentido de ajudar o homem que largou a chefia de 
uma missao diplomatica no estrangeiro e veio ser Prefeito na nova Capital, de 
ajudar esse homem a resolver os problemas mais instantes da coletividade de 
Brasilia. 

O Sr. Gilberto Marinho — Ninguem contesta o proposito. 
O SR. SfiRGIO MARINHO — O proposito nao se traduz em atos... 
O Sr. Gilberto Marinho — Vossa Excelencia mesmo acentuou a imposslbili- 

dade, cltando o discurso do eminente Senador Mem de Sa. O proposito nao pode 
suprir as deficiencias de recursos. 

O SR. S£RGIO MARINHO — Vamos, entao argumentar com os nossos dols 
raclocinios. 

O Sr. Gilberto Marinho — So interferi por causa do apelo nominal que fez 
V. Ex.a Pretendi responder ao seu discurso depois. Como V. Ex.a diriglu, no 
decurso da sua oragao, um apelo nominal aos dois Senadores pelo Estado da 
Guanabara — que eu tenho a honra de representar juntamente com o meu 
bandoso e caro companheiro Senador Caiado de Castro — considerei desaten- 
cioso de minha parte permanecer quedo e mudo como se nao o tivesse ouvido. 
Quanto a materia em debate, vou me reservar, para expender o meu pronuncia- 
mento logo apos o termino da discussao de V. Ex.a Mas, foi por ter V. Ex.a no 
seu discurso, chamado minha atengao_ pessoal. e que correspond! a seu apelo 
emitlndo minha opiniao por antecipagao. 

O SR. S£RG10 MARINHO — A Emenda, Sr. Presidente, cuja aprovagao se 
pleiteia do Senado, e a de n.0 3, aditiva; as de numeros 2 e 3 sao supressivas. 
A Emenda n.0 3, aditiva, tern a seguinte redagao: 

"Acrescente-se ao art. 4.° o seguinte paragrafo unico: 
Inicialmente serao instalados no Distrito Federal o comando geral e 

um batalhao daquela corporagao, ficando o restante da tropa aquarfce- 
lada no Estado da Guanabara, onde se encarregara da guarda e policia- 
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mento dos edlficlos da Uniao e Sedes de Representa?6es Dlplomaticas, 
caso nao haja convenio com o Governo daquele Estado no sentido do 
sen aproveitamento no policiamento ostensivo." 

Ora, o art. 2.° da Lei dlspoe: 
"F ca assegurada aos ao,s oficiais e pracas da Folicia Militar do an- 

tigo Distrito Federal transferidos ao Estado da Guanabara por forQa do 
5 1.° do art. 3.° da Lei n.0 3.752, de 14 de abril de 1960, a faculdade de 
permanecer no servigo da Uniao Federal, conservando os direitos, vanta- 
gens e proventos da ativiaade e da inatividade de que gozavam na data 
da referida Lei". 

Como ve V. Ex.a Sr. Presidente, a emenda e, data venia, inongruente. 
Revelem-se o azudume da adjetivacao os nobres autores da emenda. Incongru- 
ente porque sen art. 2.° estabelece uma faculdade que pode ser exercida pela 
totalidade da Corporagao, enquanto que a emenda preconlzando a aprovaqao do 
projeto, restringe essa faculdade ao Comando Geral e ao 1° Batalhao daquela 
Corpora?ao. 

Nessas condigoes, Sr. Presidente, reitero o que disse, de inicio: o Senado 
nao pode se expor, perante a "opiniao publica aprovando, por esse ou aquele 
motlvo —o mais respeitavel que seja — um projeto de lei que trata da trans- 
ferencia de uma corpora?ao; um projeto de lei, sobre o qual so se devem pro- 
nunciar as organizaqoes especializadas. O Senado nao pode aprovar um projeto 
de lei nessas condigoes, contrariando frontalmente os pareceres dos orgaos espe- 
cializados. 

Daria o Senado, a opiniao publica, um testemunho da sua ausencia de acui- 
dade, da sua ausencia de austeridads em face dos problemas maiores da Repii- 
blica. (Muito bem! Muito bem!). , 

O SR. JOAO VILLASBoAS — Sr. Presidente, peco a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Joao 
Villasboas. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Sr. Presidente, dispensado estaria eu de ocupar 
a tribuna depois das notaveis oragoes, aqui proferidas, pelos ilustres Scnadores 
que me antecederam. Entretanto, ao examinar o projeto que somente hoje, dele 
tive conhecimento complete, verifiquei que o mesmo nao fora submetido a Co- 
missao de Constituicao e Justica desta Casa. E, por isso mesmo, talvez, as 
outras Comissoes nao tenham atentado sobre a sua inconstitucionalidade. 

Sr. Presidente, a proposigao vinda da Camara dos Deputados e frontal- 
mente contraria ao preceito da ncssa Constituigao. A Lei n.0 3.752, de 14 de 
abril de 1961, no seu art. 3.°, prescreveu: 

"Art. 3° Serao transferidos ao Estado da Guanabara, na data de 
sua constituigao, sem qualquer indenizagao, os servigos publicos de na- 
tureza local prestados ou mantidas pela Uniao, os servidores lotados e 
todos os bens e direitos neles aplicados e compreendidos." 

E no § 1.° desse artigo: 

"1.° Os servigos ora transferidos e o pessoal neles lotado, civil e 
militar, passam para a jurisdicao do Estado da Guanabara e fleam 
sujeitos a autoridade estadual, tanto no que se refere a organlzagao 
desses servigos como no que respeita as leis que regulam as relagoes entre 
esse Estado e seus servidores. 

Incluem nesses servigos, o Ministerio Publico, a Policia Militar, o 
Corpo de Bombeiros, os Estabelecimentos Penals e os orgaos e servigos 
do Departamento Federal de Seguranga Publica encarregados do policia- 
mento do atual Distrito Federal." 
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Diz ainda o § 6° do art. 3°: 
"§ 6.° A transferencia dos services e dos bens e direitos neles apli- 

cados e compreendidos far-se-a mediante termo assinado nos Ministerios 
competentes. 

Em face da disposi?ao expressa desse art. 3.° da Lsi que deu organizaqao 
ao Estado da Guanabara, o serviqo de Policia — Policia Militar e Policia Civil 
— como o Corpo de Bombeiros, o Ministerio Publico, a Justiqa do Distrito Federal, 
foram transferidos ao Estado da Guanabara, passando a pertencer aquele Estado 
e a viver sob sua jurisdiqao, sob a sua administracao. Portanto, os bens trans- 
feridos juntamente com os funcionarios, sao hoje integrantes do Estado da 
Guanabara. 

Vem, entretanto, o Projeto e diz no Art. 1.°: 
"E restabelecida, no Distrito Federal, a antiga Policia Militar do 

Distrito Federal, com as mesmas atribuigoes constantes da legislagao 
vigente, na data de sua transferencia para o Estado da Guanabara, 
dependendo organicamente do Ministerio da Justica e Negocios Inte- 

riores." 
Ora, Sr. Presidente, como votar-se um dispositivo nessas condigbes, sem 

violar frontalmente a autonomia do Estado da Guanabara 
Como retirar do Estado da Guanabara a Policia Militar e o Corpo de Bom- 

beiros, se Ihe pertencem por uma Lei, simplesmente nossa, do Congresso Nacio- 
nal? 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JOAO VILLASBOAS — Com muita honra. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Providencia dessa natureza so poderia ser 

determinada pela Constituigao e assim mesmo em carater geral, quer dizer, no 
caso da Constituigao federalizar as Policias Estaduais ou adotar a existencia 
da Policia nos Estados, como carater Federal. V. Ex.a tern toda a razao. 

O SB. JOAO VILLASBOAS — Muito grato pelo aparte com que me honra o 
nobre jurista e Senador nesta Casa. 

Sr. Presidente, estamos diante de um obice Constitucional, que nao podemos 
absolutamente transpor sem violar a nossa Magna Carta, violando conseqliente- 
mente a autonomia do Estado da Guanabara. 

Acresce ainda Sr. Presidente, que o art. 5.° diz o seguinte: 
"O Governo Federal, em convenio com os Governos Estaduais, por 

ao servigo de quaisquer deles os militares de que trata a presente lei." 
E a emenda apresentada pela honrada Comissao de Seguranga Nacional 

procurando corrlgir essa transferencia foi considerada um esvasiamento com- 
pleto do pollciamento do Estado da Guanabara, tao necessitado de policiamento. 
La se praticam assaltos a cada momento, no centro da cidade e ruas principals, 
de dia ou de noite. Para evitar este esvasiamento — repito — a honrada Comis- 
sao de Seguranga Nacional apresentou a seguinte emenda; 

"Inicialmente serao instalados no Distrito Federal, o Comando Geral 
■3 um batalhao daquela Corporagao, ficando o restante da tropa aquar- 
telada no Estado da Guanabara, onde se encarregara da guarda e poli- 
ciamento dos edificios da Uniao, e Sedes de Representagoes Diplomaticas, 
caso nao haja convenio com o Governo daquele Estado no ssntido de 
seu aproveitamento no policiamento ostensivo". 

Ora Sr. Presidente, por este Projeto inconstitucional, procura-se retirar do 
Estado da Guanabara e trazer para o Distrito Federal os oito mil homens que 
compbem a Policia do Estado da Guanabara ficando conseqlientemente, indefesa 
a populagao daquele Estado, e autoriza-se a que o Estado da Guanabara obtenha 
da Uniao o favor de um convenio para que sua propria Policia fique exercendo 
a fungao de policiamento daquela Capital! 
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Sr. Presidente. nao quero entrar na apreciaqao do valor juridico do parecer 
que se atribui ao Conselho de Seguranca Nacional e que o nobre Senador Caiado 
de Castro diz nao ser do Conselho mas unicamente do sen Secretario. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex.a? 
O SR. JO AO V1LLASBOAS — Pols nao. 
O Sr. Caiado de Castro — Nao sou eu qusm diz nobre Senador, e o proprio 

Secretario que o declara textualmente, Eu apenas tomei a liberdade de alertar 
o Senador sobre essa situagao. Tera V. Ex.a a bondade de verificar na pagina 
5 do avulso. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Agradego o aparte de V. Ex.a, mas nao quero 
entrar nessa apreciagao, pois que, do Conselho ou do seu Secretariado, o parecer 
e extremamente importante e deve ser apreciado com cautela pelo Senado 
Federal. 

Ha erro flagrante, data venia da douta e honrada Comissao de Seguranga 
Nacional na conclusao de seu parecer, pois diz que, pelo art. 183 da Constituigao, 
todos os Estados, e o Distrito Federal, estao obrigados a ter policia militar. Nao 
e tal. Se os Estados ou o Distrito Federal a criarem, ela se encarregara da segu- 
ranga interna do Estado ou do Distrito Federal. E o que diz a Constituigao. Mas 
nao obriga de forma alguma, qualquer Estado a ter policia militar. Nao ha essa 
obrigatoriedade. Tanto que ha pensamento de, aqui no novo Distrito Federal, 
nao se criar policia militar. 

V. Ex.a como militar, nao ignora que nas policias militares exercem policia- 
mento apenas as pragas; de sargento para cima, todos realizam trabalhos admi- 
nistrativos nos quarteis, nao o policiamento ostensivo. E portanto um excesso 
de despesa a manutengao de policiais militares em cidades como esta, que precisa 
realmente, e de policia civil. 

Dessa forma foi exarado o parecer do Sr. Secretario do Conselho de Segu- 
ranga Nacional. S. S.a acha que nao esta ainda resolvido, nem deliberado — e 
parece ate nao ser propdsito do Governo a criagao de uma policia militar em 
Brasilia. 

Outros pontos. Sr. Presidente, sao tratados, com muita elevagao e criterio, 
nesse parecer. Para ele eu pediria a atengao do Senado, uma vez que o projeto 
vai sair da ordem do dia para voltar as Comissoes, em conseqiiencia da emenda 
que Ihe foi apresentada. E tambem o assunto seja examinado com profundidade. 

Pego ainda que, quando da apreciagao da emenda seja o projeto remetldo 
a honrada Comissao de Constituigao e Justiga, para que examine os pontos que 
focalizo e que me parecem salvo juizo contrario, ferir a Constituigao. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Permite V. Ex.a 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Pols nao. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Salvo engano, o projeto ira forgosamente a 

Comissao de Constituigao e Justiga para apreciagao da emenda. Se essa Comissao 
nao falou sobre o projeto falara sobre a emenda. Mas esta de certo modo, impe- 
dida de apresentar qualquer emenda que afete o projeto. 

O SR. JOAO VILLAS BOAS — Muito grato pela informagao do V. Ex.a Real- 
mente, Sr. Presidente, a Comissao de Constituigao e Justiga esta impedida de 
oferecer emendas que afetem o projeto. 

A questao, entretanto, nao e mal emendar o projeto, mas rejeita-lo, em todos 
os seus termos. Nao se deve coisa alguma, porque nele nada ha que se aproveite. 

Sr. Presidente, uma vez que, durante as discusoes que se levantaram houve 
referencias a pareceres vindo dos Ministerios da Guerra, das Relagoes Exteriores, 
da Justiga e Negocios Interlores e de outras tantas autoridades, eu pederia a 
V. Ex.a que, ao voltar o projeto a apreciagao do Plenario, fosse ele Instruido com 
a publicagao deses pareceres, para conhecimento de todos os Senhores Senadores. 
(Muito bem!Muito bem!). 
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O SR. PRESIDENTE (CUNHA MELLO) — Continua em discusao o projeto e 
as emendas. (Pausa.) 

Nao havendo mais quem pecja a palavra, declaro encerrada a discussao. 
Projeto e emenda voltam as Comisoes. 
Quanto a falta notada pelo nobre Senador Joao Villasboas, a Mesa pondera a 

S. Ex.a que os pareceres estao publicados no avulso. 

O SR. SERGIO MARINHO — Sr. Presidente, pediria V. Ex.a de vez que os 
documentos que o nobre Senador Joao Villasboas. ajude ja estao publicados no 
avulso ao projeto, o oficio dirigido pelo Sr. Ministro da Guerra, no qual se mani- 
festa frontalmente contrario ao projeto. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Que conste dos avulsos. 
O SR. SERGIO MARINHO — Exatamente. 

Era o que desejava pedlr, Sr. Presidente. (Muito bem.) 
O SR. PRESIDENTE (CUNHA MELLO) — A solicitagao de V. Ex.a repete urn 

anterior, sobre a qual a Mesa ja deliberou. O oficio do Sr. Ministro da Guerra 
sera publicado. 

O SR. SERGIO MARINHO — Obrigado a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (CUNHA MELLO) — Passa-se ao segundo item da Ordem 
do Dla. 

Votagao, em discusao unica, do Requerimento n.0 482, de 1961, pelo 
que o Sr. Fausto Cabral (como Lider do PTB) e outros Srs. Senadores 
solicitam urgencia, nos termos do artigo 330, letra c do Regimento Intemo, 
para o Projeto de Resolu^ao n.® 4 de 1961, que altera o Quadro da Secre- 
taria do Senado a que se refere o art. 8.° da Resolugao n.® 6, de 1960. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, no conjunto de avulsos 
que temos em maos, nao ha qualquer indicaijao relativamente a esse projeto de 
resolugao. 

Os projetos de resolugao que alteram o quadro da Secretaria do Senado sao 
da iniciativa da Comissao Diretora; mas nao e isso motivo para que nao devam 
vir ao Plenario. 

Ha poucos dias, por ocasiao da discussao de um projeto de resolugao, rela- 
tivamente a funcionarios da Casa — nao me lembro mais do assunto mas posso 
afirmar que dlzla respelto a um funcionario da Casa— nao havia a sua publica- 
gao no conjunto dos avulsos. 

O Plenario ia votar apenas pela indicagao constante do impresso em que se 
relaciona a materia da Ordem do Dia. 

Agora, verifica-se a mesma omissao. 

Dir-se-a que nao 6 o projeto que esta em discussao, nao e o projeto que esta 
na ordem do dla, mas sim um requerimento de urgencia. 

V. Ex.a, Sr. Presidente, velho conhecedor do Regimento das graficas legisla- 
tivas, ha de convir, com a sua grande e notavel experiencia, sobretudo, advo- 
gado, que e possivel votarmos urgencia para um projeto cujo texto o Plenario 
desconhece totalmente. 

E a questao da ordem que levanto, admitindo que V. Ex.a, entao, mande dar 
conhecimento a Casa do Projeto de Resolucao. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (CUNHA MELLO) — Lamento indeferir a questao de 
ordem, levantada pelo nobre Senador Aloysio de Carvalho. O Regimento Intemo 
nao exige que os requerimentos de urgencia sejam acompanhados dos avulsos 
ou de qualquer outro documento. Trata-se simplesmente de requerimento de 
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urgencia. A falta de avulso, que nao deve ser notada nestc momento, e contin- 
g§ncia dos servigos atrasados da Imprensa Nacional em Brasilia. 

Assim, pego venia para indeferir a questao de ordem, levantada por V. Ex.a, 
de vez que se trata da votagao da urgencia e nao do Projeto. 

Em votagao o Requerimento. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidents, pego a palavra, para enca- 

minhar a votagao. 
O SR. PRESIDENTE (CUNHA MELLO) — Tern a palavra, para encaminhar 

a votagao, o nobre Senador Aloysio de Carvalho. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidents, poderia recorrer da deci- 

sao de V. Ex.a para o Plenario, mas nao o quero fazer. Tambem nao quero 
saber de quern e a culpa. A declaragao que V. Ex.a acaba de fazer, langando a 
culpa a Imprensa Nacional, vem trazer-nos a convicgao de que, entre as muitas 
despesas superfluas que sao feitas nesta Casa, poderia haver uma que deixarla 
de ser superflua: o Senado criar a sua imprensa propria, para que nao ficassemos, 
aqui, na dependencia de remessa de avulsos da Imprensa Nacional, e esta sempre 
acusada de nao mandar a tempo esses avulsos. 

O Projeto de Resolugao em causa altera o quadro do Senado. Ele deveria ser 
votado em regime de urgencia se, realvnente, houvesse necessidade, inadiavel de 
preencher, na Casa, determinados claros para que o servigo andasse mats rapida- 
mente, com vantagens para a presteza da elaboragao das leis. 

Nao me parece que ocorra isso. Acho, ate, que a Casa tern superlotagao de fun- 
cionarios. Assim, nao ha razao para essa urgencia. Nao sei quantos cargos vao 
ser criados aqui. Ignoro se os mesmos serao preenchldos por concurso ou sem 
concurso. Apenas sei que nao tenho conhecimento algum desse Projeto de Reso- 
lugao, para o qual se pede urgencia. 

De modo que, votarei contra a urgencia e antecipo a V. Ex.a que usarel de 
todos os recursos regimentals, no sentldo de que ela nao seja aprovada. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (CUNHA MELLO) — V. Ex.a tern o direito, pelo Regl- 
mento Intemo, de usar de todos os recursos regimentals. As consideragoes de 
V. Ex.a dizem respeito ao proprio merito do Projeto de Resolugao. Por enquanto, 
discute-se o requerimento de urgencia. Em todo o caso, a Mesa defere ao Ple- 
nario aprovar ou nao a sua resolugao. 

Esta, portanto, deferido ao Plenario o direito de aprovar ou nao a decisao 
da Mesa indeferindo a questao de ordem levantada pelo nobre Senador Aloysio 
de Carvalho. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, pego a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (CUNHA MELLO) — Tern a palavra, pela ordem, o nobre 

Senador Aloysio de Carvalho. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, nao levantei questao de 

ordem para que V. Ex.a deferisse a solugao ao Plenario. 
Encaminhei a votagao do requerimento de urgencia e duvidei que se possa 

encaminhar a votagao de qualquer requerimento de urgencia, num sentldo ou 
noutro, sem apreciar o merito do Projeto. 

O Filinto Miiller — Sr. Presidente, pego a palavra para encaminhar a votagao. 
O SR. PRESIDENTE (CUNHA MELLO) — Tern a palavra, para encaminhar 

a votagao, o nobre Senador Filinto Miller. 
O SR. FILINTO MULLER — Sr. Presidente, a norma adotada pela Mesa nao 

constitui novidade. Sempre se agiu aqui no Senado desta maneira: envia-se a Mesa 
Requerimento de Urgencia, e ele lido e votado. 

No caso, entretanto, perguntaria a V. Ex.a se nao seria possivel a Mesa, tendo 
o Projeto de Resolugao a mao, mandar le-lo para que o nobre Senador Aloysio 
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de Carvalho e os outros colegas presentes ao Plenario tomassem conhecimento 
da materia para a qual e solicitada urgencia. 

A duvida que assalta o espirito do nobre Senador Aloysio de Carvalho justifi- 
ca-se plenamente: vamos votar uma urgencia mas muitos signatarios da urgencia 
mas muitos dos Srs. Senadores nao sabem do que cogita o Projeto de Resolugao. 

A Mesa agiu perfeitamente bem, como age sempre dentro das normas regi- 
mentals o Requerimento de Urgencia e lido, debatido e votado. Entretanto para 
melhor esclareclmento a V. Ex.a que se possivel mandasse proceder a leitura 
do Projeto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (CUNHA MELLO) — Defiro o pedido do nobre Senador 
Filinto Miiller porque acaba de chegar a Mesa o projeto em questao. Sera lido 
pelo Sr. l.0-Secretario, a fim de que o Plenario dele tome conhecimento. 

E lido o segulnte: 

PROJETO DE RESOLUCAO N.0 48, DE 1961 
Altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do Senado a que se refere 

o art. 8.° da Resolugao n.® 6, de 1960. 
Art. 1.° — E criado, no Quadro do Pessoal da Secretaria do Senado, a que 

se refere o art. 8.° da Resolugao n.® 6, de 1960, 1 (um) cargo isolado, de provi- 
mento efetivo, de Dentlsta, Simbolo PL-4, a ser provido por quern possua diploma 
adequado a especialidade e pratica do exercicio da profissao, por prazo nao infe- 
rior a 5 (clnco) anos. 

Art. 2.° — Esta Resoluqao entra em vigor na data de sua publicagao. 

Justificagao 

O presente projeto visa a do tar o Quadro do Pessoal da Secretaria do Senado, 
de um profissional especializado, a fim de atender as exigencias naturals ditadas 
pel a mudanga da Capital Federal para Brasilia. 

De fato, os servigos medicos desta Casa estao a carecer de um especialista 
em odontologia, para suprir lacuna existenbe em importante setor de suas atlvi- 
dades. 

A criagao do cargo de Dentista, portanto, e medida que interessa nao so aos 
Senadores e funcionarios: mas, tambem, a administragao do Senado, como ele- 
mento de desenvolvimento de seus servigos. 

Sala das Comissoes, 18 de setembro de 1961. — Auro Moura Andrade, Presi- 
dente — Cunha Mello, Relator — Argemiro Figueircdo — Novaes Filho — Matheus 
Olympio — Guido Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (CUNHA MELLO) — Continua em votagao o Requeri- 
mento de Urgencia. 

O Sr. Filinto Miiller — Sr. Presidente, pela ordem. 
Tern a palavra, pela ordem, o nobre Senador Filinto Miiller. 
O SR. FILINTO MCLLER — Consultaria V. Ex.a sobre se ao Projeto de Reso- 

lugao foram encaminhadas emendas a Mesa, e, em caso afirmativo, se podem 
ser lldas. 

O SR. PRESIDENTE (CUNHA MELLO) — Houve uma emenda de plenario, 
dai ter ele voltado as Comissoes. 

O Sr. Caiado de Castro — Sr. Presidente, pego a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (CUNHA MELLO) — Tern a palavra, pela ordem, o nobre 

Senador Caiado de Castro. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, embora o pedido de urgencia 

nao seja de mlnha autorla, em face das duvidas surgidas, desejaria esclarecer ao 
plenario que o Projeto em causa obteve Pareceres favoraveis de todas as Comis- 
soes. 
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Vindo ao Plenario, com Pareceres favoraveis, recebeu emenda e esta, na 
Comissao de Finangas, ha mais de quarenta dias, 

O Projeto, no dia 18 de outubro, foi a Comissao de Justica; em seguida, a 
Comissao de Finangas e esta ja excedeu do prazo de trinta dias, dai a razao 
por que os nobres Senadores fizeram o pedido de urgSncia. 

Pedi a palavra, Senhor Presidente, para esse esclarecimento. O projeto ja 
recebeu Pareceres favoraveis; quanto a emenda, ate hoje, mais de trinta dias, 
a Comissao de Financas nao opinou a respeito- (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (CUNHA MELLO) — Em votagao o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Senhor Presidente, requeiro verificagao 

da votagao. 
O SR. PRESIDENTE (CUNHA MELLO) — Vai-se proceder a verificagao da 

votagao, requerida pelo nobre Senador Aioysio de Carvalho. 
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que aprovam o requerimento, (Pausa.) 
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que aprovaram o requerimento e levan- 

tar-se os que o rejeitam. (Pausa.) 
Votaram a favor do requerimento 21 Srs. Senadores e contra 5 Srs. Senadores. 
Nao ha numero. 
Vai-se proceder a chamada. 

Procede-se a chamada 
Votaram 27 Srs. Senadores. 
Nao ha quorum regimental. Fica, asim, adiada a votagao dos Requerlmentos 

de urgencia n.0 1.961 e 483, de 1961. 
Tern a discussao encerrada e adiada a votagao, por falta de numero, as 

seguintes materias; 
Parecer n.0 727, de 1961, e 
Parecer n.0 728, de 1961. 
O SR. PRESIDENTE (Cunlia Meilo) — Esgotada a materia da Ordem do dia. 
Ha oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Caiado de Castro. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, men desejo, com as palavras 

que vou pronunciar, e apenas pedir aos nobres Senhores Senadores, especial 
atengao para o Projeto de Lei da Reforma Tributaria que, de acordo com o 
noticiario da Imprensa, estaria prestes a chegar ao Senado, para uma votagao 
acelerada, de maneira a alcangar — dentro do prazo Constitucional — o Orga- 
mento da Republica. 

£ o desejo de um modesto Senador, que nao e tecnico no assunto, nem sobre 
ele possui estudos especializados, porem, que esta seriamente impresslonado com 
as conseqiiencias das medidas propostas e que ainda nao conseguiu compre- 
ender as inovagoes propostas. as suas con-equencias, e o ambiente de inseguranga 
dai decorrente. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores. 
Quem quer que tenha examinado, mesmo superficialmente, o Projeto de Lei 

de Reforma Tributaria encaminhado ha poucos dias ao Congresso, pelo Poder 
Executive, ha de ter-se apercebido da relavancla, da gravidade, da complexl- 
dade e da amplitude da materia nele tratada. 

O Congresso nao ira, desta vez, examiner e discutir, pura e simplesmente, 
a conveniencia ou oportunidade da majoracao de impostos e o "quatum" desse 
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aumento, como tem ocorrldo com os projetos que o Poder Executivo costuma 
remeter, sempre as vesperas da votaqao da lei or?amentaria. 

Se tal ocorresse, e possivel que, com todos os vicios e males decorrentes 
da absoluta falta de tempo para estudos mais detidos, ainda se pu'desse votar 
a tempo, com conhecimento de causa, uma lei que possibilitasse o aumento de 
arrecadaqao, de vez que a discusiao se limitaria a modificaqao de taxas de um 
sistema trlbutario vigente, pre-existente e conhecido. 

Mas, e e para este ponto que desejo chamar a aten?ao desta Casa — O 
Projeto de Lei em causa traz em si uma profunda reforma, que atinge a propria 
estrutura de todo o sistema tributario vigente, com reflexos em todas as ativi- 
dades produtoras do pais, de consequencias muito mais serias e de repercussao 
imprevisivel. 

Basta que se enumerem algumas das materias, todas elas, de maior impor- 
tancia, tratadas de mancira completamente nova, pelo Projeto de Lei de Refor- 
ma Tributaria, para que se compreenda a total impossibilidade de votar-se tal 
projeto sem um detido, sereno e minucioso estudo das medidas propostas, sem 
o amplo debate de todo o assunto, depois da manlfestaqao das diversas comis- 
soes desta Casa. 

Com relacao ao Imposto de Renda. cria um novo regime de tributa?ao adi- 
cional para as pessoas juridicas com base na proporgao entre lucros do exercicio 
e lucros distribuidos: estabelece condicoes. entre as quais a de inalienabilidade 
das aqoes de socledades anonimas. para isentar do imposto os rendimentos resul- 
tantes de pequenos investimentos; submete a novo tratamento fiscal os rendi- 
mentos auferidos por residentes no estrangeiro; altera fundamentalmente o regi- 
me de tributaqao dos lucros auferidos na venda de propriedades imobiliarias; 
extingu-e, pratlcamente as aQoes ao portador, medida que tera sem duvida pro- 
funda repercussao em todos os setores; sujeita a tributacao o desagio das letras 
de cambio e das debentures, medida que se refletira de forma desastrosa nas 
empresas de financiamento e investimentos, e conseqiientemente, no processo 
de financiamento de nossa industria; altera disposigoes penais; modifica os 
prazos para prestagao das declaraQoes de rendimentos e altera fundamentalmen- 
te o sistema de arrecadaqao do imposto obrigando o contribuinte a pagar a 
prlmeira parcela do imposto no ato da apresentagao da declaragao; modifica 
totalmente a tabela do imposto complementar progressivo das pessoas fisicas, 
revogando disposltlvo expresso de lei ha poucos meses promulgada, e que devera 
entrar em vigor no proximo exercicio, agravando por essa forma sensivelmente a 
utillzagao dos rendimentos dos menos favorecidos a da classe media. 

Mas nao fica ai o projeto. 
Esta materia de Imposto de Consume muda totalmente o criterio de tribu- 

tagao, 
A slstematica do Imposto de Consumo, e hoje, e sempre tem sido, a de sujei- 

tar ao tribute os produtos discriminados em suas tabelas, e so estes. 
O projeto, ao inves de abrandar a incidencia do tribute, nao so aumenta 

consideravelmente (em mais de 25%) as taxas do imposto, como alarga desme- 
suradamente seu campo de incidencia. alterando todo o sistema vigente, para 
passar a tributar todo 3 qualquer produto industrializado e nao apenas daqueles 
contidos em suas tabelas. Cria ainda o Projeto imposto adicional sobre veiculos 
e seus acessorlos; — Altera normas processuais e dispositivos penais. 

Na parte relatlva ao Imposto do Selo e onde menos profundas se fazem 
sentir as modlficagoes propostas, todas alas no ssntido de aumento das taxas. 

Passa a segulr 0 Projeto a tratar detalhadamente de materias de maior 
complexidade e de nao menor importancia, como 0 Imposto tmico sobre lubri- 
ficantes e combustiveis liquidos e gasosos — Imposto tmico sobra energia ele- 
trica e Pundo Federal de Eletrificagao — Contribuigao de melhoria. 

Reformu'la ainda o Projeto toda a legislagao relativa a constituicao, ao fun- 
cionamento e a competencia dos Conselhos de Contribuintes, e estabelece novas 
normas de processo administrative. 
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Esta longa e talvez fastidlosa, mas incompieta, relaQao das questdes trata- 
das pslo Projeto de Lei, da bem ideia de sua importancia, de sua amplitude e 
das conseqliencias que poderao afinal advlr de sua aprovaqao de afogadilho, 
como se pretende. 

Sem contestar a necessidade de uma rsvisao completa das formulas vigentes 
no tocante a arrecadaqao de meios, nao se pode, contudo, admitir que tal revisao 
se processe, agora, como ao que parece se pretende, segundo 11 nos jornais, as 
carreiras. no tumulto das sessoes de fim de periodo legislativo, sem o debate 
amplo e franco e esclarecsdor dos problemas e das soluqoes aventadas, sem a 
critica, sem o cuidado e a serenidade que um Projeto de tal envergadura reclama. 

Ja ningivem poe em diivida em que nestes dois proximos dias nao podera 
estar convertido em lei o Projeto em causa. 

Nao creio que o Senado abdique de sens mai.s legitlmos poderes, de sua mais 
nobre fungao. aprovando sem conhecimento de causa, de roldao, sem exame e 
sem maiores estudos ccmpleto. os numeros dispositivos de toda a ordem e de toda 
a natureza que constituem o Projeto de Reforma Tributarla ja que ate 30 de 
novembro nao poderia faze-lo de outra forma. 

Ha ainda que se levar em conta um fato da mais gravidade: 
Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidlu que a majoraQao 

do Imposto em um exercicio so pode ser autorizada por lei anterior a lei orqa- 
mentaria desse mesmo exercicio. 

Temos. pois, que. ante a notoria e total imposslbilidade de promulgar-se 
a lei de reforma tributaria ate 30 de novembro, o projeto poderia se tornar 
em lei ate 31 de dezembro. contrariando o entendimento de nossa mais alta 
corte. 

Nao e dificil prever-se o ambiente de inscguranca, de tumulto e de caos 
em que se tera entao lancado o pals, em materla tributaria, com todos aqueles 
que se julgassem alcancados pela nova lei a rocorrerem a Justiqa. 

Mantido. como e de se esperar, o pronunciamento do Supremo, estaria o 
Poder Executive com uma lei inexequivel e sem os meios que pretende conseguir 
atraves do projeto. 

E. ainda mesmo que futuramente viesse a ser reformado aquele entendi- 
mento, ainda assim, a inseguranqa, as duvidas relativas a constitucionalldade 
dos tributos, a paralisaqao da arrecadaqao ate que a justica, em cada caso, se 
pronunciasse sobre a legitimidade do impesto, tudo isto acarretaria um prejuizo 
incalculavel a Naqao. 

Ante este risco, e a impossibilidade — que ha de ser por todos reconhecida 
— de votar-se ate 30 de novembro o projeto Governamental, so resta uma 
alternativa que, com todos os sous defeitos e suas imperfeiqoes ainda c. nesta 
altura dos acontecimentos. a mais sensata das solucoes: A de substitulr-se o 
projeto de lei em cav-a, por um novo projeto que, sem alterar a estrutura do 
sistema tributario vigente, se limite, pura e simplesmente, a autorizar a cobran- 
ca dos impostos, no proximo exercicio, com uma sobretaxa adicional variavel 
de acordo com a natureza do trlbuto a arrecadar. 

£ par essa soluqao que peqo a atenqao dos Senhores Senadores, depois de 
uma vez, enfileirar-me entre os que levantam sua voz sobre tao momentoso e 
complicado Projeto de Reforma Tributaria. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Sergio 
Marinho. 

O SR. SERGIO MARINHO — Sr. Presidente. desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Jorge 
Maynard. 
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O SR. JORGE MAYNARD — Sr. Presidente, ainda a respeito do Projeto de 
Reforma Tributaria, ao qual sa referiu neste momento o nobre Senador Caiado 
de Castro, qu'sro trazer ao conhecimento do Senado telegrama que recebl do meu 
Estado, assim redigido: 

"Sabedores de que existe movimento no Congresso Nacional no sen- 
tido do restabelecimento de taxagao do imposto de consume sobre o agii- 
car cristal, conslderando tratar-se de genero de primeira necsssidade, 
conslderando que outros generos da mesma categoria como o xarque, o 
feijao, o arroz e a farinha de trigo gozatn de isengao nada justificando 
a excecao do agucar cristal. ccnsiderando que o referido acucar constitui 
materia-prima para o fabrico de dcces, vinhos refinados, ja tributados 
no Imposto de consumo, confiamos em que V. Ex.a sabera aquilatar com 
justiga o nosso protesto e apelamos no sentido de fazer suprimir o Item 
primelro do paragrafo segundo do artigo quarenta do Projeto de Refor- 
ma Tributaria ja em discussao na Camara Federal, que restabelece a 
cobranga do imposto. Saudagoes Goncalo Rollemberg da Cruz Prado Pre- 
sidente do Sindicato de Usineiros do Estado de Sergipe." 

Esta a relvindicagao que qucria trazer ao conhecimento do Senado na oca- 
siao em que se aproxlma a votagao deste Projeto de Reforma Tributaria, que 
tanta celeuma esta causando em diversos setores. 

O Sr. Ileribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JORGE MAYNARD — Pois nao. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Recebi telegrama Identico ao que V. Ex.a acaba de 

ler e nao me escuso de dizer que me unirai a V. Ex.a para esposar o ponto de 
vista do Presidente do Sindicato dos Usineiros de Sergipe, que acho muito justo. 
Nobre Senador: assim agindo. reitero opiniao que ja emiti em varios debates 
travados nesta Casa. Entendo que a majoragao do Imposto de Consumo se refle- 
tira enormementa no custo de vida, sobretudo quando incidir sobre generos de 
primeira necessidade, como o agucar. Assim. V. Ex.a contara comigo no exame 
da materla, quando submetida a apreciagao do Senado, a fim de que nao seja- 
mos responsavels pelo aumento do custo de vida em decorrencia do aumento do 
Imposto de Consumo, principalmente quanto aos geners de primeira necessidade. 

O SR. JORGE MAYNARD — Ouvi, com toda a atengao o discurso que V. Ex.a 

pronunclou sobre este assunto, e estou inteiramente de acordo com V. Ex.a Nao 
se pode resolver o problema do aumento das rendas nacionais simplesmente com 
o aumento de impostos. 

E quanto a este assunto de que V. Ex.a e perfeitamente conhecedor. por 
haver estado, durante muitos anos de sua vida ligado a produgao de agucar, 
acredlto que usineiros de Sergipe estejam com razao. O acucar cristal, conforme 
diz o telegrama, nao estava sujelto a essa taxa, alem dos que se presta a fabri- 
cagao de doces, vinhos e refinados. ja tributados no imposto de consumo. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JORGE MAYNARD — Com prazer. 
O Sr. Heribaldo Vieira — O Projeto de Reforma Tributaria nesta parte pro- 

cura restabelecer um decreto lei ja revogado. concernente ao agucar, justamente 
porque aquela tributagao iria aumentar o custo de vida. Trata-se pois de lei ja 
revogada e que se procura restabelecer, esquecendo-se os motives que determina- 
ram a sua revogagao. Esta e uma razao podero-a para que nos insurjamos con- 
tra essa parte do Projeto de Reforma Tributaria, 

O SR. JORGE MAYNARD — Exatamente, V. Ex.a tem toda razao. 
Era o que tlnha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem! Muito t>em!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao ha mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar vou cncerrar a sessao. designando para a 

de amanha a seguinte 



- 440 - 

ORDEM DO DIA 
1 

Continuagao da votacao, em discussao linica, do Requarimento n.0 482, de 
1961, pelo qual o Sr. Fausto Cabral (como Lider do PTB) e outros Srs. Senadores 
solicitam urgencia, nos termos do art. 330 letra c, do Regimento Interno, para 
o Projeto de Resolirqao n.0 48. de 1961, que altera o Quadro da Secretaria do 
Senado a que se refere o art. 8.° da Resoluqao n.0 6, de 1960. 

2 

Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 150, de 1961 (n.0 895, de 
1959, na Camara), que autoriza o Poder Executivo a abrlr, pelo Mlnisterlo da 
Viaqao e Obras Piiblicas, o credito especial de Cr$ 60.000.000,00 destinado ao 
aterros e recuperaqao dos alagados, exlstentes na cidade de Salvador, Estado da 
Bahla (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento 
Interno, em virtude do requerimento nP 462/61, do Sr. Senador Lima Teixeira, 
aprovado na segunda sessao extraordinaria de 22 do corrente) tendo 

Pareceres (n0® 729, 730 e 731 de 1961), das Comissoes — de Constitulgao e 
Justiga, pela constitucionalidade; — de Transportes, Comunicagoes e Obras Piibli- 
cas, favoravel, com a emenda que oferece sob n.0 1-CTCOP; — de Flnangas, favo- 
ravel ao projeto e a emenda. 

3 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara nP 151, de 1961 (nP 3.221, de 

1961, na Camara) que organiza o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral de Brasilia, e da outras providenclas, (em regime de urgencia, 
nos termos do artigo 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude do Requeri- 
mento niimero 475/61 do Sr. Senador Heribaldo Vieira e outros Srs. Senadores, 
aprovado na sessao de 27 do corrente), dependendo de Pareceres das Comissoc: 
— de Constituigao e Justiga; — de Servigo Piiblico Civil e de Finangas. 

4 
Votagao, em discussao linica, do Requerimento nP 483, de 1961, pelo qual o Sr. 

Fausto Cabral (Como Lider do PTBi e outros Senhores Senadores soliitam urgen- 
cia, nos termos do art. 330 letra c, do Requerimento Interno, para o Projeto de 
Lei da Camara niimero 167, de 1961, que autoriza o Poder Executivo a abrr, pelo 
Ministero da Viagao e Obras Piiblicas o credito especial de Cr$ 120.000.000,00, 
para atender as obras de defesa das praias de Ollnda, no Estado de Pernambuco 

5 
Votagao, em discussao linica do Parecer nP 27, de 1961, da Comissao de 

Constituigao e Justiga, pela remessa a Camara dos Deputados, em virtude de se 
tratar de materia cuja tramitagao deve ser Iniclada naquela Casa, da Mensa- 
gem nP 1 (nP de origem 8), de 16 de outubro de 1961, do Senhor Presidente 
do Conselho de Ministros, que encaminha ao Congresso Nacional, acompanhado 
de exposigao de motives do Sr. Mlnistro da Aeronautlca, anteprojeto de lei que 
dlspoe sobre Zonas de Protegao de Aeroportos. 

6 
Votagao, em discussao linica do Parecer nP 728, da Comissao de Constitui- 

gao e Justiga, pela remesa a Camara dos Deputados, em virtude de se tratar de 
materia cuja tramitagao deve ser inlciada naquela Casa, a Mensagem nP 2 (nP 
de origem 9), de 16 de outubro de 1961, pela qual o Sr. Presidente do Conselho 
de Ministros submete a consideragao do Congresso Nacional anteprojeto de lei 
que exclui a expressao "pelo menos com doze (12) meses de antecedencia" cons- 
tante da letra a do art. 6°. da Lei nP 86, de 1947, na forma como foi modlflcada 
pela alinea c, do art. 15 da Lei nP 1.184, de 1950. 
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7 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 58, de 1961, de atuoria da Comis- 

sao Dirctora, que nomeia o Oficial da Ata, PL-3, Ivan Pontes e Souza Palmeira 
para o cargo de Dirotor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

8 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 50, de 1961, de autoria da Comis- 

sao Diretora, que nomeia Antenor Ferreira Gomes para cargo vago de Guards 
de Seguranga, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

9 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 60, de 1961, de autoria da Comis- 

sao Diretora, que nomeia Severino Estevao Ramalho para cargo isolado da 
Guarda de Seguranga do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

10 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 61, de 1961, de autoria da Comis- 

sao Diretora, que nomeia Maria Judith Rodrigues para cargo vago de Oficial 
Arqulvologista, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Esta encerada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 18 horas e 25 minutos.) 



237.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 30 de novembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. CUNHA IVIELLO, GILBERTO MARINHO, 
ARGEMIRO DE FIGUEIREDO E MATHIAS OLYMPIO 

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

Cunha Melio — Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino 
Freire — Sebastiao Archer — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim 
Parente — Fausto Cabral — Femandes Tavora — Menezes Plmentel — Sergio 
Marinho — Reginaldo Femandes — Dix-Huit Rosado — Argemlro de Figueiredo 
— Salviano Leite — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho — Ruy Palmelra — 
Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vleira — Ovidio Teixelra — Lima 
Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Arlindo Rodrlgues — Miguel Couto 
— Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Moura Andrade 
— Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Fellclano — Joao 
Villasboas — Flllnto Miiller — A16 Guimaraes — Gaspar Velloso — Nelson Ma- 
culan — Saulo Ramos — Irlneu Bomhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — 
Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — A lista de presenga acusa 
o comparecimento de 45 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta 
a sessao. Vai ser lida a ata. 

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

O Sr. l.0-Secretarlo le o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

Do Sr. Presidente da Republica, n.0s 256 e 257, de 24 do mes em curso, resti- 
tuindo autdgrafos, ja sanclonados, dos Projetos de Lei da Camara n.0s, 103 e 30, 
de 1961, respectivamente, que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Mlnisterlo 
da Fazenda, o credito especial de 10.000.000,00 (dez mllhoes de cruzeiros), desti- 
nado a auxiliar a construgao e ampllacao da Usina Hldreldtrica de Alto Gargas, 
no Estado de Mato Grosso; e que estende aos pilotos de aeronaves mercantes 
naclonais a regalia concedida pelo art. 295 do Codlgo de Processo Penal, que trata 
de prisao especial. 

OFtCIOS 

Do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, n.0 2.010, referente & anotagao de 
ato decorrente da promulgagao do Decreto Legislative n.0 13, de 1961. 

Do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, n.0 1.983, remetendo ao Senado 
autbgrafo do Projeto de Lei n.0 3.109-E, de 1957, que'abre o credito extraordlnarlo 
de Cr$ 50.000.000,00, destinado a atender os prejuizos causados pelas enchentes 
no Vale do Itajai. no Estado de Santa Catarina, sancionado em 21 de novembro 
corrente. 
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O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — sobre a mesa requerimento 
que vai ser lido. 

£ lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 493, DE 1961 

Sr. Pre&idente: 
Hequeiro, a douta Mesa do Senado, sejam solicitadas, ao Exm.0 Sr. Ministro 

da Fazenda, Embaixador Walter Moreira Salles, as seguintes informacoes: 
a) Relaqao dos debitos de cada empresa que tenha assinado "termo de com- 

promisso", para oportuna liquidaqao dos impostos de importaqao, de consume, 
adicionais e taxas devidas pela importagao de equipamentos destinados a indus- 
tria automobilistica nacional; 

b) Especificaqao, empresa por empresa, do total da origem de fabricagao e 
da flnalidade especifica do equipamento, importado e entregue pela Alfandega, 
com a garantia do referido "termo de compromisso". 

Sala das Sessoes, 30 de novembro de 1961. — Lino de Mattos. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figaieiredo) — Sobre a Mesa outro reque- 

rimento que vai ser lido pelo l.0-Secretario. 
£ lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 494, DE 1961 
A Mesa do Senado. 
Em decorrencia do Requerimento n.0 476, de 1961, aprovado pelo Plenario, 

requeiro a publicagao do texto do mesmo, encimando a reportagem n.0 II do 
Correia da Manha, relativa a Cidade Universitaria da Universidade do Brasll. 

Sala das Sessoes, 29 de novembro de 1961. — Coimbra Bueno. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Este requerimento depende 

de apoiamento. 
Os Srs. Scnadores que o apolarem deverao permanecer sentados. 
De acordo com o art. 235 do Rcgimento Interno, este requerimento depende 

de Parecer da Comissao Diretora, a qual sera encaminhado. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Sobre a Mesa projetos que 

vao ser lidos pelo Sr. IP-Secretario 
Sao lidos os seguintes projetos: 

PROJETO DE RESOLUCAO N.° 64, DE 1961 
Nomeia para o cargo de Oficial da Ata, PL-3, Edson Ferreira Alfonso. 

O Senado Federal resolve; 
Artigo unico — fi nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regi- 

mento Interno, para exercer o cargo isolado de Oficial da Ata. PL-3, do Quadro 
da Secretaria do Senado, Edson Ferreira Affonso. 

Justificaqao 
Elevado a Diretor um dos Oficiais da Ata, a Comissao propoe a conslderagao 

da Casa o presente projeto. 
Trata-se de um dos Oficiais Auxiliares da Ata atuante e de real merecimento. 
Sala das Sessoes, 30 de novembro de 1961. — Auro Moura Andrade — Cunha 

Mello — Gilberto Marinho — Argemiro de Figueiredo — Mathias Olympic — 
Guido Mondin. 

PROJETO DE RESOLUgAO N.0 65, DE 1961 
Nomeia Lidia das Dores Matta para o cargo vago de Enfermeira, 

PL-7, do Quadro do Senado. 
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O Senado Federal resolve: 
Artiffo unico — £ nomeada, de acordo com o art, 85, letra c, item 2, do Regi- 

mento Interno, para o cargo isolado de Enfermeira, PL-7, do Quadro da Secre- 
taria do Senado Federal, Lidia das Dores Matta. 

Justifica^ao 
Achando-se vago o cargo de Enfermeira, em virtude da aposentadoria de 

Odette Lopes de Almeida, a Comissao Diretora apresenta a apreciagao do plenario 
o nome acima referido. Trata-se de pessoa devidamente habilitada, com o curso 
da Escola "Ana Nery". 

Sala das Sessoes, 30 de novembro de 1961. — Moura Andrade — Cunha Mello 
— Gilberto Marinho — Argcmiro de Figueiredo — Mathias Olympio — Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro dc Figueiredo) — Os projetos que acabam 
de ser lidos vao a publicagao e oportunamente serao inclu.dos na Ordem do Dia. 

Sobre a Mesa pareceres que vao ser lidos. 
Sao lidos os seguintes: 

PARECER ^.0 739, DE 1961 

Da Comissao de Finan^as, ao Oficio n.0 S/3, de 1961, do Sr. Gover- 
nador da Bahia, solicitando autorizagao para a rcaliza^ao de um empres- 
timo extern©. 

Relator: Sr. Mem de Sa 

O Sr. Governador do Estado da Bahia, em mensagem datada de 14 do cor- 
rente mes, solicita do Senado Federal, em face do disposto nos arts. 33 e 63, n.0 II, 
da Constituiqao Federal, autorizaqao para que a Superintendencla de Aguas e 
Esgotos do Reconcavo. com a garantia do Governo do Estado, realize um em- 
prestimo, ate o limite de um bilhao e duzentos mllhoes de cruzeiros ou seu corres- 
pondente em moeda estrangeira, ao cambio vlgente na data da operagao, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

Tern a operagao de credito por finalidade prover a mencionada autarquia 
dos recursos necessaries para a ampliagao dos servigos de agua da Cidade do 
Salvador, mediante a execugao do projeto de adugao, tratamento e recalque das 
aguas do rio Joanes, de modo a acrescentar 86 mil metres cubicos diarios de 
agua aos 65 mil de que aquela grande capital atualmente dispoe. 

Em seu oLcio, o eminente Governador Juracy Magalhaes expoe que a situagao 
de abastecimento de agua, em Salvador, e de verdadeira calamidade, bastando, 
para compreende-la, Informar que ha cerca de 25 anos nenhum novo manancial 
foi aproveitado para atender ao crescimento do consumo de uma populagao que, 
nesse periodo, subiu de 250.0C0 para 653.000 habitantes. Em conseqiiencia, a media 
"per capita" de agua que, em 1937, admitida a base de 70% da populagao abas- 
tecivel, era de ordem de 200 litros diarios, baixou para menos de 100, nao sendo 
exagero afirmar-se que cerca de 400.000 pessoas se socorrem de torneiras piiblicas, 
chafarizes, cisternas, cacimbas etc. Este o quadro sombrio que o ilustre governa- 
dor baiano traga das condigoes de sua admiravel capital. Bern e de ver que a 
corregao de tao dramatica deficiencia impoe-se, como providencia inadlavel, a 
qualquer governo consciente, pois dela dependem o estado sanitario, a higiene 
o conforto e o proprio desenvolvimento economico e social de uma das maiores, 
mais belas e cultas cidades brasileiras. 

Para colimar este objetivo, a administragao estadual realizou os estudos e 
projetos tecnicos completes para a adugao, tratamento e recalque das aguas do 
rio Joanes, que, como adiantamos, permitira aumentar em mais de 130% a quan- 
tldade do liquido para o abastecimento da populagao de Salvador. Dado que os 
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recursos normals da receita estadual nao permltiam enfrentar o empreendi- 
mento, e como nao encontrou o governo baiano nenhum estabelecimento nacional 
de credito que Ihe concedesse o financiamento solicitado, procurou acolhlda junto 
a agendas e organizagoes internacionais, logrando exito, finalmente, perante o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento. Este, apos os exames habituais dos 
projetos e das negociagoes e entendimentos costumeiros, esta pronto a efetuar 
o emprestimo, diretamente a autarquia ja mencionada, com a garantia do Estado, 
sendo o prazo de resgate nao inferior a 15 anos e juros e comissao inferiores a 
5% ao ano. 

Como se mostra evidente, trata-se de condigoes excepcionals, que falam por 
si da benemerencia deste institute de credito, concebido e posto em funciona- 
mcnto precisamente para atender solicitagoes de natureza economica e social 
das nagoes americanas, sem intuitos de lucro mas exclusivamente com o pro- 
posito de concorrer para o desenvolvimento do continente. 

Acham-se anexadas ao processo copias fotostaticas das lels do Estado da 
Bahla, de n 0s 1.293, de 9 de agosto de 1960 — que autoriza abertura de credito 
para financiamento das obras de abastecimento de agua da Cidade do Salvador 
— e 1.549 de 16 de novembro do corrente ano, que cria, sob a forma de autarquia, 
a Superintendencia de Aguas e Esgotos do Reconcavo. Pelo art. 8.° desta ultima, 
flea a autarquia autorizada a contratar operagdes de credito, no Pais ou no 
estrangeiro, ate o limite de um bilhao e duzentos milhoes de cruzeiros ou c 
correspondente em moeda estrangeira ao cambio vigente na epoca da ope- 
ragao. O art. 13, por sua vez, autoriza o Poder Executlvo a dar a operagao 
"todas as garantlas julgadas necessarias pelo estabelecimento de credito". Ainda 
se encontra no processo copla fotostatica do edital de concorrencia publica para 
a execugao das obras referentes a ampliagao do abastecimento de agua e o oficio 
do Exm.0 Sr. Minlstro da Fazenda, datado de 20 do corrente, dirigido ao Presl- 
dente do Senado Federal, dando plena aprovagao a operagao de credito desejada 
pelo Governo da Bahla, nos termos expostos. 

A Comissao de Finangas, tendo em vista a completa documentagao oferecida 
pelo Estado da Bahia, considerando a flnalidade da operagao de credito e, ainda, 
as condigoes altamente favoraveis que o Banco Interamericano de Desenvolvi- 
mento acelta, recomenda ao plenario a aprovagao do seguinte projeto de resolu- 
gao que, na forma regimental e para satisfagao da exigencia estabeleclda pelo 
item II do art. 63 da Constituigao Federal, tern a honra de apresentar: 

PROJETO DE RESOLUCAO N.0 66, DE 1961 

O Senado Federal, tendo em atengao a Mensagem do Governador do 
Estado da Bahia, de 14 de novembro de 1961, e o disposto no art. 63, n.0 II, 
da Constituigao Federal, decreta, e eu, Auro Moura Andrade, promulgo, 
a seguinte 

RESOLUQAO N.0 , DE 1961 

Artigo unico — Flea autorizado o Governo do Estado da Bahla a assumlr, 
perante o Banco interamericano de Desenvolvimento, as obrigagoes e responsa- 
bilidades necessarias a efetivagao e resgate de um emprestimo ate o limite de 
Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhao e duzentos milhoes de cruzeiros) ou o correspon- 
dente em moeda estrangeira, ao cambio vigente na data da operagao, com prazo 
de llquldagao nao inferior a 15 (quinze) anos e juros e comissao nao inferiores 
a 5% (clnco por cento) ao ano, que a Superintendencia de Aguas e Esgotos do 
Reconcavo, entidade autarquica daquele Estado, esta autorizada a contrair com 
o mencionado Banco pela Lei Estadual n.0 1.549, de 16 de novembro de 1961, 
para a ampliagao do sistema de abastecimento de agua a cidade do Salvador. 

Sala das Comissoes, 27 de novembro de 1961. — Fernandes Tavora, Presidente 
— Mem de Sa — Relator — Caspar Velloso — Irineu Bornhausen •— Eugtmo 
Barros — Saulo Ramos — Menezes Pimentel — Del Caro — Lima Teixeira. 
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PARECER N.0 740, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre Oficio do Sr. Gover- 
nador da Estado da Bahia, solicitando autorizacao para que a Superin- 
tendencia de Aguas e Esgotos do Reconcavo realize opera^ao de credito 
no exterior, ate o limite de CrS 1.200.000.000,00 ou sen correspondente 
em moeda estrangeira, destinada ao custeio das obras de ampliacao do 
sistema de abastecimento de agua a cidade de Salvador. 

Relator: Sr. Lourival Fontes 

Por forga do que prescreve o art. 63, II, da ConstitulQao, e da competencia 
privativa do Senado Federal autorizar os emprestimos externos dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Munic pios, sendo defeso a essas unldades da Federagao 
(art. 33 da Carta Magna), faze-lo sem tal autorizagao, que deve ser previa. 

Atento aquelas determinagces constituclonais, o ilustre Governador da Bahia 
submeteu ao exame desta Casa pedldo de autorlzagao para que a Superintedencla 
de Aguas e Esgotos do Reconcavo, entldade autarquica do Estado da Bahia, 
realize, com a garantia dsste,_ operagao de credito no exterior, ate o limite de 
Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhao e duzentos milhoes de cruzeiros) ou seu corres- 
pondente em moeda estrangeira, destinada ao custeio das obras de ampliagao 
do sistema de abastecimento d'agua a cidade do Salvador. 

II — A necessidade do emprestimo esta devidamente evidenciada no Oficio 
do Governador da Bahia, que encarece, fundado em mimeros positives, a gra- 
vidade do problema que pelo emprestimo se pretende enfrentar. 

Realmente, os dados transcritos naquele documento revelam ser angustiosa 
a situagao de Salvador, no tocante ao abastecimento d'agua. 

III — O apelo ao capital indigena, para os efeitos citados, e que se afiguraria 
logico, foi feito, antes do que agora se faz ao alienigena, mas, esclarece o Gover- 
nador, "nenhum estabelecimento de credito nacional acolheu as propostas de 
financiamento" por ele apresentadas, e, por outro lado, "a situagao financeira 
do Estado nao permitiria enfrentar, com recursos normals de sua receita, obra 
de tamanho vulto", justificando-se, portanto, o emprestimo externo. 

IV — Outro ponto a considerar e que nao e o Estado que pretende o empres- 
timo, e sim uma autarquia. Acontece, porem, que esta tern carater estadual e que 
o Estado da Bahia tern interesse, na especie, como entidade garantidora da ope- 
ragao, pelo que achamos que o caso se enquadra nas disposigdes dos arts. 33 e 63, 
II, da Constituigao, citados. 

V — Considerando, assim, que o merito da questao ja foi apreciado pela 
Comissao de Fmangas, e que, do ponto de vista constitucional, o processo se 
apresenta em condigoes de validade, opinamos pela concessao da autorizagao a 
Superintendencia de Aguas e Esgotos do Reconcavo para que realize, com a 
garantia do Estado da Bahia, operagao de credito no exterior, na forma e nos 
termos do projeto de resolugao elaborado pela douta Comissao de Finangas. 

Sala das Comissoes, 30 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Lourival Fontes, Relator — Heribaldo Vieira — Rui Palmeira — Benedito Valla- 
dares. 

PARECER N.0 741, DE 1961 
Redacao final do Projeto de Resolugao n.0 51, de 1961, que concede 

llcenga ao Redator, PL-4, para integrar a Delegagao do Brasil a XVI 
Assembleia Geral das Nagoes Unidas. 

A Comissao Diretora apresenta a redagao final do Projeto de Resolugao n.0 51, 
de 1961, nos seguintes termos; 

O Senado Federal resolve: 
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RESOLUQAO N.0 

Artigo unico — Pica o Redator, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Lulz Fernando de Oliveira Freire, autorizado, nos termos dos artigos 300, 
item I, e 36 da Resolugao n.0 6, de 1960, a integrar, sem onus para o Senado, a 
DelegaQao do Brasli a XVI Assembleia Geral das Nagoes Unidas. 

Sala da Comlssao Diretora, 30 de novembro de 1961. — Cunha Mello — 
Gilberto Marinho — Argemiro de Figueiredo — Mathias Olympic. 

PABECER N.0 742, DE 1961 
Da Comissao de Constitutigao e Justica, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativa n.0 15, de 1961 (na Camara n.0 59/61) que autoriza o registro 
de termo aditivo celebrado entre o Departamento Nacional de Estradas de 
Ferro e a firma Carvalho, Hosken & Cia. Ltda., relative a constmgao 
de uma ponte na ligagao ferroviaria Passo Fundo — Guapore — Barra 
do Jacare, no Rio Grande do Sul. 

Relator: Sr. Daniel Krieger 
O Egreglo Tribunal de Contas da Uniao resolveu, em sessao de 23 de 

dezembro de 1958, recusar registro ao termo de contrato celebrado entre o Depar- 
tamento Nacional de Estradas de Ferro e a firma Carvalho, Hosken & Cia. Ltda., 
sucessora da firma Carvalho & Hosken Ltda., para o fim de reajustamento de 
pregos e pagamentos de servigos nao previstos, referentes a construgao de uma 
ponte de concrete armado, sobre o rio Passo Fundo, na ligagao Passo Fundo — 
Guapord — Barra do Jacard, no Estado do Rio Grande do Sul. 

Constltui razao desse decisorio o fato de ja estar exaurida a vigencia do 
respective contrato, incluindo obras nao clausuladas no edital de concorrencia. 

Houve pedido de reconsideracao, tendo aquela Corte ratificado seu pronun- 
ciamento anterior e remetido o processo ao Congresso Nacional, para os fins 
previstos no § 1.° do art. 77 da Constituigao Federal. 

A llustrada Comissao de Orgamento e Fiscalizagao Financeira da Camara dos 
Deputados, tendo presentes os autos e examinando-os — solicitou informagoes 
novas ao Departamento Nacional de Estradas de Ferro e concluiu por que nao 
seriam bastantes, para a denegagao do registro, as razoes aduzidas pelo Tribunal 
de Contas, uma vez que as obras avangadas ja haviam sido concluidas, com 
assento em autorizagao de quern de direito. Pelo que, o referido orgao tecnico 
daquela Casa do Congresso propos a autorizagao do registro, nos termos do pro- 
jeto de decreto legislative ora sob o nosso exame. 

Do estudo a que procedemos leva-nos a opinar favoravelmente a proposigao, 
do ponto de vista juridlco e constitucional. 

Sala das Comissoes, 28 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
e Relator — Aloysio de Carvalho — Lourival Fontes — Lima Teixeira — Miguel 
Couto — Heribaldo Vieira. 

PARECER N" 743, DE 1961 

Da Comissao de Finangas sobre o Projeto de Decreto Legislative 
n.0 15, de 1961 (na Camara n.0 59-4/61), que autoriza o registro do termo 
aditivo entre o Departamento Nacional de Estradas de Ferro e a firma 
Carvalho, Hosken & Cia. Ltda., relativo a construgao de uma ponte na 
ligagao ferroviaria Passo Fundo—Guapore—Barra do Jacare, no Rio Grande 
do Sul. 

Relator: Sr. Mem de Sa: 
O present® Projeto de Decreto Legislative dispoe sobre o ato do Egregio 

Tribunal de Contas da Uniao, denegatorio de registro do termo de contrato 
celebrado entre o Departamento Nacional de Estradas de Ferro (DNEF) e a 
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firma Carvalho, Hosken & Cia. Ltda., sucessora da firma Carvalho & Hosken 
Ltda. 

O referido contrato refere-se a reajustamento de pregos e pagamentos de 
servigos nao previstos, decorrentes da construgao de uma ponte de concrete 
armado sobre o Rio Passo Fundo, no trecho que liga Passo Fundo—Guapor£— 
Barra do Jacare, no Estado do Rio Grande do Sul. 

Fundamenta o ato da recusa do Tribunal ao citado registro o fato de ja 
estar extinta a vlgencia do respective contrato, e a inclusao de obras nao clau- 
suladas no edital de concorrencia. 

Em conseqiiencia, houve pedido de reconsideragao, ratificando aquela Corte 
seu primitivo parecer e remetendo, em seguida, o processo ao Congresso Nacional, 
de conformidade com o que dispoe o § 1° do art. 77, da Constituigao Federal. 

Ao ser apreciada a materia pela Comissao de Orgamento e Fiscalizagao 
Financeira da Camara dos Deputados, este drgao tecnico, em face dos autos, 
solicitou novas informagoes ao DNEF, tendo concluido contrariamente ao ato 
denegatdrio daquele Tribunal, por nao concordar com as razoes aduzidas, uma 
vez que "as obras avangadas ja haviam sido concluidas, com assento em autori- 
zagao de quern de direito. 

Propos, entao, aquela Comissao a autorizagao do registro, nos termos do 
presente Projeto de Decreto Legislativo. 

Esta a proposigao devidamente fundamentada, e esta Comissao, em face das 
razoes expostas, opina pela sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, 29 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Mem de Sa, Relator — Fausto Cabral — Dix-Huit Rosado — Joaquim Parente 
— Lobao da Silveira — Joao Arruda — Saulo Ramos — Victorino Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Esta finda a leitura do 
expediente. 

Ha oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Joao Villasboas. (Pausa.) 

Nao esta presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Cunha Mello, 
O SR. CUNHA MELLO — Sr. Presidente, como sabe V. Ex.a, corao conhece 

o plenario desta Casa, somos autores, tivemos a iniciativa de um Codigo de 
Telecomunlcagoes, como substltutivo a um projeto do eminente Senador Mar- 
condes Filho. 

Ocupamos sobre o assunto a tribuna, fazendo, entao, diversos discursos. fi 
esta materia, Sr. Presidente, da mais alta indagagao e da mais alta importancia 
no campo do direito modemo, dadas as suas intlmas ligagoes com o exerciclo 
das liberdades publicas, as suas formas de expressao e, bem asslm, com a educagao 
popular, a seguranga do Estado, a paz social e as comunicagoes entre os povos 
e os cidadaos de um mesmo pais. 

Ve V. Ex.a, Sr. Presidente, como a simples citagao de alguns dos aspectos 
abrangidos pelo problema das telecomunlcagoes, faz desta materia assunto em 
relagao ao qual o Estado e a Socledade modernos nao podem flcar alheios. Sao 
tantas as implicagoes, tantas as decorrencias, tantas as conseqiienclas (boas ou 
mas, diga-se desde logo) resultantes de uma determinada orientagao que se 
tomar no campo das telecomunlcagoes, que, Sr. Presidente, em relagao a esta 
materia precisamos ter olhos e ouvidos os mais atentos possiveis. Ele podera 
servir, por exemplo, de campo e de instrumento para a "supressao das liberdades". 
No seio do Estado democratlco, dentro dos estilos proprios da democracia, e a 
telecomunicagao uma arma que tanto podera servir aos seus defensores como 
aos seus inimigos. Dai porque. Sr. Presidente, precisamos, como assinalei hd 
pouco, ter o maximo cuidado em nossas decisoes, quando, face a um substitutivo 
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da Camara dos Deputados ao projeto de nossa autoria, vemo-nos frente a uma 
opgao de natureza politica, e que eu acentuo, de ordem constitucional, tambem. 

Sr. Presidente, o art. 5.°, n.0 XII, da Constituigao estabelece que, no que 
tange as telecomunicagoes, podera a Uniao explorar diretamente ou conceder ou 
autorizar. Diz-se, Sr. Presidente, que a Constituigao, ao assim dispor, atribuiu 
ao leglslador ordlnario o poder de optar, ou seja, o poder de instltuir, se assim 
o desejar, o monopolio da Uniao em relagao ao referido setor. Ora, Sr. Presidente, 
se a Constituigao houvesse deferido ao legislador ordlnario tal poder de opgao, 
a ele teria assegurado, ipso facto, o poder de restringir a competencia da propria 
Uniao no que diz respeito ao campo das telecomunicagoes. Pois, Sr. Presidente, 
enquanto de acordo com a letra e o espirito do art. 5.°, n.0 XII, da Constituigao, 
e art. 18 do meu projeto, podera a Uniao, sempre que o en tender, explorar dire- 
tamente, ou conceder ou autorizar; na forma do art. 10 do projeto da Camara 
dos Deputados, nao mais podera a Uniao conceder ou autorizar os chamados 
"troncos transportadores". Explorar diretamente, conceder ou autorizar um ser- 
vigo, para mim, em bom entendimeno da letra constitucional, significa: 

poder explorar diretamente, conceder ou autorizar esse mesmo ser- 
vigo, no todo ou em parte, fazer ou nao monopolio de todo ele ou de 
parte dele. Explora-lo, conceder ou autoriza-lo no todo, nos troncos, e 
nos canals, onde, quando e como convier a politica do Governo. 

E a conveniencia dessa exploragao, concessao ou autorizagao, no todo ou em 
parte, pode ser resolvida por simples sugestao do orgao competente — o Conselho 
de Telecomunicagoes — na epoca, no local, nas condigoes do interesse nacional. 

A meu ver, o que nao se pode fazer € restringir onde o texto constitucional 
fol amplo e optativo, estabeleceu uma regra sem excegoes. 

Indago apenas, Sr. Presidente, se nisto, se no disposto pelo art. 10 do projeto 
da Camara, nao esta implicita e expressa a restrigao do legislador ordinario a 
norma constitucional. Se nao esta, Sr. Presidente, entao eu, que durante toda 
a minha vida tenho perlustrado os livros de direito, declare que nao sei mais 
o que d direito, o que significa este ou aquele mandamento constitucional. 

O Sr. Sergio Marinho — Permite-me V. Ex.a um aparte? 
O SR. CUNHA MELLO — Pois nao! 

O Sr. Sergio Marinho — Com sua reconhecida autoridade de constitucionalista 
emdrito, V. Ex.a acaba de ventilar um dos problemas mais importantes, no que 
diz respeito a exegese constitucional: o problema pertinente a competencia da 
Uniao nesse setor. Eu indagaria de V. Ex.a, servindo-me, portanto, das suas luzes 
de constitucionalista, se, no entender do nobre colega, estabelecida a restrigao a 
competencia da Uniao que a legislagao ordinaria faria, uma vez aproyado o 
substitutivo da Camara, por forga desse art. 10 ou, noutras palavras, ao inyes 
de explorar o servigo de telecomunicagdes ou de dar em concessao a exploragao 
desse servigo, se essa restrigao perduraria. Poderia a Uniao retomar a compe- 
tencia ampla que a restrigao diminuiu? Entende V. Ex.a repito a pergunta — 
que estabelecida a restrigao, poderia ainda a Uniao retomar a amplitude de 
competencia de que antes se achava investida? 

O SR. CUNHA MELLO — No decorrer de meu discurso, V. Ex.a encoptrara 
a resposta necessarla, abundante, prolixa e convincente, de minha parte,_ a per- 
gunta que formula. Entendo que uma lei ordinaria nao pode fazer excegao onde 
a Constituigao nao faz. Se a lei e gendrica nao tem excegao; desde que a Cons- 
tituigao nao faz excegao, a lei ordinaria nao pode fazer. Em todo caso, dentro 
da faculdade constitucional, reconhego ao Govemo, por simples concessao do 
Conselho de Telecomunicagoes, a faculdade de fazer o monopolio, quando, como e 
onde Ihe convier. 

A lei, como todos os Senadores sabem, e sabem mesmo aqueles de mediana 
cultura juridlca, obedece a certos fatores preponderantes, fatores de tempo e local. 
Ao Governo, por exemplo, pode nao convir fazer hoje um monopdlio, e faze-lo 
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amanha. Pode nao convir hoje fazer o monopdlio em Brasilia e faze-lo em Campina 
Grande. Assim, deixo essa parte ao arbitrio do Governo, por sugestao do Con- 
selho de Telecomunicagoes. 

Mas, Sr. Presidente, este aspecto, se bem que muito importante para mim, 
e de cuja dlscussao nao abro mao, nao e, no caso, o unico aspecto importante 
a ressaltar de um confronto entre o projeto do Senado e o da Camara. Importante 
tambem, Sr. Presidente, importantissimo tambem, Sr. Presidente, e aquele que 
diz respeito a orientagao da politica nacional de telecomunicagoes. 

fi de se considerar neste momento se convem ao Estado brasileiro reorientar, 
de piano e sem maiores fundamentos, toda uma politica que vem pondo em pra- 
tica, desde que entre nos surgiu a telecomunicagoes. Tenhamos em vista, nos no 
Senado, que mesmo no periodo da ditadura — quando inlciamos acentuada ten- 
dencia para o estatismo — cogitou o Estado brasileiro de absorver o setor das 
telecomunicagoes entre os da algada do poder publico. No referido periodo, asslra 
como nos demais de nossa vlda de Nagao soberana, temos cuidado, apenas, de 
acentuar o interesse, o controle e a supervisao do Estado sobre as atividades 
ligadas as telecomunicagoes, admitindo-as como dentre os chamados servigos 
publlcos concedldos ou autorizados. Esse interesse foi revelado quando, prosse- 
guindo em sua politica, achou o Estado, atraves de suas institulgoes, de aperfei- 
goar e atualizar a abundante legislagao existente a respeito da momentosa 
materia. Surgiram assim, de 1946 para ca, numerosas proposigoes de orlgem 
executiva ou leglslativa, com o exclusivo proposito de dotar o pais de um 
modemo codigo de telecomunicagoes. Assim surgiu no Senado o projeto Mar- 
condes Filho. E, na Camara, dentre outros, o do Sr. Prado Kelly. Ao primelro 
apresentamos, apos demorados e cuidadosos estudos, um substitutivo. Em 
nenhuma oportunidade, contudo, nem mesmo entre as sugestoes do Executive, 
pretendeu-se restrlngir a "norma constituclonal", instituindo-se o monopdllo da 
Uniao sobre este ou aquele setor. 

Invariavelmente, Sr. Presidente, procurou-se sempre perservar-se o flexivel 
processo de exploragao previsto na Constituigao, deixando-se a Uniao o poder 
de, a qualquer tempo, explorar diretamente ou conceder ou autorizar. 

O Sr. Sergio Marinho — Permite V. Ex.a outro aparte? 

O SR. CUNHA MELLO — Com prazer. 

O Sr. Sergio Marinho — V. Ex.a entao deixa a Uniao, a qualquer tempo, a 
faculdade de explorar diretamente ou fazer a concesao. Ora, estabelecida aquela 
restrigao, segundo a qual compete a Uniao, privativamente, operar os troncos, 
naturalmente essa faculdade de da-los desaparece. A Uniao jamais retomara a 
faculdade de operar diretamente ou dar em concessao. 

O SR. CUNHA MELLO — E claro. 
O Sr. Sergio Marinho — E uma restrigao que a lei ordinaria vai estabelecer 

& competencia constitucional, em carater definitivo. 

O SR. CUNHA MELLO — E claro. Se restringe a opgao, se se tira a opgao 
para troca-la por imposigao, em virtude de imperative de uma lei, jamais a 
Uniao podera voltar a sua faculdade de optar por explorar diretamente ou nao, 
conceder ou nao salvo por outra lei. 

O Sr. Sergio Marinho — Nessas condigoes, nao tenho duvida em fazer mlnhas 
as palavras de V. Ex.a quando entende que o dispositive da lei ordinaria con- 
traria frontalmente a competencia constitucional. 

O SR. CUNHA MELLO — Nao so a contraria, mas acaba de vez, com a facul- 
dade optativa da Uniao. 

O Sr. Sergio Marinho — A alegacao que se levanta de que a Constituigao 
outorga a Uniao a faculdade de agir desse ou daquele modo, podendo o legislador 
ordinario estabelecer que se faga so desse e nao daquele modo e, evidentemente, 
uma maneira de restringir essa competencia. 
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O SR. CUNHA MELLO — A orientagao deve partir do Conselho Nacional de 
Telecomunicagoes, que pode sugerir ao Govemo, nesta ou naquela oportunidade, 
neste ou naquele local, operar ou nao diretamente. 

O Sr. Sergio Marinho — Como V. Ex.a se recorda, o ponto de vista que defend! 
no meu parecer, contando, alias, com o prestigio de sua aprovagao, foi no 'sen- 
tido de deixar ao Conselho Nacional de Telecomunicagoes a faculdade de dar, 
quando se deveria estabelecer o monopdlio dos troncos. 

O SR. CUNHA MELLO — o que sustentarei nas minhas consideragoes pos- 
teriores. 

O Sr. Sergio Marinho — Sinto-me muito honrado em ver que meu ponto de 
vista e sufragado por V. Ex.a 

O SR. CUNHA MELLO — Muito obrigado a V. Ex.a 

"Explorar, conceder ou autorizar, quando, onde e como Ihe conviesse 
e, nao Ihe fosse, previamente determinado, como ja dissemos e repetimos. 
Nao somos contra o monopolio da exploragao, apenas deixamos a facul- 
dade de exerce-lo ao proprio Estado, na epoca, nos locals e nas condigoes 
do seu interesse. Esta constancia de procedimento, Sr. Presidente, revela 
sem diivida uma inteligente, senao mesmo sabia posigao brasileira em 
relagao a politica de telecomunicagoes conveniente ao pais. Sendo setor 
como e da mais alta importancia para a seguranga e para o proprio 
desenvolvimento econdmico-social da Nagao brasileira, tern os seus legis- 
ladores achado que melhor politica sera sempre a de deixar-se campo 
Ilvre ao Estado para fazer o que entender no momento precise, isto e, 
para explorar diretamente, se isto Ihe convier; ou conceder e autorizar, 
se assim parecer-lhe mais adequado, podendo o Estado fazer isto, total 
ou parcialmente. Enfim, Sr. Presidente, nunca procurou o legislador colo- 
car sob sua direta e privativa exploragao servigos que, a seu ver, podem 
ser executados por empresas de capital privado, sob o controle do Estado. 

Isso nao obstante, Sr. Presidente, embora tenha sido esta, invaria- 
velmente, a orientagao do legislador, surge-nos de repente, sem maiores 
preparagoes, sem que a opiniao publica tenha nem ao menos discutido 
o assunto, sem que nem mesmo na area dos poderes publicos tenha-se 
cogitado da materia, surge-nos de repente, repito, um projeto que insti- 
tui o "monopolio da Uniao em relagao aos troncos transportadores de 
telecomunicagoes." 

Este projeto 6 o da Camara ora sob nosso exame. 

Ora, Sr. Presidente, tanto o nosso projeto como o da Camara, preveem a 
criagao de um Conselho Nacional de Telecomunicagoes, ao qual incumbira, por 
lei, tragar o "Piano Nacional de Telecomunicagoes", disciplinando, enfim, com 
modernidade, o problema das telecomunicagoes entre nos. Este Conselho, que 
mal existe atraves de decreto executive do Governo do Sr. Janio Quadros, e que 
passara a ter existencia legal a partir da promulgagao do Codigo Brasileiro 
de Telecomunicagoes, sera o drgao que, ulteriormente, podera nos dizer se a 
atual politica de telecomunicagoes, de exploragao direta ou de concessoes, nao 
interessa ao Pais, interessando mais a do monopolio. 

Ademais, como melhor argumcnto, pode-se afirmar, com a prdpria reali- 
dade brasileira, nao estar o nosso Governo, a Uniao, sob qualquer aspecto, 
habilitada a assumir, a enfrentar, como se quer, o monopolio das telecomu- 
nicagoes. 

A afirmativa nao e nossa. Poderiamos faze-la sob nossa responsabilidade e 
demonstrd-la. Mas fazemo-la com a prdpria autoridade do "Conselho de Mi- 
nistros", no seu programa de bases de governo. Nesse programa, que ainda nao 
comegou sequer a ser praticado, logo, inicialmente, como aviso aos navegantes 
incautos, diz-se o seguinte 
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"Impoe-se, tamWm, num sistema em que a necessaria convivencia 
do Estado e da iniciativa privada no campo economico encontra limites 
mal definidos, de marcar as areas de competencia e criar as condigoes 
de seguranga e previsibilidade de calculo economico. O setor privado 
deve trazer ao desenvolvimento nacional a contribuigao que dele reclama, 
e que em tantos setores se tern mostrado altamente util. O estagio a que 
ja atingiu a economia nacional nao mais se compadece com urn regime 
de indefinigao que entorpece as iniciativas, gera o imobilismo e contribui 
para esbater a nitidez das concessoes politicas e juridicas que informam 
a nossa estrutura constitucional. Nao carece o Estado de tarefas adicio- 
nais e sim de meios para executar aquelas que ja o assoberbam." 

Prestem atengao os Srs. Senadores; ougam a afirmagao do Conselho de Mi- 
nistros sobre o propric regime que ai esta; e que consta do seu programa de 
governo: 

"Nao carece o Estado de tarefas adicionais e sim de mcios para 
executar aquelas que ja o assoberbam." 

Quando, na Comissao que presidimos, interpelamos sobre essa previdente 
declaragao do Governo, o seu porta-voz, Ministro Virgilio Tavora, S. Ex.a 

respondeu-nos: 
"O trecho lido por V. Ex.a tern que ser interpretado no conjunto de 

um documento que e o programa e as bases de governo. 
No capitulo de comunicagoes ja vem a tese que estamos procurando 

defender, embora com moderagao. Nao somos jacobinos: 

(Le): "Capitulo II — Comunicagoes — Atento as condigSes de exe- 
cugao e as finalidades dos encargos do Departamento de Correios e Te- 
legrafos, essa entidade deveria ter organizagao tipicamente industrial, 
livre de quaisquer influencias politico-partidarias para que pudesse exer- 
cer, em sua plenitude, suas elevadas fungoes no exclusive interesse pii- 
blico. No entanto, tal orientagao, tentada varias vezes, mas at6 hoje nao 
consolidada, tem influido, de modo preponderante, no desvirtuamento 
e na qualidade da prestagao desses servigos de utilidade piiblica, ja por 
falta de planejamento racional, ja pelo desajuste das condigoes institu- 
cionais, para isso concorrendo o insuficiente ou inadequado investimento. 

For oturo lado, a falta de uma visao mais larga no equacionamento 
da solugao dos problemas dos meios de comunicagoes e o descaso quanto 
a metodos racionais de exploragao de custos operacionais que deveria 
orientar uma empresa industrial. 

O orgao estatal das comunicagoes nao acompanhou o ritmo de 
crescimento do Pais e os servigos de comunicagoes constituem hoje grave 
ponto de estrangulamento do nosso d'esenvolvimento. 

O Governo atual pretende emprestar especial atengao a esse proble- 
ma imprimindo orientagao racional ao equacionamento das questoes. 

A revisao do estatuto legal das telecomunicagoes encontra-se em 
estudo no Congresso Nacional, e a definigao e o detalhamento das pro- 
videncias administrativas a serem adotadas dependerao, em grande parte, 
da politica que vler a ser ditada pelo Parlamento, bem como dos instru- 
mentos de agao que atribuira a Administragao Publica." 

A resposta, como se ve, nada teve de positiva. Foi mais de evasiva. Eis que 
S. Ex.a acabou concordando com o respeito as concessoes ja obtidas do Governo, 
so admitindo o concelamento ou a cassagao das mesmas, respeitados os direitos 
adquiridos, o que o Governo pode fazer quando entender conveniente, mesmo 
sem as sugestoes do projeto da Camara. 

Nao disse que o monopolio, sendo como sera, se adotado, uma "tarefa adl- 
cional", nao esta, nem esteve nos objetivos preliminares do programa proposto 
ao Parlamento pelo Gabinete. Preferiu ler o trecho que propositadamente trans- 
crevi no meu discurso, atraves do qual nao se fica sabendo se a Uniao, se ao Go- 



verno, interessa realmente a absorcjao de mais este setor. Por outro lado, se 
S. Ex.a o Ministro achou de opinar contrariamente ao "sistema de financiamen- 
to" instituido pelo art. 42, maior ainda, a meu ver, foi a sua contradigao, pois 
dito sistema de financiamento completa o sistema de monopolio preconizado 
pelo art. 10 do projeto da Camara. 

Tenha-se em vista, Sr. Presidente, que, no momento, nao dispomos de 
documento algum, oficial, precise, claro e fundamentado, que justifique a re- 
orientaqao preconizada pelo projeto da Camara. Ha, Sr. Presidente, opinioes; 
oplnioes apenas, e todas mais ou menos discordantes entre si. Os proprios orga- 
nismos do Governo, quer os da area civil, quer os da area militar, nao nos 
ofereceram, ate o presente momento, um estudo, urn piano seguro atraves do 
qual nos digam: o sistema atual e inconveniente; a instituiqao do monopolio e 
necessaria. 

Amanha V. Ex.1^ ouvirao os tres Ministros Militares, e certamente eles dirao 
ao Senado qual a orientagao que ate hoje as Forgas Armadas do Brasil tem 
dado ao assunto, que interessa a seguranga nacional. S. Ex.^ devem estar capaci- 
tados a dizer qual a orientagao que o Governo vai tomar. 

Este estudo, Sr. Presidente, ha de nos vir certamente do Conselho Nacional 
de Telecomunlcagoes, assim que legalmente ele for instituido e passar a funcio- 
nar. Ai, entao, Sr. Presidente, sera dado ao legislador ordinario encarar a 
questao por outros prismas, entendendo ate, se for o caso, restringir a opgao 
constitucional que Ihe e facultada. Agora, nao, Sr. Presidente. Na atual conjun- 
tura, nao. Um elemento nao ha, Sr. Presidente. salvo opinioes, que indiquem 
a oportunidade, a conveniencia, a necessidade e a exigencia de passar o Estado 
a "explorar direta e privativamente os troncos transportadores". 

De future, Sr. Presidente, logo que o Conselho Nacional de Telecomunica- 
goes, ap6s os cuidadosos e aprofundados estudos que fizer da situagao, sugerir 
esta ou aquela solugao, serei dentre os primeiros que estarao nesta tribuna a 
defender o ponto de vista do Conselho, ate mesmo se for o caso em favor do 
monopolio. Pois que ai, Sr. Presidente, nessa oportunidade, terei diante de mim 
fundamentadas razoes para que dotemos o Pais de politica de telecomunicagoes 
com sentido mais realista. 

Sr. Presidente, quando estudei esta materia para a formulagao que submeti 
k alta deliberagao desta Casa, e atraves dos discursos que desta tribuna pronun- 
ciei, fiz detalhada exposigao a respeito das diversas solugoes adotadas pelos paises 
de civillzagao mais adiantada. O monopolio e uma dentre outras. E que antes 
de incluir na tradigao legislativa deste ou daquele pais, em vez de traduzir 
orientagao determinada pela atual importancia do setor, Ha o sistema ingles, 
explorado por uma cooperagao, cujos membros sao eleitos pelo Estado. Ha o 
alemao, cuja exploragao e direta pelo Estado. Ha o norte-americano, entregue 
a iniclativa privada, sob o controle do Estado. Ha o frances, misto. Ha o holan- 
des, misto. E hd em meio a estes que mencionei, uma infinidade de subsistemas, 
que atribuem maior ou menor ingerencia do Estado no campo das telecomuni- 
cagoes, ou da radiod'ifusao em particular. 

A todos eles, entretanto, Sr. Presidente, e comum o principio do controle do 
Estado sobre as atividades, dado que estas se ligam, como fiz referencia no inicio 
deste discurso, interesses outros, tais como sejam, o da seguranga, o da ordem 
publlca, o da educagao da juventude, o da veracidade das informagoes, o da liber- 
dade de expressao, o da responsabilidade social e, finalmente, o da eficiencia 
das comunicagoes. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, urgente e importante e dotar-se o Estado 
de instrumento legislative que Ihe assegure efetivo e eficiente controle sobre as 
atividades, sobretudo com relagao as mais ligadas a opiniao publica: o radio e a 
televlsao. E veja bem, Sr. Presidente, que sirva tambem a causa da liberdaja'e e, 
pois, que ao proprio Estado tambem submeta. Senao, Sr. Presidente, poderao os 
setores das telecomunicagoes servirem ao exclusive uso da tirania, uma vez que 
o Estado, neles investido sem nenhum controle, deles podera fazer uso para o 
puro e simples endeusamento dos poderosos do dia. 
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Prefiro, Srs. Senadores, a tirania do Estado, a tirania das empresas privadas! 
Pensem bem qual a tirania mals absoluta, qual a mais dificil de suportar: se a das 
empresas privadas, que podem ser fiscalizadas e controladas pelo Estado, que 
tem esse serviqo por concessao; ou se a do Estado, contra a qual nenhum Poder 
tem forgas para levantar-se. E uma tirania contra outra tirania. 

Extingiiir a iniciativa privada, diz o Papa Joao XXIII na sua Enciclica "Mater 
et Magistra", e impor a propria tirania do Poder Publico. E o que se pretende 
fazer e tirar das empresas privadas, para dar ao Estado. Entao, teremos o abuso 
do poder praticado pelo proprio Estado, e nao pelas empresas privadas, que 
podem ser fiscalizadas pelo Estado. 

Tenhamos em vista, agora, no caso, a situaqao, por exemplo, da Uniao So- 
vietica. Os seus certamente esplendidos e eficientes "servigos de telecomunica- 
goes" ate ha poucos ancs scrviram para cndeusar o falecido tirano Joseph 
Stalin. Agora, servem para destrui-lo, com o conseqiiente endeusa-mento dos que 
a ele substituiram. 

Refiro-me episodicamente a este drama do poder sovietico apenas para dele 
inferir que tenhamos extreme cuidado ao votar o substitutlvo da Camara, Pode 
dar a monopolizagao nele prevista ensejo a uma aparente libertagao, para uma 
inevitavel servidao. Libertagao que os seus defensores dizem ser das companhias 
privadas que exploram os ditos troncos, para uma servidao a um Estado que de 
future seja um tirano. 

Prefiro cem mil vezes mais, Sr. Presidente, permanecer sob uma suposta 
ameaga de empresas que amanha poderei destruir, se Inconvenientes se tornarem 
aos interesses nacionais, que sucumbir ao peso e ao poder de um Estado em torno 
de cuja propaganda eu nada poderei fazer contra. 

Estas sao as preliminares, Sr. Presidente, de minha advertencia ao Senado 
a respeito da proposigao substitutiva que iremos votar. Nao cumpriria, entre- 
tanto, o meu dever se a elas me restringisse. Devo ir mais a fundo ainda do 
problema, examinando, tanto quanto possivel minudentemente, alguns dos dispo- 
sitivos principals da proposigao da Camara que a Comissao Especial, sob minha 
presidencia, houve por bem recusar, opinando contrariamente. 

Vejamos quais sao esses dispositivos e a razao pela qual eles nao podem ser 
apreciados separadamente, como alguns desejam, na obstinada vontade de 
"salvar", como dizem, certos aspectos basicos da proposigao da outra Casa do Con- 
gresso Nacional. 

Tenha-se em vista. Sr. Presidente, para a apreclagao dos mesmos o que de 
inicio acentuei nesta oragao, a saber: que a proposigao da Camara dlferencla-se 
da aprovada pelo Senado, em 1957, menos por suas melhorias tecnicas c de atua- 
lizagao, para o ser multo mais pela politica estatista que estabelece, trazendo 
para a Uniao nao apenas novos encargos, como, tambem, um novo e bem mais 
forte instrumento de controle sobre as atividades socio-economicas e politlcas 
da Nagao. 

Encarado o projeto substitutivo da Camara sob este aspecto — e na verdade 
e sob este aspecto que o devemos apreciar, para melhor confronta-lo com o nosso, 
o do Senado — toma-se evidente, Sr. Presidente, o perfeito entrosamento, a 
inteira interdependencia dos seguintes dispositivos recusados pela Comissao 
Especial: arts. 10, 30, 42, 43 e 52. 

Anotemos bem. Sr. Presidente: arts. 10, 30, 42, 43 e 52. 
Vejamos o que cada um deles dispoe: 
O art. 10 e aquele que institui a exploragao direta e privativa dos troncos 

transportadores pela Uniao, e assim esta redigido: 
"Art. 10 — Compete privativamente a Uniao: 

I — manter e explorar diretamente; 
a) os servigos dos troncos que integram o Slstema Nacional de Te- 

lecomunicagoes, inclusive suas conexoes internacionais; 



b) os servicos publicos de telegrafos, de telefones interestaduais e de 
radiocomunlcagoes, ressalvadas as excegoes constantes desta lei, inclusive 
quanto aos de radlodifusao e ao servigo internacional; 

II — fiscallzar os servlgos de telecomunicagoes por ela concedidos, 
autorlzados ou permitidos." 

O art. 30, conforme adlante veremos, iniciando o Capitulo V, e dispondo sobre 
os "Servlgos de Telecomunicagoes", nao somente inova na parte que nao mono- 
pollza, como reforga esta outra, isto e, a prevista no art. 10. O art. 30, portanto, 
adiante transcrito, tem inteira llgagao de dependencia com o art. 10, nao sendo 
por outra razao que a Comissao Especial tambem o recusou. 

Senao vejamos: 
"Art. 30 — Os servlgos de telegrafos, radiocomunlcagoes e telefones 

interestaduais estao sob a jurisdlgao da Uniao que explorara diretamente 
os troncos integrantes do Slstema Nacional de Telecomunicagoes e podera 
explorar diretamente ou atraves de concessao, autorizagao ou permissao, 
as llnhas e canals subsidiaries. 

§ 1.° — Os troncos que constituem o Slstema Nacional de Telecomu- 
nicagoes serao explorados pela Uniao atraves de empresa publica com os 
dlreltos, prlvileglos e prerrogativas do Departamento dos Correios e Te- 
legrafos, a qual avocara todos os servigos processados pelos referidos 
troncos, a medida que explrarem as concessoes ou autorlzagoes vigentes 
ou que se tornar conveniente a revogagao das autorlzagoes sem prazo 
determinado. 

§ 2.° — Os servigos telefonicos explorados pelo Estado ou Munlclplo 
diretamente ou atraves de concessao ou autorizagao a partir do mo- 
mento em que se ligarem direta ou indiretamente a servlgos congeneres 
exlstentes em outra Unldade federativa, ficarao sob fiscalizagao do Con- 
selho Nacional de Telecomunicagoes, que tera poderes para determinar 
as condigoes de trafego mutuo e redistribuigao das taxas dai resultantes, 
e as normas e especlficagoes a serem obedecidas na operagao e instala- 
gao desses servlgos, inclusive para flxagao das tarifas." 

O art. 42, este, Sr. Presidente, e tao abusive com relagao aos propdsitos esta- 
tlstas do projeto da Camara, que mal esconde a intengao de, em curto prazo, 
absorver, para a area do Estado, todos os servigos de telecomunicagoes hoje exls- 
tentes no Pals. Imagine so, Sr. Presidente, que levlandade! fi tao flagrante o 
abuso e a leviandade que o Sr. Ministro da Viagao e Obras Piiblicas, em depol- 
mento felto perante a Comissao Especial, simplesmente o repudiou, pois Sua 
Excelencia, embora inclinado a ver aspectos favoraveis no disposto pelo art. 10, 
sentlu de piano o abismo para o qual nos desejam conduzlr. 

Este art. 42, Sr. Presidente, dispondo sobre as condigoes dos financiamentos 
publicos para as empresas que desejem ampliar as suas redes de telecomunicagoes, 
dlz o segulnte: 

"Art. 42 — Quando as empresas concessionarias de servigo publico 
de telecomunicagoes preclsarem recorrer ao financiamento publico ou 
dos usuarlos, para assegurar a expansao do servigo serao observadas as 
segulntes normas: 

I — O Poder Concedente emitira, num total equivalente a soma 
destlnada a assegurar a expansao, titulos publicos que serao adquiridos 
pelos usudrlos na proporgao estabelecida. 

II — O poder concedente subscrevera agoes ordinarias da empresa 
concession&rla num montante igual ao valor dos titulos emitidos nos 
termos do item anterior. 

III — Aos titulos publicos emitidos na forma do item I, sera atribuida 
anualmente uma renda igual aos dividendos das agoes ordinarias men- 
clonadas no item II, deduzida a titulo de despesas de administragao, 
quantla nao superior a 3 (tres) por cento. 
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§ 1.° — Nenhuma empress podera recorrer ao financiamento na 
forma do presente art!go sem que tenha sido realizado o tombamento 
fisico e contabil do seu patrimonio pelo Conselho Naclonal de Teleco- 
municagoes, de modo que o capital novo nao se associe em condigoes 
desvantajosas ao capital anterior da concessao. 

§ 2.° — Os pianos de expansao dos servigos concedidos e os respecti- 
vos orgamentos serao submetidos pelos concessionarios a previa apro- 
vagao do Conselho Nacional de Telecomunicagoes. 

§ 3.° — As agoes ou quotas da empress concessionaria subscritas pelo 
Poder Concedente nao pcdem ser transfsridas a particulares." 

Ja o art. 43, Sr. Presidente, este, pcsitivando o proposito estatlsta, a intengao 
declarada de liquidar a iniciativa privada, cria uma empresa, a EMBRATEL (Em- 
press Brasileira de Telecomunicagoes), para executar o monopolio estatuido no 
art. 10. Veja bem, Sr. Presidente, uma empresa detentora de um monopolio esta- 
tal, o da exploragao direta e privativa dos "troncos transportadores", a seme- 
Ihanga da PETROBRAS. Com uma diferenga imensa, Sr. Presidente. Enquanto 
a PETROBRAS nasceu de amplos, acalorados, civicos e combativos debates piibli- 
cos; enquanto a PETROBRAS tornou-se possivel por ser esta a manifesta von- 
tade do povo brasileiro no setor do petroleo; a pretensa EMBRATEL nao e nada. 
Ou melhor e a invengao pura e simples de um grupo fanatizado por seus pre- 
conceitos contra os capitals e os investimentos canadenses no Pais, como se as 
empresas que os representam fossem os culpados de certas deficiencias da orga- 
nizagao nacional nao apenas neste, mas em muitos outros setores de nossa vida 
economica. 

Diz, entao, o art. 43, o seguinte; 

"Art. 43 — Pica o Poder Executivo autorizado a constituir uma enti- 
dade autonoma sob a forma de empresa publics de cujo capital partlci- 
pem exclusivamente pessoas Juridicas de direito piiblico interno e bancos 
e empresas govemamentais, com o fim de explorar industrialmente ser- 
vigos de telecomunicagoes postos, nos termos da presente lei, sob o regi- 
me de exploragao direta da Uniao. 

§ 1.° — A entidade a que se refere este artigo ampliara progressiva- 
mente seus encargos de acordo com as diretrizes elaboradas pelo Con- 
selho Nacional de Telecomunicagoes, mediante: 

a) transferencia, por decrcto do Poder Executivo, de servigos hoje 
executados pelo Eepartamento dos Correios e Telegrafos; 

b) incorporagao de servigos hoje explorados mediante concessao ou 
autorizagao a medida que estas sejam extintas; 

c) desapropriagao de servigos existentes, na forma da legislagao 
vigente. 

§ 2.° — O Presidente da Republics nomeara uma comissao para orga- 
nizar a nova entidade e a ela incorporara os bens moveis e imoveis per- 
tencentes a Uniao, atualmente sob a administragao do Departamento dos 
Correios e Telegrafos, apllcados nos servigos transferidos. 

§ 3.° — A entidade podera contratar pessoal de acordo com a legis- 
lagao trabalhista, recrutado dentro ou fora do Pais para exercer as fungoes 
de natureza tecnico-especializada, relativas a instalagao e uso de equipa- 
mentos especiais. 

§ 4.° — A entidade podera requisitar do Departamento dos Correios 
e Telegrafos o pessoal de que necessite para o seu funcionamento, corren- 
do pagamento respective a conta de seus recursos proprios, 

§ 5.° — Os recursos da nova entidade serao const!tuidos: 
a) das tarifas cobradas pela prestagao de seus servigos; 
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b) dos recursos do Fundo Nacional de Telecomunicagoes criado no 
art. 52 desta lei, cuja aplicagao obedecera ao Piano Nacional de Teleco- 
municagoes elaborado pelo Conselho Nacional de Telecomunicagoes e 
aprovado por decreto do Presidente da Republica; 

c) das dotagoes consignadas no Orgamento Geral da Uniao; 
d) do produto de operagoes de credito, juros de depositos bancarios, 

rendas de bens patrimoniais, venda de materials inserviveis ou de bens 
patrimoniais. 

§ 6.° — A arrecadagao das taxas de outras fontes de receita sera 
efetuada diretamente pela entidade ou mediante convenios e acordos 
com drgaos do Poder Publico." 

O art. 52 e um corolario dos ate aqui transcritos. Atrav^s dele e instituido 
um "Fundo Nacional de Telecomunicagoes". Este e o texto do art. 52: 

"Art. 52 — O Fundo Nacional de Telecomunicagoes e constituido dos 
recursos abaixo relacionados, os quais serao arrecadados pelo prazo de 
10 (dez) anos e postos a disposigao da entidade a que se retere o art. 43, 
para serem aplicados na forma prescrita no Piano Nacional de Telecomu- 
nicagoes, elaborado pelo Conselho Nacional de Telecomunicagoes e apro- 
vado por decreto do Presidente da Republica: 

a) produto de arrecadagao de sobretarifas criadas pelo Conselho 
Nacional de Telecomunicagoes sobre qualquer servigo de telecomunica- 
goes, prestado pelo Departamento dos Correios e Telegrafos, por empre- 
sas concesslonarias ou permissionarias, inclusive trafego miituo, taxas 
terminals e taxas de radiodifusao e radioamadores, nao pcdendo, porem, 
a sobretarifa Ir alem de 30% (trinta por cento) da tarifa; 

b) produto da arrecadagao de um adicional de 20% (vinte por cento) 
ao imposto de consume incidentes sobre aparelhos eletronicos de pro- 
dugao nacional ou importados; 

c) juros dos depositos bancarios de recursos do proprio Fundo e 
produto de operagoes de credito por ele garantidas; 

d) rendas eventuais, inclusive donatives." 

Ai estao relacionados, Sr. Presidente, os artigos do projeto da Camara que, 
a nosso ver, nao apenas subvertem toda uma "politica de telecomunicagoes" que 
vimos adotando atraves de uma legislagao fragmentaria, como, tambem, a propria 
intengao do legislador constituinte, quando preferiu, em relagao ao dito setor, 
deixar a Uniao de "maos livres" para, em cada caso e a cada momento, adotar 
a solugao mais consentanea com o interesse nacional, seja concedendo ou auto- 
rizando a exploragao, seja ela mesma explorando diretamente o servigo. 

Agora, nao. Pelo projeto da Camara a Uniao nao apenas se obriga a explorar 
dlreta e privativamente os chamados "troncos transportadores" como cria uma 
"empresa de capital publico" para esse fim, instituindo, por outro lado, um 
"Fundo Nacional de Telecomunicagoes" e um "sistema de financiamento" cuja 
intengao 6 a de absorver, mais tarde ou mais cedo, na area das atividades esta- 
tals, todos os empreendimentos ligados ao referido setor. 

O csrto, Sr. P'residente, e que por mais que aleguem os defensores do subs- 
titutivo da outra Casa do Congresso Nacional que ditos arts. — o 10, o 30, o 42, 
o 43 e o 52 — podem ser examinados e votados separadamente, isto em verdade 
nao podera se dar sem prejuizos para a perfeita inteligencia da materia sobre 
a qual devemcs decidir. Eles fazsm parte de um "corpo de ia'eias", de um sistema 
estatlsta cujo objetivo central e o de_ chamar, para a area governamental, con- 
forme ja assinalamos, todas as atividades nacionais ligadas ao problema das 
telecomunicagoes. Nao foi, alias, por outra razao que a Comissao Especial, ao dar 
parecer sobre dito substitutivo, adotou como criterio basico a previa opgao entre 
os dois slstemas em confronto: o do Senado que mantern a questao nas estritas 
Unhas do prineipio constitucional; o da Camara que, subvertendo a atual politica 
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nacional de telecomunicagoes, marcha diretamente para a estatizagao total do 
setor, senao de modo imediato, mas, certamente, a prazo mais ou menos curto, 
tudo a depender, apenas, da necessidade de expansao das atuais empresas que 
ao ramo se dedicam. Dai porque, Sr. Presidente, lidos em conjunto os referidos 
artigos, nao podemos jamais entender a existencia de um, o 42, por exemplo, sem 
a existencia dos demais, o 10, que institui o "monopolio dos troncos", o 30, que 
disciplina o "sistema nacional de telecomunicagoes", o 43, que cria a "empresa 
estatal", o 52, que institui o "fundo de financiamento" desta ultima, pois que 
todos eles, se bem estudados, estao inteiramente vinculados ao proposito fun- 
damental da absorgao prevista atraves da aplicagao constante e permanente das 
normas estabelecidas no citado art. 42, que disciplina os "financiamentos publicos 
as empresas que necessitarem de expansao". Como esta expansao e fatal em Pais 
como o nosso, cuja demanda, em materia de telecomunicagoes, ainda esta para 
ser atendida ate mesmo nos maiores centres populacionais, facil e prever-se que, 
nesses proximos anos, cinco ou dez anos, estara o Governo no comando de todas 
as empresas, arcando com tarefas adicionais imprevisiveis para a ja onerosa adml- 
nistragao federal. 

E o resultado final, Sr. Presidente, todos nos bem o podemos imaginar; 
teremos no Pais um sistema de telecomunicagoes nao apenas restrito mas decidl- 
damente precario, cada vez mais precario, decorrendo dai inimaginaveis prejuizos, 
quer para o Estado, quer para os usuarios. 

Para aquele, em virtude dos recursos crescentes que exigira a manutengao 
e a exploragao do sistema segundo os processes normals da admlnistragao publica, 
dos quais mesmo as empresas estatais nao fogem a regra, pessoal em excesso, 
deficits acumuiados etc., etc... 

Para os liltimos, isto e, os usuarios, especialmente o comerclo, a indiistria, 
as classes produtoras em geral, e ate o cidadao comum, em virtude da incom- 
petencia na condugao das atividades ligadas as telecomunicagoes. Se agora, Sr. 
Presidente, estas nem sempre se desenvolvem com a pontualidade e a eficiencia 
que desejariamos, imaginemos quando tudo for estatal. Ai, entao, Sr. Presidente, 
um telefonema, um telegrama, uma ligagao de radio, ha de nos custar nao apenas 
o dinheiro, mas, sobretudo, novas e extremas reservas de paciencia, a fim de 
aturar servigos mal executados. 

E, pois. Sr. Presidente, com os olhos voltados para o futuro deste Pais — 
e para o futuro de seu sistema de telecomunicagoes — que espero venha a predo- 
minar o "bom senso" na votagao deste projeto no Senado. 

Grandes, Sr. Presidente, imensas sao as tarefas governamentals ainda nao 
atendidas nos campos da educagao, da saude, dos transportes, da produgao de 
energia, de portos e da navegagao, e tanta coisa mais, para ingressarmos, sem 
previa e cuidada preparagao, em um novo setor como o das telecomunicagoes. 

Que nele fiquemos, como determina a Constituigao, como concorrente privi- 
legiado, que executa quando quer, ou concede quando quer, pois, somente asslm, 
Sr. Presidente, poderemos, em futuro proximo, sem maiores sacrificios, mas 
seguindo as instrugoes a serem baixadas pelo orgao tecnico competente — o Con- 
selho Nacional de Telecomunicagoes — vlr a ter um sistema nacional de teleco- 
municagoes a altura de nossas necessidades, sem que isto importe em maiores 
onus para o Estado, em prejuizos e desestimulos para os demais, e em desespero 
para os contribuintes. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Cunha Mello, o Sr. Argemiro de Figuel- 
redo deixa a Presidencia, assumindo-a o Sr. Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra o nobre Senador 
Sergio Marinho. 

O SR. SERGIO MARINHO — Sr. Presidente, Srs. Senadores, e desnecessario 
acentuar a importancia que possuem os slogans, os estereotipos e os bias, nos 
dias em que vivemos. No entanto, mergulhados nessa atmosfera, pensamos, 
agimos e obramos om fungao desses estereotipos, desses slogans e desses bias. 
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Isso nao teria maior importancia, se nao fosse por forga desses elementos 
que o Brasil de hoje, na sua marcha, se defronta com os mais serios e dificeis 
obstaculos. 

Ontem, a Camara dos Deputados aprovou um projeto de lei que significara, 
sem nenhuma duvida, a estagnagao do nosso Pais no estagio em que hoje ele 
se encontra. Descapitalizado, vivendo a tragedia do seu subdesenvolvimento, ainda 
com as caracteristicas inconfundiveis de colonia nan podera, evidentemente, ul- 
trapassar essa fase sem se socorrer, como os demais paises, da ajuda e da con- 
tribuigao do capital estrangeiro. 

Sr. Presidente, o que constitui um truismo, e eu nao me esforgarei no 
sentido de o justificar. 

O que porem me causou espanto e para isso chamo a atengao dos Srs. Se- 
nadores — foi a celeridade, o agodamento com que, ontem, na Camara dos Depu- 
tados se aprovou projeto de lei que significa ato de guerra ao capital estrangeiro. 
Este, como todo capital, procura retirar dos investimentos o que se abalanga 
o maximo de proveito. £ da indcle e da natureza de todo capital, quer seja, 
caboclo — capital inexistente — ou alienigena. 

Cumpre, portanto, ao Estado estabelecer condigoes, de acordo com as quais 
esse capital devera exercer suas atividades, porque, na situagao em que nos 
encontramos, dificilmente ultrapassaremos a fase do subdesenvolvimento sem 
a ajuda do capital estrangeiro. 

Para ilustrar minhas afirmagoes, socorro-me do testemunho de um Deputado, 
cuja autoridade no assunto e incontestavcl, — o Sr. Daniel Faraco — que diz: 

"Na verdade, o que realmente esta em jogo nao sao os trinta ou 
quarenta milhoes de dolares que anualvnente sao adquiridos, no mercado 
de taxas livres, para as remessas, nem mesmo os oitenta ou noventa 
milhoes de investimentos diretos que, em contrapartida, anualmente vem 
entrando no Pais; mas sim e mais do que tudo isso estao em jogo as 
centenas de milhoes de que temos absoluta necessidade, para assegurar 
trabalho a massa crescente da nossa populagao ativa." 

Como se ve, absorvemos anualmente, segundo o testemunho do nobre Depu- 
tado Daniel Faraco, 80 ou 90 milhoes de dolares e dessa absorgao saem 40 milhSes 
de dolares. Portanto, ha um saldo positive consideravel a nosso favor. 

Quando esses dois termos se alterarem profundamente, isto e, quando expor- 
tarmos, atraves da remessa de lucros, soma maior do que a que importamos 
para investimentos, nesse momento, entao, se imporia uma proposigao discipli- 
nando a materia, em conformidade com as reais conveniencias da Nagao bra- 
sileira. 

Mas, so nessas condigoes e que se importa uma providencia dessa natureza. 
O Sr. Lourival Fontes — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. SfiRGIO MARINIIO — Com muito prazer. 
O Sr. Lourival Fontes — Parece-me que ha certa confusao no julgo que 

V. Ex.a expressa. Absorvemos e importamos, vamos admitir, noventa bilhoes de 
dolares, e fazemos retornar, destes noventa bilhoes, quarenta bilhoes, como as 
cifras atestam. O retorno, porem, nao e feito de uma so vez, e sim ano a ano. 
Quer dizer, o capital e logo absorvido. Finalmente, o que se produz e o cruzeiro 
fabricando o dolar e nao o dolar fabricando o cruzeiro. 

O SR. SLRGIO MARINHO — Se V. Ex.a atentou para a leitura que acabo 
de fazer das palavras do Deputado Daniel Faraco, V. Exa verifica que essa ida 
e voita de capitais refere-se ao periodo determinado de um ano. S. Ex.a computou 
os dados dos capitais entrantes no exercicio e os dados referentes dos capitais 
que sao remetidos a titulo de lucro, nesse mesmo exercicio. Portanto, a soma 
em causa nao se dilui, como V. Exa acentua, atraves d'e varies exercicics. O 
computo feito pelo Deputado Daniel Faraco, se nao estou enganado, se refere, 
apenas, ao exercicio, tanto para capital; entrantes como para capitais que saem. 
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O Sr. Lourival Fontes — Aceito a explicagao de V. Ex.a. Mas V. Ex.a tern de 
admitir que e alguma coisa de absurdo, de uvn capital de noventa bilboes de 
cruzeiros que entra, sairem sob forma de juros, quarenta bilboes! 

O SR. S£RGIO MARINHO — For isso disse eu, de inicio, ser indispensavel 
uma proposigao disciplinadora do assunto, nao, porem, como a que ontem foi 
aprovada na Camara e que significa verdadeira guerra ao capital estrangeiro. 
Nenhum capital estrangeiro vira para o Brasll nestas condigoes. Nosso Pais se tor- 
nara o horror de todos os capitais estrangeiros. Ninguem investira. Contra isto 
me insurjo, porque significa a parada definitiva do Brasil no estagio em que se 
encontra no momento. 

O Sr. Mem de Sa — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. SERGIO MARINHO — Com muito prazer. 

O Sr. Mem de Sa — Apenas para esclarecer ou informar a V. Exa que o 
trabalho do Dsputado Daniel Faraco foi baseado nos dados oficiais fornecidos 
pela SUMOC e nao se referem apenas a um ano determinado e escolhldo. Se 
ele assim fizesse, poder-se-ia alegar que ele havia escolhldo a proposito um ano 
excepcionalmente favoravel. Os dados fornecidos pela SUMOC — que eu, alias, 
tambem possuo, porque havia solicitado para o mesmo objetivo, mas o Deputado 
Daniel Faraco me ganhou "de mao", como se diz no Rio Grande — os dados da 
SUMOC vao de 1947 a 1960... 

O SR. SERGIO MARINHO — Treze anos, portanto. 

O Sr. Mem de Sa — ... desde que ela passou a ter a estatistica perfeita dos 
diversos balangos. O que e sobretudo interessante nesses dados, e e devidamente 
ressaltado pelo Deputado Daniel Faraco, e o comportamento da entrada e saida 
de capitais de 1947 a 1953 e depois de 1963 em diante, isto desde que foi instituido 
o mercado de cambio livre e as remessas passaram a correr por ele. Verifica-se, 
dai, que enquanto houve o controle do cambio livre e, atraves do controle cambial, 
o controle de remessas, estas foram muito maiores do que quando os controles 
foram suprimidos e houve liberdade de remessa pelo cambio livre. Esse dado 
e muito importante, isto e, sempre que ha controle ou restricao, os capitais 
tratam de fugir e custam a entrar; sempre que ha liberdade e seguranga, os 
capitais mais entram do que saem. E se ve ainda, o que 6 sobretudo importante, 
que as nossas despesas de turismo sao maiores do que as de remessa de lucres, 
nao sempre, mas em certos anos. 

O SR. SERGIO MARINHO — Agradego, sobremodo, as informagoes trazidas 
pelo eminente Senador Mem de Sa, mestre incontestavel. 

O Sr. Mem de Sa — Informante, apenas. 

O SR. SERGIO MARINHO — S. Ex.a realmente elucida, atravds dos dados 
apresentados, as vantagens da politica cambial seguida pelo Sr. Janio Quadros, 
em contraposigao a politica ate entao seguida pelos seus antecessores. 

O Sr. Mem de Sa — Desculpe V. Ex.a: desde que instituido o mercado de 
cambio livre, em 1953, quando era Presidente da Republica, o Sr. Getiilio Vargas. 

O SR. SERGIO MARINHO — Retifico: desde 1953. Mas, S. Ex.a nao invalidou 
as informagoes aqui feitas, isto e, que no computo entre remessas e entradas, 
o saldo nos e favoravel. 

O Sr. Mem de Sa — Absolutamente, ate. 
O SR. SERGIO MARINHO — Consideravelmente favoravel. Esta, e a parte 

substancial da afirmagao por mim feita, alias louvado no depoimento do Depu- 
tado Daniel Faraco. 

O Sr. Mem de Sa — V. Ex.a me perdoe, eu quis roborar. 
O SR. SERGIO MARINHO — E colaborou de maneira eficiente 
O Sr. Mem de Sa — Eu nao contrariei, a partir de 1953, 
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O SR. SfiRGIO MARINIIO — Ha outra afirmagao para a qual me permito 
chamar a atenqao do Senado. O Deputado Daniel Faraco referiu-se ao explosivo 
crescimento demografico do Brasil — que, na opiniao de todos os entendidos, 
eonstitui um dos mais serios problemas com que se defronta a Naqao brasileira — 
e este, alias, foi um dos motivos que, no dizer do Ministro San Thiago Dantas, 
levaram o Brasil a adotar no piano externo a chamada "politica de independen- 
cia", isto 6, uma politica que se orienta no sentido de obter ou reatar relaqoes 
com o mundo inteiro, indepcndentemcnte de qualquer conceituagao ideologica ou 
de outra natureza. 

Ha necessidade premente de obter mercados para fazer face a essa enorme 
e assutadora propulsao demografica. Portanto, o Brasil esta em situagao tal 
que ou langa mao de todos os meios possiveis e imaginaveis no sentido de 
aumentar o volume e soma de suas exportagoes, ou entao estara condenado 
a estagnagao. 

O Deputado Daniel Faraco lembra-nos, a nos brasileiros, a situagao atualmen- 
te existente; S. Ex.a calcula "em 500 bilboes de cruzeiros a soma que seria ne- 
cessaria inverter anualmente, para assegurar trabalho a todos e compensar o 
desgaste do capital invertido no Pais, por um modesto incremento do nivel 
de consume". 

Quinhentos bilboes de cruzeiros, Sr. Presidente! 
Ora, no momento em que nos defrontamos com situagao dessa gravidade, com 

uma subversao social as portas, subversao essa de certo modo determinada pela 
exacerbagao dos desniveis ja existentes no Brasil — desniveis entre as regioes, 
desniveis entre classes; no memento em que nos defrontamos com situagao dessa 
natureza, nos enxotamos o capital estrangeiro criando-lhe uma atmosfera 
realmente insustentavel. 

Havia na Camara dos Deputados dois substitutivos regulando a remessa de 
lucros para o estrangeiro; um, de autoria do Deputado Daniel Faraco e outro, 
de autoria do Deputado Celso Brant. O substitutivo do nobre Deputado Daniel 
Faraco foi elaborado levando em consideragao todos esses fatores e princlpalmen- 
te com olhos postos na situagao atual do Brasil. O outro substitutivo, carregado 
de radicalismo, foi que alcangou ontem a aprovagao na Camara dos Deputados. 

B para um fato dessa natureza, cuja gravidade e inequivoca, que me permito 
neste instante chamar a atengao do Senado. 

O Sr. Fcrnandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. SBRGIO IVtARINHO — Com muita honra. 
O Sr. Fernandcs Tavora — £ profundamente lamentavel que os chamados 

nacionalistas, em cujas boas intengoes nem sempre acredito, procurem perseguir 
e malsinar o capital estrangeiro, unica fonte onde nos abeberamos para fazer 
alguma coisa em materia de progresso e civilizagao. Nenhum pais pode progredir, 
pode sair do subdesenvolvimento sem recorrer ao capital estrangeiro. E esse 
capital estrangeiro nao pode deixar de receber a sua recompensa, transferindo 
para o estrangeiro aquilo que representa apenas os juros do capital investido, 
coisa muito natural. Por que razao queremos fazer tudo a custa do nosso capital 
que e 'minimo, quase inexistente, quando podemos, com auxilio do estrangeiro, 
sair da miseria e do subdesenvolvimento em que vivemos. B de justiga, entretan- 
to, que o estrangeiro leve para seu pais os juros do capital aqui investido. B a 
coisa mais natural do mundo. Infelizmente, os brasileiros tern gosto para as coisas 
paradoxais, a mentalidade de muitos de nossos politicos e simplesmente parado- 
xal. Que havemos de fazer? Apreciemos os paradoxes enquanto o Brasil continua 
imerso no subdesenvolvimento e na miseria. 

O Sr. Pedro Ludovico — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. SBRGIO MARINHO — Com muita honra. 
O Sr. Pedro Ludovico — Nao estou absolutamente de acordo com o nobre 

Senador Fernandes Tavora. Basta citar o exemplo da Russia, que se tornou uma 
potencia de prlmeira ordem sem necessitar do capital estrangeiro. 
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O Sr. Fernandes Tavora — V. Ex.a esta profundamente enganado. A Russia 
contou, e muito com o capital estrangeiro. Comegou por roubar por nao pagar 
os milhoes que devia a Franga, a Inglaterra e a muitos outros paises. 

O Sr. Pedro Ludovico — V. Ex.a esta enganado mesmo porque depois da 
Segunda Guerra Mondial, a Russia tornou-se quase que inimiga dos paises 
ocidentais e nenhum deles Ihe ofereceu capital. A Russia, portanto, se fez por seu 
proprio esforqo. Asshn, tambem o Brasil pode recuperar-se sem necessitar absolu- 
tamente do capital estrangeiro. Nao sou contrario a vinda dos capitais estran- 
geiros para o nosso Pais, mas e mister que isso se faga modus in rebus. Como 
V. Ex. sabe, nos Estados Unidos e na Inglaterra a entrada do capital estrangeiro 
e detidamente examinada e muito controlada, ao contrario do que ocorre no 
Brasil. Aqui se organiza uma firma pequena, um Banco ou uma empresa e o 
capital estrangeiro apenas corresponde a um decimo ou talvez a uma quinta parte 
do total investido. O resto, e constituido de capital estrangeiro, que vai, assim, 
concorrer para que se desenvolva o dinheiro e se transforme em dolares ou em 
outras moedas estrangeiras que acabam retornando acs seus paises de origem. 
O assunto, portanto, e meio complexo, e muito delicado e precisa ser estudado 
com mais vagar. 

O Sr. Fernandes Tavora — Nesse caso, porem, a culpa jamais ser^ do estran- 
geiro e sim do nosso Pais, cuja desorganizagao da margem a que se fagam 
negocios dessa especie. Lembre-se V. Ex. de que a Uniao Sovietica, apos a guorra, 
nao pagou um tostao das suas antigas dividas! Assim e muito facil: o individuo 
nao paga o que deve e, depois, vem direr que seu progresso foi feito por ele 
proprio, as suas custas... Nao! Foi feito as custas dos credores! 

O Sr. Pedro Ludovico — A Uniao Sovietica estava arrazada! 
O Sr. Fernandes Tavora — Isso nao justifica que nao tenha pago suas 

dividas. 
O SR. S£RGIO MARINHO — Agradego os apartes dos eminentes Senadores 

Fernandes Tavora e Pedro Ludovico. 
As palavras do nobre Senador Fernandes Tavora me sensibillzaram profun- 

damente, porque reforgam os argumentos que tenho expendido, desta tribuna. 

Quanto ao aparte do nobre Senador Pedro Ludovico, lamento dlscordar das 
afirmativas de V. Ex.a quando estabelece um simile entre o Brasil e a Uniao 
Sovietica. 

Como V. Ex.a nao deve ignorar, a Uniao Sovietica talvez seja no mundo um 
dos poucos Estados auto-suficientes. Basta-se a si propria. Tern isso a que se 
chama de "a equagao da economia": carvao, ferro e petroleo. E isso e o progresso. 

A Uniao Sovietica, por outro lado, tern trigo para abastecer talvez toda a 
Europa; a Uniao Sovietica, que nio possui um Ruhr, apanhou na Alemanha, 
depois da guerra, o de que precisava; e, finalmente, a Uniao Sovietica, conforme 
diz o nobre Senador Fernandes Tavora, jamais pagou suas dividas de guerra... 
de modo que esta numa situagao excepcional. 

O Sr. Fernandes Tavora — Alem disso possui uma populagao de duzentos 
milhoes de individuos que forgou a um trabalho escravo, fazendo economia de 
dinheiro para depois vir contar prosas ao mundo. 

O SR. StRGIO MARINHO — E isso e o mais importante! 
Submeteu seu povo a esse tremendo sacrificio para depois, por meio de 

berliques e berloques, estabelecer um regime totalitario de que so ha noticia nas 
cronicas dos estados faraonicos. E prccurando dar a esse sacrificio um objetivo 
fantastico, pretendeu crlar outro paraiso utopico para o que arrastou sua enorme 
populagao a um trabalho verdadeiramente escravo. E ainda submeteu outros 
povos a esse regime, transformando-os em suas colonias, seus satelites. 

O Sr. Pedro Ludovico — Nao esquega V. Ex.a de que a Uniao Sovietica foi 
arrazada pela guerra. Nos nem estivemos nessa guerra. 



- 463 - 

O SR. SfiRGIO MARINITO — Nao ha de admitir V. Ex.a que a Uniao Sovietl- 
ca tenha sofrido relativamente mais do que a Alemanha, mais do que a Holanda, 
mais do que a Belgica, mais do que a Inglaterra. Todos esses paises foram dila- 
pidados, massacrados pela guerra. No entanto, mostraram grande capacidade de 
recuperaqao. 

O Sr. Pedro Ludovico — Mas o Brasil praticamente nem participou da guerra. 
O SB. SERGIO MARINHO — Quanto a isso nao ha duvida. 
O Sr. Lourival Fontes — Permlte-me V. Ex.a um aparte? 
O SR. SERGIO MARINHO — Pols nao. 
O Sr. Lourival Fontes — Nos nao gcstamos apenas das coisas paradoxais, 

como diz o nobre Senador Femandes Tavora. Nos gostamos tambem das coisas 
reals e objetivas. Defendemos o capital estrange! ro e nao recusamos sua penetra- 
qao no Pais, desde que se ela faqa de modo raclonal. So combatemos o capital 
estrangelro quando ele se torna um capital colonlzador, um capital escravizador. 
O que condenamos e o capital estrangelro que asfixla o aqucar de Cuba; que 
absorve as bananas das Caralbas; e o que tern sob seu domlnio exclusivo o 
petroleo do Chile e o estanho da Bolivia. O que nao queremos no Brasil e um 
capital parasltarlo e Improdutivo; o que nao queremos no Brasil e um capital 
que venha para ca e, dentro de dois ou tres anos, volte todo para a sua orlgem 
e fique funclonando no Pais a titulo de capital estrangeiro; o que nao queremos 
6 capital que absorva, que asfixie, que domine o povo, explorando seu suor, sua 
fadiga. 

O Sr. Femandes Tavora — A culpa e dos brasileiros, porque se sao roubados 
e porque sao desleixados. 

O Sr. Lourival Fontes — Sobre esse auxilio de capital estrangeiro, ha o exem- 
plo da Unlao Sovietlca. Ninguem compreende que um Pais que sofreu a maior 
crise, se tenha refeito e transformado em potencia industrial de primeiro ou 
segundo piano, transformaqao que conseguiu a custa do proprio povo, dos ombros 
ou dos pes desse mesmo povo; nao o fez com capitals estrangeiros, Vemos tam- 
bem a Alemanha. Enquanto a Franqa construiu a Linha Maglnot com o auxlllo 
de capitals estrangeiros, a Alemanha fez a Linha Siegfried, nao com a ajuda de 
outras Naqoes, mas a custa de seu proprio povo. 

O SR. SERGIO MARINHO — Estou de acordo com as palavras do eminente 
Senador Lourival Fontes. Realmente, no mundo de hoje, cumpre reconhecer, 
constatar a existencia de dois imperlalismos, e V. Ex.as sabem perfeitamente ao 
que e imperlallsmo. E um movlmento que domina, e esse dominio pode ser de 
car^ter ecologico, pode ser de carater politico, pode ser economico; mas desse 
ou daquele modo, imperlallsmo significa sempre dominio. 

Ora, o mundo e presa, hoje, dos tentaculos ou das ameaqas dos tentaculos 
desses dois Imperlalismos. 

Eu nao exculpo o capital existente no Brasil e em outros paises da categoria 
do Brasil, dos males, mazelas e excesses cometldos. 

Agora, pergunto a V. Ex.a se o substitutivo ontem aprovado na Camara dos 
Deputados possui o merito de escoimar esse capital alienigena das mazelas, dos 
exageros e dos excesses com que porventura elas se exercitam na nossa economia, 
ou se o substitutivo ontem aprovado tern o merito exclusivo de enxotar esse 
capital? 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SB. SERGIO MARINHO — Com prazer ouqo o aparte de V. Ex.tt 

O Sr. Heribaldo Vieira — Estou de pleno acordo com o aparte proferldo pelo 
nobre Senador Lourival Fontes. 

O SB. SERGIO MARINHO — Eu tambem. 
O Sr. Heribaldo Vieira — A proposito da Interpelaqao que V. Ex.® estd fazen- 

do, posso dlzer que, no meu entender, o substitutivo nao enxota o caplal estran- 
gelro. 
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O SR. SfiRGIO MARINHO — £ opiniao pessoal de V. Ex* 
O Sr. Heribaldo Vieira — O substitutivo consldera capital estrangeiro aquele 

realmente trazido de fora e investido no Brasil. Todos os lucros e transformaqoes 
desses capitals sao considerados capitals nacionais. Aqui continuam as empresas 
a progredir, e sens lucros nao sao tornados para o Brasil, mas apenas considera- 
dos capitals nacionais, que aqui nasceram, que progrediram para o bem do Pais 
e nao sao retirados para investimento nas naqoes de origem. 

O Sr. Pedro Ludovico — 60 que acontece atualmente. 
O Sr. Heribaldo Vieira — £ obra patrlotica que executamos, sem enxotar o 

capital estrangeiro; antes, dando-lhe clima e condicoes de desenvolvimento, por- 
que aqui e que ele deve ficar e progredir. Em linhas gerais, acho bom o substitutivo 
da Camara; talvez necessite de modiflcaqoes, mas de modo geral e excelente e 
patriotico. 

O SR. SfiRGIO MARINHO — £ opiniao pessoal de V. Ex.a Eu, no entanto, com 
0 mesmo proposito de V. Ex.a e do nobre Senador Lourival Fontes, me inclino 
pelo Substitutivo do Deputado Daniel Faraco. Acho que esse substitutivo contem 
todas as possiveis vantagens do substitutivo ontem aprovado na Camara, e nao 
encerra os inconvenientes evidentes dessa ultima proposiqao. 

Invoco, neste momento, alias sem estar autorizado, 0 parecer de um tecnico 
do Ministerio da Fazenda, com quern, acidentalmente, me encontrei hoje. Disse- 
me S. Sa que o simples fato da discussao dessa proposiqao ja e elemento sufi- 
ciente para afastar todo e qualquer capital de Investimento no Brasil. A simples 
discussao da proposiqao. Isso me disse um homem que nao tern interesses privados 
vinculados ao capital estrangeiro, pois e tecnico do Ministerio da Fazenda. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Nao podemos deter os nossos estudos nessa sensi- 
bilidade exagerada dos estrangeiros, que nao admitem sequer discutamos a con- 
veniencia ou nao das proposiqdes sobre seus lucros. 

O SR. S£RGIO MARINHO — Nem acho que devamos nos deter. A opiniao 
de V. Ex.a coincide exatamente com a minha. Cito a V. Ex.a apenas um sintoma, 
para mostrar que as coisas se passam nao como desejamos, mas como sao elas. 
Af, a diferenqa substancial entre 0 que e e 0 que deve ser. 

Sou favoravel a aceitaqao do Substitutivo Faraco. 
Sr. Presidente, estas as consideraqoes que desejava trazer ao conhecimento 

da Casa. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
Durante o discurso do Sr. Sergio Marinho, o Sr. Gilberto Marinho 

deixa a Presidencia, assumindo-a o Sr. Cunha Mello. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Contlnua a hora do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra, para explicaqao pessoal, 

o nobre Senador Lino de Mattos. 
O SR. LINO DE MATTOS — Sr. Presidente, a industria automobilistica na- 

cional, conforme noticlarlo com todas as caracteristicas de materia paga, se dlz 
gravemente ameaqada, caso o Congresso Nacional nao aprove, ainda no corrente 
ano, 0 projeto de lei que isenta de impostos de importaqao e de consumo, taxas 
adicionais etc., os equipamentos importados pela referida industria. 

Estou convencido, Sr. Presidente, de que nao existe um unico parlamentar, 
nem mesmo pessoa alguma da imprensa braslleira, capacitada a informar, com 
exatidao, o montante das isenqoes pleiteadas pela industria automobilistica. 

Na conformidade do citado noticiario, essa isenqao, que ameaqa ate de falen- 
cia, a industria automobilistica, na hipotese de que nao seja concedida, e da 
ordem de alguns bilhoes de cruzeiros. 

Esta, a razao, Sr. Presidente, pela qual entreguei a Mesa, e foi lido no Expe- 
diente, requerimento dirigido ao Ministro da Fazenda, pedindo informaqoes que. 
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espero, venham com urgencia, a fim de que o Senado, logo que aqul esteja o 
projeto de lei em tramitaqao na Camara dos Deputados, flque em condigoes de 
votar a materla com conhecimento de causa. 

A ser verdade, Sr. Presidentc, que as isengoes atingem a alguns bilhoes de 
cruzeiros, necessario se torna que esta Casa examine, com o maior cuidado. aquela 
solicitagao, a fim de se saber se efetivamente estamos dando isengao de impostos 
de importagao, de consumo, de taxas adicionais etc., para equipamentos que ser- 
virao para a construgao das industrias de automoveis, ou se estamos concedendo 
isengao para peqas complementares. ou suplementares, de automoveis importa- 
dos que estao sendo vendidos como veiculos nacionais. 

Dai, Sr. Presidente. a razao do requerimento, ja lido no Expediente, que 
entrega a Taquigrafia para que se incorpore as palavras que estou proferindo 
a proposito do assunto. 

Era, Sr. Presidente, o que desejava dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR EM SEU DISCURSO: 
"Requeiro a douta Mesa do Senado sejam solicitadas, ao Exm.0 Sr. 

Ministro da Fazenda, Embaixador Walter Moreira Salles, as seguintes 
informaqoes: 

a) relaqao dos debitos de cada empresa que tenha assinado "termos 
de Comproml&sos", para oportuna liquidagao, dos impostos de importa- 
qao, de consumo, adicionais e taxas devidas pela importaqao de equipa- 
mentos destinados a industria automobilistica nacional; 

b) Especlflcaqao, empresa por empresa, do peso total, da origem de 
fabricagao e da flnalidade especifica do equipamento importado e entre- 
gue pela Alfandega, com a garantia do referido "termo de compromisso". 

Sala das Sessoes, 30 de novembro de 1961. — Lino de Mattos." 
O SR. PRESIDENTE (Cunha INIello) — Sobre a mesa requerimento, que vai 

ser lido. 
E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 495, DE 1961 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dlspensa de 

intersticio e pr^via dlstrlbulgao de avulsos para o Projeto de Resolugao n.0 66, 
de 1961 a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 30 de novembro de 1961. — Aloysio de Carvalho — Lima 
Teixeira — Ovidio Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O projeto figurara na Ordem do Dia 
da proxlma sessao, de acordo com a deliberagao do Plenario. 

Vai ser lido outro requerimento. 
E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 496, DE 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro dis- 

pense de publlcagao para a imediata discussao e votagao da redagao final do 
Projeto de Resolugao n.0 51, de 1961, que concede licenga ao Redator, PL-4, Luiz 
Fernando de Ollveira Frelre, para integrar a Delegagao do Brasil a XVI Assem- 
blela Geral das Nagoes Unldas. 

Sala das Sessoes, 30 de novembro de 1961. — Mathias Olympic. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em virtude da aprovagao do reque- 

rimento a redagao final entra em imediata discussao e votagao. 
Nao havendo quern pega a palavra, encerrarei a discussao. 
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Esta encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final, constante do Parecer v.0 741, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. Vai a promulgaqao. 
Vai ser lido outro requerimento. 

fi lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N." 497, DE 1961 
Nos termos do art. 211. letra n. do Regimento Interno, requelro dlspensa de 

interstlcio e previa distribuiqao de avulsos para o Projeto de Decreto Legislativo 
n.0 15, de 1961, a fim de que figure na Crdem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 30 de novembro de 1961. — Daniel Krieger. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — De acordo com a dellberaqao do Ple- 

nario, o projeto entrara na Ordem do Dia da proxlma sessao. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Continuaqso da votagf o, em discussao unica, do Requerimento n.0 482, 

de 1961, pelo qual o Sr. Fausto Cabral 'como L:dcr do PTE) e outros Srs. 
Senadores solicitam urgencia, nos termos do art. 330, letra c, do Regi- 
mento Interno, para o Projeto de Resolugao n.0 48, de 1961, que altera o 
Quadro da Secretar'a do Senado a que se refere o art. 8.° da Resoluqao 
nP 6, de 1960. 

Na sessao anterior, dado como aprovado este requerimento, o Sr. Senador 
Aloysio de Carvalho solicitou verificaqao de votayao, que acusou falta de numero. 

Em votaqao o requerimento, 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto a que se refere o requerimento ora aprovado figurara na Ordem 

do Dia da terceira sessao ordinaria que se seguir a presente. 
Item 2 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 150, de 1961 (np 
895, de 1959, na Camara), que autoriza o Poder Executlvo a abrir, pelo 
Ministerio da Viaqao e Obras Publicas, o credit© especial de Cr$   
60.000.000,00 destinado ao aterro e recuperaqao dos alagados, existentes 
na cidade de Salvador, Estado da Bahia (em regime de urgencia, nos 
termos do art. 330, letra e, do Regimento Interno, em virtude do Reque- 
rimento nP 462/61, do Sr. Senador Lima Teixeira, aprovado na segunda 
sessao extraordinaria de 22 do corrente) tendo 
PARECERES (nP* 729, 730 e 731, de 1961) das Comissoes — de Constitui- 
qao e Justiqa, pela constitucionalidade; — de Transportes, Comunica^oes 
e Obras Publicas, favoraveis, com a emenda que oferece sob nP 1-CTCOP; 
— de Finan^as, favoravel ao projeto e a emenda. 

Vai ser lido requerimento encaminhado a Mesa. 
E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO NP 498, de 1961 

Devidamente autorizado pela malorla dos membros da Comissao de Trans- 
portes, Comunicaqoes e Obras Publicas e nos termos do art. 263, do Regimento 
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Interno, requeiro a Vossa Excelencia a retirada da emenda oferecida pela mesma 
Comlssao ao Projeto de Lei da Camara n.0 150, de 1961. 

Sala das Sessoes, 30 de novembro de 1961. — Jorge Maynard, Presidente da 
Comlssao de Transportes. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Val a sangao. 

E o seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 150, de 1961 

(NP 895-B, na Camara) 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viag&o e 

Obras Piiblicas, o credito especial de Cr$ 60.000.000,00, destinado ao aterro 
e recuperagao dos alagados, existentes na Cidade de Salvador, Estado 
da Bahia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Flea aberto ao Ministerio da Vlagao e Obras Publicas, atraves 

do Departamento Nacional de Obras e Saneamento, o credito especial de Ct$ .. 
60.000.000,00 (sessenta mllhoes de cruzeiros) destinado a atender as despesas 
com as obras de aterro, saneamento, recuperagao e outras dos alagados existentes 
em Lobato, Santa Luzia, Urugay, Jardim, Castro Alves, Vila Ruy Barbosa, Mas- 
saranduba, Baixa do Petroleo, Mangueira e Porto dos Mastros, na cidade de 
Salvador, Estado da Bahia. 

Art. 2.° — Anualmente, c durante cinco exercicios consecutivos, o orgamento 
do DNOS consignara dotagao nunca inferior a Cr$ 60.009.000,00 (sessenta milhoes 
de cruzeiros) para prosseguimento e conclusao das obras a que se refere o art. 1.° 
desta lei. 

Art. 3.° — As dotagoes a que se referem os arts. 1.° e 2.° desta lei, poderao 
ser apllcadas atraves de convenlo com a Prefeitura Municipal de Salvador. 

Art. 4.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as dlsposigoes em contrarlo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, quero, neste instante, trazer aos 
meus nobres colegas e, especialmente, a Comlssao de Transportes, Comunicagoes 
e Obras Publicas, os agradecimentos da representagao da Bahia, porque se im- 
ponha a aprovagao urgente do Projeto de Lei que concede credito de sessenta 
mllhoes de cruzeiros para o aterro do local denominado Alagados. 

A convite dos maritlmos daquela regiao que fica na peninsula mataripara 
em Salvador, pude verificar a necessidade de ajuda federal para se promover, 
o quanta antes, o referldo aterro. Nao era mais possivel a permanencia daquele 
quadro triste, de tao precarias condigoes hlglenicas, no coragao da Capital 
balana. Quem de longe avlsta as habltagoes dentro d'agua tern a impressao 
de palafltas. A situagao dos seus moradores e dolorosa: pessoas doentes, algumas 
de provas, ou de titulos, ou de titulos e provas. Desta forma nao nos afigura 
contamlnadas, sem que houvesse qualquer providencia, uma vez que o Estado nao 
dlspunha de recursos para atender aos necessltados de socorro mais urgente. 

Fellzmente, dlspoe agora o Govemo de credito, atravds do Projeto que aca- 
bamos de votar, apresentado pelo eminente Deputado Hello Ramos e apoiado por 
tada a bancada. 
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Sr. Presidente, dirijo os meus agradecimentos ao nobre Senador Jorge 
Maynard, autor de uma emenda que estendia o beneficio ao Estado de Sergipe, e 
ao ilustre Senador Victorino Freire, que tambem ofereceu emenda ao Projeto. 
Nao titubearam um so instante, quando para eles apelei, no sentido de que 
facilitassem a aprovagao rapida do projeto. 

Toda a Comissao, atendendo ao meu apelo, dirigiu comunicacao a Mesa, reti- 
rando a emenda. Desse modo, proporcionou a Bahia oportunidade de sanar 
aquela terrivel ferida no coragao de Salvador. 

Estendo os meus agradecimentos a todo o Senado, muito sensibilizado 
porque, em verdade, o projeto, ora aprovado, atendera ao saneamento daquele 
local. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A declaragao de V. Ex.a constara da 

ata. 
Item 3 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 150, de 1961 (n.0 

3.221, de 1961, na Camara) que organiza o Quadro do Pessoal da Secre- 
taria do Tribunal Regional Eleitoral de Brasilia, e da outras providencias, 
(em regime de urgencla, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento 
Intemo, em virtude do Requerimento nP 475/61, do Sr. Senador Heri- 
baldo Vieira e outros Srs. Senadores, aprovado na sessao de 27 do 
corrente), dependendo de PARECERES das Comissoes de Consti- 
tuicao e Justiga; de Servigo Publico Civil e de Finangas. 

Sao lidos os seguintes 

PARECER NP 744, de 1961 
Da Comissao de Constituigao e Justiga sobre o Projeto de Lei da 

Camara nP 151, de 1961, que organiza o Quadro do Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral de Brasilia e da outras providencias. 

Relator: Sr. Heribaldo Vieira 
Atraves da Mensagem nP 16-GP, de 1961, o Tribunal Regional Eleitoral do 

Distrito Federal, de acordo com o artigo 97, II, da Constituigao Federal, propos 
a Camara dos Deputados que fosse, nos termos do anteprojato que ofereceu, 
organizado o quadro de funcionarlos de sua secretaria e fixados os respectivos 
vencimentos. 

A Camara dos Deputados refundiu o anteprojeto de maneira a fazer redugao 
no quadro de pessoal e a estabelecer niveis de vencimentos identicos aos quadros 
dos demais Tribunais, ja aprovados pelo Congresso Nacional. 

Verificamos que ha procedencia no criterio de eqiiidade esposado pela outra 
Casa do Congresso e que deve ser mantido. 

No que diz respeito a salario-familia, gratificagoes a ocupantes de cargos 
em que e exigido nivel universitario e gratificagoes adicionais, o Projeto acom- 
panhou o que ja foi estabelecido para funcionarios do Executixo, do Legislative 
e do Judiciario. 

Nos §5 2P e 3P do artigo 10, o Projeto determina que os cargos de Auxiliar 
Judiciario e Oficial Judiciario constituem uma carreira no Quadro dos funcio- 
narios do Tribunal e que a primeira investidura no cargo de Auxiliar-Judiciario 
efetuar-se-a mediante concurs© publico de titulos e provas, precedendo inspegao 
de saiide. Ha, como se ve, rigoroso respeito ao artigo 138 da Constituigao Federal. 
Entretanto, no § 5.° do mesmo artigo, tendo-se em vista a presents necessidade 
de imediato funcionamento regular dos Servigos da Secretaria do Tribunal com 
a organizagao do Quadro do seu Pessoal, o Projeto estabelece, em carater excep- 
cional e somente nas primeiras nomeacoes, para os cargos de Auxlliar-Judiciario, 
que o concurso publico seja apenas de titulos. 
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O artigo 186 da Constituicao Federal exige concurso para a primeira investi- 
dura em cargo de carreira, nao especificando o tipo de concurso, se deve ser 
de provas, ou de titulos, ou de titulos e provas. Desta forma nao nos afigura 
que a excegao aberta no Projeto, apenas para essas primeiras nomeagoes e 
atendendo a urgencia da organizagao dos servigos e do Quadra do Pessoal, possa 
despertar maiores censuras. 

Ainda o P'rojeto abre credito especial de dez milhoes de cruzeiros (Cr$ .. 
10.000.000,00), para atender a despesas no corrente exercicio, resultantes da 
aprovagao do presente Projeto. 

Nada ha, como se ve, que ofenda normas constitucionais, inclusive no que 
diz respelto a inlciativa do Projeto, pelo que somos pela sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, 23 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Herivaldo Vieira, Relator — Ary Vianna — Milton Campos — Lima Teixeira — 
Lourival Fontes — Aloysio de Carvalho. 

PARECER N.0 745, DE 1961 

Da Comissao de Service Publico Civil sobre o Proieto de Lei da 
Camara n.0 151, de 1961 (n.0 3.221-B/61 na Camara), que organiza o 
Quadra do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de 
Brasilia e da outras providencias. 

Relator: Sr. Joaquim Parente 
1. Trata-se de projeto de lei originario de Mensagem do Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral de Brasilia, encaminhada a Camara de Deputados em con- 
cordancia com o disposto no artigo 97, inciso II, da Constituigao e letra "c" 
do art. 17 do Codigo Eleitoral (Lei n.0 1.164, de 24 de julho de 1960), organi- 
zando o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de 
Brasilia. 
2. Segundo afirma o Presidente do Tribunal Eleitoral, a providfencia impoe-se, 
"face o vertiginoso crescimento populacional do Distrito Federal e o intenso 
alistamento eleitoral em curso", a fim de permitir que o Tribunal possa atingir 
plenamente a sua alta finalidade constitucional. 
3. A Camara dos Deputados, entretanto, houve por bem emendar o anteprojeto 
apresentado, reduzindo o quadro de pessoal e estabelecendo niveis de vencimentos 
de acordo com os ja adotados nos Quadras dos demais Tribunals do Poder Judi- 
ciario, por entender que o Tribunal de Brasilia ainda nao possui, nem possuira 
tao cedo, necessidade de um Quadro de Pessoal tao vasto como o proposto, 
em face do seu pequeno eleitorado e a falta de eleigoes locals. 
4. A Comissao de Constituigao e Justiga desta Casa, apreciando a materia, 
oplnou pela sua aprovagao, por ser constitucional, inclusive no que diz respeito 
as determinagoss contidas nos §§ 4.° e 5.° do art. 10, referentes a admissao de 
Oficial Judiciario mediante concurso. 
5. Os simbolos e niveis de vencimentos (art. 3.°), bem como os valores da grati- 
ficagao mensal da fungao gratificada, sao os adotados pela Lei n.0 3.780/60 
(Classificagao de Cargos) para os funcionarios do Poder Executive. 

6. O art. 5.° concede aos funcionarios da Secretaria do Tribunal a gratificagao 
adicional por tempo de servigo nas mesmas bases da confarida aos servidores 
do Tribunal Superior pelo art. 7.° da Lei n.0 1.814, de 14 de fevereiro de 1953, ou 
seja, na forma adotada nas Secretarias da Camara dos Deputados e do Senado 
Federal. 

Pelo art. 7.° da-se aos funcionarios do Tribunal as mesmas vantagens finan- 
ceiras atribuidas aos funcionarios da Secretaria da Camara dos Deputados pelo 
art. 1.°, letras a, b e c, da Rssolugao n.0 31/60, daquela Casa, isto e, a chamada 
"didrla de Brasilia", calculada sobre os vencimentos anteriores (paragrafo 
unico). 
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7. Outros artigos do projeto determinam a aplicacao das Leis n.0^ 3.780, de 
12 de julho de 1960. e 3.826, de 23 de novembro de I960, aos servidores do Tribunal. 
8. As disposiQoes existentes no projeto, no que toca a Comissao de Servlgo 
Publlco Civil examlnar, estao em boa ordem, estabelecendo niveis de vencimen- 
tos, gratificaQbes, provimento de cargos. vantagens financeiras e equipara^oes 
ja adotadas e aprovadas para as Secretarias dos Tribunals do Poder Judlcidrio. 
9. Assim, tendo em vista nada existir que possa ser argiiido contra o projeto, 
opinamos pela sua aprova?ao. 

Sala das Comissoes, 29 de novembro de 1961. — Jarbas Maranhao, Pre- 
sldente — joaquim Parente, Relator — Sebastiao Archer — Miguel Oouto. 

PARECER N.0 746, de 1961 
Da Comissao de Financas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 

151, de 1961 (n.0 3.221-B/61 na Camara), que organiza o Quadro do 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Brasilia e da 
outras providencias. 

Relator; Sr. Joaquim Parente 
1. O presente projeto de lei, que organiza o Quadro de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral de Brasilia, e oriundo da Mensagem do Presidente 
daquele Tribunal, enderecada a Camara dos Deputados de acordo com o dis- 
posto no art. 97, II, da Constitui?ao. 
2. O anteprojeto aprasentado pelo Tribunal foi alterado na Camara dos Depu- 
tados, que o reduziu a nivel mais compativel com as condigoes e nacessidades 
de Brasilia no que tange a Justiga Eleitoral. 
3. O projeto, alem das providencias relatlvas a admlssao de pessoal, a niveis 
de vencimantos, gratificacoes, vantagens financeiras, equiparagoes, etc., autorlza 
o Poder Executive a abrir ao Poder Judiciario — Justi?a Eleitoral — Tribunal 
Regional Eleitoral do Distrito Federal, o credito especial de dez milhoes de 
cruzeiros (Cr$ 10.000.000,00) para atender, no corrente exercicio, as despesas 
decorrentes da aplicapao desta lei. 
4. O merito do projeto ja foi objeto de estudos por parte das Comissoes de 
ConstituiQao e Justicja e de Service Piiblico Civil, tendo recebido pareceres favo- 
raveis. 
5. No que tange a Comissao de Financas examinar, nada hi que possa ser 
oposto ao projeto, razao pela qual opinamos pela sua aprovaQao. 

Sala das Comissoes, 29 de novembro de 1961. — Daniel Khicger, Presidente 
— Joaquim Parente, Relator — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Nelson 
Maculan — Victorino Freire — Lobao da Silveira — Dix-Huit Rosado — Saulo 
Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao o projeto. 
Nao havendo quern faca uso da palavra, encsrro a discussao. 
Sobre a mesa, requerimento de destaque. 

fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 499, DE 1961 

Nos termos dos arts. 212, letra t, e 310, letra b, do Regimento Inlemo, requei- 
ro destaque. para rejei?ao, da seguinte parte do Projeto: § 5°, do art. 10, do 
Projeto de Lei da Camara n® 151, de 1961. 

Sala das Sessoes, 30 de novembro de 1961. — Mem de Sa. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votacao o requerimento. 
O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, o projeto em debate e relativo ao Trl- 

ounal Eleitoral de Brasilia. 
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Nao entrarei na preliminar de indagar se ha razao de ser para a constitui- 
5ao Imediata do quadro desse Tribunal, uma vez que no ano de 1962, nos termos 
da legislagao vigente, nao havera elei^ao em Brasilia, nem para vereador, depu- 
tado ou senador, porque a Lei aaslm ainda nao fixou. E nem para Fresidente 
da Republica e Vice-Presidente da Repiiblica, porque nos termos do Ato Adi- 
cional, esta eleiqao nao se verificara no ano de 1962, nem se devera verificar em 
outros anos, porque o Fresidente da Republica, no regime parlamentar, e eleito 
pelo Oongresso. 

Abstralndo-me desse preliminar, que a meu ver e prejudicial, chamou-me a 
atenQao o disposto no § 5° do art. 10. 

A Comissao de ConstitulQao e Justi?a nao considera inconstitucional o dispo- 
sitlvo. Realmente, numa InterpretaQao restrita e rigorosa dos termos da Consti- 
tulQao, 6 possivel asslm afirmar. Entretanto, penso eu, nos termos do proprio 
art. 10 o § 5.° nao pode prevalecer. 

O art. 10 diz que "cabe ao Fresidente do Tribunal prover os cargos da Secre- 
tarla." 

O § 2.° diz expressamente que "os cargos de Auxiliar Judiciario e Oficial 
Judiciario constituem uma carreira no quadro do Tribunal". 

O § 4.°, muito criterioso, justamente determina, "que a primeira investidura 
no cargo de Auxiliar Judiciario efetuar-se-a mediante concurso piiblico de titulos 
e provas precedendo inspeQao de saude." 

O § 5.°, porem, abre uma excegao odlosa e sem razao de ser ao determinar que 
"as prlmeiras nomeaqoes para os cargos de Auxiliar Judiciario. necessarias ao 
imediato funclonamento regular do Tribunal, poderao ser feltas mediante con- 
curso publico de titulos". 

A douta Comissao de Constitulgao e Justl?a achou que isto se compadece 
com os termos da ConstitulQao Federal, que determina, pelo art. 186, que "a 
primeira investidura em cargo de carreira e em outros que a lei determinar 
efetuar-se-a mediante concurso, sem dizer se de provas ou se de titulos. 

Entendo eu que a boa exegese deveria levar a que o concurso a que se refere 
o art. 186 da Constltuigao, e o concurso de titulos e provas. Mas, no silenclo da 
Constitulgao, que fala apenas em concurso, nao e descabido afirmar como fez 
a Comissao de Constituigao e Justiga. Entretanto, o proprio Projeto de Lei deter- 
mina, no § 4.°, do art. 10, que a primeira investidura no cargo de Auxiliar Judi- 
cl&rlo, pot se tratar de iniclo de carreira, sera feita mediante concurso de 
titulos e provas. E logo o § 2.° estabelece que, para primeira nomeagao esse 
concurso serd apenas de titulos. 

O correto serla nao existir esse dispositive. 
Diz o § 5.° que i para se poder fazer o imediato provimento do cargo. Nao 

precede a alegagao. 
No silenclo da lei, e de acordo com o principio geral da sistematica adminis- 

trativa brasileira, quando hd exigencla de concurso para provimento de cargos, 
ate que ele se realize, as nomeagoes sao feitas em carater interino, e assim 6 
que se deveria fazer. 

No silenclo da lei, prevalecendo o § 4.°, as primeiras nomeagoes sao interinas, 
e imediatamente se deve abrlr o concurso de titulos e de provas. 

Permltlr-se a excegao aqui estabelecida, leva a que, atraves do concurso de 
titulos, se nomeie a quern quer que se queira. 

Embora Isto se vd tomando corrente na administragao publica brasileira, 
inclusive nas Casas do Congresso, eu sempre me manifestel contrdrio. Entendo 
que o concurso deve ser de titulos e de provas como unlca forma de selegao 
correta e criterlosa. A Constitulgao, ao assegurar o acesso a todos os brasileiros 
a cargo publico, so admlte uma especie de selegao que e a dos valores, atravds 
de concurso de titulos e de provas. 
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Se assim dispoe o i 4.°, do art. 10, enquanto nSo se realizar esse concurso, as 
nomeaqoes devem ser feitas em carater interino; e, depois, o concurso de titulos 
e provas. £ a soluqao do problema. Esta a forma correta. Entendo, por Isso, que a 
supressao do § 5,°, da o remedio certo e justo, e e o que mais se coaduna com o 
espirito, se nao com a Letra, da Constituigao. 

Dai a razao do ser do destaque que requeri. (Muito bem.) 
O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, o projeto ora em discussao nio 

se justifica no presente exerciclo. No meu entender, poderia ser votada no inicio 
da proxima legislatura, uma lei especial, dando atrlbuigoes a Justiga Eleltoral, 
de modo que nao onerasse tremendamente a Uniao. 

Temos certeza ds que nao havera eleigao para Presidente da Republica, Vice- 
Presidente da Republica e Vereadores, cuja data para realizacao cabe ao Con- 
gresso determinar. Este projeto encontrava justificativa antes da adogao do 
Regime Parlamsntarista. 

Assim mais aconselhavel seria, o Poder Judiciario no inicio da proxima Legis- 
latura, encaminhar ao Congresso um projeto de lei que onerasse menos, criando 
menos cargos. 

Lerei para o Senado o § 5.° do projeto, que contraria frontalmente toda a 
legislagao federal relativa a pessoal e que precisamos corrigir a fim de nao 
desestimular a todos os servidores da Uniao quer sejam civis quer mill tares. 

O paragrafo a que me refiro diz o segulnte: 
"§ 5.° — As primeiras nomeagoes para os cargos de Auxiliar Judi- 

ciario, necessarias ao imediato funcionamento regular do Tribunal, po- 
derao ser feitas medlante concurso publico de titulos. 

Sr. Presidente, pego a atengao do Senado para este ponto, pois significa que 
nem o processo das nomeagoes interinas sera necessario. Por exemplo; o titulo 
de datilografo ou ssmelhante, a juizo dos interessados, levaria a efetlvagao 
funcionarios que iriam ganhar vencimentos da ordem de sessenta e tres mil 
cruzeiros vezes dois; cincoenta e tres mil cruzeiros vezes dols; quarenta e sete 
mil cruzeiros vezes dois, em suma, os de ultima classe, vinte e um mil cruzeiros 
vezes dois, vencimentos, ccmo todos sabemos, dobrados. E neste momento em 
que sobrecarregamos o Erario da Nagao, convem que todos colaborem em favor 
da nossa eccnomia. 

Ainda agora, a Comissao de Orgamento, de acordo com os Lideres da 
Camara dos Deputados, acaba de reduzir em quarenta por cento as dotagoes ja 
votadas para o Sistema Rodoviario Nacional e de cortar inumeras verbas que 
interessam ao abastecimento e ao custo de vida de Brasilia em vista da situagao 
em que se encontra o Erario Nacional. 

Sabemos que, em virtude de decisao recente do Supremo Tribunal Federal, 
ha proposigao do Conselho de Ministros elevando os impostos para cobrir o 
deficit orgamentario do proximo ano, que alguns Deputados estimam em duzen- 
tos bilboes de cruzeiros. Essa proposigao, porem, nao podera ser votada em 
tempo e, nao sendo agregada ao Orgamento, nao vigorara em 1962. Isso significa 
que novos cortes serao feitos no Orgamento que acabamos de votar. 

Assim basta apenas o argumento da economia para justificar que aguar- 
demos o proximo ano quando sera enviado ao Congresso Nacional novo Projeto 
em substituicao a este, e pelo qual as novas fungdes serao criadas em condigoes 
mais economicas para atender aos Territories. 

O Sr. Mem de Sa — Permite V. Exa. um aparte? 
O SR. COIMBRA BUENO — Pois nao, 
O Sr. Mem de Sa — V. Ex.a ha pouco se referiu — e tambem manifesto 

minha estranheza — ao chamado vencimento duplo ou, como vulgar e popular- 
mente e denominado, a dobradinha. Ela se justifica para os funcionarios que 
tiveram que se desiocar do Rio de Janeiro para Brasilia e esse deslocamento 
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sempre foi apresentado como razao para o favor excepcional da retribuigao 
dupla. Agora, porem, tambem os integrantes de quadros novos, pessoas que ainda 
nao eram funcionarios usufruem do mesmo favor sem qualquer justificativa. 
Isto, a meu ver, deveria ferir profundamente os mudancistas e os defensores de 
Brasilia, pois ha uma inslnuaqao de que a vida nesta cidade e intoleravel e so 
medlante pagamento em dobro e que se encontra alguem que queira ficar aqui. 
Compreende-se o favor para o funcionario que servia no Rio de Janeiro e foi 
transferido para ca mas o fato de os servidores novos aqui nomeados receberem 
em dobro, da a impressao de que, em outros termos, nao se consegue o colabo- 
rador. Assim, repito, nao vejo razao que justifique essa vantagem para os novos 
funciondrios. 

O SR. COIMBRA BUENO — Agradego o aparte de V. Ex.a que vem ao en- 
contro da tese que defendo: este projeto deveria ser proposto no inicio da 
proxima legislatura quando nao prejudicaria tao fundamente a nossa economia 
com a criagao de cargos cujos ocupantes, como V. Ex.a acaba de dizer, farao jus a 
dobradinha. 

Alias, essa e uma das distorgoes de Brasilia, porque ha funcionarios federals 
que servem a duzentos quilometros desta cidade, em Goiania, por exemplo, que 
nao tern dobradinha e vivem muito bem. Entretanto, sao tao funcionarios quanto 
os demais. Ha duas classes de funcionarios neste Pais: uns estao perto do brago 
curto do Governo e outros do brago longo do Governo. Isso, porem, e outro 
assunto. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. COIMBRA BUENO — Pois nao. 
O Sr. Fernandes Tavora — Pelo que V. Ex a acaba de dizer, muito racional- 

mente, este projeto ja nao tern razao de ser. Por conseguinte, se ele fosse agora 
aprovado, teria apenas como objetivo a criagao de um exercito de funcionarios 
que iria onerar o Erario Piiblico, ja tao sobrecarregado, e as nossas financas ja 
tao avariadas. Vamos, assim, ellminar este projeto, que nao tern razao de ser e 
que produziria resultado deleterio sobre as finangas nacionais. 

O SR. COIMBRA BUENO — Estou de pleno acordo com V. Ex.a quando diz 
que, aprovando este projeto, apenas corremos o risco de criar um exercito de 
funcionarios. A proposigao, repito, poderia ser proposta no proximo ano, ja dentro 
do regime parlamentarista, atendendo as dificuldades financeiras do Erario e 
evltando esse onus tremendo para a Nagao brasileira. (Muito bem! Muito bem! 
Falmas.) 

O SR. IIERIBALDO V1EIRA — Sr. Presidente, fui o relator deste projeto na 
Comissao de Constituigao e Justiga. Depois de detido estudo, verifiquei que nao 
o molestava nenhum vicio de inconstitucionalidade, ao mesmo tempo em que 
ressaltei no meu parccer, a exigencia consubstanciada, no § 5.° do art. 10 
segundo o qual as primeiras nomeagoes para os cargos de Auxiliar Judiciario, 
necessarios ao imediato funcionamento regular do Tribunal, deverao ser feitas 
mcdiante concurso piiblico de titulos. 

Desse dispositivo. Sr. Presidente, deduzi haver motivagao premente para o 
preenchlmento dos cargos da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Dis- 
trito Federal. 

O projeto foi muito cauteloso quando declarou que o provimento desses cargos 
na primeira investidura, se faria por concurso de titulos e de provas, abrindo 
excegao para o caso das primeiras nomeagoes em que se exige apenas o concurso 
piiblico de titulos. 

Reconhego, como o nobre Senador Mem de Sa, que nao e este o criterio mais 
louvavel. Entretanto, admit! que assim pudesse ser feito por duas razoes: primeiro 
porque o art. 186 da Constituigao Federal exige para o provimento de primeira 
investidura nos cargos de carrelra o concurso e a inspegao de saiide, nao expli- 
cando se o concurso deve ser de provas e titulos ou somente de provas ou de 
titulos; segundo, porque me pareceu haver um criterio elevado no projeto quando 
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determinava que o concurso fosse publico. A um concurso publico de titulos 
todos podem concorrer e se tera de examinar quais os candidates portadores dos 
melhores titulos para provimento desses cargos. 

Assim, nao ha no projeto atentado a Constltuiqao, ha respeito porque e 
exigido o concurso publico de titulos. Entretanto, como o nobre Senador Mem 
de Sa, verificamos nao haver necessidade de enveredar por esse camlnho ja que 
se poderiam prover interinamente esses cargos, dentro da melhor tecnica admi- 
nistrativa. 

O Sr. Mem de Sa — Podia e devia. 
O SR. HERIBA1DO V1EIRA — Estou de pleno acordo com o nobre Senador 

Mem de Sa, mas nao ha qualquer implicagao constitucional na manelra como 
esta determinado no projeto, de forma que eu nao o considerei inconstitucional. 

Admito, entretanto, que a melhor tecnica adminlstrativa seria o provimento 
interino desses cargos para, depois, quando se realizasse o concurso, fazer-se 
o provimento em carater efetivo. Mas nao lembrei que se corrigisse esse para- 
grafo do art. 10, para se encontrar melhor forma ou melhor tecnica adminlstra- 
tiva, para evitar que esse projeto pudesse voltar a Camara por questoes de some- 
nos, que em ultima analise nao iriam alterar o espirito da proposlgao. 

Achei, assim, que se poderia dispensar o dispositivo, sem qualquer prejuizo 
para o corpo geral do projeto. Entendo que nao devemos aceltar o destaque 
para sua rejeigao. Deve ficar o projeto como esta, com esse paragrafo, que em 
Pltima analise nao trara maiores conseqiiencias danosas para a organizagao do 
Quadro da Secretaria do Tribunal porque, como acabei de dizer, far-se-a um 
concurso publico de titulos, a que todos podem concorrer e quando poderao 
ser escolhidos os melhores titulos para o provimento dos cargos. Mas ai e que 
ha uma questao: e sobre a inconstitucionalidade no unlco ponto que parece 
vulneravel no projeto. 

Sr. Presidente, diz o nobre Senador Coimbra Bueno, com a aprovagao de 
outros ilustres colegas, que cste projeto e desnecessario. Afirma-se que nao ha 
eleigoes em Brasilia, e por nao haver eleigoes em Brasilia nao ha necessidade 
de organizagao do Quadro da Secretaria do Tribunal Eleitoral. Mas ha um 
equivoco nessa afirmagao. 

O Tribunal Regional Eleitoral e uma segunda instancia da Justiga Eleitoral 
dos Territdrios Ha trinta e tantos mil eleitores nos Territorios, e os recursos 
dos alistamentos eleitorais das eleigoes desses Territorios sao forgosamente, por 
disposigao de lei, encaminhados para o Tribunal Regional do Dlstrito Federal. 

O Sr. Mem de Sa — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Com muita honra. 
O Sr. Mem de Sa — Essa dificuldade poderia ser sanada com facilidade, porque 

realmente um Tribunal so para atender recursos de uma zona de trinta e poucos 
mil eleitores, como V. Ex.a disse, parece mais um luxo. Haveria a forma da Lei 
Eleitoral dispor sobre o encaminhamento desses recursos para os tribunals eleito- 
rais mais proximos dos Territorios. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Respondo a V. Ex.a que nao sao so esses trinta 
e tantos mil... 

O Sr. Mem de Sa — Foi o que V. Ex.a disse. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — ... eleitores dos Territorios que tern sua 

Instancia obrigatorla para recursos no Tribunal Regional do Dlstrito Federal. 
Ha tambem os eleitores que estao sendo alistados em massa aqul no Dlstrito 
Federal. 

O Sr. Mem de Sa — Mesmo assim e pouco. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Entao, a instancia ainda e este Tribunal Re- 

glnal Eleitoral. 
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E nao e so. O nobre Senador Mem de Sa quer a reforms do Codigo Eleitoral... 

O Sr. Mem de Sa — Nao precisa reforma. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — ... para que se corrija esse suspsitado defeito 
da legislaqao eleitoral; mas multa agua correra por debaixo da ponte sem se alcan- 
qar a soluqao do problema. 

O Sr. Mem de Sa — Pols eu vou dizer a V. Ex.a que a agua que vai correr por 
debaixo da ponte e a inflaqao que vai dinamitar a propria ponte e o resto do rio .., 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Chegarei a esse ponto. 
Mas, estou dando metodo aos esclarecimentos que procuro trazer a Casa, e 

chegarei ao ponto focallzado pelo nobre Senador Coimbra Bueno. 

O Sr. Coimbra Bueno — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Com muito prazer. 

O Sr. Coimbra Bueno — Inicialmente, gostaria de pedir a atenqao da Casa 
para o argumento que V. Ex.a traz, que considero razoavel, mas nao se trata de 
um por cem, nem de um por mil. Nos Territdrios, essa proporqao e da ordem 
de um por cinco mil. £ um numero quase insignificante em relaqao aos quinze 
milhoes de eleitores do Pa;s. Logo, nao acho razoavel criar-se, desde logo, serviqo 
tao oneroso para atender a eleitores na proporqao de um em cinco mil. Chamo 
a atcnqao do Senado, porem, para o 5 5.° do art. 102, "in fine": 

"Art. 10 —   
g 5 o  poderao ser feitas medlante concurso publico de titulos." 

Ora, sabe V. Ex.a o que vem ocorrendo nos Tres Poderes da Republica, em 
relaqao ao problema de pessoal. de tal maneira que a Naqao ja se encontra ver- 
dadelramente asfixiada por causa do empreguismo. Entretanto, gostaria de cha- 
mar a atengao de V. Ex a ainda para outro aspecto: a aqao do Senado, que deve 
funclonar mais como Camara Revisora. Ora, como estamos sob o regime Parla- 
mentarlsta, agora so nos resta esta funqao de Camara Revlsora, visto como nao 
podemos mats emendar. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Podemos! 

O Sr. Coimbra Bueno — Nao acha V. Ex.a que seria mais prudente que dls- 
cutissemos esta lei somente no proximo ano? Mesmo porque ate hoje ninguem 
morreu por causa da lei que estamos discutindo. Dai minha proposta, pois alem 
de ser justa, evitaria que onerassemos mais ainda esta Nagao. O fato e que eleigao 
para vereadores nao existe; elelgao para presidente da Republica e vice-presidente, 
tambem nao, cargos que o Parlamentarismo aboliu; eleigao para senador e depu- 
tado esta de'pendente da decisao do Congresso Em suma, quatro dos cinco itens 
nao serao atendldos e, portanto, nao seria apenas um item que iria onerar a 
Nagao. 

En tao no proximo ano, ja em plena vigencia do regime Parlamentarista, 
examlnariamos nao uma mensagem presidencialista, mas uma mensagem par- 
lamentarista. Ai, decidiriamos com mais certeza, sem gastos superfluos para a 
Nagao. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Responderei a V. Ex.a, se me permitirem dar 
encadeamento ao dlscurso que venho pronunciando. 

O Sr. Lino de Mattos — Dentro do encadeamento dessas respostas, gostaria 
que V. Ex.a informasse ao Senado e a Nagao qual o total da despesa anual que 
representa o projeto em dlscussao. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Lerei 0 art. 12; 

"Art. 12 £ o Poder Executive autorizado a abrir, no Poder Judlcia- 
rio _ Justlga Eleitoral — Tribunal Regional Eleitoral de Brasilia, o ere- 
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dito especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhoes de cruzeiros), para atender, 
no corrente exercicio, as despesas resultantes desta lei." 

O Sr. Lino de Mattos — Essa a resposta que V. Ex.a da a minha indagaqao? 

O SR. HEHIBALDO VIE IRA — Perfeito! 

O Sr. Lino de Mattos — Devo informar a V. Ex.a que o calculo esta errado, 
na conformidade do quadro que acompanha o projeto de lei, pois para atender 
aos compromissos de pessoal serao necessaries recursos da ordem de vinte mi- 
Ihdes de cruzeiros, exatamente o dobro do que propde a lei! E em se tratando 
de Brasilia, onde os funcionarios percebem vencimentos dobrados, serao neces- 
saries quarenta milhoes! Ve V. Ex.a, desde logo, que ha um erro gravissimo! 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Anoto a objeqao de V. Ex.a, sem contesta-Ia 
nem endossa-la, porque estes calculos foram feitos pela Camara dos Srs. Depu- 
tados, no substitutivo que apresentou ao projeto, e que nos mandou. 

Nao me detive no exame para saber se o calculo correspondia ou nao a ver- 
dade. Mas, como V. Ex.a diz sem mais demonstrativos, de que o calculo e de vinte 
milhoes de cruzeiros e nao de dez milhoes, aceito a informagao sem endossa-la, A 
Camara dos Deputados diz que e de dez milhoes e nao de vinte milhoes, baseada em 
calculos do quadro do pessoal. Ignoro de que fonte colheu V. Ex.a esses conheci- 
mentos. Todavia, creio que e de somenos importancia para a discussao do projeto. 

Sr. Presidente, como acabo de dizer, o Tribunal e orgao de segunda instancia 
dos Territorios e do proprio Distrito Federal, onde se faz alistamento em massa. 
A organizagao eleitoral do Pais, consubstanciada no Codigo Eleitoral, define com- 
petencias e a lei da organizaqao judiciaria de Brasilia, votada pelo Congresso 
Nacional, criou o Tribunal Regional Eleitoral de Brasilia. Nos criamos esse tribu- 
nal, nos elaboramos a Lei n.0 3.754, de 14 de abril de 1960, que criou um quadro 
provisorio de funcionarios para que o tribunal funcionasse. 

Este projeto vem complementar a lei, dando ao tribunal um quadro perma- 
nente, acabando portanto o quadro provisorio, para que o Tribunal Regional Elei- 
toral do Distrito Federal, funcione nas mesmas condiqoes dos demais. 

Se rejeitarmos o projeto sumariamente, estaremos votando contra as nossas 
prdprias convicgoes; contra aquilo que fizemos primeiramente; contra a consti- 
tuigao de um tribunal que nos mesmos constituimos; contra a organizagao de um 
pessoal definitivo em substituigao a um quadro provisorio que nos, em carater 
de emergencia criamos atraves da lei que acabei de citar. 

O Sr. Coimbra Bueno — Provisorio por mais tres ou quatro meses, sem prejuizo 
para a Nagao. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — O projeto nao e novidade, Sr. Presidente, mas 
uma decorrencia das prdprias disposigdes legislativas que o Congresso Nacional 
votou em 1960; uma decorrencia da Lei de Organizagao Judiciaria do Distrito 
Federal que o Parlamento votou; uma decorrencia da Lei n.0 3.754 que criou o 
quadro provisorio que, oportunamente, seria reestruturado para torna-lo perma- 
nente. 

Acresce ainda, Sr. Presidente, que a Camara dos Deputados verificando que 
nao iriamos ter, pelo menos por algum tempo, eleigoes em Brasilia, verificando 
que o Tribunal Regional Eleitoral de Brasilia nao teria, portanto, necessidade 
de um corpo maior de funcionarios, reduziu-o diminuindo, inclusive, os cargos 
de vencimento mais elevado. E o substitutivo que nos e remetido, ja com esses 
cortes, com essa redugao no proprio orgamento do tribunal que vamos votar. 

Sr. Presidente, nao entendo, senao como uma negagao a nos mesmos, a rejei- 
gao do substitutivo da Camara dos Deputados; estamos em choque com aquilo 
que fizemos anteriormente e em contradita com as nossas prdprias ideias. 
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O Sr. Coimbra Bueno — Permits V. Ex.a um pequeno aparte? 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Coimbra Bueno — Na opiniao de V. Ex.* todo esse quadro de PJ-1 a 

Cr$ 63.000,00, PJ-2 a Cr$ 53.000,00, etc., vai custar pouco a Naqao? 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Como disse foi reduzido o projeto inicial. 

Nao ha diivida de qus vai custar, pois nada hoje se faz de graga, o funcionario 
nao pode viver sem remuneragao, e o Tribunal nao pode exercer suas ativida- 
des, sem funcionarios. 

O SR. COIMBRA BUENO — O objetivo do meu aparte e assinalar que todos 
os cargos de que trata o Projeto serao da ordem de Cr$ 63.000,00 vezes dois; 
Cr$ 53.000,00 vezes dois; Cr$ 47.000,00 vezes dois; Cr$ 40.000,00 vezes dois; 
Cr$ 34.000,00 vezes dois; Cr$ 32.000,00 vezes dois; Cr$ 30.000,00 vezes dois; 
Cr$ 28.000,00 vezes dois; Cr$ 26.000,00 vezes dois e Cr$ 21.000,00 vezes dois, por- 
que todos perceberao em dobro, uma vez que vai ser aplicada a "dobradinha". 
Este e somente este o sentido do meu aparte. Levando em conta os poucos elei- 
tores de Brasilia, e calculados aos pregos dos demais do Pais, que sao quinze 
milhoes — a despesa com a Justiga Eleitoral da nova Capital a base da lei de 
Brasilia serla de cem bilhoes de cruzeiros. Esta aqui o calculo. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Nobre Senador, os calculos de V. Ex.a nao 
tern qualquer correlagao com o projeto em debate. 

O Sr. Coimbra Bueno — Sao calculos aritmeticos. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Nao e possivel que V. Ex.a queira que os 

funcionarios do Tribunal Regional Eleitoral da Capital do Estado de V. Ex.a 

ganhem mais do que os do Tribunal Eleitoral de Brasilia. 
Sr. Presidente posso concluir minhas consideragoes pois todos os pontos 

ventilados neste Plenario, a proposito do projeto em debate merecem o devido 
esclarecimento. 

O Sr. Joao Villasboas — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Joao Villasboas — V. Ex.a nao acha excessivo o mimero de 10 Oficiais 

Judiciaries e 18 Auxiliares Judiciarios, ou seja, um total de 28 funcionarios no 
servlgo administrative? Sobram assim, funcionarios para atender ao dispositivo 
do art. 11 que julgo sem fundamento. V. Ex.a poderia expllcar a razao desse 
artigo? Diz ele: 

"Sem prejuizo das atribuigoes legais do respective Escrivao Eleito- 
ral, cabera a funcionarios da Secretaria do Tribunal a execugao dos 
servicos admlnistrativos dos Cartorios das Zonas Eleitorais." 

Esse servigo 6 executado pelo Escrivao Eleitoral mas o dispositivo que, "sem 
Pfejuizo das fungoes" cabe "a funcionarios da Secretaria do Tribunal a execugao 
dos servlgos admlnistrativos dos Cartorios das Zonas Eleitorais". Dai, talvez, o 
excesso de funcionarios na Secretaria do Tribunal. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Respondo a V. Exa com muito agrado nobre 
Senador Joao Villasboas. 

Confesso que, no exame da constitucionalidade do projeto e mesmo que 
rizesse parte da Comissao do Servigo Publico eu nao entraria nesses detalhes, 
P9rque se trata de materia de iniciativa dos Tribunals. Entendo, e e convicgao 
unnha como estudioso de assuntos constitucionais que a iniciativa atribuida aos 
^ribunais, de organizar a sua Secretaria, nao nos autoriza a nos Congressistas, 
Penetrar nas conveniencias do servigo desses Tribunais. Eles sao juizes da 

Pvenlencia e da maneira como devem organizar seus servigos. 
O Legislatlvo nao deve entrar em grandes estudos para alterar aquilo que o 

presidente do Tribunal e os Srs. Juizes, atraves de uma resolugao estabeleceram 
Para a organlzagao de sua Secretaria. S assunto da exclusiva competencia dos 
Tribunals. 
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A nossa intervengao deve ser de maneira generalizada. Meu ponto de vista, 
como estudioso de assuntos constitucionais e de que nao me e permitido penetrar 
nesses detalhes e eu nao penetraria, mesmo que fizesse parte da Comlssao de 
Servi?o Fiiblico. 

Ainda que aqul entendamos haver um desacerto na organizaQao do quadro 
da Secretaria de um tribunal, estamos fora do problema. For exemplo: ninguem 
melhor conhece dos interesses domesticos do Senado do que a Comissao Diretoxa, 
especialmente, e nos, Senadores, em segundo piano. Assim, tambem ninguem 
conhece da maneira como devem ser distribuidos seus serviQos senao o Tribunal 
que teve a inlciativa do projeto de organizagao do quadro de sua secretaria. 

For isso, nao entrei no exame desse detalhe, em que pese reconhecer que 
V. Ex.a tern xazao em sua obje^ao. Escuso-me, porem de examinar esse aspecto 
do projeto, por entender que e da competencia privativa do Tribunal. 

Alias, V. Ex.a, mestre meu em Direito, sabe que nao estou so nesse ponto 
de vista, esposado por grande mimero de constitucionalistas. 

O Sr. Joao Villasboas — V. Ex.a permite outro aparte? 
O SR. HKRIBALDO VIEIRA — Pois nao. 
O Sr. Joao Villasboas — Perguntaria a V. Ex.a ainda com referenda ao ar;. 11, 

se cabe ao Tribunal intervir na justiga inferior, isto e, nos Cartdrios Eleitorais. 
Nao Ihe cabe a nao ser nos servigos de corregao. O projeto de lei, no art. 11, 
estabelece que os servigos administrativos dos Cartdrios das Zonas Eleitorais 
sejam executados por funcionarios da Secretaria do Tribunal. Parece que escapa 
a agao do Tribunal e, portanto, a agao dos funcionarios daquela Secretaria, c 
exercicio de fungoes administrativas que competem ao escrivao elei;oral que eeta 
subordinado ao Julz Eleitoral e nao ao Tribunal. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — A organizagao desse quadro nao invalida as 
disposigoes de ordem geral contidas no Cddigo Eleitoral. 

O Sr. Joao Villasboas — Dispense a questao do Cddigo Eleitoral. Reflro-me 
a juridicidade do art. 11. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — o Cddigo Eleitoral determina que os Cartdrios, 
Eleitorais, sob a diregao dos escrivaes eleitorais, poderao ter funcionarios requi- 
sitados. Se nao me engano, declara que esse auxilio aos Cartdrios Eleitorais sera 
prestado por funcionarios da Secretaria do Tribunal Eleitoral. 

Ora, uma lei que se Umita a organizar o quadro da Secretaria do Tribunal 
nao pode alterar disposigoes de um cddigo que e lei de carater geral. O projeto 
apenas faz aceitar, como funcionarios dos Cartdrios e em caso de emergencia, os 
da Secretaria do Tribunal. Nao proibe, de maneira alguma, que os Cartdrios 
requisitem funcionarios de outras repartigdes quando seus servigos se inten- 
siflcarem. Mesmo porque nao pode alterar o Cddigo Eleitoral. Nao vejo, portanto, 
nenhuma, nenhuma collsao entre os dispositivos do projeto e os do Cddigo 
Eleitoral. 

O Sr. Joao Villasboas — Muito grato a V. Ex.a 

O Sr. Filinto Miiller — V. Ex.a permite um aparte? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Com muito prazer. 

O Sr. FilintoJVIiiller — Tenho a impressao de que a duvida suscitada pelo 
nobre Senador Joao Villasboas nao tern cabimento. Nossa experiencia na obser- 
vagao dos trabalhos dos Cartdrios Eleitorais, tanto em nosso Estado como em 
varies outros da Uniao nos demonstrou que, na ocasiao em que o alistamento 
eleitoral e intensificado, nos meses anteriores as elelgoes, o Tribunal Eleitoral 
requlsita funcionarios do Poder Executive. Sao esses funcionarios requlsitados 
que vao trabalhar nos cartdrios eleitorais, a fim de dar vazao a grande quan;i- 
dade de trabalho neles existentes. Quando termina essa fase prd-eleltoral, os 
funcionarios sao devolvidos ao Poder Executivo. 
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O SR. HEBIBALDO VIEIRA — Todajs as requisiQoes sao feitas pelo Tribunal 
Eleitoral. 

O Sr. Filinto Miiller — Exatamente. Tenho a impressao de que, com a dis- 
posigao que vamos votar, ficara restrito ao pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral a prestaqao desses servi?os nos cartorios eleitorals, servigos 
esses que atualmente sao executados por funcionarios do Poder Executive. Sugere 
a lei a requisl?ao de pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, isto 
6, pessoal mals afelto aos assuntos eleitorais. A referencia posterior a requisigao 
de funcionarios por intermedio do Poder Executive, visa deixar claro que nao 
estamos derrogando a disposiqao do Codigo Eleitoral que admite rsquisicoes. 
Nao hd, choque e minha impressao e a de que ate facilita e normaiiza a requl- 
siQao de funcionarios dos cartorios eleitorais, na epoca em que o trabalho 6 
mais intenso, a proximidade das elei?6es. Considero V. Ex.a, assim como o nobre 
Senador Joao Villasboas, mestres, nao so no Direito Constltucional, mas tam- 
bem especializados em Direito Eleitoral. A observagao de V. Ex.a calou no meu 
espirito e por isso dou esta opiniao para melhor esclarecimento do assunto. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — O aparte de V. Ex.a enriquece minhas consi- 
derapoes e so tenho que Ihe agradecer ter preenchido tao brilhantemente essa 
lacuna do meu dlscurso. 

Sr. Presidente, dessa forma considero o assunto debatido e suficisntemente 
esclarecido. 

Encerro minhas considera<;5es, na expectativa de que o projeto seja aprovado 
sem nenhum destaque porque so dessa maneira procedendo seremos coerentes 
com o Legislativo, atraves de proposigoes que aprovou em outros momentos da 
sua vida. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Heribaldo Vieira, por falta de energia 
eletrica, os trabalhos sao interrompidos. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votagao o requerimento. 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Com a aprovagao do destaque, fica excluido do projeto o § 5.° do art. 10. 
O projeto sera votado em escrutinio secreto, nos termos regimentals. 
Vai-se proceder a chamada. 

(Procede-se a chamada) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Votaram 35 Srs. Senadores, mimero 
que coincide com o de esferas encontradas na urna. 

Vai-se proceder a apuragao. (Pausa.) 
Foram encontradas na urna 10 esferas brancas e 25 esferas negras. 
O projeto esta rejeitado. 
Sera arquivado. 

E o seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 151, DE 1961 
(N.0 3.221-B, na Camara) 

Organiza o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
Eleitoral de Brasilia, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — O Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 

do Dlstrlto Federal, crlado em carater provisorio pela Lei n.0 3.754, de 14 de abrll 
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de 1960, art. 87, § 1.°, fica organizado de acordo com a prssente lei e a tabela 
que o acompanha. 

Paragxafo unico — No enquadramento a nova situaijao decorrentc da presente 
lei, do pessoal admitido nos termos da Lei n.0 3.754, de 1960, o Tribunal levara 
em conta o tempo de servigo no cargo, a especializagao e o merecimento do 
funcionario. 

Art. 2.° — Os servigos da Secretaria serao constltuidos das Segoes Judicidria, 
Administrativa e Protocolo, com a organizagao e atribuigbes definidas no Regl- 
mento do Tribunal. 

Art. 3.° — Os simbolos e nivels de venclmentos dos cargos da Secretaria do 
Tribunal terao os seguintes valores mensals: 

SIMBOLOS Referencia-Base 
CrS 

Razao Horizontal 
Cr$ 

PJ- 1 ...   63.000,00 
PJ- 3 ...   53.000,00 
PJ- 5 ...   47.000,00 
PJ- 6 .,.   40.000,00 1.450,00 
PJ- 8 .,.   34.000,00 1.150,00 
PJ- 9 ...   32.000,00 1.000,00 
PJ-10 ... 900,00 
PJ-11 ...   28.000,00 850,00 
PJ-12 ...   26.000,00 800,00 
PJ-14 . . .   21.000,00 700,00 

Art. 4.° — Os valores da gratificagao mensal da fungao gratlficada, menos 
o vencimento, da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, 
serao os seguintes: 

1 F — 44.000,00 
2 F — 42.000,00 

Paragrafo unico — Se a fungao for exercida por funcionario do proprio Qua- 
dro do Pessoal, a gratificagao sera igual a diferenga entre o vencimento do 
cargo efetivo e o valor do simbolo fixado para a fungao. 

Art. 5.° — Os funclonarios da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do 
Distrito Federal perceberao gratificagao adicional por tempo de servlgo nas mes- 
mas bases da concedida aos servidores do Tribunal Superior Eleitoral pelo art. 7.° 
da Lei n.0 1.814, de 14 de fevereiro de 1953. 

Art. 6.° — As vantagens da "razao horizontal" a que se refere o art. 3.° desta 
lei, serao por trienio, na forma estabelecida pela Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 
1960, ate que o servldor comece a fazer jus a gratificagao adicional. 

Art. 7.° — Os funcionarios do Tribunal, inclusive os nomeados de acordo 
com a Lei n.0 3.754, de 14 de abril de 1960, terao direito, desde a respectlva posse, 
as vantagens flnancelras atrlbuidas aos funcionarios da Secretaria da Camara 
dos Deputados pelo art. 1.° letras "a", "b" e "c", da Resolugao n.0 31 de 1960, da 
mesma Camara, enquanto perdurarem seus efeitos em relagao aos referldos ser- 
vidores . 

Paragrafo unico — As vantagens a que se refere este artlgo serao calculadas 
sobre os venclmentos fixados pela Lei n® 3.754, de 1960, ou sobre os vlgentes na 
data da cltada Resolugao n.® 31 para os cargos da Secretaria da Camara dos 
Deputados correspondentes aqueles que, criados por esta Lei, nao sejam identicos 
aos constantes do Quadro atual da Secretaria do Tribunal. 

Art. 8.° — Os funcionarios da Secretaria do Tribunal terao direito ao salario- 
familla nas bases flxadas pela Lei n.° 3.826, de 23 de novembro de 1960, art. 11. 
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Art. 9.° — Aplicam-se aos funcionarios da Secretaria do mencionado Tribu- 
nal, no que couber, as disposiijoes dos arts. 14, §5 1.°, 2.°, 3.°, 4.° e 7.°, e 74, letras 
"a", "b" e "c", da Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960. 

Art. 10 — Cabe ao Tribunal, mediante proposta de seu Presidente, prover os 
cargos da Secretaria e servigos auxiliares, nos termos desta lei. 

S 1.° — No provimento do cargo de Diretor da Secretaria do Tribunal sera 
exigido o diploma de Doutor ou Bacharel em Ciencias Juridicas e Socials. 

5 2.° — Os cargos de Auxiliar Judiciario e Oficial Judiciario constituem uma 
carreira no Quadro do Tribunal. 

S 3.° — As vagas de Oficial Judiciario serao provides por Auxiliares Judicia- 
rios, observados, alternadamente, os criterios de merecimento e de antiguldade. 

S 4.° — A primeira investidura no cargo de Auxiliar Judiciario efetu_ar-se-a 
mediante concurso publico de titulos e provas, procedendo inspeQao de saude. 

8 5.° — As primeiras nomeagoes pa'-a os cargos dc Auxiliar Judiciario, neces- 
saries ao imediato funcionamento regular do Tribunal, poderao ser feitas me- 
diante concurso publico de titulos. 

§ 6.° — t vedado, em qualquer hipotese, admissao de pessoal alem do nume- 
ro e das categories funcionais constantes da tabela anexa. 

Art. 11 — Sem prejuizo das atribuigoes legais do respective Escrivao Eleitoral, 
cabera a funcionarios da Secretaria do Tribunal a execugao dos servigos admi- 
nistrativos dos Cartorios das Zonas Eleitorais. 

§ 1.° — Compete ao Corregedor, tendo em conta as necessidades dos servigos 
e depois de ouvldo o Juiz Eleitoral, propor ao Tribunal, por interm6dio de seu 
Presidente, a lotagao dos funcionarios a que se refere este artigo. 

8 2." — Aprovada a lotagao, o Corregedor requisitara os servidores ao Presi- 
dente do Tribunal. 

8 3.° — A requisigao de funcionarios dos orgaos do Poder Executive (Codigo 
Eleitoral, art. 17, letra "n") dependera sempre de proposta do Juiz Eleitoral e 
autorlzagao do Tribunal. 

8 4.° — Cabe ao Juiz Eleitoral a diregao e distribuigao dos servigos adminia- 
trativos e eleitorais dos Cartorios da Zona sob sua jurisdigao dentro do horfirlo 
que, mediante proposta sua, for fixado pelo Corregedor. 

6 5.° — O Juiz Eleitoral, tendo em vista a conveniencia e o interesse dos 
servigos, podera, a qualquer tempo, solicitar a substituigao dos funcionarios 
requisitados a Secretaria do Tribunal ou devolver as respectivas repartlgoes de 
ordem os do Poder Executive, comunicando a ocorrencia ao Presidente do Tribu- 
nal e ao Corregedor, para os devidos fins. 

g 6.° — O Corregedor inspecionara, mensalmente os servigos eleitorais das 
Zonas do Distrlto Federal e, pelo menos uma vez por ano os dos Terrltorios 
Federals. 

8 7.° — Dos atos que praticar no exerciclo das atribuigoes que Ihe sao confe- 
ridas nos pardgrafos anteriores, o Corregedor dara conhecimento ao Tribunal, 
por intermedlo de seu Presidente. 

Art. 12 —- fi o Poder Executive autorizado a abrir ao Poder Judiciario — Jus- 
tiga Eleitoral — Tribunal Regional Eleitoral e Distrito Federal, o crtdlto especial 
de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhoes de cruzeiros), para atender, no corrente exer- 
cicio, as despesas resultantes desta lei. 

Art. 13 — A presente lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revo- 
gadas as disposlgdes em contrarlo. 
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TABELA A QUE SE REFERE A PRESENTE LEI 

Numero 
de C A R G O S Simbolos 

cargos 

Cargos isolados de provimento 
em Comissao 

1 Diretor de Secretaria   PJ-1 
1 Chefe de Servi?o   PJ-3 
3 Chefe de Servigo   PJ-5 
1 Chefe de Servigo de Zona Eleitoral  PJ-3 

Cargos isolados de provimento efetivo 
10 Oficial Judiciario   PJ-6 
18 Auxillar Judiciario   PJ-9 

1 Porteiro   PJ-8 
2 Motxjrista   PJ-11 
2 Guarda Judiciario   PJ-12 
2 Continuo   PJ-12 
4 Servente   PJ-14 

Funcoes gratificadas 
1 Secretario do Presidente   1-F 
1 Secretario do Corregedor  2-F 
1 Secretario do Procurador Regional  2-F 

Item 4 
Votagao, em discu&sao unica, do Requerimento n.0 483, de 1961, pelo 

qual o Sr. Fausto Cabral (como Lider do PTB) e outros Senhores Sena- 
dores solicitam urgencia, nos termos do art. 330 letra c, do Regimento 
Intemo, para o Projeto de Lei da Camara n.0 167, de 1961, que autoriza 
o Poder Executive a abrir, pelo Mlnisterio da ViaQao e Obras Publican o 
credit© especial de Cr$ 120.000.000,00, para atender as obras de defesa 
das praias de Olinda, no Estado de Fernambuco. 

Em votagao o requerimento. 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de que trata o requerimento de urgencia sera incluido na Ordem 

do Dia da terceira sessao ordinaria que se seguir a presente. 
Item 5 

Vota?ao, em discussao unica do Parecer n.0 727, de 1961, da Comissao 
de Constituigao e Justiga, pela remessa a Camara dos Deputados, em 
vlrtude de se tratar de materia cuja tramitagao deve ser iniciada naquela 
Casa, da Mensagem n.0 1 (n.0 de origem 8) de 16 de outubro de 1961, do 
Senhor Presidente do Conselho de Mlnistros, que encamlnha ao Congres- 
so Nacional, acompanhado de exposlgao de motivos do Sr. Minlstro de 
Aeronautica, anteprojeto de lei que dispoe sobre Zonas de Protegao de 
Aeroportos. 

Os Srs. Senadores que aprovam o Parecer queiram conservar-se sentados. 
Aprovado. 
A Mesa encamlnhara a materia a Camara dos Deputados. 
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Item 6 
VotaQao, em dlscussao unlca do Parecer n.0 728, da Comissao de 

Constituigax) e JustiQa, pela remessa a Camara dos Deputados, em vlrtude 
de se tratar de materia cuja tramitagao deve ser inlclada naquela Casa, 
a Mensagem n.0 2 (n.0 de origem 9), de 16 de outubro de 1961, pela qual 
o Sr. Presidente do Conselho de Ministros submete k consideragao do 
Oongresso Naclonal anteproielo de lei que exclul a expressao "pelo 
menos com 12 (doze) meses de antecedencia". constante da letra c do 
art. 6.° da Lsi n.0 86, de 1947, na forma como foi modificada pela 
alinea c do art. 15 da Lei n.0 1.184, de 1950. 

Em votagao. 

Os Srs. Senadores que aprovam o Parecer, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 

Sera encaminhada a Camara dos Deputados a materia a que se refere o 
Parecer. 

Item 7 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 58, de 1961, de autorla 

da Comissao Dlretora, que nomeia o Oficial da Ata, PL-3, Ivan Ponte e 
Souza Palmeira para o cargo de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria 

do Senado Federal. 

Em discussao. 

Nao havendo quern faca uso da palavra encerro a discussao. 

Em votaQao o projeto. 

Os Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Vai a Comissao Diretora, para reda?ao final. 

fi o seguinte 

PROJETO DE RESOLUCAO N.0 58, DE 1961 

Nomeia para o cargo de Diretor, PL-1, o Oficial da Ata, PL-3, Ivan 
Ponte e Souza Palmeira. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo unico — E nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, Item 2, 

do Regimento Interno, para exercer o cargo de Diretor, PL-1, do Quadro da 
Secretaria do Senado, o Oficial da Ata, PL-3, Ivan Ponte e Souza Palmeira. 

Item 8 

Discussao imica do Projeto de Resolu?ao n.0 59, de 1961, de autoria 
da Comissao Diretora, que nomeia Antenor Ferreira Gomes para cargo 
vago de Guarda de Seguran^a, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Em discussao. 

Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa.) 
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PROJETO DE RESOLUCAO N.0 59, DE 1961 
Nomeia para o cargo de Guarda de Seguranga Antenor Ferreira 

Gomes. 
O Senado Federal resolve: 
Art. unico — E nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regl- 

mento Interno, para o cargo isolado de Guarda de Seguran^a, PL-9, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, Antenor Ferreira Gomes. 

Item 9 
Discussao unica do Projeto de Resolucao n.0 60, de 1961, de autoria 

da Comlssao Diretora, que nomeia Maria Judith Rodrigues para cargo 
Isolado de Guarda de Seguranga, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Em discussao. 
Nao havendo quern faga uso da palavra, incerro a discussao. 
Os Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto volta a Comissao Diretora, para a redagao final. 

£ o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUCAO N." 60, DE 1961 
Nomeia para o cargo de Guarda de Seguranga, Scvcrino Estevao 

Ramalho 
O Senado Federal resolve; 
Artigo unico — E nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regi- 

mento Interno, para o cargo isolado de Guarda de Seguranga, PL-9, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, Severino Estevao Ramalho. 

Item 10 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 61, de 1961, de autoria 

da Comissao Diretora, que nomeia Maria Judith Rodrigues para cargo 
vago de Oficial Arquivologista, PL 3, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Sobre a mesa requerimento do nobre Senador Lino de Mattos. 
E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N." 500, DE 1961 
Nos termos dos arts. 212, letra 1, e 274, letra b, do Regimen to Interno, re 

queiro adiamento da discussao do Projeto de Resolugao n.0 61, de 1961, a fim 
de ser feita na sessao de 6 de dezembro de 1961. 

Sala das Sessoes, 30 de novembro de 1961. — Lino de Mattos. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Aprovado o presente requerimento, o 

Projeto de Resolugao voltara a Ordem do Dia na sessao de 6 de dezembro. 
Esgotada a materia em pauta. 
Ha oradores inscritos para esta oportunidade. 
Tern a palavra o nobre Senador Miguel Couto, por cessao do Senador Lima 

Teixeira. 
O SR. MIGUEL COUTO — Senhor Presidente, quando estava no Governo 

do Estado do Rio, um problema economico industrial preocupava a todas as 
industrias — o encarecimento crescente, quase vertiginoso do fuel-oil. As indus- 
trias eram forgadas a rever periodicamente o custo de sua produgao, tal a influ- 
encia que o fator combustivel pesava na composigao dos pregos. 
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Para conseguir baratear esse combustivel e amenizar a situagao das indus- 
trias, ocorreu-nos juntar o interesse da Cia. Nacional de Alcales, localizada no 
Arraial do Cabo, aos das demais indiistrias da regiao e ao de todo o norte Flu- 
mlnense, promovendo no literal fluminense, no Porto do Cabo, uma grande 
estaijao receptora e redistribuidora de oleo combustivel, com as vantagens dos 
pre<;os fixados para as esta^oes no litoral, uniformes e sempre mais baixos. 

Senhor Presldente — Como pioneiro na exploraQao do Porto do Cabo, cujos 
estudos batimetricos realizamos em 1930, conheciamos as excelentes condlijoes 
naturals desse Porto, inteiramente protegido e de uma profundidade capaz de 
receber navios de grande calado, dez e doze mstros. Por isso, logo que na regiao 
se instalaram importantes industrias, consumindo vultosa quantidade de com- 
bustivel, ocorreu-nos a ideia de ali receber diretamente os grandes petroleiros e 
de Instalar uma esta<;ao de combustivel para distribuir o fuel-oil, nao somente 
na regiao de Cabo Frlo, mas para todo o norte fluminense, atraves das rodovlas 
que meu governo estava pavimentando para Campos e que deveriam prosseguir 
para Itaperuna e fronteiras do Espirito Santo. 

Encontrando-me na chefia do Governo do Estado do Rio de Janeiro tinha 
eu dever de promover as medidas necessarias a esss programa tao util a economia 
do meu Estado. Felizmente este piano ficou concretizado. Longos entendimentos 
entre Governo do Estado, Petrobras, Cia. dos Alcales e Companhias distribui- 
doras — Esso e Shell —, promovidos com alto espirito de colaboraqao, acerta- 
ram todo o necessario para a instalaqao definitlva da grande estagao litoranea 
de Fuel-oil em Cabo Frio, trabalhos prontamente iniciados. 

Os grandes petroleiros, ancorando no Porto do Cabo, descarregariam o oleo 
para um terminal oceanico de um oleoduto da PETROBRAS, que levaria o precio- 
so combustivel diretamente a Cia. dos Alcales e tambem para os tanques das 
companhias distrlbuidoras Esso e Shell. 

O Governo do Estado prontificou-se a completar a ligacao rodoviaria Cabo 
Frlo — Porto do Cabo, pelo seu trajeto mais curto e economico, e seu asfaltamen- 
to fol contratado, tudo flcando assim providenciado para que a vasta rede rodo- 
viaria asfaltada pudesse facllltar o transporte e a distribuigao de oleo 
combustivel para todo o norte do Estado do Rio, ate o Espirito Santo. 

Senhor Presldente — O necessario esta agora finalmente concluido para que 
as industrias fluminenses possam usufruir desse piano em prol do baratea- 
mento do combustivel, e e grande a minha satisfacao em ter colaborado nessa 
Iniciativa para a qual contribui pessoalmente, oferecendo gratuitamente a 
PETROBRAS a faixa de terrenes necessaries para a passagem do seu oleoduto, 
numa extensao de cerca de dois quilometros. 

O custo deste oleoduto, que tern pouco mais de dois quilometros e apenas 
seis polegadas de diametro, flcou assim muito economico para a PETROBRAS. 
A estimatlva de consumo de fuel-oil em toda a regiao norte fluminense a abaste- 
cer-se da estaqao litoranea do Porto do Cabo, e calculada em cerca de 200 mil 
toneladas por ano. Todas essas condigoes permitem estabelecer uma tarifa modi- 
ca e justa para pagamento do uso deste oleoduto da PETROBRAS, que geral- 
mente toma como tempo de amortizagao do capital investido o prazo de 20 a 25 
anos. 

Sr. Presldente, tudo agora esta pronto a funcionar. com oleo ja deposltado 
nos grandes reservatorios da Alcales e da Esso, resta, apenas, para que o 
norte fluminense possa comegar a receber fuel-oil diretamente da Estagao de 
Cabo Frio e usufruir de melhores pregos, alguns pequenos detalhes, entre os 
quais fixagao da taxa de utilizagao do oleoduto pelo Conselho Nacional do 
Petroleo, que esperamos possa adotar uma tarifa pequena, a tarifa de Cr$ 46,70, 
por tonelada, apontada por tecnicos competentes. 

Senhor Presidente — terminando essas consideragoes quero, desta tribuna 
do Senado, fazer um caloroso apelo, em nome dos industrials do meu Estado, 
para que os dirigentes da PETROBRAS examinem com a maxima simpatia, 
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intere&se e rapidez este problema do fornecimento e custo do dleo para as 
suas usinas, fortemente atingidas pelas ResolUQoes n.0s 204 e 208 que elevaram o 
fuel-oil de CrS 4.788,00 para Cr$ 8.123,00 e em seguida para Cr$ 10.447,00. 

A economia planejada, resultante de um trafego rodoviario mais curto e 
economico, partindo da grande estagao distribuidora de Cabo Frio, com um 
oleoduto muito economico, deve atingir a cifras de 500 a 600 cruzeiros por 
tonelada. 

O Governo fluminense, que dentro em breve tera funcionando a sua grande 
usina termeletrica de Campos, sera um forte consumidor de combustivel e 
assim tambem beneficiado. 

Sr. Presidente, e motive de grande jiibilo para mim ver agora concretizado, 
no operoso Governo Celso Peganha, esse grande empreendimento economico, 
em prol do parque industrial do Estado do Rio, que podera economizar em 
cerca de Cr$ 600,00 por tonelada no prego do seu combustivel, ou seja, na 
estimatlva de consume de 200 mil toneladas por ano, a vultosa soma de cento e 
vinte milhoes de cuzeiros, ficando assim amenizada a catastrofica alta dos pregos, 
motivada pelas Resolugoes n.0s 204 e 208. 

Sr. Presidente, dentro de poucos dias devera ser inaugurada a Estagao 
Distribuidora de Fuel-oil de Cabo Frio, e diante desse feliz ensejo, daqui do 
Senado Federal, envia-mos nossas vivas e sinceras congratulagoes ao Governo e 
aos industrials fluminenses, pelo auspicioso acontecimento. (Muito bem! Muito 
bem!) 

Durante o discurso do Sr. Miguel Couto, o Sr. Cunha Mello se ausen- 
ta da Presidencia, assumindo-a o Sr. Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra o nobre Senador 
Reginaldo Fernandes. 

O SR. REGINALDO FERNANDES — Sr. Presidente, em face do grave recru- 
descimento da endemia malarica, a Academla Nacional de Medicina. com o obje- 
tivo de resguardar os resultados de uma das mais brilhantes campanhas do nosso 
sanitarismo, e evitar o descredito em que a mesma poderia resvalar perante a 
opiniao publica, decidiu reunlr os mais reputados tecnicos malariologistas do 
pais e com eles examinar detidamente a situagao para, entao, de posse de dados 
concretos, indicar ao Governo qual a orientagao que devera adotar na solugao do 
problema. 

Os relatorios apresentados confirmaram a exacerbagao da endemia em 
varies pontos do Pais, particularmente nos Estados do Amazonas, do Para, onde 
so na colonia japonesa de Tome-Assu teriam ocorrido 200 casos fatais nestes 
ultimos tres meses. 

A discussao da materia revelou que as causas mais responsaveis por essa 
situagao estariam ligadas a escassez de recursos orgamentarios. 

Segundo o autorizado depoimento prestado a Academia Nacional de Medi- 
cina pelo Chefe da Campanha de Controle e Erradicagao da Malaria do Mlnis- 
terio da Saude, nada menos de 60% das verbas destinadas ao combate da 
doenga ou foram desviadas ou foram retidas no piano de economia do governo. 
Nem mesmo os compromissos assumidos com os organismos internacionais in- 
cumbidos de fomecer o material necessario a execugao da campanha foram 
cumpridos. 

Foi, portanto. Sr. Presidente, conforme as conclusoes chegadas, a exigiii- 
dade dos recursos financelros a principal causa responsavel pelo relaxamento 
das medidas de controle da doenga e o seu conseqiiente reaparecimento em 
areas ja inteiramente saneadas. O servigo de dedetizagao domiciliar foi grande- 
mente sacrificado. A distribuigao de medicamento especifico foi igualmente 
prejudicada. 

Mas, de todas as providencias tomadas, em face da escassez dos recursos, a 
que me parece mais grave foi a abrupta suspensao do emprego do sal cloroquina- 
do na regiao amazonica. Como nao ignora V. Ex.a, Sr. Presidente, a reglao 
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amazonlca apresenta condicoes fisiograficas que a tornam intensa a pratlca dos 
inseticldas de aqao residual ou de efeito retardado. 

A adiqao da cloroquina ao sal para o consume das populagoes da regiao 
amazonlca, dado o alto Indice da endemia malarica all prevalente com as peculia- 
res condicoes da area, foi uma medida das mais acertadas e oportunas, a meu ver. 
Aproveito a oportunldade para solicitar do Ministro Souto Maior, que tanta 
sensibilidade tem demonstrado ao problema da malaria, para reexaminar a 
medida posta em execucao pelo seu antecessor Dr. Cattete Pinheiro. 

Essas rapidas consideragoes, Sr. Presidente, tem por fim congratular-me com 
a Academla Nacional de Medicina pela patriotica iniciativa que acaba de tomar 
em face do grave recrudesclmento da endemia malarica, e ao mesmo tempo 
deixar transcrito nos Anals do Senado a mocao que aquela sabia e nobre institui- 
gao envlou ao Governo da Republica. 

Passo a ler o texto da mogao: 
A ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. ao ensejo do encerramento 

do Segundo Coloquio sobre a Malaria, avaliando devidamente a grave 
incidencla e o atual surto de recrudesclmento da endemia, como os riscos 
decorrentes de uma incompleta integragao do problema no quadro geral 
da administragao sanitaria do Pals, e julgando ser de seu dever hipotecar 
todo o seu apolo a luta contra essa doenga que incapacita social e eco- 
nomicamente tantas comunidades e individuos em nossas areas rurais, 
no justo momento em que as mais prestigiosas organizagoes intemacio- 
nais de saiide em estreita cooperacao com os Governos e Nagoes inte- 
ressados no programa da malaria se empenham tenazmente na sua total 
eliminagao da face da terra, vem trazer ao conhecimento do Governo 
da Republica a ameaga que a doenga ainda representa para muitos 
milhoes de braslleiros. 

Associando-se ao sentimento geral dos tecnicos malariologistas, cli- 
nicos e sanltaristas que espontanea e patrioticamente nos trouxeram o 
seu depoimento, a ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA manifesto o 
desejo de que se ampliem e se aprofundem os programas necessaries a 
pesquisa e erradicagao da doenga e encarece, ainda, aos orgaos res- 
ponsaveis que meditem nas graves atribuigoes que Ihes cabem na di.s- 
tribuigao dos recursos necessarios a rotina dos trabalhos de controle e 
erradicagao da endemia. 

A ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA esta certa de que os diri- 
gentes da Nagao tornar-se-ao credores do reconhecimento publico se essas 
dotagoes forem nao so suficientes, como tambem entregues dentro dos 
prazos previstos, visando nao apenas resguardar o bom nome do Brasil 
em face de compromissos internacionais, como, muito particularmen- 
te, respeitar e fazer cumprir os nossos proprios compromi-sos assumidos 
com as nossas sofridas populagoes rurais. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
Durante o discurso do Sr. Reginaldo Fernandes, o Sr. Gilberto Mari- 

nho se ausenta da presidencia, assumindo-a o Sr. Mathias Olympio. 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) _ Tem a palavra o nobre Senador 

Saulo Ramos. (Pausa.) 
Esta ausente S. Ex.a 

Nao ha mais oradores inscritos. (Pausa.) 
Amanha, as 15 horas, comparecerao perante o Senado, atendendo a convo- 

cagao, os Srs. Ministros da Guerra, Marinha e Aeronautica, a fim de manifes- 
tarem o ponto de vista de seus Mlnisterios sobre o projeto que institui o Codigo 
Brasileiro de Telecomunicagoes. (Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, Designo para a de 
amanha a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

1 
Discussao unica do Projeto de Resolu?ao n.0 66, de 1961, que autorlza o 

Governo da Bahia a assumir, perante o Banco Interamericano de Desenvolvi- 
mento, as obrigagoes e responsabilidades necessarias a efetivaQao e resgate de 
um emprestimo ate o limite de Cr$ 1.200.000.000,00 (Projeto oferecldo pela 
Comissao de Financas em seu Parecer n.0 789), tendo parecer favoravel, sob 
n.0 740, da Comissao de Constitui?ao e Justiga. 

2 
Discussao unica do Projeto de Decreto Legislative n.0 15, de 1961 (n.0 59, de 

1961, na Casa de origem) que autoriza o registro do termo aditivo celebrado entre 
o Departamento Nacional de Estradas de Ferro e a firma Carvalho Hoskem & 
Cia. Ltda., relative a construgao de uma ponte na ligaqao ferrovlaria Passo Gua- 
pore—Barra de Jacare, no Rio Grande do Sul (inclulndo em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de intersticio concedida na sessao anterior a requerimento 
do Sr. Senador Daniel Krieger) tendo pareceres favoraveis, sob n.0s 742 e 743, 
de 1961, das Comissoes de Constituigao e Justiga e de Finangas. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as dezessete horas e cinqiienta minutos.) 
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