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238.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 1.° de dezembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO E NOVAES FILHO 

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

— Leonidas Mello — Mathias Olympic — Joaquim Parents — Fausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Argemiro de 
Figireiredo — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho — Louri- 
val Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima 
Teixelra — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Arlindo Rodrigues — Caiado de 
Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Lino de Mattos — Pedro 
Ludovico — Colmbra Bueno — Jose Feliciano — Joao Villasboas — Filinto 
Miiller — A16 Guimaraes — Caspar Velloso — Saulo Ramos — Daniel Krieger 
— Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenca acusa o compa- 
recimento de 38 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 

OFICIO 

Da Camara dos Deputados, encaminhando autografos do seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA. N.0 188/61 
(N.0 2.152-C, na Camara) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Via^ao e 
Obras Piiblicas, o credito especial de CrS 3.500.000.000,00, em favor da 
Cia. Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, para a conclusao da liga- 
pao ferroviaria Brasilia—Pires do Rio e a Rede Ferroviaria do Estado 
de Sao Paulo. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1.° — A ligaijao Ferroviaria L-35 do Piano Ferroviario Nacional (Lei 

n.0 2.975, de 27-11-1956) passara a ter a seguinte discriminagao: 
L-35 — Campinas — Araraquara — Colombia — Brasilia. 
Art. 2.° — Fica o Poder Executivo autorizado a abrir pelo Ministerio da 

Viacao e Obras Publicas — a favor do Departamento Nacional de Estradas de 
Ferro — o credito especial de CrS 3.500.090.000,00 (tres bilhoes e quinhentos 
milhoes de cruzeiros) destinado aos seguintes fins: 

a) conclusao do trecho Pires do Rio—Brasilia da ligacao ferroviaria L-35 
CrS 2.800.000.000,00; 

b) conclusao do trecho Carapinho—Contendas do Tronco Ferroviario Bahia— 
Goias (T-12) de acordo com a Lei n.0 3.287, de 20-10-1957 Cr$ 700.000.000,00. 
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Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publica§ao, revogadas 
as disposicoes em contrario. 

(As Comissoes de Transportes, Comunica^oes e Obras Fublicas e de 
Financas.) 

PARECER N.0 747, DE 1961 
Da Comissao de Economia, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 121, 

de 1961 (n.0 305-C/59, na Camara), que isenta do impost© de importa- 
?ao e de consume, equipamento destinado a ampiiacao da fabrica de 
soda caustica da Companhia Elotroquimica Pan-Americana. 

Relator: Sr. Del Caro 
O Projeto concede isencao, dos impostos de importacao e consumo, para os 

materiais discriminados em 9 (nove) licencas emitidas, em 1958, pela Carteira 
de Comercio Exterior (licencas cujos mimeros de ordem figuram no art. 1.° do 
Projeto), materials esses a serem importados pela Companhia Elotroquimica 
Pan-Americana, para a ampiiacao de sua fabrica de soda caustica. Esclarece o 
art. 2.° da proposicao qua o favor previsto nao abrange o material com similar 
nacional. 

A isencao de que trata o Projeto foi solicitada pelo Poder Executivo que, 
com esse objetivo, encaminhou ao Congresso Nacional exposicao de motives do 
Ministro da Fazenda, ventilando o assunto. 

Informa a mencionada exposicao de motives que a Companhia Eletroqui- 
mica Pan-Americana, sediada no Rio de Janeiro, solicitou isencao de imposto 
para equipamento destinado a ampiiacao de sua fabrica de soda caustica, 
obtendo para isso financiamento no valor de US$ 456,000.00 (quatrocentos e 
cinqiienta e seis mil dolares) da firma Eletrochimica Solfuri e Cloroderivati 
S.P.A., de Milao, Italia. E a indispensavel prioridade cambial para a operaqao 
foi, em tempo oportuno, concedida pela Superintendencia da Moed'a e do Cre- 
dito, atraves do Certificado n.0 257, de 20 de novembro de 1957, 

O Conselho de Politica Aduaneira manifestou-se favoravelmente a isencao 
pleiteada, evocando diversos motives para assim opinar, inclusive o de "tratar- 
se de investimento considerado de interesse economico para o Pais, pelos orgaos 
tecnicos da Carteira de Comercio Exterior" — o de "haver real empenho do 
Governo no aumento da producao nacional de soda caustica, objetivo precipuo 
do investimento". 

Houve, portanto, na fase do processo administrativo que precedeu ao Pro- 
jeto em exame, perfeita observancia das exigencias, cujo cumprimento colocou 
a materia em condipoes de ser favoravelmente acolhida no Congresso. E ja 
o foi, de fato, na Camara dos Deputados, onde tramitou por tres anos, de 
maio de 1959 a agosto de 1961. 

A isencao prevista no Projeto esta, em nosso entender, plenamente justi- 
ficada pelo interesse relacionado com a industrializacao brasileira, a qual recla- 
ma, inclusive por motives dbvios, a pronta conclusao desse processo legislative, 
fi, pelas razoes expostas, favoravel a proposipao o nosso parecer. 

Sala das Comissoes, 11 de outubro de 1961. — Caspar Velloso, Pre- 
sidente — Del Caro, Relator — Alb Guimaraes — Fausto Cabral — Saulo Ramos. 

PARECER N.0 748, DE 1961 

Da Comissao de Finanpas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 121, 
de 1961 (n.0 305-C/59 na Camara), que isenta, do imposto de importapao 
e de consumo, equipamento destinado a ampliapao da fabrica de soda 
caustica da Companhia Eletroquimica Pan-Americana. 

Relator: Sr. Caspar Velloso 
1. O presente projeto de lei, oriundo de Mensagem do Poder Executivo apre- 
sentada em concordancia com o art. 67 da Constituipao, isenta dos impostos 
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de importagao a de consumo, materiais a serem importados pela Companhia 
Eletroquimica Pan-Americana para a ampliacao de sua fabrica de soda caustica. 
2. Segundo consta da Expositjao de Motives do Sr. Ministro da Fazenda que 
acompanha a Mensagem Presidencial, motivadora do projeto) a Companhia 
Eletroquimica solicitou e obteve, para esse fim, um financiamento da firma 
"Eletrochimica Soffuri e Cloroderivati S.P.A.", de Milao, Italia, no valor de 
quatrocentos e cinquenta e seis mil dolares. 
3. A materia foi devida e cuidadosamente examinada pelos orgaos tecnicos, 
tais como o Conselho da SUMOC, que concedeu o registro de prioridade cambial 
a operagao, o Conselho de Politica Aduaneira e a Carteira de Comercio Exterior, 
deles tendo recebido pareceres favoraveis por tratar-se de investimento de gran- 
de interesse economico para o Pais e que vira aumentar, consideravelmente, a 
produqao nacional. 
4. A CACEX emitiu as competentss licengas de importacao, que sao as espe- 
cificadas no art, 1.° do projeto. Pelo art, 2.° foi estabelecido medida acautela- 
dora, mediante a qual somente o material que nao possuir similar nacional 
podera ser abrangido pelo favor da lei. 
5. O disposto no projeto contribuira para atingir um alto objetivo, com o 
comprovado aumento da producao nacional de uma industria quimica base, qual 
seja a da soda caustica, produto de indiscutivel essencialidade e imprescindivel 
a industria d'e tecidos, sabao, etc. O assunto e, assim, de grande interesse sob 
todos 03 aspectos: com a importaqao desse material, e a ampliagao da referida 
industria, havera uma economia, em divisas, de cerca de duzentos e oitenta e 
cinco mil dolares por ano. 
6. Em face do exposto, e tendo em vista os aspectos altamente favoraveis que 
cercam a proposicao, opinamos pela aprovacao do projeto. 

Sala das Comissoes, 23 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presi- 
dente — Gaspar Velloso, Relator — Fernandes Tavora — Victorino Freire — 
Joaquim Parente — Mem de Sa — Fausto Cabral — Jcaquim Parente — Dix 
Huit Rosado. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa requerimento que vai 
ser lido. 

E lido o seguinte 
REQUERIMENTO N.0 501, DE 1961 

A Mesa do Senado 
Em decorrencia do Requerimento n.0 476, de 1971, requeiro a publicagao do 

texto do mesmo encimando a reportagem n.0 Ill, do "Correio da Manha", rela- 
tiva a Cidade Universitaria, da Universidade do Brasil. 

Sala das Sessoes, 30-11-61 — a) Coimbra Bueno. 
Este requerimento depende de apoiamento. Os Srs. Senadores que o apoia- 

rera deverao permanecer sentados. 

De acordo com o art. 235 do Regimento Interno, este requerimento depende 
de Parecer da Comissao Diretora, a qual encaminhado, 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Vai ser lido outro requerimento. 
E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 502, 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.0 121, de 1921, dada a concordancia de todos os pronunciamentos dos orgaos 
do Executivo, hem como da Camara e do Senado a fim de que figure na Ordem 
do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 1.° de dezembro de 1961 — Coimbra Bueno. 
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O SR. PRESEDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa projeto de lei do Sena- 
do, que vai ser lido. 

fi lido, apoiado e vai as Comissoes de Constituigao e Justiga e de 
Educagao e Cultura o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO, N.0 51, DE 1961 
Disp5e sobre o exercicio do magisterio pelos formados em curso de 

Filosofia — de Seminaries, e da outras providencias. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Aos formados por cursos de filosofia de duragao minima de 

dois anos, ministrados em estabelecimentos idoneos de Ensino Sacerdotal ou de 
Teologia, de nivel equivalente ao curso superior, nos termos da Legislagao 
Federal do Ensino, fica assegurado o direito ao exercicio do magisterio das 
disciplinas nas quais e concedido o registro aos licenciados em Filosofia, Geo- 
grafia, Historia, Ciencias Socials, Letras Classicas, Letras Neo-latinas, Anglo- 
Germanicas, e em Pedagogia. 

Paragrafo unico — Salvo nos casos especificados, o registro de qu« trata 
este artigo sera concedido para o exercicio do magisterio no ciclo em que for 
ministrado o ensino da disciplina ou para os dois ciclos. 

Art. 2.° — A concessao do registro das disciplinas cujo magisterio e exer- 
cido, privativamente, pelos licenciados em Matematica, Fisica, Quimica e His- 
toria Natural, so podera ser feita mediante exame de suficiencia ou de adap- 
tagao. 

Art. 3.° — Os formados por cursos nos estabelecimentos de ensino, a que 
se refere o art. 1.°, poderao exercer o magisterio das disciplinas nele estabele- 
cidas, no ano seguinte aquele em que os tenham concluido, desde que o requei- 
ram, mediante apresentagao de certificado ou declaragao de conclusao do curso 
feito, visada pelo Reitor do Seminario ou pela autoridade religiosa competente. 

Art. 4.° — Esta lei entrara em vigor na data da sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

Justificagao 

O ensino eclesiastico ministrado nos Seminarios Maiores, chamado pel as leis 
do ensino de sacerdotal, bem como o de Teologia, ao qual Ihe precede o pre- 
teologico de 2.° ciclo, e considerado ensino superior pelas leis que dispoem sobre 
a articulacao do ensino no Brasil. 

O sacerdotal, por exemplo, e o ensino superior que tern maior duragao de 
cursos em anos, ou seja 7 anos, sendo que, em alguns Seminarios Maiores e 
ele ministrado em 8 anos e o de Teologia e dado em 4 anos, no minimo. 

Ja a Lei n.0 1.821, de 12-3-53, reconhecendo a alta proficiencia do ensino 
pre-teologico e o pre-sacerdotal, este de 11 anos de duragao, determina em 
seu- art. 2.°, que os candidates neles habilitados, poderao ingressar em curso 
superior. Em seu paragrafo unico, estabelece que, sem prejuizo das excegoes 
admitidas em lei, exigir-se-a apenas do candidate nao habilitado no ciclo gina- 
sial ou no colegial ou mesmo em nenhum dos dois, exame das disciplinas que 
bastem para completar o curso secundario. 

For outro lado, baseado nos mesmos fundamentos, o Decreto n.0 34.330, da 
21-10-53, no art. 5.°, e, prescreve que, com o curso de Seminario de 7 anos, 
podera o aluno ingressar nos seguintes cursos: Direito, Filosofia, Letras Clas- 
sicas, Letras Neo-Latinas, Latras Anglo-Germanicas e Pedagogia das Faculda- 
des de Filosofia. 

Nao ha quem nao reconheca o alto padrao d'o ensino ministrado, quer nos 
Seminarios Menores, quer nos Seminarios Maiores, onde sao estudadas, alem 
das disciplinas exigidas pelo curriculo oficial das escolas oficiais ou equiparadas, 
outras materias, como Grego, Hebraico, Direito Canonico, Hermeneutica etc. 
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For outro lado, a penuria alarmante de professores existente em quase 
todas as Unidades da Federaqao, maxime das localidades do interior, tem sido 
suprida em grande parte, da maneira mais eficiente, pelos sacerdotes ou pro- 
fessores formados em colegios religiosos de outras religioes. 

O projeto por nos apresentado encontra, assim, sens fundamentos nas leis 
do ensino e na realidade da initrucao brasileira. 

Sala das Sessdes, 20 de outubro de 1961. — Rui Pahneira. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Vai ser lido outro projeto de lei. 
lido, apoiado e vai a Comissao de Constituigao e Justiga o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 52, DE 1961 
Considera de utilidade piiblica a Conferencia de Sao Sebastiao do 

Alto Guandu da Sociedadc de Sao Vicente de Paulo, com sede em Afon- 
so Claudio, Estado do Esplrito Santo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — considerada de utilidade piiblica a Conferencia de Sao Sebas- 

tiao do Alto Guandu da Sociedade de Sao Vicente de Paulo, entidade civil de 
objetivos filantrdpicos, com personalidade juridica e sediada no munlcipio de 
Afonso Claudio, Estado do Espirito Santo. 

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

Justificagao 
A Conferencia de Sao Sebastiao do Alto Guandu da Sociedade de Sao Vicen- 

te de Paulo, fundada a 3 de dezembro de 1950, na cidade de Afonso Claudio, 
Estado do Espirito Santo, tem por finalidade, como preceitua o art. 2.° dos seus 
estatutos. trabalhar... 

"gratuitamente no amparo aos pobres, necessitados e doentes, a 
maternidade e a infancia e a vslhice desamparadas, sem distingao de 
sexo, credo ou nacionalidade." 

Trata-se de uma entidade beneficente, mantenedora do Hospital Sao Vicen- 
te e que presta, ainda, outras mod'alidades de assistencia social seja pelos 
servigos de ambulatorio medico que mantem, seja promovendo enterro de indi- 
gentes, casamento de mogas pobres, dlfundindo a instrugao religiosa entre as 
criangas, dispensando abrigo e alimentagao a velhice desvalida, assegurando 
amparo a orfaos, ou fazendo constante distribuicao de generos alimenticios, 
roupas e remedies a pobreza em geral. 

A Conferencia de Sao Sebastiao do Alto Guandu da Sociedade de Sao Vicen- 
te de Paulo e uma instituigao que, pela ampla faixa de agao social que desen- 
volve, tornou-se bastante conhecida em toda uma zona do Estado do Espirito 
Santo que tem na cidade de Afonso Claudio o seu centro. Indicios bem expres- 
sivos desse alto conceito publico que adquiriu, pelo bem que esta semeando ha 
longos anos, estao no fato de ja haver sido declarad'a da utilidade piiblica pela 
Lei Municipal n,0 288, e pela Lei Estadual n.0 1.587, ambos de 1980 e, tambem, 
no fato de receber subvengoes municipals, estaduais e federals. 

A simples leitura dos estatutos e demais documentos anexos, que melhor 
falam dos multiples beneficios que a entidade vem prestando a classe potare 
de Afonso Claudio e municipios vizinhos, dira, por certo, a palavra mais forte 
e mais convincente a esta Casa. 

Sala das Sessoes, 1.° de dezembro de 1961. — Del Caro. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
Sobre a mesa requerimentos que vao ser lidos pelo Sr. l.0-Secretario. 
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Sao lidos os seguintes: 
REQUERIMENTO N.0 503, DE 1961 

Nos termos do artigo 330, letra c, do Regimento Interno, requeremos urgen- 
cia para o Projeto de Lei da Camara n.0 143, de 1961, que considera cidaiJe 
satelite o chamado Nucleo Bandeirante, no atual Distrito Federal. 

Sala das Se&soes. 1.° de dezembro de 1961. — Lima Teixeira — Barros Car- 
valho _— Gilberto Marinho — Cunha Mello — Guido Mondin — Ileribaldo Vieira 
— Caiado de Castro — Lino de Mattos. 

REQUERIMENTO N.0 504, DE 1961 
Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgencia 

para o Projeto de Lei da Camara n.0 122, de 1961, que autoriza o Pcder Exe- 
cutivo a instituir a Fundacao Universidade de Brasilia e da outras providencias. 

Sala das Sessoes, 1.° de dezembro de 1961. — Daniel Krieger — Barros Car- 
valho — Fillnto IVIiiller — Fausto Cabral — Victorino Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serao apreciados ao final da Ordem do Dia. (Pausa.) 

Srs. Ssnadores, como e do conhecimento de V. Ex.as, foi marcada para hoje, 
as 15 horas, a presenga dos Srs. Ministros da Marinha, da Guerra e da Aeronau- 
tica a fim de prestarem esclarecimentos sobre o Codigo Brasileiro de Teleco- 
municagces, cujo projeto se acha em curso no Senado. S. Ex.as se encontram 
no Gabinete da Presidencia. 

Isto posto, designo os Senhores Senadores Filinto Miiller, Barros Carvalho, 
Jorge Maynard, Sergio Marinho, Mem de Sa e Lino de Mattos para, em comis- 
sdo, introduzirem S. Ex.as no plenario. 

(Acompanhados da Comissao, dao entrada no recinto e tomam 
assento nas bancadas S. Ex.3® os Srs. General-de-Exercito Joao de 
Segadas Vianna, Ministro da Guerra, Contra-Almirante Angelo Nolasco 
de Almeida, Ministro da Marinha, e Major-Brigadeiro Clovis Monteiro 
Travassos, Ministro da Aeronautica.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — De acordo com a deliberagao ja toma- 
da pelo Senado, transformo a sessao em secreta. 

Solicito aos Srs. funcionarios que adotem providencias nesse sentido. 
(A sessao transforma-se em secreta as 15 horas e 10 minutos e volta 

a ser piiblica as 16 horas e 55 minutos.) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Concluido o debate secreto, a sessao 

volta a ser piiblica. 
Convido a Comissao designada a acompanhar, a saida, os eminentes mem- 

bros do Conselho de Ministros. 
Passe-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussao linica do Projeto de Resolugao n.0 66, de 1961, que auto- 
riza o Govern© do Estado da Bahia a assumir, perante o Banco Intera- 
mericano de Desenvolvimento, as obrigagoes e responsabilidades neces- 
sanas a efetivagao e resgate de um emprestimo ate o limite de   
Cr$ 1.200.000.000,00 (Projeto oferecido pela Comissao de Finangas em 
seu Parecer n.o 7391, ten;o PARECER favoravel, sob n.° 740, da Comissao 
de Constituigao e Justlga. 

Em discussao o Projeto. 
Nao havendo quern queira sobre o mesmo se manifestar, encerro a discussao. 
Em votagao. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram. 
(Pausa.) 

Esta aprovado. Vai a Comissao de Redagao. 
fi lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUgAO 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, mimero II, da 
Constituigao Federal, decreta, e eu, Auro Moura Andrade, promulgo, a seguinte: 

RESOLUgAO N.0 DE 1961 

Artigo unico. Fica autorizado o Governo do Estado da Bahia a assumir, 
perante o Banco Interamericano de Desenvolvimento, as obrigagoes e respon- 
sabilidades 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 cor- 
respondente em moeda estrangeira, ao cambio vigente na data da operagao, 
com prazo de liquidagao nao inferior a 15 (quinze) anos e juros e comissao nao 
inferiores a 5% (cinco por cento) ao ano, que a Superintendencia de Aguas e 
Esgotos de Reconcavo, entidade autarquica daquele Estado, esta autorizada a 
contrair com o mencionado Banco pela lei estadual n.0 1.549, de 16 de novem- 
bro de 1961, para a ampliagao do sistema de abastecimento de agua a cidade 
do Salvador. 

Item 2 
Discussao unica do Projeto de Decreto Legislativo 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 ligagao ferroviaria Passo-Guapore-Barra de Jacare, no Rio 
Grande do Sul (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
intersticio concedida na sessao anterior a requerimento do Sr. Senador 
Daniel Krieger) tendo PARECERE3 FAVORAVEIS, sob n.0s 742 e 743, 
de 1961, das Comissoes de Constituigao e Justiga e de Finangas. 

Em discussao o Projeto. (Pausa.) 
Nao havendo quern queira se manifestar sobre a materia, encerro a dis- 

cussao. 
Em votagao. 
Os Srs. que aprovam o Projeto, queiram permanecer como se encontram. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. Vai a Comissao de Redagao. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 15, DE 1961 
(N.0 59-A, de 1961, na Camara dos Deputados) 

Autoriza o registro do termo aditivo celebrado entre o Departamen- 
to Nacional de Estradas de Ferro e a firma Carvalho Hoskem & Cia. 
Ltda., relativo a construgao de uma ponte na ligagao ferroviaria Passo 
Fundo—Guapore—Barra do Jacare, no Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — E o Tribunal de Contas da Uniao autorizado a efetuar o registro 

do termo aditivo de 9 de dezembro de 1958, celebrado entre o Departamento 
Nacional de Estradas de Ferro e a firma Carvalho Hoskem & Cia. Ltda. e rela- 
tive a construgao de uma ponte de concrete armado na ligagao ferroviaria 
Passo Fundo—Guapore—Barra do Jacare, no Rio Grande do Sul. 
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Art. 2.° —■ Este decreto legislative entrara em vigor na data de sua publi- 
cagao, revogadas as disposigoes em contrario. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta em votagao o requerimento de 
urgencia, lido na hora do expediente, sobre o Projeto de Lei da Camara dos 
Deputados, de n.0 143/61, que considera cidade-satelite o chamado Niicleo Ban- 
deirante, no atual Distrito Federal. 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sen- 
tados. (Pausa.) 

Esta aprovado. A materia constara da Ordem do Dia da terceira sessao 
ordinaria, seguinte. 

Ha, ainda, sobre a mesa outro requerimento de urgencia. Para o mesmo 
e necessario que, oportunamente, sejam ouvidos os Srs. Lideres de bancadas. 

Vou submeter a votagao requerimento de urgencia que se acha sobre a 
Mesa para o Projeto de Lei n.0 122 que autoriza o Poder Executive a instituir 
a Fundagao Universitaria de Brasilia e da outras providencias. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. P'residente, V. Ex.a acaba de enunciar reque- 
rimeento de urgencia para a discussao e votagao do Projeto de criagao da Fun- 
dagao Universitaria de Brasilia. 

Solicitaria fossem adiadas a discussao e votagao do requerimento para a 
Ordem do Dia da sessao ordinaria de segunda-feira, dia 24 do corrente quando 
nela devera figurar o referido Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Solicito ao nobre orador se digne 
enviar a Mesa requerimento por escrito. (Pausa.) 

Vem a Mesa e e lido o seguinte: 

REQUERLMENTO N.0 505, DE 1961 

Nos termos dos arts. 212, letra 1, e 274, letra b, do Regiraento Interno, requei- 
ro adiamento da votagao do Requerimento n.0 504, a fim de ser feita na sessao 
de 4 do corrente. 

Sala das Sessoes, 1.° de dezembro de 1961. — Lima Teixeira. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votagao o requerimento do nobre 

Senador lima Teixeira, solicitando se transfira para a proxima sessao a votagao 
do requerimento de urgencia n.0 504. 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento do nobre Senador Lima 
Teixeira queiram permanecer como se encontram. (Pausa.) 

Esta aprovado. 
O requerimento de urgencia, sera objeto de dellberagao na proxima sessao 

do dia 4. 
Ha oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Sergio Marinho. 

O SR. SERGIO MARINHO — Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, no 
momento em que me permitia chamar a atengao da Casa para o projeto apro- 
vado, no dia anterior, na Camara dos Deputados, em que se propunha dlsci- 
plinar a remessa de lucros para o estrangeiro, no momento em que procurava 
alertar a Casa para a sua significagao, isto e, para as inumeraveis implicagoes, 
para os setores de ameaga, de perigo ao desenvolvimento do Brasil, que esta 
aprovagao criou, nesse momento tive a honra de ser aparteado pelo nobre Sena- 
dor Lourival Pontes e pelo eminente Senador Pedro Ludovico. 

Os dados que trazia ao conhecimento do Senado eram constantes do discurso 
do Deputado Daniel Faraco. Atraves desses dados, positivava-se que o saldo entre 
a saida dos lucros e a entrada dos capitals para investlmentos era altamente 
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favoravel ao Brasil. Estava mais ou manos na proporcao de um para dois, isto e, 
enquanto entravam dois, saia um. 

O nobre Senador Lourival Fontes pos em diivida a evidencia desses dados, 
declarando que as entradas eram computadas no ano do exercicio em causa, 
porem que as saidas se sucediam em cxercicios sucessivos. Tal nao se verifica; 
tenho em maos, o discurso do Deputado Daniel Faraco, atraves do qual, exami- 
nando dados por ele alinhados, que realmente, a informa5ao que eu trouxe 
ontem, ao Senado, e a expressao do que se passa. 

Sai do Brasil cerca da metade do que entra, anualmente. Servindo-me dessa 
oportunidade e dada a alta relevancia do discurso do Deputado Daniel Faraco, no 
momento atual, solicito a V. Ex.a seja o referido discurso, cuja leitura talvez nao 
tenha tempo de fazer porquanto vou viajar, transcrito no Diario do Senado, para 
que constem dos Anais da Casa, as palavras de fogo com que o Deputado Faraco, 
utilizando dados objetivos, utilizando elementos oficiais, sem nenhum pensamento 
altista, sem se apoiar em nenhum slogan, sem estar fanatizado por nenhum este- 
reotipo ou bias, fulminou, estigmatizou, siderou aquela proposigao como uma 
insania, anteontem, na Camara dos Deputados. 

Digo insania, Sr. Presidente, — o termo nao e forte, porque nao somente essa 
proposigao tera o merito de estagnar o desenvolvimento do Brasil, na fase em 
que ele se encontra no momento — merito negativo e evidente, pois vulgarizara 
e estendera ainda mais, se possivel, a miseria, — ainda tera outro merito negativo, 
mais sensivel, porque significara a morte de uma esperanga por todos nos acalen- 
tada. 

V. Ex.a satae, Sr. Presidente, com que contentamento, com quantas esperangas, 
com que sofreguidao nos, ansiosos pelo engrandecimento do Brasil, possuidos 
de ardor civico, com os olhos voltados para as geragoes de amanha, acompanha- 
mos os trabalhos da conferencia de Punta del Este. 

Pois bem, acha-se, por essa proposigao infeliz, ameagado o prdprio protocolo 
de Punta del Este. 

Como V. Ex.a nao ignora, Sr. Presidente, o governo americano, num ato de 
compreensao, num proposito louvavel de vir em socorro das republicas centro-sul 
americanas, se propos, naquela conferencia, a financiar as atividades pertinentes a 
infra-estrutura social e a infra-estrutura economica. Propos financiamento atraves 
de agencias oficiais do governo e tambem, como consta do protocolo, de entidades 
privadas, de agencias particulares que acompanhariam o governo americano nesse 
alto proposito de possibilitar ao Brasil condigoes para que saia da fase de 
servidao economica em que se encontram as suas populagoes reduzidas a miseria, 
fase que compromete seriamente o seu futuro. 

Pois bem, essa infeliz proposigao anteontem aprovada na Camara dos Depu- 
tados poe por terra todas as nossas esperangas. 

fi por isso que, mais uma vez me permito chamar a atengao do Senado para 
o exame dessa proposigao que dentro em brave chegara a esta Casa. 

Leio, para que conste dos anais do Senado, o discurso do Deputado Daniel 
Faraco, encaminhando a proposigao em causa. Nesse discurso, conforme fiz refe- 
renda inidalmente, se contem a ratificagao das respostas que eu, no momento, 
del aos Srs. Senadores Lourival Fontes e Pedro Ludovico. 

O discurso § este: 

"Sr. Presidente. Vai a Camara tomar uma grave deliberagao, cujas 
conseqiiencias e repercussbes se projetam muito alem do que se conven- 
cionou chamar de disciplina da remessa de lucros para o exterior. 

Na verdade, o que realmente esta em jogo nao sao os 30 a 40 milhoes de 
dolares que anualmente sao adquiridos, no mercado de taxas livres para 
as remessas, nem mesmo os 80 a 90 milhoes de investlmentos diretos 
que, em contrapartida, anualmente tern entrado no pais; mas sim e mais 
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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. 

Sabe a Camara que, todos os anos, mais de dois milhoes de novos 
seres se incorporam a nossa populagao, E sabe ainda que, todos os anos, 
quase um milhao e meio de brasileiros atingem a idade em que devem 
encontrar novas oportunidades de trabalho, para produzirem o necessario 
a vida de todos. 

Essas oportunidades so podem ser criadas com inversbes macigas de 
capital, para custear as fabricas, as maquinas, os instrumentos, os mate- 
rials, tudo quanto e enfim indispensavel a equipar o labor do homem e 
torna-lo produtivo. 

Podemos calcular seguramente em 500 bilhoes de cruzeiros a soma que 
seria necessario inverter em cada ano, para assegurar trabalho a todos, 
compensando o desgaste do capital invertido no pais e garantindo a nossa 
populagao um modesto incremento em seu nivel de consumo. 

Realmente, porem, estamos conseguindo inverter apenas 300 bilhoes, 
ou seja, pouco mais da metade e, ainda assim, complementando a poupan- 
ga interna com recursos de fora que atingiram, em 1960, a soma equiva- 
lente a 90 bilhoes de cruzeiros, incluindo emprestimos e investimentos 
diretos. 

Esse deficit alarmante de inversoes nao pode ser coberto pela poupan- 
ga interna. Por mais que fagamos — e tudo devemos fazer nesse sentido, 
nao ha como remover, em breve prazo, a terrivel limitagao que o proprio 
subdesenvolvimento impoe a nossa capacidade de poupanga. Por mais 
habeis e imaginosos meios que se empreguem, qualquer aumento do indice 
de poupanga corresponde sempre a um decrescimo do indice de consumo, 
vale dizer, do nivel de vida da populagao. 

Para se ter uma ideia da magnitude do problema de levantar, dentro 
do pais, mais duzentos bilhoes de cruzeiros — no momento em que, 
apesar de se inverterem trezentos bilhoes, ha um clamor geral por maior 
suprimento de meios — basta lembrar o esforgo que estamos fazendo para 
enfrentar um deficit orgamentario de 165 bilhoes de cruzeiros, do qual 
grande parte e deficit de custeio. 

A entrada de capitals de fora, Sr. Presidente, e de interesse vital para 
este nosso pais, cujo crescimento explosivo nao pode ser detido pelo 
apego a pontos de vista carregados de aversao e de desconfianga. Nem 
basta invocar a boa fe era defesa desses pontos de vista, quando eles se 
opoem tao visivelmente a uma realidade estuante que nao se submete a 
eloqiiencia dos "slogans" e dos diseursos. 

Esses capitals — que deveriamos ser os primeiros em procurar atrair 
e que sao disputados pelos paises subdesenvolvidos e ate por paises 
desenvolvidos — nao virao, se os cercarmos de uma inutil e odiosa 
atmosfera policialesca, como faz o projeto do nobre Deputado Celso 
Brant. Basta ja o clima adverse que a crise de agosto gerou e cujos efeitos 
se traduziram num retraimento que ainda nao fol possivel superar. 

Pego a Camara que me escute. Longa e porfiadamente foi a materia 
estudada. Nenhuma objegao ficou sem exame e sem resposta. Tudo quanto 
se poderia fazer para resguardar o interesse nacional foi feito. O interesse 
nacional esta defendido, no substitutivo da Comlssao de Economia, com 
eficiencia e seguranga, mas tambem — permitam-me que o diga porque 
e o futuro do Brasil que o exige — com destreza e inteligencia, de forma 
a nao impedir, na ansia de correr atras de quarenta milhoes de dolares, 
a entrada dos seiscentos milhoes que devemos atrair, para dar trabalho, 
progresso e paz social ao povo brasileiro. 
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Nesta hora, Sr. Presidente, milhoes de bragos clamam por meios e 
recursos para poderem trabalhar, para poderem produzir, para poderem 
imprimir ao nosso desenvolvimento o ritrao indispensavel a manutengao 
da paz social. 

Esse clamor se vem fazendo sentir com intensidade crescente, e, em 
quase todos os Estados, o problema da ocupagao, sobretudo dos j ovens, 
se esta tornando serio, 

"Nao havera, na aprovagao do texto para o qual foi pedida a prefe- 
rencia, vencidos nera vencedores. Nesse texto, estao incorporadas medidas 
que atendem a todos os receios justos, a todas as objegoes procedentes. 

A vitoria, agora, deve ser do Brasil. 

Do Brasil, pelo qual devemos sacrificar tudo a comegar pelo nosso 
amor proprio. Porque a Patria tudo pode exigir de nos e nada nos deve, 
nem mesmo gratidao!" 

Sr. Presidente, a despeito destas palavras, a despeito desta claridade que 
sobre o plenario se derramou, atraves da palavra autorizada do Deputado Daniel 
Faraco, o Plenario aprovou o monstruoso substitutivo de autoria do Deputado 
Celso Brant. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senacfor 
Miguel Oouto. (Pausa.) 

Esta ausente. 
Tern a palavra o nobre Senador Jarbas Maranhao. (Pausa.) 

Esta ausente. 
Nao ha mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, designando, antes, 

Para a sessao do dia 4, segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votagao, em 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 Interne, em virtude do Requerimento n.0 460, de 
1961, dos Senhores Senadores Fausto Cabral e Caspar Veloso, aprovado na sessao 
de 17 de novembro findo), tendo Pareceres n.0s 697 e 698, de 1961, das Comissoes 
de Seguranga Nacional, favoravel, com as emendas que oferece, sob n.0s 1, 2 e 3 
— CSN (com voto em separado do Sr. Senad'or Sergio Marinho); de Finangas, 
favoravel ao projeto e as emendas, e dependendo de pronunciamento da Comissao 
de Constituigao e Justica, sobre o projeto e as emendas de Seguranga Nacional 
e de Finangas sobre a emenda de Plenario. 

2 

Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.0 504, de 1961, pelo qual 
os Srs. Daniel krieger, Barros Carvalho, respectivamente Lideres da UDN e do 
PTB) e outros Srs. Senadores, solidtaram urgencia, nos termos do art. 330, 
letra b do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Camara n.0 122, de 1961, 
que autoriza o Poder Executive a instituir a Fundagao Universidade de Brasilia 
e da outras providencias. 

3 

Discussao unica da 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 (redagao oferecida pela Comissao de Redagao 
em seu Parecer n.0 734, de 1961). 
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4 
Discussao linlca da Redagao Final do Projeto de Lei do Senado n.0 3, de 1959, 

que regula o pagamento de juros moratorios pela Uniao, pelos Estados, Distrito 
Federal, Municipios e autarquias, (redagao oferecida pela Comissao de Redagao 
em seu Parecer n.0 732, de 1961). 

5 
Discussao unica do Parecer n.0 708, de 1961, da Comissao de Transportes, 

Comunlcagoes e Obras Publicas, no sentido de ser ouvida a SPVEA, sobre o 
Projeto de Lei da Camara n.0 392, de 1956, que autoriza o Poder Executive a 
estudar, projetar e construir uma ponte sobre o rio Tocantins, entre Tocantinopo- 
lis, no Estado de Goias, e Porto Franco no Estado do Maranhao. 

6 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 53, de 1961, de autoria da 

Comissao Diretora, que torna sem efeito a nomeagao de Francisco Ojeda, para 
a classe inlcial da carreira de Taquigrafo. 

7 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 de 1961, de autoria da 

Comissao Diretora, que nomeia Lidia das Dores Mata para o cargo Isolado de 
enfermeira, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

8 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 23, de 1961 (n.0 2.390 de 

1957, na Camara), que concede pensao especial d'e Cr$ 5.000,00, respsctivamente 
aos pracinhas, soldados, expedicionarios da FEB, Pedro Leme de Assis e Declo 
Fiorante, tendo Pareceres sob n.0s 685 e 686, de 1961, das Comissoes, de Constitui- 
gao e Justiga, favoravel e de Finangas, favoravel com a emenda que oferece sob 
n.0 1-CF. 

9 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 121, de 1961 (n.0 305, de 

1959, na Casa de origem), que isenta do imposto de importagao e de consume 
equipamento destinado a ampliagao da fabrica de soda caustica da Companhla 
Eletroquimlca Pan-Americana (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa 
de intersticio concedida na sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador 
Coimbra Bueno), tendo Pareceres favoraveis (n.0s 747 e 748 das Comissoes, de 
Economia e de Finangas. 

10 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 136, de 1961 (n.0 1.931, de 

1960, 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, 
tendo Parecer sob n.0 687, de 1961, da Comissao de Finangas, favoravel com a 
emenda que oferece sob n.0 1-CF. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 17 horas e 25 minutos.) 



239.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 

em 4 de dezembro de 1961 

PRESIDflNCIA DOS SBS. CTJNHA MELLO, GILBEBTO MARINHO, 
MATHIAS OLYIVIPIO E GUIDO MONDIN 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Cunha Mello — Vlvaldo Lima — Zacharias de Assump?ao — Lobao da Sil- 

velra — Sebastlao Archer — Eugenic Barros — Leonidas Mello — Mathlas Olym- 
pio — Joaquim Parente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel 
— Argemlro de Flgueiredo — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge May- 
nard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira —Del Caro — 
Calado de Castro — Gilberto Marinho — Milton Campos — Lino de Mattos — 
Fillnto Mliller — Lopes da Costa — Gaspar Velloso — Saulo Ramos — Irineu 
Bornhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SB. PBESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presen^a acusa o compare- 
cimento de 31 Srs. Senadores. Havendo niimero legal, declare aberto os trabalhos. 

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

posta em discussao, 6 sem debate aprovada. 
O Sr. l.0-Secretario le o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO SR. PRESIDENTE DA REPCBLICA 
N.0 258 (n.0 de orlgem 582), de 24 de novembro, restitulndo autografos 

referentes ao Projeto de Lei da Camara n.0 25, de 1960, sancionado, que dispoe 
sobre loca?6es de predlos pertencentes a Rede Ferroviaria Federal S/A; 

MENSAGEM 
N.0 259, DE 1961 

(N.0 de origem 583) 

Excelentissimo Senhor Presldente do Senado Federal: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia que, no uso da atrlbul^ao 

que me conferem o artigo 70, § 1.°, da Constitulijao Federal e o artigo 3.°, itens 
in e IV, do Ato Adlclonal, resolvi negar san^ao ao Projeto de Lei na Camara 
n.0 1.752/60 (no Senado, n.0 118/01), que reestrutura o Quadro de Oficiais Den- 
tlstas do Exercito, modlficando a Lei n.0 2.414, de 8 de fevereiro de 1955, por 
considera-lo contrario aos interesses nacionais, pelas razdes expostas a seguir. 

Com efeito, apds o encamlnhamento da proposta ao Congresso Nacional, o 
Ministdrlo da Guerra, reexaminando o assunto, chegou a conclusao de que o 
projeto se tornara inoportuno porque o aumento de efetivos nele previsto traria 
um vultoso acr6scimo dos vencimentos e vantagens dos militares que sobreveio a 
formula?ao da proposta, onerando, consideravelmente, o Onjamento da Uniao. 
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Por outro lado, o veto aposto ao projeto e decorrencia, tambem, do problema 
de incompatlbilldade de ordem hierarquica sntre dentistas e medicos. 

De fato, conforme esclarece o Ministerio da Guerra, os dentistas, os farma- 
ceuticos e os medicos integram, no Exercito, os Quadros de Oficiais do Servigo 
de Saudte, cabendo aos oficiais medicos, por forga de leis e regulamentos, a 
diregao dos diferentes Crgaos, Estabelecimentos e Pormagdes do Servigo de 
Saude, onde os dentistas, m&smo como oficiais superiores, exercem normalmente 
suas atividades na clinica odontologica. D-sssa forma, o aumenbo de 51 oficiais 
superiores no Quadro de Dentistas implicaria num inevitavsl deslocamento dos 
seus componentes para o exercicio de fimgoes de natureza administrativa, para 
as quais o numero dos ja existentes e bastante. 

Tal problema, de ordem hierarquica, ocorreria, ainda, com os Capitaes, pois 
o acrescimo no Quadro imporia a classificagao de grande numero deles nos 
corpos de tropa, onde as Formacoes Sanitarias sao chefiadas, em sua maioria, 
por Primeiros-Tenentes Medicos. 

Finalmente, a acolhida do projeto constituiria um precedente capaz de ori- 
ginar reivindicagoes para o aumento de efetivos de outros quadros do Exercito, 
com grandes sacrificios para o Erario. 

Sao estas as razoes que me levaram a vetar o projeto em causa, as quais 
ora submeto a elevada apreciagao dos Senhores Membms do Congresso Nacional. 

Brasilia, 30 de novembro de 1961. — Joao Goulart. 

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 
O Congresso Nacional 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 (clnco) Coroneis; 
15 (quinze) Tenentes-Coroneis; 
60 (sessenta) Majores; 

250 (duzenfos 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. 
(A Comissao Mista incumbida de relatar o veto.) 

AVISO 

N.0 GB-100, de 16 de novembro, do Sr. Ministro da Fazenda, transmitindo 
o pronunciamento da Diretoria de Rendas Aduaheiras e da Diregao Geral 
da Fazenda Nacional sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 134, de 1956, que 
estabelece regime especial para a navsgagao fluvial e lacustre do interior do 
pais. 

OFfCIO 

N.0 2.030, de 30 de novembro, do Sr. Primeiro-Secretario da Camara dos 
Deputados, comunicando haver aquela Casa enviado a sangao o projeto de lei 
orgamentarla para 1962, depois de apreciar as emendas do Senado a ele ofere- 
cidas. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — No expediente lido figura a Mensa- 
gem n.0 583, de 30 de novembro, em que o Sr. Presidente da Republica expoe ao 
Congresso Nacional as razoes que levaram S. Ex.a a negar sangao ao Projeto 
de Lei nP 1.752, de 1960, na Camara e n.0 118, de 1961, no Senado, que reestru- 
tura o Quadro de Oficiais Dentistas do Exercito, modificando a Dei n.0 2.414, 
de 8 de fevereiro de 1955. 
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Estabelece o Regimento Comum, em seu art. 45, que, recebido qualquer vetu, 
o Presidenbe do Senado convocara o Congresso Nacional para se reunir com a 
antecedencia minima de quinze dias e maxima de vinte e cinco a fim de aipre- 
cia-lo. 

Nao sendo possivel reunir-se o Congresso Nacional para deliberar sobre o 
veto de que trata a mensagem presidencial referida, com observancia da antece- 
dencia minima estabelecida no Regimento Comum. a Presidencia do Senado 
deixara para a sessao legislative seguinte a convocacao a ser feita. (Pausa.) 

Esta finda a leitura do expediente. (Pausa.) 
Sobre a mesa, requerimentos de urgencia. 

Sao lidos os seguintes requerimentos; 

REQUERIMENTO N.° 506, DE 1981 
Nos bermos do arb. 330, lebra c, do Regimento Interno, requeremos urgencia 

para o Projeto de Lei da Camera n.0 152, de 1961, que altera art. 1.° da Lei 
n,0 3.205, de 15 de julho (que modifica o art. 1.° da Lei nP 402, de 24 de setem- 
bro de 1948, que reestrutura os cargos de Tesoureiro do Servico Publico Federal. 

Sala das Sessoes, de dezembro de 1961. — Caiado de Castro — Daniel 
Krieger — Lider da UDN — Benedicto Valladares — Lider do PSD. 

REQUERIMENTO N.0 507, DE 1861 
Nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Intemo, requeremos urgencia 

para o Projeto de Lei do Senado n.0 33, de 1960, que determina sejam efetivados 
os professores do Ensino Primario e Medio que fizeram provas de selecao para 
o Magisterio de Brasilia. 

Sala das Sessoes, 4 de dezembro de 1961. — Heribaldo Vieira — Joao Villas- 
Boas, Lider da UDN— Lima Teixeira — Filinto Miiller. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Os requerimentos que acabam de ser 
lidos, serao apreciados no fim da Ordem do Dia. 

Vai ser lido outro requerimento. 
E lido o seguinte 

REQUERIMENTO NP 508, DE 1961 
A Mesa do Senado 

Solicito a publicagao nos Anais do Senado, de tres noticias intituladas: — 
"Bravatas de Prestes na Alemanha Oriental". "Dorticos promete fuzilamento suma- 
rio para anticastristas"; e "Ate fuzilamentos simulados em Cuba para arrancar 
conflssoes", — todas inscritas em "O Globo" de 30-11-61. 

Passamos do regime Imperial, para o Presidencial e deste para o Parlamentar, 
sem derramamento de sangue, o mssmo verificando-se praticamente em todas as 
convulsoes internas que nos abalaram; criamos uma formula brasileira e eminen- 
tenaente crista, de evoluir sem matar. 

Devem tais artigos constituir uma seria advertencia a todos aqueles que, 
mesmo em pensamento, admitem absurdas e inconstitucionais solugoes de conti- 
nuidade na evolugao da democracia brasileira, que ha muito ja evidenciou, a 
progressiva e dlgnificante integragao do Brasil, entre os povos livres do Planeta. 

Sala das Sessoes, 4 de dezembro de 1961. — Coimbra Bueno. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O presente requerimento depende de 
apoiamento. 

Os Srs. Senadores que o apoiarem deverao permanecer sentados. (Pausa.) 
Apoiado, 
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Sendo evidente que o documento cuja transcri^ao se pede nao atinge o llmlte 
estabelecido no paragrafo unico do art. 202 do Regimento Interno, sera subme- 
tido a deliberagao do Plenario, independentemente de parecer da Comissao Dire- 
tora. (Pausa.) 

Continua a bora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente e Srs. Senadores, quem 

exerceu ou exerce a profissao de advogado sabe que uma das colsas mais dificeis e 
a defesa em causa propria. Vou tentar faze-lo nesta oportunidade. 

Sr. Presidente, V. Ex.a nao ignora e tambem nao ignoram os meus eminentes 
colegas o movimento estranho que vem ocorrendo, em Recife, em torno da 
atitude que tomei no tocante ao problema da SUDENE e da posigao que o 
Senado assumiu aprovando duas Emendas consideradas, por mlm, essenciais. 

Os jornais do Rio de Janeiro tem se ocupado do assunto nos ultimos dias. 
Manchetes, sueltos, editoriais, todos ou quase todos os brilhantes orgaos da 
Imprensa carioca colocam-se em atitude de defesa daquele orgao ou combatem 
fortemente, por vezes violentamente, a minha posiqao em face do problema da 
reestruturagao economica do Nordeste. 

Sr. Presidente, ao entrar nesta Casa, deparei no "O Globo", grande orgao 
da imprensa brasileira, duas declaragoes; uma formulada pelo Sr. Celso Furtado, 
afirmando inocuas as Emendas que apresentei; a outra, do Deputado Joao Agri- 
pino, que teria declarado que a SUDENE sobrevivera as investldas dos seus 
inimigos. Adiantou o Deputado: "Essas emendas nao lograrao sucesso na Camara 
Federal." 

Quanto a declaragao da primeira pessoa a quem me reflro, analisa-la-ei 
melhor no decorrer da minha argumentagao. 

Com relagao as formuladas pelo ilustre paraibano, o Deputado Joao Agripino, 
esquivo-me de falar sobre elas. Trata-se, Sr. Presidente, de um ilustre e honrado 
coestaduano de quem sou separado pessoalmente, meu inimigo pessoal e chefe 
de uma corrente politica que me combate no Estado. Permito-me, entretanto, 
deplorar que um homem do sertao paraibano tenha sobreposto ao problema dos 
interesses reais dos camponeses nordestinos, as reals convenienclas da regiao 
sertaneja, os interesses de grupos industrials sediados nos centres urbanos do 
poligono das secas. 

O Ilustre Deputado paraibano ha de permitir-me que coloque, acima dos 
conceitos que acaba de divulgar pelo O Globo, a palavra dos seus proprios corre- 
ligionarios na Paraiba, dos seus companheiros de Partido, que estao solidarios 
com a homenagem comovedora que acabo de receber da Assembleia Legislativa 
do meu Estado. Assumiu ela a atitude de desagravar-me dos ataques que venho 
recebendo dos elementos subversives do Recife, antes que eu pronunclasse, nesta 
Casa, quaisquer palavras em defesa do meu nome e das emendas que apresentei, 
tentando modiflcar parcialmente o Projeto da SUDENE. 

Permitam-me os meus eminentes companheiros que leia a Mensagem da 
Assembleia paraibana, aprovada por unanimldade. A transcrigao que agora forgo 
a que figure nos Anais desta Casa, nao e movida por sentimento de vaidade 
pessoal, mas unicamente para que se registre no Senado que nao sou um desco- 
nhecido no meu Estado, que toda a Paraiba conhece a minha vida publica, a 
minha vida particular. 

Nesta hora, em que elementos de subversao levantam o povo pernambucano 
contra a minha pessoa, ... 

O Sr. Lednidas Mello — V. Ex.a permite um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — ... em atitudes as mais insolitas, 

as mais vis que uma coletividade pode assumir, conduzida por elementos incon- 
testavelmente agitadores, incontestavelmente comunistas; nesta hora e que recebo 
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a Mensagem com que a Assembleia Legislativa do meu Estado, pela unanimldade 
dos seus membros, me traz a sua solidariedade. 

Eu a lerei para conhecimento da Casa, logo apos ouvir o aparte que com 
muita honra concedo ao nobre e eminente colega do Piaui, Senador Leonidas 
Mello. 

O Sr. Leonidas Mello — Quero dizer que V. E.a nao e um homem publico 
conhecido apenas na Paraiba; e dos mais destacados da Nagao brasileira. V. Ex.a 

tern prestado ao Brasil os mais relevantes serviqos e por isso tern dlreito as 
homenagens e ao respeito de todos os brasileiros. Nessa questao V. Exa esta 
sendo vitima de incompreensao ou de ma-fe, pois jamais se levantou contra a 
aqao benefica da SUDENE. O que V, Ex.a deseja e que os sofrimentos dos nor- 
destinqs sejam minorados o mais cedo possivel, atraves das medidas de urgencia 
que se fizerem necessarias. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — A intervenqao de V. Ex.a, nobre 
Senador Leonidas Mello, muito me honra e comove. Realmente, outro nao e meu 
sentlmento. 

Sabe o Senado que nao me opus ao piano da SUDENE, em suas linhas gerais. 
Apenas tentei modlficar a orientaqao que a SUDENE havia dado. Ao inves de 
ter o piano de industrializaQao prioridade na regiao nordestina eu entendia que, 
a um economlsta, nao podia escapar a necessidade evidente de se cuidar, acima 
de tudo, da sede e da fome de vinte milhoes de brasileiros. 

Sr. Presldente, a mensagem que recebi dos paraibanos e da unanimidade da 
Assembleia Legislativa da Paraiba esta redigida nos seguintes termos: 

"Sr. Presldente: — Requeremos, na forma regimental, seja conslg- 
nada, na ata dos nossos trabalhos, uma moqao de desagravo a insigne 
figura do Senador Argemiro de Figueiredo, perversamente atingido pelo 
radialista Helio Polito, em programa levado ao conhecimento publico, 
ontem a noite, pela Televisao Canal 2, d'o Recife, em que o pensamento 
e as palavras do eminente politico paraibano, sobre o Primeiro Piano 
Diretor da SUDENE, foram distorcidos por uma critica de ma-fe, inspi- 
rada em interesses inconfessaveis, insinuando que o chefe trabalnista e 
um inimigo da regiao e do seu Estado. quando todos o sabemos um hon- 
rado representante e um lidimo patriota, com uma agao parlamentar 
invariavelmente voltada para a solugao dos problemas da Paraiba e o 
perfelto equacionamento do complexo social e economico do Nordeste. 

Da solicitagao ora requerida, encarecemos a Mesa as necessarias pro- 
videncias no sentldo de se dar conhecimento ao Presldente do Senado 
Federal, ao ilustre Senador Argemiro de Figueiredo, ao Presidente do 
Conselho de Minlstros, ao Presidente da Repiiblica, ao Presidente da 
Camara, ao Governador do Estado, ao Sr. Celso Furtado e ao Dr. Fran- 
cisco Pessoa de Queiroz. 

Sala das Sessoes, 29 de novembro de 1961. 
Ass.) — Aloysio Pereira, Raimundo Asfora, Acacio Braga Rolim, 

Antonio Montenegro, Mario Silveira, Nivaldo Brito, Vital do Rego, Jose 
Fernandes de Lima, Clovis Bezerra, Avila Lins, Jose Pires de Sa e Antonio 
Gadelha." 

Quero registrar, Sr. Presidente, nos Anais do Senado, um aparte, quando se 
discutia essa mensagem, dado pelo nobre Deputado Clovis Bezerra, um dos gran- 
des lideres da Uniao Democratica Nacional, uma das afirmagoes mais eloqiientes 
de inteligencia e carater na nova geragao de homens publicos do meu Estado. 
Dlsse ele: 

"... Que o desagravo ao Senador Argemiro de Figueiredo convocava 
a todos os paraibanos sem distingao de cor politica, pois no pronuncia- 
mento da Assembleia nao estava enxergando o homem de partido, mas 
o conterraneo devotado aos problemas da regiao e da terra, diferente 
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do Sr. Celso Furtado, superintendente da SUDENE, que considera "um 
filho espurio", por negar as suas origens, boicotando todas as pretensoes 
da Paraiba no drgao que dirige. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com muita honra. 
O Sr. Lima Teixeira — Queira aceitar minha solidariedade e a do Partido 

Trabalhista Brasileiro que V. Ex.a tao dignamente representa nesta Casa, V. Exa 

pode ter discordado d'o piano da SUDENE. um direito que assiste a qualquer 
Senador. V. Ex.a emendou o Projeto. E um direito que Ihe cabe. Contudo, 
desde o Instante em que as emendas apresentadas por V. Ex.a foram aprovadas 
pelo Plenario do Senado, passaram a representar a vontade da Casa. Qualquer 
critica que se formule a V. Exa, nesse caso, recai sobre o Senado, que aceitou 
suas emendas. Nao vejo razoes que justifiquem as criticas formuladas a V. Ex.a, 
— nem mesmo as conhego — e que dizer surgidas no Estado de Pernambuco. 
Seja como for, nao podem ter outro fundamento que nao interesses estranhos 
aos da Nagao. V. Ex.a defendeu, nesta Casa, uma tese e um principio que ninguem 
pode desconhecer, muito menos a SUDENE, porque se trata de problema das 
regioes secas do Nordeste, insoluveis, sem agua e sem agudagem. Logo, nao enten- 
do como se possam criticar as emendas que V. Ex.a apresentou, e, muito menos, 
dizer que V. Ex.a desfigurou o criterio que nos conduziu a criagao da SUDENE. 
Solidarizo-me com V. Ex.a, em meu nome pessoal e no da Bancada Trabalhista 
desta Casa. 

O Sr. Mathias Olympic — Permite-me V. Ex.a um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 
O Sr. Mathias Olympic — A opiniao do nobre Lider trabalhista, Senador 

Lima Teixeira, e a de todo o Senado. A maioria desta Casa concordou com V. Ex.a 

e aprovou emendas, que dizem respeito aos interesses de todo o Nordeste. O 
apoio foi complete e integral. Destacar a pessoa de V. Ex.a nao e possivel. O 
ataque foi dirigido nao apenas ao Senador Argemiro de Figueiredo, mas a maioria 
do Senado, que aprovou sua tese como tradutora fiel dos interesses do Nordeste 
que o Sr. Celso Furtado quer deturpar, ou nao deseja executar como e de sua 
obrigagao. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradego, profundam«nte sensibili- 
zado, os apartes com que me honraram os nobres Senadores pela Bahia e pelo 
Piaui, porque partiram de representantes que, como eu, vivem e sofrem na regiao 
assolada pelas secas. 

Nao pretendia, Sr. Presidente, referir-me a ofensa feita ao Senado, aos ataques 
dirigidos a esta Casa. Queria assumir a responsabilidade das emendas que apre- 
sentei para, nesta hora, receber sozinho o impacto de todas as injurias, de toda 
difamagao, de todos os movimentos de hostilidade que se levantam na Capital 
pemambucana. 

Nao provem da heroica e brava gente do Estado dos Guararapes mas, con- 
fesso-o com a lealdade, a franqueza e a coragem civica que sempre dirigiram 
minhas atitudes — e assim agirei ate desaparecer deste mundo — sao desferidos 
por elementos esquerdistas, por elementos nitldamente reconhecidos pela opiniao 
piiblica nacional como comunistas. E eles nao se ocultam, e eles nao se escondem; 
agem as claras e revelam pelos jornais quern esta dirigindo e insuflando as 
raassas operarias e estudantis do Recife — o ilustre Prefeito da Capital pemam- 
bucana e o Sr. Celso Furtado, Superintendente da SUDENE. 

O Sr. Mem de Sa — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Ougo, com muito prazer, o aparte 

de V. Ex.a 

O Sr. Mem de Sa — Desejava, neste momento em que V. Ex.a faz seu dis- 
curso, declarar que, com grande pesar para mim, votei contra todas as emendas 
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que V, Ex.a apresentou, e assim procedi, porque decidi acompanhar os pareceres 
das Comissoes do Senado, que sobre elas se haviam manifestado. Nao sendo eu 
da regiao nordestina e nao podendo, portanto, entrar no merito do problema 
acompanhei os pareceres das Comissoes. Divergi, portanto, e sustentei ate no 
plenario algumas das hipoteses; divergi do ponto de vista de V. Ex.a, mas quero 
deixar bem claro que assim procedendo, proclamo o alto espirito de V. Ex.a O 
nobre colega usou o direito e cumpriu o dever que cabe a qualquer Senador, de 
sustentar suas ideias, de defender seus pontos de vista, certos ou errados, mas 
honestamente criados por V. ExA E o Senado sabe da conduta exemplar com 
que V. Ex.a inalteravelmente procede nesta Casa. Assim e que, dentro do tempe- 
ramento nordestino que e apanagio de V. ExA e que tanto lustre da as suas 
intervengoes, V. ExA se portou com veemencia, com entusiasmo, talvez com 
paixao, mas sempre dentro da linha de honestidade e de pureza de intengoes 
que e comum, gragas sejam louvadas, aos integrantes desta Casa do Congresso 
Nacional. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradego, profundamente senslbi- 
zado, o aparte com que me honrou o nobre Senador Mem de Sa. A intervengao 
de S. ExA sensibilizou-me profundamente, porque de um dos homens que honram 
esta Casa pela inteligencia, pela cultura... 

O Sr. Mem de Sa — Generosidade de V. ExA. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — .., e pela corregao moral propria 

dos gauchos. S. ExA, pessoalmente, tem tanto realgado esse grande sentimento 
de povo do Rio Grande do Sul... 

O Sr. Mem de Sa — V. ExA e muito generoso. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — ... atraves das atitudes a que me 

tenho referido, discutindo problemas de interesse nacional, problemas de ordem 
economica, de ordem financeira — algumas vezes com certa paixao — mas sem- 
pre demonstrando a preocupagao superior de ir ao encontro dos altos interesses 
do Pais. 

O Sr. Joaquim Parente — Permite V. ExA um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com satisfagao, nobre Senador Joa- 

quim Parente. 
O Sr. Joaquim Parente — Quando do exame do projeto refersnte ao Piano 

Diretor da SUDENE nesta Casa, tomei conhecimento das emendas apresentadas 
por V. ExA Como piauien.se e conhecedor dos problemas relacionados com o 
Nordeste nao pod'ia negar-lhes o meu apoio, visto que, todas me pareceram da 
mais absoluta justiga, nao tendo outro intuito senao o de sanar as falhas conti- 
das no Projeto do Piano Diretor da SUDENE. Por essa razao, votei favoravelmente 
as emendasi oferecidas ao Projeto, nac so as que foram aprovadas mas tambem 
as que nao mereceram o beneplacito desta Casa. Nestas condigdes, expr'ss&o 
minha inteira solidariedade ao discurso de V. ExA 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Obrigado a V. ExA 
O Sr. Filinto Miiller — Permite V. ExA um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Cm prazer. 
O Sr. Filinto Miiller — V. ExA, nobre Senador Argemiro de Figueiredo, come- 

5ou sua oragao dizendo quao seria dificil ao advogado fazer defesa em causa 
propria. Quero principiar este aparte observando que V. ExA nao precisa fazer 
sua defesa. Todo 0 Senado conhece sua atuagao ilibada nesta Casa; seus coesta- 
duanos e grande parte do povo brasileiro estao a par do seu comportamento, nao 
so nesta Casa mas em toda a sua vida publica, dedicada ao Estado e a Patria. 

E, nessa longa trajetoria, uma caracteristica ressalta sempre: a corregao das suas 
atitudes, a nobreza dos seus sentimentos, a honestidade dos seus propositos. 
Assim, nobre Senador, V. ExA ate nos constrange ao pretender defender-se 
perante esta Casa, que reconhece em V. ExA — e 0 faz com justiga — um'a d'as 
mais altas figures do Parlamento nacional. Tive oportunidade de votar com V. ExA 
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em uma das sessoes passadas, quando V. Ex.a sustsntava uma das suas emendas; 
e, por outro lado, votei contrariamente a uma delas, que, por sinal, foi mais tarde 
aprovada. Essa divergencia de pontos de vista em que nos encontramos na vota- 
qao do projeto, nao significa, absolutamente, a menor restrigao do rasu Partido 
aos elevados propositos que animavam e animam V. Ex.a, quando defende oplniao 
contraria a emltida pelas Comissdes Tecnicas do Senado. Quero afirmar a V. Ex.a 

e o faco em nome do meu Partido, nao somente da sua Bancada no Senado Fe- 
deral, mais estou certo de interpretar os sentimentos do meu Partido, na expres- 
sao lata do termo — o nosso profundo respeito e a nossa admiragao, pela atitude 
correta, d'igna, que V. Ex a tern sempre mantido nesta Casa e na sua vida publica. 
Continue V. Ex.a a agir exemplarmente e como declarou o nobre Senador Mem 
de Sa certo ou errado, mas defendendo com honestidade e dignidade os seus 
pontos de vista. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Pois nao. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Nobre Senador Argemiro de Figueiredo, as emen- 

das que V. Ex.a apresentou ao Projeto sobre o Piano Diretor da SUDENE contem 
nada mais nada menos que uma tese sustentada com brilhantismo e patriotismo 
por V. Ex.a Em principio, compartilho com V. Ex.a nessa sustentagao. Nao e 
possivel combater os efeitos da seca do Nordeste sem levar agua a regiao assolada, 
irrigar os campos e tornar produtivas essas areas para que nelas se fixe o ho- 
mem. Esta, a tese que V. Ex.a sustentou com brilhantismo, patriotismo e com 
o arrojo do nordestino. 

O Sr. Filinto Miiller — Muito bem! 
O Sr. Heribaldo Vieira — Nao vejo por que fazer censura ao homem publico 

de vida parlamentar tao longa e acidentada, e sempre a servigo dos interesses 
da nossa regiao e do Pais. Ninguem pode langar qualquer acusagao contra um 
homem do merito, da compostura e da dignidade de V. Ex,a Pode ficar certo 
o nobre colega de que tern a solidariedade de todos nos e o nosso apoio mais 
decidido. A afronta feita ao ilustre Parlamentar paraibano atingiu tambem o 
Senado Federal. Nos a devolvemos porque estamos com V. Ex.a muito acima 
dessas acusagoes de fonte suspeita, que nao visam construir aquilo que espe- 
ramos para o Nordeste mas apenas concorrem para que ideias extremistas se 
infiltrem em nossa regiao. Conte V. Ex.a com a minha solidariedade. 

O Sr. Guido Mondin — Permite o nobre orador um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com satisfagao. 
O Sr. Guido Mondin — Desde que assumi minha cadeira no Senado ougo de 

V. Ex.a e de outros representantes do Nordeste a defesa da tese ja hoje invocada, 
de que o problema fundamental da regiao e o da falta d'agua, da necessidade 
de irrigagao para suas terras ressequidas. Consequentemente, V. Ex.a da melhor 
forma se manifestou quando aqui era dlscutido o Projeto que viria fornecer 
elementos e recursos para solucionar o magno problema. Quando acompanhamos 
V. Ex.a na votagao de suas emendas — e o fizemos, na maioria delas, por maioria 
nossa, respeitando sempre as opinioes divergentes, tao naturals no momento 
em que se discute qualquer proposigao — nos, em que pese sua simpatla irra- 
diante, nao fomos levados por ela mas pelo nosso raciocinio, pela nossa 
compreensao. Nos que temos olhos de ver e de ler, por esse raciocinio e essa 
compreensao, entendendo que V. Ex.a estava com a razao, com a causa justa, 
o acompanhamos e continuamos a acompanha-lo. Declaro-o, de minha parte 
e sei que o fago tambem em nome de todos os que apoiaram V. Ex.a na votagao. 
Trazemos-lhe nossa solidariedade no momento em que uma reagao suspeita, sus- 
peitissima, se faz sentir contra a atitude de V. Ex.a Conte conosco, nobre Senador, 
porque o momento e de luta, e de batalha e estamos dispostos a lutar e a bata- 
Ihar. Sera sempre preferivel sucumbirmos em meio a esse combate do que perma- 
necermos de bragos cruzados diante daquilo que avanga, desgragadamente. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, nao tenho palavras 
para agradecer as generosas referencias que me foram feitas pelos nobres Sena- 



- 21 - 

dores Joaquim Parente, Filinto Muller, Guido Mondin e Heribaldo Vieira. Poderia 
neste instante desistir de prosseguir no men diocurso — e me considerar compen- 
sado de todos os sacrificios que enfrento, nest a hora, em face da imerecida 
consagraqao que estou recebendo de meus companheiros. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um pequeno aparte 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com satisfacao. 
O Sr. Fernandes Tavora — Antes que V. Ex.a termine o seu brilhante discurso, 

quero dizer duas palavras apenas, pois nao posso silenciar diante do que conhego, 
diante do que a Casa conhece, diante do que se passou neste Senado em relagao 
a votagao do Projeto que dispoe sobre o Piano Diretor da SUDENE. V. Ex.a 

sabe e todos conhecem a minha opiniao, externada diversas vezes aqui. Embora 
contrario ao ponto de vista de V. Exa, sempre o respsitei msrce do elevado 
concelto em que tenho o nobre representante paraibano, cuja dignidade ora 
proclamo. Nunca alimentei a menor suspeita de que nao o animasse o melhor 
estimulo, a mais profunda convicgao, quando V. Exa defendia a tese da irri- 
gagao e de agua para o Nordeste, Embora divergisse um pouco de V. Ex.a, porque 
entendia que a minha Intervengao, como tambem a do Senado, podia prejudicar 
a planificagao das obras do Nordeste, reconhecia a procedencia de suas id'eias 
Hoje, porem, quando o Senado ja votou a materia, hoje que a SUDENE ja esta 
com sua planificagao aprovada — embora se queixe o Diretor daquele orgao 
de que o mesmo foi prejudicado, nao acredito em tal prejuizo — aplaudo V. Ex.a 

por ter aqui afirmado solenemente seu pensamento. Embora discordando — 
repito — de grande parte da suas emendas, fago-lhe inteira justiga e, como 
irmao nordestino, nao posso deixar de acompanha-lo no momento em que a 
Casa Ihe presta homenagem a que V. Exa faz jus como aqueles que mais a me- 
recem. 

O Sr. Lobao da Silveira — O nobre orador permite um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo prazer. 
O Sr. Lobao da Silveira — Quero solidarizar-me com V. Ex.a, nesta hora, 

pela atitude que tomou, assumindo integral responsabilidade na defesa de seus 
pontos de vista quanto a solugao dos problemas do Nordeste, colocando sempre 
a agua e a irrigagao como solugoes prioritarias. Conhego V. Ex.a de longa data e 
posso afirmar que jamais subalternaria seu elevado espirito piiblico a qualquer 
interesse inconfessavel. V. Ex.a e grande lider da regiao nordestina. Acompanhei-o 
na votagao do Projeto sobre o Piano Diretor da SUDENE e assumo inteira respon- 
sabilidade do ato que pratiquei, manifestando-me solidario com V. Ex.a 

O Sr. Fausto Cabral — O nobre orador permite um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Pois nao. 
O Sr. Fausto Cabral — Estou inteiramente de acordo com as manifestagoes 

de solidariedade ora prestadas a V. Ex.a. Conhecendo-o de longa data, acos- 
tumei-me a aplaudir os bons, honestos elevalos propositos que sempre o 
norteiam, visando os interesses da nossa Patria, e, sobretudo, a melhorar as 
condigoes de vida do Nordeste. No momento em que ha um mal-entendido quan- 
to as emendas de V. Ex.a ao Piano Diretor da SUDENE, trago-lhe minha intei- 
ra solidariedade. 

O Sr. Jorge Maynard — O nobre Senador Argemiro de Figueiredo permite 
um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com prazer. 

O Sr. Jorge Maynard — Como e do seu conhecimento, divergi de V. Ex.a 

com relagao a maioria das suas emendas ao Piano Diretor da SUDENE. Quando 
discutimos o assunto fora deste Plenario, explanei-lhe meu ponto de vista com 
toda sincerid'ade, de acordo com a minha consciencia, sempre achei que o 
problema do Nordeste e de grande porte e que o piano geral de desenvolvimen- 
to daquela regiao deveria abranger amplamente diversos setores. Acredito, 
contudo, que todos devemos respeitar a opiniao de V. Ex.a, grande lider que 
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nos acostumamos a ver, nao so no Senado como ao longo de sua vida publica, 
dedicado a defesa dos superiores interesses da nossa Patria e, em particular, 
da Regiao. Receba, pois, minha solidariedade nesta hora em que foi mal-inter- 
pretado em sua brilhante defesa. 

O Sr. Cunha Mello — O nobre orador permite um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com toda honra. 
O Sr. Cunha Mello — V. Ex.a e um nome que se irradiou do ambiente de 

sua terra. V. Ex.a e um nome que ja se irradiou tambem ate de todo o Nordeste, 
Quern conhece V. Ex.a e sente a coragem, o calor, o animo, e, sobretudo, a 

grande sinceridade com que defeno'e as suas ideias, percebe quao cruel e injusta 
e a campanha que se esta fazendo contra V. Ex.a Sou dos ultimos a trazer-lhe 
minha palavra de solidariedade e de homenagem; nao quis ser dos primeiros. 
V. Ex.a esta plenamente desagravado e ate confortado pela manifestagao que 
recebeu, unanime, da Assembleia Legislativa do seu Estado, e pela solidariedade 
de todos nos, que representamos aqui os Estados da Federacao. Felicito V. Ex.a 

por ter, na vida, ensejo de receber esse desagravo e esse conforto. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, faltam-me palavras 

para exprimir meu sentimento, diante das manifestaQoes calorosas e afetuosas 
que acabo de receber dos nobres Senadores, Lobao da Silveira, Fernandes Tavo- 
ra, Fausto Cabral, Jorge Maynard e Cunha Mello. 

Direi a esses eminentes colegas que sou homem de vida publica e privada 
humildes, mas em todos os passos da minha existencia, Sr. Presidente, diz-me 
a consciencia que sempre tive a iluminar-me o sol da dignidade. E o grande 
patrimonio, e o patrimonio maior que deixarei a meus filhos. 

Sr. Presidente, como declarei a V. Ex.a ha poucos instantes, poderia concluir 
meu discurso, porque a resposta que o Senado acaba de dar, sem que eu nela 
pensasse, sem que a provocasse, e a mais satisfatoria possivel, pois repele o 
movimento estranho, anormal que se verifica em Recife, em que sou apontado, 
de publico, como o maior inimigo do Nordeste, como o Calabar do Nordeste, 
como o homem que nao pode mais voltar ao seu Estado, porque nao e digno. 

Resposta identica deu-a tambem, o Sr. Presidente, a Assembleia Legislativa 
do meu Estado, onde 'militam grandes adversaries e alguns quase inimigos 
pessoais meus, mas que prestaram, repito, sobre minha modesta vida publica 
e privado o depoimento a que me referi no inicio de minha ora^ao. 

Permita-me o Senado, porem, que neste instante d'eixe minha deftsa pessoal 
para defender o Senado da Repiiblica, que me apoiou nas emendas que deram 
lugar a esse movimento, cujas origens sei explicar, mas que nem todos co- 
nhecem, nem todos podsm interpretar. 

Sr. Presidente, apenas quero, nesta hora, pedir a atenqao da Naqao brasi- 
leira; quero pedir a atengao do benemerito chefe do meu partido, que ora ocupa 
o cargo de Chefe de Estado; quero, enfim, pedir a atenqao das nossas gloriosas 
Forqas Armadas para o que ocorre em Recife, para a significagao dlsso que se 
esta fazendo, ou seja, o movimento dirigido pelo llustre Prefelto de Recife, 
o Sr. Miguel Arraes e dirigido pelo Sr. Celso Furtado, Superintendente da 
SUDENE, movimento de massa em que sao convocados para pronunciamento 
nas ruas operarios e estudantes. 

Por que isso. Sr. Presidente? fi possivel que o simples exercicio de minhas 
atividades parlamentares, atividades elementares, atividades corriqueiras, roti- 
neiras de emendar proposigoes que vem as nossas maos, o simples fato de 
emendar um projeto que estrutura a economia da minha regiao, o simples fato 
de apresentar emendas a um projeto de reestruturagao economica do Nordeste 
brasileiro, essa simples atitude parlamentar, comum, quero repetir, rotinelra, 
de lugar a movimento dessa ordem? 

Quern e, qual o homem de bom senso que nao verifica que por trfis disso ha 
coisa muito mais seria Quem e que nao percebe que a intengao e outra, que 
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estou vendo, neste instante — apenas o pretexto para manter inviolavel, orga- 
nizada, inatacavel, uma organizagao, Sr. Presidente, que tenho dito e quero 
repetir, de carater subversive? Isso a Nagao vai verificar mais tarde. Ha poucos 
dias pedi a atengao de um nobre colega representante da Bahia, ao declarar 
a Nagao o que vai ocorrer mais tarde, se esse Piano da SUDENE nao for modifi- 
cado como a Naqao precisa, como o sentimento nacional o exige. 

O que se planeja, o que ira ocrrer? Na primeira ocorrencia da seca, as 
massas camponesas abandonadas invadirao, famintas, as cidades, como ja 
ocorreu no Estado da Bahia, onde se registraram incendios inexplicaveis, por 
motivo de simples seca parcial, com os camponeses deixando o campo e invadindo 
as cidades. Sao os jornais que anunciam. Se isso ocorre, Sr. Presidente, num 
simples, num pequeno, podemos dizer, trecho do Nordeste brasileiro, pergunto 
a V. Ex.a e aos eminentes colegas, o que que ira ocorrer mais tarde, quando 
vier a seca generalizada, como a de 1958, com os sertanejos abandonados, sem 
economia estavel, faltando-lhes agua, faltando-lhes alimento, mal orientados, 
movidos pelo desespero? 

Que podera ocorrer? A revolugao social, a eclosao de um movimento que 
eu nao sei se o Governo que ai esta tera forgas para abafa-lo, para sustar. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo o prazer. 

O Sr. Vivaldo Lima — V. Ex.a nao esta so nessa previsao. Li ontem, nos 
jornais, o depoimento do Governador Aloisio Alves, do Rio Grande do Norte, 
nesse mesmo sentido. S. Ex.a adverte que se no ano vindouro ocorrer uma seca 
calamitosa, a revolugao estara iniciada no Nordeste. Divulgam esses jornais, 
se nao me engano, o Correio da Manha e o Jornal do Brasil, a declaragao do 
Governador Aloisio Alves. S. Ex.a confirma as palavras de V. Ex.a. O nobre colega 
esta sendo profetico no particular 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradego o aparte de V. Ex.a Esta e 
a posigao que toma nesta bora a SUDENE. Nao posso compreender, nordestino 
que sou, que se relegue a piano secundario o problema da seca e da fome de 
vinte milhoes do brasileiros, preferindo-se instalar industrias nos centres urba- 
nos daquela regiao. 

Nao, Sr. Presidente, nao posso compreender, nao posso admitir que isso 
nao signifique um piano. Fiquem registradas estas minhas advertencias as 
autoridad'es constituidas, ao Senado, a Camara des Deputados, a Nagao intei- 
ra. Deus permlta que tal nao ocorra, mas as minhas palavras serao confir- 
madas. O Nordeste ha de se levantar pela fome e pela sede e a essa hora sera 
guiado por aqueles que estao liderando o inexplicavel movimento do Recife. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que quero fazer nesta hora — permita-me os meus 
colegas — a defesa da posigao assumida pelo Senado da Repiiblica, acompa- 
nhando-me nas emendas que apresentei. 

Reproduzo, apenas, uma entrevista concedida ontem ao Diario de Pernam- 
buco — nao para esclarecer a massa indisciplinada e esquerdista que estd nas 
maos do Sr. Celso Furtado na capital pernambucana, mas para elucidar os 
pernambucanos sensatos, cultos, dignos, sobre o meu proposito e a posigao 
do Senado. 

fi a seguinte a entrevista: 
"Chegou, realmente, ao meu conhecimento, pelos jornais do Rio, 

o movimento de classes operarias e estudantis contra a atltude que 
venho tomando no Senado, no sentido de modificar, parclalmente os 
pianos da SUDENE. 

Esse movimento, por mais vigoroso que seja nao alterarfi os rumos 
que venho segulndo. 
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Tenho o direito e o dever de exercer as prerrogativas do meu man- 
date com a coragem civica que tem marcado a vida dos paraibanos. 

Nao me recuso, entretanto, em dar, ao seu brilhante jomal, a entre- 
vista que ma solicita, e dirigir-me, assim, aos pernambucanos e aos 
nordestlnos desapaixonados e cultos, que possam compreender-me na 
posigao sincera, certa e leal que tomei em face da SUDENE. 

Nao manterla jamais fidelidade ao erro. Sou nordastino; conheco 
os problemas de minha reglao, e outra cousa nao tenho feito no exer- 
cicio do mandate, que a Paraiba me confiou', senao defender obstina- 
damente os interesses reals de um povo ao lado de quem tenho vlvido 
e sofrido os efeitos da calamidade cllmatlca. 

Sempre entendi que o problema do nordeste deveria ser encaml- 
nhado, prioritariamente, no santido de um imedlato amparo as massas 
camponesas, contra os efeitos das secas. 

Quem conhece a reglao. nao pode negar que a seca e a causa secular 
da desordem economica e social dos nordestlnos. 

Ninguem conseguira raestruturar a economia do Poligno das Secas, 
sem antes dar solugao ao problema ecologlco." 

Sr. Presidente, quero esclarecer este ponto de vista, em defesa da maioria 
dos Senadores que aprovaram as minhas amendas. Rendo sinceras homenagens 
aos companheiros que dele divergiram, ou porque o tenham entendido mal ou 
por nao conhecerem bem o problema economico do Nordeste, e aos eminentes 
colegas que exerceram o mesmo direito que exerci, colocando-se na defesa das 
emendas que apresentei. 

A intensificaqao do parque industrial do nordeste, como deseja a SUDENE, 
6, sem duvida, iniciativa necessaria a uma politica segura de desenvolvimento 
economico. Industrie e sinonimo de riqueza e fator de emancipaqao. Essa ini- 
ciativa, porem, sera frustrada, irremediavelmente, no todo ou em parte, se nao 
conseguirmos, antes, a defesa das populaqoes contra os efeitos das secas. Se nao 
conseguirmos, antes, criar, para os vinte milhoes de nordestlnos, que habitam 
os campos, uma economia agricola e estavel de subsistencia, que assegure a 
fixaqao do homem a gleba onde vive e trabalha. A riqueza de uma naqao pode 
ser aferida pela prosperidade de sua agricultura. Imagine-se o qua valerao as 
industrias que se instalarem nos centres urbanos, quando a seca periodica que 
nos aflige destruir a economia privada, matando os rebanhos, celfando as lavou- 
ras e envolvendo a massa imensa dos camponenses na mesma desgraqa da 
fome e da sede. 

Erradicar os efeitos danosos das secas, sempre me pareceu, assim, o pro- 
blema maior a ser enfrentado. 

Dai por que, sem me opor ao desenvolvimento industrial, tenho lutado, reso- 
lutamente, por uma politica vigorosa de redenqao dos nordestlnos, pelos mes- 
mos processes flxados pela tecnica nacional e estrangeira. Agua e irrigaqao, eis o 
binomio Salvador. 

Com esse piano, o Israel transformou terras deserticas em campos fecundos 
de agricultura. As regioes mais secas da America do Norte resolveram assim 
problemas identlcos ao nosso. 

Para mim, dois terqos dos recursos da SUDENE deveriam ser investldos na 
defesa dos nordestlnos contra os efeitos das secas. Como nao me era possivel 
consegui-lo, apresentei ao Piano Diretor da SUDENE varias emendas, duas delas 
consideradas importantes, e aprovadas pelo Senado. 

A prlmeira, exprimia apenas ivma atitude de obediencla e acatamento a 
dlsposiqao de um texto constitucional. Dizia respelto ao art. 198 da Constituiqao 
que esta redigido nestes termos: 

"Na execuqao do piano de defesa contra os efeitos da denominada 
seca do Nordeste, a Unlao dispendera, anualmente, com as obras e ser- 
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vigos de assistencia -economica e social, quantia nunca inferior a tres 
por cento de sua renda tributaria." 

Esse recurso, consagrado na Constituigao tem, assim, uma destina^ao espe- 
cifica que o Governo, o Congresso e a SUBENE nao poderao alterar. Obras e 
serviQOS que defendam os nordestinos contra os efeitos das secas. 

Tais servi?os e obras sao, sobretudo, os que se enfeixam no binomio: agua e 
irriga?ao. Apresentei, entao a primeira emenda, assim concedida, e quase repro- 
duzindo o art. 29 da Lei que criou a SUDENE: 

"Artigo — Os recursos outorgados pela Constituigao, no seu art. 
198, serao apllcados rigorosamente na execu?ao do Piano de Combate 
aos Efeitos das Secas, adotado pelo Departamento Nacional de Obras 
contra as Secas (DNOCS), assegurada a preferencia dos servl^os e obras 
de irriga?ao, constru^ao de barragens e perfuragao de po^os tubulares. 

§ 1.° — As obras e servlgos de irriga?ao, previstas nessa lei serao 
executados com urgencia, aproveitando-se, preferencialmente, a agua 
das barragens ja construidas e a dos rios por elas perenizados. 

§ 2.° — Os services e obras referidos neste artigo serao acompa- 
nhados e fiscalizados pela SUDENE." 

Pego a atengao do Senado para o § 2.° que responde as criticas de carater 
difamatorio que venho sofrendo, da parte de muitos jornais que entendem que 
minhas emendas visam a fazer voltar, a fazer eternizar ou manter aquilo a 
que chamam de industria das secas. Nao, Sr. Presidente, industria das secas, 
nao, por que, pela emenda que apresentei, a SUDENE ficara participando dessa 
industria. No § 2.° da minha emenda consta o seguinte; 

"Os servigos de obras serao fiscalizados pela SUDENE." 
Este paragrafo evidencia que dou a SUDENE o arbitrio de acompanhar a 

execugao dos servigos e fiscalizar a honesta aplicagao das verbas destinadas a 
tais servigos de obras de combate aos efeitos das secas. 

Mas, quando discutl esta emenda, aqui, no Senado, desgragadamente, faltou- 
me, para melhor esclarecer aos Srs. Senadores, ainda presos de diividas, quanto 
a aceitagao, importancia e procedencla da minha emenda, — o argumento de 
que ela reproduzia quase totalmente aquilo ja contido na lei de 1958, que 
estrutura a SUDENE. 

Observe o Senado se minha emenda nao 6 a reprodugao fiel daqullo que 
esta na Lei n.0 3.692, de 15 de dezembro de 1959, que criou a SUDENE. Assim 
reza: 

"Os recursos correspondentes a dois por cento da renda tribut&ria 
da Unlao, previsto no art. 198 da Constituigao, serao aplicados, pre- 
ferencialmente, em obras de agudagem, irrigagao, perfuragao de pogos 
tubulares e nao poderao ser reduzldos por ordem do Poder Publico." 

Qual a diferenga, Sr. Presidente, entre a minha emenda e o que prescreve 
a Lei Organica da SUDENE, que ela nao pode violar? fi que, no sentido da 
organicldade da adminlstragao publlca, mandei que o Departamento Tecnico 
desse execugao ao piano de combate aos efeitos das secas e retirei da SUDENE 
o arbitrio de intervir nessa execugao. Dei-lhe, porem, a faculdade de acom- 
panhar os servigos, e fiscalizar as obras e a aplicagao dos dinheiros piiblicos. 

Minha emenda, portanto, reproduz — quero repetir, para assinalar e ficar 
registrado — reproduz, quase textualmente, a Emenda n.0 35 que foi aprovada, 
pelo Senado. Nao acredito, porem, que receba a aprovagao da Camara. 

Tenho duvida, Sr. Presidente, nao sei por que. Talvez a Camara esteja 
mals bem impressionada com os argumentos da SUDENE, do Sr. Celso Furtado, 
porque tenha sensibllidade maior que a minha e nao queira alterar o que 
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esta planejado; talvez nao queira contribuir, nesta hora, para agravar, aumentar 
ou alastrar esse inexplicavel movimento subversivo que ha em Recife. 

Oomo explicar-se Sr. Presidente, que numa cidade como Recife, se fechem 
as casas comerciais e os bancos; as sirenas toquem num determinado memento; 
as industrlas cerrem suas portas e os operarios andem pelas ruas, porque um 
Senador, no exercicio do seu mandate, apresentou emenda modificando parcial- 
mente outra que estabelece um piano de estruturacao economica da regiao nos 
termos que acabei de ler? 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com muito prazer. 
O Sr. Vivaldo Lima — V. Ex.a reproduziu, para o Senado, o preceito consti- 

tucional que instituiu a SUDENE, cuja condigao precipua e cuidar do problema 
das secas. Focalizou, em primeiro piano, o planejamento da SUDENE, em tra- 
mitaqao na Camara dos Deputados apos sua aprovaqao no Senado. V. Ex.a 

afirmou que aquele problema nao tern sido atendido porque as verbas, a ele 
destinadas, passaram para segundo e terceiro piano. Esta, portanto, V. Ex.a no 
rumo certo. O Nordeste, mais dia menos dias, compreendera quern foi o seu 
verdadeiro defensor. Lerei, para V. Ex.a telegrama que se encontra no Jomal do 
Brasil, numa das ultimas paginas do primeiro caderno e que e uma advertencia 
a Naqao: 

"Nova seca no Piaui." 
Ve V. Ex.a que esta comecando... 

"E grave a situaqao do sul do Piaui..." 
— terra do Senador Mathias Olympio. 

"... em conseqiiencia de fortes secas, o gado esta morrendo, a 
lavoura esta perdida." 

Sabemos que as condigoes climaticas e que tern produzido as migragoes 
macigas das populagoes nordestinas em diregao a outros pontos do Pais. Quan- 
do o Nordeste grita, clama e faz sentir a sua angustia, a sua afligao e justa- 
mente por ocasiao das secas. Quando as condigoes climaticas sao normais, o 
nordestino se entrega a lavoura, ao trabalho, porque, antes de tudo, e um 
homem forte. Ele, que possui dignidade e disposigao so abandona a terra onde 
vive, quando as condigoes atmosfericas sao desfavoraveis. Flagelados, assolados, 
com suas propriedades desvastadas e suas modestas criagoes completamente 
perdidas, para nao morrer, emigram em procura de outros meios de vida, A 
seca ja comegou no sul do Piaui, e, no proximo verao, que esta a iniciar-se com 
todo rigor, V. Ex.a vera reconhecida a justeza do seu discurso. 

O Sr. Mathias Olympio — Permite o nobre orador um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo o prazer. 
O Sr. Mathias Olympio — Acabo de receber telegramas do Piaui comu- 

nicando que a seca se alastra em todos os Municipios e o gado esta morrendo 
em Gilbues, Correntes e Santa Filomena. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Tern toda razao os nobres Senado- 
res Vivaldo Lima e Mathias Olympio. 

O que ocorre no Piaui, Sr. Presidente, comegou na Bahia, onde cerca de 
tres milhoes de brasileiros estao desalojados, com seus rebanhos morrendo 
porque falta agua tanto para os animais como para os seres humanos. E o 
problema substancial do Nordeste. 

O Sr. Mathias Olympio — Perfeitamente. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Conhego, Sr. Presidente, a psico- 

logia do nordestino e sua capacidade de trabalho. Se o Governo Ihes desse 
agua, nada mais precisaria dar-lhe, porque, onde ha agudes mesmo os reallza- 
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dos pela administragao piiblica, ha prosperidade, ha lavoura estavel e o homem 
resiste, zomba do impacto das secas, e, as vezes, — por que nao confessa-lo? — 
prospera mais durante as secas, gragas ao trabalho de irrigagao de suas lavou- 
ras, e porque a sua produgao e vendida a pregos mais altos em virtude da 
raridade dos produtos. 

Sr. Presidente, vou prosseguir na analise dos motivos que me levaram a 
apresentar aquelas duas emendas que receberam a aprovagao da Maioria desta 
Casa. 

Como se ve, a Emenda n.0 1 tern amparo constitucional, diz respeito ao 
art. 198 da Constituigao e exprime a defesa de vinte milhoes de camponeses 
que so poderao ser amparados contra o flagelo das secas, atraves da agua e 
da irrigagao. Agua dos rios, das grandes barragens e dos pogos tubulares. 

Pego ainda a atengao dos eminentes Senadores para a emenda que nao foi 
aprovada, que recebeu critima honesta e leal de muitos dos mais eminentes e 
brilhantes colegas, mas que tambem influiu na agitagao popular a que me 
refer!, diz respeito ao piano, ja divulgado pela SUDENE, de se promoverem 
grandes deslocamentos populacionais de Estados do Nordeste para o Maranhao. 

Considero um crime um planejamento assim; e ele repugna aos sentimentos 
dos paraibanos. E agresivo ao espirito da Federagao, que nao tolera a politica 
de se enriquecer um Estado pelo sacrificio de outro. 

Nao quero, Sr. Presidente, neste instante, provocar discussao em torno da 
materia. Apenas explico ao Senado a intengao que me levou a apresentar a 
segunda emenda e a que ora me refiro. 

A politica de se deslocarem bragos da lavoura e da produgao de um para 
outro ponto do pais. Que esses deslocamentos se fagam pela vontade livre dos 
nordestinos. Nunca, porem, como piano de governo. 

A minha emenda, apoiada pelo Senado, veda esse tipo de colonizagao e 
manda que: 

"A SUDENE atraves dos orgaos especializados ja existentes, apro- 
veitara, para os fins de colonizagao, as terras umidas de cada Estado 
do Poligono das Secas, dando preferencia aquelas onde existam aguas 
correntes e perenes." 

Essa emenda ainda se encarta no sistema da Constituigao. O Constituinte 
de 1946 jamais pensou em praticar no nordeste a politica do deslocamento popu- 
lacional. Na vida da Republica, so o saudoso Presidente Artur Bemardes ima- 
ginou faze-lo. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um pequeno reparo? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo o prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Nao foi Arthur Bemardes quern aconselhou o 

deslocamento das populagoes nordestinas para o Sul, mas o Deputado paulista 
Cicinato Braga. 

Lembro-me disso porque foi no comego da Republica Velha, quando eu ainda 
era menino. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Aceito a retificagao de V. Ex.a, mas 
no Governo de Artur Bemardes considerava-se insoluvel o problema das secas 
no Nordeste. 

O Sr. Fernandes Tavora — Mas, o autor da primeira tentativa foi o Deputado 
Cincinato Braga. Afirmo a V. Ex.a 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradego o aparte de V. Ex.a, ele 
ficara consignado no meu discurso como retificagao justa. 

O Sr. Vivaldo Lima — Insoluvel naquela epoca. 
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — O que a nossa Lei Maior preconiza 
para o Nordeste 6 a fixagao do homem ao campo. fi a defesa dos nordestinos, 
pelo combate aos efeitos das secas, na prdpria regiao onde eles vivem e traba- 
Iham. Isso esta bem claro em varies textos constitucionais. Leiam os futurosos e 
brilhantes academicos da Faculdade de Direito do Recife, onde tambem me formei, 
o art. 198 da Constituigao Federal. Leiam tambem a parte final dos §§ 1.° e 2.° 
do mesmo artigo, e verao que a vontade expressa do Constituinte e que o nordes- 
tino seja assistido na propria regiao onde habita. Ai e que a Uniao tern o dever 
de ajuda-los. Jamais se adotou a solugao simplista dos deslocamentos populacio- 
nais. Posso nao ter interpretado bem, na emenda que apresentei, os sentimentos 
dos camponeses pernambucanos. Mas, sei que os paraibanos nao querem ser 
tangidos para outras terras, com o abandono da gleba onde nasceram, onde vivem 
e onde sofrem. 

Lamento que nos falte, nesta bora, a colaboragao de Assis Chateaubriand, o 
grande brasileiro, orgulho do meu Estado, que, nao poucas vezes, tern susten- 
tado, pelos jomais e pela tribuna, a verdade da tese que defendo: sem agua e 
irrigagao, sd Deus salvara o Nordeste. 

Sr. Presidente, a titulo de esclarecimento a V. Ex.a e aos meus eminentes 
colegas, quero dizer que o que se prepara no Maranhao, nao e um simples piano 
de colonizagao de pequena monta, que poderia ser substituido, como declarei, 
pelos campos de colonizagao. nas terras umidas de cada um dos Estados do 
Poligono das Secas, e no qual nenhum Estado teria prejuizo, porque os bragos 
nao seriam afastados para outra regiao; mas, o que se prepara para as zonas do 
Nordeste e um piano amplo de desabitagao das regioes. Ainda agora, o Sr. Celso 
Purtado, em entrevista concedida a um jornal — nao me recordo qual —, declarou 
que se a Camara nao aprovar esse projeto, o governo americano deirara de fome- 
cer recursos prometidos, parte dos quais e destinada a colonizagao no Estado 
do Maranhao. Prepare-se o Nordeste para assistir a essa cena: abandono; os nor- 
destinos, tangidos pela fome e pela seca, se deslocando em massa para o Estado 
do Maranhao, para onde atualmente ja se estao deslocando milhares e milhares, 
conforme declaragao na Imprensa do Sr. Celso Furtado. 

Sr. Presidente, amanha, ou depois de amanha, a cidade do Recife, em deter- 
minada hora, tera todas as suas atividades interrompidas e eu serei, entao, pro- 
clamado por essa massa aliciada pelo Sr. Celso Furtado e pelo ilustre Sr. Prefeito 
do Recife, o Calabar do Nordeste, o inimigo numero um d'o Nordeste. Quase toda 
a Imprensa do Pais o tern afirmado, e um programa organizado: vao fechar as 
indtistrias, o comercio, as sirenes vao tocar e, entao, em ato solene algudm me 
proclamara como o Calabar do Nordeste. 

Para os conhecidos agitadores do Recife, sou Calabar. Calabar, por que? Delatei 
alguma conspiragao em que tomasse parte? A quern trai? Aos comunistas? Nao, 
Sr. Presidente, eu nao fago parte dssses quadros sombrios que lutam pela desor- 
dem social e economica deste Pais, pela derrocada da civilizagao ocidental e pela 
eliminagao das nossas prerrogativas democraticas. Luto como luta a democracia, 
de portas abertas, sem simulagao traigoeiras; luto a luz do sol, sem enganar e 
sem trair. 

Calabar, por que? Por que exergo os direitos e os deveres do mandato que 
me confiou a Paraiba, um Estado de bravos, onde jamais a covardia pode 
aninhar-se? 

Por que exergo direito elementares assegurados a qualquer parlamentar, de 
apoiar, divergir, protestar, reclamar e advertir? 

Por que discuto e combato piano social, economico ou financeiro que me 
parega errado? 

Por que me oponho aos metod'os adotados pela SUDENE, no que diz respeito 
a reestruturagao economica de minha prdpria regiao? 

For que entendo, em plena consciencia, a luz do torn senso, que, ao problema 
da expansao industrial do Nordeste deve ter precedencia, para solugao imediata 
o problema da fome e da sede que aflige vinte milhoes de brasileiros? 
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For que aflrma que e errogrosseiro e de ma fe pensar-se em organizar a eco- 
nomia do Nordeste, pela industria, quando e certo que tudo sera frustrado, se, 
antes nao se criar, para a massa imensa dos camponeses condiqSes de vida estdvel 
e tranqiiila? Condigoes de produgao e de riqueza que fornegam mat^ria-prima is 
industrias e criem uma economia de subsistencia capaz de resistir ao impacto 
do flagelo climdtico? 

For que entendo que e criminosa a politica dos deslocamentos populacionals, 
efetivados atrnves de pianos governamentais de colonizagao? 

For que afirmo que as colonizagoes sao uteis, mas, devem ser executadas com 
o aproveitamento das terras umidas de cada Estado, evitando-se a perda de 
capacldade produtora dos centros agricolas e conseqliente empobrecimento das 
unidades fed'erativas, onde se processam os deslocamentos populacionals? 

For que defendo os reals interesses do Nordeste que estao, menos nas cldades, 
do que no campo, onde vivem e sofrem vlnte mllhoes de brasileiros? 

Ah, Sr. Presldente, eu nao sou Calabar! 
Calabar e quern enganou a Nagao e o povo nordestino. 
Calabar e quern empunha a bandeira de rendengao do Nordeste, prometendo 

salva-lo da fome e da sede, e o transforma pelo abandono, no centro exploslvo 
das convulsoes socials. 

Calabar d quern executa o piano de atrair os ingenuos camponeses do Nor- 
deste para os estrategicos campos de colonizagao e para os nao menos estratS- 
glcos nucleos industrials, com objetivos que a Nagao ira conhecer, em breve, 
talvez sem poder remediar. 

Calabar 6 quern vai deturpando o sentido legitimo e reivindicatorlo das Ligas 
Camponesas. para transforma-las, na bora da seca, em exercitos sedentos e tamin- 
tos, a servigo da desordem social e economica deste Pais. 

Calabar 6 quem vive embugado em peles de cordeiro e guarda, oculto, o punhal 
slnistro com que val ferir o coragao de sua propria Patria. 

Calabar e o Sr. Celso Furtado, a quem a Nagao confiou os bilhoes de cruzeiros 
arrancados ao povo e das nagdes amlgas. 

Calabar d ele, o agulador das massas operarias do Recife; o perverso lider 
dos gloriosos e brilhantes estudantes da Capital pernambucana ele, o comunlsta 
fichado no Departamento de Seguranga Nacional, deste Pais, partlcipante de 
conferencias internacionais, para bolchevlzagao do mundo. 

For hoje, d so, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
Durante o discurso do Sr. Argemlro de Figueiredo, o Sr. Cunha Mello 

se ausenta da presldencia, sendo temporariamente substitu'do pelo Sr. 
Mathlas Olymplo. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — Esta finda a bora do Expedlente. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

As duas primelras materlas da Ordem do Dla estao com a discussao encer- 
rada, em fase de votagao. Nao havendo quorum, ficam adiadas para proxima 
sessao. 

Item 3 
Discussao unica da Redagao Final d'o Frojeto de Lei do Senado n.0 3, 

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 (redagao oferecida pela Comlssao 
de Redagao em seu Parecer n.0 734, de 1961). 

Em discussao a redagao final. 
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Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao (Pausa.) 
Esta encerrada. A votagao fica adiada por falta de numero. 
Item 4 

Discussao unica da Redagao Final do Projeto de Lei do Senado n.0 3, 
de 1959, que regula o pagamento de juros moratorios pela Uniao, pelos 
Estados, Distrito Federal, Municipios e autarquias, (redagao oferecida pela 
Comissao de Redagao em seu Parecer n.0 732, de 1961). 

Em discussao a redagao final. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
A votagao fica adiada por falta de numero. 

Item 5 
Discussao unica do Parecer n.0 708, de 1961, da Comissao de Trans- 

portes, Comunicagoes e Obras Publicas, no sentido de ser ouvida a SPVEA 
sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 392, de 1956, 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. 

Em discussao. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. Pela mesma razao, fica com votagao adiada. 

Item 6 
Discussao do Projeto de Resolugao n.0 53, de 1961, de autoria da 

Comissao Diretora, que torna sem efcito a ncmeacao e'e Francisco 
Ojeda, para a classe inicial da carreira dc Taquigrafo. 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa). 
Esta encerrada. 
Fica sua votagao adiada por falta de numero. 

Item 7 
Discussao unica de Resolugao n.0 65, de 1961, de autoria da Comissao 

Diretora, que nomeia Lidia das Dores Mata para o cargo isolado de 
enfermeira, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 

Esta encerrada. Fica sem votagao adiada por falta de numero. 
Item 8 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 23, de 1961( n.0 

2.390, de 1957, na Camara), que concede pensao especial de   
Cr$ 5.000,00, respectivamente aos pracinhas, soldados, expedicionarios 
da FEB, F'edro Leme de Assis e Decio Fiorante, tendo 

PARECERES sob n.0s 685 e 686, de 1961, das Comissoes 
— de Constituigao e Justica, favoravel e 
— de Finangas, favoravel, com emenda que oferece sob n.0 1-CF. 

Em discussao o projeto e a emenda. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 

Esta encerrada. O projeto volta as comissoes competentes, a fim de se 
pronunciarem sobre a emenda. 
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Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. Fica sem votaqao, adiada. 

Item 9 
Discussao unica do Projeto de Resolu?ao n.0 65 de 1961, de autoria 

da Comissao Diretora, que nomeia Lidia das Dores Mata para o cargo 
isodado de enfermaria, PL-7, d'o Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. Fica sem votagao, adiada por falta de mimero. 

Item 10 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara nP 23, de 1961 (nP 

2.390, de 1957, na Camara), que concede pensao especial de Cr$ 5.000,00, 
respectivamente aos pracinhas, soldados, expedicionarios da FEE, Pedro 
Leme de Assis e Decio Fiorante, tendo, 

PARECERES sob nPs 685 e 686, de 1961, das Comissdes de 
Constituicao e Justica, favoravel e 

— de Finan^as, favoravel, com a emenda que oferece sob nP 1-CF. 
Sobre a mesa emenda que vai ser lida pelo Sr. IP-Secretario. 

E lida e aprovada a seguinte 

EMENDA NP 2 
Art. 2.° — Substitua-se pelo seguinte: 

"Art. 2.° — A pensao de que trata o artigo anterior e concedida a 
partir de IP de margo de 1961 e o seu pagamento correra a conta da 
verba orgamentaria destinada aos pensionistas da Uniao, distribuida ao 
Ministerio da Fazenda." 

Justificagao 
O art. 2.° do projeto tern por fim assegurar aos beneficiarios da pensao o 

seu recebimento a partir de IP de margo do corrente ano. 
Ora, tendo o projeto recebido emenda da Comissao de Finangas, tera que 

voltar a Camara dos Deputados, e, conseqiientemente, nao ficara concluido este 
ano. A pensao, se permanecer o texto atual, so vigorara a partir de IP de 
margo de 1962. 

A fim de nao serem prejudicados os interessados, achamos necessario fixar 
o pensamento do legislador, deixando claro que o ano a que se reporta o art. 
2° e o de 1961. 

Por outro lado, nao prevendo o projeto a verba pela qual correra o paga- 
mento da pensao, tornava-se necessario menciona-la, a fim de nao serem 
eles prejudicados, por essa omissao, como ja tern ocorrido em outros casos. 

Sala das Sessoes, 4 de dezembro de 1961. — Caiado de Castro. 
Item 11 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara nP 121, de 1961 mP 
305, de 1959, na Casa d'e origem), que issnta do Imposto de Importagao 
e de Consumo, equipamento destinado a ampliagao da fabrica de soda 
caustica da Campanhia Eletroquimica Pan-Americana (incluindo em 
Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio concedida na sessao 
anterior, a requerimento do Sr. Senador Coimbra Bueno) tendo 

PARECERES FAVORAVEIS sob n.0s 747 e 748 das Comissoes 
— de Economia e 
— de Finangas. 
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Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
ESta encerrada. Fica sua votacao, adiad'a. 

Item 12 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 136, de 1961, n.0 

1.931, de 1960, na Camara), que concede pensao especial de CrS 8.933,00 
mensais a Maria P'ompsia de Carvaiho, viuva de Rivaldo Coelho de 
Carvalho, e seus filhos menores, tendo 

PARECER sob n.0 687, de 1961, da Comissao 
— de Financas, favoravel com a emenda que oferece sob n.0 1-CF. 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. For falta de "quorum", fica sua votagao, adiada. 
Esta esgotada a materia oonstante da Ordem do Dia. 
Passa-se a votagao do Requerimento n.0 506, lido na hora do expediente. 
Em votacao. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Fica tambem adiada, por falta de 

quorum, a votaqao do Requerimento n.0 507, lido no expediente. 
Em discussao o Requerimento n.0 508, de autoria do Sr. Senador Coimbra 

Bueno, lido no expediente. 

Nao havendo quem pe?a a palavra, encerro a discussao. Por falta de mime- 
ro, fica sua votaqao adiada. (Pausa.) 

Ha oradores inscritos para esta oportunidade. 
Tern a palavra o Senador Mem de Sa, por cessao do Senador Lobao da 

Silveira. 
O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, Srs. Senadores, devo inicialmente 

agradecer o cavalheirismo do nobre Senador Lobao da Silveira em me haver 
cedido a sua inscricao, para que pudesse ocupar a tribuna, tendo em vista 
que o assunto que a ela me trouxe exige certa urgencia. 

Prende a atenqao de todo o pais, como problema de suma importancia eco- 
nomica e social, o projeto que pretende regular a remessa de lucros para o 
exterior, a respeito do qual o Senado devera ter atuaqao decisiva. 

Pediria, por isto, licenga a meus eminentes colegas para propor algumas 
consideragoes prellminares sobre o tema, pedindo seu exame para dois ou tres 
aspectos fundamentals da questao. 

Desde logo, quero encarecer que problemas desta natureza devem ser enca- 
rados exclusivamente sob prismas racionais, sem se permitlr que clima emo- 
cional perturbe a serenidade das decisoes, numa Casa Legislativa como e a 
nossa, que se deve caracterizar e impor pela maturidade e elevagao de seus 
pronunciamentos. 

Isto posto — e sem entrar, ainda, na analise dos textos que foram deba- 
tidos na Camara dos Deputados — penso que o ponto de partida para o estudo 
do problema esta em saber se o Brasil se acha em condigoes d'e deslnteressar 
ou mesmo desestimular os capitals estrangeiros de investimento direto, ou se, 
ao contrario deles carece para manter e expandir os indices atuais de sua 
produgao e de seu desenvolvimento. 

Calculos matematicos bastante conhecidos, mostram que uma nagao como 
a nossa, com uma taxa explosiva de crescimento demografico (nunca Inferior 
a 2,7% ao ano) precisa de investimentos de bens de produgao em taxa nao 
abaixo de 18,5% sobre o Produto Nacional Bruto — para nao decair de seu 
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padrao de vida isto e, para manter a situagao de que desfruta. Acrescendo 
a esta taxa de inversoes indispensaveis, mais a de 4% ao ano, sobre o PNB, 
correspondente ao desgaste dos capitals ja em uso, temos a necessidade de 
um investimento medio anual, em capitals, de 22%, pelo menos, sobre o PNB. 
Dado que este, atualmente, anda em torno de 2.400 bilhdes de cruzeiros — 
ou dois triblhoes e quatrocentos bilboes de cruzeiros, o Produto Nacional Bruto 
— deduzimos que nossa economia, para se manter no standard atual e atender 
o crescimento demografico, precisa de investimentos anuais superiores a 500 
bilboes de cruzeiros. Ora, a triste e dolorosa verdade nos diz que estamos inves- 
tindo cerca de 300 bilboes, em recursos internos, o que representa um deficit 
de 200 bilboes anuais, ou 600 milhoes de dolares. Outra maneira de apresentar- 
o problema seria o de mostrar a carencia de investimentos para assegurar tra- 
balbo ao contingente — que pode ser estimado em torno de 1.200.000 — de 
homens e mulberes que anualmente precisa ser ocupado no processo produtivo. 

Calculos recentes dizem que, cada novo homem ou mulher ocupado em 
processo produtivo secundario ou terciario urbano, exige um investimento de 
400 mil cruzeiros, e novamente ai temos o mesmo resultado, a necessidade de 
investimento de bens de produgao de 500 bilboes anuais. 

O programa de Governo oferecido pelo atual Conselho de Ministros diz, 
acertadamente, que nossa insuficiente taxa de crescimento provem, desde logo, 
da inadequagao do nivel global de investimentos, acrescentando que o cresci- 
mento brasileiro exlgiria, somente em capital fixo, um investimento liquido anual 
da ordem de 18,75%, ou 23,75% de investimentos brutos, o que pode ser contras- 
tado com os 9% de investimentos liquidos — ou 14% em investimento bruto — 
realizados nos ultimos anos no Brasil. 

Ora, o desenvolvimento de uma nagao e fungao direta de sua capacidade de 
capitalizar, isto e, de aumentar sua taxa de investimentos em bens de produqao. 
Esta taxa e elevada nos paises de economia desenvolvida e inferior as necessi- 
dades nos de economia subdesenvolvida, sobretudo nas de altos coeficientes 
demograficos — o que leva estes paises a dramatica situaqao de atenderem a se 
afastar cada vez mais das condiqoes ou requisites do desenvolvimento. Sabido e, 
sem possibilidade de diivlda, que o aumento de capital, a capitalizaqao, os inves- 
timentos, dependem da poupanga. Aquilo que se produz, o PNB, em parte se 
destina ao consume e, na parte que sobra do consumo, atraves da poupanga se 
transforma em capital, mediante os investimentos. 

Se provado esta que nossa taxa de investimento, isto e, de capitalizagao, e 
inferior a de que carecemos, se, como mostra o Programa de Governo, o ideal do 
nosso desenvolvimento exige um aumento de quase 70% no esforgo de investi- 
mento bruto — certa se faz a conclusao indicada no mesmo Programa de que 
este objetlvo so pode ser alcangado pela melhor mobilizagao da poupanga nacio- 
nal e, em parte, pela absorgao de recursos externos. 

Chegamos, assim, ao ponto ou ao problema em debate. O aumento de capitals 
ou de investimentos, para o aumento da produgao (e tambem de produtividade) 
resulta sempre, e necessariamente, da poupanga. Esta, porem, pode ser interna, 
nacional, ou externa, internacional. Provada a manifesta insuficiencia daquela 
— que, ja agora, so permite 14% de investimento bruto sobre o PNB (quando 
deveria ser, no minlmo, de 22%) logico e evidente se mostra que necessitamos 
atralr a poupanga externa, quer dizer, a cooperagao dos capitais externos para 
manter o ritmo atual e expandi-lo, como almejamos, de nosso desenvolvimento. 

A verdadelra questao nao reside, portanto, em indagar se somos favoraveis 
aos capitals estrangeiros, se somos amigos dos que o detem, mas, sim, em pergun- 
tar se somos favoraveis ao desenvolvimento nacional, se somos amigos do aumento 
de capitalizagao e de investimentos para o progresso do Brasil. 

O dilema e tao simples quao cruel: ou aumentamos a taxa de investimentos, 
para conseguirmos o amblcionado desenvolvimento economico, ou estagnamos e 
retrocedemos. Para tanto, outro dilema, igualmente simples e implacavel; ou 
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temos capacidade de majorar nossa taxa de poupanga inberna ao nivel dos inves- 
timentos reclamados, ou precisamos recorrer a poupanga externa. 

Desejo acrescentar que estas afirmagdes sao validas em qualquer pais do 
mundo e qualquer que seja o regime politico, social ou economico que se adote. 
Nos paises ditos comunistas, totalitarios, repelida a colaboragao da poupanga 
externa, o processo adotado foi o do aumento da poupanga interna, mediante 
um sistema de compulsao e coergao. O Estado totalitario planifica a economia, 
impondo as taxas de consumo e de poupanca-investimento. Para tanto, usa dos 
instrumentos que a tirania Ihe fomece: fixagao de pregos, de impostos indiretos 
(brutais) e de salaries — obtendo, assim, esses paises a taxa de poupanga, de 
acordo com a planificagao estabelecida pela economia, sem indagar dos sacrificios 
e das privagoes do povo — com a concomitante supressao de qualquer parlamento, 
liberdade de manifestagao e, sobretudo, de greve. 

Para nos, se desejarmos o regime democratico e economico atual, a questao 
se poe, portanto, nestes termos: ou desenvolvimento, mediante a melhor mobili- 
zagao possivel da poupanga interna e externa, ou retrocesso, com depressao 
economica e, sobretudo, com desemprego. Sim, eminentes senadores: e o espectro 
do desemprego que nos ronda e nos espera se nao tivermos como oferecer ocupagao 
e trabalho para o contingente de populagao ativa que a cada ano se apresenta 
no Brasll, por ora, um milhao e duzentas mil cabegas cada ano. Ser, portanto, 
favoravel ao estimulo dos investimentos externos, e ser favoravel ao pleno empre- 
go e ao progresso economico, ao bem-estar do povo. 

O outro aspecto que desejo abordar e o que diz com a possibilidade da con- 
correncia ou do monopolio, contida nos projetos em discussao. Se, de forma 
direta ou indireta, a possibilidade de concorrencia e restringida ou suprimida, 
quern com isto ganha sera o feliz detentor do monopolio ou quase monopolio 
e quern com Isto perde e, em linha primeira, o consumidor, isto e, o povo, e, em 
segunda linha, o erario e o Pais. 

Repugna-me admitir que grupos economlcos brasileiros se pretendam bene- 
ficiar de uma lei desta natureza e importancia para conquistar uma espuria 
situacao de privilegio. Nao seria isto nacionallsmo, mas egoismo e egoismo da 
pior especie, egoismo que engorda a custa da desgraca popular. 

Nota-se, aqui, a estreita vinculagao do problema que se cuida regular na 
lei de remessa de lucros com o da que pretende disciplinar os abusos do poder 
economico (lei anti-truste). Nao posso conceber que qualquer grupo economico 
interno, que se haja manifestado contra a lei anti-truste, se mostre hoje simpa- 
tico a implantagao no Brasll de industrias concorrentes, com capitals estran- 
geiros. A lei tern de lutar contra os abusos do poder economico e do capital, 
sejam eles estrangeiros ou nacionais. Temos de combater o truste e o monopolio 
indigena ou alienigena, pois o capital, o monopolio e o truste se comportam 
da mesma maneira e com igual cupidez e voracidade, independente de sua nacio- 
nalidade, se e que a tern. 

Entendo que devemos considerar o capital como ele, por natureza, e: um 
fator essencial da produgao e o devemos tratar como ele precisa ser tratado: 
com rigor e inteligencia, sempre que pretende abusar de sua situagao privilegiada 
de fator escasso, quer seja nacional, quer estrangeiro. O desenvolvimento do Pais 
tern de ser o alvo de nossa politica. E, no capitulo, tomaria a liberdade de pergun- 
tar a todos quantos se orgulham de nossa atual industrla, como, por exemplo, 
a automobilistica, a de construgao naval, a siderurgica, se nos teria sido possivel 
alcangar, em poucos anos, o grau de progresso obtido, se houvesse, quando elas 
se instalaram, uma legislagao hostil aos investimentos externos. I>evemos coibir, 
sim e sempre, o abuso dos lucros excessivos mediante, sobretudo, o imposto de 
renda — qualquer que seja a nacionalidade dos capitals e dos monopolios, mas 
nunca os instrumentos capazes de nos assegurar taxas elevadas de emprego de 
nossa mao-de-obra, de nossos investimentos e desenvolvimento, com a garantia 
e a nrotegao do consumidor. 



- 35 - 

Por ultimo, uma palavra sobre o fantasma da chamada sangria extsrna, 
derivada das remessas de lucros para o exterior. Consoante os dados oficiais da 
SUMOC, no qulnqtienio de 1956 a 1960, as remessas de lucros e dividendos chega- 
ram a media anual de 29 milhdes de dolares; as remessas a titulo de royalties 
tiveram a de 16 milhoes e as decorrentes de administragao e assistencia tecnica 
a de 20 milhoes de dolares. No mesmo qiiinquenio, doutra parte, os gastos com 
viagens ao exterior (turistas brasileiros) atlngiram a media anual de 50 milhoes 
de dolares. Isto quer dizer que, em media, de 56 a 60, dispendemos mais com 
estas ultimas remessas do que com as de lucros, dividendos e royalties enviados 
para fora, somados. Cumpre ponderar, ainda, na significagao destas cifras com 
as do global de nosso balanqo de contas que se situaram, no qiiinquenio, em torno 
de um bilhao e trezentos milhdes de dolares — e com as de nosso Produto Nacio- 
nal Bruto que deve ter sido, na media, de 2 trilhdes de cruzeiros, que, mesmo 
ao cambio atual de 300 cruzeiros por dolar, demonstram ao que se reduz a famosa 
e apregoada sangria decorrente das remessas de lucros. 

Tais as ponderaqdes que a fria analise do problema — sem exame, ainda, 
dos textos em debate — oferece ao raciocinio, como preliminar do estudo que o 
Senado devera realizar a fim de Ihe dar solugao adequada, tendo em vista os 
interesses superiores do desenvolvimento nacional, do pleno emprego da mao-de- 
obra nacional e do consumidor nacional, pois este e o nacionalismo que nos 
deve animar e preocupar. 

Era o que queria formular. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mcllo) — Tern a palavra o nobre Senador Lima 

Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, tenho por habito, nas diversas 

fases de evolugao da exploragao petrolifera no Brasil, fazer mengao a PETROBRAS, 
quando a PETROBRAS completou o seu 3.° ano de funcionamento — nos ainda 
estavamos no Estado da Guanabara — tive ensejo de trazer dados estatisticos a 
respcito do seu desenvolvimento. 

Tive oportunidade de ler — pois foi publicada em quase toda imprensa bra- 
sileira — a declaragao do Sr. Geomsio Barroso, Presidente da PETROBRAS, a 
respeito da exploragao do petroleo na Bahia e do funcionamento do monopolio 
estatal. 

Tenho em maos dados que desejo figurem nos Anais do Senado. 
Os titulos sao sugestivos. Entretanto, ainda nao ha motivo para muito otimis- 

mo. 
"BAHIA JA PRODUZ 35% DO PETRoLEO QUE CONSUMIMOS 

O Presidente da PETROBRAS, Sr. Genoisio Barroso, revelou ontem 
que o Reconcavo Baiano ja esta produzindo uma media de 97 mil barris 
diarios, 35 por cento do petroleo consumido no Brasil, proporcionando 
ao Pais uma economia em divisas de 169 milhoes de dolares, estando 
tambem a procura de novas zonas petroliferas, ja tendo descoberto 
ocorrencia de oleo em dois pogos de Sergipe, embora ainda nao se possa 
determinar se se trata de um campo comercial. 

Confirmou tambem que ja somos auto-suficientes em materia de 
derivados de petroleo, disse que a construgao de uma refinaria em Porto 
Alegre tern carater prioritario e que, paralelamente a ela, sera feita um 
terminal maritimo, acrescentando que a PETROBRAS ja decidiu, por 
motives tecnicos e economicos, construir o oleoduto Rio—Belo Horizonte, 
o qual devera ficar pronto dentro de tres anos. 
Royalties 

A respeito dos royalties que a PETROBRAS paga ao Estado da Bahia, 
declarou: 

"A participagao da PETROBRAS no desenvolvimento economico da 
Bahia nao se restringe so e exclusivamente ao pagamento do royalty. Ela 
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contribui de uma forma indireta, porem muito precisa, nao somente 
para o Estado da Bahia, mas, tambem, para todas as areas onde a empresa 
opera. Presentemente, a PETROBRAS esta pagando 5% do valor do oleo 
produzido e mais 3% complementares, de acordo com a ultima decisao 
da Assembleia Geral da Empresa. Este total de 8% e pago em royalties ao 
Estado da Bahia proporcionalmente ao Estado e ao Municlpio. Nao tenho 
assim de memdria o total, por exemplo, ja pago este ano ao Estado ou 
aos Municipios. Porem, no ultimo trimestre, ou seja o terceiro trimestre 
do corrente ano, nos pagamos ao Estado da Bahia, cerca de 300 milhoes 
e 300 mil cruzeiros. Alem deste total, tambem foi pago a varies muni- 
cipios, como o de Itaparica, Salvador, Sao Francisco do Conde, Sao Sebas- 
tiao de Pace, Mata de Sao Joao, Pejuca Catu, Entre Rios, Alagoinhas, 
Candeias e Santo Amaro, um total de cerca de 75 milhoes de cruzeiros. 
Estes foram os pagamentos efetuados pela PETROBRAS relatives aos 
royalties devidos e correspondentes ao terceiro trimestre do corrente ano". 
Aumento de capital 

A respeito de aumento de capital da empresa que dirige, o Sr. Geonisio 
Barroso declarou: 

"No inlcio do corrente ano a PETROBRAS tinha ainda um capital 
a realizar de cerca de 11 bllhoes de cruzeiros, entre agoes preferencials 
e ordinarias. Hoje temos ainda um saldo a realizar de cerca de 3 bilhoes 
e 300 mil cruzeiros, ja estando realizada a parte correspondente as agoes 
preferencials." 
Asfalto 

Sobre a informagao de que todo o asfalto para a estrada Rio—Bahia 
esta sendo fornecido pela PETROBRAS, disse ele: 

"A PETROBRAS tern uma unidade de asfalto, localizada em Cubatao. 
Esta unidade tern uma capacidade de 180 mil toneladas por ano, que e 
Inferior ao consume atual do Pais. A PETROBRAS, assim, projetou e 
consta do seu piano a construgao de 3 novas fabrlcas. Uma delas sera 
localizada em Madre de Beus, no Estado da Bahia; a segunda em Forta- 
leza, no Ceara; cada uma dessas duas com a capacidade de 80 mil tone- 
ladas por ano; e a outra na regiao centro-sul, com a capacidade total de 
130 mil toneladas por ano. Este programa da PETROBRAS, no que dlz 
respeito a produgao de asfalto, visa auto-suficiencla desta produgao no 
Pais, de forma a que o Govemo possa efetuar o seu piano de construgao 
de estradas, porque estima-se que o consume em 1966 esteja em torno 
de 480 a 500 mil toneladas por ano. 
Mataripe 

O Sr. Geonisio Barroso referiu-se ainda a Refinaria de Mataripe, 
ressaltando a sua importancia dentro do panorama naclonal. 

Aludiu tambem a melhorla do nivel tecnico dos brasileiros na pes- 
quisa de lavra, informando que, hoje, com 32 sondas trabalhando no Re- 
concavo Baiano, ha apenas dois tecnicos estrangeiros. 

Sr. Presldente, desejo que esses dados sejam transcrltos nos Anais do Senado, 
para que possamos acompanhar a marcha do desenvolvimento da PETROBRAS. 

Em 1935 — recordo-me bem — encontrava-me na Bahia em ferias parla- 
mentares, quando Oscar Correa trouxe noticia da presenga de petroleo no local 
denomlnado Lobato. Logo apos o termlno das ferias, tive oportunldade de mostrar 
aos colegas da Camara dos Deputados, frascos de petroleo extraldo de pogos com 
profundidade de quatro metres. Na ocasiao, o assunto foi muito debatldo porque 
o Deputado Emilio de Maia havia apresentado projeto para a aquislgao da primelra 
perfuratrlz para Riacho Doce. 

Infelizmente, esse projeto nao foi aprovado porque, no ano segulnte a sua 
apresentagao o Congresso foi fechado pelo golpe de 10 de novembro. 
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Houve, entretanto, um compromisso dos colegas da Camara de nao apresen- 
tarem emendas, a flm de que, com a maior rapidez possivel, fossem adquiridas 
as primelras perfuratrizes para a exploraqao do petroleo de Lobato. Isso se passou 
em 1935 e 1936. 

Apesar desse acontecimento, Sr. Presidente, Oscar Cordeiro, com tenacidade 
Inaudita, com decidido patriotismo, apelou para os Governos Federal e Estadual 
no sentido de prosseguirmos na procura do petroleo. 

Os tecnicos nao acreditavam que houvesse petroleo. Somente Froes Abreu e 
Emaque Amaral — justiqa Ihes seja fsita e desejo que tal fique consignado 
— nao perderam a esperanqa e publicaram um trabalho "O Petroleo Baiano'^ 
baseado em estudos de Teodoro Sampaio. 

Apos tantos anos, Sr. Presidente, vemos hoje a alegria dos que lutaram pela 
realizagao do sonho de ver jorrar o petroleo do solo brasileiro. 

Entretanto, Oscar Cordeiro vlve uma vida humilde, de vicissitudes mesmo, 
e, hoje, e um nome esquecido, so lembrado por alguns daqueles que acompanha- 
ram a marcha da descoberta do petroleo no Brasil. 

Sr. Presidente, requeiro fiquem consignados nos Anais da Casa os dados que 
trago como comprovantes do fato de que a Bahia foi o primeiro produtor de 
petroleo do nosso Pais,... 

O Sr. Vivaldo Lima — Alias, o unico produtor reconhecido. 
O SR. LIMA TELXEIRA — ... e para que nao fique esquecido o compromisso 

da transferencia da sede da PETROBRAS para Salvador. 
Desta tribuna, ja tive oportunidade de pedir ao Conselho de Ministros que se 

pronunciasse, como fez o Presidente Joao Goulart e, antes, o ex-Presidente Janio 
Quadros, a respelto dessa mudanga. 

No meu Estado, ninguem admite que essa transferencia nao se realize. Quem 
oplnar ao contrario vera, fatalmente, seu nome numa lista negra. E impressio- 
nante a solidariedade dos meus compatricios sobre esse assunto. fi ponto de honra 
nao so para os baianos como para todos aqueles que vivem no meu Estado vin- 
culam-se ou aind'a hao de vincular-se alnda nao o fizeram, aos que pretendem 
essa transferencia. 

Por isso, dentro de poucos dias, apresentarei um requerimento de informa- 
goes para saber do Conselho de Ministros qual a atitude que vai tomar. O repre- 
sentante da Bahia que nao tomar posigao em favor dessa justa reivindicagao 
que unlu todo o Estado nao tera seu nome sufragado no pleito que se vai ferir 
em 1962. 

Por isso, quero conhecer o pensamento do Conselho de Ministros. Saber se 
e ou nao favoravel a transferencia da PETROBRAS para a Bahia, ponto de honra 

de meu Estado que nao pretendeu outra reivindicagao senao esta, apesar do 
petroleo que esta sendo extraido do subsolo da Bahia nao estar proporcionando 
— diga-se de passagem e eu o digo com pesar — os beneficios que seriam de 
esperar para aquele torrao, que tudo tern dado para o desenvolvimento da econo- 
mia brasileira, pois sendo o unico produtor de petroleo no Brasil, o que vem ocor- 
rendo ha aproximadamente dois decenios, enquanto nenhuma descoberta ainda 
se fez em outras regioes do Pais. 

O Sr. Vivaldo Lima — Apareceu petroleo no meu Estado, mas dentro de 
pouco tempo foi conslderado incomerciavel. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — A declaragao de V. Ex.a nao invallda o meu 
argumento. 

O Sr. Vivaldo Lima — Absolutamente. Esta e a critica que fazemos aos 
trabalhos da Petrobras na Amazonia e em outras regioes do Nordeste. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — E um fato que poderia parecer ate a abertura 
de inqu6rltos. Isto vem ate justlflcar a transferencia da Petrobras para a Bahia 
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O Sr. Vivaldo Lima — Dai por que a atuaqao de V. Ex.a merece louvorerf 
e conta com a solidariedade das regioes abandonadas do Nordeste, da Ama- 
zonia, pois, com essa medida, talvez ate se encontre petroleo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Creio que V. Ex.a tern motivos ate de ordem 
efetiva para acreditar nisto, pois que a familia de V. Ex.a e proveniente do 
meu Estado. 

O Sr. Vivaldo Lima — Por isso dedico a Bahia profunda afeigao e me 
preocupo com o bem-estar e a prosperidade dos seus habitantes. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Este, Sr. Presidente, o apelo que fago. Primeiro 
congratulo-me com a Petrobras por este resultado auspicioso, verdade que em 
decorrencia de muitos anos de esforco, embora ja pudeasemos a esta altura 
ser auto-suficientes; segundo porque quero que o Conselho de Ministros se 
pronuncie sobre a transferencia da Petrobras para Salvador. Finalmente por- 
que so temos motivos para solid'arizarmo-nos porque conforme no monopolio 
estatal do petroleo que, ate agora, tem oferecido resultados positives. 

Assim, Sr. Presidente, tenho fe e confianga porque creio em nossos tecnicos 
e na energia do povo brasileiro. Muito em breve conquistando outros campos, 
o Brasil se tornara auto-suficiente com a produgao do petroleo. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a outro aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo o prazer. 
O Sr. Vivaldo Lima — Neste momento — Permite V. Ex.a a interrupgao — 

o Brasil esta em entendimentos para importar petroleo argentine. Ve V. Ex.a: 
quern dispce de territorio dessa imensidade, dessa grandeza, vai procurar la 
no extreme sul o petroleo de que necessitamos para cobrir o consumo nacional. 
A Bahia da 35%, conforme declaragao de V. Ex.a e veja a luta que tem tido a 
Petrobras, e os gastos para a prospecgao petrolifera, e veja como essa percen- 
tagem ainda deixa o Brasil a possibilidade de nao se emancipar tao cedo econo- 
micamente no setor petrolifero. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Exa me proporciona agora a oportunidade 
de congratular-me com a Petrobras pelas resultados obtidos e pedir mais ainda 
dos seus tecnicos e ainda mais do Govemo, para que incentive a Petrobras, 
para que em breve possamos ser auto-suficientes. Esses sao os meus votos, 
Sr. Presidente, e esse o meu apelo. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE — Em virtude da falta de energia eletrica, a Mesa, 
apos ouvir os Srs. Senadores, resolve encerrar a presente sessao, deslgnando 
para a sessao de amanha a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Votagao em discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 62, de 1961 

(n.0 2.260, de 1969, 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 virtude do Requerimento n.0 460, 
de 1961, dos Srs. Senadores Fausto Cabral e Gaspar Veloso, aprovado no sessao 
de 17 de novembro findo), tendo PARECERES (numeros 697 e 698, de 1961) das 
Comissoes de Seguranga Nacional favoravel, com emendas que oferece, sob 
numeros 1, 2 e 3 — CSN (com voto em separado do Sr. Senador Sergio Marlnho); 
ds Finangas, favoravel ao projeto e as emendas, e dependendo de pronuncia- 
mento da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o projeto e as emendas; 
de Seguranga Nacional e de Finangas sobre a emenda de Plenario. 

2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 167, de 1961, (n.0 3.100, 

de 1961, na Camara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pclo Minlsterio 
da Viacao e Obras Piiblicas, o credito especial de Cr$ 120.000.000,00, para 
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atender as obras de defesa das praias de Olinda, no Estado de Pemambuco 
(em regime de urgencia, nos termos do artigo 330, letra o, do Regimento 
Intemo, em virtude do Regimento n.0 483, de 1961, do Sr. Senador Fansto Ca- 
bral e outros Senhores Senadores, aprovado na sessao de 26 do corrente), depen- 
dendo de Pareceres das Comissbes 

— de Constitui?ao e Justi^a; 
— de Transportes, Comunica^oes e Obras Publicas; e 
— de Finan^as. 

3 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 48, de 1961 (de autoria da * 

Comissao Diretora), que altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do Senado 
a que se reiere o art. 8.° da Resoiugao n.0 6, de 1960 (em regime de urgencia, 
nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude de Requeri- 
mento do Sr. Senador Pausto Cabral e outros Srs. Senadores, aprovado na sessao 
de 28 do corrente) tendo 
PARECERES (n.0* 578 e 579, de 1961), das Comissoes 

— de Constituigao e Justiga, favoravel; 
— de Finangas, favoravel e dependendo de Pareceres das mesmas Comissoes 

sobre as emendas de Plenario de n.0s 1 a 6. 
4 

Votagao, em discussao linica, do Requerimento n.0 504, de 1961, pelo qual 
os Srs. Daniel Krieger, Barros Carvalho (respectivamente Lideres da UDN e do 
PTB) e outros Srs. Senadores, solicitam urgencia, nos termos do art. 330, letra "b", 
do Regimento, para o Projeto de Lei da Camara n.0 122, de 1961, que autoriza o 
Poder Executive a instituir a Fundagao Universidade de Brasilia e (Ja outras pro- 
vldenclas. 

5 

Votagao em discussao unica da Redagao Final do Projeto de Lei do Ssnado 
n.0 15, de 1952, que modifica o Decreto-lei nP 9.760, de 5 de setembro de 1946, 
que dispoe sobre os bens imoveis da Uniao oferecida pela Comissao de Redagao 
om seu Parecer n.0 734, de 1961). 

6 

Votagao em discussao unica da Redagao Final do Projeto de Lei do Senado 
n.0 3, de 1959, que regula o pagamento de juros moratbrios pela Uniao, pelos 
Estados Distrlto Federal, Munlcipios e autarquias, (redagao oferecida pela Comis- 
sao de Redagao em seu Parecer n.0 732, de 1961). 

7 

Votagao em discussao unica do Parecer n.0 708, de 1961, da Comissao de 
Transportes, Comunlcagoes e Obras Publicas, no sentido de ser ouvida a 
SPVEA sobre o Projeto de Lei da Camara nP 392, de 192, de 1956, que autoriza o 
Poder Executivo a estudar, projetar e construir uma ponte sobre o rio Tocantins, 
em Tocantinopolis, no Estado de Goias e Porto Franco no Estado do Maranhao. 

8 

Votagao em discussao do Projeto de Resoiugao nP 53, de 1961, de autoria da 
Comissao Diretora, que torna sem efeito a nomeagao de Francisco Ojeda, para 
a classe inicial da carreira de Taquigrafo. 

9 

Votagao em discussao unica do Projeto de Resoiugao nP 65 de 1961, de auto- 
ria da Comissao Diretora, que nomeia Lidia das Dores Mata para o cargo isolado 
de enfermeira PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

10 

Votagao em discussao unica do Projeto de Lei da Camara nP 121, de 1961 
(nP 305, de 1959, na Casa de orlgem), que isenta do imposto de importagao e 

L. 
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de consume equipamento destinado a ampliaQao da fabrica de soda caustica 
da Companhia Eletroquimica Pan-Americana (incluindo em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de intersticio concedida na sessao anterior, a requerimento 
do Sr. Senador Coimbra Bueno) tendo 
PARECERES FAVORAVEIS (n.0 747 e 748 das Comissoes de Economia e de Fi- 
nangas. 

11 
Votagao em discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 136, de 1961 

n.0 1.931, de I960, na Camara), que concede pensao especial de Cr$ 8.933,00 
mensais a Maria Pompeia de Carvalho, viuva de Rivaldo Coelho de Carvalho, e 
sens filhos msnores, tendo 
PARECER sob n.0 687, de 1961, da Comissao de Finangas, favoravel com a 
emenda que oferece sob n.0 1-CF. 

12 
Votagao, em discussao unica, d'o Requerimento n.0 506, de 1961, dos Srs. 

Senadores Daniel Krieger (Lider da UDN), Benedito Valladares (Lider do PDS) 
e Calado de Castro, solicitando urgencia, nos termos do art. 330, letra c, do 
Regimento, para o Proeto de Lei da Camara n.0 152, de 1961, que altera o art. 1.° 
da Lei n.0 3.205, de 13 de julho imodifica o art. 1.° da Lei n.0 402, de 24 de 
setembro de 1948, que reesirutura os cargos de tesoureiro do Servigo Publlco 
Federal. 

13 
Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.0 507, de 1961, do Sr. Heri- 

baldo Vieira (Lider em exercicio da UDN) e outros Srs. Senadores, solicitando 
urgencia, ncs termos do art. 330, letra c. do Regimento Interno, para o Projeto 
de Lei do Senado n® 33, de 1960, que determina sejam efetivados os professores 
do Ensino Primario e Medio que fizeram provas de selegao para o Magisterio de 
Brasilia. 

14 
Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.® 508, de 1961, do Sr. Senador 

Coimbra Bueno, solicitando transcrigao, nos Anais do Senado, de tres noticias 
publicadas na edigao do "O Globo" de 30 de novembro do ano em curso. 

15 

Discussao unica do Projeto de Resolugao n.° 64, de 1961, de autoria da Comis- 
sao Diretora, que nomeia Edson Ferreira Alfonso para o cargo isolado d'e Oficial 
da Ata, PL-3 do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 16 boras e 45 minutos.) 



240.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 5 de dezembro de 1961 

PRESIDENCIA DOS SRS. CUNHA MELLO, ARGEMIRO DE FIGUEIREDO E 
NOVAES FILHO 

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

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Zacharias de As- 
sumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer 
— Eugenie Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympic — Joaquim 
Parente — Fausto Cabral — Fernando Tavora — Menezes P'imentel — 
Sergio Marinho — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Novaes 
Filho — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge 
Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — 
Del Caro — Ary Vlanna — Arlindo Rodrigues — Caiado de Castro — 
Gllberto Marinho — Benedito Valadares — Milton Campos — Lino de 
Mattos — Jose Feliciano — Filinto Miiller — Lopes da Costa — Alo 
Guimaraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — 
Irineu Bornhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — A lista de pres-enga acusa 
o compareclmento de 44 Srs. Senadores. Havendo numero legal, esta aberta a 
sessao. 

Val ser llda a ata. 

O Sr. 2.0-SDcretario precede a leitura da ata da sessao anterior. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Em discussao a ata. 
O SR. CALADO DE CASTRO (Sobre a Ata) — Sr. Presidents, parece-me que 

deverla constar da ata que a sessao de ontem foi encerrada por ter faltado luz 
no recinto. Havia ainda dois oradores inscritos que nao puderam falar. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Constarao da ata da pre- 
sents sessao as observagoes de V. Ex.a 

Contlnua em discussao a ata. 
Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

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

EXPEDIENTE 

OFtCIO 

— N.0 2.036, de 30 de novembro, do Sr. Primeiro-Secretario da Cslmara dos 
Deputados — Encamlnha o Projeto de Lei da Camara n.0 189, de 1961 
(n.0 3.251, de 1961, na Casa de orlgem), que disciplir.a a apllcagao de 
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capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e da outras 
providencias, como segue: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 189, DE 1961 

Disciplina a aplicagao de capital estrangeiro e as remessas de valores 
para o exterior, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Capital estrangeiro e aquele que entra no Pais em moeda ou sob 
a forma de bens ou equipamentos, sem dispendio inicial de dlvisas e e reglstrado 
no orgao competente, de acordo com o que estabelece esta Lei. 

Art. 2.° — Fica instituido, no Banco do Brasil, o registro de capitals estran- 
geiros aplicados no Brasil, quer se trate de transferencias bancarias, quer de 
investimentos com base em emprestimos em moeda estrangeira ou concedidos 
por bancos ou entidades estrangeiros a empresas, firmas, companhias e fillals 
estabelecidas no Brasil. 

§ 1.° — O registro sera efetuado em moeda nacional, feita a conversao pela 
taxa que vier a ser fixada pelo Conselho de Investimentos Estrangeiros, tendo 
como base o regime cambial em vigor na epoca. 

§ 2.° — No caso dos investimentos ja existentes na data da presente lei, o 
registro sera tambem efetuado em moeda nacional, de conformidade com os balan- 
qos das empresas, segundo criterios que vierem a ser fixados pelo Conselho de 
Investimentos Estrangeiros, criados na presente Lei. 

Art. 3.° — Fica instituido o registro, no Banco do Brasil, de todas as remes- 
sas dp dinheiro para o exterior, seja qual for o titulo ou o fundamento cfessas 
remessas de lucres, pagamentos de royalties ou de asslstencia tecnlca, ou toda 
e qualquer operagao que venha a significar aquisigao de divisas estrangelras ou 
transferencias bancarias para o exterior. 

Art. 4.° — Fica tambem instituido o registro dos reinvestimentos incorpo- 
rados ao capital das empresas respectivas, quando se trate de firma ou pessoa 
juridica com sede no Pais, mas flliada a empresas estrangelras ou delas depen 
dentes, ou controladas por maioria de a?6es pertencentes a pessoas fisicas residen- 
tes ou juridicas com sede no estrangeiro. 

Art. 5.° — O Ministerio da Fazenda, o Banco do Brasil e o Conselho de In- 
vestimentos Estrangeiros, tomarao todas as providencias para evitar manobras de 
subfaturamento, capazes de concorrer para a formagao de capitals flcticios ou 
aguados ou para a remessa clandestina de lucres ou dlvisas estrangelras. 

Art. 6.° — Toda remessa de valores para o exterior, quando representarem, 
retomo de capital ou remessa de lucros ou pagamento de credlto, emprestimos, 
financiamentos ou servigos de empresas, sociedades, firmas ou fillais estabelecidas 
no Brasil, serao efetuadas atraves do Banco do Brasil, devldamente reglstradas 
na Superintendencia da Moeda, e do Credlto, identlflcados os proprietarios reme- 
tentes e os fins que se destina as remessas. 

Art. 7.° — A remessa de valores, sem a observancla dos preceltos acima, flea 
sujelta a multa de dez vezes o seu valor e, na relncidencia a vinte vezes o seu 
valor, cassadas as cartas de autorizagao para funclonamento no Brasil da empresa 
responsavel, quando tratar-se de empresa autorizada na forma da lei. 

Art. 8.° — A pratica de fraude aduaneira ou cambial de que resulte subfatu- 
ramento na exportagao de bens e mercadorias, uma vez apurada em processo 
administrative regular, no qual sera assegurada plena d'efesa ao acusado, Impor- 
tara aplicagao ao responsavel das penas de reclusao de tres anos e na proiblgao 
de exportar. 
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Art. 9.° — O Conselho de Investimento Estrangeiro fixara o montante dos 
valores em moedas, papel-moeda, cheque, ouro, joias, medalhas, etc., que as pes- 
soas que viajarem para o exterior poderao transportar cabendo a fiscalizagao 
bancaria fornecer a respectlva licenga. 

Paragrafo linico — O mesmo Conselho estabelecera o limite de Isengao que 
Independera de licenqa. 

Art. 10 — fi proibida a remessa de valores para o exterior que nao tenham 
vinculaqao com mercadorias em processo regular de importaqao com servigos 
efetivamente prestados ao Pais por pregos razoaveis e correspondentes aos nivels 
de salaries admitldo no Pais ou que nao se destinem ao sustento de pessoas da. 
familia do remetente. 

Art. 11 — As pessoas resldentes no Pais, bem como as pessoas juridicas com 
sede no Pais, ficam obrigadas a declarar ao Banco do Brasil, no prazo de 90 dlas, 
a contar da data em que entrar em vigor a presente lei, os valores que possuem 
no exterior, inclusive deposito bancarlo. 

Art. 12 — Os valores de depositos bancarios existentes no exterior e perten- 
centes a pessoas residentes no Pais ou a pessoas juridicas com sede no Pais, e 
que nao tenham sido reglstrados no Banco do Brasil, na forma prevista pela 
presente lei, serao conslderados produtos de enriquecimento ilicito e como tal 
objeto de processo criminal respectlvo, para que sejam restituidos ou compen- 
sados com bens existentes no Pais, os quais poderao ser seqliestrados pela Fazenda 
Piibllca, na medlda em que sejam suflclentes para a cobertura da quantia indevi- 
damente remetlda para o exterior. 

Art. 13 — Os servigos do Ministerio do Exercito ficam obrigados a dar ampla 
colaboragao a todas as repartigoes e estabelecimentos incumbidos da execugao da 
presente lei, ficando os seus servldores responsaveis pela falta das informagoes 
que forem requeridas pelo citado estabelecimento. 

Art. 14 — O Governo promovera a assinatura de tratados, convenios ou acor- 
dos que facilitem a aplicagao e concorram para a maior eficacia da presente lei. 

Art. 15 — A remessa de juros para o exterior sera considerada amortizagao 
do capital de Investimento, quando excedente de 6% sobre o valor do emprestimo 
realizado. 

Paragrafo unico — O Conselho de investimento exigira a apresentagao de 
todos os documentos que comprovem a regularidade e legitimidade da operagao. 

Art. 16 — As empresas em funcionamento no Pais, com capitals estrangeiros, 
terao o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicagao desta lei, para 
promoverem os reglstros de seus capitals estrangeiros no Conselho de Investi- 
mentos Estrangeiros, de acordo com o que estabelece esta Lei. 

Paragrafo unico — No caso de falta de documentagao comprobatbria suficiente, 
o registro do valor do capital estrangeiro existente no Pais, na data da publicagao 
desta lei, sera efetuado de acordo com os valores apurados na escrituragao da 
empresa. 

Art. 17 — A falta de cumprimento de qualquer dos dispositivos da presente 
lei impllcard em penalidades que importam em multas variaveis entre 5 e 20% 
dos capitals reconhecidos, conforme a gravidade, de acordo com a regulamentagao 
a ser baixada pelo Poder Executive. 

§ 1.° — Em caso de reincidencia, as multas serao cobradas em dobro. 
§ 2.° — As multas deverao ser recolhidas ao Tesouro Nacional e constituirao 

Recelta Extraordlnarla da Unlao. 
Art. 18 — Ficam taxativamente proibidas e sao consideradas sem efeito quais- 

quer discriminagoes favorecendo capitals estrangeiros em detrimento de capitals 
nacionals. 
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Art. 19 — Fica proibido o funcionamento da carteira de deposito nos bancos 
estrangeiros. 

§ 1.° — Excetuam-se desta proibigao os bancos em cujo pais de orlgem exlsta 
a reclprocidade. 

§ 2.° — Os bancos estrangeiros terao o prazo de dois anos para encerrar as 
atividades de suas carteiras de deposito. 

Art. 20 — So os capitals estrangeiros legalmente registrados tem direito a 
enviar para os paises de origem os beneficios decorrentes de sua Inversao, na 
moeda correspondente. 

Paragrafo linico — As remessas de divisas superiores aos juros, calculados 
de acordo com a taxa legal, serao escrituradas no registro de capitals estrangeiros, 
como amortizagao dos respectivos capitals, que ficarao, dessa forma, diminuidos 
nos sens valores. 

Art. 21 — Os pagamentos de juros e amortizagoes de emprestimos cr6dltos 
e financiamentos extemos, sao incorporados ao investimento primltivo quando 
as respectivas parcelas tiverem sido deduzidas dos lucros legalmente transferivels 
para o exterior. 

Art. 22 — As remessas anuais de lucros para o exterior nao poderao exceder 
de 10% sobre o valor dos investimentos registrados. 

Art. 23 — As remessas de lucros que ultrapassem o limite estabelecldo no 
artigo anterior serao consideradas retorno do capital e deduzidas de registro 
correspondente para efeito das futuras remessas de lucros para o exterior. 

Paragrafo unico — A parcela anual de retomo do capital estrangeiro nao 
podera exceder de 20% (vinte por cento) do capital registrado. 

Art. 24 — Os lucros excedentes do limite estabelecldo no artigo 22 desta 
lei serao registrados a parte, como capital suplementar e nao darao direito 
a remessa de lucros futures. 

Art. 25 — Fica vedada ao capital estrangeiro a aquisigao de empresas que 
estejam sendo exploradas pelo capital nacional, promovldas ou dlrigldas por pes- 
soas residentes no Pais, em condigoes de permanencia. 

Art. 26 — Fica criado o Conselho de Investimentos Estrangeiros, com sede 
no Distrito Federal e jurisdigao em todo o Pais, diretamente subordinado ao 
Presidente do Conselho de Minlstros, incumbido de promover a execugao da 
presente lei e a elaboragao do planejamento geral da politica de capital estran- 
geiro. 

Art. 27 — O Conselho compor-se-a de cinco membros, nomeados pelo Presi- 
dente da Repiibllca, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre 
brasileiros maiores de 30 anos, de reconhecida competencia e de reputagao ilibada. 

§ 1.° — O mandato dos membros do Conselho sera de cinco anos, renovada 
sua composigao pela quinta parte, anualmente, e permitlda a recondugao. As 
primeiras nomeagoes serao para cinco, quatro, tres, dois e um ano, de modo 
a que se possa observar a regra acima, desde o inicio dos trabalhos. 

§ 2.° — Os membros do Conselho terao as garantias e as incompatibilldades 
atribuidas aos membros do Poder Judiciario, no que nao colidlrem com as dlspo- 
sicoes desta lei, inclusive a proibicao de exercerem atividades politico-partiddrlas. 

§ 3.° — Os membros do Conselho terao remuneragao equivalente a dos Mi- 
nlstros de Estado, devendo exercer a fungao em regime de tempo integral. 

§ 4.° — O Conselho escolhera, anualmente, entre os seus membros, aquele que 
exercerd a presidencia do Crgao. 

§ 5.° — Os mandates das primeiras investiduras comegarao na data da ins- 
talacao do Conselho. Os mand'atos sucessivos contar-se-ao do termlno dos ante- 
riores. 
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Art. 28 — Nao poderao ser membros do Conselho: 
a) os proprietarios, acionistas, diretores, gerentes, administradores, prepostos 

e mandataries ad negotia ou ad juditia, de estabelecimentos, firmas ou organiza- 
goes comerciais e industrials; 

b) os servldores e funclonarios publicos de qualquer categoria, que nao 
tenham a garantia de estabilidade. 

Art. 29 — Os membros do Conselho ao se empossarem, farao prova de qui- 
tagao do imposto de renda, declaragao de bens e rendas proprlas e de suas espo- 
sas, renovando-as a 30 de abril de cada ano. 

§ 1.° — Esses documentos serao examlnados e arquivados no Tribunal de 
Contas da Uniao. 

§ 2.° — Os auxiliares dos membros do Conselho, a qualquer tltulo, fleam 
obrlgados a declaragao de bens e de rendas prevlstas neste artigo. 

Art. 30 — O Conselho elaborara seu regimento dispondo sobre seu funciona- 
mento, a forma das deliberagoes e a organizagao dos seus servigos, obedecidas 
as disposigoes da presente lei. 

Art. 31 — O custeio do pessoal e material do Conselho correra a conta da 
dotagao inclulda no Orgamento da Presidencia da Republica, depositada, em cada 
exerclcio, no Banco do Brasil, a disposigao do referido orgao cujas contas serao 
prestadas na forma da legislagao vigente. 

Art. 32 — E o Pod'er Executivo autorizado a abrir credito especial ate o limite 
de Cr$ 50.000.000,00 (cinqiienta milhoes de cruzeiros) para ocorrer as despesas 
decorrentes desta lei, no presente exercicio. 

Art. 33 — O Conselho verificara a assistencia tecnica prestada, sempre que 
represente remessas de divisas para o exterior, tendo em vista apurar a efeti- 
vidade e qualidade dessa assistencia, para evitar que se transforme em remessa 
irregular de lucros ou de divisas. 

Art. 34 — Cabera ao Conselho: 

a) estabelecer prioridades de investimentos de acordo com as necessidades da 
economia braslleira; 

b) determinar a regiao, ou as regioes, em que Ihes e facultada a exploragao 
pretendida; 

c) estabelecer prioridades ou fazer concessoes ou conceder estimulos, quando 
se tratar de atlvidade ou exploragao de grande significagao para o desenvolvi- 
mento do Pais; 

d) vedar a apllcagao de capitals em exploragoes sem nenhuma repercussao 
apreciavel no desenvolvimento do Pais; 

e) flxar o prazo de duragao da exploragao para o capital estrangeiro, obtenha 
todas as vantagens justificaveis mas sem que se constitua, mesmo depois de 
amplamente recuperado, em fonte perene de remessas de lucros necessidade de 
divisas estrangeiras; 

f) determinar, em face das lels vigentes, o mimero de pessoas brasileiras a 
ser empregado nas empresas, finalizando a execugao desses preceltos; 

g) estimular a formagao de tecnicos e operarios qualificados para o desen- 
volvimento industrial do Pais; 

h) baixar as instrugoes e portarias que forem necessarias para a observancia 
da presente lei. 

Art. 35 — A instalagao de empresas estrangeiras, no Pais, fica na dependen- 
cia de licenga que atendera, sempre, ao objetivo de trazer tecnica nova ao Pais, 
importar em economia de divisas ou concorrer para o nosso desenvolvimento. 
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Nao se permitira. a instalagao de empresas nos setores ou regioes onde as empre- 
sas nacionais estejam atendendo plenamente as necessidades reglonais. 

Art. 36 — O Tesouro Nacional e as entldades brasileiras de credito piiblico 
nao poderao garantir emprestimos, creditos ou financiamentos levantados no 
exterior por empresas controladas por capital estrangeiro ou dependentes, de 
qualquer forma, de firma ou pessoas juridicas com sede no exterior. 

Art. 37 — S vedada as instituiqoes de credito estatais e paraestatais conce- 
der emprestimos, creditos ou financiamentos as empresas a que se reporta o 
artlgo anterior, assim como recursos dos fundos piiblicos de investimentos criados 
por lei. 

Art. 38 — As sociedades de financiamento e de investimentos nao poderao 
colocar no mercado nacional de capitals, aqoes e titulos emitidos pelas empresas 
controladas por capital estrangeiro, ou subordlnadas a empresas com sede no 
estrangeiro. 

Art. 39 — O autofinanciamento por intermedio dos usuarlos do servlgo publi- 
cos so sera permitido a empresas controladas por capital de pessoas fisicas resl- 
dentes no Pais e de todo independentes de pessoas juridicas com sede no estran- 
geiro. 

Art. 40 — O Conselho de Investimentos Estrangeiros estabelecera pianos de 
contas e normas gerals de contabilidade padronlzadas para grupos homogeneos 
de ativldades, e adaptaveis as necessidades e possibllidades das empresas de 
diversas dlmensoes. 

Paragrafo unico — Aprovados o piano de contas e as normas gerals contabeis 
a elas aplicaveis, todas as pessoas juridicas do respective grupo de ativldades 
serao obrigadas a observa-los na sua contabilidade, entre os prazos previstos no 
reguiamento que deverao permitir a adaptagao ordenada dos sistemas em pratlca. 

Art. 41 — E obrigatorio nos balangos das sociedades comerciais, inclusive as 
sociedades anonimas, a discriminagao da parcela de capital e dos creditos perten- 
centes a pessoas fisicas ou juridicas residentes ou domiciliadas no exterior. 

Art. 42 — Igual discriminagao sera feita, na conta de lucres e perdas, para 
evidenciar a parcela de lucros, dividendos, juros e outros qualsquer proventos 
atribuidos a pessoas fisicas ou juridicas residentes ou domiciliadas no exterior. 

Art. 43 — As operagoes cambials no mercado de taxas llvre so poderao ser 
efetuadas atraves de estabelecimentos autorizados a operar em c&mblo, com a 
intervengao do corretor oflcial quando prevista em lei ou reguiamento respon- 
dendo ambos pela identidade do cliente, assim como pela classificagao correta 
da operagao, segundo normas fixadas pela Superintendencia da Moeda e do Cre- 
dito. 

§ 1.° — As operagoes que nao se enquadrem claramente nos itens especiflcos 
do Codigo de classificagao adotado pela SUMOC ou sejam classlflcavels em 
rubricas residuals como "Outros" ou "Diversos" so poderao ser realizadas atraves 
do Banco do Brasil. 

§ 2.° — Constitul infragao cambial punivel com multa equlvalente a 160% 
do valor da operagao, a deciaragao de informagoes falsas no formularlo que, em 
mimero de vias e segundo modelo determlnado pela Superintendencia da Moeda 
e do Credito, sera exlgldo em cada operagao assinado pelo cliente e visado pelo 
estabelecimento bancario e pelo corretor que nela intervierem. 

§ 3.° — O Conselho da Superintendencia da Moeda e do Credito cessari a 
autorizagao para operar em cambio daqueles estabelecimentos que negligencia- 
rem o cumprimento do disposto no presente artlgo. 

§ 4.° — O texto do presente artigo constara obrigatorlamente do formularlo 
a que se refere o § 2.° 
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Art. 44 — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacjao, revogadas as 
dlsposlgoes em contr&rio. 

CSmara dos Deputados, 30 de novembro de 1961. — Ranleri Mazzilli — Antonio 
Baby — Wilson Calmon. 

PARECER N.o 749, DE 1961 
Da Comissao de Finan^as sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 139, 

de 1961, (n.0 1.335-B/59, na Camara), que concede pensao especial de 
Crf 10.000,00 mensais a viiiva do poeta e jornalista Antonio Boto. 

R.-lator; Sr. Fernandes Tavora 
De autoria do ex-deputado Carlos Lacerda, objetiva o projeto em aprego con- 

ceder pensao especial de Cr$ 10.000,00 mensais a viiiva do poeta e jornalista Anto- 
nio Boto, pagando-se a referida pensao pelo Tesouro Nacional, a conta da dota- 
gao destinada aos pensionistas da Uniao. 

As razoes que fundamentam a concessao deste auxilio estao exaustivamentc 
expendidas pelo ilustre autor da materia. 

A mals este projeto de pensao nao podemos negar aprovagao pelos motives 
identicos que justificam os projetos desta natureza e que tern invariavelmente 
recebido pareceres favoraveis. 

Com as ressalvas assinaladas em pronunciamentos que formulamos a propo- 
sigoes que autorizam concessoes de pensoes, opinamos pela aprovagao do pre- 
sente projeto. 

Sala das Comissoes, 29 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Fernandes Tavora, Relator — Fausto Cabral — Joaquim Parente   Victorino 
Frelre — Joao Arruda — Lobao da Silveira — Saulo Ramos — Dix-lluit Rosado. 

PARECER N.0 750, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n" 183, 
de 1961 (n.0 2.343-B/60, na Camara), que revigora, por mais tres anos, 
os credltos especiais autorizados pelas Leis n.0» 2.974, de 26-11-1956; 3,057, 
de 22-12-1956 ; 3.244, de 14-8-1957, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 

Origindrio do Poder Executive, o presente projeto revigora, ate 31 de dezem- 
bro de 1963, os crdditos especiais de Cr$ 100.000 000,00, Cr$ 30.000.000,00 e 
Cr$ 300.000,000,00, abertos pelos Decretos n.0* 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. 

Visa-se, com isso, atender as seguintes despesas; 
a) reaparelhamento dos orgaos e fiscalizagao dos impostos internos da 

Uniao; 
b) aperfeigoamento e inspegao dos scrvlgos fazendarios, inclusive material; e 
c) reaparelhamento das repartigoes aduaneiras, inclusive laboratorio de 

analises. 
Esclarece-se, no projeto (art. 2.°), que os creditos revigorados nao poderao, 

em caso algum, custear despesas com pessoal. 
II — O projeto esta acompanhado de Exposigao de Motives do Senhor Minis- 

tro da Fazenda, que, justificando a medida, informa; 
"Esses creditos se destinam as despesas necessarias ao reaparelha- 

mento de orgaos desta Secretaria de Estado (entre eles as repartigoes 
aduaneiras) e ainda as decorrentes do aperfeigoamento de servigos fazen- 
ddrlos, inclusive na parte material. Como ja se acha praticamente findo 
o atual exercicio, ao termino do qual a referida autorizagao legislativa 
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perdera vigor, impoe-se a providencia ora sugerida, em resguardo dos 
interesses da Fazenda, porquanto a sua adogao viria possibilitar a exe- 
cugao do reaparelhamento das repartigoes que atuam diretamente na 
arrecadagao federal, inegavelmente necessitadas de melhor adaptagao 
para o preenchimento de suas importantes finalidades." 

III — Como se verifica, o que o governo pretende, revigorando os creditos 
Indicados, e incentivar o aumento da receita da Uniao, atraves da modernizagao 
do aparelhamento fiscal, 

Sem essa atualizacao dos orgaos fiscais nao sera possivel estancar a enorme 
evasao de tributos, ocasionada pela deficiencia do aparelhamento fazenddrio. 

Assim, ao mesmo tempo em que se busca fortalecer o equipamento finan- 
ceiro de que o Governo carece para incentivar o progresso nacional, procura-se 
garantir o bom emprego dos creditos revigorados, proibindo-se sejam gastos 
com o pessoal. 

IV — Diante do exposto, comprovada a necessidade de revigoramento dos 
creditos abertos pelos Decretos n.0s 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, opinamos pela aprovagao 
do projeto. 

Sala das Comissoes, 29 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Fausto Cabral, Relator — Joaquim Parente — Mem de Sa — Victorino Freire 
— Lobao da Silveira — Joao Arruda — Saulo Ramos — Fernandes Tavora — 
Dix-Huit Rosado. 

PARECER N.0 751, DE 1961 
Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei do 

Scnado n.0 30, de 1959, que autoriza o Poder Executivo a efetivar a con- 
cessao de gratificagao prevista no art. 145, inciso VI da Lei n.0 1 711, de 
28 de outubro de 1952, aos servidores que exercem cargos ou fungoes 
relacionados com o exercicio da medicina no Scrvigo Publico Federal, 
regulamentada pelo Decreto n.0 43.186, de 6 de fevereiro de 1959. 

Relator: Sr. Menezes Pimentel 

Estabelece a Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, em seu art. 78 e paragrafo 
finico: 

"Art. 78 — As condigoes de pagamento das gratificagoes de que 
tratam os itens V, VI, VII e IX do art. 145 da Lei n.0 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, serao fixadas em lei. 

Paragrafo linico — Dentro em seis meses, contados da publicagao 
desta lei, o Poder Executivo enviara ao Congresso Nacional projeto de 
lei regulando a concessao das gratificagdes de que trata este artigo." 

II _ Como se ve, a concessao de gratificagoes, nao apenas a prevista no inci- 
so VI, do art. 145, da Lei n.0 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto d'os Fun- 
cionarios Publicos Civis da Uniao), mas tambem as fixadas nos demais incisos, 
devera, no prazo acima indicado, ser devidamente regulamentada. 

A aprovacao do projeto implicaria privilegiar os servidores que obram 
em trabalho de natureza especial, com risco de vida ou saude, e isso ofenderia 
o sistema em que se informou a Lei n.0 3.780 citada (Piano de Classificagao 
de Cargos). 

O projeto foge, assim, ao procedimento juridico em que se inscreve a especie. 

Afora isso, seria de todo desaconselhavel tumultuar-se a legislagao, alte- 
rando-se lei que acaba de ser aprovada e que nem teve, ainda, apreciados vetos 
sofridos por alguns de seus dispositivos. 
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III — Dlante do exposto, por contrariar sistema legal em vigor e fugir a boa 
tecnica legislativa e, mais, por estar a materia enquadrada na Lei n.0 3.780, de 
12 de julho de 1960, opinamos pela rejeigao do projeto. 

Sala das Comissoes, 26 de agosto de 1960. — Lourival Fontes — Presidente 
— Menezes Pimentel — Relator — Joao Arruda — Jefferson de Aguiar — Daniel 
Krieger — Francisco Gallotti — Caspar Velloso. 

PARECER N.0 752, DE 1961 

Da Comissao de Servico Piiblico Civil, sobre o Projeto de Lei do Sena- 
do n.0 30, de 1959, que autoriza o Poder Executive a efetivar a concessao 
da gratifica?ao prevista no art. 145, inciso VI da Lei n.0 1.711, de 28 
de outubro de 1952, aos servidores que exercem cargos ou fungoes rela- 
cionados com o exercicio da medicina, no Servigo Piiblico Federal, regu- 
lamentada pelo Decreto n.0 43.186, de 6 de fevereiro de 1959. 

Relator: Sr. Aloysio de Carvalho 

O projeto de Lei do Senado n.0 30, de 1959, determina ao Poder Executive 
tornar efetiva a concessao d'a gratificagao prevista no inciso VI do art. 145 da 
Lei n.0 1.711, de 28 de outubro de 1952, (Estatuto dos Funcionarios Piiblicos 
Clvis da Uniao) aos servidores que exergam cargos ou fungoes relacionados com 
o exercicio da medicina. 

Esclarece a respectiva justificagao que o projeto visa a assegurar tal van- 
tagem aos guardas do Departamento Nacional de Endemias Rurais, "conside- 
rados auxiliares do exercicio da profissao medica" e que "executam, pessoal- 
mente, o servigo, estando, portanto, expostos mais diretamente aos riscos de 
vida ou de saiide", nao se admitindo, pois, que os esquega a administragao. 

A Comissao de Constituigao e Justiga, por parecer de 25 de novembro do 
mesmo ano de 1959, opinou por diligencia, para que a respeito se manifestasse 
o Departamento Administrativo do Servigo Piiblico (DASP). Este, por informa- 
gao de 1.° de julho de 1960, declarou que os processes relativos a concessao da 
gratificagao em aprego estavam sendo instruidos normalmente, por categorias 
de servidores, chamando, entretanto, a atengao para o fato de o projeto sobre 
o Piano de Classificagao dos Cargos do Servigo Civil do Poder Executive, entao 
a caminho de sangao, estabelecer, no seu art. 78, o prazo de 6 (seis) meses para 
o Executive remeter ao Congresso Nacional o projeto de lei regulando a men- 
cionada vantagem. 

Em face disso, aquela Comissao, em novo parecer, datado de 26 de agosto 
de 1960, aconselhou a rejeigao do projeto, atendendo a que a materia ja estava 
enquadrada no Piano de Classificagao (Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960), 
correndo o prazo para sua devida ordenagao, nos termos da mesma lei. A apro- 
vagao do projeto implicaria, assim, "em privilsgiar os servid'ores que obram em 
trabalho de natureza especial com risco de vida ou saiide". 

A essa circunstancia acresce, nesta data, a revogagao, pelo Poder Executivo, 
ex vi do Decreto n.0 50.337, de 14 de margo ultimo, dos atos anteriores que con- 
cederam, em termos reconhecidamente generalizados, a medicos, engenheiros e 
dentistas, as gratificagoes previstas nos incisos V e VI do art. 145 da Lei n.0 1.711. 
Da gratificagao indicada no inciso VI e que trata, como temos visto, o projeto 
em exame. E certo que razoes particulares articuladas pelo Executivo, para o 
cancelamento total das gratificagoes em cujo gozo se encontravam aqueles servi- 
dores, quais as da Lei n.0 3.780, Ihes haver melhorado substancialmente os ven- 
cimentos podem nao prevalecer, e efetivamente nao prevalecem, em relagao aos 
humildes servidores beneficiados pelo projeto. Mas a verdade e que conceder-lhes 
agora, por lei especial, a gratificagao de risco de vida ou saiide, seria tumultuar 
a tarefa a que pelo mesmo Decreto n.0 50.337 se propoe o governo, constituindo 
uma Comissao de altos tltulares administrativos, para, sob a presidencia do 
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Diretor-Geral do DASP, oferecer o projeto d'e lei que em definitivo disponha 
sobre as gratificaqoes dessa natureza, conforme, alias, o previsto, e ate aqui nao 
cumprido, pela Lei de Classificagao. 

Nestes termos, proclamando embora os nobres propositos do projeto, reco- 
mendamos a sua rejeigao. 

Sala das Comissoes, 2 de junho de 1961. — Jarbas Maranhao, Presidente — 
Aloysio de Carvalho, Relator — Paulo Fender — Joaquim Parente. 

PARECER N.0 753, DE 1961 

Da Comissao de Finangas sobre Projeto de Lei do Scnado n.0 30, de 
1959, que autoriza o Poder Executivo a efetivar a concessao da gratlfi- 
cagao prevista no art. 145, inciso VI da Lei n.0 1.711, de 28 de outubro 
de 1952, (EFPCU) aos servidores que exercem cargos ou fungoes rela- 
cionados com o exercicio da medicina, no Servlgo Piibllco Federal, regu- 
lamentada pelo Decreto n.0 43.186, de 6 de fevereiro de 1959. 

Relator: Sr. Saulo Ramos 

Apresentado pelo nobre Senador Fernandes Tavora, determina o presente 
projeto que "o Poder Executivo tornara efetiva a concessao da gratificagao pre- 
vista no art. 145, inciso VI, da Lei nP 1.711, de 28 de outubro de 1952, aos servi- 
dores que exercem cargos ou fungoes relacionados com o exercicio da medicina, 
no Servigo Piiblico Federal, regulamentada pelo Decreto n.0 43.186, de 6 de 
fevereiro de 1958". 

2. Segundo a justificagao do projeto, diz o Decreto citado, em seu art. IP, que 
a gratificagao pela execugao de trabalho de natureza especial, com risco de vida 
ou de saiide, prevista na Lei n.0 1.711, de 1952, podera ser concedida, no Servigo 
Publico Federal, ao servidor ocupante de cargo ou funcao de medico de qualquer 
especie. E, complementando a disposigao, esclarece o pardgrafo IP desse mesmo 
artigo, que a vantagem prevista e extensiva "aos ocupantes de cargo ou fungao 
cujas atribuigoes envolvem ativldades auxiliares do exercicio da profissao medlca". 

3. O assunto foi cuidadosamente examinado na Comissao de Constituigao e 
Justiga que tomou, inclusive, a iniciativa de ouvir o DASP, antes de emitir seu 
pronunciamento. E foi ele contrario ao projeto, "por contrariar sistema legal em 
vigor e fugir a boa tecnica legislativa e, mais, por estar a materia enquadrada 
na Lei nP 3.780, de 12 de julho de 1960". 

4. A citada Lei nP 3.780 determina, em seu art. 78, que as condigoes de paga- 
mento das gratificagoes de que tratam os itens, V, VI, VII e IX do art. 145 da 
Lei nP 1.711, de 28 de outubro de 1952, serao fixadas em Lei. E o paragrafo 
unico do dito artigo, estabelece ainda que "Dentro em seis meses. contados da 
publicagao desta lei, o Poder Executivo enviara ao Congresso Nacional projeto 
de lei regulando a concessao das gratificagoes de que trata este artigo". 

5. No mesmo sentido, isto e, contrariamente ao projeto, opinou a Comissao de 
Servigo Publico Civil, apds fazer circunstanclada anallse da materia. 

Apesar dos judiciosos pronunciamentos das Comissoes de Constituigao e Jus- 
tiga e de Servigo Publico Civil, estavamos inclinados a tecer consideragoes favo- 
raveis ao projeto, a vista do conhecimento que temos do problema, por estar 
este intimamente ligado a profissao que abragamos. 

Ocorre, todavia, que fato novo velo a surgir, modificand'o inteiramente o 
nosso proposito. 

E que, agora, com o advento do Decreto nP 89, de 27 de outubro de 1961, 
baixado pelo Conselho de Ministros, a situagao objetivada pelo projeto esta devi- 
damente atendida. 
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Asslm prescreve o art. 1° do supracitado diploma legal: 
"Art. 1.° Fica restabelecido, a partir da data da publicacao deste 

decreto, o pagamento das gratificacoes de que trata o art. 145, itens V 
e VI, da Lei n.0 1.711, de 28 de outubro de 1952, aos funcionarios que 
vinham recebendo tais vantagens por forqa de concessoes autorizadas 
anteriormente a 1.° de julho de 1960." 

Desta sorte, por lei de iniciativa do proprio Poder Executive, foram aten- 
didos os justos reclamos da classe medica, ficando, portanto, prejudicada a pre- 
sente proposiqao, que, assim, perde a sua razao de ser. 

Em face do exposto, opinamos pela rejeigao do projeto. 
Sala das Comissoes, 29 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 

  Saulo Ramos, Relator — Joaquim Parente — Joao Arruda — Fausto Cabral 
 Fernandes Tavora — Dlx-Huit Rosado — Lobao da Silveira — Victorino Freire. 

PARECER N.0 754, DE 1961 
Da Comissao de Constitui^ao e Justifa, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n.® 4, de 1961, que altera o inciso I do art. 945 do Codigo de Pro- 
cesso Civil e o art. 1.° do Decreto-lei n." 3.077, de 26 de fevereiro de 1941. 

Relator: Sr. Silvestre Pericles 
O art. 945, inciso I, do Codigo de Processo Civil (Decreto-lei n.0 1.608, de 18 

de setembro de 1939), assim dispoe; 
"Art. 945 — Se o exequente niio convier em que fique como depo- 

sitario o proprio executado, os bens penhorados depositar-se-ao da seguinte 
forma: 

I — no Banco do Brasil ou na Caixa Economica, ou, a falta de agen- 
das no lugar, em qualquer estabelecimento congenere, acreditado, as 
quantias em dinheiro, as pedras e metais preciosos e os papeis de crddito." 

A seu turno, o Decreto-lei n.0 3.077, de 26 de fevereiro de 1941, dispondo 
sobre o recolhimento dos recursos a que se refere o Decreto-lei n.0 2 .611, de 20 
de setembro de 1940, prescreve, em seus artigos 1.° e 2.°, o seguinte: 

"Art. 1.° — As consignagoes em pagamento e, em geral, as importan- 
cias em dinheiro cujo levantamento ou utilizaqao depender de autoriza^ao 
judicial serao obrigatoriamente recolhidas ao Banco do Brasil, ou as Caixas 
Economicas Federals e Estaduais e Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econdmico, a critdrio do juizo competente. (Lei n.® 1.869, de 27 de maio 
de 1953.) 

Art. 2.° — Serao recolhidos ao Banco do Brasil todos os depdsitos em 
dinheiro para garantir a execugao ou pagamento de serviqos de utilidade 
piiblica, recebidos dos consumidores ou assinantes pelas empresas conces- 
slondrias." 

O presente projeto, de autoria do nobre Senador Venancio Igrejas, dd a tais 
dispositivos as seguintes redaqoes: 

Art. 945, I, do Cddigo de Processo Civil: 
"I — No Banco do Brasil, na Caixa Economica ou em banco de que 

os Estados-membros da Uniao sejam acionistas, e do qual possuam mais 
de metade do capital social integralizado, ou, a falta de tais estabeleci- 
mentos de credito ou agencias suas, no lugar, em qualquer estabeleci- 
mento de crddito, a critdrio do juiz da causa, as quantias em dinheiro, 
as pedras e metais preciosos e os papdis de crddito." 

Art. 1.° do Decreto-lei n.® 3.077, de 26 de fevereiro de 1941: 
"Quaisquer importancias em dinheiro, cujo levantamento ou utiliza- 

qao depender de autorizaqao judicial, serao obrigatoriamente recolhidas 
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ao Banco do Brasil S.A., as Caixas Economicas Federais ou Estaduais, ao 
Banco Nacional do Desenvolvimento Economico, ou a banco de que os 
Estados-membros da Uniao sejam acionistas, e do qual possuam mais da 
metade do capital social integralizado." 

Art. 2.° do mesmo decreto-lei: 

"Serao recolhidos ao Banco do Brasil S.A. ou a banco de que os Esta- 
dos-membros da Uniao sejam acionistas, e do qual possuam mais de metade 
do capital social integralizado, todos os depdsitos em dinheiro para garan- 
tir a execugao ou o pagamento de servigos de utilidade publica, recebidos 
dos consumidores ou assinantes pelas empresas concession Arias." 

Alem de alterar na forma supra-indicada, aqueles dispositivos, determina o 
projeto (art. 4.°) que "as importancias referidas nos artigos, cuja nova redagao 
foi dada pelos artigos anteriores, quando relativas a depdsitos A disposigao da 
Justiga de qualquer Estado-membro, ou feitos para garantir a execugao ou o 
pagamento de servigos de utilidade publica local (estadual ou municipal), serao 
automaticamente transferidas para o Banco Estadual respective, que preencha 
as condigoes mencionadas nos artigos citados, onde houver dito banco, devendo a 
transferencia estar concluida dentro do prazo de 90 dias a contar da promulgagao 
desta lei". 

2. Como se verifica do confronto dos textos, o projeto visa a permitir que os 
depdsitos neles referidos sejam feitos, obrigatoriamente, nao sd no Banco do 
Brasil ou Caixa Economica, senao tambem nos bancos em que os Estados sejam 
acionistas e nos quais possuam mais da metade do capital social integralizado. 

Com a inclusao desses bancos entre os estabelecimentos onde se devam fazer 
depdsitos judiciais, e com o disposto no art. 4.°, que manda fazer neles os depd- 
sitos em garantia de fomecimentos de utilidades por concessionaries, procura-se 
— diz o autor da proposigao — repor, "segundo a melhor doutrina, a autoridade 
dos Estados-membros da Federagao em matdria nao sd de economia, mas tambdm 
de atribuigdes constitucionais". 

Em que pese, talvez, ao excessive da asseveragao, parece que se retira do 
Banco do Brasil e da Caixa Economica Federal uma espdcie de privildgio, mas 
isso e feito em beneficio de organizagoes sdlidas, como o Banco Nacional do 
Desenvolvimento Economico, Caixas Economicas Estaduais e bancos em que os 
Estados possuam mais da metade do capital social Integralizado. 

O certo e que a atual providencia legislativa favorecera aos Estados da Uniao, 
e, de modo indireto, aos seus habitantes. 

£ possivel que, como preliminar, se pretenda levantar o velho tabu de que 
a proposigao cogita de "materia financeira" (§ 1.° do art. 67 da Constituigao), o 
que representa uma generalizagao absurda. Se a classificagao das ciencias ainda 
vale alguma coisa neste mundo, a materia e de natureza processualistica, eminen- 
temente processual. 

Ante o exposto, considerando de utilidade a medida proposta, a qual, de outro 
lado, se manifesta constitucional e juridica, parece que pode ser aceito o Projeto 
de Lei do Senado n.0 4, de 1961, com a emenda anexa. 

Sala das Comissoes, 19 de julho de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presldente 
— Silvestre Pericles, Relator — Barros de Carvalho — Heribaldo Vieira — Ruy 
Cameiro — Aloysio de Carvalho — Lima Teixeira. 

EMENDA N.0 1-CCJ 

No inciso I do art. 1.°, bem como no corpo do artigo 2.°, e ainda no corpo 
do art. 3.°, suprimam-se as palavras "sejam acionistas, e do qual". 

Senado Federal, 19 de julho de 1961. — Silvestre Pericles, Relator. 
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PAUECER N.0 755, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei do Scnado n.0 4, de 
1961, que altera o inciso I do art. 945 do Codigo de Processo Civil e o art. 
1.° do Decreto-Iei n.0 3 077, de 26 de fevcreiro de 1941. 

Rclator: Sr. Fausto Cabral 
1. O presents projeto de lei, apresentado pelo nobre Senador Venancio Igrejas, 
altera o inciso I do art. 945 do Cddigo de Processo Civil e os arts. 1° e 2.° do 
Decreto-lei n.0 3.077, de 26 de fevereiro de 1941, visando a permitir que os depd- 
sitos de bens penhorados, de consignagao em pagamento, de importancias cujo 
levantamento dependa de autorizagao judicial e de todos os depdsitos em dinheiro 
para garantir a execugao de pagamentos de servigos de utilidade publica sejam, 
obrigatoriamente, recolhidos nao sd no Banco do Brasil mas, tambem, aos bancos 
em quo os Estados-membros da Uniao possuam mais da metade do capital social 
integralizado. 
2. A materia foi submetida ao exame da Comissao de Constituigao e Justiga, 
tendo recebido parecer favoravel, com emendas. 
3. As disposigoes do projeto retiram do Banco do Brasil S/A e a Caixa Econo- 
mica o privildgio dos depdsitos que menciona, beneficiando organizagoes como o 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econdmico, Caixas Econdmicas Estaduais e 
bancos em que os Estados possuam mais da metade do capital social integrali- 
zado, ao doterminar a obrigatoriedade dos depdsitos, tambem, nestes estabele- 
cimentos. 
4. A nosso ver, as providencias adotadas sao justas e restabelecem, conforme 
afirma o autor, "a autoridade dos Estados-membros da Federagao em materia 
nao sd de economia, mas tambem de atribuigdes constitucionais". 
5. Assim, tendo em vista nada existir quanto ao aspecto financeiro que possa 
ser oposto h. proposigao, a Comissao de Finangas opina pela aprovagao do projeto 
o das emendas da Comissao de Constituigao e Justiga. 

Sala das Comissoes, 29 de novembro de 1961. — Daniel Kricger, Presidente 
— Fausto Cabral, Relator — Joaquim Parente — Fernandes Tavora — Joao Arruda 
— Lobao da Silveira — Dix-Huit Rosado — Saulo Ramos — Victorino Freire. 

PARECER N.0 756, DE 1961 

Da Comissao de Finangas sobre o Projeto de Decreto Legislative n.0 11, 
de 1959 (n.0 l-A/59 na Camara), que aprova o Acordo sobre circulagao 
internacional do material visual e auditive de carater educative, cienti- 
fico e cultural. 

Relator: Sr. Victorino Freire 

1. O presente projeto de decreto legislativo, originario da Mensagem n.0 357/57 
do Poder Executive, visa a aprovar o Acordo para facilitar a circulagao interna- 
cional do "material visual e auditivo de carater educativo, cientifico e cultural", 
flrmado quando da Conferencia da UNESCO, realizada em Beirute em 1948 e assi- 
nado pelo Brasil em 15 de setembro de 1949. Este Acordo veio complementar 
a "Convengao sobre facilidades a filmes educativos ou de propaganda", a "Con- 
vengao sobre facilidades para exposigoes artisticas" — realizad'os em 1936, em 
Buenos Aires, — e a "Convengao para facilitar a circulagao dos filmes de carater 
educativo" — realizada em G-enebra, em 1933. 
2. Pelos arts. 1.° e 2.° do Acordo define-se e enumera-se quais os materials 
visuals e auditlvos, de carater educativo, cientifico e cultural, abrangidos pelas 
suas disposigoes e aos quals o art. 3.° concede isengoes de taxas, despesas, impos- 
todos, exagoes e licenga de importagao, etc. 
3. A materia ja fol objeto de estudo por parte das Comissoes de Constituigao 
e Justiga e de Educagao e Cultura, tendo recebido pareceres pela sua aprovagao. 
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A Comissao de Relagoes Exteriores, examinando o assunto, requereu a audlen- 
cia desta Comissao, antes de opinar quanto ao merlto, por estarem as disposl- 
?6es do art. 3.° do Acordo dentro da nossa al?ada e, alnda, que "IsenQoes de 
varias ordens, previstas na citada clausula, talvez nao se comportem mals, dentro 
da nova politica financeira do atual governo". 
4. O art. 3° a que se refere a douta Comissao de Relacoes Exteriores estabelece: 

"1. Cada um dos Estados contratantes se compromete a assegurar, 
no que ihe diz respeito, dentro de um prazo de seis meses a partlr da 
entrada em vigor do presente Acordo, a isen?ao de todos os cflreitos 
alfandegarios e de todas as restrigoes quantltativas, qualquer que seja a 
sua natureza, assim como da obrigagao de apresentar pedldo de licenga 
para o fim de importagao definitiva ou temporaria de material produ- 
zido no territorio de um dos outros Estados contratantes. 

2. Nada no presente Acordo autorlza a isengao das taxas, despesas, 
impostos ou exagoes concernentes a importagao de todos os artlgos, sem 
excegao, qualquer que seja a sua natureza ou orlgem, ainda quando se 
trate de artigos admitidos com franquia aduaneira; essas taxas, despe- 
sas e direitos compreendem, entre outros, os dlreitos de estatistlca e de 
selo. 

3. O material beneficiado pelos prlvllegios mencionados no para- 
grafo primeiro do presente artigo esta isento, no territorio do pais impor- 
tador, de todas as despesas, taxas, impostos ou dlreitos intemos, diver- 
sos ou mais elevados do que aqueles aos quais estao sujeltos os artlgos 
semelhantes produzidos nesse pais. Em tudo que conceme as leis, regula- 
mentos ou condigoes de ordem interna e que afete, por um lado, a venda, 
o transporte e a distribuigao ou. por outro lado, a reprodugao, a expo- 
sigao e outros usos, esse material nao gozara de tratamento menos favo- 
ravel do que os artigos analogos produzidos nesse pais. 

4. Nada no presente Acordo obrigara um Estado contratante a 
recusar estender o beneficio das dlsposigoes do presente artigo ao mate- 
rial produzido em qualquer Estado que nao seja parte neste Acordo, se 
tal recusa for incompativel, com as obrigagoes internaclonais ou i poli- 
tica comerclal do referido Estado contratante." 

5. As dlsposigoes contidas no Acordo controlam e restrlngem, perfeitamente, a 
concessao das isengoes referidas no art. 3° somente ao material visual e audltlvo 
de carater educatlvo, cientifico e cultural, inclusive, sob o controle da UNESCO 
e auxilio da ONU. 
6. Do ponto de vista desta Comissao, nada exlste que possa ser argiiido contra 
o Acordo que, alem do mais, esta em vigor ha longos anos. 

Do ponto de vista financeiro do Governo, cumpre-nos lembrar que, con- 
forme disposto no art. 13 do Acordo, a qualquer momento que ao Brasll — e 
conseqiientemente, ao seu Governo — nao mais interessar o seu cumprlmento, 
podera denuncla-lo. Assim. nada obsta seja o mesmo aprovado, inclusive tendo 
em vista os altos fins a que se destina: "educative, cientifico e cultural". 
7. Em face do exposto, oplnamos pela aprovagao do projeto. 

Sala das Comissoes, 4 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
dente — Victorino Freire, Relator — Joaquim Parente — Fernandes Tavora — 
Joao Ami da — Paulo Ramos — Lobao da Silveira — Fausto Cabral — Dix-Huit 
Rosado — Mem de Sa. 

PARECER N." 757, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre Projeto de Lei da Camara, n.0 184, 

de 1961 (n.0 3.631-B, de 1961, na Camara), que abre ao Poder Legislativo 
— Camara dos Deputados — o credito suplementar de Cr$ 885.428.000,00. 

Relator; Sr. Lobao da Silveira 
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O projeto abre ao Poder Legislative — Camara dos Deputados — o credito 
suplementar de Cr$ 885.428.000,00 (oitocsntos e oitenta e cinco milhoes, qu-atro- 
centos e vlnte e oito mil cruzeiros), em refor?o a dotagoes diversas do Anexo 2 
— Poder Legislative — 2.01 — Camara dos Deputados — do Orgamento Geral da 
Uniao para o exercicio de 1961. E as dotagoes a que se destinara o reforgo pre- 
visto estao enumeradas no proprio artigo primeiro da proposigao. 

O recurso da abertura de creditos suplementares e normalmente utilizado 
para solucionar problemas que se relacionam com a carencia de meios financei- 
ros, sobrevinda a determlnado orgao, depois d'e esgotadas as dotagoes orgamen- 
tdrias a ele destinadas. 

Situagoes novas, como as que foram criadas pelo necessario ajustamento das 
duas Casas do Congresso as condigoes do funcionamento em Brasilia, tornam 
compreensivel a imprevisao do legislador, que nao soube atribuir, no caso, a 
Camara dos Deputados, atraves do Orgamento da Uniao, o montante exato do 
que ela precisarla dispender, no corrente exercicio, para manter seus servigos. 

Em face, pois do exposto, e levando em conta, ainda, que a presente propo- 
sigao obedece em toda as imposigoes legais que disciplina a materia, opinamos 
favoravelmente a ela. 

Sala das Comissdes, 4 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Lobao da Silveira, Rclator — Caspar Velloso — Paulo Ramos — Irineu 
Bornhauscn — Mem de Sa — Fernandas Tavora — Filinto Miiller — Menezes 
Pimentel. 

PARECER N.0 758. DE 1961 

Redagao final das emendas do Senado ao 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. Daniel Krieger 

A Comlssao aprasenta a redagao final das emendas do Senado (fls. anexas) 
n.0 133, de 1961 (n° 2.666/61, na Camara), que aprova o Piano Diretor da 
SUDENE, para o ano de 1961, e da outras providencias. 

Sala das Comissoes, 4 de dezembro de 1961. — Lourival Fontes, Presi- 
dente — Daniel Krieger, Relator — Caspar Velloso — Menezes Pimentel. 

(As emendas a que se refere este parecer acham-se publicadas no 
DCN — Segao II — de 6-12-61.) 

PARECER N.0 759, DE 1961 

Redagao final do Projeto de Resolugao n.0 58, de 1961, que nomeia 
para o cargo de Diretor, PL-1, o Oficlal da Ata, PL-3, Ivan Ponte e Souza 
Palmeira. 

A Comissao Diretora apresenta a redagao final do Projeto de Resolugao n.0 

58, de 1961, nos seguintes termos 

RESOLUCAO N.0 

O Senado Federal resolve; 

Artigo unico — E 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. 

Sala da Comissao Diretora, 5 de dezembro de 1961. — Cunha Mello   Novaes 
Filho — Mathias Olympio — Guido Mundin. 
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PARECER N.0 760, DE 1961 
Reda^ao final do Projeto de Resolugao n.0 59, de 1961, que nomeia 

para o cargo de Guarda de Segnran^a, Antenor Ferreira Gomes. 
A Comissao Diretora apresenta a redagao final do Projeto do Resolugao n.0 

59, de 1961, nos seguintes termos: 

RESOLUGAO N.0 

O Senado Federal resolve: 
Artigo linico — fi nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regi- 

mento Interno, para o cargo isolado de Guarda de Seguranga, PLr9, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, Antenor Ferreira Gomes. 

Sala da Comissao Diretora, 5 de dezembro de 1961. — Cunha Mello — Novaes 
Filho — Mathias Olympio — Guido Mundin. 

PARECER N.0 761, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Resolugao n.0 60, de 1961, que nomeia 

para o cargo de Guarda de Seguranga, Severino Estevao Ramalho. 
A Comissao Diretora apresenta a redagao final do Projeto de Resolugao n.0 

60, de 1961, nos seguintes termos: 

RESOLUCAO N.0 

O Senado Federal resolve: 

Artigo unico — fi nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regi- 
mento Intemo, para o cargo isolado de Guarda de Seguranga, PL-9, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, Severino Estevao Ramalho. 

Sala da Comissao Diretora, 5 de dezembro de 1961. — Cunha Mello — Novaes 
Filho — Mathias Olympio — Guido Mundin. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Estd finda a leitura do 
expediente. 

Hd oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Cunha Mello, por cessao do nobre Senador 

Rui Palmeira. 
O SR. CUNHA MELLO — Senhor Presidente, Senhores Senadores, urge realizar 

a reforma agrdria. 
£ este o grito que sensibiliza, hoje, o pensamento politico nacional, reunindo 

homens de todos os matizes partidarios num mesmo anseio, numa sd expectativa, 
num unico propdsito. 

Discursos, artigos na imprensa, conferdncias, debates, seminarios, congressos, 
estudos diversos, tudo hoje se orienta para o objetivo comum; — realizar, sem 
mais tardanga, a reforma agraria. Na Camara dos Deputados e no Senado Federal 
o problema se agita com particular vigor, seja atraves de pronunciamentos da 
tribuna parlamentar, seja pela multiplicagao dos projetos de lei apresentados sobre 
o assunto. 

Dir-se-a haver chegado o momento exato. Os prdprios trabalhadores do campo, 
mobilizados em sucessivos conclavos classistas, constituem grupos de pressao, 
agindo sobre os titulares do Poder Piiblico. 

Ter-se-d, entao, atingido aquele exato momento, que a Biologia denomina o 
"ponto dtimo", para a execugao da iddia. 

Formo ao lado daqueles que consideram chegado o instante decisive, para a 
realizagao de uma reforma de base, com o propdsito de realizar a justiga social 
e promover a dinamizagao da economia rural brasileira. 
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Mas, Senhor Presidente, nao sou um cnstao novo nessa cruzada. Nao data de 
hoje, nem 6 mesmo recente, a minha identidade com o problema. 

Preocupo-me, ha muito, com o bem-estar do mricola brasileiro, entendendo 
ser este um dos principals fatores da riqueza nacional. Atraves de discursos e 
pareceres, mcu espirito tern estado sempre presente nas cogitagoes dessa natureza. 

Quando Presidente da Comissao de Constituigao e Justiga desta Casa, emiti 
parecer, na qualidade de Rclator, sobre o Projeto n.0 206, de 1957, que definia 
os casos de desapropriagao por interesse social e sua aplicagao. 

Analisei a materia, entao, pelo duplo aspecto de sua colocagao constitucional 
e de suas evidentes implicagoes com a reforma agraria. 

Assim, Senhor Presidente, determinados reparos dirigidos ao Senado, quanto 
a procrastinagao no andamento de algumas proposigoes, como aqueles veiculados 
recentemente, na imprensa desta Capital, pelo ilustre Deputado Fernando Ferrari, 
nao me atingem pessoalmente. Tenho sensibilidade para o trato de assunto tao 
relevante e provada antiguidade no exame do problema. 

Mas, Senhor Presidente, dizia eu, ja naquela oportunidade, isto e, em dezembro 
de 1957, que a reforma agraria, examinada frente aos dispositivos constitucionais 
vigentes, haveria de ser aplicada em consonancia com o instituto da desapropria- 
gao por interesse social. As regras da Carta Magna, contidas nos artigos 146, § 16, 
e 147, harmonizam-se perfeitamente com a promogao da reforma agrdria. 

A Constituigao de 1946, aldm de admitir a desapropriagao da propriedade por 
interesse social — art. 141, § 16 —, no art. 147, condiciona o uso da propriedade 
ao bem-estar social, declarando a seguir: 

"A lei podera, em observancia ao disposto no art. 141, § 16, promover 
a justa distribuigao da propriedade, com igual oportunidade para todos." 

Um dispositivo completa o outro. 
Ambos estabelecem, condicionam o direito de propriedade as restrigoes do 

interesse social. 
A lei que venha, dentro desse criterio, definir e disciplinar os casos de desa- 

propriagao por interesse social, d uma lei necessdria, portanto, para execugao de 
dispositivo constitucional. 

fi uma lei rcclamada pela prdpria Constituigao, como complementar de um 
dos seus preceltos. 

Nada hd, pois, sob esse prisma, a objetar a uma proposigao legislativa que 
realize a reforma agrdria. 

O Direito, segundo o seu cldssico conceito, tern por postulados — suum cuique 
tribuere, alterum non ledcre et honeste vivere. 

O exercicio de qualquer direito esta condicionado a diversas restrigoes que, 
enfim, se contem em tais postulados. 

O mundo, ha muito, se encaminha para uma renovagao completa, em qualquer 
sentido. 

O bem-estar comum, a politica como arte de realizar uma vida melhor de 
ser vivida, constituem o programa do Estado Modemo. 

As manifestagoes do individualismo, florescentes e dominantes na Idade Mddia, 
dia a dia vao sendo limitadas em beneficio do interesse coletivo. 

O direito da propriedade, nesta epoca de renovagao do mundo, nao tern mais 
a intangibilidade que Ihe emprestou a Revolugao Francesa. 

Alids, na prdpria concepgao romana, jd o direito de propriedade nao era abso- 
luto, nao era como na fdrmula cdlebre do art. 544 do Cddigo Civil franees. 

Nao era o direito de gozar e de dispor das coisas de maneira absoluta. 
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Ja na tradigao romana do direito de propriedade, vamos encontrar diversas 
restrigoes opostas ao seu exercicio. 

O direito nao era exclusivo. O seu exercicio nao era ilimitado, nem exclusivo. 

O direito de propriedade, como qualquer outro direito, e conferido a criatura 
humana para permitir-lhe o cumprimento de sua fungao social. 

Entre os Incas, que se notabilizaram pela tatica de sua diplomacia, de sua 
politica, de sua vida social, ja encontramos a pratica do atual nacional-socialismo, 
do conceito do Estado, em fungao do bem coletivo. 

A id^ia de desapropriagao "por necessidade piiblica", que, na realidade, num 
conceito mais amplo, generico, abrange tamMm os casos de "utilidade piiblica", 
como restrigao a plenitude do uso de propriedade, foi utilizada na Revolugao 
Francesa. 

Dizia a Constituigao francesa de 1789: 

"La propriety est inviolable et sacr^e. 

Nul ne peut etre prive, si ce nest lorsque — La Necessity Publique —, 
est legalement constatee, exige evidemment, et sous la condition d"une 
juste et prealable indemnite." (Rev. de Dir. Piiblico, vol. 66, n.0 1, fls. 531). 

Justificava-se antigamente o direito de desapropriagao, pertencente ao Poder 
Piiblico, pela doutrina do "dominio eminente". Merce de sua soberania, tinha o 
Estado a faculdade de retirar, a qualquer tempo, um bem da propriedade privada. 

Servia essa doutrina, hoje praticamente abandonada, de pretexto a qualquer 
politica social. Nela, se confundia — dominio, de direito privado, com soberania —, 
Imperio de direito piiblico. 

Todas as Constituigoes democraticas, mesmo as autocraticas, consagram, como 
excegao a plenitude do exercicio do direito de propriedade, como coroldrio de 
um direito do Estado. 

Deve reconhecer-se ao Estado a faculdade de auto-aperfeigoar-se. Realizar o 
que for necessario sempre em beneficio do bem coletivo, como bem diz o Dr. Dalmo 
Belfort de Matos, num dos seus artigos sobre um projeto do Deputado Nestor 
Duarte, publicado no "Correio Paulistano". 

A nossa Constituigao de 1946 acrescentou a dicotomia necessidade ou utilidade 
piiblica, mais o interesse social. 

Necessidade e utilidade piiblica confundiam-se. Na realidade, resumiam-se num 
s6 conceito. 

A modalidade nova — por interesse social — surgiu com a Constituigao atual, 
numa emenda do professor Ferreira de Souza, ex-Deputado e ex-Senador. 

Foi lembrada como sangao contra os latifiindios e ate contra os minifiindios. 

Em essencia, na realidade, desapropriando-se por necessidade ou por utilidade 
piiblica e tambem por interesse social, tem-se um unico objetivo — servir ao 
bem comum. 

A novidade 6 apenas aparente. 

A desapropriagao por interesse social 6, por em, a forma mais ampla de 
interferencia do Estado, como restrigao da plenitude do uso da propriedade. 

Georges Ripert, no seu magnifico livro "Le Regime Democratique et le Droit 
Civil Moderne", escreve: 

"Se os direitos nao sao outorgados ao homem senao para Ihe permitir 
que preencha sua fungao na sociedade, nao M qualquer razao para Ihe 
conceder direitos que Ihe permitiriam subtrair, da utilizagao comum, bens 
liteis a todos. 
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Esses direitos, ele os teve outrora, em uma epoca em que a explo- 
ragao individual parecia a unica possivel; trata-se de retomd-los. 

A democracia francesa procura conciliar a tradi^ao revolucion&ria, que 
faz da propriedade privada a condigao da liberdade individual, com a 
tendencia socialista de desaparecimento dessa forma de propriedade. 

A conciliagao e feita pelo abrandamento de programa marxista atra- 
v6s do reconhecimento da propriedade individual, declarando a grande 
propriedade isolada contraria ao interesse social." 

Tambem Waline, depois de afirmar que a liberdade absoluta dos direitos do 
homem d do dominio da quimera, assim se manifesta: 

"Fazer reinar a ordem, uma das missoes dos governantes e da admi- 
nistragao, nao 6 possivel sem limitar a liberdade dos individuos. As liber- 
dades publicas tern, todas, um limite implicito — o respeito k ordem 
piiblica; porque permitir ao individuo fazer, em completa liberdade, tudo 
quanto queira, equivaleria & demissao dos governantes e do Estado." 

"A nogao dos direitos piiblicos individuals absolutos nao se pode conce- 
ber em relagao ao Estado, porque ela e anarquica; em outros termos, ela 
se contradiz com a prdpria nogao de Estado." 

De 1850 aos nossos dias, o individualismo, que tanto floresceu na Idade Mddia, 
comegou a declinar. 

A intangibilidade do direito de propriedade, no seu conceito cldssico — jus 
utendi, fruendi et abutendi —, conceito que, segundo o erudito Waline, era igno- 
rado dos juristas romanos, pois surgiu na Idade Media, deixou de existir. 

Passou, entao, o exercicio do direito de propriedade a ser condicionado a um 
sentido social, ao interesse coletivo. Ja no Senado romano, um dos Gracos, em 
calorosos discursos, muitas vezes clamou por uma melhor distribuigao das terras 
daquele grande imperio. 

A propriedade que nao e utilizada ou e utilizada com prejuizo da coletivi- 
dade, sem um objetivo social, esta condenada pela orientagao do Estado Modemo. 

Nao e, propriamente, o uso da propriedade, a sua fungao ou disposigao que 
se condena. 

Combate-se o exercicio desses direitos com prejuizo coletivo, sem sentido 
social. 

No jus abutendi, como direito de dispor, de transferir, de fazer circular rique- 
zas, nao hd, em regra, inconveniencia social. Os abusos do direito de propriedade 
que se verificam com freqiiencia, sao mais prejudiciais — no jus utendi et fruendi. 

No Estado Modemo, embora garantido o direito de propriedade, o seu exer- 
cicio estd dependente de diversas restrigoes; de necessidade, de utilidade publica, 
do interesse social. 

Essa orientagao, Senhor Presidente, hoje universal, ha muito 6 uma constante 
nas nossas leis. 

Nela se inspiraram as nossas tres ultimas Constituigoes, inscrevendo-a no 
titulo "Dos Direitos e Garantias Individuals". 

Aplaudindo-a, diz George Ripert, no seu opulento e modemo trabalho, "Le 
Regime D6mocratique et le Drolt Civil Modeme"; 

"Tais medidas sao ditadas pela ideia da utilidade publica, mas nada 
6 mais vago que uma tal ideia. 

necessario compreende-la para colocar a propriedade privada a 
disposigao da administragao. fi por Isso que, em certos paises, um 
movimento democr&tlco preconizou o desmembramento dos grandes latl- 
fundlos para realizar a reforma agrarla e dar a terra aos camponeses." 
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Muito certa, Sr. Presidente, a impressao do grande mestre francos. Sem se 
condicionar o exercicio do direito de propriedade a um sentido social, sem 
se admitir que ele seja melhor distribuido, ensejando igual oportunidade para 
todos, nao se poderia pensar em reforma agraria. 

Para realizaQao dessa reforma, temos na nossa Constituiqao dois dispositivos 
que Ihe servem como a melhor justificativa. Num desses dispositivos, no art. 156, 
§ 2.°, repetindo o art. 130 da Constituigao de 16 de julho de 1934, e art. 155 da 
de 1937, a nossa atual Constituigao declara: 

"Sem previa autoriza^ao do Senado Federal, nao podera ser feita 
nenhuma alienagao ou concessao de terras publicas com area superior 
a 10 mil hectares." 

Nesse dispositive, teve-se em vista colbir a prollferagao, entre nos, do lati- 
fundio, no sentido negative do exercicio do direito de propriedade, isto 4, da 
sua nao utiliza?ao ou da sua utilizagao em prejuizo da coletividade. 

Alias, entre nos, o latifundio e uma contingencia de nossa formagao geo- 
grafica. 

Pais de vasta extensao territorial, sem densidade de populaqao, com terras 
ferteis em certas regioes, e de facil aproveltamento para culturas diversas, com 
terras pobres e de dificil utilizagao noutras, e o latifundio, em certos casos, 
uma conseqiiencia desses fatores. 

Por exemplo, na Amazonia, onde a populaQao e de insignificante densidade, 
onde o povo e pobre, sob qualquer aspecto, de saude, de cultura tecnica, de 
aparelhamento material, onde se vive ao abandono dos Governos, o latifundio 
e mal irremediavel. 

Durante muitos anos, no ciclo da borracha, nessa regiao, se viveu da explo- 
rasao nativa, do que a terra oferecia, do que se colhia sem plantar. 

Noutras zonas do Pais. entretanto, onde tudo e dlferente, onde ha melhor 
clima, melhores terras, correntes imigratorias, e, o que e mats decisive, mais 
assistencia oficial, o latifundio e inconcebivel. 

fi mesmo um atentado a coletividade, e um agravamento das chamadas 
dlstancias sociais, dos desequilibrios economicos e sociais, que tanto agitam 
o mundo. 

Nao bastara dividir terras. Essencial e habilitar o povo para utiliza-las como 
melhor convenha aos interesses sociais, ao bem-estar coletivo. 

Dar terras a quern nao possa utiliza-las, nao resolvera, Sr. Presidente, o 
problema social do combate ao latifundio, isto e, as propriedades de grande 
extensao nao aproveitadas ou mal aproveitadas. 

Num outro disposltivo, abrindo caminho a uma desejada reforma agraria, 
determina a nossa Constituigao que, por lei ordinaria, se promova uma justa 
distribuicao da propriedade, com igual oportunidade para todos. 

Como se ve, o leglslador constituinte de 1946 nao se limitou a admitir a 
desapropriaQao por interesse social, condicionando o exercicio do uso da pro- 
priedade ao bem-estar coletivo. 

Foi mais alem. Ordenou, mais, a sua justa distribui?ao, com igual oportu- 
nidade para todos. 

Convem, entretanto, Sr. Presidente, distinguir desapropria<;ao da propriedade 
por interesse social de sua justa distribuicao com igual oportunidade para todos. 

O eminente ex-Deputado Prado Kelly, numa brilhante conferencia pronun- 
ciada no Chile, com sabedoria afirmou: 

"A desapropriacao por interesse social e fruto da nova fungao social 
da propriedade e instrumento capaz de ensejar a reforma agraria, ou 
quaisquer outras destinadas a justa distribuicao da riqueza, com igual 
oportunidade para todos." 
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Ja nos meados do seculo XIX, Augusto Comte sustentava que a propriedade 
tinha uma fun?ao social. Essa conceitua?ao da propriedade se irradlou por todo 
o mundo. Veio ate nos. Na Constitui?ao de 1934 vamos encontra-Ia, no 
art. 113, n.0 17. 

Foi tornada mais explicita na Constitui?ao de 1946, nos termos do art. 147. 
O professor Pedro Calmon, que, alem de Magnifico Reitor da Unlversidade 

do Brasil, e tambem Membro de nossa Academla de Letras, numa das suas 
eloqiientes paginas sobre direito constltucional, escreveu; 

"Entende-se por desapropriagao por interesse social a que 6 promo- 
vlda para atender ao melhor uso da propriedade, ao seu rendlmento 
em consonancia com aquele interesse, a sua devida estlmatlva, em 
articulagao com ela, ao bem comum que nao pode ficar na dependencla 
do egoismo, que o despreza, ou da estupldez que o contraria. fi o caso 
da fabrica imobilizada ou desservida; e o caso do latlfundio inculto 
ou resguardado; e o caso da vasta area apartada da utillzaQao popular 
nas zonas superabitadas, pela ganancia do dono que valoriza; 6 o caso 
das fontes de riquezas excluidas do mecanismo economico pelos c&lculos 
do individualismo do proprietdrio; e o caso de todo o imovel, benfeitoria, 
instalagao ou negocio que, interessando ao trabalho, esteja amesqulnhado 
pelo excluslvismo da propriedade, ou merega do Estado especial atengao." 

Em epocas remotas, Sr. Presidente, a desapropriagao era um simples con- 
fisco, sumariamente procedido, sem direito a qualquer recompensa. Assim se 
praticava na China, no Egito, na Persia, na India e em outros paises. Ja em 
Roma, os casos de desapropriagao eram definldos e davam lugar a indenizagao. 

Da revolta francesa em diante, o direito de desapropriar, como restrigao 
da propriedade, fixou-se em novos rumos, irradiados para outros povos. A pro- 
priedade passou a ser mais respeitada. 

Entre nos, a referida faculdade existe desde a Constituigao de 1824, a que 
se seguiu uma lei de 1826, estabelecendo os casos em que ela se praticarla. 

De 1826 a 1946, a nossa leglslagao admitiu sempre a desapropriagao — 
por necessldade ou utilidade publica. 

O novo caso de desapropriagao por interesse social, bem como a determl- 
nagao de que a indenizagao seja previa, em dinheiro e justa, surgiu com a 
Constituigao de 1946. Eis, Sr. Presidente, o depoimento de Seabra Fagundes: 

"A mengao do interesse social, se bem que desnecessaria, encontra 
expllcagao no seu sentido programatico. O que quis o legislador consti- 
tuinte ao menclond-lo foi acentuar o relevo da expropriagao como meio 
de atlngir as finalidades sociais da Constituigao. Foi mesmo inslnuar 
ao legislador ordinarlo a utilizagao do expropriamento como fator util 
a composigao dos conflitos coletivos de interesse, latentes no campo 
social e economico, atraves da justa distribuigao da propriedade, de 
repressao ao abuso do poder de individuos, unices ou agrupamentos 
de empresas da intervengao com finalidade social, em certos setores de 
atlvldade industrials, comerciais etc., inclusive monopolizando industrlas." 

Sr. Presidente: no sistema de nossa Constituigao adotou-se um linico criterio 
para indenizar as desapropriagdes na tricotomla para ela estabeleclda: neces- 
sldade ou utilidade publica e interesse social. 

Em qualquer das modalidades, a indenizagao deve ser previa, justa e em 
dinheiro. 

A lei italiana sobre indenizagoes, por interesse social, houve por bem, alias, 
com sentido mais coerente, com conceito amplo de interesse social, estabelecer 
que, no caso, o prego deve ser pago em titulos da divida publica e de pequenos 
e modlcos juros. 

, 
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Em verdade, o interesse social (reforma agraria) deve prevalecer sobre a 
necessidade ou utilidade publica, como motive de um ato de desapropriagao, 
e, portanto, nao conviria nivelar os tres casos de desapropriagao numa so forma 
de indenizagao. 

Mas, legem habemus. e lei das leis — a Constituigao. 
A jurisprudencia dos nossos juizes e tribunais tern considerado inconstitu- 

cional qualquer restrigao aos termos da indenizagao estabelecida no art. 141, 
5 16, da Constituigao. 

Bern entendida e orientada, a "desapropriagao por interesse social" nao se 
deve limltar as propriedades imiteis, ou que nao estao sendo exploradas com 
beneficio, com proveito para a coletividade. 

A desapropriagao por interesse social nao deve ser somente de terras, de 
imoveis. Deve estender-se a outros bens. Podera ampliar-se ate a industrias, 
postos e culturas, sem chegar, porem, a colidir com o art. 145 da propria Cons- 
tituigao, onde esta consagrado: 

"A ordem economica deve ser organizada conforme os principios 
de justlga social, condicionando a liberdade de iniciativa com a valo- 
rizagao do trabalho humano." 

Embora convindo em que ja e tempo de se realizar a orientagao socialista 
de nossa Constituigao, de se elaborar as leis complementares de diversos dlspo- 
sitivos seus, nao podemos aplaudir, qulga desejar que isto acontega com um 
estatismo exagerado, absorvente de toda a nossa economia prlvada, a pretexto 
da soclallzagao que devemos ter e pratlcar no Pais. 

Resolvendo-se fazer uma justa distribuigao da propriedade, com igual opor- 
tunidade para todos, urge disciplinar, desde logo, essa distribuigao. 

Sr. Presidente, a desapropriagao de areas para construgao de casas populares, 
evidentemente, de grande interesse social, em face da crise de habitagao, um 
dos elementos indlspensaveis a vida, em areas urbanas, ha muito se vem prati- 
cando em todo o Pais. Interessante e faze-la, tambem, nas zonas rurals, em 
auxilio das atividades agricolas. 

Uma justa distribuigao da propriedade, como ordena a Constituigao, e com 
os seus propositos, deve ser feita parcial, progressiva e experimentalmente. 

Parcialmente, por etapas, escoihendo zonas especiais, que estejam a reclamar 
mais asslstencia humana. Nao se deve incluir, na fase de experiencia, aquelas 
areas que, pela sua situagao atual, pela eficiencia da exploragao demonstrada, 
nao reclamem, pelo menos desde ja, a medlda. 

Certas areas, embora aparentemente latifundios, estao sendo uteis a eco- 
nomia nacional. 

A pretexto de uma reforma agraria, nao se deve ensejar um agravamento 
da crise, ja angustiosa, da produgao nacional. 

Assim se iria perturbar o que esta bem orientado. 
Progressiva e experimentalmente, ainda em coerencia e harmonia com esse 

criterio da parcialidade de execugao da lei, no sentido de se obedecer, cumprindo 
o preceito constitucional, uma flexibilidade capaz de, pelos proveitos colhidos, 
ir se ad'aptando ou modificando a sua aplicagao. 

A reforma agraria deve, inicialmente, ser precedida do estudo das terras e 
da sua produgao possivel. 

Nem sempre a grande propriedade e prejudicial ao interesse publico. 
No criterio da reforma, deve-se ter em vista a mobilizagao do elemento 

humano, duma regiao para outra, oferecendo condigoes de uma cultura eflciente, 
com assistencia tecnica, moderna e mobilizada. 
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O problema de uma reforma agraria, como de outra qualquer, e, precipia- 
mente, de educaQao, de aparelhamento de ma&sas humanas para executa-lo. 

Ali^s, com uma rigorosa obediencia a certos dispositivos constitucionais, de 
preferencla os inscrltos no Titulo V, sob a rubrica "Da ordem economica e 
social", reallzarlamos vitoriosamente a orientaQao socialista da nossa Constitui^ao. 

Numa reforma agraria, o elemento humano — o trabalho rural — deve 
merecer uma atenQao especial, dando-se-lhe, senao a protegao das leis traba- 
Ihistas, em toda a sua extensao, o que nao seria aconselhavel, condigoes de 
asslstencla como qualquer outro trabalhador. 

Releva acrescentar, Sr. Presidente, que a reformulagao do problema agrario, 
alem do elemento humano, deve atentar para a fisionomia geoeconomica deste 
Pals, hoje divldido, nesse particular, em duas grandes faixas: a dos homens 
sem terra e a da terra sem homens. 

Aos primeiros cumpre fornecer a gleba, assistindo-o, ao mesmo tempo, das 
condigoes tecnicas indlspensaveis, atraves de uma asslstencla efetiva e duradoura. 

Impoe-se, ao mesmo tempo, povoar a segunda. extinguindo o latifiindio 
improdutlvo, esteril, dando-lhe homens e melos para a exploragao em bases 
economicas. 

O que se deve, portanto, e realizar a igualizagao ou, ao menos, a aproximagao 
geoeconomica entre as dlferentes regioes brasileiras. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Conforme declarel llnhas atras, reivindico para mim antiguidade no estudo 
do problema. Procurel, desde entao, emprestar o modesto concurso de mlnha 
colaboragao ao equaclonamento da materia, colocada, hoje, na ordem do dia 
das cogitagoes da opiniao publica brasileira. 

A reforma agraria, efetivada com obediencia aos preceitos constitucionais 
apontados e tendo em vista a realldade, objetiva e pratica, das peculiaridades 
reglonals brasileiras, pode constituir-se no primeiro passo da redengao econo- 
mica do povo deste Pais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A lei agrdrla nao pode esperar mais tempo. O Congresso Nacional deve 
funcionar, neste caso, como a verdadeira caixa de ressonancia dos anseios do povo. 

Homens sem terra e terra sem homens, eis o binomio, ja referido, de nossa 
atual conjuntura. 

Urge cortar caminho a flagrante desigualdade entre territorio e populagao. 
Urge dar fungao social a riqueza, sob qualquer forma que esta se apresente. 

Leao XIII, na sua enciclica Renim Novarum, um dos maiores documentos 
humanos, asslm se expressa: 

"Quern recebeu da liberalidade divina maior abundancia de bens, 
externos e corporais ou espirituais, recebeu-os para os fazer servir ao 
aperfelgoamento proprlo e, simultaneamente, como ministro da Divina 
Providencia a utllldade dos outros: quern tiver talento, trate de o nao 
esconder; quern tiver abundancia de riquezas, nao seja avaro no exerci- 
cio da misericordia; quem souber um oficio para viver, faga participar o 
seu proximo da utilidade e proveito do mesmo." 

Dentro dessa mesma ordem d3 ideias, o ultimo documento pontificio, a "Mater 
et Magistra", com que Joao XXIII ofereceu ao mundo uma notavel contribuigao, 
assim se expressa; 

"Nao e raro que, entre cidadaos do mesmo Pais, haja desigualdades 
economicas e socials pronunciadas." 
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Ninguem, com sfeito, melhor que o atual Pontifice para assinalar o fato. 
Manuel Diegues Junior, analisando o problema rural a luz da "Mater et Magis- 
tra", observa que: 

"A palavra de Joao XXIII, a respeito dos problemas agrarios, que 
sao de importancia expressiva, torn a autoridade que Ihe advem da expe- 
riencia propria; quase diria, repetindo Camoes, que vem daquele saber 
de experiencias feito, construido no lar modesto de lavradores e alon- 
gado, ainda hoje, nas atividades exercidas pelos seus familiares." 

Alias, Sr. Presidente, a respeito da harmonia, do traqo de uniao, predoml- 
nante na doutrina social da Igreja, Alceu de Amoroso Lima acentua, com razao, 
referindo-se a "Rerum Novarum", a "Quadragesimo Anno" e a "Mater et Magis- 
tra": 

"Se quisermos consubstanciar, em principio fundamental, o ensina- 
mento dominante em cada uma dessas tres Enciclicas, poderiamos dizer 
que: 

— "A Rerum Novarum" langou o principio de adequaqao; 
— "A Quadragesimo Anno" formulou o principio de suplemen- 

cao; e 
— "A Mater et Magistra" explicitou o principio de socializa^ao." 

E adlante; 
"Que nos vem trazer de novo a Enciclica "Mater et Magistra"? A 

meu ver a analise mais detida do proprio elemento basico da doutrina 
das duas Enciclicas antericres: o social. Isto e, a relaqao que une o indl- 
viduo a outro individuo, na sociedade, assim como a parte ao todo e 
este aquela." 

A verdade, Sr. Presidente, e que o problema do cultivo, do aproveitamento 
util da terra, necessita ser resolvido em termos de sua intima ligaqao com o 
elemento humano, que a civltiva, que a trabalha, que Ihe da, economlcamente, 
produtlvidade. 

Todo o pais, Sr. Presidente, esta convocado para esta cruzada; — a da 
libertagao economica do homem e a rentabilidade economica da gleba. 

Redlstribuir a terra, mas assegurar ao proprletario meios de estimular e 
desenvolver suas atividades. 

A lei, encarnacao da vontade popular, e fungao de Estado. E o dever deste 
e velar pelo bem comum. Ora, no caso da redistribuigao agraria, a "Mater et 
Magistra" encerra os lineamentos de uma estruturagao crista de economla da 
terra. E revolucionaria, e a Carta Magna da emancipagao do homem do campo, 
na afirmacao feliz de um comentarista. 

Como se ve, Sr. Presidente, a reforma agraria representa ponto pacifico 
nas cogitagoes do pensamento politico atual. Ela retlrara milhares de brasl- 
leiros da area da miseria e da fome, cortando caminho a gritantes e injustas 
desigualdades economicas e sociais. 

Concedamos, Sr. Presidente, com a reforma agraria, a carta de alforria espe- 
rada por milhoes de brasileiros. A luz dos principios da ju-stlga social e dos pos- 
tulados cristaos, ela se impoe, ainda ai, como a inelutavel determlnagao do 
momento presente, como o irreprimivel, insopitdvel grito de angustia de mul- 
tidoes patricias, sufocadas por seculares desenganos. Ougamos este grito. Rea- 
lizemos a reforma agraria. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador e cumpri- 
mentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Tern a palavra o nobre 
Senador Fllinto Miiller, por cessao do nobre Senador Lobao da Silveira. 

O SR. FILINTO MCLLER — Sr. Presidente, o Senado nao desconhece a exis- 
tencia das ricas jazidas de ferro e manganes de Urucum, municipio de Corumba, 
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Estado de Mato Grosso, mas talvaz desconhega as dificuldades com que tern 
lutado o meu Estado natal, para explorar e aproveitar essas jazidas. 

Estamos, neste momento, atravessando uma fase dificil por causa dos empe- 
cilhos que, Infelizmente, tern origem no Poder Publico — no Ministerio de Minas 
e Energia e no Departamento Nacional de Produgao Mineral. 

Ha poucos dias, o eminente Senador Lopes da Costa, representante ilustre 
de Mato Grosso e conhecedor profundo do problema de Urucum, porque vive 
em Corumba e vlbra com os seus problemas, dlrigiu apelo ao Sr. Ministro de 
Mlnas e Energia, no sentldo de que fosse autorizada a venda de grande partida 
de manganes, ja extraida e negociada, mas ainda em deposito naquela cldade. 

Incompreensivelmente, Sr. Presidente, ate agora essa providencia nao foi 
tomada. 

Desejo fazer ligeiro retrospecto a respeito das minas de Urucum. para jus- 
tificar, perante o Senado, este apelo ao Sr. Ministro de Minas e Energia, o 
qual nao e mais do que a reiteragao daquele feito pelo nobre Senador Lopes 
da Costa. 

O Estado era possuidor do direito de explorar as minas de Urucum; nao 
dispunha, entretanto, de recursos para faze-lo. A localizagao dessas minas em 
regloes do centro do Pais de dificil acesso e, sobretudo, sem facilidades de 
transporte, nao animava os capitals nacionais e estrangeiros a tentarem a 
sua exploragao. 

Quando da I Grande Guerra Mundial. o Estado concedeu o direito de explo- 
ragao das minas a uma companhia que la se organiza. Essa companhia iniciou 
os trabalhos, mas, com a cessagao do conflito mundial. paralisou as ativida- 
des, e delxou grande quantidade de minerio de ferro depositada a boca da 
mina. 

Mais tarde, por ocaslao, da II Guerra Mundial, o Governo de Mato Grosso 
passou a concessao a Sociedade Brasileira de Mlneragao Ltda. Integrada por 
um grupo de brasileiros dos mais dignos — os irmaos Chamma — brasileiros 
nao somente por haverem nascido nesta terra, mas porque receberam, num 
lar honrado, os ensinamentos que Ihes plasmaram o carater e incutiram na 
alma o amor arraigado ao torrao natal, brasileiros que tern trabalhado com 
dignldade e corregao, e, desta forma, concorrido para o progresso e o engran- 
declmento da nossa Patria. 

O Estado concedeu a esse grupo a autorizagao, mediants previo apoio do 
Governo Federal, para exploraqao das minas de ferro e manganes de Urucum. 

As minas de ferro estao ao nivel do municipio de Corumba e as de man- 
ganes, a uma altitude d'e cerca de setecentos metros, em local de dificil acesso. 

A Sociedade Brasileira de Mineragao Limitada pos-se desde logo a explorar 
o ferro. Construiu um alto forno e fabrica gu-sa, naquela distancia longinqua, 
sem apolo de qualquer especle do Governo Federal, como sempre ocorre em 
relagao aos pequenos Estados, e e o caso do meu grande Estado de Mato Grosso. 

A Companhia levou avante a sua iniciativa e tern podido produzir e vender 
ferro gusa; havendo, entretanto, uma grande jazida de manganes, como disse 
de iniclo, a Companhia entrou em entendimento com a Companhia Meridio- 
nal de Mineragao, subsidlaria da United States Steel Corporation, para explorar 
o manganes de Urucum. Feito o contrato, este foi submetido ao exame do Gover- 
no Federal que, apos te-lo estudado a fundo, o aprovou. Iniciou, entao, a Com- 
panhia Meridional de Mineracao os trabalhos para se habilitar a exploragao da 
mina. Construiu estradas subindo a montanha, aparelhou a propria mina. cons- 
truiu um porto no rio Paragual, para all fazer o embarque do minerio; adqui- 
riu uma frota para a cond'ugao do minerio ate o Atlantico; entrou em entendi- 
mento com o Governo do Uruguai e construiu, a duzentos quilometros ao norte 
de Montevideu, o porto de Nueva Palmira, onde se faz o desembarque do mine- 
rio conduzido nas suas embarcagoes via fluvial, e o armazenamento, para depois 
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reembarca-lo em navios de longo curso que o conduzam a Europa e ^ Norte 
America. 

Realizada a obra, iniciou-se a exploraqao do manganes. Ne&se ano, a SOBRA- 
MIL — Sociedade Brasileira de Mineraqao Ltda. — axportou, para a Polonia e 
Tcheco-Eslovaquia, duas remessas de manganes, num total de dsz a quinze mil 
toneladas ao preqo de sessenta e quatro cents por dolar de unidade tonelada. 
Mais tarde, verificou-se, na Norte America, que a grande quantidade de alcalis, 
contida no manganes de Corumba o tornava praticamente inaproveitavel nos 
fornos e ccque; entretanto tal nao ocorre em relaqao aos fornos eietrlcos. Mas 
a grande quantidade dos fornos norte-americanos, que seriam os grandes com- 
pradores do nosso manganes, e a coque. Ora, um pais que produz o carvao a 
coque nao vai desviar seus recursos para a construcao de fornos eletricos, quan- 
do possui o elemento basico para fabricacao do ferro gusa, com fornos a coque. 

Feita a exportaqao, repito, verificou-se qua a existencia de alcalis am grande 
teor dificultava ou quase tornou inaproveitavel o manganes de Corumba na pro- 
porqao por nos desejada. 

Em face dessa circunstancia. o preco do nosso manganes teria forcosamentc- 
que baixar. Foi o que ocorreu. Fizeram ofertas de compra a preqo Inferior ao 
previsto e pago inicialmente, de setenta a um cents por dolar-tonelada, 

Ultimamente, a Companhia Meridional de Mineraqao, que faz essa explora§ao 
de manganes, conseguiu um contrato de venda de dezessete mil toneladas, ao 
prego de sessenta e quatro cents por dolar. Quando se preparava para efetuar 
o embarque da mercadoria, solicltou a licenca devida do Departamento Naclo- 
nal de Produgao Mineral. Com surpresa para Companhia o Dapartamento negou- 
a, — declarando que o manganes so poderia ser explorado a 73 cents de dolar 
a tonelada. 

O Sr. Cunha Mello — Permite V. Ex.n um aparte? 
O SR. FILINTO MtlLLER — Com satisfagao. 
O Sr. Cunha Mello — Quando estive no Tribunal de Contas me foi dada a 

oportunidade de estudar o caso de manganes no Amapa. Pelo que V .Ex.a conta, 
vejo que se deu ao manganes do Amapa tratamento muito diferente do dis- 
pensado ao de Urucum. Qual tera sido a razao da diversldade de tratamento; 
sera porque o manganes do Amapa era do proprio Govemo Federal? 

O SR. FILINTO MCLLER — O aparte do eminente Senador Cunha Mello 
tern para mim grande importancia, nao so porque parte da voz autorizada de 
um eminente Senador da Republica... 

O Sr. Cunha Mello — Muito obrigado a V. Ex.a 

O SR. FILINTO MCLLER ,.. afeito acima de tudo, ao estudo meticuloso 
dos problemas nacionais, mas tambem porque S. Ex,a focaliza exatamente um 
ponto que considero da mais alta relevancia na exposigao que estou fazendo e 
que se relaciona aos pregos do minerio de Mato Grosso, do Amapa e da Bahia. 

O minerio do Amapa encontra maior facilidade de exportagao pois conta 
com o porto de Macapa onde e embarcado, esta a uma dlstancia relativamente 
pequena da America do Norte, e, nao obstante, e cotado a prego Inferior a 73 
cents de dolar tonelada. 

O manganes de Mato Grosso, encontrado a uma distancia imensa, no inte- 
rior do Pais, nao pode ser usado pelas nossas industrias em virtude da dificul- 
dade de transporte. Alem disso, sendo manganes pobre, de alto teor em ferro 
e alcalis, o seu aproveitamento se torna inadequado aos fins desejados. No 
entanto, o seu prego e mais elevado, o que Ihe dificulta a utillzagao e impossi- 
bilita a exportagao. 

Referindo-me ainda a este ponto, frisado pelo nobre Senador Cunha Mello, 
e para o qual nao encontro explicagao, devo acrescentar que o Departamento 
Nacional da Produgao Mineral, uma semana apos haver negado autorizagao a 
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Companhia Meridional de Mineracao para exportar — as 17 mil toneladas do 
manganes ao prego de 64 cents de dolar por unidade — concedeu licenQa para 
exportagao do minerio da Bahia ao prego de 71 cents de dolar por tonelada 
manganes. Em suma, para o manganes de Corumba, que em embarcagao fluvial 
percorre no rio Paraguai duzentos quilometros, ate o porto de Nueva Palmira, 
de onde, transferido para navio de longo curso, segue para a America do Norte; 
para esse manganes se fixou o prego de 73 cents; para o da Bahia, facilmente 
embarcado em Salvador, se concedeu o de 71 cents. Nao compreendo. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. FILINTO MCLLER — Com satisfagao. 

O Sr. Caiado de Castro — Interrompo a magnifica exposigao de V. Ex.a para 
dar meu depoimento sobre o assunto, pois fui o representante do entao Presidente 
da Repiiblica num dos estudos realizados. 

Confirmo integralmente a opiniao de V. Ex.a a respeito dos Irmaos Chamna, 
brasileiros, patriotas devotados, que vinham recebendo esses ensinamentos de 
sua familia, atraves do um de seus avos, autor de um livro muito interessante 
que merece ser lido. Naquela ocasiao, entre os argumentos para a concessao do 
manganes de Urucum — e o representante de Mato Grosso, se nao me falha 
a memoria era o Senador Joao Villasboas ... 

O SR. FILINTO MCLLER — Exatamente. 

O Sr. Caiado de Castro — ... figurava que tinhamos manganes no Territorio 
do Amapa — o que trazia, na ocasiao, boas perspectivas para o desenvolvimento 
do Territorio — mas que o produto ali alcangaria prego muito mais baixo do 
que o de Urucum devido a distancia e do sacrificio que exigiria para ser trans- 
portado. Quern pudesse comprar manganes no Amapa ou, agora, na Bahia ou no 
Porto de Vitoria, naturalmente nao desceria ate a Bacia do Prata para adquiri-lo. 
A despeito de tudo isto, o problema foi enfrentado e largamente debatido, nao 
so no Conselho de Seguranga Nacional — no Conselho, nao pelo Secretario — 
como pelas altas autoridades do Pais, pelo Ministro das Relagoes Exteriores e 
seus assessores, hoje embaixadores, homens de nomeada. 

O Sr. Cunha Mello — Inclusive pelo Dr. Joao Neves da Fontoura, entao 
Ministro das Relagoes Exteriores. 

O Sr. Caiado de Castro — Ficou entao assentado esse ponto. Dai manifestar 
minha estranheza quando se nega apoio a essa companhia brasileira, evnpenhada 
em desenvolver uma zona de nossa fronteira que V. Ex.a conhece melhor do 
que eu, zona agreste, zona dificll de nela se viver. Se nao fossem essas dificul- 
dades a que me estou referindo, seria possivel a exploragao de outras riquezas 
daquela zona, como por exemplo da verdadeira floresta de babagu, que se encon- 
tra no Estado de Mato Grosso. Nesta oportunidade, trago a minha solidarie- 
dade a V. Ex.a pela exposigao precisa que esta fazendo, exposigao que me agrada 
sobremodo porque sou velho estudioso do assunto. Conhego-o bem e sei como 
se processam as negcciagoes, sei das intrigas e calunias entao levantadas e poste- 
riormente desfeitas. O Ministro das Relagoes Exteriores na epoca, o Embaixador 
Joao Neves da Fontoura, homem de notavel saber, e seus assessores levaram 
o Conselho de Seguranga Nacional a concordar, por unanimidade, em que fosse 
feita a concessao. 

O Sr. Cunha Mello — O nobre orador permite um aparte? 

O SR. FILINTO MCLLER — Antes de conceder aparte ao ilustre Senador 
Cunha Mello, quero agradecer a contribuigao muito valiosa que o nobre Sena- 
dor Caiado de Castro trouxe ao meu discurso. 

Realmente, a luta sustentada por Mato Grosso para conscguir que se orga- 
nizasse uma companhia para exploragao desse minerio foi ingente. Por isso ini- 
ciei meu discurso dizendo que o Senado nao desconhece a existencia da jazida 
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mas possivelmente desconhece as vicissitudes que Mato Grosso enfrentou para 
ve-la explorada. 

Uma dessas vicissitudes acaba de ser apontada pelo eminente Senador Caia- 
do de Castro. Estou muito a vcntade para fazer referencia a esse e a outros 
aspectos do problema porque, como hoje, era entao Governador do meu Estado 
o ilustre Sr. Fernando Correia e o representante de Mato Grosso perante o 
Ministerio da Agricultura, o Ministerio das Relagoes Exteriores e o Conselho 
de Seguranga Nacional era o eminente Senador Joao Villasboas que, nesse passo, 
como alias sempre ocorre em sua atuagao na vida publica, nao cuidava de outra 
coisa senao de defender os altos interesses matogrossenses. 

Apesar de todas as dificuldades, como a causa era justa, encontrou dcfen- 
sores apaixonados, como o nobre Senador Caiado de Castro. E nao sendo uma 
causa apenas de Mato Grosso, mas do Brasil, foi vitoriosa para encontrar, mais 
tarde, as dificuldades a que ora me referi. 

Ougo agora com prazer o aparte do nobre Senador Cunha Mello. 

O Sr. Cunha Mello — Na epoca, houve quern defendesse a nao exploraqao 
do manganes de Mato Grosso por considera-lo necessario as reservas nacionais. 

O manganes do Amapa vem da Serra do Navlo, hoje desce uma estrada 
de ferro para o porto de Macapa onde e embarcado para o estrangelro. De sorte 
que essa dificuldade para a explora^ao do manganes de Urucum era igual as 
dificuldades entao existentes na exploragao do manganes d'o Amapa quando 
vinha la de cima da Serra do Navio e descia pelo rio Amapari. Depois a com- 
panhia concessionaria construiu uma estrada de ferro que transporta o pro- 
duto ate o porto de embarque de Macapd. Ve pois V. Ex.a( que dificuldades 
nao podem servir de prstexto para a nao exploraijao do manganes. 

O SR. FILINTO MtJLLER — Tern razao V. Ex.a, nobre Senador Cunha 
Mello. Ocorre-me, entretanto, uma distingao a fazer: 6 que o manganes de 
Mato Grosso se localiza quase no centro da America do Sul, a uma dlsitancla 
enorme do Atlantico; tern de descer de norbe a sul para chegar a um porto 
oceanico, e dai subir para o norte, em busca o'e melhor mercado, como o norte- 
americano, ou dos mercados da Europa. Enquanto isso, o manganes de Amapd 
e conduzido da Serra do Navlo para o porto de Macapfi, trecho que apresen- 
tava dificuldades enormes, felizmente ja superadas com a construijao da estrada 
de ferro, que, ao que me consta, e das mals perfeltas existentes. 

De Macapa k America do Norte, a distancia, evidentemente, 6 muito menor 
do que de Corumba ao sul, ate Montevideu, e de Montevid6u ao norte, at6 a 
Europa ou a America do Norte. 

O Sr. Cunha Mello — Exato! 
O SR. FILINTO MtlLLER — Acresce que o manganes do Amapa e melhor, 

nao em quantidade, mas quanto ao teor 6 mals llmpo, nao contem &lcall, 
podendo portanto ser usado mais livremente nos fornos a coque, o que nao 
ocorre com o nosso. 

O nobre Senador Mem de Sa pediu-me um aparte? 

O Sr. Mem de Sa — Nao pedi apenas porque nao tenho contribulQao a 
dar a V. Ex.a Estou aprendendo, ilustrando-me, adqulrindo conhecimentos 
magniflcos. Realmente, sabia da existencia do manganes de Urucum, sabla 
do que all se vem realizando, mas ignorava os novos aspectos do problema de 
exploragao do produto trazido por V. Ex.a e por outros ilustres pares ao conhe- 
cimento do Senado, problema que merece soluQao Imedlata. 

O SR. FILINTO MCLLER — Obrlgado a V. Ex.a pela atengao que da ao 
meu modesto dlscurso. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permlte V. Ex.a, um aparte? 
O SR. FILINTO MtJLLER — Com muito prazer. 
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O Sr. Fernandes Tavora — Ha anos venho acompanhando, de certo modo, 
essa questao da exploragao do manganes. De tudo quanto tenho lido sobre 
o ass unto verifiquei que ha uma opiniao mais ou menos generalizada no Pals 
no sentido de que d'evemos permitir a exportagao apenas do manganes situado 
da exportagao do manganes de Urucum, situado na imensidade de nossa 
usinas, seria natural que resguardassemos para nosso uso o produto das jazidas 
mais proximas, como as de Minas Gerais, da Bahia e outros. Cogita-se agora 
da exportagao do manganes de Urucum, situado na imensidade de nossa 
fronteira a sudoeste, e surge uma serie de dlficuldades. Parece-me, entretanto, 
qua em lugar de criar dificuldades, o Governo deveria dar todas as facilidades 
para que esse manganes fosse transportado e vendido a quem quisesae com- 
pra-lo. Se a companhia atual ja conseguiu, apesar da deficiencia do produto, 
do teor de alcali que cont^m, um comprador, e natural que se deixe esse 
manganes seguir seu caminho livre de quaisquer dificuldades, para que a com- 
panhia nao tenha um prejuizo extraordinario como terd, naturalmente, se 
essa diferenga nao for concedida. Estranho, realmente, que um homem de 
alta capacidade do atual Ministro de Minas e Energia nao tenha compreendido 
isso, a nao ser que causa muito poo'erosa, que eu desconheca, concorra para isto. 
Em todo caso, nao posso deixar de manifestar minha estranheza em que 
haja dificuldades para o embarque desse minerio, que realmente precisa ser 
exportado, por todas as condigoes que conhecemos. 

O SR. FILINTO MCLLER — Agradeco ao nobre Senador Fernandes Tavora 
o seu aparte. Eu poderia dizer que pela voz de S. Elx.a falou o bom senso. 

O Sr. Fernandes Tavora — Obrigado a V, Ex.ft 

O SR. FILINTO MULLER — Tem-se alegado, realmente, ser necessario reter 
o nosso manganes, para que as siderurgias nacionals nao venham a ficar des- 
providas dele. Mas toda a gente sabe que a quantidade de manganes empre- 
gada na fabricagao do ago e minima, e nos dispomos em Minas Gerais, de minas 
de manganes de facil acesso, proximas das usinas e com reservas suflcientes 
para atender as nossas necessidades atuais e futuras. 

Sabemos que as ricas jazidas da Bahia, de recente descoberta, podem aten- 
der tambem as necessidades d'o Fais e permitir a exportagao do excedente. O 
mesmo em relagao as do Amapa. Esta, Sr. Presidente, a grande verdade. 

Quanto as jazidas de Mato Grosso, esta provado que o seu manganes con- 
tem 13% de excesso de ferro. Portanto, nao podemos pretender reservar esse 
manganes, que esta a distancia imensa dos centres de maior desenvolvimento 
Industrial, para a futura siderurgia do interior. Se quisessemos reserva-lo, as 
jazidas sao de tal ordem que nos permitiriam, em centenas de anos, exportar 
manganes e explorar a siderurgia. 

Portanto, essa restrigao que se pensa fazer a exploragao do manganes, para 
aproveita-lo em nosa siderurgia, nao tern cabimento. Alias, nao compreendo a 
razao dessa medida, que e discriminatoria em relagao a Mato Grosso. 

O Sr. Caiado de Castro — Permlte V. Ex.ft um aparte? 
O SR. FILINTO MtJLLER — Com todo o prazer. 
O Sr. Caiado de Castro — Escuso-me por interromper sua brilhante oragao... 
O SR. FILINTO MCLLER — Seu aparte muito me honra e satisfaz. 
O Sr. Caiado de Castro — ... para dizer, completando o pensamento do 

nobre Senador Fernandes Tavora, que o prejuizo nao e tan to da companhia; o 
prejuizo e grande... 

O SR. FILINTO MtJLLER — Para Mato Grosso e para o Brasil. 
O Sr. Caiado de Castro — ... para Mato Grosso e em conseqiiencia para o 

Brasil, porque a companhia paga um royalty, se nao me falha a memorla, 
bastante elevado. 

O SR. FILINTO MtJLLER — Exatamente. 
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O Sr. Caiado de Castro — Recordo-me que naquela ocasiao o assunto fol 
muito discutido no MinLsterio das Relagoes Exteriores. Tomei parte nas reunioes 
do Conselho de Seguran?a Nacional e todos estavam certos de que nenhuma 
preocupaijao poderia advir para o BrasiJ, porque as reservas de Minas Gerals, 
que ja estavam a disposi^ao do Parque Nacional, davam de sobra para as 
nossas necessidades durante aigumas centenas de anos. For outro lado, espera- 
va-se que novas jazidas fossem descobertas, como realmente foram, logo a 
seguir, no Amapa e na Bahia. Conseqiientemente, o problema de preservar o 
minerio de Mato Grosso por suas utilidades nacionais nao prevalece. Fol multo 
estudado, muito discutido o assunto, e me recordo que tecnlcos de nomeada, 
qu® opinaram sobre a materia, disseram, na ocasiao, que havla toda a conve- 
niencia de que essa companhia nacional fosse para a frente, nao so pelo desen- 
volvimento que trazia aquela zona, como pelas contrlbuiQoes que darla, em 
dinheiro, ao Estado de Mato Grosso, tambem, proporcionando, se nao me falha 
a memoria, pois nao tenho muita certeza, ate a criagao de escolas, etc. Fran- 
camente, nobre Senador, tambem estou estranhando e gostaria de saber quais 
as razoes que levaram o atual ministro — multo dlgno e honrado — a modlflcar 
a opiniao do Conselho de Seguran^a Nacional, que e coisa muito seria e nao 
pode ficar na dependencia de qualquer ministro que apare?a. Mudam os mlnis- 
tros, ao passo que o Conselho representa o pensamento das autoridades mais 
altas e responsaveis da Nagao. 

Era o que desejava observar a V. Ex.a 

O SR. FILINTO MtlLLER — Muito obrlgado ao nobre Senador Caiado de 
Castro, que focaliza um ponto realmente interessante. E questao do interesse do 
Estad'o, e nao somente da Sociedade Braslleira de Mineragao Limitada, ou 
da Companhia Meridional de Mineragao. Esta em jogo o interesse de Mato 
Grosso, que recebe para a exploragao desse minerio um grande royalty. Na oca- 
siao em que foi feita a concessao, houve grande dificuldade, O Presidente Getulio 
Vargas nao queria que Mato Grosso contlnuasse com a concessao; desejava 
cancela-la, para que o Governo Federal realizasse dlretamente com a Sociedade 
Brasileira de Mineragao o contrato de exploragao das minas. 

Foi necessario um empenho muito grande — e nesse passo, faga-se justiga 
ao atual Governador Fernando Correa e ao nobre Senador Joao Villasboas — 
para que a concessao a Mato Grosso fosse mantlda e o Estado pudesse negociar, 
estabelecendo condigoes vantajosas. 

O nobre Senador Caiado de Castro fez alusao as escolas. Eu as visitei na 
area da Companhia, onde encontrei bons professores, boas instalagoes; onde os 
filhos dos operarios, alem de boa instrugao, recebem livros e todo o material 
escplar, alem da merenda, tudo gratultamente. Visitei, tambem, o Posto de 
Saude, onde os operarios sao atendidos prontamente, sem despender um so real. 
All trabalham centenas de operarios, e milhares de pessoas sao allmentadas por 
esse trabalho nas minas de Urucum, de ferro e manganes. 

Sr. Presidente, tudo isso esta ameagado de paralisagao, porque a Sobramil 
se ve impossiblUtada de prossegulr na exploragao das jazidas de manganes; 
depositou o minerio e nao pode exporta-lo porque querem que a exportagao seja 
feita ao prego de setenta e tres cents de dolar por unidaa'e de manganes. 

Quern nao deseja exportar mais caro o seu produto? Somente nao o faz 
quando o comprador nao paga o produto mais caro. 

O Sr. Mem de Sa — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. FILINTO MCLLER — Com todo o prazer. 

O Sr. Mem_de Sa — Agora me animo a apartear V. Ex.a, porque desconflo 
da. possivel razao desta exigencia. Adlanto, porem, que a exposlgao de V. Ex.a 

refuta de forma cabal e completa esta possivel razao para a medlda govema- 
mental. E possivel que o que se esteja temendo, ao se flxar este prego, § o 
famoso subfaturamento, isto e, que o Minlsterio da Agricultura esteja impondo 
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determinado prego, para evltar — como por vezes ocorre, desgragadamente, no 
Brasil, com empresas estrangeiras e nacionais — o condenavel processo de sub- 
faturamento das exporta^oes, para ficar com disponibilidades em dolares, que 
depois sao usados no mercado livre ou em outros fins menos confessaveis. Como 
V. Ex.a acaba de demonstrar, se cinco dias apos o despacho referente a expor- 
tagao de manganes de Urucum foi psrmitida a exportagao do manganes da 
Bahia por setenta e um cents, nao se compreendera a fixagao de setenta e 
tres cents para o de Mato Grosso. 

Em resumo: se o Governo esta preocupado em evitar subfaturamenbo — o que 
6 louv&vel, de forma geral — 6 precise que nao haja discrimina?ao no processo. 
Ao contr^rlo; que haja exame detldo das condigoes economicas de cada minerio... 

O Sr. Caiado de Castro — Muito bem. 
O Sr. Mem de Sa — ... da sua composigao, da riqueza e do teor de cada 

um para a fixagao do prego minimo de exportagao, de cada tipo. Porque nao 
hii absoluta uniformidade de pregos. Estes variam de acordo com o teor, a 
qualidade, o transporte e inumeras outras circunstancias. 

O SR. FILINTO MtJLLER — Obrigado a V. Ex.a. Ja havia pensado no as- 
pecto do subfaturamento, nobre Senador Mem de Sa, porem afastado a hipotese, 
exatamente porque nao poderia haver a preocupagao de subfaturamento quan- 
oo se flxavam pregos diferentes para os cinco tipos de minerio, como, por 
exemplo, o manganes da Bahia. 

Parece haver qualquer coisa oculta, que nao querem dizer. 

Se fosse apenas a questao do subfaturamento, ja teria sido proclamada. 

Adlanto ao Senado que o governador do meu Estado, o Senador Fernando 
Correa, jd interferiu junto ao Ministro das Minas e Energia para solucionar o 
problema. O mesmo ja fez o eminente Deputado Correia da Costa falando em 
nome do Govemo do Estado. Aqui o nobre Senador Lopes da Costa dirigiu a 
S. Ex.a um apelo no sentido de que examinando o problema, fosse reparada a 
providencia adotada pelo Departamento, que e injusta e discriminatoria em 
relagao ao meu Estado. Entretanto, todas essas vozes nao encontraram eco. 
Posteriormente, o Deputado Rachid Mamede, representante de Mato Grosso, 
dirlgiu-se, pessoalmente, ao Sr. Ministro Gabriel Passes — a quem tenho no 
mais elevado conceito — solicitando-lhe resolvesse o problema. Entretanto, ouviu 
de S. Ex.a, na ultima semana, a declaragao de que nao havia tido tempo ainda 
para examlnar a questao. No entanto, o pedido dirigido pela Companhla Meri- 
dional de Mineragao ao Ministro de Minas e Energia, no sentido de uma recon- 
sideragao do despacho contrario do Departamento, e da segunda quinzena de 
outubro; — estd. no Minlsterio desde o dia 20 de outubro e ate hoje nao se tomou 
providencias, apesar de o Governador de Mato Grosso, o Deputado Correia da 
Costa, o Senador Lopes da Costa, e o Deputado Rachid Mamede e todos os 
representantes do meu Estado, terem demonstrado interesse pelo assunto. 

Estou na tribuna do Senado a fim de esclarecer ao Sr. Ministro das Minas 
e Energia que Mato Grosso esta sofrendo tratamento discriminatorio contra o 
qual levanto o meu protesto. Nao e justo o que se passa. 

Pergunto: serf! por que a Companhia Meridional de Mineragao 6 uma subsl- 
diaria da United States Steel Corporation? Sera porque sao americanas as com- 
panhlas que compram nosso manganes? Mas vemos isto constantemente no 
Brasil. 

O Sr. Mem de Sa — As companhias americanas tambem compram os do 
Amapfi. 

O SR. FILINTO MCLLER — Como diz o nobre Senador Mem de Sa, o Amapa 
tamWm vende A America do Norte. Neste caso acentuaria que United States 
Steel Corporation e a maior compradbra de minerio da Companhia Vale do Rio 
Dooe e nao me consta haja discriminagao em relagao a essa companhia. 
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O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. FILLNTO MtJLLER — Com multo gosto. 
O Sr. Fernandes Tavora — V. Ex.a tem explicado perfeltamente a questao 

e o Senado nao tem qualquer duvida sobre a justiga da causa plelteada. Estou 
certo de que se V. Ex a se dirigir dlretamente ao Ministro Gabriel Passes, fazen- 
do-lhe a exposiqao que nos acaba de fazer, S. Ex.a patrlota, competente e, sob 
todos os pontos de vista, consciencioso, nao deixara de atender aos interesses 
do seu Estado, que sao — como nao poderiam delxar de ser — os Interesses do 
Brasil. 

O SR. FILINTO MCLLER — Agradeqo a sugestao do eminente colega, Sena- 
dor Fernandes Tavora; subscrevo o seu julzo a respeito do Sr. Gabriel Passes, 
de quem sou amigo e admirador ha longos anos. Mas, preferl usar a tribuna do 
Senado, porque nao gosto de freqiientar Minlsterios... 

O Sr. Fernandes Tavora — Tambem nao gosto! 
O SR FILINTO MCLLER — ... nem Palacios. 
O Sr. Fernandes Tavora — Mas, em ocaslao dessas e obrigagao procurar-se 

o Ministro, pessoa encarregada do despacho, para que ele nao tenha o direlto 
de dizer que ignora isto ou aqullo. Creio que se V. Ex.a fizer ao Sr. Ministro 
Gabriel Passes a exposicao que esta fazendo, S. Ex.a nao negara a Mato Grosso 
o que nao negara a ninguem o direlto que tiver. 

O SR. FILINTO MtiLLER — Estou certo de que se o Ministro Gabriel Passes 
tiver conhecimento do discurso que estou proferlndo tomara provldenclas. 

Nao gosto — repito — de ir a Ministerios. Sou homem muito ocupado, de 
muita atividade politica; tenho que atender a correspondencla do meu Estado, 
do meu interesse politico ou do Senado. Nao posso perder tempo nas ante-salas 
dos Ministerios ou dos Palacios. Nao os frequentava quando se encontrava no 
Poder o Presidente Juscelino Kubitschek, de quem era Lider e amigo pessoal. 

Informo ao nobre Senador Fernandes Tavora que telefonel, varias vezes, 
para o Ministerio de Minas e Energia, procurando o Sr. Ministro Gabriel Passes. 
Infelizmente, nunca encontrei S. Ex.a em Brasilia. Dai por que pedi ao Depu- 
tado Rachid Mamede, interessado no assunto, ilustre, esforqado e dedicado re- 
presentante de Mato Grosso — membra do meu Partido — que se avistasse com 
o Sr. Ministro e Ihe fizesse a exposiqao que acabo de repetir. Recebeu de S. Ex.a 

— como disse — a resposta de que ainda nao tlvera tempo para examlnar a 
questao. 

Esta a razao por que desisti de telefonar e resolvi nao ir ao Ministerio, 
mas usar a unica arma que possuo, a tribuna do Senado, para dizer, daqui ao 
eminente Sr. Gabriel Passes, estas verdades e pedir-lhe a atenqao para o pro- 
blema. 

Sei, por exemplo, que o Departamento Nacional de Produ?ao Mineral ponde- 
rou que os norte-americanos podem trabalhar com o nosso manganes em fornos 
eletricos. Mas nao se pode pedir aos norte-americanos que transformem seus 
fomos a coque em fornos eletricos para consumlr o manganes de Urucum, 
quando podem eles encontrar manganes em multos outros lugares que nao Mato 
Grosso. Agora mesmo recebeu a Cobramil proposta da Polonla de compra do 
nosso manganes a sessenta e dois cents de dolar por tonelada. Evidentemente, 
nao vai poder vender. A companhia que tem capacldade para extralr e vender 
cem mil toneladas por ano, pagos em dolares norte-americanos conversivels, s6 
vendeu, ate agora, de oito a quinze mil tonelad'as do mlndrio A Polonia e a 
Tchecoslovaquia, em dolar convenio. Naturalmente o Brasil estd sendo preju- 
dlcado. 

Ha um tratamento discriminatbrio em relaqao a Mato Grosso; por esta razao 
vim a tribuna dirigir um apelo ao Sr. Gabriel Passes, Ministro das Minas e 
Energia — de quem formo — torno a declarar — o mals alto conceito, a quem 
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admlro e prezo nao de hoje, mas de longos anos — no sentido de que torn" 
conhecimento do pedido de reconsideraQao que Ihe foi dirigido e que o decida 
tendo em vista que Mato Grosso nao pode ver paralisada uma das suas pou- 
quissimas Indiistrias, o operariado de Corumba nao pode ficar de bragos cruza- 
dos, sofrendo fome, sobretudo pela incuria de alguns funcionarios interessados 
em prejudicar nosso trabalho. Que Mato Grosso e um Estado pobre... 

O Sr. Mem de Sa — Mas rico em homens!... 
O SR. FILINTO MCLLER — ... embora imensamente rico para o future, nao 

pode perder os royalties a que tern direito e ver prejudicad'a a sua economia. 
O Sr. Femandes Tavora — Pobre ou rico, o direito de Mato Grosso tern que 

ser reconhecido! 
O SR. FILINTO MCLLER — Muito obrigado. 
Fago esse apelo, da tribuna do Senado, ao Sr. Ministro Gabriel Passes, e 

estou certo de que S. Ex.a estudara o assunto e o decidira de acordo com a 
Justiga. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador e cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Constou do expediente lido, 
a redagao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 133,' 
de 1961, que aprova o Piano Diretor da SUDENE. 

Essa materia esta em regime de urgencia. 
Em discussao a redagao final, que consta do Parecer n.0 758. 
Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 
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 Fausto Cabral. (Pausa.) 
Sobre a mesa requerlmentos do nobre Senador Mathias Olympic. 

Sao lidos e aprovados os seguintes requerlmentos 

REQUERIMENTO N.0 509, 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 Resolugao n.0 58, de 1961, que nomeia para o cargo de Diretor, PL-1, 
o Oficial da Ata, PL- 3, Ivan Ponte e Souza Palmeira. 

Sala cfas Sessoes, 5 de dezembro de 1961. — Mathias Olympic. 

REQUERIMENTO N.0 510, 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 Resolugao n.0 59, de 1961. 

Sala das Sessoes, 5 de dezembro de 1961. — Mathias Olympic, 

REQUERIMENTO N." 511, 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 Resolugao n.0 60, de 1961. 

Sala das Sessoes, 5 dezembro de 1961. — Mathias Olympic. 
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O SR. PRESLDENTE (Argemiro de Figueiredo) — As redagoes finals de que 
tratam os requerimentos ora aprovados constam, respectivamente, dos Pareceres 
n.s 759 a 761, anteriormente lidos. 

Em discussao a redagao final do Projeto de Resolugao n.0 58, de 1961. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Vai a promulgagao. 
Em discussao a redagao do Projeto de Resolugao n.0 59, de 1961, constante 

do Parecer n.0 760. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final, queiram conservar-se 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Vai a promulgagao, 
Em discussao a terceira redagao final dispensada de publicagao. Refere-se 

ao Projeto de Resolugao n.0 60, de 1961. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final, queiram conservar-se 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Vai a promulgagao. (Pausa.) 
Vai ser lido outro requerimento encaminhado a Mesa, 

fi lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N." 512, DE 1961 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interne, requeiro dispensa de 

intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 184, de 1961, que abre ao Poder Legislative — Camara dos Deputados — o 
credito suplementar de Cr$ 885.428.000,00, a fim de que figure na Ordem do 
Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 5 de dezembro de 1961. — Gilberto Marinho — Mathias 
Olympio. 

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

Passa-se a 
ORDEM DO DIA 

Item 1 
Votagao, em 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 car4ter 
federal da Policia Militar do antigo Distrito Federal (em regime de ur- 
gencia, nos termos do art, 330, letra c, do Regimento Intemo em virtude 
do Requerimento n.0 460, de 1961; dos Srs. Senadores Fausto Cabral e 
Caspar Veloso aprovado na sessao de 17 de novembro findo), tendo 
PARECERES sob os n.0s 697 e 698, de 1961, das Comissoes 
— de Seguranga Nacional, favoravel, com emendas que oferece, sob 

n.0' 1, 2 e 3 — CSN (com voto em separado do Sr. Senador Sergio 
Marinho); 
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— de Finanfas, favoravel ao projeto e as emendas, e dependendo de 
pronunciamento; 

— de Constltuigao e Justi^a, sobre o projeto e as emendas; 
— de Seguran^a Nacional e de Finangas, sobre a emenda de Plenario. 

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

lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 513, DE 1961 
Requeremos, nos termos do art. 337 e seu paragrafo unico do Regimento 

Intemo, extin^ao da urgencia concedida para o Projeto de Lei da Camara 
n.° 62, de 1961. 

Sala das Sessoes, 5 de dezembro de 1961. — Caspar Velloso — Nelson Maculan. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Em votaqao o requerimento. 

(Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
O projeto e retirado da Ordem do Dia. 

Item 2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 167, de 1961 

(n.0 3.100, de 1961, na Camara), que autoriza o Poder Executive a abrir, 
pelo Ministerio da Viagao e Obras Publicas, o credito especial de   
Cr$ 120.000 000,00, para atender as obras de defesa das praias de Olinda, 
no Estado de Pernambuco (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, 
letra e, do Regimento Interne, em virtude do Requerimento n.0 483, de 
1961, do Senhor Senador Fausto Cabral e outros Senhores Senadores, 
aprovado na sessao de 28 do corrente), dependendo de Pareceres das 
Comissoes: 
— de Constituigao e Justiga: 
— de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas; e 
— de Finangas. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Sobre a mesa pareceres 
que vao ser lidos pelo Sr. l.0-Secretario. 

Sao lidos os seguintes pareceres; 

PARECER N.0 762, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n." 167, de 1961 (n.0 3.100-B/61, na Camara), que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viagao e Obras Publicas, o 
credito especial de CrS 120.000.000,00 para atender as obras de defesa 
das praias de Olinda, no Estado de Pernambuco. 

Relator: Sr. Lourival Fontes 
1, Trata-se de projeto de lei, originario de Mensagem do Poder Executivo enca- 
minhada a Camara dos Deputados em concordancia com o art. 67 da Constitui- 
gao, autorizando a abertura, atraves do Ministerio da Viagao e Obras Publicas 
e em favor do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, do credito espe- 
cial de Cr$ 120.000.000,00. 
2. Este credito visa a atender as obras de defesa das praias de Olinda, no 
Estado de Pernambuco, e ao pagamento ds indenizagoes relativas a destruicao e 
danificagao de habitagoes em conseqliencia dos efeitos das correntes maritimas. 
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3. Do ponto de vista juridico e constitucional nada existe que possa ser argiiido 
contra o projeto, razao pela qual opinamos pela sua aprovagao, 

Sala das Comissoes, 5 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Lourival Fontes, Relator — Mem de Sa — Lima Telxelra — Vlvaldo Lima — 
Heribaldo Vieira. 

PARECER N.0 763, DE 1961 
Da Comissao de Transportes, Comunicacjoes e Obras Piiblicas sobre 

o Projeto de Lei da Camara n.0 167, de 1961 (n.0 3.1(H)-B/61, na Camara), 
que autoriza o Poder Executivo a abrlr, pelo Ministerio da Via?ao e 
Obras Piiblicas, o credito especial de Cr$ 120.000.000,00 para a tender 
as obras de defesa das praias de Olinda, no Estado de Femambuco. 

Relator: Sr. Victorino Freire 

1. O projeto de lei sob exame e origlnario de Mensagem do Exmo. Sr. 
Presidente da Repiiblica a Camara dos Deputados, apresentada de acordo com 
o disposto no art. 67 da Constituiqao, solicitando a competente autorizaqao para 
que o Poder Executivo possa abrir, atraves do Ministerio da Via?ao e Obras 
Piiblicas, em favor do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canals, o credi- 
to especial de Cr$ 120.000.000,00, (cento e vinte milhoes de cruzeiros), desti- 
nado a atender as despesas decorrentes das obras de defesa das praias de Olin- 
da, atualmente em execugao. 

2. O Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, apos ter realizado 
concorrencia piiblica em 26-11-58, assinou contrato com a flrma Pedrelras Reu- 
nidas Ltda., em 30-7-59, para execupao de obras de defesa das praias de Olinda, 
orgadas em Cr$ 98.747.710,00 e a serem concluidas em 13 de maio do corrente ano, 
mas. prorrogadas, pelo referido Departamento, para 13-5-62. 

3. Foi contratada a execugao de dois quebramares com 550m2 de compri- 
mento, seis espigoes curtos e revestimentos de um trecho de margem e de praia, 
conforme consta da planta n.0 1 anexa ao projeto, reallzada pelo Laboratdrio da 
Sogreah, em Grenoble, na Franga. 

4. O Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, entretanto, conforme 
amplamente demonstrado no projeto, nao conta com disponibilidades financel- 
ras que Ihe permita efetuar o pagamento dos servlgos contratados, cujo prego 
global, altas, tendo em vista os aumentos ocorridos nos materials e mao-de- 
obra. foi reajustado duas vezes e registrado no Tribunal de Contas, passando a 
ser de Cr$ 188.265.198,30. 

O credito especial de CrS 120.000.000,00 permltira que aquele drgao faga 
frente as despesas finais das referidas obras. 

5. O problema e cruciante e dramatico, podendo transformar-se em verda- 
deira calamidade piiblica se nao for solucionado a tempo. 

As praias da tradicional cidade de Olinda, retrato vivo dos tempos do Brasll 
Colonial, que ate bem pouco tempo eram banhadas por um mar sereno e tran- 
quilo, sao agora batidas, inclementsmente, por um mar revolto e perlgoso que, 
pouco a pouco, vem destruindo, arrazando ou danificando as habitagoes exls- 
tentes na orla maritima. 

6. Assim, urge sejam dados os recursos necessaries ao Departamento Nacio- 
nal de Portos, Rio e Canals, a fim de que possam ser concluidas as obras con- 
tratadas, o que, sem diivida alguma, colocara um ponto final nesse grave proble- 
ma. 

7. Em face do exposto, a Comissao de Transportes, Comunlcagoes e Obras 
Piiblicas opina pela aprovagao do projeto, tendo em vista mesmo, o alto fim a 
que se destina. 

Sala das Comissoes, 5 de dezembro de 1961. — Jorge Maynard, Presidente — 
Victorino Freire, Relator — Lino de Mattos — Nelson Maoulan. 
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PARECER N." 764, DE 1961 
Da Comissao de Finan?as, sobre o Projeto de Lei da Camara 

n.0 167, de 1961 (n.0 3.100-B/61 na Camara), que autoriza o Poder 
Executive a abrir, pelo Ministerio da Via?ao 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. 

Relator: Sr. Mem de Sa 
1. O presente projeto de lei, originario da Mensagem n.0 272/61 do Poder 

Executivo, autoriza a abertura do credito especial de Cr$ 120.000.000,00 atraves 
do Ministerio da Via^ao e Obras Publicas, em favor do Departamento Nacional 
de Portos, Rios e Canals, para atender as obras de defesa das praias de Olinda 
no Estado de Pernambuco e ao pagamento de indenizagoes decorrentes da des- 
trulgao e daniflcagao de habitagoes pelas correntes maritimas. 

2. A materia ja foi objeto de estudos por parte das Comissoes de Consti- 
tuigao e Justiga e de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas, tendo mereci- 
do pareceres pela sua aprovagao. 

3. Trata-se, realmente, de um grave problema, conforms salientado pela 
Comissao de Transportes, Oomunicagoes e Obras Publicas, cuja solugao sera 
atingida, rapida e eficientemente, com a continuagao e termino das obras que 
estao sendo realizadas nas praias de Olinda. 

Desta forma, impedir-se-a que o mar revolto continue a destruir as habita- 
goes da orla maritima daquela tradlcional cidade de Pernambuco. 

4. Assim, tendo em vista o alto fim colimado e, ainda, nada existir no 
que diz respeito a Comissao de Finangas que possa ser oposto ao projeto, opina- 
mos pela sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, 5 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente   
Mem de Sa, Relator — Fernandes Tavora — Irineu Bomhausen — Lobao da 
Silveira — Vivaldo Lima — Eugenio Barros — Fausto Cabral — Ary Vianna. 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quern queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 

fi o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 167, DE 1961 
(N.0 3.100-B, de 1961, na Camara de origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministerio da Viagao e Obras 
Publicas, o credito especial de CrS 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 Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da 
Viagao e Obras Publicas, em favor do Departamento Nacional de Portos Rios e 
Canais, o credito especial de CrS 120.000.000,00 (cento e vinte milhoes de'cruzei- 
ros), para atender as obras de defesa das praias de Olinda, no Estado de Per- 
nambuco, e pagamento de indenizagoes relativas a destruigao e danificagao 
de habltagoes em conseqiiencia dos efeitos das correntes maritimas. 

Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario. 
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O SR. PRESEDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Em virtude de nao ter 
chegado a Mesa, ate o momento, o Projeto a que se refere o item 3 da Ordem 
do Dia, a Presidencia passa a discassao da materia seguinte. 

Item 4 
Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.0 504, de 1961, pelo 

qual os Srs. Daniel Krieger, Barros Carvalho (respectivamente Lideres 
da UDN e do PTB) e outros Srs. Senadores, sollcitam urgencia, nos 
termos do art. 330, letra "b", do Regimento Intemo, para o Projeto de 
Lei da Camara n.0 122, de 1961, que autoriza o Poder Executive a insti- 
tuir a Fundagao Universidade de Brasilia e da outras provldencias. 

Em votagao o requerimento. 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
De acordo com o voto do Plenario passa-se a imediata discussao do Proje- 

to de Lei da Camara n.0 122, de 1961 que autoriza o Poder Executive a institulr 
a Fundagao Universidade de Brasilia e da outras provldencias. 

Sobre a mesa pareceres que vao ser lidos pelo Srs. IP-Secretario. 
Sao lidos os seguintes pareceres: 

PARECER NP 765, DE 1961 
Da Comissao de Educa?ao e Cultura sobre o Projeto de Lei da Cama- 

ra nP 122, de 1961 (nP 1.861-C-1960, na Camara) que autoriza o Poder 
Executivo a instituir a Fundacao Universidade de Brasilia e da outras 
providencias. 

Relator: Sr. Jarbas Maranhao 
Uma das expressoes mais sombrias do estado de subdesenvolvimento em que 

se encontra o Pais e a situa?ao de nosso ensino superior, cuja expansao anarquica 
conduziu a verdadeiros paradoxes. 

1. Oontamos com mais de 400 escolas superiores, porem apenas 40 delas 
tern mais de 500 alunos e, no conjunto, oferecem um numero tao exiguo de 
oportunldades de ingresso nos seus cursos (30.000) que a proporgao de estudan- 
tes universitarios sobre a populagao e, entre nos, quatro vezes menor que na 
Argentina e 20 vezes menor que na America. 

2. Nossas universldades federals e particulares somam ja mais de tfuas 
dezenas, numero que, a base dos padrdes internacionais, pareceria suficlente 
para formar os altos escaloes profissionais, tecnicos, cientiflcos e humanistlcos 
que o desenvolvimento nacional requer, mas apenas uma quarta parte delas 
conta com o minimo de equipamento didatico e de pessoal docente altamente 
qualificado, indispensavel para o exercicio de suas fungoes. 

3. A expansao das matriculas no ensino superior, na ultima decada, fez-se, 
principalmente, pelo crescimento do numero de estudantes de carreiras acade- 
micas quando, no mesmo periodo, os progresses alcangados no process© de indus- 
trializagao, impondo uma tecnificagao crescente das atividades procfutivas e dos 
servigos, passaram a exigir contingentes cada vez maiores de tecnicos altamente 
qualificados, estabelecendo-se, deste modo, uma grave defasagem entre os requl- 
sitos basicos do desenvolvimento e a organizagao do ensino superior. 

4. Anualmente, mais de 25.000 jovens concorrem, nos exames vestibulares, 
a cerca de 5.000 vagas abertas pelas escolas de medicina e engenharia, vendo 
frustradas suas esperangas de ingresso, menos pelo tao propalado despreparo 
basico para acompanhar os cursos, do que pela estreiteza dos mimeros-clausus 
de vagas inicials postas em concurso pelas escolas. Acresce, alnda, que quase todo 
o crescimento d'o numero de vagas para essas profissoes se fez pela criagao de 
novas escolas que funcionam nas condigoes mais precarias, em virtude dai 
politica de estagnagao e ate mesmo da redugao deliberada do numero de vagas, 
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defendida pelos estabelecimentos mais antigos, dotados de melhor equipamento 
e que contam com maglsterio mais experimentado. 

5. Para uma populagao de setenta milhoes de habitantes que cresce a 
rifcmo intensissimo, estamos formando, anuaimente, cerca de 1.500 medicos. Isto 
equivale a condenar nosso povo a nao beneficiar-se da medicina moderna, per- 
manecendo atado as pratlcas tradicionais e entregue a chariataes e curandei- 
ros, em vlrtude da disparidade gritante entre o numero de medicos disponiveis 
e a multldoes de cllentes potenclais. 

6. Provavelmsnte, ainda mais grave e o caso da engenharia que, graduan- 
do anuaimente menos de 2.000 profissionais das varias especializagoes tecnologicas, 
esta ameagancTo de levar a um colapso o processo de industrializagao, por falta 
de tecnico capazes de manter o ritmo de expansao alcangado por nosso parque 
fabrll e de promover a exploragao dos recursos naturals do pais, de modo a 
ofereoer mais amplas oportunldades de emprego e de renda a populagao. 

Como se ve, a expansao desordenad'a do nosso sistema de ensino superior o 
conduzlu a uma sltuagao de crise caracterizada pelo seu duplo fracasso; 

a) em formar as modalidades de profissionais. das qualificagoes e nas quan- 
tldades neoessarias ao desenvolvimento socio-economico do Pais; 

b) em acompanhar progresses da ciencia e da tecnologia em seus avangos 
prodiglosos, de modo a colocar todo o saber moderno a servigo do nosso desen- 
volvimento. 

Obvlamente, a solugao destes problemas nao se encontra na multiplicagao 
de escolas precarlas, como se tern feito ate agora, mas, em medidas capazes de 
incentlvar a reforma da nossa organlzagao universitaria reconhecidamente 
obsoleta; de Ilbertar o ensino superior das psias burocraticas que tolhem seu 
desenvolvimento, com base numa legislagao copiosa, contraditoria e rigida que 
desestlmula qualquer crlagao; de propiciar as escolas o necessario equipamento 
dlddtico e condigoes de melhor utiliza-lo; e de levar a efeito um piano nacio- 
nal de aperfeigoamento de pessoal docente de nivel superior. 

So atraves de um programa dessa ordem poderemos reduzir e, um dia, 
anular a distancla que nos separa dos paises plenamente desenvolvidos pelo 
dominlo daquele elemento essencial em que basearam seu progresso: a capaci- 
dade de formar grandes contingentes de mao-de-obra altamente qualificada. 

A luz desta analise e que se deve apreciar o projeto de lei de inlciativa do 
Poder Executive que autoriza a instituigao de uma fundagao, destinada a criar 
e manter a Universidade de Brasilia. 

£ de assinalar que esse projeto constituiu o unlco ato firmado pelo Presidente 
Juscellno Kubltschek de Ollvelra no dia da inauguragao de Brasilia num esforgo 
para assinalar a extraordinaria significagao que desejava atribuir a Inlciativa. 
Efetivamente, seria inconcebivel que se projetasse e executasse uma capital federal, 
destinada a presidlr o processo cfe ocupagao dos grandes vazios demograflcos 
interlores e a intenslflcar a unldade naclonal, sem dota-Ia de um micleo cultural 
capaz de assegurar-lhe a categoria intelectual indispensavel para interagir com 
outros centres urbanos do pais e para exercer uma fungao integradora. 

A este nucleo cultural nao poderia faltar uma Universidade, porque somente 
esta cobrlndo todos os ramos do saber, atraves das formas mais nobres de 
dominlo que sao o estudo, a pesquisa, o ensino e a divulgagao — sera capaz de 
dar a Brasilia a autonomla cultural e a crlatlvldade que a tornem capaz de impri- 
mlr aos empreendlmentos que daqui serao planejados o mesmo carater inovador 
que presldiu sua edificagao. 

A Mensagem do Poder Executivo ressalta, alias, que sendo inevitavel a cria- 
gao de uma universidade na nova capital, o problema consistia em aproveitar 
esta oportunldade unica para, em lugar de duplicar-se, aqui, mais uma estrutura 
nos padroes tradicionais, iniciar, na pratica, a reforma universitaria brasileira, 
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instltuindo uma universidade estruturada em bases novas, capaz de exercer, 
dentre outras, as seguintes fundoes: 

1) assegurar aos poderss publicos o necessario assessoramento em todos os 
problemas que envolvam materia cientifica e tecnica e no esforqo de equacio- 
namento e de procura de soluqoes para os problemas brasllelros. 

2) dar a populagao de Brasilia oportunldade de estudo e de convicio que 
ampliem sua perspectiva cultural de modo a llberta-la do risco de fazer-se 
mediocre e provinciana no cenario arquitetonico e urbanistico mais moderno do 
mundo. 

3) ampliar as oportunidades d'e educagao superior oferecidas a juventude 
brasileira, selecionando e trazendo a seus cursos jovens de talento de todos os 
estados da federagao, para, aqul, receberem uma formagao cientifica, humanistlca 
e tecnica do mais alto padrao. 

Nenhuma dessas fungdes poderia ser exercida por uma universidade do padrao 
tradiclonal entre nos, que reduz a menos aglomerados de escolas auto-suficien- 
tes, cujos alunos, isolados em dlferentes escolas, recebem formagao excluslvamente 
profissional. 

O projeto original, bem como os estudos complementares da Universidade de 
Brasilia — ressalta o Ministro da Educagao que os fez elaborar — sao produtos 
de um trabalho de equipe de que particlparam dezenas de especiallstas dos mais 
renomados nos varios dominios da clencia, das letras e do enslno superior, com 
base no mais rigoroso balango critico das experiencias naclonais e internacionais 
de organlzagao universitaria. 

Nao se trata, pois, de acrescentar mais uma universidade as existentes, mas 
de introduzir uma nova modalidade de estruturagao do ensino superior, melhor 
ajustada ao ensino cientifico e tecnologlco moderno. 

Suas diretrizes fundamentals, hoje unanimente aceitas, nada tern d'e novo, 
senao para nos que nao conseguimos, alnda, superar o enquadrameno das unlver- 
sidades nos estreitos limites do ensino profissional. Representam o que ha de 
mais experimentado nas nagoes modernas que, no esforgo para integrar o ensino 
e a pesquisa cientifica e tecnologica na universidade, tiveram de renovar-lhe a 
estrutura. Sua adogao e, hoje, o mais alto ideal dos melhores professores de 
nossas universidades mais adiantadas e se vem fazendo, embora timidamente, 
apesar das grandes dlficuldades que Ihe opoem certos obices instituclonais e 
certos interesses. 

Numa universidade nova como a de Brasilia, que nao surgira da reumao 
nominal de escolas pre-existentes, mas, parte do ponto zero, estes principlos 
podem ser inteiramente adotados como diretrizes basicas de estruturagao. Sua 
adogao importara em emprestar-lhe a necessaria flexibllldade para dlversificar 
as modalldades de formagao superior, elevar o nivel de ensino, melhor utillzar o 
equlpamento e o pessoal docente e, deste modo, contribulr mais e melhor para 
o desenvolvimento do saber e para o autoconhecimento do Brasll. 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

A estrutura da Universidade de Brasilia sera composta pela Integragao de 
tres tipos de orgaos: os Institutes Centrals, as Faculdades e os Crgaos Com- 
plementares. 

1) Os Institutes Centrals de Matematica, Fisica, Quimica, Biologia, Oeo- 
ciencias Socials, Letras e Artes ministrarao: 

a) Cursos introdutorios, (2 anos), a todos os alunos da Universidade 
com o objetivo de completar sua formagao geral e dar-lhes capacitagao 
cientifica fundamental para prosseguirem os estud'os profisslonais. 

b) Curso de bacharelado (3 anos), para alunos que nao desejem 
encaminhar-se as profissoes tradicionais, mas dedicar-se ao magisterio 
de nivel medio. 
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e) cursos de graduafao (2 anos) para alunos que, apos o bacharelado, 
desejem completar sua formacao num dos ramos de ciencia fundamental, 
de letras ou de artes, a fim de s-s dedicarem a pesquisa cientifica e as 
carreiras intelectuais. 

d) Cursos de doutoramento, de dois anos, para graduados ou formados 
nas escolas proflssionais que desejem dedicar-se ao magisterio superior. 

2) As Faculdades, que receberao alunos com preparo basico d'e 2 anos, minis- 
trado pelos Institutes Centrals, destinam-se a dar-lhes formaqao profissional, 
cobrlndo sels grandes campos, a saber: 

a) Direito, Diplomacia, Administracao Piiblica, Adininistra?ao de Em- 
presas, Economia e Finan^as. 

b) Educagao que dara um Curso Normal Superior, para professores 
prlmarios e para formagao de especialistas em problemas de organlzagao 
de enslno elementar e Cursos de Llcenciatura ao magisterio de nivel medio, 
para bachareis formados nos Institutes Centrais ou transferidos das 
Faculdades de Fllosofla. 

c) Ciencias Medicas — compreendendo cursos de Medicina, Odonto- 
logla, Farmacia, Hlglene e Enfermagem. 

d) Agronomla, Veterinaria e Zootecnica e Tecnologia Florestal. 
e) Arquitetura, Urbanismo, Planejamento Regional e Comunicacao 

Visual. 
f) Tecnologia — que dara cursos de engenharia civil, mecanica, ele- 

tricldade e eletronlca, quimica, mineracao e metalurgia. 
3) Os 6rgaos Complementares que oferecerao uma serie de servigos culturais 

aos estudantes da universidade, acessiveis, tambem, a populagao da cidade e ao 
pais, atrav6s de programas de extensao. Os principals destes orgaos terao: 

a) Biblioteca Central — destinada a funcionar como centro de 
documentagao e de formacao cientifica para a America Latina, cujo acervo 
serd constituido em colaboracao com dlversas organizagoes internaclonais. 

b) Aula Magna — grande audltorio para os atos solenes da Univer- 
sidade, instalado para funcionar com um programa permanente de ativi- 
dades culturais e como sede de conferencias internaclonais. 

c) Radio Universidade de Brasilia — sera o principal orgao de exten- 
sao cultural da Universidade, destlnado, principalmente, a elaborar ou 
transmitlr um programa naclonal de cursos por correspondencia e radio 
difusao para professores de nivel elementar e medio, bem como orientar 
os candidates a exames vestlbulares nas Universidades. 

d) Editora Universidade de Brasilia — destinada a publicar em por- 
tugues, artlculadamente com a inauguragao dos diversos cursos, as obras 
b&slcas de ciencias, de tecnologia e de cultura humanistica, de modo a 
permltir que o estudante brasilelro possa realizar estudos do mais alto 
nivel, apenas com o dominio do vernaculo, como ocorre em tocfas as 
nagoes culturalmente adlantadas. 

e) Casas da Lingua e da Cultura — das principals nagoes a que esta- 
mos vinculados, construidas e mantidas mediante convenlo interuniversi- 
tdrios, para minlstrar cursos de lingua e literatura e de preparagao dte 
bolslstas para pos-graduagao no estrangeiro. 

f) Museus — conjunto de museus didaticos de artes e de ciencias e 
o Museu da Civillzagao Braslleira — destinados a dar aos estudantes de 
todos os nivels, a populagao local, bem como aos visitantes nacionais e 
estrangeiros, uma visualizagao da evolugao historica da naclonalidade, de 
modo a mostrar como Brasilia se vincula as nossas tradigoes artisticas 
e histdrlcas. 
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A estrutura prevista para a Universidade de Brasilia e muito proxima daquela 
que a equipe de Armando de Salles Oliveira quis introduzir quando da instituigao 
da Universidade de Sao Paulo. Ai se cogitava de dar a Faculdade de Filosofia a 
fun^ao de orgao integrador que ministraria os cursos de ciencia fundamental 
a todos os alunos da Universidade. Lamentavelmente, esse passo nao pode ser 
dado, entao, porque as faculdades de mericina e de engenharla se negaram a 
permitir que seus alunos fizessem cursos previos na nova unidade. Assim, a 
Faculdade de Filosofia planejada segundo os melhores criterios e executada com 
a ajuda de uma grande equipe de especialistas estrangeiros, transformou-se numa 
nova escola profissional, dividida entre a vocagao de formar os altos quadros 
de cientistas e intelectuais do pais e a tarefa pratica de formar professores para 
cursos de niveis medio. Paradoxalmente, esta unidade concebida como a mais 
complexa de nosso sistema de ensino, acabou por multiplicar-se as dezenas pelo 
pais a fora, na forma de escolas normals superlores, incapazes de cumprir cabal- 
mente a fungao integradora para que foram criadas e de selecionar e preparar 
os superiores escaloes da ciencia e da cultura nacional. 

A Universidade de Brasilia, atraves dos seus Institutes Centrals retoma esta 
concepgao, dando-lhe, porem, uma estruturagao nova que permitira: 

a) evitar a duplicagaoonerosa de instalagoes, equipamentos, e de corpo 
docente, por dezenas de catedras independentes e duplicativas, do rnesmo 
ramo; 

b) selecionar os futuros quadros cientificos e intelectuais do Pais. 
nao com base nos candidates a cursos de filosofia, mas dando a todos 
os alunos da universidade, enquanto fazem os cursos baslcos nos Insti- 
tutes Centrals, a oportunidade de optar por estas carreiras; 

c) dar ao aluno, depois de dois anos de estudos, quando mais ama- 
durecido intelectualmente, a oportunidade de uma nova opgao, ao inves 
de obrlga-lo a prosseguir na escolha feita prematuramente permitlndo 
que se encaminhe ,entao, a especializagao cientifica ou as diferentes moda- 
lidades de formagao profissional; 

d) criar uma Faculdade de Educagao planejada com a mesma digni- 
dade que atribuimos ao ensino medico, para que os futuros mestres 
tenham oportunidade de comprovar e desenvolver plenamente suas anti- 
does e para que os problemas nacionals de educagao passem a ser tratados 
com maior zelo, devotamento e competencia. 

O CONJUNTO UNIVERSITARIO 
Todas as Unidades da Universidade de Brasilia serao edificadas nos amplos 

terrenes 1300 hectares) a ela destinados no Piano Piloto, entre a Asa Norte e o 
Lago. Ali flcarao, tambem, as residencias dos estudantes e professores, bem como 
o Centro Recreative e Cultural e o Estadio Unlversltario. 

Constituir-se-a, assim, em Brasilia, progressivamente, a medida que a Uni- 
versidade se edifique, um verdadeiro campus que compora o ambiente propicio 
a transmissao da experiencia, nao apenas atraves das atlvidades curriculares 
mas, tambem, atraves do convivio diario de alunos dos diferentes cursos e entre 
alunos e professores. o que ensejara a formagao de mentalidades mais liicidas 
e de personalidades mais equilibradas. 

Por todas estas razoes e que a Universidade de Brasilia constitui, hoje, a 
principal reinvindicagao dos cientistas, dos intelectuais e dos professores uni- 
versitarios brasileiros. Por isso, tambem, e que a Comissao de Planejamento conta 
obter ajuda financeira e assistencla tecnica de entidades estrangelras e interna- 
cionais de incentive ao ensino e a pesquisa, em montantes jamais obtidos por 
outros empreendimentos nacionais. Ainda, por estas razoes, e que a criagao da 
Universidade de Brasilia deve ser vista como o passo mais decisivo que nos e 
possivel dar neste momento para a renovagao dos nossos padroes de organizagao 
universitaria. Uma vez constituida e posta em funcionamento, ela constituira um 
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modelo novo cuja existencia incentivara e ajudara as outras universidades a 
procederem a renovagao por que seus melhores professores e alunos reclamam 
ha tantos anos. 

O programa de execucoes da Universidade de Brasilia devera desdobrar-se 
por dez anos para distribuir por varies exercicios o investimento que ela exigira 
e, sobretudo, para assegurar o prazo necessario a forrnagao e p6s-gradua5ao, nos 
melhores centres nacionais e estrangeiros, do futuro pessoal docente que nela 
devera servlr. Sao bem conhecidos os graves danos ocasionados a nossos padroes 
de ensino pela improvisagao do magisterio que tem permitido a multiplicagao de 
escolas superlores pelo pais a fora. A Universidade de Brasilia, para fugir a esta 
contingencla, devera Instalar-se progressivamente, serie por serie, para que cada 
contingente de professores que devam entrar em exercicio seja previamente pre- 
parado no mals alto nivel. So assim sera possivel assegurar-se no Brasil, pela 
primelra vez, a necessaria autonomia cultural para que possamos dar formagao 
completa, at6 o nivel de doutoramento, em todos os ramos do saber. 

O sistema duplo de Institutes Centrals e Faculdades facilita este procedimen- 
to de vez que permite escalonar o piano de edificagoes, de equipamento e de 
prepare do pessoal docente atraves de varies anos. Segundo os estudos da Comis- 
sao de Planejamento, os Institutes Centrais serao construidos de 1962 a 1963, 
1963, simultaneamente com a preparagao dos professores, a aquisigao e instalagoes 
dos equipamentos e a elaboragao do material didatico para o inicio dos cursos 
de prlmeira serie, em 1964, Dai em diante, ano apos ano, as diversas series serao 
instaladas e postas em funcionamento, do mesmo modo. Assim, as Faculdades so 
preclsarao Iniciar seus trabalhos em 1966, para graduar suas primeiras turmas 
de 1968, quando o conjunto de edificagoes, de laboratorios e o quadro de pessoal 
docente devera estar completo. 

A Comissao de Planejamento da Universidade de Brasilia, levando em conta 
os reclamos dos j ovens que se graduarao no corrente ano, em cursos colegiais 
mantidos por dlversos estabelecimentos do Distrlto Federal, julga possivel ofere- 
cer-lhes oportunldacfe de educagao superior, instalando alguns cursos em margo 
de 1962, segundo um esquema transltorio. 

Os cursos previstos serao de Direito, Administragao Publica, Administragao 
de Empresas, Economia e Finangas, Arquitetura e Urbanismo e da formagao do 
Professor de Lingua e Literatura Portuguesa. Nesses campos conta-se ja, em 
Brasilia, com certo mimero de professores de alta capacidade, transferidos de 
outras universidades ou e possivel trazer docentes de outros pontos do pais. 
Acresoe, ainda, que seu ensino nao exige instalagoes custosas nem equipamento 
especlalizado. 

Uma comissao integrada por autoridades de reconhecida competencia elabora, 
neste momento, o pragrama dos cursos, tendo em vista emprestar-lhes uma estru- 
turagao flexivel que permlta aos alunos so fazer opgao definitiva pela carreira 
que seguirao apos o primeiro ou segundo anos de estudos. 

O PROJETO DE LEI 

A mensagem n.0 126/60 do Poder Executivo que solicita autorizagao para 
instituir a Fundagao Universidade de Brasilia, na passagem pela Camara dos 
Deputados, como Projeto de Lei n.0 1.861/60, foi aprimorada por relevantes con- 
tribuigoes das Comissoes de Educagao e Cultura, de Constituigao e Justiga, de 
Servigo Publico e de Finangas, alcangando uma forma que a recomenda altamente 
a aprovagao do Senado Federal. 

Em seus vinte artigos o Projeto de Lei da as diretrizes basicas indispensaveis 
para institulr-se o novo padrao de estrutura universitarla por que o pais reclama, 
sem descer a pormenores capazes de tolherem, amanha, a liberdade de experi- 
mentagao e de renovagao indispensaveis a uma instituigao de ensino e de pes- 
quisa. 
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Suas linhas mestras consistem em adotar, como padrao institucional, a forma 
de Fundagao, ao inves de Autarquia, como ocorre com as demais universidades 
federals. Sera uma fundagao atipica, de carater especial, instituida pelo Poder 
Publico e por ele dotada do patrimonio e provida nas necessidades de manutenQao, 
tal como foi feito sempre que uma causa de alta relevancia nacional o exigiu. 

O carater de Fundagao assegurara & Universidade de Brasilia a necessiria 
autonomia e a indispensavel responsabilidade para que opere eficientemente como 
uma instituigao pioneira, nos moldes planejados. Nao terS, por isso, a Universidade 
de Brasilia um quadro de funcionarios equlparados aos servidores publicos, cujos, 
salaries sejam fixados por lei e cujos deveres e direitos se rejam pelos estatutos 
de funcionarios publicos. Em lugar disto ela organizar^ seus quadros, com base 
na legislagao trabalhista e nos seus principios estatuttLrios que estabelecerao a 
carreira do magisterio, com os cargos e os graus university.rios correspondentes, 
obedecido o principio constitucional do provimento de cdtedras por concurso de 
titulos e provas. Sobre este assunto, cujo mdrito 6 espicifico da douta Comlssao 
de Servigo Publico, melhor tratara este brgao t&mico do Senado Federal. 

O corpo docente da universidade gozara de plena autonomia did^tica, t^cnica 
e cientifica mas, para exerce-la, os professores titulares, adjuntos e assistentes 
reunir-se-ao em Departamentos responsaveis pela utilizagao do material diddtico 
e pela programagao do trabalho dos seus membros, acabando-se, assim, com a 
figura do catedratico autocrata, sem prejuizo da estabilidade indispensavel a 
funcao docente e da liberdade de ensino. 

A diregao superior da Fundagao instituidora e mantenedora da Universidade 
cabera a um Conselho Diretor, devendo o Presidente deste exercer as fungoes que 
nas universidades tradicionais cabem ao Reitor eleito pelos professores. 

O controle do Poder Publico sobre a Fundagao se exercerd pela renovagao 
dos membros do Conselho, atraves de escolha sobre trlplices apresentadas para 
cada vaga. Os drgaos deliberativos e consultivos da Universidade serao estruturados 
nos estatutos. 

No que se refere a constituigao do patrimonio da Universidade e das implica- 
goes financeiras que apresentam varios dos dispositivos do Projeto, a Comissao 
de Finangas, dentro de sua competencia regimental, as apreciari convenientemente. 

Diante do exposto opinamos pela aprovagao do projeto, apresentando ao mesmo 
alguns reparos, todos a nosso ver, de cardter meramente redacional ou impostos 
pela adogao do regime parlamentar que tornou imprdprias algumas formulagoes. 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 122/61 

EMENDA N.0 1-CEC 
Ao art. 1.° 
Onde se le: "decreto do Presidente da Republica", leia-se: decrelo do Presi- 

dente do Conselho de Ministros. 

EMENDA N.0 2-CEC 
Ao art. 4.° 
Onde se diz: "Distrito Federal por entidades", diga-se: Distrito Federal e por 

entidades. 
EMENDA N.0 3-CEC 

Ao art. 11 
Onde se le: "Do Presidente da Republica", leia-se: "do Presidente do Conselho 

de Ministros." 
EMENDA N.0 4-CEC 

Ao art. 13 

Substitua-se a expressao "e disciplina", visivelmente truncada na datilografia, 
pela palavra didatica, tal como se encontra no texto original da Mensagem do 
Poder Executive. 
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EMENDA N.0 5-CEC 
Ao art. 14 — § 2.° 
Tratando-se de materia nova, que deve constituir um artigo e nao simples 

paragrafo do anterior, passa a constituir o artigo n.0 15, alterando-se a numeragao 
dai por diante. 

EMENDA N.0 6-CEC 
Ao art. 16 

Tambem truncado pela datilografia, devera voltar a forma original que &. 
"Os contratos do pessoal docente, tecnico e administrativo da Fundaqao 

e da Universidade, reger-se-ao pela Legislagao do Trabalho, podendo, tam- 
bem, ser para elas requisitado pessoal do servigo publico e das autarquias." 

Sala das Comissoes, 24 de outubro de 1961. — Menezes Pimentel, Presidente 
— Jarbas Maranhao, Relator — Lino de Mattos — Lobao da Silveira — Saulo 
Ramos — Mem de Sa, vencido pelos motivos expostos na reuniao. 

PARECER N.0 766, DE 1961 
Da Comissao de Servlgo Publico Civil, sobre o Projeto de Lei da Camara 

n." 122, de 1961 (n.0 1 861-D, de 1960, na Camara), que autoriza o Poder 
Executivo a instituir a Fundagao Universidade de Brasilia, e da outras 
providencias. 

Relator: Sr. Jarbas Maranhao 

O presente projeto, de iniciativa do Poder Executivo, visa a autorizar o Govemo 
Federal a instituir a Fundagao Universidade de Brasilia, com a finalidade de criar 
e manter a Universidade de Brasilia, instituigao de ensino superior de pesquisa 
e estudo em todos os ramos do saber e de divulgagao cientifica, tecnica e cultural. 

A Comissao de Educagao e Cultura, drgao tecnico ao qual incumbe o exame 
do mdrito da proposlgao, jA se manifestou na especie, aduzindo consideragoes 
favorAveis A sua aprovagao, nos termos das Emendas de n.os i-CEC a 6-CEC. 

A Comissao de Servigo Publico Civil cabe agora examinar os aspectos do 
projeto que dizem respeito A conveniencia e oportunidade para o servigo publico, 
atenta, tambAm, A sistemAtica vigente para as repartigoes em geral. 

As partes que interessam de perto ao estudo deste drgao tdcnico estao con- 
substanciados no § 2.° do art. 14 e nos 15 1.° e 2.° do art. 16. 

Nesses dispositivos estao prescritas as normas que regerao a administragao 
de pessoal da Universidade e da Fundagao, tudo em perfeita consonancia com as 
diretrizes tdcnicas tradicionalmente adotadas por entidades dessa natureza. 

Assim, tres sao as modalidades de admissao de pessoal previstas no presente 
projeto. A primeira, consoante as prescrigoes estatutArias da Universidade, preve 
a criagao da carreira do magistdrio, devendo os cargos que a integram ser providos, 
quando em carAter de cAtedras efetivas, mediante concurso de provas e titulos. 
A segunda admite a locagao de servigos atravds de contratos, na forma da legislagao 
trabalhista. A terceira autoriza a requisigao de pessoal da administragao direta 
ou da autArquica. 

Como se observa, o projeto em nada conflita com as normas vigorantes no 
servigo publico, obedecendo mesmo aos critdrios usuais de administragao em 
geral. 

Quanto As emendas oferecidas pela Comissao de Educagao e Cultura, observa-se 
que elas vem corrigir falhas do projeto, melhorando sensivelmente a sua redagao. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovagao do projeto, nos termos das 
Emendas de n.^ 1-CEC a 6-CEC. 

Sala das Comissdes, 17 de novembro de 1961. — Jarbas Maranhao, Presidente 
e Relator — Joaquim Parente — Paulo Fender — Fausto Cabral. 
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PARECER N.0 767, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 122, 

de 1961 (n.0 1.861-D, de 1960, na Camara), que autoriza o Poder Executive 
a instituir a Fundagao Universidade de Brasilia, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Ary Vianna 

O projeto ora em exame nesta Comissao, origintlrio do Poder Executive, tern 
por objetivo antorizar o Governo a criar a "FundaQao Universidade de Brasilia", 
instituigao de ensino superior de pesquisa e estudo em todos os ramos do saber 
e de divulgagao t^cnica, cientifica e cultural. 

A Fundagao, que sera uma entidade autdnoma e que deverd adquirir perso- 
nalidade juridica a partir da inscrigao, no Registro Civil de Pessoas Juridicas, 
do seu ato constitutive, com o qual serao apresentados os Estatutos e o decreto 
que os aprovar, tern por linalidade criar e manter a prdpria Universidade de 
Brasilia, atraves do seu patrimonio que o projeto estabelece e dlscrimlna. 

A materia ja foi exaustivamente apreciada e aprovada em seu aspecto peda- 
gogico e cultural psla douta Comissao de Educa?ao e Cultura, que a ele ofereceu 
6 emendas de redaqao. 

For seu tumo, a ilustrada Comissao de Servigo Publico tambdm jd se mani- 
festou na especie, do ponto de vista da conveniencia e oportunidade para o servigo 
publico, atenta, igualmente a sistemdtica vigente para as repartigoes em geral. 

Cabe, agora, a Comissao de Finangas apreciar a proposlgao, dentro de sua 
esfera regimental. 

Os pontos principais sobre os quais compete, especificamente, a esta Comissao 
manifestar-se, referem-se a constituigao do Patrimonio da Universidade e ds 
dotagoes e subvengoes que Ihe sao destinadas, como determina o projeto, de 
um patrimonio financeiro prdprio d Universidade de Brasilia 6 condigao essencial 
para que ela se constitua e possa atuar efetivamente como uma Fundagao. Este 
patrimonio a ser assegurado pela Uniao d que Ihe garantird a capacidade de 
programar seu prdprio desenvolvimento, atravds de programas de financiamento 
que permitam distribuir por vdrios anos o investimento bdsico em prddios e 
equipamentos. 

Dentre os bens a serem doados a Universidade destaca-se, por seu vulto, 
a renda das agoes ordindrias nominativas da Companhia Sidenirgica Nacional 
pertencentes a Uniao. Observe-se que para melhor preservar o cardter de drgao 
de economia mista daquela empresa e assegurar seu programa de expansao, a 
lei nao fala de lucros mas da renda das agoes que e calculada a uma taxa fixa 
de 7,5% ao ano sobre o valor nominal das agoes. A renda semestral prevista 
por esta conta e de apenas Cr$ 197.988.195,00, mas terd para a Universidade um 
valor muito maior que uma dotagao orgamentdria igual ou mesmo superior, 
porque permitird a Fundagao realizar uma operagao bancdria de financiamento 
atraves da qual, comprometendo uma parcela desta renda pelo periodo de 10 a 
15 anos, levantard, no prazo de 30 meses os fundos necessdrios para a edificagao 
e equipamento do conjunto bdsico dos Institutes Centrais, Faculdades e 6rgaos 
Complementares da Universidade. 

5este modo sera possivel empreender de uma s6 vez, em tres anos, a cons- 
trugao de todo o conjunto da Universidade e o custo das edificagoes que deverao 
ser utilizadas atravds de vdrios decenios, em lugar de onerar um sd ou poucos 
orgamentos, poderd distribuir-se por um longo periodo. 

A lei preve, ainda, a concessao d Universidade de Brasilia, pela Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital de um conjunto de 12 superquadras urbanas para 
venda com o objetivo de obter recursos para o programa de edificagoes ou para 
constituir uma fonte de renda destinada d sua manutengao. Tratando-se do unico 
conjunto de superquadras outorgado livremente pela NOVACAP, com base nele, 
sera possivel organizar-se um empreendimento imobilidrio que, com garantla na 
hipoteca das superquadras permita levantar recursos para a construgao de apar- 
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tamentos para venda ou aluguel. Um piano nestas bases esta sendo estudado 
com a colaboragao de tecnicos do Ministerio das Relacoes Exteriores com o 
objetivo de permitir a construgao de apartamentos indispensdveis ^ instalagao 
do corpo diplomatico em Brasilia. Este programa psrmitlra a Universidade de 
Brasilia obter, em pequena escala, os beneficios que, ha um seculo, Abraham 
Lincoln concedeu as Universidades norte-americanas atraves do programa do 
Land-Grant. 

O projeto assegura, ainda, uma doagao especifica na forma de fundo .... 
(Cr$ 50.000.000,00) a Editora Universidade de Brasilia, com o objetivo de garantir 
recursos para cumprir sen programa de editar em lingua portuguesa as obras 
basicas da ciencia, da tecnologia e da cultura moderna, de modo que os jovens 
brasileiros possam realizar cursos universitdrios do bom padrao, apenas com o 
dominio do vernaculo como ocorre cm todas as nagoes modernas. 

Preve-se, ainda, a concessao de metade da renda da Radio Nacional, avaliada 
em Cr$ 10,000.000,00 ao equipamento e manutengao da Radio Universidade de 
Brasilia. Deste modo aquela empresa do patrimonio nacional inteiramente entregue 
a atividade comercial, passara a contribuir para um programa cultural e educa- 
cional da maior relevancia. 

A Radio sera o grand'e instrumento de extensao da Universidade de Brasilia 
Destina-se a ministrar cursos por radiodifusao e por correspondencia para a 
capacitagao do professorado do nivel primario e medio do pais, em articulagao 
com a Faculdade de Educagao; a orientar o prepare de candidates aos exames 
vestibulares as diversas universidades; e a elevagao do padrao cultural do nosso 
povo atravds de programas de difusao cientifica, de informagao artistica e literdria 
e de intensificagao da solidariedade nacional. 

A proposigao estende a Universidade, como um dos drgaos fundamentals de 
Brasilia, as obrigagoes da NOVACAP para com os servigos publicos, determinando 
que realize as obras de urbanizagao e de instalagao de servigos de dgua, luz, 
esgotos e similares na area em que sera instalado o conjunto universitdrio e, 
ainda, que construa ou colabore na edificagao dos drgaos de interesse comum 
da cidade e da universidade, tais como a Biblioteca Central, a Radio, a Editora 
e o Estddio Universitdrio. 

Pinalmente, o projeto concede a Universidade as mesmas regalias asseguradas 
ao Centra Brasileiro de Pesquisas Fisicas e outros drgaos de ensino superior e 
de pesquisa na importagao de equipamento para laboratdrio, publicagdes e mate- 
riais para trabalho cientifico e didatico. A faculdade de importar sem licenga 
previa e ao cambio mais favorecido que a lei permita, dard a Universidade de 
Brasilia, as condigoes necessarias para realizar programas conjuntos de pesquisas 
com universidades estrangeiras e facilitara a obtengao de auxillo de organizagao 
internacionais na constituigao do acervo da Biblioteca Central e no equipamento 
dos laboratdrios de pesquisa e de ensino. 

Nestas condigoes, nada havendo, do ponto de vista especifico desta Comissao, 
que possa ser aduzido contra o projeto, opinamos pela sua aprovagao, bem assim 
das emendas da douta Comissao de Educagao e Cultura, apresentando, ainda, a 
seguinte emenda; 

EMENDA N.0 7-CF 
Acrescente-se um artigo, onde convier o seguinte artigo: 
Art. — A Fundagao e a Universidade ficam obrigadas a prestagao de suas 

contas, anualmente, perante o Tribunal de Contas da Uniao. 
Sala das Comissoes, 24 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 

e Relator — Mem de Sa — Irineu Bornhausen — Fernandes Tavora — Eugenic 
Barros — Caspar Velloso, vencido quanto a emenda — Fausto Cabral, vencido 
quanto a emenda — Saulo Ramos, vencido quanto a emenda — Joaquim Parente. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — A Comissao de Educagao 
e Cultura ofereceu ao Projeto seis emendas, de numeros 1 a 6 —CEC, a que 
atribui o carater de emendas de redagao. 
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As cte numeros 1 e 3 mandam substituir, nos arts. 1.° e 11, as palavras 
"do Presidente da Republica" por "do Presldente do Consslho de Ministros", 
oomo decorrencia da Emenda Constitucional n.0 4, que instltuiu o sistema 
parlamentar de governo no pais. 

As de numeros 2, 4 e 6 destinam-se a ratiflcar erros, presumivelmente dati- 
lograficos, existentes nos arts. 1°, 13 e 16. 

A de n.0 5 determina que o § 2.° do art. 14 se transforme em artigo autonomo. 
A Mesa julga conveniente que a Comissao de Constituigao e Justiga se 

manifeste sobre se essas emendas e especialmente as de numeros 1 e 3 consti- 
tuem, de fato, quaisquer emendas de redacao, uma vez que essas transferem 
materia da competencia do Presidente da Republica para o Presidente do 
Conselho de Ministros. 

Diz o Regimento, no § 2.° d'o art. 232: 
"Quando houver duvida sobre a emenda apresentada como de 

redacao, atinge a substancia da proposlijao, ouvir-se-a a Comissao 
de Constitui?ao e Justl?a." 

Nessas condigoes, a Mesa pede o pronunciamento da Douta Comissao de 
Const!tui?ao e Justiga. 

Achando-se a materia em regime de urgencla especial, o parecer deve 
ser dado em Plenario. A Fresidencia pede ao Sr. Presidente da Comissao que 
designe relator para a materia e, se for o caso, solicite o prazo de que necessitar 
para o seu pronunciamento. 

Tern a palavra o Sr. Presidente 6'a Comissao de Constituigao e Justiga, a fim 
de designar Relator para opinar sobre a materia. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, designo Relator da Comissao 
de Constltuigao e Justiga o nobre Senador Herlbaldo Vlelra, para pronunciar, 
verbalmente, o seu parecer. 

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

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Sr. Presidente, as emendas apresentadas 
pela douta Comissao de Educagao e Cultura ao Projeto de Lei n.0 122, de 
1961, que autoriza o Poder Executive a institulr a Fundagao Universldade 
de Brasilia e da outras providencias, sao consideradas, pela mesma Comissao, 
como emendas de redagao. 

Examinando-as detidamente verificamos que, na verdade todas elas nao 
vlsam senao a corrigir erros, alguns de datilografia, outros lapsos de redagao, 
pelo que demos o nosso parecer favoravel a que como de redagao sejam en- 
tendidas. 

A Emrnda n.0 1 ao art. 1° manda que, em vez de "decreto do Presidente 
da Republica" se leia "decreto do Presidente do Conselho de Ministros." 

Trata-se de decreto aprovando estatutos. Pelo Ato Adicional n.0 4, art. 18, 
inciso III, esse decreto, que podemos conslderar regulamentador, porque aprova 
estatutos, esta compreendido no poder de regulamentar conferldo ao Presi- 
dente do Conselho de Ministros. 

A Emenda n.0 2 determina que onde se le "Distrlto Federal por entldade" 
diga-se "Distrito Federal e por entidades." 

Houve omissao da conjungao "e", o que constltul erro puramente reda- 
cional. 

A Enaenda n.0 3 e identica a de n.0 1. Substltui a expressao "do Presidente 
da Republica' pela "do Presidente do Conselho de Ministros." 

Tratando-se de decreto regulamentador — como ja acentuamos — que 
aprova os Estatutos da Universldade que se pretende criar, constltul decor- 
rencia do art. 18, inciso III, do Ato Adicional n.0 4. 
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A Emend'a n.0 4 ao art. 13 determina a substitui?ao da expressao "e disci- 
plina" por "didatlca", tal como se encontra no texto original da Mensagem 
do Poder Executive. 

Houve, como se ve, erro de datilografia. A Mensagem do Poder Executive 
contlnha a palavra "didatica" e nao "dlsciplina". Trata-se, alnda uma vez, de 
emenda de redagao. 

A Emenda n.0 5 ao I 2.° do art. 14, dispoe: 
"Tratando-se de materia nova, que deve constltuir um artigo e nao 

simples paragrafo do anterior, passa a constituir o art. 15, alterando- 
se a numeragao dai por diante." 

Sendo materia nao relacionada com o art. 14, aconselha a Comissao de 
Educagao e Cultura passe csse dispositive a constituir um artigo em vez de um 
paragrafo. 

fi, como se observa, simples emenda de redagao com o objetivo de dar 
melhor forma ao texto do projeto. 

A Emenda n.0 6 ao art. 16 visa tambem a corrigir a redagao do artigo que esta 
truncada. 

Esta assim redigida: 
"Os contratos do pessoal docente, tecnico e administrativo da Fun- 

dagao e da Universidade, reger-se-ao pela Legislagao do Trabalho, po- 
dendo, tambem, ser para elas requisitado o pessoal do servigo pubUco 
e das autarquias." 

fi como esta na Mensagem Presidencial, nao tendo sldo alterado o texto 
em nenhuma das Casas do Congresso Nacional. Assim, e natural que seja man- 
tldo tal como consta da Mensagem do Poder Executivo, porque verdadeira- 
mente correto. 

Trata-se, apenas, de emenda de redagao, da mesma forma que as outras. 
Desta maneira, a Comissao de Constituigao e Justiga conclui pela apro- 

vagao das emendas, considerando-as, sem excegao, emendas de redagao. 
E o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueirodo) — Em discussao o Projeto 

com as emendas. 
O SR. MEM, DE SA — Sr. Presidente, Srs. Senadores, tome a palavra apenas 

para justiflcar a posigao singular que vou assumir em face do Projeto que 
cria a Fundagao Universidade de Brasilia. 

Sel, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que somente eu votarei contra este 
Projeto que merece, pelo que ougo, o apoio entusiastico de todos os colegas 
ou pelo menos da grande maioria deles. 

Nao pretendo debater o assunto, pretendo slmplesmente delxar nos Anais 
da Casa a justiflcagao da posigao que tomo. 

Entendo que materlas dessa importancia e dessa gravidade — educacional, 
administratlva ou que se refira a problema de ordem economico-financeira — 
devem ser examinadas friamente, exclusivamente a luz da razao, sem que nos 
deixemos perturbar pelo clima emocional tao freqiiente nas Assembleias e nos 
orgaos coletivos sem que nos deixemos perturbar pelo entusiasmo que certas 
proposigoes despertam, sem nos deixarmos contagiar daquilo que os anglo- 
saxoes denomlnam o wish full thinking, expressao para a qual nao encontro 
trad'ugao perfeita em portugues. 

Wish full thinking seria o pensamento cheio de desejo, seria, pensar mais 
atraves do desejo do que do raciocinlo. 

Crelo que no caso em tela o wish full thinking dominou os autores do Pro- 
jeto e val dominar a grande maioria desta Casa, como ja dominou a outra. 
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Entretanto, Sr. Presidente, e preciso distinguir cuidadosamente o piano da 
Universidade de Brasilia e a lei que vamos votar. O piano elaborado so merece 
louvor e e realmente de entusiasmar. Foi conflado a um grupo de homens de 
indiscutivel saber e valor, homens que amadureceram no estudo dos problemas 
educacionais brasileiros e, sobretudo, do enslno unlversitario, todos eles movi- 
dos pela intenqao de modernizar, de atualizar a estrutura do nosso ensino unl- 
versitario que, sem duvida alguma, esta superada e precisa, realmente, ser 
reformulada. 

Rendo as homenagens da minha admiragao e o aplauso do meu louvor a 
essa pleiade de tecnlcos educacionais. Nao tenho nenhuma duvida em cfes- 
tacar entre eles o Professor Darci Ribeiro, que esta presente e esta Casa, como 
tern estado presente a todas as sessoes em que o Congresso examinou o pro- 
blema — na Camara e aqui no Senado. 

Louvo e admiro a dedicagao exemplar que ele vota a essa causa, que fez 
sua; dedicagao tal que o faz permanecer no Congresso, lutando pela vitoria do 
que constitul um ideal, tanto na Camara, como disse, como no Senado, tanto 
quando era govemo o Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, como depois, quando 
era governo o Sr. Janio Quadros, como agora, quando e govemo o Sr. Joao 
Goulart ou o Conselho de Ministros, nao se sabe bem ainda. 

Mas, dizla eu, e precise distinguir o piano atraves do qual se prebende 
instituir no Brasil uma Universidade do tlpo modemo, calcada nos pad roes 
norte-americanos, e a Lei que vamos votar. Digo que e preciso distinguir, 
porque o piano nao esta na lei. A lei muito pouco fala a respeito do que se 
pretende fazer. Quase nada se encontra na lei, a respeito dessa estruturagao e 
de funcionamento da futura Universidade de Brasilia. 

O piano esta nos relatorios que serviram de base a mensagem sobretudo 
no trabalho felto pelo Professor Darci Ribeiro e, ainda, na sua concepgao. 

Tanto 6 necessario distinguir o piano da lei que, se por uma dessas vicissi- 
tudes da politica, o Professor Darci Ribeiro nao fosse o indicado para reitor, 
nlnguem poderia afirmar — nem ele mesmo — que o piano por ele concebldo 
e que deu margem a esse projeto, viria a ser reallzado. Se amanha, por uma 
dessas metamorfoses politicas, tlvermos um Presidente que preflra substituir 
atraves do Conselho Diretor, o Reitor Darci Ribeiro por um dentista qualquer 
de um municipio do interior do Brasil, esse dentista pode perturbar, trans- 
formar e subverter tudo que fol planejado e comegado a executar. 

Nao se pense que estou divagando. Na histdria das instituigoes administra- 
tivas do Brasil, os exemplos se multiplicam. Eu mesmo, que nao tenho multa 
experiencia de vida admlnistrativa, presenciei, assisti, ao nascimento de uma 
das mais belas organizagoes jamais tentadas neste Pais e, depois, assisti a sua 
decrepitude e, quase, a sua morte. 

Vi nascer o Institute Brasileiro de Geografia e Estatistlca. Vi como se implan- 
tou e como dentro dele se criou um verdadeiro templo de dedlcagao ao servigo 
publico, atraves do exemplo de um outro homem admlravel, e de um devota- 
mento evangelico, como era Mario Augusto Teixeira de Freitas. No entanto, foi 
ali criada uma autarquia, e havia uma serie de disposigoes e orgaos controladores 
dela. Nao obstante, anos passados, essa autarquia foi transformada num antro 
de negociatas, e a obra admiravel de Teixeira de Freitas quase se perdeu. Agora 
se tenta, com enorme esforgo, restaurar ou fazer ressurgir do monturo, aquele 
grande Instituto. 1 

O que e importante fixar — esta a primeira razao que me leva a nao aprovar 
a lei — e que, desde o momento em que ela seja promulgada, o Congresso nao 
mais tera qualquer contato ou ingerencia com a fundagao; so tomara conhecl- 
mento dela para votar as dotagoes que a irao manter e, mesmo ao faze-lo, nem se 
podera permitir o luxo de fazer especlficagoes ou discrlminagoes na despesa, nao 
obstante o preceito constitucional determlnar que o Orgamento da Despesa obe- 
decera a rigorosa especificagao. As dotagoes que o Congresso vier a conceder as 
universidades de Brasilia serao sempre, necessariamente, globais. 
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Mas, nao 6 so o Congresso que perde contato ou perde qualquer possibilidade 
de controle, de flscalizaqao sobre essa fundaqao e universidade; tambem o Poder 
Executivo nao tera como exerce-lo. 

O Presidents da Republica, inicialmente, escolhe os sels membros que vao 
constituir o Conselho Dlretor das Fundaqoes, mas mesmo essa llberdade de esco- 
Iha dos seis primeiros membros, ele a perde depois, porque nas vagas sucessivas, 
quando esses membros terminarem seus mandates, ai o Presidente da Republica 
devera nomear um dos indicados em lista triplice, pelo Conselho. 

Assim e que, promulgada a lei, esse ente nasce e, ao nascer se emancipa, se 
torna autonomo e nao presta nem da contas mais, nem ao Poder Executivo, nem 
ao Legislative. 

fi evidente que tambem nesse passo, o Piano obedeceu ao modelo norte- 
americano. Prevalece na America do Norte, o tipo das universidades mantidas 
por fundaqoes, e as fundagoes sao dlrigidas por um conselho de curadores. 

Mas, as fundagbes norte-americanas sao fundagoes de direito privado, man- 
tidas pela magnificencia dos homens que enriqueceram, e que por serem anglo- 
saxoes, ou por edUcagao, ou por qualquer outro mister, tern essa compreensao de, 
depois de haverem enriquecido a custa da sociedade, deve a essa sociedade devol- 
ver grande parte dos bens auridos atraves de imensos legados e imensas verbas, 
para fins culturais e artisticos. 

Entao, vemos a coisa prodigiosa que e a Universidade de Columbia, que possui 
os pontos mais ricos e mais importantes de Nova lorque, atraves doagoes que 
Ihe foram feitas, universidade que e dirigida pelo Conselho de Curadores, mas 
sempre com carater privado, nao ha all fundos publicos. La as universidades 
estatais nao obedecem ao criterio de fundagoes, como la sao de direito privado, 
criadas e mantidas pelos recursos privados. O Conselho Diretor, integrado por 
homens que irao diriglr as universidades, nao percebem qualquer salario ou venci- 
mento. Esses homens sao escolhidos entre expoentes das diversas classes, da cul- 
tura, das atividades economicas, da ciencia que possam dedicar-se integral- 
mente a admlnistragao da universidade, porque isso Ihes confere uma honraria, 
uma benemerencia que a sociedade aplaude 

No Brasil, como se pretende fazer na universidade agora em exame, — apesar 
de ser uma fundagao de direito piiblico — os seis membros do Conselho Diretor, 
seguindo as normas do Codigo Civil, nao receberao remuneragao de especie alguma. 
Havera, creio eu, alguma dificuldade em conseguir a formagao desse Conselho 
em Brasilia, com seus membros para dirigirem a fundagao, sem perceberem qual- 
quer vencimento, e a altura desses grandes e transcendentes cargos. Sera possivel 
recruta-los, talvez, entre os magistrados e parlamentares. Havera porem um 
problema de ordem constitucional, o de poderem os magistrados e parlamentares 
aceitar o encargo. Nao entro porem, na apreciagao desse problema. O que e 
importante, 6 recrutar esses sels homens o que, a meu ver, em Brasilia sera dlficil, 
uma vez que nada percebendo possivelmente nao terao o interesse, o afa, o aculeo 
que se Ihes exlge. Esses seis homens — retomo — elegerao o reitor e o vice-reitor 
e o reitor e o vice-reitor, ad referendum do Conselho Diretor passarao a adminis- 
trar, a gerir, a comandar a universidade em todos os seus aspectos e em todas as 
suas atividades. Terao poderes verdadeiramente excepclonais. 

Entramos, assim, naquele velho problema da centralizagao com controle ou da 
i descentrallzagao e perda de controle. 

Esta e uma tese apaixonante no direito administrativo moderno. As normas 
burocraticas, as leis que regulam o funcionamento dos orgaos centralizados entor- 

I pecem de tal maneira a administragao que surge a tendencia de criar orgaos 
desvinculados da administragao central. Entao, imaginaram, primeiro, as autar- 
quias, pensando em Ihes dar maior flexibilidade e maior liberdade de movimentos. 
Mais tarde verificou-se, ou pelo menos alegou-se que mesmo nas autarquias a 
rigldez das leis crlam situagoes de dificuldade e que os admlnistradores nao tern 
possibilidade de decisoes prontas e de funcionamento expedito que as organiza- 

I I 
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goes privadas apresentam. Dai terem surgido as famosas sociedades de economia 
mista, no Brasil, para a atividade do Estado no campo de servlgo publico, no 
campo industrial. Essas sociedades de economia mista chegam a apresentar aspec- 
tos os mais pitorescos, verdadeiramente grotescos. 

Temos, no Brasil, sociedades de economia mista submetidas a Lei das Socie- 
dades Anonimas, em que so existe um acionista, que e a Unlao. 

Agora, fazendo pendant ou parelha com a sociedade de economia mista, para 
o campo da educagao e da instrugao se concebe esta nova forma — a fundagao 
de direito publico. Criada a fundagao, a lei estabelece que a mesma passa a ser 
mantida com os recursos orgamentarios e administrada pelo Conselho Dlretor 
e pelo Reitor, sem prestagao de contas, sem controle de nenhuma autoridade. 

A proposito desta velha pendencia entre centralizagao e descentralizagao, 
tomo a liberdade de ler, para o Senado, a conclusao a que chegou o Declmo 
Primelro Congresso Internacional de Ciencias Administrativas, reallzado em 
Wiesbaden, de 30 de agosto a 3 de setembro de 1959, Congresso a que comparece- 
ram quatrocentos e cinqiienta delegados, representando cinqiienta e tres paises; 
entre estes, tivemos a honra de ser representedos por uma delegagao chefiada pelo 
ilustre Dr. Luiz Simao Lopes. 

Naquele Congresso, um dos temas foi precisamente este : "Devolugao de 
poderes a Instituigoes autonomas". O relatorio ficou a cargo do Professor Brian 
Chapman, da Universidade de Manchester. 

As suas conclusoes sao extremamente interessantes para o caso em tela, 

"O movimento pela criagao de instituigoes autonomas tern sido uma 
conseqiiencia do crescimento do estado moderno; sob varios aspectos — 
eficiencia, democracia, educagao — considerou-se, na maiorla dos paises, 
que a melhor solugao consistiria em alguma nova forma de pluralismo 
administratlvo. Na conferencia de Opatija (1957) nao houve um defensor 
sequer da doutrina de centralizagao. 

A criagao de entes autonomos envolve, porem, riscos contraditorlos. 
Por um lado, se forem realmente autonomos, agindo sem consideragao 
pelos interesses de outras instituigoes, do publico e do Estado, degene- 
rarao tais entes numa forma de feudalismo administratlvo, do qual ja 
ha varios exemplos. Por outro lado, se forem submetldos a estrlto con- 
trole ministerial — conforme geralmente acontece — mlnistros e gover- 
nos intervem nos negocios prlvados desses orgaos e adquirem um novo 
campo para o empreguismo. Significa isto que, apos muitos anos em que 
se tentou, nem sempre com sucesso, tornar ministros e governos respon- 
savels pelos seus respectivos departamentos, uma nova administragao 
paraestatal surgiu, na qual ministros, altas autoridades e adminlstra- 
dores de orgaos piibllcos estao, novamente, fora de controle publico. 

De acordo com os dados dos varios relatorios nacionais, os malores 
beneficiaries da transferencia de poderes a instituigoes autdnomas tern 
sido administradores e politicos. Criadas, sob um generoso espirito, para 
suplementar as necessldades da sociedade moderna, tornaram-se as insti- 
tuigoes autonomas um fim em si mesmas, e um intrumento de controle 
executive. O estudioso da administragao publica, o especialista em direito 
administrativo, e talvez o publico em geral, tern, todos, motlvo para 
preocupagao." 

Confesso, Sr. Presidente, que na minha pequenez, partlcipo dessas preocupa- 
goes. Esta se dando para atingir Scylla um excesso de poderes que nos levarla 
a cair em Charybdes. 

O excesso de autonomia, que se concede, tern, portanto, esses aspectos a focar. 
Primeiro, do ponto de vista administrative, nos vamos para o que o Professor 
Chapman chamou de novo tipo de feudalismo administrativo. Ha alnda a questao 
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vinculada ao problema administrativo mas que se pode destacar pela importancia 
o aspecto financeiro. 

Querla dlzer, em breves palavras, aos eminentes pares, a grandiosidade do 
piano; nao o que flgura na lei, porque na lei esta mencionado; mas o piano que 
existe nos relatorios e sobretudo, na concepcao genarosa do Professor Darci 
Ribeiro. 

A Unlversldade de Brasilia pretende ter 10 mil alunos, pratlcamente todos 
em regime de Internato. Preclsara, para isto, de 1.650 professores. Entao, se preve 
a criaqao de uma Cidade Universitaria que reunira inicialmente, pelo menos, 15 
mil pessoas. 

A area a ser construida, segundo o projeto, ate 1970, e de 600 mil metres 
quadrados. Como o metro quadrado de area construida em Brasilia, principal- 
men te para essas flnalidades, nao pode hoje abaixar de 20 mil cruzeiros, nos 
teriamos doze milhdes aos preqos atuais. 

Ha alnda a urbanizaqao que, segundo o projeto, ficara a cargo da NOVACAP. 
Mas, nem por isso, deixara de custar, e muito, aos cofres piiblicos, que sao sempre 
a matriz de todas essas despesas. 

Para laboratdrios e bibliotecas, em 1959, quando o piano foi concebido, com o 
dolar de custo a cem cruzeiros, estimou-se que seriam necessaries despender quase 
cinco mllhoes. Com o dolar hoje a trezentos cruzeiros, essa quantia sera de quinze 
milhoes de cruzeiros. 

Passemos ao capitulo referente ao aperfeigoamento do pessoal docente. Os 
que projetaram a unlversldade reconhecem a conslderavel deficlencia de docentes, 
em nosso Pais, para um estabeleclmento desse tipo. Entao prevem que, dOs 1.650 
professores nada menos de 1.000, deverao fazer, ate 1970, cursos, de um e dois 
anos, no estrangeiro. Fazendo os calculos, veriflcaremos que nao baixara de quatro 
milhoes de dolares as despesas com esse item. 

A universidade tera tambem de possuir para sua faculdade de medicina, um 
hospital de clinicas que sera evldentemente o mais complete, a flm de estar a 
altura da universidade. fi certo que esse hospital ou outro qualquer do genero, 
tera de ser construido, mais dia menos dia, em Brasilia que ja esta necessitando 
de mais um hospital. 

Pego, entao, aos eminentes colegas que. num esforgo de imaginagao, ponham 
a sua previsao no que sera essa entidade em funcionamento. Que imensa admi- 
nlstragao! Que caudals de recursos financelros para man ter essa cidade unlver- 
sltarla com 15 mil pessoas, sendo 10 mil estudantes de ambos os sexos; com labo- 
ratdrios, bibliotecas, teatros, esportes e todas as outras segoes e departamentos, 
necessdrios a vida desse campus, desde os problemas mais grosseiros, como os de 
lavanderla e de alimentagao ate os mais elevados, os dos programas, das pesquisas, 
do desenvolvimento dos estudos cientificos etc. 

Eu nao digo — nem creio que algudm possa, desde ja, dizer — que cifra, 
que montante devera ser manejado pelo reitor com a aprovagao do Conselho 
Diretor, durante o levantamento dessa Cidade Universitaria e, depois, na sua 
Administragao. 

Outro aspecto, alem do administrativo, que me preocupa profundamente 6 
o da orientagao filosofica que sera impressa a universidade. 

Nas atuais escolas e universidades brasileiras, essa orientagao tem sldo 
deixada ao azar dos concursos, porque o provimento das catedras e feito, inalte- 
ravelmente, por concurso. Os concursos e que escolhem os catedraticos e estes, 
com a Uberdade que tem, imprimem ao ensino a orientagao que Ihes e pessoal. 

Na universidade que vai ser criada, porem, isso pode suceder de outra ma- 
neira, porque a autoridade do reitor e de tal ordem que ele podera constltuir o 
corpo docente dentro da orientagao que Ihe for preferida. 
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£ evidente que nao estou, neste momento, pensando em pessoas. Situo o pro- 
blema em carater rigorasamente impessoal e, mantendo essa impessoalldade, direi 
que, se for escolhido para reitor um materialista ou um marxista, ele organizara 
toda essa universidade com um corpo docente que tenha a mesma orientagao. 
Se, ao contrario, for escolhido um reitor espirltualista, a orientagao sera exata- 
mente oposta. 

Digo isso sem atribuir nenhuma injuria ou demerito, porque e natural que o 
reitor, tendo um certo pensamento ou orientagao filosofica, prefira ou escolha 
os que participem dessa orientagao. 

O Sr. Mourao Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Com muita satisfagao. 
O Sr. Mourao Vieira — Ai esta o perigo. Se ha essa possibilidade de o Reitor 

organizar o seu staff nos moldes que bevn entender, quando substituido por outro 
de orientagao filosofica diferente, dar-se-a o caos, a confusao no ensino. Temos 
de evitar, a todo custo, uma tal possibilidade, com muito bem diz V. Ex.a. 

O SR. MEM DE SA — Ease e um dos aspectos. O primeiro, e o problema admi- 
nistrative; o segundo, o financeiro; o o terceiro, a orientagao filosofica. 

Se nao temesse decair no nivel em que estou situando o debate, seria capaz 
de lembrar o que aconteceu com esse inominavel ISEB, que foi criado como um 
quisto dentro do Ministerio da Educagao e Cultura e que, como todos sabemos, 
se transformou num orgao simplesmente deploravel quanto a orientagao que ali 
foi impressa. 

Ora, esse caso de orientagao se me afigura muito importante. E certo que a 
ciencia e amoral. A ciencia e definida como dizendo "aquilo que e", entao, nao 
ha moral nem imoralidade no estudo e na pesquisa cientifica. Mas a doutrina 
sempre, necessariamente, devera ser inspirada por um principio moral ou filo- 
sofico, porque a doutrina e tida como dizendo "como deve ser"; enquanto a 
ciencia diz o que e, a doutrina diz como deve ser. 

£ verdade que a doutrina deve ser baseada, alicergada na ciencia; mas a 
doutrina sempre estabelece solugoes preconizando formulas. Entao se fala na 
Doutrina Social da Igreja, na Doutrina Marxista e em todas as outras doutrinas 
existentes. 

Ora, numa Universidade nao e possivel deixar de haver Ciencia e Doutrina, 
e muitas materias. Muitas cadeiras, principalmente nas Faculdades de Direito, 
na Faculdade de Filosofia, na Faculdade de Economia, muitas delas sao mals de 
doutrina do que de ciencia, e lidam, imensamente, sempre com o problema de 
orientagao. Na Teoria Geral do Estado, na Teorla Geral do Direito, na Filosofia do 
Direito, em todas as cadeiras do curso de Filosofia, em Economia, sempre os 
problemas de orientagao se colocam. 

Ora, o recrutamento nestas Universidades sera feito por quern? 
O projeto de lei estabelece claramente que o Reitor escolhe livremente — 

notem; prestem atengao os eminentss Pares: o Relator escolhe livremente, para 
cada unidade de ensino que se instituir, o que se chama um Coodenador. 

No projeto do Professor Darcy Ribeiro e chamado Assessor; na Lei se chama 
Coordenador, e esse Coordenador, diz o projeto, tern liberdade de escolher todo 
o pessoal docente e administrative da unidade que ele dirige. De modo que o 
Reitor escolhe Coordenador ou Assessor e esse gera, crla todo o corpo. 

Nao e so. E para que se nao diga que ha qualquer excesso nas minhas pa- 
lavras, lerei o que esta no trabalho do Professor Darcy Ribeiro, as paginas: 

"Os diversos orgaos de deliberagao e coordenagao estarao em fun- 
cionamento depois de inaugurados os cursos, a medida que cada unidade 
universitaria se estruture. Ate entao, a diregao cabera ao Conselho Di- 
retor, ao Reitor e ao Vice-Reitor, que serao assisticfos por assessores de 
sua livre escolha, um para cada unidade universitaria a ser criada. 
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A esses assessores cabera: contratar e preparar as equipes com que 
se instalarao em Brasilia, em data prevista; dar assistencia aos arquite- 
tos no planejamento das respectivas unidades; ... 

E agora, prestem atenqao! 
..."planejar e promover a aquisiqao dos respectivos equipamentos 

e bibliotecas; ... 

As bibliotecas serao escolhidas por esses assessores. 
.., "preparar a elaboraqao dos livros de textos e outros materials 

que devam ser adotados pela Universidade para os cursos iniciais." 

De modo que o Assessor, ou Coordenador, de cada unidade universitaria cons- 
titui o corpo docente da unidade. O quadro administrative organiza a biblioteca 
e ainda elabora os livros de textos e outros materials que devem ser adotados 
pela Universidade. 

Como eu disse ha pouco, nas outras Faculdades e Universidades brasilei- 
ras os professores sao escolhidos por concurso. Este e o ponto alto e o ponto fraco 
dessas Universidades. 

No Brasll e necessario, e imperioso organizar-se a carreira de professor. O 
sistema do concurso com a vitalidade e, hoje em dia, criticado e condenado. £ 
comum no Brasil os catedraticos se considerarem donos da cadeira e abusarem 
do direito de propriedade. Tornam-se donatarios de uma pequena capitania e 
abusam dos direitos da vitaliciedade assegurados pela Constituiqao. 

Esse sistema nao pode prevalecer. O sistema adotdo pela Universidade de 
Brasilia cai no extreme oposto como acabei de demonstrar. 

£ verdade que o paragrafo 2.°, do art. 14, diz que: 
§ 2.° — Os estatutos da Universidade organizarao a carreira do 

magisterio escalonando os diversos cargos e os graus universitarios corres- 
pondentes, observando, quanto ao provimento efetivo das catedras, con- 
curso de Titulos e Provas. 

Este acrescimo referente ao concurso de Titulos e Provas veio de uma emenda 
do nobre Deputado Raul Pilla, apresentada na Camara dos Deputados. Embora 
a lei tenha registrado o concurso de Titulos e Provas para o provimento efetivo 
das catedras, creio que nao faqo nenhum juizo temerario ou precipitado dizendo 
que eles jamais se realizarao. O que prevalece do planejamento e que na carreira 
do magisterio nao mais devera haver regime de vitaliciedade de professores. 

Tanto isto e certo que o art. 16, estabelece de forma peremptoria: 

Art. 16 — Os contratos do pessoal docente e administrativo da Fun- 
daqao, tecnico e administrativo da Fundaqao e da Universidade reger- 
se-ao pela Legislaqao do Trabalho, podendo tambem ser para elas requi- 
sitado pessoal do serviqo publico e das autarquias. 

De modo que o corpo docente e escolhido inicialmente por um Assessor, ou 
Coordenadbr, para cada unidade, e depois fica sujeita a Lsgislagao do Trabalho. 

Sera organizado naturalmente a carreira do magisterio, o que e louvavel e 
aconselhavel para o Brasil, permitindo que valores ingressem nessa carreira e 
depois progridam ate alcanqar os mais altos postos, so se conservando nesses 
postos enquanto se demonstrarem atualizados e capacitados para continuar pro- 
fessorando. 

Mas, como eu dizia esse e um aspecto que me faz temer nessa ampla, irrestri- 
ta, absoluta autonomia, e arbitrio que se da a um pequeno numero de homens 
no setor administrativo, no financeiro e, sobretudo, no de orientaqao. 

Outro problema que me faz recusar a aprovaqao do projeto e o que se refere 
a localizaqao escolhida para a Universidade. 
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Eu ainda estaria disposto a aceita-la com a corregao dos principals defeitos 
ja por mim apontad'os se ela se localiza&se em zona adequada para uma experien- 
cia dessa importancia. Creio, mesmo necessaria a experiencia com uma Universi- 
dade nesses moldes. Mas nao em Brasilia. Talvez seja a Nova Capital um dos 
poucos pontos contra-indicados do Terrltorio Naclonal. 

Entendo que as Universidades pressupoem um amblente social, uma certa 
concentragao de civilizagao, nao necessariamente numa grande cidade, mas 
numa zona que corresponda a um certo indice de densidade demografica, de 
maturidade social, de desenvolvimento cultural. Escolher-se o deserto para rea- 
lizar uma experiencia dessa monta, me parece extremamente arrojado. 

Realmente, nos todos que sofremos em Brasilia, sabemos o que e Brasilia fora 
dos discursos de comicios e da publicidade paga na imprensa e no radio. Nos 
todos sabemos o que e Brasilia, o que falta a Brasilia para ser uma cidade, 
para ter as condiQoes minimas do que se chama uma cidade. E nenhum de nos 
sabe — e creio que ninguem no mundo sabe — quanto ja se gastou em Brasilia. 
O que se pode e estimar, a grosso modo — e nessas estimativas as discrepancias 
sao grandes — o que ja foi absorvido ou metido neste planalto ate agora! 

Mas o que menos ainda se sabe — e eu creio que nem a bola de crlstal de 
um vidente poderia afirma-lo — e o que ainda se precisa gastar no sentido de 
dar as condigoes minimas para que isto se considere uma cidade. So entao eu 
poderia dizer o que e necessario despender para que Brasilia tenha as condicoes 
minimas para abrigar uma Universidade. 

Para que se crie essa Universidade, dentro da concepgao dos seus autores, 
sera precise muito tempo. Mas sobretudo e mister considerar que ela sera um 
sorvedouro de novos recursos. Teremos aqui dois sorvedouros dessa exaurida e 
exausta finan?a publica brasileira: a Capital propriamente dita, e agora mais a 
Universidade. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Pois nao. 
O Sr. Vivaldo Lima — Nao desconhece V. Ex.a o andamento moroso das 

obras da Universidade do Brasil no Estado da Guanabara, antiga Capital da 
Repiiblica. Os blocos se erguem e ficam praticamente na sua estrutura de con- 
crete armado. Parece que apenas um se acha concluido e em funcionamento. O 
piano realmente e soberbo, de grande amplitude. Por que, entao, nao se sugerlr 
que a Universidade de Brasilia transfira seu patrimonlo, suas verbas para a 
Universidade do Brasil, ja que V. Ex.a reconhece e prova que Brasilia nao com- 
porta uma obra dessa magnitude, nem mesmo oferece campo para aproveitar-se 
um projeto desta natureza? 

O SR. MEM DE SA — Exato e se houvesse problema de ordem legal intrans- 
ponivel, nada impediria e tudo aconselharia que se organizasse uma nova uni- 
versidade desse tipo, nao dentro, mas perto de cldades como o Rio de Janeiro, 
Sao Paulo, Salvador, Recife... 

O Sr. Benedito Valadares — Belo Horizonte. 
O SR. MEM DE SA — Perfeito, Belo Horizonte. 
O Sr. Vivaldo Lima — No Rio de Janeiro ja esta em andamento um piano unl- 

versitario de grande porte. Seria crucial que os recursos destinados a Universi- 
dade de Brasilia se transferissem a Universidade do Brasil. 

O SR. MEM DE SA — Exato. Alem do mais, la haveria todas as condigoes 
para essa Universidade e haveria ainda os candidates para cursa-la, sem ser 
precise organizar esse regime de internato, de alojamento, de habltacao para 
todos. La haveria o que se chama em sociologia o ecumeno, que em Brasilia 
nao existe. Fugimos ao ecumeno brasileiro com a Capital e agora com a Uni- 
versidade, quando tanto as Universidades quanto as Capitals devem estar dentro 
do coragao do ecumeno. Quer dizer, ao em vez de se atender as necessldades de 
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estudos e pesquisas cientificas, localizando-se organizaQoes desse porte por 
exemplo no Nordeste, que tanto necessita de planejamento, de estudos, de 
lnvestiga?6es, em vez de estabelecer uma Universidade desse tipo na regiao nor- 
destlna, se vem localiza-la aqui em Brasilia! A conseqiiencia, entao, e que esta 
Universidade custara, pelo menos, tres vezes mais do que custaria se fosse ade- 
quadamente localizada. E eu nao fago nenhum esfor^o dialetico para demons- 
trar isso. Basta nos reconhecermos a realidade. Sabemos demais que so vive 
em Brasilia, so suporta Brasilia quern sabe que vai ganhar muito bem, a comegar 
por nos mesmos, parlamentares, que aumentamos os nossos subsidies e as nos- 
sas dlarias para justificar e tomar possivel nossa vida nesta cidade. Os minis- 
tros, a comegar pelos do Supremo, fizeram o mesmo, antes ate de que houvesse 
lei nesse sentido. E o funclonalismo so fica aqui porque ganha dobrado, e quan- 
do se pensa em organizar um orgao novo, como o Superior Tribunal Eleitoral 
de Brasilia, ja consta da lei que os funcionarios ganharao a famosa dobradinha. 

Assim, so fica em Brasilia quern ganha muito bem. No comercio so aqui 
permanece quern procura ganhar dinheiro, com a ideia de ganhar bastante 
para fugir daqui. Brasilia se tornou, assim, em centra de imigrantes que vem 
para ir embora, e de maus imigrantes porque os bom imigrantes fleam. 

De modo que esse problema permanecera na Universidade que se vai criar. 
Desde o Reitor ate o ultimo continuo, aqui so ficarao se ganharem muito bem. 
Se o corpo d'ocente nao for muito bem remunerado do que em qualquer outra 
parte nao permanecera aqui mesmo porque nas outras Universidades os docen- 
tes podem obter atraves de pareceres, publicacoes, etc. 

Ainda dentro do problema da localizagao, quero enfocar aspecto que parece 
despiciendo mas que, a meu ver, e tremendo. Rima e e verdade. fi o problema 
sexual dessa Universidade, Quero que os eminentes colegas imaginem aqui em 
Brasilia, nas condicoes que nos conhecemos de Brasilia, uma Cidade Universi- 
taria com dez mil mogas e mogos, vindos de todo o Brasil, e mais cinco mil 
professores e funcionarios mocos, homens e mulheres. 

Lambro que a experiencia americana pode depor a respeito. As universidades, 
quando localizadas junto de grandes centres, como New York, Boston e Chicago, 
apresentam os problemas sexuais muito esmaecidos; ao contrario, ele se agrava 
e a moral intarna da Universidade decai terrivelmente, quando localizadas 
junto de cidades pequenas e longe dos grandes centres. 

questao biologica. fisiologica, animal, qua os tempos modernos, os cine- 
mas, as revistas, o radio e o resto agravaram tramendamente. 

Eu, que ainda sou formado a antiga, prometo, solenemente, que nao usarei 
das excelenclas que tera essa Universidade, por maiores que forem, para as 
minhas netas, porque desejo que se criem dentro dos padroes em que fui criado. 

Por ultimo, lembraria aos meus eminentes Pares, para me justificar dessa 
atitude insolita de votar contra o Projeto, o conjunto do problema universitario 
brasileiro. 

O PROBLEMA UNIVERSITARIO NO BRASIL 

1. O problema universitario brasileiro, como, alias, a grande maioria dos 
problemas braslleiros, nao consiste em aumentar o que ora existe no Fais acres- 
centando novos orgaos, mas, peio contrario, em mudar a estrutura dos drgaos 
existentes, aparelhando-os e aprimorando-os. 

2. Na rede federal com as universidades criadas ao final do governo 
Kubitschek, estamos, atualmente com duas dezenas de universidades federals, 
pouco mais de tres d'ezenas de escolas de engenharia e mais ou menos o mesmo 
numero de escolas de medicina. 

3. Nsm uma unica dessas universidades, escolas de engenharia ou escolas 
de medicina estao em condigoes satisfatorias diante dos padroes modernos de 
eflciencia que precisam ser exigid'os de tais escolas. 



- 98 - 

4. Na rede estadual ou particular de universidades ou escolas, a situa^ao 
em nada e melhor e, salvo uma ou outra excecao, e, pelo oontrario, pior, pois, 
hoje em dia, em um Pais como o nosso, somente o poder federal dispde de 
recursos para manter escolas de nivel superior dentro de padroes adequad'os de 
eficiencia. 

5. A reestruturacao universitaria que o Governo Federal iniciou em 1958, 
ao organizar a Comissao Supervisora do Piano dos Institutes, COSUPI, de inicio 
operando apenas nos setores da engenharia e da medicina, alem do setor agro- 
nomina, ira custar ao Pais imimeras dszenas de bilhoes de cruzeiros, nos proximos 
anos, pois ela consiste em, gradativamente, na msdida em que forem conseguidos 
recursos: 

5.1. construir novas instalaqoes escolares, onde seja possivel a convivencia 
permanente de docentes e discsntes o que atualmente nao se verifica mesmo nos 
predios recem-construid'os e onde, igualmente, seja possivel reunir departamen- 
tos analogos de cada universid'ade, em Institutes, para impedir que o custo 
do ensino atinja niveis astronomicos, em cada universidade, pela multiplicacao, 
contra-indicado tecnicamente, de instalacoes analogas (bibliotecas, laboratories, 
equipamentos, serviqos, pessoal cientifico e tecnico); 

5.2. introduqao de novos sistemas de ensino, com aulas praticas em labo- 
ratories convenientemente equipados; 

5.3. introducao do sistema de tempo integral e da carreira d'o magisterio 
para os docentes; 

5.4. Remuneragao condigna para os docentes da carreira do magisterio e 
auxilio adequado para os discentes a que faltem recursos; 

5.5. articulagao das atividades escolares com as atividades sociais da regiao 
onde estiver situada a Universid'ade. 

5.6. No setor do esnsino agromico, um dos mais importantes problemas 
do Brasil, a situagao ainda e mais tragica que em outros ramos do ensino 
superior, pois ainda nem sequer fomos capazes de valorizar devidamente a pro- 
fissao do agronomo ou, sequer, reconhecer o insubstituivel papel que cabe a esses 
profissionais desempenhar em qualquer piano de desenvolvimento do Brasil. 

A despesa necessaria para trazer as escolas d'e agronomia para dentro das 
universidades a que elas devem pertencer afim de poderem aproveitar-se do 
conhecimento cientifico de alto nivel dos Institutes da universidade, ultrapassara, 
certamente, qualquer verba que fixassemos de antemao, por mais otimistas que 
fossemos. 

7. As universidades que o Brasil devera possuir para efetuarem com sucesso 
a sua missao cientifica cultural e social, consumirao assim, verbas sucessiva- 
mente crescentes e que so pocferao ser achadas, no volume necessario, no Tesouro 
Federal. 

8. Naose compreende, portanto, que parcelas imensas desses recursos sejam 
empregados para criar uma nova universidade em local extremamente afasta- 
do e onde, no momento, absolutamente nada existe senao o deserto. 

evidente que no future, ainda remoto, Brasilia precisara ter, tambem, 
uma Universidade. 

Pretender, porem, construir ja um "campus" universitario em Brasilia so 
pode ser defendido por quern subestime as dificuldades a enfrentar na organiza- 
cao de uma universidade. Tais dificuldades nao se limitam a questoes de d'inhei- 
ro, embora essas questoes, sejam, no momento insuperavels para a Universidade 
de Brasilia: o Tesouro brasileiro nao dispoe dos recursos necessarios a crlagao de 
uma universidade-modelo em Brasilia. 

Basta repetir que sera necessaria contruir nao so as instalagoes da Univer- 
sidade, como todas as instituigoes de uma pequena cid'ade com habitantes de 
nivel alto, de vida nos termos em que foi concebida, mantendo-se e aperfeigo- 
ando-se, ao mesmo tempo, o resto da rede de ensino no Pais. 
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Em seguna'o lugar, e precise ter em conta que todas as universidades bra- 
sileiras estao em processo de reestruturaQao e que, portanto, a competigao por 
bons professores e intensa. Apesar dos vultosos recursos proporcionais pelo 
governo, ate hoje sao numerosas as universidades e escolas que nao conseguem, 
nem no pais, nem no estrangeiro, os elementos docentes necessaries a organiza- 
cao adequada de seus curses. Logo, a Universidade de Brasilia vai encontrar as 
mesmas e maiores dificuldades que as demais universidades brasileiras. Para 
recrutar docentes, tera de elevar salaries a um nivel que nao podemos sequer 
imaginar. Necessitara ter despesas muito maiores para obter um corpo docente 
como planeja e deseja. 

Nao me quero alongar mais. Lerei, apenas, alguns dados para real?ar, no 
merito, a justeza da tese que defendo. 

9. Nos Estados Unidos da America existem hoje em dia aproximadamente 
trezentos mil alunos matriculados em perto de 250 escolas de engenharia, o que 
da bem maior de mil alunos por escola. Na Russia, os alunos correspondentes sao 
setecentos mil, para quase duzentas escolas, o que da aproximadamente 3.500 
alunos por escola. 

No Brasil, a matricula nas escolas de engenharia atinge aproximadamente 
dez mil alunos, para tres dezenas de escolas, o que da, em media 300 alunos por 
escola. 

Creio que esses dados revelam a verdadeira insensatez que estamos prati- 
cando, de multiplicar desmesuradamente o numero de escolas incapazes de prestar 
ao nosso desenvolvlmento a colaboragao que elas devem prestar. 

O que se impoe e impedir a abertura de novas escolas a fim de melhorar 
e ampliar as que ja existem. A colaboragao que elas devem prestar e que se 
impoe, a nosso ver, ao contrario, e impedir essa proliferagao de novos institutos; 
ampliar e aparelhar os que ja existem, ensejando a criagao de universidades 
de alto padrao de ensino, pela concentragao de recursos, e permitindo, que em 
cada uma dessas escolas, tenha acesso um numero maior de alunos e nao a 
media ridicula que hoje apresentamos. A preocupagao que existe e se apresenta 
para Universidade de Brasilia, de criar instituigao-modelo, merece um certo 
reparo. 

muito bom, muito louvavel, ter uma instituigao de ensino modslo, mas isso 
nao e suflciente, porque, entao, essa instituigao nos dara um numero reduzido 
de profissionais, modelarmente diplomados. O que seria necessario, imperioso e 
que incrementassemos o numero de bons proissionais, diplomados pelas dezenas de 
estabelecimentos existentes, permitindo que eles se desenvolvam, se aperfeigoem 
e se restruturem em moldes modemos. 

Se e precise uma reforma da Constituigao acabamos com a vitaliciedade das 
catedras, nada obsta que isso se faga. Ha dias fizemos reforma constituclo- 
nal em vinte e quatro horas, para adotar nova discriminagao de rendas para 
os municipios. 

Sem ir a esse agodamento, e muito possivel, atraves de uma reforma consti- 
tucional, permitir que a lei crie carreiras de magisterio. O que e imperioso e que 
se crie no Brasil, nao apenas na Universidade-Modelo de Brasilia, mas nas vinte 
universidades existentes. 

Quero terminar, para nao fadigar mais a atengao dos meus eminentes 
Pares, embora muito ainda tivesse a dizer nesse terreno, lembrando aos ilustres 
colegas as injustigas que se fazem no Brasil, em materia de ensino, especialmente 
de ensino superior. 

O ensino superior no Brasil, ja absorve mais de cinqiienta por cento dos 
recursos do Ministerlo da Educagao e Cultura, quando as necessidades mais 
prementes, do Pais, estao no ensino primario, no ensino elementar, no ensino 
medlo, e sobretudo, no ensino tecnico profissional. 

Precisariamos, no entanto ampliar as iniciativas do Estado, no ensino pri- 
mario, no ensino elemento e no ensino tecnico-profissional. Mas apesar de 
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o ensino superior absorver mais de cinqiienta por cento dos recursos do Ministe- 
rlo da Educacao e Cultura, temos, para vergonha de todo o Brasil, o caso da 
Cidade Universitaria do Rio de Janeiro, que la esta ha mais de vinte anos 
sem ser concluicfa, submetendo sens alunos a uma vida de tormento, em uma 
cidade com as dificuldades de transportes e inumeras outras que conhecemos. 

Nao ha recursos para concluir a Cidade Universitaria do Rio de Janeiro na 
ilha do Fundao, mas aparecerao recursos para... 

O Sr. Vivaldo Lima — Muito bem! 
O SR. MEM DE SA — ... a construcao, em sete ou olto anos, de setecentos 

metros quadrados, em Brasilia, para a nova Universidade. 
Seria o caso de ser dizer: Senhor Deus, se existem recursos abundantes para 

a construgao de uma nova Universid'ade, por que nao concluir uma ja comeqada 
ha vinte anos? 

Como ha falta de recursos para concluir uma e nao para comegar outra? 
Iremos forma um novo cemiterio de esqueletos de edificios, aqui em Brasilia, 
para depois abandona-los e passarmos a outra iniciativa mais arrojada, que 
tambem nao tera conclusao. 

Eu lembraria ainda, em materia de injustiga, da alta de criterio, da falta 
de recursos, o caso dos hospitals e, sobretudo, dos hospitals de clinica. 

O caso dos hospitals interessa tanto a assistencia social, assistencia as nossas 
populagoes carentes de recursos medicos, como ao ensino da medicina. Nao se 
compreende, hoje, uma boa faculdade de medicina sem um hospital d'e clinicas 
ao lad'o, onde os alunos possam adquirir os conhecimentos praticos, fazer as suas 
pesquisas, adquirir um padrao de conhecimentos compativel com a sua profissao. 

Na minha Porto Alegre, o Hospital de Clinico comegou a ser construido em 
1939. Estamos em 1961 e so agora se acha em fase final de construgao. £ possivel 
que nos proximos 4 a 5 anos comece a funcionar. 

No Rio de Janeiro, o Senador Filinto Miiller viu com os proprios olhos — eu 
estava em sua companhia — o hospital da Faculdade de Cienclas M^dicas 
abandonado por falta de recursos. Aquela Faculdade de Ciencias Medicas, que 
nao tinha onde levar os alunos para adquirirem a pratica e experiencla, obteve 
agora do Govemo da Guanabara que Ihe fosse entregue o antigo hospital Pedro 
Ernesto. Disse-me ha poucos dias o Professor Amedico Piquet Carneiro, um 
dos seus devotados professores, homem d'e grande valor que all trabalha por uma 
remuneragao ridicula, como os demais membros do Corpo Docente, que para 
manter o hospital Pedro Ernesto, nas condigoes minimas para um hospital de 
clinica sera necessario, um bilhao de cruzeiros por ano. Assim, a assistencia 
medlca nos hospitais existentes no Brasil, nos hospitals de clinica ou nao exlste, 
ou quando exlste, faltam recursos para os manter dentro de um padrao rudimen- 
tar. Tudo porque o Erario esta esgotado. Entretanto para a nova Universidade, 
com toda a grandeza de que se revestem os seus pianos, ao que se diz, nao faltarao 
recursos. O resto do ensino continuara precario, deficiente, para que possamos 
apresentar, no meio do deserto, esta nova perola lugastada no Planalto para 
admiragao da Europa que, provavelmente, se curvara mais uma vez perante o 
Brasil. 

Recordo ainda aos meus eminente colegas as cifras que, ha poucos dias, 
trouxe ao conhecimento desta Casa, a respeito da situagao orgamentaria e 
financeira do Pais, que creio todos se lembram, e mais do que de descalabro, 
e de bancarrota completa. Vamos encerrar este ano com deficit d'e 120 bilhoes 
de cruzeiros e no proximo ano, se houver reclassificagao e novo reajustamento 
de vencimentos de funcionallsmo esse deficit elevar-se-a a 200 bilhoes. Nao 
temos mais nogao das emissoes que se fazem. Estamos como folhas soltas e 
mortas num turbllhao. Somos uma especie de duendes dangando macabramente 
sobre um vulcao que, em pouco, comegara a expelir as suas lavas. Mas contlnua- 
remos a criar despesas, continuaremos a abrlr novos sorvedouros nesse organls- 
mo que, ja nao tern seiva, nem sangue, que e o organlsmo financelro nacional. 
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Tudo, porque somos levad'os pela miragem de um sonho. O sonho e belo — o 
desta Universidads — a realidade brasileira e tragical 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Oluito bem! Muito b'iin! Palmas. 
Orador e cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Continua em discussao o 
Projeto. (Pausa.) 

O SR. ALO GUIMARAES — Sr. Presidente, Srs. Senadores, em outra opor- 
tunidade, desta mesma tribuna, manifestei meu pensamento favoravel a progra- 
maqao de uma Universidade em Brasilia, por admitir que a mesma viesse a 
estabelecer, no setor universitario nacional, novas perspectivas no ensino das 
diferentes materias e, sobretudo, na propagaqao de conhecimentos cientificos, 
baseadas na mentalidade caracteristica da epoca de desenvolvimento e progresso 
que a Nagao vive neste instante. 

Tinha, Sr. Presidente, os olhos voltados para o futuro da nacionalidade. Nao 
guardava, no meu coraqao, qualquer restriqao a conceituagoes renovadoras, que 
pudesscm diminuir o avango da tecnica, ou uma notavel discriminagao em favor 
do nosso esforgo de criar a ciencia pura nacional. 

Advinhava — como agora — que o destino de uma Nagao, nova e forte como 
o Brasil, esta preso as nogbes que se criem no sentido do seu desenvolvimento 
cultural, para que possa apreender, com eficiencia, as novidades que aparegam 
no terreno pedagogico da ciencia universitaria. 

Advinhava — como agora — sem restrigoes na alma, que as universidades 
nao devem continuar a ser uma repetigao constante e sistematica dos conheci- 
mentos, mas constituir-se num padrao capaz de dar conceitos novos a ciencia 
universitaria. O professor nao deve ser um simples repetidor de ciencias, mas, 
praticar, pela observagao e pela experiencia, aquilo que se convencionou chamar, 
no sistema universitario, a pesquisa, a renovagao e a inovagao do espirito. 

Sr. Presidente, com esse pensamento, aqui manifestei minha opiniao sincera 
de que essa Universidade criaria, no Brasil, uma mentalidade nova. 

Ha necessidade, neste Pais que tanto amamos, de um reequipamento com- 
pleto, que nao pode ser conceituado somente no sentido desenvolvimentista, dina- 
mico e progressista das nossas forgas naturals e objetivas. Deve ser completado 
com um reequipamento espiritual e de ideias, quanto as ciencias universitarias. 
Isso so se podera conseguir com a inovagao do que se entende por universidade. 

Precisamos quebrar e refundir os conceitos obsoletos do passado, para criar 
uma fonte de renovagao da ciencia pura, que, venha dar novas forgas a juven- 
tude brasileira, preparando-a para receber novos estimulos nas pesquisas e na 
cultura modernas. 

Sr. Presidente, rendo minhas homenagcns aos que edificaram esse novo con- 
ceito de universidade no Brasil. As que possuimos estao obsoletas. Precisavamos 
realmente que homens da envergadura de Pedro Calmon, Joao Cristovao Cardoso, 
Anisio Teixeira, Ernesto Luiz Oliveira Junior e Darci Ribeiro criassem, no mundo 
novo que e Brasil, essa nova forma de Universidade, que e a Universidade de 
Brasilia. 

Sr. Presidente, convivi muito tempo nos meios universitarios brasileiros. Na 
velha e pequena cidade de Curitiba, pelos idos de 1913, surgiu um sonho, o da 
criagao de uma universidade que congregasse institutes de medicina, farmacia, 
odontologia, engenharia e direito. Alcangavnos na terra paranaense, o progresso 
como fruto do aprimoramento do espirito. Foi a evolugao natural, daquela gente, 
que saia da sua insipiencia para se abeberar em novos conhecimentos, que tornou 
o Estado do Parana num dos mais poderosos e puj antes da federagao brasileira. 

Por isso, Sr. Presidente, creio no progresso que a cultura trara para os bra- 
sileiros, no progresso que o conhecimento dos recursos da tecnica moderna e 
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da cultura especializada levara a cada canto da nossa terra, porque a^sim e 
que se processa a evoluqao dos povos. 

As universidades antigas nao mais preenchem suas fungoes. 
Convivi em meios universitarios, como disse, e sei que as atuais universidades 

estao superadas. Hoje, exigimos que o ensino tenha outro conteudo. 

Nao importa o quanto vamos gastar. Nao importa que os investimentos neces- 
sarios para a criagao de grandes institutos de ensino no Pais, sejam empregados 
neste ou naquele Estado. O que importa e a criagao de universidades nos moldes 
e padroes das mais evoluidas e que existem em varies paises. Fundada a Uni- 
versidade de Brasilia as que existem se renovarao, e a ela se unirao no difundir 
os mais modernos conhecimentos e no aprimoramento da cultura da juventude 
brasileira. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. ALO GUIMARAES — Com prazer. 
O Sr. Vivaldo Lima — For que nao langarmos mao desses recursos para a 

renovagao, acordo com a tecnica moderna, dos institutos ja existentes? Esperar 
que se organize e construa uma universidade do porte da prevista no projeto 
para que depois as outras sigam o exemplo e procurem conseguir meios para 
sua remodelagao, e tornar estas ultimas em satelites da primeira. Em que situa- 
gao esta o Brasil, nesse setor, nos vinte e um Estados? O meu Estado luta, no 
Congresso, pelo restabelecimento da sua Escola de Odontologia. Nao consegue, 
porque o Erario Publico esta em dificuldades. Desde 1941 fol extinta a Escola 
de Odontologia do Amazonas. De la para ca, os seus dentistas se formam nos 
Estados do sul, como Sao Paulo, Parana, Guanabara e Pernambuco. Esses dlplo- 
mados em cursos superiores, naturalmente, nao se dirigirao para o Norte nem 
para o Nordeste, porque a regiao e pobre e nao Ihes oferece situagao condigna. 
No entanto, procura-se construir agora, em Brasilia, empolgar o mundo, O Brasil 
e sempre assim. Vivemos, aqui, dentro de sonhos que, realmente, arrebatam. 
Mas a realidade brasileira, infelizmente, nao permite isto. V. Ex.a ha de convlr 
e concordar comigo: as escolas existentes precisam ser atendidas nas suas reivin- 
dicagoes, para que possam realmente ministrar o ensino de que os nossos coesta- 
duanos necessitam. Ofereci emenda ao Orgamento da Repiiblica no sentido de 
ampliar a Faculdade de Direito do Amazonas e tenho a impressao de que ela 
deve ter sido rejeitada pela Camara dos Deputados. A Emenda e de trinta 
nulhoes de cruzados, apenas, o servira para reconstruir a Faculdade de Direito 
do Amazonas. 

O SR. ALO GUIMARAES — Respondo a V. Ex.a, nobre Senador Vivaldo Lima: 
minhas palavras nao tern efeito restritivo. Gostaria que V. Ex.a pudesse equi- 
par a Universidade do seu Estado. 

O Sr. Vivaldo Lima — O dinheiro nao chega ao Norte! 

O SR. ALO GUIMARAES — Toda esta conceituagao e para que ate la tam- 
bem se crie uma civilizagao diferente no solo brasileiro e por isso a Universidade 
e os Institutos de Ensino Superior do Amazonas merecem o nosso respeito e 
acatamento. 

O Sr. Vivaldo Lima — De V. Ex.a; nao dos Poderes Publicos! 

O SR. ALO GUIMARAES — Mas, o de que se trata, no momento, e de uma 
Universidade de novo estilo, que vai servir de padrao. Aqui mesmo se fizeram 
restrigoes ao sistema universitario vigente. Confesso que concordo em que se 
estabelega a ditadura da catedra em algumas universidades. Nas velhas univer- 
sidades brasileiras — como na de nosso Estado — meu e do nobre Senador 
Caspar Velloso — ja se pensou em estabelecer algumas modificagoes no sistema 
vigorante. Na Faculdade de Medicina da Universidade do Parana, nao se estao 
realizando concursos para algumas das catedras, porque se admitiu a ideia da 
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organizagao de departamentos. Ha pouco foi criado o Departamento de Clinica 
Medica, com a aposentadoria do Professor Tristao de Atayde alias amigo de 
V. ExA, nobre Senador Vivaldo Lima. 

Nessa oportunidade — se preencheu sua catedra; organizou-se um Departa- 
mento de Clinica Medica, no qual o professor da outra disciplina de Clinica 
Medica ficou sendo o Diretor deste grande setor e os outros Diretores de Clini- 
ca Terapeutica e os Assistentes de outras clinicas ficaram como chefes de 
Clinicas de outras especialidades, para que se coordenasse um sistema de trabalho 
eficlente que desse sentido novo ao ensino na Faculdade de Medicina do Parana. 

Outros Departamentos serao criados, tais como o de Neurologia, de Psiquia- 
tria e de Medicina Legal. Sao velhas formulas que, agora, voltam, renovadas, 
no sentido de permitir aquilo que, hoje, realmente, conquistou os foros de liber- 
dade que e o curriculo de cada um dos professores; o nao se criar o cargo de 
professor vitalicio e sim permitir aquele que exercita diariamente, com mere- 
cimento, ccmpetcncia e antiguidade o trabalho, fazer valer o principado da sua 
inteligencia e da sua cultura. 

O Sr. Vivaldo Lima — Perfeitamente. 
O Sr. Filinto Miiller — Muito bem! 
O SR. ALO GUIMARAES — Na criagao da Universidade de Brasilia tudo 

esta previsto. Nao vou entrar no merito, se ela deve estar sediada na Capital 
do Brasil. 

Suponho' que Brasilia, vai ser daqui a dez ou vinte anos a Brasilia de hoje. 
Aqui residem e vao continuar a residir a nobreza da intelectualidade funcional 
do Brasil, aqueles cujos descontentes seriam, — quern sabe? — aqueles que deves- 
sem ter mesmo uma Universidade padrao. 

O Sr. Lima Teixcira — Muito bem! 

O Sr. ALO GUIMARAES — Nesta terra vao se sediar, quern? Os homens 
mais ilustres do Pais, nao digo todos, mas os de categoria mais ilustre; nessa 
terra nao existira proletariado porque nao foi criada para serem sediadas nela 
fabricas; mas sim residencias de funcionarios categorizados da Naqao, residen- 
cias de Parlamentarcs, residencias de Ministros de Estado, e, por isso mesmo, 
nela deve fixar-se a maior Universidade do Pais, no momento. 

O Sr. Lima Teixcira — Apoiado! 
O SR. ALO GUIMARAES — Vai servir essa Universidade, Sr. Presidente, 

para que sob sua cupula se criem outras Universidades brasileiras. 

Sr. Presidente, nao vim preparado para fazer a defesa da Universidade de 
Brasilia, mas porque nesta Casa um dia teci loas ao piano de criaqao dessa Uni- 
versidade, piano que cria estabelecimento de ensino que nao sao estanques mas 
permeaveis a renovagao do espirito e da inteligencia, so por isso teci um hino 
de louvor a quern imaginou esse estilo de Universidade que tanto me agrada, 
inclusive com internagao para seus estudantes. E so por isso volto a tribuna 
para defender sua vida, para mais uma vez dizer que estou com a Universidade 
de Brasilia dado que ela defende tese nova no Pais sobre instalagao de Univer- 
sidades brasileiras. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O 
orador e cumprimcntado.) 

O SR. PRESIDENTE (Argcmiro de Figueiredo) — Continua em discussao o 
Projeto e as emendas. (Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declare encerrada a 
discussao. 

O SR. VIVALDO LIMA (Pela Ordem) — Sr. Presidente, indagaria de V. Ex.a 

se estamos discutindo o Projeto e as Emendas. ou o Requerimento de Urgencia. 
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O SR. PRESLDENTE (Argemiro de Figueiredo) — O requerimento de UTgen- 
cia foi aprovado hoje pelo Plenario. 

O SR. VIVALDO LEVIA — Prcnde-me minha questao de ordem, Sr. Presi- 
dente, ao fato de que esta publicado no avuho da sessao de hoje, 5 de dezem- 
bro, item 4, como materia em tramitacao normal, o Requerimento n" 504, de 
1961, assim enunciado: 

Votagao, em discussao linica, do Requerimento n.0 504, de 1961, pelo 
qual os Srs. Daniel Krieger, Barros Carvalho (respectivamente Lideres 
da UDN e do PTB) e outros Srs. Senadores, solicitam urgcncia, nos 
termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Lei da Camara n.0 122, de 1961, que autoriza o Poder Executive a 
instituir a Fundacao Universidade de Brasilia e da outras providen- 
cias. 

Assim sendo, Sr. Presidente, aqui estou acompanhando o debate na cer- 
teza de que iriamcs votar apenas o requerimento de urgencia. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — V. Ex.a tern razao, e a 
questao de ordem levantada por V. Ex.a requer um esclarecimento: o reque- 
rimento de urgencia a que V. Ex.a alude foi votado na sessao de hoje, e em 
.virtude de sua aprovagao e que o Projeto de Lei da Camara n.0 122, esta em 
votagao. 

O SR. VIVALDO LIMA — Muito obrigado a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Sobre a mesa requeri- 
mento que vai ser lido pelo Sr. l.0-S9cretario. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N." 514, DE 1961 

Nos termos dos arts. 212, letra t, e 310, letra b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para rejeicao, da seguinte parte do Projeto de Lei da Camara 
n.o 122, de 1961: 

No art. 20 — das expressoes finals: 
"bem como franquia postal telegrafica." 

Sala das Sessoes, 5 de dezembro de 1961. — Mem de Sa. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Antes de submeter a 

votagao o requerimento, esclareco aos Senhorcs Senadores que a aprovagao 
do mesmo excluira do Projeto a expressao: 

"bem como franquia postal e telegrafica". 

Em votagao o requerimento. 

O SR FILINTO MCLLER — (Pela ordem) — Sr. Presidente, desejo consultar 
V. Ex.a se se trata de requerimento de desque para votagao futura ou para 
rejeigao imediata. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Para rejeigao imediata. 

O SR. FILINTO MULLER — Obrigado a V. Ex.a, Sr. Presidente. 

O SR. MEM DE SA (Para encaminhar a votagao) — Sr. Presidente, trata-se 
de requerimento de destaque para rejeitar essas expressoes. 

A rigor, Sr. Presidente, eu deveria ter pedido destaque para uma outra parte 
do Projeto, aquela em que se atribui a Fundagao Universidade de Brasilia os 
lucres e divldendos das agoes que a Uniao possui na Companhia Siderurglca 
Nacional. 
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Entendo que ha ai um defeito de tecnica legislativa e financsira. um erro 
proclamado por todos os tratados de finangas vincular receita publica a des- 
pesas. 

Uraa Universidade como a que se vai criar depsndera do orcamento global 
das dotagbes. Essa parta das agbes da Companhia Siderurgica Nacional esta 
orgada em quatrocentos milhoes de cruzeiros por ano. £ bem de ver que ela 
e insuficiente para mantcr sequer a reitoria da Universidade. Contu'do, nao 
requeri esse destaque para demonstrar que nao tenho hostilidade contra essa 
instltuigao. 

Sci pclos pianos que se pretend?, gragas a esses recursos, obter empres- 
timos internes ou extcrnos que so scrao conseguidos se houver uma vinculagao 
de receita. Assim e que, embora haja o erro financeiro de destacar uma 
receita com vinculagao, apesar de que, atraves desse dispositivo. se va tirar 
do Banco Nacional do Desenvolvimento Economico essa parcela com que ele 
conta; apesar de que com isso se va desfalcar esse Banco de recursos para o 
desenvolvimento nacional, mas considerando que a aplicagao a Universidade 
e indiscutivel aplicagao de desenvolvimento nacional, nao requeri destaque dessa 
parte. 

Nao abri mao, porem, do destaque da parte refercnte a franquia postal- 
telegrafica. Nao tenho duvida quanto a esse destaque. Sei que a maioria o 
rejeitara. Esta no seu direito ao qual me curvo, como sempre. Nem tenho 
outro recurso senao me curvar ants a decisao da maioria de meus eminentes 
colegas. Apcnas tenho que mantcr coerencia com a minha atitude nesta Casa. 

Sr. Presidente, eu sistcmaticamente ccvnbati e combato a franquia postal- 
tolegrafica. £ um absurdo que exista, na administragao brasileira, essa fran- 
quia. Os servigos postais-telegraficos devem pertencer a uma autarquia e nin- 
guem, nem o Poder Piiblico, nem o Exccutivo, nem o Legislativo deve ter 
franquia. 

O correto sera a existencia de dotacbes, em todas as repartigbes piiblicas, 
para as despesas postais-telegralicas a fim de que a autarquia seja auto-sufi- 
ciente, e fim de que sua renda corresponda ao custo de seus servigos. 

No Bra-il criou-se esse absurdo. Da-s-e cada vez maior numero de fran- 
quias postais-telegraficas e, em conscqiiencia, o nosso Departamento Nacional 
de Correios e Telegrafos aprcsenta os piores servigos do mundo. Nem pode 
deixar de apresentar porque vive esmagado debaixo da carga de telegramas 
graciosos. E se alguem tiver duvidas a esse respeito que va as agencias dos 
Correios instaladas no Senado Federal e na Camara dos Deputados para veri- 
ficar que, sobretudo nesta epoca do ano, se transmitem centenas e milhares 
de telegramas de felicitagbes pelas festas de Natal, porque o ssrvigo e intei- 
ramente gratuito. Entao, 03 servigos entram em colapso. Aumentam-se as tari- 
fas, como ja foram aumentadas de forma escandalosa, e eles continuam ruins, 
porque os quo pagam, mesmo pagando muito, nao fornecem recursos neces- 
saries para cobrir as franquias tao levianamente concedidas. 

No caso presente, mais uma franquia vai ser dada. Provavelmente — nao 
quero fazer nenhuma previsao! — toda a correspondencia postal e telegrafica 
da Universidade, inclusive a dos alunos, sera favorecida pelo manto largo em 
que a franquia e concedida. 

Concordei em que se desse isengao de impostos para a importagao do 
material de que a Universidade precisa. Mas franquia postal-telegrafica importa 
neste Pais, em agravar-se uma situagao ja insoluvel. Cada vez teremos piores 
servigos postais-telegraficos pois so procuramos corrigi-los atraves de reme- 
dies inadequados. 

Entao, quando ougo falar, como ha pouco, em monopblio estatal da servi- 
gos de telecomunicagbes, eu logo me lembro das conseqiiencias das franquias 
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que vao ser concedidas e que inutilizarao todo o sistema que for criado, por 
melhor que seja. 

Folgo em dizer a Casa que, ha poucos dias, relate! projeto que au'toriza 
o Estado da Bahia a contrair emprestimo para ampliaQao dos servigos de 
agua na cidade do Salvador. O projeto da Assembleia baiana nos da um 
exemplo que a Camara dos Deputados e o Senado Federal bem podiam seguir. 
EstatHelece o projeto que autoriza a ampliagao dos servigos de agua que nenhu- 
ma instituigao, mesmo as de caridade, mesmo as hospitalares, gozara de Isengao 
para pagamento da taxa de agua. E quando qualquer isengao for concedida, 
o Estado pagara a parte que Ihe corresponda. 

Esta a formula certa. Quando o Estado concede isengao para um servigo 
industrial deve pagar a autarquia ou ao orgao administrative que o execute. 

Portanto, meu destaque e apenas uma advertencia para o Senado neste 
momento. Sei que ele sera rejeitado, sob o pretexto de que esta Universidade 
precisa ser criada imediatamente, embora nao tenha dotagoes orgamentarias 
para o proximo ano. Entao nao se permits nenhuma alteragao no texto, mesmo 
que seja para aperfeigoa-lo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito beml) 
O SR. FILINTO MtlLLER (Para encaminhar a votagao) — Sr. Presidents, 

desejo pedir a atengao do Senado para o requerimento de destaque apresen- 
tado pelo nobre Senador Mem de Sa e que S. Ex.a acaba de sustentar. 

Estou de acordo com a argumentagao do eminente Senador com referencia 
as inconveniencias que ha em concedermos franquia postal-telegrafica a varies 
orgaos da administragao publica. 

A tese sustentada por S. Ex.a e, sem duvida, irrespondivel. Mas no caso em 
aprego, se atendermos a que nao deva ser concedida franquia postal-telegra- 
fica aos orgaos da Administragao Publica, se assim decidirmos em relagao a 
Universidade de Brasilia, retardaremos nao de um ou de alguns meses, mas 
talvez de um ano ou mais, a criagao dessa Universidade. 

Estamos diante de um Projeto realmente grandioso e que visa ao aper- 
feigoamento intelectual do Brasil, a elevagao do nosso ensino, como muito bem 
disse o nobre Senador A16 Guimaraes na brilhante oragao que acaba de pro- 
nunciar. Devo, alias, acentuar, que o eminente Senador Mem de Sa nao deixou 
de tecer elogios a esse piano da Fundagao Universidade de Brasilia, reco- 
nhecendo a necessidade em que nos encontramos, na epoca atual, no momento 
atual do desenvolvimento do Pais, de mudar o obsoleto sistema universitario 
que temos, reconhecendo ate a conveniencia de se suprimir a vitaliciedade, 
das catedras da Universidade. De modo que o proprio Senador Mem de Sa, 
que aqui pronunciou magistral discurso, que impressionou o Senado com sua 
brilhante argumentagao... 

O Sr. Mem de Sa — Obrigado a V. Ex.a 

O SR. FILINTO MCLLER — ... que se preparou, alias muito bem, para pro- 
nunciar esse discurso, o proprio Senador Mem de Sa nao nega a importancia 
do projeto que esta sendo examinado pelo Senado. 

Ora, Sr. Presidente, em face dessa importancia, em face dessa grandio- 
sidade do projeto que cria a Universidade modelar que deve ser criada para 
um Brasil novo, que tern hoje na sua Capital o simbolo do seu desenvolvi- 
mento, nos que nao podemos ter uma Capital sem alma, como seria sem a 
Universidade, nao poderamos permitir que esse projeto tenha sua votagao 
retardada. E a emenda do nobre Senador Mem de Sa, nao obstante ser ela 
realmente conveniente para o servigo publico em garal; diria eu, esse desta- 
que, que vale como emenda, faria com que o projeto voltasse a Camara dos 
Deputados neste final de sessao legislativa, sem tempo para a Camara examinar 
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a materia. Entao, nao teriamos, nos proximos meses, essa Universidade pela 
qual tanto anseiam os bra^sileiros. 

Asslm, data venia do eminente Senador Mem de Sa, com todo o raspeito 
que me merece e a amizade que tenho por S. Ex.a, pego ao Senado que rejeite 
o destaque, porque pode trazer rcsultado prejudicial ao projeto que estamos 
apreciando. (Muito bem! Muito bcm!) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Em votagao o destaque. 
Os Senhores que rejeitam o destaque, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta rejeitado. 
Em votagao o projeto, sem prejuizo das emendas. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. 

(Pausa.) 

Esta aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 122, DE 1961 
(N.0 860-D, de 1960, na Camara) 

Autoriza o Poder Executive a instituir a Fundagao Universidade de 
Brasilia, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica o Poder Executlvo autorizado a instituir, sob a denominagao 

de Fundagao Universidade de Brasilia, uma Fundagao que se regera por estatutos 
aprovados por decretos do Presidcnte da Republlca. 

Art. 2.° — A Fundagao sera uma entidade autonoma e adquirira personali- 
dade juridica a partir da inscrigao no Registro Civil das Pessoas Juridicas do seu 
ato constitutivo com o qual serao apresentados os Estatutos e o decreto que os 
aprovar. 

Art. 3.° — A Fundagao tera por objetivo criar e manter a Universidade de 
Brasilia, instituigao de ensino superior de pesqulsa e estudo em todos os ramos 
do saber e de divulgagao cientifica, tecnica e cultural. 

Art. 4.° — o patrimonio da Fundagao sera constituido: 
a) pela dotagao de um bilhao de cruzeiros a que se refere o art. 17 e pelas 

rendas das agoes ordlnarias nominativas da Companhia Siderurgica Nacional 
pertencentes a Uniao; 

b) pelos terrenos destinados, no Piano Piloto, a construgao de uma Univer- 
sidade em Brasilia; 

c) pelas obras de urbanizagao e de instalagao de servigos piiblicos na area 
da Cldade Unlversitaria, a serem construidas pela Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital, sem indenizagao, nas condigoes do art. 17 da Lei n.0 2.874, de 10 
de novembro de 1956; 

d) pelos edificios necessarios a instalagao e funcionamento da administragao 
da biblioteca central, da estagao radiodifusora, do departamento editorial do 
centro recreativo e cultural a serem construidos pela Novacap nas condigoes da 
alinea anterior; 

e) pelos terrenos das 12 superquadras urbanas em Brasilia que Ihe serao 
doados pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital; 

f) pela metade dos lucros anuais da Radio Nacional e manutengao da Radio 
Universidade de Brasilia; 
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g) pela dotacao de cinqiienta milhoes de cruzeiros (Cr$ 50.000.000,00) na 
forma do art. 18 destinados a construir um fundo rotativo para edipao de obras 
cientificas, tecnicas e cuiturais, de nivel unlversitario, pela Editora Universidade 
de Brasilia; 

h) pelas doagoes e subvengoes que Ihe venham a ser feitas ou concedidas pela 
Uniao, pelo Distrito Federal, por entidades piiblicas ou particulares. 

§ 1.° — Os bens e direitos da Fundagao serao utilizados ou aplicados exclusi- 
vamente para a consecugao de seus objetivos. podendo para tal fim ser alienados 
com excegao dos mencionados nas alineas b, c e d. 

§ 2.° — No caso de extinguir-se a Fundagao, seus bens e direitos serao incor- 
porados ao Patrimonio da Uniao. 

Art. 5.° — O Presidente da Republica designara por decreto o representante 
da Uniao nos atos de instituigao da Fundagao. 

Paragrafo unico — Esses atos compreenderao os que se tornarem necessaries 
a integragao no patrimonio da Fundagao dos bens e direitos a que se referem 
as alineas a, b, e, f, g e h do art. 4.° e a respectiva avaliagao. 

Art. 6.° — Para manutengao da Fundacao, o orgamento Federal consignara, 
anualmente, recursos, sob a forma de dotagao global. 

Art. 7.° — A Fundagao sera administrada por um Conselho Diretor, compos Co 
por seis membros e dois suplentcs escolhidos, uns e outros, entre pessoas de 
ilibada reputagao e notoria competencia e se rcnovara, a cada dois anos, pela sua 
metade. 

§ 1.° — O Conselho Diretor elegera o seu Presidente. 
§ 2.° — O Presidente do Conselho Diretor exercera as funcoes de Presidente 

da Fundagao e tera o titulo de Reitor da Universidade. 

Art. 8.° — Os membros do Conselho Diretor exercerao mandate por quatro 
anos podendo ser reconduzidos. 

§ 1.° — Os membros e suplentes do primeiro Conselho Diretor serao desig- 
nados por livre escolha do Presidente da Republica, sendo a metade para periodo 
de quatro anos e a outra metade para periodo de dois anos. 

§ 2.° — A renovagao do Conselho se fara por escolha e nomeagao do Presi- 
dente da Republica entre os nomes de uma lista triplice apresentada para cada 
vaga pelo Conselho Diretor. 

Art. 9.° — A Universidade sera uma unidade organica integrada por Institu- 
tes Centrals de Ensino e de Pesquisas e por Faculdades destinadas a forvnagao 
profissionais, cabendo: 

I) aos Institutes Centrais, na sua esfera de competencia: 
a) ministrar cursos basicos de ciencias, letras e artes; 
b) formar pesquisadores e especialistas; e 
c) dar cursos de pos-graduagao e rcalizar pesquisas e estudos nas respsctivas 

especialldades. 

II) As Faculdades, na sua esfera de competencia: 

a) ministrar cursos de graduagao para formagao profissional e tecnica; 

b) ministrar cursos de especializagao e de pos-graduagao; 

c) realizar pesquisas e estudos nos respectivos campos de aplicagao cientifica, 
tecnologica e cultural. 

Art. 10 — A Universidade de Brasilia se empenhara no estudo dos problemas 
relacionados com o desenvolvimento economico, social e cultural do Pais e, na 
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medida de sua possibilidade, na colaboraQao as entidades publicas e privadas 
que o solicitarem. 

Art. 11 — A estrutura da Universidade e dos estabelecimentos componentes 
e as relagoes entre os mesmos e as respectivas areas de competencia serao orga- 
nizados e definidas em Estatutos a serem elaborados pelo Conselho Diretor e 
aprovados por decreto do Presidente da Republica. 

Art. 12 — O Conselho Diretor elegera livremente o Vice-Reitor, que tera fun- 
goes executivas e didaticas definidas no Estatuto da Universidade, devendo sua 
escolha recalr cm pessoa de ilibada reputagao e notdria competencia. 

Art. 13 — A Universidade gozara de autonomia e disciplina administrativa, 
financeira e disciplinar nos termos dos estatutos da Fundagao e dos seus proprios 
estatutos. 

Art. 14 — Na organizagao de seu regim edidatico, inclusive de curriculo de 
seus cursos, a Universidade de Brasilia nao estara adstrita as exigencias da legis- 
lagao geral do ensino superior, rcssalvado o que dispoem os paragrafos deste 
artigo. 

§ 1.° — Para que seus diplomas profissionais possam conferlr as prerroga- 
tivas legais aos respectivos titulares, deverao ser observados pela Universidade 
de Brasilia, os seguintes principios: 

1. a duragao de seus cursos profissionais, incluindo a dos correspondentes 
cursos basicos ministrados pelos Institutes Centrais, nao podera ser inferior ao 
padrao minimo, instituido pela legislagao geral; 

2. nao podera ser eliminada disciplina a legislagao geral considere obri- 
gatdria, o que nao impede, tendo em vista a formagao de profissionais especiali- 
zados, que qualquer delas possa ser ministrada com extensao maior ou menor 
do quo a prevista na referida legislagao; 

3. nao podera ser dlspensada a obrigatoriedade da freqiiencia dos alunos 
regulares as aulas teoricas ou praticas e aos demais trabalhos escolares, mas 
poderao ser abolidas quaisquer formulas admitidas pela legislagao geral e que 
importem, indiretamente, em dispense de freqiiencia. 

S 2.° — Os estatutos da Universidade organizarao a carreira do 'magisterio, 
escalonando os diversos cargos e os graus universitarios correspondentes, obser- 
vando, quanto ao provimcnto efetivo das catedras, o concurso de Titulos e Provas. 

Art. 15 — Os orgaos dellberativos e consultivos da Universidade e de seus 
Institutes Centrals e Faculdades serao organizados nos termos dos Estatutos a 
que se refere o art. 11. 

Paragrafo linico — O Conselho Diretor sera assistido, ate a instalagao dos 
orgaos deliberatlvos e consultivos da Universidade, por tantos coordenadores 
quantos forem os institutes e faculdades em fase de criagao sendo tais coorde- 
nadores dcsignados pelo Reitor com aprovagao previa do Conselho Diretor. 

Art. 16 — Os contratos do possoal docente s, tecnico e administrativo da Pun- 
dacao_ e da Universidade, reger-ss-ao psla legislagao do trabalho. nodendo 
tambem ser para elas requisitado pessoal do servigo publico e das autarquias. 

§ 1.° — O quadro do pessoal docente, tecnico e administrativo da Fundagao 
e da Universidade sera fixado com aprovagao deste, pelo Reitor, nao podendo 
ser alterado numericaments dentro do prazo para o qual foi organizado. 

8 2.° — Nenhum docente ou funcionario tecnico sera admitido sem que pre- 
ceda a instalagao do respective servigo. 

Art. 17 — Fica aberto ao Ministerio da Educagao e Cultura o credito especial 
de um bilhao de cruzeiros destinado a custear a construgao dos edificios da Uni- 
versidade de Brasilia. 
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Art. 18 — Fica aberto ao Ministerio da Educagao e Cultura o credlto suple- 
mentar de cinqiienta milhoes de cruz3iro3, a verba que especifica — Verba 3 
ServiQos_ e Encargos — Auxilios, Contribuigoas e Subvencoes — Subvengoes 
Fundagao Universidade de Brasilia, dotagao para construir fundo rotative da 
Editora Universidade de Brasilia. 

Art. 19 — A Fundagao Universidade de Brasilia podera importar livremente, 
com isengao de direito alfandegarios e sem licenga previa, os equipamentos de 
laboratorios, as publicagoes e os materials cisntificos e didaticos ds qualquer natu- 
reza de que necessite, ficando-lhes assegurada cobertura camblal prioritaria e 
automatica a taxa mais favoravel de camblo. 

Art. 20 — fi assegurada a Fundagao Universidade de Brasilia isengao de quais- 
quer impostos, dlreitos e taxas alfandegarias, exceto a de previdencla social, bem 
como franquia postal telegrafica. 

Art. 21 — Medlante termo lavrado no Ministerio da Fazenda serao transfe- 
ridas para a Fundagao Universidade de Brasilia as rendas do corrente ano das 
agoes referidas no art. 4°. 

Art. 22 — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, ficando revo- 
gadas as disposigoes em contrario. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Em votacao as emendas. 
Sobre a mesa requerimento de destaque, que vai ser lido pelo Sr. 1.0-Secre- 

tario. 
fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 515, DE 1961 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro 

destaque, para rejeigao, da Emenda n.0 7. 
Sala das Sessoes, 5 de dezembro de 1961. — Filinto Miiller. 
O SR. FILINTO MULLER (Para encaminhar a votagao.) — Sr. Presidente, 

verifiquei, quando se leu o parecer da Comissao de" Constituigao e Justiga, que 
este ilustre drgao do Senado, essa comissao tecnica, entendeu que algumas modi- 
ficagoes introduzidas no projeto, ate de pequenas emendas, poderiam, perfeita- 
mente — e entendeu certo — ser consideradas emendas de redagao. Em relagao 
a elas, portanto, nao tenho nenhuma objegao a fazer, mas quanto a emenda do 
nobre Senador Mem de Sa... 

O Sr. Mem de Sa — Emenda da Comissao de Finangas. 
O SR. FILINTO MULLER — V. Ex.a apresentou a emenda e viu-a aprovada. 

Sr. Presidente, a emenda da Comissao de Finangas, de autoria do nobre Sena- 
dor Mem de Sa, estabelece que todas as despesas efetuadas pela Fundagao Uni- 
versidade de Brasilia terao sua prestagao de contas perante o Tribunal de Contas. 

Evidentemente, a emenda e de sentido moral elevado, sobretudo se conside- 
rarmos um aspecto do discurso aqui proferido pelo eminente Senador Mem de 
Sa — o referente as despesas vultosissimas com que tera de arcar a Universidade 
de Brasilia, para o seu funcionamento. 

Sr. Presidente, 6 evidente que estamos diante de um novo sistema. Queremos 
criar uma nova mentalidade universitaria no Brasil. Cogita-se de liberar as Uni- 
versidades do sistema arcaico que impossibilita o seu desenvolvimento e dentro 
do qual vivemos desde muitos anos. 

O fato de se tratar de uma Fundagao de Direito Publico, e de entregarmos a 
sua diregao a homens de alto valor intelectual e grande anvergadura moral, como 
o prdprio Senador Mem de Sa reconhece, constitui uma garantia de aplicagao 
honesta e correta das verbas que serao entregues a Universidade. 

Preocupado com as objegoes lavantadas pelo nobre Sanador Mem de Sa e 
com a emenda por S. Ex.a encaminhada a Comissao de Finangas, e desejando 
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evitar esse 6bice a aprovaQao do projeto, neste final de sessao legislativa, procurei 
o Sr. Primeiro-Ministro e Ihe pedi que examinasse o problema, atraves de um 
grupo de trabalho, e promovesse o envio de um anteprojeto de lei disciplinando 
a atuagao dos drgaos dirigentes das Fundagdes subvencionadas pelos cofres publi- 
cos, no sentido da prestagao de contas dos dinheiros que Ihes fossem entregues. 

O Sr. Tancredo Neves, Primeiro-Ministro, tomou comigo o compromisso ds 
mandar estudar um anteprojeto de lei nesse sentido. A proposigao serd enviada 
ao Congresso Nacional possivelmente no inicio da prdxima sessao legislativa, para 
ter aqui tramitagao rapida e necessaria. 

Desta maneira poderemos, tranqiiilamente, rejeitar a emenda da Comissao 
de Finangas que manda submeter ao Tribunal de Contas todas as contas da Fun- 
dagao Universidade de Brasilia, porque teremos, no proximo ano, um projeto que 
disciplina a materia em carater gsral, e afastara a hipotese da ma aplicacao dos 
dinheiros publicos. 

Baseado nesse compromisso do Sr. Primeiro-Ministro, que estou autorizado 
a transmitir ao Senado, pego ao Plenario aprove o destaque para rejeigao da 
emenda, porque, desta forma, estara o projeto em condigoes de ser submetido k 
sangao e de produzir os seus frutos. 

O r.obre Senador M:m de Sa, no final do seu notavel discurso, critica o desejo 
do se criar, em Brasilia, uma instituigao modelo que, forgosamente, formara alunos- 
modelo e em pequeno numero. Disse que muitas e vultosoas despesas seriam 
necessarias para atingirmos esse objetivo. 

Concordo com S. Ex.a que serao necessarias muitas despesas, mas sera neces- 
sario tambdm muito tempo, muita energia, muita coragem c muita confianga 
no futuro do Brasil. 

F por isso, Sr. Presidente, que pego a aprovagao do meu destaque para que 
scja rejeitada a emenda da Comissao de Finangas. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Tern a palavra, para enca- 
minhar a votagao, o nobre Senador Mem de Sd. 

O SR. MEM DE SA — Como sabe a Casa, a emenda esta rejeitada, entre- 
tanto, creio que a Comissao de Finangas tern motives se nao para regozijo, pelo 
menos para console. 

Realmente, nao haveria como negar a procedencia da emenda. A Fundagao 
que se esta criando vai gerir verbas como talvez poucas autarquias e entidades 
dispoem no Brasil e como mostrei, com absoluta, ilimitada liberdade. Nao hi 
no projeto a menor alusao a qualquer forma de controle ou de fiscalizagao. 

O eminente Senador Filinto Mliller, que hoje nos da o prazer de voltar a 
oferecer, a esta Casa, o que ha tanto tempo nao fazia, os primores de sua conduta 
parlamentar na diregao da Maioria, e o primeiro a reconhecer a necessidade 
desse controle. Demonstrou S. Ex.a que assim pensava. 

Aquela trmida e fugaz espcranga de que o Conselho Diretor, sendo integrado 
por homens dignos, exerga plenamente a sua finalidade esta um pouco sujeita 
a decepgoes na vida prdtica. 

Efetivamente o que eu disse foi que o Conselho Diretor da Fundagao deve 
ser integrado por homens desse gabarito, dessa envergadura moral. Nao sei se 
assim aconteceri, Sr. Presidente, porque temos visto e visto demais, no Brasil, 
a entrega de cargos da maior responsabilidade a homens da maior irresponsa- 
bilidade. 

Nao precisaria, provavelmente, desfiar o rosano dos exemplos dos dias atuais 
e dos dias passados. Acentuci que muito temia nao se conseguisse, em Brasilia, 
recrutar membros para o Conselho Diretor que a ele se pudessem devotar com 
o empenho e o aculeo necessarios, tal como se verifica na America do Norte, 
dadas as condigoes especiais da Nova Capital. 
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Lembro ainda que, mesmo no Governo passado, duas FundaQoes ao serem 
criadas trouxeram na lei a exigencia da prestagao de contas, perante o Tribunal, 
apesar dos seus Conselhos Diretores tambem deverem ser integrados por pessoas 
do mais alto valor. Os exemplos sao muito vivos e dignos de atengao. A famosa 
Fundagao das Pioneiras Sociais, que tanto trabalho e tanta luta deu ao Congresso, 
nela, atraves da Lei n.0 3.736, publicada frn 12 de margo de 1960, ficou a exigSncia 
da prestagao de contas perante o Grgao competente da Uniao; pouco depois, a 
Fundagao de Servigos Especiais de Saude Publica, pela Lei n.0 3.750, de 11 de 
abril, trouxe novamente a mesma exigencia. 

No caso, portanto, da Fundagao Universidade de Brasilia, que vai despender 
somas fabulosas, essa exigencia era mais do que imperiosa, e tanto assim foi 
reconhecido que o emincnte Senador Filinto Miiller, impressionado com a proce- 
dencia, tomou a iniciativa que acaba de referir, obtendo do Primeiro-Ministro a 
promessa de que se constituira um Grupo de Trabalho que, depois de muito 
dito, isto e, de muito trabalho, apresentara um projeto que, depois de outros 
tantos trabalhos, sera remetido ao Congresso para, provavelmente, dentro de dez 
anos, ser transformado em lei. 

A Comissao de Finangas tern, porem, um consolo, pensando no future do 
Brasil e deixando de se lembrar da realidade do presente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figuelredo) — Nao havendo mais quern 
queira discutir o requerimento de destaque, vou submete-lo h votagao. 

Pondero aos nobres Srs. Senadores que a votagao do requerimento de desta- 
que importa, desde logo, na rejeigao da Emenda n.0 7. 

Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento, queiram permanecer senta- 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. A Emenda n.0 7 csta rejeitada. 
Em votagao as Emendas de n.0s 1 a 6, apresentadas pela Comissao de Educa- 

gao e Cultura, com parecer favoravel da Comissao de Constituigao e Justiga. 
Os Srs. Senadores quo aprovam as emendas queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 

Estao aprovadas. A materia vai a Comissao de Redagao, para a rcdagao final. 
Item 3 

Votagao, em discussao unica, da 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 setem- 
bro de 1946, que dispoe sobre os bens imdveis da Uniao (redagao oferecida 
pela Comissao de Redagao em seu Parecer n.0 734, de 1961). 

Este projeto teve sua discussao encerrada na sessao anterior, 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final queiram permanecer senta- 

dos. (Pausa.) 

Aprovada. 
£ a seguinte a redagao final aprovada, que vai a Camara dos Depu- 

tados; 

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 artigos 139 —140 — 159 — 160 — 161 — 162 — 163 — 164 — 165 — 
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166 — 167 — 168 — 169 — 170 — 171 — 172 — 174 — 175 — 176 — 177 — 178 
— 179 — J80 — 181 — 182 — 183 — 184 e 185 do Decreto-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 Decre- 
to-lei n.0 9.760, de 5 de setembro de 1946; 

"Art. 125 — Poderao ser cedidos imoveis da Uniao aos Estados, Muni- 
cipios, ontidades educacionais, culturais c de finalidades sociais, e, ainda, 
quando se tratar dc aproveitamcnto economico de interesse nacional que 
merega tal favor, a pessoas fisicas ou juridicas, respeitado o disposto no 
§ 3.° do art. 156 da Constituigao Federal. A cessao dependera de autori- 
zagao legislativa e podera ser feita gratuitamente ou mediante as condi- 
g5es que ela estabelecer, sob qualquer dos regimes previstos na presente 
lei." 

"Art. 135 — A alienagao dc imdvel da Uniao dependera de autorizagao 
legislativa e se fara mediante concorrencia e por prego inferior ao seu 
valor atualizado, fixado pelo Servigo do Patrimonio da Uniao, respeitado 
o disposto no § 3.° do art. 156 da Constituigao Federal." 

"Art. 173 — Todo aquele que, nao sendo proprietario rural nem urba- 
no, ocupar por dez anos ininterruptos trecho de terras da Uniao de area 
nao superior a 25 (vinto e cinco) hectares, tornando-o produtivo por seu 
trabalho e tcndo nelc sua moradia, podera adquirir-lhe a propriedade 
mediante sentenga declaratdria. 

§1.° — O processo correra perante Juiz dos Feitos da Fazenda da 
situagao do imovei com citagao do representante da Uniao e sera isento 
de selos dc custas e quaisquer emolumentos. 

S 2.° — Passada em julgado a sentenga declaratdria de propriedade, o 
Juiz designara engenheiro ou agrimensor do servigo da Uniao para medir 
a area, cuja planta, acompanhada da sentenga declaratdria e da homolo- 
gagao da medigao, sera titulo habil para que seja transcrita no registro 
de imdveis 

8 3.° — Ao requerentc e assegurada a assistencia judiciaria para o 
respectivo processo." 

"Art. 200 — Respeitado o disposto no art. 173 da presente lei, os demais 
bens imdveis da Uniao, seja qual for a sua natureza, nao sao sujeitos a 
usucapiao." 

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

Item 6 

Votagao, cm discussao unica, da Redagao Final do Projeto de Lei do 
Senado n.0 3, de 1959, que reguia o pagamento de juros moratdrios pela 
Uniao, pelos Estados, Distrito Federal, Municipios e autarquias (reda- 
gao ofcrecida pela Comissao de Redagao cm seu Parecer n.0 732, de 1961). 

O projeto teve sua discussao encerrada na scssao anterior. 
Em votagao a redagao final. 

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

Esta aprovada. 
E a seguinte a redagao final aprovada, que vai a Camara dos Depu- 

tados: 
Redagao final do Projeto de Lei do Senado n.0 3, de 1959, que reguia 

o pagamento de juros moratorios pela Uniao, pelos Estados, Distrito 
Federal, Municipios c autarquias. 
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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-lei n.0 22.785, de 31 de maio 
de 1933, e todas as demais disposigoes legais em contrario ao estabelecido nesta lei. 

Item 7 

Votagao, em discussao unica, do Parecer n.0 708, de 1961, da Comissao 
de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas no sentido de ser ouvida 
a SPVEA sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 392, de 1956, 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. 

O parecer teve sua discussao encerrada na sessao anterior. 
Em votagao o Parecer n.0 708. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 

fi o seguinte o parecer aprovado; 
PARECER N.0 708, DE 1961 

Da Comissao de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas, sobre 
o Projeto de Lei da Camara n.0 392, de 1956, que autoriza o Poder 
Executivo a estudar projetos e construir uma ponte sobre o rio Tocantins, 
entre Tocantinopolis, no Estado de Goias, e Porto Franco, no Estado 
do Maranhao. 

Relator: Sr. Coimbra Bueno. 
A ponte do Tocantins, em que esta sltuada a ponte do Estreito, ora em 

construgao, comegou a despertar as atengoes do Pais apos a assinatura e provi- 
dencias correlatas dos ccnvenios interestaduais de 1948, de iniciativa do Governo 
goiano, e firmados em Carolina, entre Maranhao (Governador 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 
convenios dizem respeito as ligacoes rodoferrofluviais e aereas itneressando 
diretamente os Estados de Goias, Maranhao e Para; tambem a todo o sistema 
rodoviario 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 desobstrugao de trechos do rio Manuel Alves Grande; a transposigao das 
cachoeiras de Santo Antonio e outras; as condigoes de navegabilidade do Tocan- 
tins entre Carolina e Tucurui; ao funcionamento de rotas aereas e navega- 
gao 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 
obrigatbrio de cruzamento do caudaloso Tocantins, pelo menos, durante varios 
lustros, para a Rodovia Transbrasiliana, a BR-14 (trecho denominado suces- 
sivamente nos ultimos decenios de "ligagao rodoferrofluvial 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 tracado natural passara neces- 
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sariamente perto de Porto Franco e Tocantinopolis, continuando mesmo assim, 
a ponte em pauta, como obra integrante dessa BR-14. 

Alem da Transbrasiliana, no sen atual tragado, ja executado, uma ponte 
sobre o Tocantins, na regiao beneficiada com os citados convenios interestaduais 
de 1948, entre Goias, Maranhao e Para, ira servir tambem a BR-21, que tera ai 
o sen ponto terminal; forgara igualmente uma deflexao para o Sul no tragado 
definitive da BR-62, com o desiocamento de seu ponto terminal de Araguatins 
para o local da ponte em pauta. 

Bodovias estaduais do Maranhao e de Goias, como, por exemplo, GO-81, 
bem como outras municipals, irao sofrer pequenas modificagoes em seus tragados 
e se beneficiarap igualmente da grande obra. 

Ao recetaer, em 29-6-60, o presente processo, relative ao referido Projeto 
n.0 392/56, preferi rete-lo durante alguns dias, para aproveitar minha proje- 
tada viagem 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 rio Tocan- 
tins, a cerca de 15 km, a montante de Tocantinopolis, no local denominado 
Estreito, onde o imenso rio passa num apertado entre rochas, que limita a 
largura da corrente na epoca das secas a poucas dezenas de metres de largura, 
favorecendo a construgao da ponte. Em resultado da feliz resolugao do Presi- 
dente Juscelino Kubitschek de abrir dentro de seu periodo governamental todo 
o trecho do atual tragado da Transbrasiliana, entre Brasilia e Belem, aprovei- 
tando 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 informagoes que ja cbtive, a ponte ora em 
construgao pela SPVEA, atraves da RODOBRAS, foi inicialmente dotada com 
Cr$ 180.000.000,00 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 propor o arquivamento deste projeto, submeto a esta douta 
Comissao o seu encaminharaento a SPVEA para informar a esta Casa detalha- 
damente — com plantas, relatcrios e comprovagoes devidas — os textos dos 
contratos e orgamentos iniciais e atualmente em vigor, bem como as motivagoes 
e justificagoes da troca de projetos e empreiteiros, com substancial aumento 
do custo da obra, inclusive, com a destruigao em parte da estrutura do primeiro 
projeto, depois de executada. 

Item 8 

Votagao, em discussao, do Projeto de Resolugao n.0 53, de 1961, 
de autoria da Comissao Diretora, que torna sem efeito a nomeagao de 
Francisco Ojeda, para a classe inicial da carreira de Taquigrafo. 

O projeto teve sua discussao encerrada na sessao anterior e nao foi subme- 
tido a votagao por falta de numero. 

Em votagao. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto de resolugao queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Esta aprovado. A materia vai a Comissao Diretora para a redagao final. 
Item 9 

Votagao, em discussao unica, do Projeto de Resolugao n.0 65, de 1961, 
de autoria da Comissao Diretora, que nomeia Lidia das Dores Mata para 
o cargo isolado de enfermeira PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Em votagao o projeto. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. O projeto ira a Comissao Diretora para a redagao final. 

Item 10 
Vota?ao, em discu&sao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 121, 

de 1961 (n.0 305, de 1959, na Casa de origem), que isenta do imposto de 
importaQao e de consumo equipamento destinado a ampliacao da fabrica 
de soda caustica da Companhia Eletroquimica Pan-Americana (incluido 
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio concedida na 
sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador Coimbra Bueno), tendo 
Pareceres favoraveis in.0s 747 e 748), das Comissoes de Economia e do 
Finanqas. 

Sobre a mesa requerimento que sera lido pelo Sr. l,0-Se-cretario. 
E ildo e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 516, DE 1961 
Nos termos dos arts. 212, letra 1. e 274, letra b, do Regimsnto Interno, 

requeiro adiamento da votagao do Projeto de Lei da Camara n.0 121, de 1961, 
a fim de ser feita na sessao de 13 do corrente. 

Saia das Sessdes, 5 de dezembro de 1961. — Lino de Mattos. 

O projeto entrara na Ordem do Dia da sessao do dia 13 do corrente mes. 

Item 11 

Votagao, em dlscussao linica, do Projeto de Lei da Camara n.0 136, 
de 1961 tn.0 1.931, de 1960, na Camara), que concede per.sao especial 
de Cr$ 8.933,00 mensais a Maria Pompeia de Carvalho, viuva de Rivaldo 
Coelho de Carvalho, e seus filhos menores, tendo Parecer sob n.0 687, 
de 1961, da Comissao de Finangas, favoravel com a emenda que oferece 
sob n.0 1-CF. 

Em votagao o projeto, sem prejuizo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 138, DE 1SC1 
(N.0 1.931-B, de 1960, na Camara) 

Concede pcnsao especial de CrS 8.933,00 mensais a Maria Pompeia 
de Carvalho, viiiva de Rivaldo Coelho de Carvalho, e seus filhos menores. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — E concedida pensao especial de Cr$ 8.933,00 (oito mil e novecentos 
e trinta e tres cruzeiros) mensais a Maria Pompeia de Carvalho, viuva de 
Rivaldo Coelho de Carvalho, falecido em conseqiiencia de acidente ocorrido em 
servigo, e a seus filhos menores Maria Cristina de Carvalho, Ricardo Augusto 
de Carvalho, Maria Lucia de Carvalho e Silvia Maria de Carvalho. 

Art. 2.° — O pagamento da pensao de que trata o art. 1.° correra a conta 
da dotagao 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. 

Em votagao a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 



- 117 - 

Esta aprovada. 
fi a seguinto a omenda aprovada. 

EMEND A N.0 1-CF 
Ao art. 1.°: 
Onde se diz: "Cr$ 8.933,CO (oito mil e novacentos e trinta e tres cruzeiros")... 
Diga-se: "CrS 9.600,00 (nove mil e seiscentos cruzeiros)... 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — A materia vai a Comissao 

de RedaQao, para a redacao final. 

Item 12 
Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.0 506, de 1361, dos 

Srs. Senadores Daniel Krieger <Lider da UDN), Benedito Valladares 
(Lider do PSD) e Caiado de Castro, solicitando urgencia, nos termos do 
art. 330, letra c, do Regimento. para o Projeto de Lei da Camara n.0 152, 
de 1S61, que altera o art. 1.° da Lei n.0 3.205, de 13 de julho (modifica 
o art. 1.° da Lei n.0 402, de setembro de 1948, que reestrutura os cargos 
de tesoureiro do Serviqo Publico Federal). "" 

Em votaqao o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. 

(Pausa.) 
O requerimento e aprovado e o projeto entrara na Ordem do Dia da terceira 

sessao ordimiria segulnte a presente. 

Item 13 

Votaqao, cm discussao unica, do Requerimento n.0 507, de 1961, do 
Sr. Heribaldo Vieira (Lider em exercicio da UDN) e outros Srs. Sena- 
dores, solicitando urgencia, nos termos do art. 330. letra c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n.0 33, de 1960, que determina 
sejam efetivados os professores do ensino primario e medio que fizeram 
provas de seleqao para o Magisterio de Brasilia. • 

Nos termos do art. 333 do Regimento Interno, este requerimento tera sua 
votacao adiada para a proxima sessao. 

Item 14 

Votaqao, em discussao unica, do Requerimento n.0 508, de 1961, do 
Senhor Senador Coimbra Bueno, solicitando transcriqao, nos Anais do 
Senado, do tres noticias publicadas na edigao de O Globo de 30 de 
novembro do ano em curso. 

Em votagao o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. A materia a qua se refere o requerimento sera, inserida 

nos Anais. 

Item 15 

Discussao iinica do Projeto de Resolugao n.0 64, de 1961, de autoria 
da Comissao Direlora, que nomeia Edson Ferreira Affonso para o cargo 
isolado de Oficial da Ata, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Esta encerrada a sessao. 
Em discussao o projeto. (Pausa.) 
Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
O projeto volta a Comissao Diretora, para redaqao final. 
Esta esgotada a Ordem do Dia. 
Convoco os Srs. Senadores para uma sessao extraordinaria hoje as 21 boras. 
Nada mais havendo que tratar, encerro a sessao designando para a proxima 

a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
VotaQao, em discussao unica, do Requerimsnto n.0 507, de 1961, do Sr. Heri- 

baldo Vieira (Lider em exercicio da UDN) e outros Srs. Senadores, solicitando 
urgencia, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, para o Projeto 
de Lei do Senado n.0 33, de 1960, que determina sejam efetivados os professores 
do ensino primario e medio que fizeram provas de seleqao para o Magisterio 
de Brasilia. 

2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 120, de 1961 (n.0 815, de 

1959, na Camara), que autoriza o Pcder Executivo a abrir, pelo Ministerio da 
Marinha, o credito especial de CrS 429.930,60, destinado ao pagamento de obras 
realizadas na Base Naval de Natal, pelo construtor civil Joaquim Victor de Hol- 
landa, em 1959, tendo parecer favoravel sob n.0 639, de 1961, da Comissao de 
Finan?as. 

3 
VotaQao, em discussao unica, do Requerimento n.0 506, de 1961, dos Senhores 

Senadores Daniel Krieger (Lider da UDN), Benedito Valladares (Lider do PSD) 
e Caiado de Castro, solicitando urgencia, nos termos do art. 330, letra c, do 
Regimento, para o Projeto de Lei da Camara n.0 152, de 1961, que altera o 

*art. 1.° da Lei n.0 3.205, de 13 de julho (modifica o art, 1.° da Lei n.0 402, 
de 24 de setembro de 1948, que reestrutura os cargos de tesoureiro do ServiQo 
Publico Federal). 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 18 boras e 30 minutos.) 



241.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 5 de dezembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 21 horas acham-se presentes os Srs Senadores: 
Mourao Vicira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Zacharias de Assumpgao 

— Lobao da Silvelra — Victorino Freire — Sebastiao Archer — Eugenlo Barros 
— Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — Fausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Dix-Huit Rosado 
— Argemlro de Figueiredo — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira 
— Lourlval Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — 
Lima Teixeira — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Caiado do 
Castro — Gllberto Marinho — Benedito Valadares — Nilton Campos — Lino de 
Mattos — Jose Feliciano — Filinto Miiller — Lopes da Costa — A16 Guimaraes 
— Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — 
Daniel Krleger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo numcro legal, declaro aberta a sessao. 

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

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

EXPEDIENTE 

OFfCIOS 

Do Sr. Primeiro-Secrctario da Camara aos Deputados, encaminhando auto- 
grafos dos seguintcs projetos 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 190, DE 1961 
(N.0 2.358-D, de 1957, na Casa de origem) 

Estabclece normas para a validade dc pedido de demissao on recibo 
de quita^ao contratual, firmado por empregado. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — o pedido de demissao ou recibo e qultaqao de rescisao do contralo 
de trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviqo, so sera 
valido quando feito com a asslstencia do respective sindicato ou perante a auto- 
ridade do Ministerio do Trabalho e da Previdencia Social ou da Justiqa do Tra- 
balho. 

Paragrafo unico — Quando nao existir na localidade nenhum dos orgaos 
prevlstos neste artlgo, a asslstencia sera prestada pelo Julz de Paz e, na sua falta 
ou impedlmento, pela autoridade pollcial. 
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Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

(As Comissoes de Constituigao e Justi?a e Legisla^ao Social.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 191, DE 1961 
(N.0 3.467-B, na Casa de origem) 

Prorroga por mais um exercicio a vigencia da Lei n.0 3 .798, de 2 de 
agosto de 1960, que abriu credito para a moderniza^ao dos services de 
seguran^a e protefao ao voo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica prorrogado pelo prazo de mais um exercicio a vigencia da 

Lei n.0 3.798, de 2 de agosto de 1960, que abre um credito especial de Cr$ 
1.726.000.000,00 (um bilhao, setccentos e vinte e seis milhoes de cruzeiros), des- 
tinado a modernizagao e desenvolvimento dos servigos de seguranga e protegao 
ao voo, a cargo da Diretoria de Rotas Aereas. 

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

(A Comissao de Finangas. 
PARECER N.0 768, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 125, de 1959 (na Camara n." 2.287-B-57), que revoga o art. 
2.° da Lei n.0 705, de 16 de maio de 1949, os arts. 3.° e 4.° da Lei n.0 1.639, 
de 14 de julho de 1952, e da Lei n.0 2.212, de 31 de maio de 1954. (Car- 
reira de Comissario de Policia). 

Relator: Sr. Jefferson de Aguiar 
O Deputado Jose Bonifacio apresentou e a Camara dos Deputados aprovou 

o Projeto n.0 2.287-B, de 1957, que tem por objetlvo revogar o art. 2.° da Lei 
n.0 705, de 16 de maio de 1949, os arts. 3.° e 4.° da Lei n.0 1.639, de 14 de julho 
de 1952, e a Lei n.0 2.212, de 31 de maio de 1954. 

Estabelece o art. 1.° da Lei n.0 705: "Os cursos da carreira de Comissario 
de Policia do Quadro Permanente do Ministerio da Justiga e Negocios Interiores 
(DFSP) serao provides: um tergo por concurso de provas e titulos e dols tergos 
pelos alunos habilitados no Curso de Comissario de Policia, da Escola de Policia, 
do Departamento Federal de Seguranga Publica." 

No entanto, o art. 2 ° da Lei n.0 705 permltia a nomeagao de Comissario de 
Policia, se bachareis em direito e com tempo de servigo superior a 10 anos, inde- 
pendentemente de concurso, tornando inocua a determinagao prevista no art. 1.° 
do mesmo diploma legal. 

As leis posteriores ampliaram a outorga e afrontaram o prlncipio preconizado 
no art. 1.° da Lei n.0 705, consoante transcrito a seguir: 

"Lei n.0 1.639, de 14 de julho de 1952 — altera a carreira de Comis- 
sario de Policia do Quadro Permanente do Ministerio da Justiga e Nego- 
cios Interiores, e da outras providencias. 

Art. 3.° — Os funcionarios que satisfizerem os requisites do art. 2 ° 
da Lei n.0 705, de 1949, serao incluidos, automaticamente, na classe "L" 
da carreira ora alterada. 

Art. 4.° — Os funcionarios atingidos por esta Lei, terao sens titulos 
devidamente apostilados pelo Diretor da Divisao de Admlnistragao do 
Departamento Federal de Seguranga Publica. 

Lei n.0 2.212, de 31 de maio de 1954, dispoe sobre a aplicagao do art. 
2.° da Lei n.0 705, de 16 de maio de 1949, por que se regula o provimento 
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de cargos da carreira de Comissario ds Policia do Quadro Permanente 
do Ministerio da Justiga e Nego^ios Interiores. 

O Congresso Nacional decrsta e eu promulgo, ncs termos do art. 70, 
§ 4.° da Constituigao Federal, a seguinte lei: 

Art. 1.° — O aproveitamento em cargos, nao iniciais, da carreira de 
Comissario do Policia do Departamento Federal de Seguranga Piiblica, 
de que trata o art. 2.° da Lei n.0 705, de 16 de maio de 1949, havendo 
vaga, devera ser requerido ao Ministro da Justiga e Negocios Interiores 
pelo interessado que preencher os requisites do citado dispositivo dentro 
do prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias, a contar da publicagao da 
presente lei. 

S 1.° — Decorrido o prazo estabelecido submetera os requerimentos 
dos interessados, com requerimentos e informagoes que os acompanharem, 
ao despacho do Presidente da Repiiblica. 

8 2.° — Se varios interessados o requererem simultaneamente terao 
preferencia os que contarem mais tempo de servigo piiblico federal. 

Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revo- 
gadas as disposigoes em contrario." 

A revogagao restabelece a indiscutivel procedencia do princ pio previsto no 
art. 1.° da Lei n.0 705, com real vantagem para o servigo publico s para os misteres 
do Departamento Federal de Seguranga Piiblica. 

Por conseguinte, a revogagao se impoe e contra ela nada ha que impugnar, 
sob o ponto de vista constitucional e juridico. No merito, opinara a Comissao 
de Servigo Publico. 

Sala das Comissoes, 18 de novembro de 1959. — Lourival Fontcs, Presidents 
— Jefferson de Aguiar, Relator — Ruy Carneiro — Joao Villasboas — Menezes 
Pimentel — Lima Guimaraes — Argemiro de Figueiredo — Milton Campos — 
Daniel Kriegcr. 

PARECER N.0 769, DE 1961 

Da Comissao de Servigo Publico Civil, sobre o Projeto de Lei da Ca- 
mara n.0 2.287, de 1957 (no Senado n.® 125, de 1959), que revoga o art. 
2.° da Lei n.® 705, de 16 de maio de 1949, os arts. 3.® e 4.® da Lei n.® 1.639, 
de 14 de julho de 1952, e a Lei n.® 2.212, de 31 de maio de 1954. 

Relator; Sr. Nelson Maculan 

O presente projeto visa a revogar o art. 2.® da Lei n.° 705, de 16 de maio 
de 1949, os arts. 3.® e 4.® da Lei n.° 1.639, de 14 de julho de 1952, e a Lei 
n.® 2.212, de 31 de maio de 1954. 

Prescreve o art. 2.® da Lei n.® 705, de 1949; 
"Art. 2.® — Sera aproveitado em cargos. nao iniciais, da carreira de 

Comissario de Policia, independente da realizagao do curso, a que se refere 
o art. 1°, o ocupante de cargo de carreira priyativo do DFSP, desde que 
tenha dez anos, no minimo, de servigo policial, e haja ingressado por 
meio de concurso, satisfeita a condigao essencial de ser bacharel em 
dlreito." 

Os arts. 3.® e 4.® da Lei n.® 1.639, de 14 de julho de 1952, e a Lei n.® 2.212, 
de 31 de maio de 1954, encerram preceitos complementares a Lei n.® 705, de 
1949, funcionando, a rigor, como dispositivos regulamentares. 

fi evidente, portanto, que a simples revogagao do art. 2.® da Lei n 0 705, de 
1949, bastaria para tornar inoperantes os arts. 3.® e 4.® da Lei n.® 1.639, de 1952, 
e a Lei n.® 2,212, de 1954. 

O autor do presente projeto, porem, justifica a revogagao expressa dos pre- 
ceitos legals supra-referidos, como medida de alto significado para a admlnis- 
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tragao do Departamento Federal de Seguranga Piiblica, tendo em vista os desca- 
labros que tais dispositivos causaram a estrutura da carreira de Comissario de 
Pollcia. 

De fato, o aproveitamento de servidores em classes nao Iniciais da carreira 
de Comissario de Policia, alem de ferir frontalmente o dlsposto no art. 186 da 
Constituigao Federal, cria um estado de saturagao nas classes intermediarias 
dessa carreira, impedindo o natural deslocamento dos ocupantes das classes ime- 
diatamente inferiores, na forma dos criterios usuais de promogao. 

Por outro lado, nao se operando a promogao, o processo de renovagao dentro 
dessa carreira so se podera efetuar mediante a criagao de novos cargos na classe 
inicial, pois dificilmente ocorrerao claros em sua classe base. 

Acresce, ainda, que a Lei n.0 1.639, de 1952, em seu art. 3.°, certo por um 
lapso de redagao, usou a expressao "satisfizerem" em lugar de "satisfagam", dando 
a nitida impressao de que a lei alcangaria os casos futures, a medida que estes 
viessem a integrar os requisites legais. 

Assim esta redigido o art. 3 ° da Lei n.0 1.639, de 1952: 
"Art. 3.° — Os funcionarios que satisfizerem os requisites do art. 2.° 

da Lei n.0 705, de 1949, serao incluidos, automaticamente, na classe "L" da 
carreira ora alterada." 

O prdprio art. 2.° da Lei n.0 705, de 1949, pelo sentido de que se reveste, e, 
inegavelmente, um preceito de natureza transitoria, aplicando-se exclusivamente 
aos casos ja constituidos a epoca de sua vigencia. 

Assim, o erro, constante da Lei n.0 1.639, de 1952, gcrou, desde logo, problemas 
de direito intertemporal, atraindo situagdes que, de outro modo, nao poderiam 
ser arroladas no campo de sua aplicagao O resultado de tudo isso, foi que nume- 
rosos funcionarios, a medida que completavam os requisitos legais, requeriam o 
seu aproveitamento em classe nao inicial da carreira de Comissario de Policia, 
criando para a administragao do DF3P um serio problema de pessoal. 

Viu-se, assim, a diregao do DFSP forgada a indeferir as pretensoes dos inte- 
ressados que, calcados nas prescrigoes legais, requeriam o seu aproveitamento na 
classe da carreira de Comissario de Policia. A recusa da administragao em atender 
aos requerentes fez com que estes recorressem ao Judiciario, atraves de Mandado 
de Seguranga, postulando em defesa de seus direitos. Neste particular, a juris- 
prudencia tern sido desconcertante, ora concedendo a liminar, ora denegando o 
recurso, com visiveis prejuizos para a administragao e para os recorrentes. 

O objetivo do presente projeto, pois, e acabar de vez com as demandas judi- 
ciais, restabelecendo os principios normals de provimento dos cargos de carreira 
de Comissario de Policia. 

Acontece, porem, que, com o advento da Lei n.0 3.780, de 1960 (Piano de 
Classificagao de Cargos), a situagao, agora, se apresenta de modo bom diferente. 
Nesse novo diploma legal, a carreira de Comissario de Policia passa a constituir 
uma serie de classes, com estrutura, vencimentos, atribuigoes e forma de provi- 
mento predeterminados. 

Prescreve o art. 53 da Lei n.0 3.780, de 1960: 

"Art. 53 — Serao preenchidas por concursos de provas e titulos: 

a) as vagas da classe inicial ou singular, para cujo provimento nao 
se tenha estabslecido o regime de nomeagao mediante acesso; 

b) metade das vagas de classes compreendidas no regime de acesso." 
Desta sorte, estao tacitamente revogadas as disposigoes constantes do art. 1.° 

e 2.° da Lei n.0 705, de 1949; art 3 ° da Lei n.0 1.639, de 1952; e a Lei n.0 2.212 
de 1954, a vista do novo processo de provimento estabelecido pela Lei n.0 3.783, 
de 1960. 
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Conyem, todavia, para que se estimule a realizaqao do Curso de Comissario 
de Policia, adotar-se medidas que, sem ferir os principles gerais que informem 
o sistema de provimento dos cargos piiblicos, atendem as peculiaridades do pro- 
blema. 

Dlants do exposto, opinamos pela aprovaqao do presente projeto, nos termos 
do seguinte 

Substitutivo 

Art. 1.° — Os cargos que compoem a classe inicial da Serie de Classes de 
Comissario de Policia, de que trata a Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, serao 
provides por concurso de provas e titulos. 

Paragrafo linico — Os candidates ao concurso, habilitados no curso de Comis- 
sario de Policia, da Escola de Policia do Departamento Federal de Seguranga 
Piiblica, ficam isentos da prestagao do concurso de titulos. 

Art. 2.° — Sao revogados os arts. 1.° e 2.° da Lei n.0 705, de 16 de maio de 
1949, o art. 3.° da Lei n.0 1.639, de 14 de julho de 1952, e a Lei n.0 2.212, de 31 
de maio de 1954. 

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

Senado Federal, 7 de novembro de 1960. — Daniel Krieger, Presidente — 
Nelson Maculan, Relator — Ary Vianna — Mem de Sa — Caiado de Castro. 

PARECER N.0 770, DE 1961 

Da Comissiio de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 125, 
de 1959 (n.0 2.287-B/57 na Camara), que revoga o art. 2.° da Lei n" 705, 
de 1949, os arts. 3.° e 4.° da Lei n.0 1.639, de 1952, e a Lei n.0 2 .212, de 
1954. 

Relator: Sr. Victorino Freire 

1. Trata-se de projeto de lei, apresentado pelo nobre Deputado Jose Bonifacio, 
visando a revogagao do art. 2.° da Lei n.0 705, de 16 de maio de 1949, dos arts. 
3.° e 4.° da Lei nP 1.639, de 14 de julho de 1952, e da Lei n.0 2.212, de 31 de 
maio de 1954, que contem disposigoes relativas ao ingresso no cargo inicial da 
carreira de Comissario de Policia do Quadro Permanente do Ministerio da Justiga 
e Negocios Interiores (DFSP). 

2. O autor afirma, em sua justlficagao, existir verdadeira antinomia entre as 
disposigoes do art. IP da Lei nP 705, de 1949 — que se fundamenta no sistema 
do m^rito: ingresso mediante concurso — e a do art. 2.° do mesmo diploma legal 
— que determina o aproveitamento, em cargos nao iniciais da carreira, dos fun- 
cionarios que especifica. Os Tribunais, conforme afirma o autor, tern considerado 
a norma do art. 2.° como violadora do mandamento contido no art. 186 da Cons- 
tituigao. Os demais textos legais a serem revogados dizem respeito ao mesmo 
assunto e existem em decorrencia do citado art. 2° da Lei nP 705, de 1949. 

3. A Comissao de Constituigao e Justiga desta Casa opinou pela aprovagao do 
projeto, por entender que, alem de constitucional, preceitos nele adotados se 
impoem, com reais vantagens para o servigo piiblico. 

A Comissao do Servigo Piiblico Civil, ouvida a respeito, houve por bem apre- 
sentar emenda substitutiva, visando a adaptar o texto do projeto a Lei nP 3.780, 
de 1960 — Classificagao de Cargos —, que deu nova estrutura, novos vencimen- 
tos e atribuigoes o determinou a forma de provimento a carreira de Comissario 
de Policia — que passou a constituir uma serie de classes. 

4. Em face do exposto e tendo em vista nada existir do ponto de vista desta 
Comissao que possa ser argiiido contra a proposigao, inclusive por nao se tratar 
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de materia de sua algada, opinamos pela aprovagao do projeto, na forma da 
emenda substitutiva da Comissao de Servigo Publico Civil. 

Sal a das ComLssoes, 29 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Victorino Freire, Relator — Lobao da Silveira — Joao Arruda — Saulo Ramos 
— Fernandes Tavora — Joaquim Parente — Dix-Huit Rosado — Fausto Cabral. 

PARECER N.0 771, DE 1961 

Da Comissao de Finan?as, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 166, 
de 1961 (n.0 2.037-B/60 na Camara), que concede pensao especial de 
CrS 30.000,00 mensais a viiiva do Senador Joao Lima Guimaraes. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
1. Trata-se de projeto de lei, apresentado pelo nobre Deputado Cltimo de Car- 
valho, concedendo a pensao especial de CrS 30.000,00 'mensais a Senhora Carlota 
Moreira Guimaraes, viiiva do Senador Joao Lima Guimaraes, devendo a referida 
pensao correr por conta da dotagao orgamentaria do Ministerio da Fazenda, 
destinada aos pensionistas da Uniao. 

2. Na justificagao ao projeto destaca-se um trecho sobre a vida do ex-Senador 
que merece ser aqui transcrito; 

"E quanto mais se avantajava no conceito dos seus concidadaos pelas 
atitudes patrioticas que esposava em face dos magnos problemas nacio- 
nais, mais se empobrecia, economica e financeiramente falando, chegando 
ao ponto de, partindo para o alem, deixar a sua veneranda esposa prati- 
camente desprotegida de recursos para se manter, ja sexagenaria e debi- 
litada pela longa caminhada a que se sujeitou como valorosa companheira 
de um politico pobre." 

3. No que tange a Comissao de Finanqas examinar, o projeto encontra-se em 
condigoes de ser aprovado, inclusive por nao constituir precedente e tratar-se 
de medida justa e humana. 
4. Assim, tendo em vista nada existir que Ihe possa ser oposto, opinamos pela 
aprovagao do projeto. 

Sala das Comissoes, 4 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Fausto Cabral, Relator — Saulo Ramos — Joaquim Parente — Eugenio Barros 
— Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Ary Vianna — Irineu Bornhausen. 

v PARECER N.0 772, DE 1961 
Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei n.0 145, 

de 1961 (n.0 2.114-C/55, na Camara), que autoriza o Tesouro Nacional 
a encampar a emissao de papel moeda no valor correspondente a doagao 
de um imovel a Mitra Diocesana de Niterci, pela Caixa de Mobilizagao 
Bancaria, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Milton Campos 
Foi aprovado na Camara dos Deputados e vem agora ao Senado o projeto 

n.0 2.114-C/55 (n.0 145/61 nesta Casa), cuja substancial finalidade e doar a 
Mitra Diocesana de Niteroi, para instalagao de servigos sociais e espirituais, um 
imovel situado a Praia de Icarai, na capital flumlnense. 

Amplamente discutido e emendado na Camara dos Deputados, o projeto, para 
atingir a finalidade mencionada, autoriza a encampagao, pelo Tesouro Nacional, 
da comissao de papel moeda no valor de Cr$ 2.250.000,00, correspondente ao 
valor do imovel, cuja doagao se ira fazer pela Caixa de Mobilizagao Bancaria, 
uma vez que esse orgao recebera o imovel em doagao tm pagamento e e, por- 
tanto, o titular do dominio e dos direitos reais a serem transferidos. 

Nao ha objegoes a constitucionalidade do projeto. O aspecto da aparente sub- 
vengao a culto religiose, que a primeira vista podo impressionar, foi devidamente 
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examinado na Camara. Na verdade, segundo a reiterada pratica legislativa, nao 
ocorre na especie a proibigao do art. 31 n.0 II da ConstituiQao. Nao so o projeto 
nao envolve propriamente uma subven^ao a culto, no sentido do texto, como 
tambem se verifica que o auxilio, representado pelo projeto, destina-se a servigos 
de assistencla social. A constancia e uniformidade dessa interpretagao dispensam, 
alias, outras consideragoes. 

O parecer e, pois, pela constitucionalidade. 
Sala das Comissoes, 23 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 

Milton Campos, Relator — Ary Vianna — Aloysio de Carvalho — Heribaldo Vieira 
— Lourival Fontes — Lima Teixeira.j 

PARECER N.0 773, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 145, 
de 1961 (n.0 2.114-C/55, na Camara), que autoriza o Tesouro Nacional 
a encampar a emissao de papel moeda no valor correspondente a doagao 
de um imovel a Mitra Diocesana de Niteroi, pela Calxa de Mobilizagao 
Bancaria, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Ary Vianna 
O projeto em exame tem por objetivo regularizar doagao feita a Mitra Dio- 

cesana de Niteroi, pela Caixa de Mobilizagao Bancaria. 
A doagao refere-se a imovel situado a Praia de Icarai, n.0 521, na cidade 

de Niteroi, recebido pela citada Caixa em pagamento de divida do Banco Nacional 
de Descontos. 

O imovel sera usado pela Mitra para a "instalagao de servigos de assistencia 
social e espiritual", conforme reza o art. 1.° do projeto. 

A regularizagao efetuar-se-a mediante a encampagao, pelo Tesouro Nacional, 
da emissao de papel moeda na importancia de dois milhoes, duzentos e cinquenta 
mil cruzeiros (Cr$ 2.250.000,00), correspondente ao valor do imovel cuja doagao 
e autorizada e, tambem, pela transferencia para a Mitra da cessao de dominio 
util do terreno de marinha relative ao lote n.0 2.018, que Integra o imovel em 
aprego (art. 3.°). 

Do ponto de vista financeiro, o projeto nao oferece objegoes, inclusive porque 
a Uniao resguarda seus direitos se a utilizagao vier a ser alterada pela Mitra 
Diocesana de Niteroi (arts. 3.° e 4°). 

Nestas condigoes, a Comissao de Finangas opina pela aprovagao do projeto. 

Sala das Sessoes, de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Ary Vianna, Relator — Filinto Miiller — Femandes Tavora — Joaquim Parente 
— Eugenio Barros — Dix-Huit Rosado — Lopes da Costa — Caspar Velloso — 
Alo Guimaraes. 

PARECER N" 774, DE 1961 

Da Comissao de Educagao e Cultura — ao Projeto de Lei da Camara 
n.0 102, de 1961, que dispoe sobre os cursos de formagao em psicologia e 
regulamenta a profissao de pslcologista. 

Relator: Sr. Mem de Sa 
O Projeto de Lei da Camara n.0 102, de 1961, dispoe sobre os cursos de for- 

magao em psicologia e regulamenta a profissao de psicologista. Dispoe, a res- 
peito, que a formagao em psicologia se fara, nas Faculdades de Filosofia, em 
tres cursos: — o de bacharelado, em tres series, o de licenciado, em uma, e de 
psicologo em mais tres. Os arts. 2.°, 3.° e 4.° fixam os curriculos dos referidos 
cursos. Os que integram o Capitulo II se referem a vida escolar, estipulando as 
condigoes exigidas para a matricula nos mesmos cursos; os de n.^ 10 a 14, com- 
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pondo o Cap. Ill, tratam dos direitos conferidos aos diplomados; os de n.0s 15, 
16 e 17 (Cap. IV e V) preceituam sobre as condiQoes para funcionamento dos 
cursos e sobre a revalidaQao de diplomas; e, finalmente, os demais, reunidos 
no Capitulo VI, contem disposigoes gerais e transitbrias. O projeto deriva de 
Mensagem do Presidente da Republica, de 19 de margo de 1958, e foi elaborado 
pela Comissao de Ensino Superior, do Ministerio de Educagao e Cultura, em 
parecer de que foi relator o notavel Prof. Lourengo Filho. Na Camara dos Srs. 
Deputados teve ele longa tramitagao e acurado estudo da Comissao de Educagao, 
que elaborou e aprovou dois substitutivos, um do Deputado Adaucto Liicio Car- 
doso e outro do Deputado Lauro Cruz, sendo finalmente o ultimo adotado pelo 
plenario. 

Com tais precedentes e posto ao cuidado de tao ilustres personalidades, o 
projeto chegado a esta Casa merece franco louvor, dispondo com seguranga 
sobre materia cuja importancia dispensa comentarios. O trabalho do Prof. Lou- 
rengo Filho, alias, resume, com a proficiencia que Ihe e peculiar, a significagao, 
cada dia maior, da formagao de psicologos, para as diversas fungoes de ordem 
social a que sao chamados na vida moderna. Trata-se, como ninguem Ignora, 
do extraordinario desenvolvimento que a psicologia teve nas ultimas decadas, 
especialmente em suas aplicagoes praticas nas complexas relagoes humanas da 
sociedade atual, em campos variados e que cada vez mais se diversiflcam. 

Impoe-se, portanto, que o Brasil, seguindo o exemplo das nagoes vanguar- 
deiras, dedique a formagao de psicologos o interesse e a atengao que a magnitude 
de suas atividades reclama, bem como discipline o exercicio de uma profissao 
cuja atuagao social e da maior valia e responsabilidade. 

O projeto, repetimos, versa com exemplar adequagao e acerto todos os aspec- 
tos que a lei deve disciplinar e merece, portanto, desta Comissao, plena aprovagao 
e aplauso. 

Somente acerca de um destes aspectos, chegaram ao Senado e a esta Comissao 
diversas criticas e sugestbes: — e o que se refere a estruturagao dos curriculos 
dos cursos e a duragao do curso de Psicologia. 

Nao obstante a autoridade dos autores do anteprojeto e dos substitutivos, 
bem como dos professores e associagoes ouvidas a respeito, varias outras auto- 
ridades e professores — mediante memorials, oficlos e emendas — pleiteiam 
alteragoes nos curriculos dos tres cursos, bem assim a redugao para duas series, 
do de psicologos. 

Bem e de ver que nos falece competencia para ajulzar do merito da questao. 
Ainda que a tivessemos, a divergencia entre os doutos, na materia, demonstra 
ser esta complexa e controversa, tomando dificil, senao temerario, sentenclar a 
respeito. 

Em face da discrepancia que se verifica, entre os entendidos, acreditamos 
cabivel uma emenda que tera a virtude de dirimir o desacordo e, ao mesmo tempo, 
permitir uma flexlbilidade e certa dose de liberdade na formagao dos curriculos, 
nas diversas Faculdades, que tern sido preconizada pelos mais autorizados propug- 
nadores das reformas do ensino superior. Afirmam eles que deve ser abandonado 
o regime de flxagao ou rigidez dos curriculos dos cursos, a fim de assegurar, com 
a relativa variedade destes, o aprimoramento e a evolugao do ensino, estimu- 
lando experiencias e adaptagoes que so podem enriquecer a pedagogia e a clencia. 
Evidente se faz que tal faculdade ou tal flexlbilidade deve ser cercada de medidas 
acauteladoras, para impedir o desvirtuamento do principio, redundando em pre- 
juizo e defeito o merecimento que encerra. Esta formula foi, de resto, aprovada 
pelo Senado, numa das emendas que ofereceu ao projeto de Lei de Diretrizes e 
Bases da Educagao, e consiste em estabelecer que compete as congregagoes dos 
estabelecimentos de ensino superior organizarem os curriculos de seus cursos, 
dependendo estes, porem, para entrarem em vigor, da aprovagao do Conselho 
Nacional de Educagao. 
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A este mesmo Conselho cabe, ainda, a fixa^ao da duragao dos cursos. O pre- 
ceito tem como fundamento o pressuposto que uma congregagao de professores 
de nivel universitario deve ter a necessaria competencia e o maior interesse em 
conhecer e estatuir a estruturagao mais conveniente dos curriculos de suas Facul- 
dades. A homologagao, por parte do Conselho Nacional de Educagao, e exlgida, 
entretanto como medida de prudencia e de resguardo contra qualquer distorsao 
ou exorbltagao do principio. 

Aplicando ao caso do projeto em exame, o objetivo seria atingido mediante 
a segulnte emenda: 

EMENDA N.0 1-CEE 

Acrescente-se o seguinte artigo, apos o art. 4.°: 
Art. 5.° — Os curriculos a que se referem os artlgos anteriores poderao ser 

modificados por proposta das Congregagdes de professores dos cursos de psicolo- 
gla das Faculdades de Filosofia, devldamente aprovada pelo Conselho Federal 
de Educagao. 

Paragrafo unico — Ao Conselho Federal de Educagao cabe, ainda, fixar a 
duragao do curso de psicologo, no minimo em duas series, de conformidade com 
os curriculos aprovados. 

Acelta que seja esta, impoe-se, por coerencia, a apresentagao de outra emenda: 
EMENDA N.0 2-CEE 

Suprima-se o § 7.° do art. 4.° 
Este paragrafo estipula que, em carater facultative, sera permitido as escolas 

inclulr no curriculo de cada serie uma discipllna de sua livre escolha. A adogao 
da emenda anterior torna desnecessario tal dispositive. 

Outra reivlndicagao chegada a esta Comissao diz respeito a redagao do art. 
19, consoante o qual: 

"os portadores de diplomas ou certiflcados de especialista em Psico- 
logia, Pslcologla Educacional, Psicologia Clinica ou Psicologia Aplicada 
ao Trabalho, expedldo por estabelecimentos de ensino superior oficial ou 
reconhecido, apos estudos regulares em cursos de pos-graduagao, com 
duragao minima de dois anos, terao dlreito ao registro daqueles titulos, 
como Pslcologos, e ao exercicio profissional." 

Plelteia-se, com justiga, que igual direito seja conferido tambem aos porta- 
dores de diplomas ou certificados: 

"apos estudos em cursos regulares de formagao de psicologos com 
duragao minima de quatro anos" 

que existem em algumas unidades federativas. Se se permite o registro de diplo- 
mas e o exercicio da profissao aos que realizem: 

"estudos regulares em cursos de pos-graduagao com a duragao mini- 
ma de dois anos", 

igual regalia deve ser outorgada aos que realizem "estudos em cursos regulares 
de formagao de pslcologos com duragao minima de quatro anos". Assim conside- 
rando, apresenta-se a segulnte: 

EMENDA N.0 3-CEE 

De-se a segulnte redagao ao art. 19: 
Art. 19 — Os atuais portadores de diploma ou certificados de especialista 

em Psicologia, Psicologia Educacional, Psicologia Clinica ou Psicologia Aplicada 
ao Trabalho, expedldo por estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhe- 
cido, apos estudos em cursos regulares de formagao de psicologos com duragao 
minima de quatro anos ou estudos regulares em cursos de pos-graduagao com 
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duragao de dois anos, terao direito ao registro daquelss titular, como psicologos, 
e ao exercicio profissional. 

For ultimo, sugerimos emenda ao art. 21, propondo-lhe a adigao de um para- 
grafo. Estipula este dispositivo que "as pessoas que, na data da publicagao desta 
lei, ja venham exercendo, ou tenham exercido, por mais de cinco anos, atividades 
profissionais de psicologia aplicada, deverao requerer, no prazo de 180 dias, apos 
a publicagao desta lei, registro profissional de psicologo". 

Se se permite que qualquer pessoa, sem exigencia de outro requisite que nao 
o exercicio por 5 anos de atividades profissionais de psicologia aplicada, possa 
registrar-se como psicologo, parece razoavel reduzir aquele prazo para os porta- 
dores de diplomas de Filosofia e Pedagogia, pois estes realizaram um curso univer- 
sitario de 3 anos, em que a Psicologia e materia obrigatoria nas tres series. Asslm, 
a emenda tem por alvo reduzir para dois anos o tempo de exercicio das atividades 
profissionais, a que se refere o artigo, para titulares dos diplomas mencionados. 

Dai, a seguinte: 

EMENDA N.0 4-CEE 

Ao art. 21 — Acrescente-se um paragrafo, com a seguinte redacao: 

Paragrafo unico — Aos portadores de diplomas de Filosofia ou Pedagogia, 
conferidos por faculdades oficiais ou particulares reconhecidas, que, na data da 
publicagao desta lei, ja venham exercendo ou tenham exercido, por mais de dois 
anos, atividades profissionais de psicologia aplicada, serao concedidos os mes- 
mos direitos previstos neste artigo. 

Somos, assim, pela aprovacao do Projeto de Lei n.0 12, de 1961, com as emen- 
das supra. 

Sala das Comissoes, de novembro de 1961. — Menezes Pimentel, Presidente 
Mem de Sa, Relator — Jarbas Maranhao — Saulo Ramos — Lobao da Silveira. 

PARECER N.0 775, DE 1961 

Da Comissao de Servigo Publico Civil, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 12, de 1961 (n.0 3.825-C, de 1958) que dispoe sobre os cursos 
de formagao em Psicologia e regulamenta a profissao de Psicologista. 

Relator: Sr. Joaquim Parente 

O presente projeto, que dispoe sobre os cursos de formagao em psicologia e 
regulamenta a profissao de psicologista, foi remetido ao estudo do Congresso 
Nacional, com a Mensagem n.0 42, de 1958, na forma preceituada pelo artigo 67 
da Constituigao Federal. 

A Comissao de Educagao e Cultura, adotando parecer do ilustre Senador 
Mem de Sa, manifestou-se pela aprovagao do projeto, nos termos de 4 emendas, 
todas pertinentes ao merito de exame especifico daquele orgao tecnico. 

Vem a proposigao, agora, ao exame da Comissao de Servigo Publico Civil 
para que esta diga de suas implicagoes na area da administragao publica. 

O estudo da materia revela que apenas dois artigos do projeto estao dentro 
do ambito de apreciagao deste orgao tecnico: — os de n.os 14 e 20. 

Os referidos dispositivos estao assim redigidos; 
"Art. 14 — Sao mantidos os direitos do exercicio do magisterio dos 

professores que, na data da publicagao desta lei, estiverem ocupando 
cargos de ensino devidamente autorizados pelo Mlnisterio da Educagao 
e Cultura. 

Art. 20 — Fica assegurado aos funcionarios publicos efetivos o exer- 
cicio dos cargos e fungoes, sob as denomlnagoes de Psicologo, Psicologistas 
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ou Psicotecnico, em que ja tenham sido provides na data de entrada em 
vigor desta lei." 

Como se otaserva, as garantias preceituadas pelos dtspositivos supratranscri- 
tos poderiam deixar de existir no texto expresso do projeto, eis que constituem 
assunto juridicamente protegido, consoante as prescri^oes legais reiativas a orga- 
nizagao de pessoal do servigo piiblico e as atinsntes ao regime estatutario do fun- 
cionario (Leis n.0 3.780, de 1960 e 1.711, de 1952). 

Considerando, porem, que os referidos preceitos, apenas por serem redun- 
dantes, em nada prejudicam a sistematica vigente para o servigo piiblico, deixa- 
mos de emendar o projeto, servindo, assim, a sua tramitagao mais rapida. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovagao do projeto, nos termos das 
emendas da Comissao de Educagao e Cultura de n.os l-CEC a 4-CEC. 

Sala das Comissoes, 30 de novembro de 1961. — Jarbas Maranhao, Presidente 
— Joaquim Parente, Relator — Sebastiao Archer — Nelson Maculan. 

PARECER N.0 776, DE 1961 
Da Comissao de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas, sobre 

Projeto de Lei da Camara n.0 188, de 1961 (Projeto de Lei n.0 2.152-C/60, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viagao e 
Obras Publicas, o credito especial de Cr$ 3.500.000.000,00, em favor da 
Cia. Urbanlzadora da Nova Capital do Brasil, para a conclusao ferroviaria 
Brasilia—Pires do Rio e a Rede Ferroviaria do Estado de Sao Paulo. 

Relator; Sr. Victorino Freire. 
O projeto dispoe, inicialmente, que a ligagao ferroviaria L-35 do Piano 

Ferroviaria Nacional passara a denominar-se: 
L-35 — Campinas—Araraquara—Colombia—Brasilia. 
Confere tambem autorizagao ao Governo para abrir, pelo Ministerio da Viagao 

e Obras Publicas — a favor do Departamento Nacional de Estradas de Ferro —, 
credito especial de Cr$ 3.500.000.000,00 (tres bilhoes e quinhentos milhdes de 
cruzeiros) destinado aos seguintes fins: 

a) conclusao do trecho Pires do Rio—Brasilia, da ligagao ferroviaria L-35 — 
Cr$ 2,800.000.000,00; 

b) conclusao do trecho Campinho—Contendas, do tronco ferroviario Ba- 
hia—Goias (T-12) — Cr$ 700.000.000,00. 

Os recursos foram solicitados ao Congresso pelo Senhor Presidente da Repii- 
blica e a mensagem encaminhadora do projeto trouxe, tambem, exposigao de 
motives, explicando o equacionamento feito para o problema das ligagoes que 
colocarao Brasilia na orbita do sistema ferroviario nacional. 

Historiando os fatos, diz a citada exposigao de motives que o Ministerio da 
Viagao, mediante convenio assinado em 9 de abril de 1957, delegara a NOVACAP 
"o estudo e construgao das linhas ferreas destinadas ao entroncamento de 
Brasilia com os sistemas ferroviarios Centra e Sul do Pais". E as linhas a 
construir serlam, segundo a mesma fonte, a que nos estamos referindo: 

A — Brasilia—Pirapora; 
B — Brasilia—ponta da Estrada de Ferro Goias—entroncamento com 

a Rede Ferroviaria paulista; 
C — Brasilia—Goiania. 

Com os estudos iniciais. ficou evidenciada a conveniencia dos tragados Bra- 
silia—Surubi, comum as linhas para Pirapora e para Sao Paulo; e Surubi—Pires 
do Rio, no entroncamento com a Estrada de Ferro Goias. 

Aprovados esses tragados, a NOVACAP iniciou os trabalhos de construgao 
em Brasilia e em Pires do Rio, ao mesmo tempo que prosseguia com as obras 
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do trecho Pirapora—Paredao, iniciado anteriormente pelo Departamento Nacional 
de Estradas de Ferro. 

Foi atribuida prioridade a linha Brasilia—Pires do Rio pelo fato de a mesma 
poder assegurar, em menor espago de tempo, a ligagao ferroviaria de que tanto 
carece a nova Capital do Pais. 

Ate o presente, com os recursos obtidos, foram realizados na linha Brasilia— 
Pires do Rio 60% do servigo de terraplenagem e 50% das obras de arte previstas, 
encontrando-se ja preparado 120 km do leito, ou seja, metade da extensao total. 

Dos tres tuneis existentes no trecho referido, um deles, com 252,00m, ja se 
encontra com a abobada varada e, outro, com 264,00m, devera, tambem, ter 
concluida a escavagao da abobada no proximo mes. E a esplanada para a 
estagao e para o patio terminal de Brasilia esta com a terraplenagem concluida. 

Acontece, todavia, que nao obstante esse promissor encaminhamento das 
obras, o processo inflacionario que lavra no Pais nao tardou a tornar obsoletos 
os calculos feitos sobre o custo da obra, em 1957, onerando o orgamento da 
mesma em cerca de 70%. E dai, exatamente, este projeto, atrav^s do qual sao 
solicitados os recursos que garantirao o termino dos trabalhos. 

Lida na Camara dos Deputados em 11 de agosto de 1960, a proposigao foi, 
ah, submetida as Comissdes de Constituigao e Justiga, de Transportes, Comu- 
nicagdes e Obras Piiblicas, de Orgamento e Fiscalizagao Financeira e de Finangas. 
Houve, nesses diversos drgaos, meticuloso exame da materia, inclusive com a 
solicitagao de esclarecimentos tecnicos a NOVACAP que, em resposta, enviou 
a Camara completo documentario sobre o assunto. E, agora, vem o projeto a 
consideragao do Senado. 

O transporte ferroviario, como ninguem ignora, e dos que oferecem melhores 
vantagens de ordem econdmica. E aquele que, desde que sua planificagao nao 
fuja as normas de boa tecnica, pode transportar maior quantidade de carga 
pesada, a maior distancia, com desgaste minlmo de material rodante e consume 
reduzido de combustivel. 

A situagao calamitosa do transporte ferroviario no Brasil, que em certo 
sentido parece desmentir a tese que enunciamos, d um fato relacionado, apenas, 
com a inobservancia — atraves do tempo — daqueles requisites da boa tecnica 
a que aludimos. Essa e uma observagao que nao podia deixar de ser feita no 
curso destas consideragdes, nao nos impondo, entretanto, o dever de uma disser- 
tagao sobre o assunto, que iria escapar as fronteiras do tema em foco. 

So o transports sobre agua — rotas maritimas, fluviais ou lacustres — e, 
ainda, mais vantajoso do que o transporte sobre trilhos. Mas, tambem esse 
transporte hidroviario nao vai bem em nosso Pais. Contra tudo o que seria 
racional, no caso, vimos preferindo desenvolver e utilizar o transporte rodoviario. 
Esse transporte em que quase tudo — o veiculo, o combustivel e a pavimentagao 
da estrada — depende, de um modo direto ou indireto, de materiais importados. 
Um transporte, enfim, onerosissimo para um pais nas condigdes em que ainda 
se encontra o Brasil. 

A utillzagao do transporte rodoviario foi, talvez, o fato que mais contribuiu 
para o alto prego da construgao de Brasilia. E, neste momento, se algum 
comentario ainda cabe sobre o piano de obras de que trata o projeto, e no 
sentido de que a objetivagao desse piano deveria ter precedido a construgao 
da cidade. Primeiro os trilhos varando o cerrado goiano, depois os palacios e 
as pistas asfaltadas. 

A intensificagao das obras a que se refere o projeto encerra ainda, na 
atualidade, outra significagao de grande importancia social: a absorgao da 
mao-de-obra nao empregada, um dos grandes problemas hoje existentes no 
Distrito Federal. 
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Assim, pelas razoes expostas, opinamos favoravelmente ao projeto. 
Sala das Comissoes, 1.° de dezembro de 1961. — Jorge Maynard, Presidente 

— Victorino Freire, Relator — Nelson Maculan — Lino de Mattos. 

PARECER N.0 777, DE 1961 

Da Comissao de Finan?as, sobre Projeto de Lei da Camara n.0 188, 
de 1961 (n.0 2.152-C/60, na Camara), que autoriza o Poder Executive 
a abrir, pelo Ministerio da Viaijao e Obras Publicas, o credito especial 
de Cr$ 3.500.000.000,00, em favor da Cia. Urbanizadora da Nova Capital 
do Brasil, para a conclusao ferroviaria Brasilia—Pires do Rio e a Rede 
Ferroviaria do Estado de Sao Paulo. 

Relator: Sr. Fausto Cabral. 

O projeto autoriza a abertura pelo Ministerio da Viagao e Obras Publicas 
— a favor do Departamento Nacional de Estradas de Ferro — do credito especial 
de Cr$ 3.500.000.000,00 (tres bilhoes e quinhentos milhoes de cruzeiros) desti- 
nado aos seguintes fins: 

a) conclusao do trecho Pires do Rio—Brasilia da ligagao ferroviaria 
L-35 — Cr$ 2.800.000.000,00; 

b) conclusao do trecho Campinho—Contendas do tronco ferroviario 
Bahia—Goias (T-12) — CrS 700.000.000,00. 

O piano ferroviario de que trata a proposigao esta sendo executado desde 
1957 e tem por finalidade colocar a nova Capital brasileira na area servida 
pelo sistema ferroviario nacional. 

A materia foi estudada detidamente na Camara dos Deputados que se valeu 
nesse exame, inclusive, de informagoes tecnicas solicitadas a NOVACAP. E, na 
Camara, foi o projeto emendado, no sentido de ser transferida ao Departamento 
Nacional de Estradas de Ferro a incumbencia de executar as obras dessas 
ligagoes ferroviarias de Brasilia, incumbencia que era antes da citada NOVACAP. 

O motivo que determinou a solicitagao do credito reside, justamente, no 
desgaste que o processo inflacionario em curso no Pais ocasionou nos recursos 
que haviam sido entregues a NOVACAP, para os fins em referenda. Segundo 
observagao contida na exposigao de motives que acompanha a Mensagem Pre- 
sidencial encaminhadora do projeto, a desvalorizagao do dinheiro teria elevado 
em mais de 60% o orgamento da obra. 

Acrescente-se, ainda, que constitui problema cuja solugao envolve o maior 
interesse publico — interesse economico, social e ate politico, sendo Brasilia 
a capital do Brasil — esse assentamento de trilhos que interligarao o Distrito 
Federal com o resto do Pais. E esse mesmo interesse exige que a obra seja 
concluida o mais depressa possivel. 

Ponderados os fatos que acabam de ser passados em revista, desaparecem 
quaisquer objegdes que, em circunstancias outras, poderiam ser levantadas ao 
credito de que trata o projeto. Somos, por isso, favoraveis a ele. E o parecer. 

Sala das Comissoes, 1.° de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
  Fausto Cabral, Relator — Victorino Freire — Ary Vianna — Paulo Ramos — 
Joaquim Parente — Eugenio Barros — Lopes da Costa — Lobao da Silveira. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
Ha oradores inscrltos. Tem a palavra o nobre Senador Caiado de Castro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — A Radio Globo festejou no dia 2 do corrente, 
s&bado ultimo, seu 17.° aniversario. Conseguiu nesse periodo, invejavel projegao 
nacional, pelo incansavel esforgo de bem servir ao publico, nao so procurando 
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mante-lo sempre ao corrente dos acontecimentos diarios, como, principalmente, 
pel a honestidade de seu notlciario e pelo seu ardor civico. 

Representante do Estado da Guanabara nao poderia delxar de aqui trazer 
minha palavra de carioca a urn dos mais destacados orgaos de nosa imprensa 
falada, manifestando-lhe minha simpatia, minha admira(;ao, e meu entusiasmo, 
acompanhados dos votos que fago para que prossiga na trilha brilhante que 
vem percorrendo e permanega no alto nivel que conquistou. Da Radio Globo 
pode-se discordar, como tenho feito algumas vezes, mas nao se pode deixar 
de reconhecer os bons propositos que a animam, a sinceridade e independencla 
de suas campanhas. 

O Sr. Filinto Miiller — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Com todo o prazer. 

O Sr. Filinto Miiller — V. Ex.a se refere a Radio Globo como representante 
da Guanabara. Quero dizer-lhe no entanto, que considero a Radio Globo um 
patrimonio nao do Estado da Guanabara, mas um patrimonio nacional, pelos 
relevantes servigos que presta, especialmente transmitlndo informagoes corretas 
e honestas, que podem ser consideradas por quantos a escutam em toda a extensao 
do territbrio nacional. A Radio Globo man tern a mesma tradigao do Jomal 
O Globo, obra do inolvidavel Irineu Marinho, que tambem construiu, hoje, grande 
e inestimavel patrimonio da civillzagao brasileira. Assim, solldarizo-me com as 
palavras de V. Ex a, em nome do meu Partido. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Muito agradecido o aparte de V. Ex.a que 
honra o meu dlscurso. Realmente, como bem acentua, o nobre colega, a Radio 
Globo e o vespertine O Globo constituem, hoje patrimonio nacional e nos, carlo- 
cas, sentimo-nos orgulhosos de te-los no Estado da Guanabara. 

Eu deveria ter pronunciado estas palavras na sessao de ontem. Ja havia feito 
minha inscrigao, e aguardava minha vez, quando nossos trabalhos foram suspen- 
ses — como comumente acontece — pela falta de energia eletrlca e consequente 
escuridao no recinto. E, na escuridao relnante, meus pensamentos se voltaram 
para as esquisitices de Brasilia, para esta terra de "complexo de tatu", onde ate 
a Bandeira Nacional e hasteada nas baixadas e em pontos pouco visiveis, onde o 
Congresso, numa terra de sol claro, brilhante, causticante, nao pode funclonar 
quando falta a energia eletrica, porque a luz natural nao foi conslderada a altura 
de uma supercapital, supercivilizada com suas fossas negras em pleno coragao 
das superquadras, com os caminhoes-feira embelezando as ruas, sem pagar 
impostos e cobrando 40 e 50% mais do que os supermercados; com a falta de 
leis, o que permite a cobranga de imposto prediais ou territorials de lotes ainda 
sem escritura de venda, ainda nao demarcados e perdldos nos cerrados imensos... 
E naquela escuridao, afastado o pesadelo, meus pensamentos se voltaram para a 
brancura monotona daquela neve nos Apenlnos, para o sofrimento de nossos 
praclnhas, para aqueles que, no Brasil, num grande, notavel e patriotico esforgo 
da retaguarda, procuram amenizar seus sofrimentos, levantar-lhes a moral. Vlmos 
passar a LBA, na pessoa dessa mulher incomparavel pela sua dedicagao e amor 
aos menos protegidos da sorte, que e D. Darcy Vargas, que propiciou aos nossos 
pracinhas — ate na linha mais avangada — receber seus presentes de Natal; vimos 
a Llga de Defesa Nacional, na pessoa do nobre Senador Cunha Mello, lutando 
bravamente pelo prepare psicologico do Pais e nos estimulando no prossegui- 
mento de uma luta dura e cruel, em que nem a benemerita e internacional Cruz 
Vermelha era respeitada; vimos a Radio Globo, num esforgo titanlco, procurando 
levar aos nossos pracinhas o que eles mais precisavam: a palavra dos entes queri- 
dos. E quando o nosso servlgo postal falhava, pela inepcia dos censores e pela 
incompreengao de alguns, que aproveitavam nossas disponibilldades de transporte 
para a remessa de propaganda politica; quando todos nos sofriamos pela falta 
de noticias de nossa familia — e sofriamos muito mais do que o gargalhar da lur- 
dinha ou o tremendo sibllar do celeberrimo 88 — alguem se lembrou dos praci- 
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nhas, alguem foi humano e compreendeu nossas maiores necessidades no mo- 
mento. 

E a Radio Globo surgiu em meu espirito e em meu coracao, pelo muito que 
fez pelo esforqo de guerra, pelo muito que fez pelos nossos pracinhas, pela dell- 
cadeza de sua lembrancja, pelo bem que nos proporcionou, pelo extraordlnarlo 
auxllio que levou aos comandantes modestos de linha de frente, facilitando-lhes 
a tarefa dificil e dolorosa e gloriosa de conduzir seus homens a morte, nesse 
assasslnlo em massa que € a guerra. 

O Sr. Novaes Filho — Permlte V. Ex.a um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Com prazer. 

O Sr. Novaes FiUio — Assoclo-me, em nome da Bancada do Partido Llberta- 
dor, as justas homenagens que V. Ex.a ora presta a Radio Globo. Vivemos uma 
bora de desilusdes e trlstezas no Brasil porque infelizmente as forgas democra- 
ticas, embora poderosas, encontram-se negligentes, apaticas, sem qualquer elan 
para o combate as fonjas que, as claras, ou ocultamente, tudo empenham nesta 
hora no sentido de deitar por terra o grande regime democratico, verdadeiramen- 
te a forma de vida politica a que aspira o povo brasileiro. Nesse sentido a Radio 
Globo presta realmente inestimaveis servigos a coletividade brasileira, defen- 
dendo com bravura a democracia e a liberdade. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Muito obrigado a V. Ex.a Direi ao nobre colega 
que nos, pracinhas da linha de frente, acredltamos na Radio Globo como acredi- 
tamos em O Globo Expedicionario. Os dois constituiram um grande incentivo para 
prosseguirmos no nosso trabalho, quer no prepare da retaguarda, quer no esti- 
mulo aqueles que, na linha de frente, lutarem pela democracia. 

O Sr. Fausto Cabral — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Com muito gosto. 

O Sr. Fausto Cabral — Em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, associo- 
me as homenagens que V. Ex.a esta prestando a Radio Globo. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Muito grato a V. Ex.a 

O Sr. Ileribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Pois nao. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Em nome da Uniao Democratica Nacional, associo- 
me as justas homenagens que V. Ex.a presta, neste momento, a Radio Globo ine- 
gavelmente exercendo papel do maior destaque, com a posigao que adotou, na 
grave hora politica e social que o Pais atravesa. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Muito obrigado a V. Exa 

Sr. Presidente, diante dos honrosos apartes de meus nobres colegas, sinto 
que ja nao falo apenas como carioca saudando um jomal de minha terra, jomal 
que, como muito bem salientou o ilustre Senador Filinto Miiller, e patrlmonio 
nacional, mas falo em nome do Senado Federal. 

Asim, no momento em que como representante do Estado da Guanabara, 
envio minha saudagao de carioca a todos companheiros da Radio Globo, nao 
posso deixar de, tambem, mandar-lhes os agradecimentos daquele que teve a 
honra de merecer o titulo de pracinha mimero um do querido e glorioso Regi- 
mento Sampalo da FEB. (Miuto bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa requerimentos de "dls- 
pensa de intersticlo". 
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Sao lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N.0 517, DE 1961 

Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dlspensa de 
Intersticio e prevla distribuicao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 166, de 1961, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 5 de dezembro de 1961. — Mathias Olympic. 

REQUERIMENTO N.0 518, DE 1961 

Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispense de 
intersticio e previa distribuiQao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 183, de 1961, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte 

Sala das Sessoes, 5 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger. 

REQUERIMENTO N.0 519, 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.0 102, de 1961, que dispoe sobre os cursos de formacao em Pslcologia e regu- 
lamenta a profissao de psicologo. A fim de que figure na Ordem do Dia da 
sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 5 de dezembro de 1961. — Mem de Sa. 

REQUERIMENTO N.0 520, DE 1961 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeremos dispensa de 

intersticio e previa distribuigao de avulsos para o projeto, a fim de que figure 
na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 5 de dezembro de 1961. — Filinto Miiller. 

REQUERIMENTO N.0 521, DE 1961 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 

intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara n." 
188, de 1961, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 5 de dezembro de 1961. — Filinto Miiller — Victorino Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — As malarias a que se referem os reque- 
rimentos ora aprovados serao incluidas na "Ordem do Dia" da proxlma sessao. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa requerimento de urgencia. 

fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 522, DE 1961 

Nos termos do art. 330, letra , do Regimento Interno, requeremos urgencia 
para o Projeto de Lei da Camara n.0 134, de 1956, que estabelece regime especial 
para a navegagao fluvial e lacustre do interior do Pais. 

Sala das Sessoes, 5 de dezembro de 1961. — Benedicto Valladares. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O presente requerimento, nos termos 
do Regimento Interno, sera votado apds a "Ordem do Dia". (Pausa.) 

Sobre a mesa parecer que vai ser lido. 
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fi lido o seguinte 

PARECER N.0 778, DE 1961 

Rcda^ao final do Projeto de Resolu?ao n.0 64, de 1961, que nomeia 
para o cargo de Oficial da Ata, PL-3, Edson Ferreira Affonso. 

A Comissao Diretora apresenta a redagao final do Projeto de Resolugao n.0 64, 
de 1961, nos seguintes termos: 

RESOLUgAO N.0 

O Senado Federal resolve: 

Artigo unico — fi nomeado, de acordo com o art. 85, letra e, item 2, do Regi- 
mento Irterno, para exercer o cargo isolado de Oficial da Ata, PL-3, do Quadro 
da Secretaria do Senado, Edson Ferreira Affonso. 

Sala da Comissao Diretora, 5 de dezembro de 1961. — Cunha Mello — Gilberto 
Marinho — Argemiro de Figueiredo — Novaes Filho — Mathias Olympio — Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Ha requerimento de aispensa ae pumi- 
cagao. (Pausa.) 

lido e agravado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 523, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimenco Interno, requeiro dis- 
pensa de publicaqao para a imediata discussao e votaqao da redacao final do 
Projeto de Resoluqao n.0 64, de 1961. 

Sala das Sessoes, 5 de dezembro de 1961. — Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao a redaqao final, de 
dlspensa de publicaqao. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerro a 
discussao. (Pausa,) 

Em votaqao. Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada. Vai h promulgaqao. (Pausa.) 

Sobre a mesa parecer que vai ser lido, 

fi lido o seguinte 

PARECER N.0 779, DE 1961 

Redacao final do Projeto de Resolu?ao n.0 66, de 1961. 

Relator: Sr. Menezes Pimentel 

A Comissao apresenta a redacao final (fl. anexa) do Projeto de Resolugao 
n.0 66, de 1961, que autoriza o Governo da Bahia a assumir, perante o Banco 
Interamerlcano de Desenvolvimento, as obrigaqoes e responsabilidades necessdrias 
& eletivacao e resgate de um emprestimo ate o limite de Cr$ 1.200.000.000,00 (hum 
bilhao e duzentos milhoes de cruzeiros). 

Sala das Comissoes, 5 de dezembro de 1961. — Sergio Marinho, President 
Mienezes Pimentel, Relator — Ary Vianna. 
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ANEXO AO PARECER N.0 779, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Resolugao n.0 66, de 1961. 

Fago saber que o Senado Federal aprovou e eu, , nos termos 
do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte: 

RESOLUgAO N.0 , DE 1961 

Autoriza o Governo da Bahia a assumir, perante o Banco Interame- 
ricano de Desenvolvimento, as obrigagoes e responsabilidades necessarias 
a efetivagao e resgate de um emprestimo ate o limite de Cr$ 1.200.000.000,00 
(hum bilhao e duzentos milhoes de cruzeiros). 

Artigo unico — Fica autorizado o Governo do Estado da Bahia a assumir, 
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 (hum bilhao e duzentos milhoes de cruzeiros) ou o corres- 
pondente em moeda estrangeira, ao cambio vigente na data da operagao, com 
prazo de liquidagao nao inferior a 15 (quinze) anos e juros e comissao nao infe- 
riores a 5% (cinco 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 de Salvador. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Ha requeriraento de dispensa de publi- 
cagao. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 524, 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 Resolugao n.0 66, de 1961. 

Sala das Sessoes, 5 de dezembro de 1961. — Lima Teixelra. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao a redagao final, dispen- 
sada de publicagao. (Pausa.) 

Nao havendo quem queira discuti-la, encerro a discussao. Em votagao. 

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

Aprovada. A matdria vai a promulgagao. (Pausa.) 

Ha, sobre a mesa, outro parecer. 

E lido o seguinte 

PARECER N.0 780, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Decreto Legislative n.0 15, de 1961 (n.0 59, 

de 1961, na Camara). 

Relator: Sr. Menezes Pimentel 

A Comissao apresenta a redagao final (fl. anexa) do Projeto de Decreto Legis- 
lative n.0 15, de 1961 (n.0 59/61, na Camara), que autoriza o Tribunal de Contas 
da Uniao a registrar o termo aditivo, de 9 de dezembro de 1958, celebrado entre 
o Departamento Nacional de Estradas de Ferro e a firma Carvalho Hosken & 
Cia. Ltda. 

Sala das Comissoes, 5 de dezembro de 1961. — Lourival Fontes, Presidente — 
Menezes Pimentel, Relator — Ary Vianna. 
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ANEXO AO PARECER N.0 780, DE 1961 
Reda^ao final do Projeto de Decreto Legislative n.0 15, de 1961 (n.0 59, 

de 1961, na Camara). 
Pago saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 77, § 1° da 

Constituigao Federal, e eu, , Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 , DE 1961 
Autoriza o Tribunal de Contas da Uniao a registrar o termo aditivo, 

de 9 de dezembro de 1958, cclebrado entre o Departamento Nacional de 
Estradas de Ferro e a firma Carvalho Hosken & Cia. Ltda. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — £ o Tribunal de Contas da Uniao autorizado a registrar o termo 
aditivo, de 9 de dezembro de 1958, celebrado entre o Departamento Nacional de 
Estradas de Ferro e a firma Carvalho Hosken & Cia. Ltda., relativo a construgao 
de uma ponte de concrete armado na ligagao ferroviaria Passo Fundo—Guapore— 
Barra do Jacare, no Rio Grande do Sul. 

Art. 2.° — Este decreto legislative entrara em vigor na data de sua publica- 
qao, revogadas as disposigdes em contrario. 

O SR. PRESIDENTE (Cunlia Mello) — Ha requerimento de dispensa de publi- 
cagao. 

IS lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 525, 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 Decreto Legislative n.0 15, de 1961. 

Sala das Sessoes, 5 de dezembro de 1961. — Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE (Cunlia Mello) — Em discussao a redagao final, dispen- 
sada de publicagao. (Pausa.) 

Nao havendo quern queira discuti-la, encerro a discussao. Em votagao. 

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

Aprovada. O projeto vai a promulgagao. 

Esta finda a bora do expediente. Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.0 507, de 1961, do 
Senhor Heribaldo Vieira (Lider em exercicio da UDN) e outros Senhores 
Senadores, solicitando urgencia, nos termos do art. 330, letra c, do Regi- 
mento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n.0 33, de 1960, que deter- 
mina sejam efetivados os professores do Ensino Primario e Medio que 
fizeram provas de selegao para o Magisterio de Brasilia. 

Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram conservar-se senta- 

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O Projeto de Lei do Senado n.0 33, de I960, sera incluido na Ordem do Dia 

da terceira sessao ordinaria que se seguir a presente. 
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Item 2 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 120, de 1961 (n.0 

815, de 1959, na Camara), que autoriza o Poder Executive, a abrir, pelo 
Ministerio da Marinha, o credito especial de Cr$ 429,930,60, destinado ao 
pagamento de obras realizadas na Base Naval de Natal, pelo construtor 
civil Joaquim Victor de Hollanda, em 1949, tendo 

PARECER PAVORAVEL sob n.0 639, de 1961, da Comissao 
— de Finanfas. 

Em discussao. (Pausa.) 

Nao havendo quern queira usar da palavra, encerro a discussao. 
Sobre a mesa Rsquerimento de destaque, que vai ser lido pelo Sr. 1.0-Secre- 

tdrio. 
E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 526, DE 1961 

Tendo em vista que a lei nao deve oonter palavras desnecessarias, nem cldu- 
sulas de justificaqao, nem expressoes que possam expor alguem a execraqao 
publica, requeiro, com fundamento no art. 310, letra "b", do Regimento Intemo, 
destaque, para rejeiqao, das palavras finais do art. 1.°, do Projeto de Lei da 
Camara n.0 120, de 1961, a partir de 1949. 

Sala das Sessoes, 5 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votagao o Requerimento de des- 

taque. 

Os Srs. que o aprovam queiram permanecer como se encontram, (Pausa.) 
Esta aprovado. 
Em votagao o Projeto excluindo a parte destacada a que se refere o Reque- 

rimento. 

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

O Projeto e aprovado e vai a Comissao de Redagao. 
E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 120, DE 1961 

(N.0 815-B, de 1959, na Camara) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o 
credito especial de CrS 429.930,60, destinado ao pagamento de obras rea- 
lizadas na Base Naval de Natal pelo construtor civil Joaquim Victor 
de Hollanda, em 1949. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da 

Marinha, o credito especial de Cr$ 429.930,60 (quatrocentos e vinte e nove mil 
e novecentos e trinta cruzeiros e sessenta centavos), destinado ao pagamento 
de obras realizadas na Base Naval de Natal pelo construtor civil Joaquim Victor 
de Hollanda, em 1949 prejudicado pelo entao Capitao-de-Fragata Intendente da 
Marinha, Elmar_ Lima de Lima, por cujo crime de estelionato foi condenado, 
conforme acordao do Superior Tribunal Militar, de 7 de outubro de 1953. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a materia da pauta. 
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Em votagao o Requerimento de urgencia, lido na hora do Exped'iente, para 
o Projeto de Lei da Camara n.0 124, de 1956. 

Os Srs. que aprovam o Requerimento, queiram permanecer como se encon- 
tram. (Pausa.) 

O Requerimento e aprovado e o Projeto entrara na Ordem do Dia da terceira 
sessao ordinarla seguinte. 

Nad'a mals havendo que tratar, vou encerrar a se^sao designando para a de 
amanha, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Votagao, em discussao unica, do Projeto de Resolugao n.0 48, de 1961, de 

autorla da Comissao Diretora, que altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Senado, a que se refere o art. 8.° da Resoluqao n.0 6 de 1960 (em regime de urgen- 
cia, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude do Requeri- 
mento do Sr. Senador Fausto Cabral e outros Srs. Senadores, aprovado na sessao 
de 28 de novembro), tendo: 

PARECERES n.0s 578 e 579, de 1961, das Comissoes 
— de Constituigao e Justiga, favoravel; 
— de Finangas, favoravel 
e dependendo de pronunciamento das mesmas Comissoes e da Comissao 

Diretora sobre as Emendas de Plenario, de n.0s l a 6. 
2 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 143, de 1961 (n.0 2.370, 
de 1960 na Casa de origem) que considera cidade satelite o chamado Grupo Ban- 
deirante, no atual Distrito Federal (em regime de urgencia, nos termos do 
art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude do Requerimento n.0 503, de 
1961, do Sr. Senador Barros Carvalho, Lider do Partido Trabalhista Brasiieiro e 
e outros Srs. Senadores), dependendo de pronunciamento das Comissoes 

— de Constituigao e Justiga; e 
— de Finangas. 

3 
Discussao unica do Projeto d'e Lei da Camara n.0 102, de 1961 (n.0 3.825, de 

1958, na Casa de origem) que dispoe sobre os cursos de formacao em Psicologia e 
regulamenta a profissao de Psicologista (incluido em Ordem do Dia em virtude 
de dlspensa de intersticio, concedida na sessao anterior, a requerimento do Se- 
nhor Senad'or Mem de Sa), tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n.0 639, de 1961, das Comissoes 
— de Constituigao e Justiga, favoravel, com as emendas que oferece, de n.0s 1 

a 4 — CCJ; 
— de Servigo Publico Civil, favoravel ao projeto e as emendas. 

4 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 145, de 1961 (n.0 2.114, de 

1955, na Casa de origem) que autoriza o Tesouro Nacional a encampar a emissao 
de papel moed'a no valor correspondente a doagao de um imovel a Mitra Dioce- 
sana de Nitsroi, pela Caixa de Mobilizagao Bancaria, e da outras providencias 
(incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio, concedida na 
sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador Filinto Miiller), tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0s 772 e 773, de 1961, das Comissoes 
— de Constituigao e Justiga; e 
— de Finangas. 
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5 
Dlscussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 183, de 1961 (n.0 2.343, de 

1960, na Casa de origem) que concede pensao especial de CrS 30.000,000 mensais 
a viiiva do ex-Senador Lima Guimaraes (incluido em Ordem do Dia em virtude 
de dispensa de intersticio, concedida na sessao anterior a requcrimento do Sr. 
Senador Mathias Olympic), tendo 

PARECER FAVORAVEL, scb n.0 771, de 1961, da ComLssao 
— de Finan^as. 

6 

Discussao unica do Projeto d'e Lei da Camara n.0 183, de 1961 fn" 2.343, de 
1960, na Casa de origem) que revigora, por mais tres anos, os creditos especiais 
autorizados pelas Leis n.0s 2.974, de 26-11-56; 3.057, de 22-12-56; 3.244, de 
14-8-57, e da outras providencias (incluido em Ordem do Dia em virtude de dis- 
pensa de intersticio concedida na sessao anterior a requcrimento do Sr. Senador 
Daniel Krieger), tendo 

PARECER FAVORAVEL (n.0 750, de 1961), da Comlssao 
— de Finangas. 

7 
DLscossao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 188, de 1961 (n.0 2.152, de 

1960, na Casa de origem) que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministe- 
rio da Viaqao e Obras Piiblicas, o credito especial de CrS 3.500.000.000,00, em 
favor da Cia. Urbanizad'ora da Nova Capital do Brasil, para a conclusao ferro- 
vlaria Brasilia-Pires do Rio e a Rede Ferroviaria do Estado de Sao Paulo 
(incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio concedida na 
sessao anterior, a requcrimento dos Srs. Senadores Filinto P.Iiiller c Victorino 
Freire), tendo 

PARECERES FAVORAVEIS (n.0s 776 e 777, de 1961) das Comissoes 
— de Transportes, Comunica^oes e Obras Publicas; e 
— de Finanfas. 

8 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 184, de 1961 (n.0 3.631, de 

1961, na Casa de origem), que abre ao Poder Legislative — Camara dos Depu- 
tados — o credito suplementar d'e Cr$ 885.428.000,00 (incluido em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa de intersticio, concedida na sessao anterior, a requeri- 
mento do Sr. Senador Gilberto Marinho), tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n.0 757, de 1961, da Comissao 
— de Finan?as. 

9 
Discussao unica do Projeto de Resoluqao n.0 61, de 1961, de autoria da Co- 

missao Diretora, que nomeia Maria Judith Rodrigues para o cargo de Oficial 
Arquivologista, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as vinte e uma boras e quarenta minutos.) 



242,a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 6 de dezembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO 
E NOVAES FILIIO 

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 
— Eugenic Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympic — Joaquim 
Parente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — 
Sergio Marinho — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Novaes 
Pilho — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho — Ruy iPalmeira — 
Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Tei- 
xeira — Lima Teixeira — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues 
— Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — 
Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico 
— Jose Feliciano — Filinto Miiller — Lopes da Costa — A16 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 
compareclmento de 47 Srs, Senadores. Havendo numero legal, declare aberta 
a sessao. 

Vai ser llda a ata. 

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

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

EXPEDIENTE 

PARECER 

N ° 781, de 1961 

Da Comissao de Finangas ao Projeto de Lei da Camara n.0 154, 
de 1961 (n.0 26-B/59, na Camara), que isenta dos impostos de impor- 
tacao e de consumo materials a serem importados pela Ceara Radio 
Club S.A., para a instala^ao de uma estagao completa de televisao, em 
Fortaleza, Estado do Ceara. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 

O Projeto de Lei n.0 154, de 1961, oriundo do Poder Executivo, isenta dos 
impostos de Importagao e de consumo o equipamento e os acessorios constantes 
da llcenqa DG-58/77799-7613, adqulrldos pela Ceara Radio Club S.A., para insta- 
laqao de uma "estaqao de televisao", em Fortaleza, no Estado do Ceara. 

As isenqoes para equipamentos e acessorios destinados a empresas da radio- 
difusao e televisao, no Pais, tern sido objeto de numerosos projetos de lei ja 
aprovados pelo Poder Legislative. 
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O presente projeto enquadra -se, pois numa linha geral de concessoes 
desta natureza, merecendo assim ser aprovado. 

Nessas condigoes, a Comissao de Finangas e de parecer favoravel ao projeto 
em aprego. 

Sala da-s Comissoes, 5 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Fausto Cabral, Relator — Gaspar Velloso — Ary Vianna — Eugenio Barros — 
Femandes Tavora — Lobao da SUveira — Dix-Huit Rosado — Lopes da Costa. 

PARECER 

N.0 782, de 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 191, 
de 1961 (na Camara n.0 3.467-B/61), que prorroga por mais um exerci- 
cio a vigencia da Lei n.0 3.798, de 2 de agosto de 1960, que abriu credit© 
para a modernizacao dos servigos de seguranga de protegao ao voo. 

Relator: Sr. Mem de Sa 

Pelo presente projeto, fica prorrogado, pelo prazo de mais um exercicio, a 
vigencia da Lei n® 3.798, de 2 de agosto de 1969, que abre um credito especial 
de Cr$ 1.726.000.000,00 (hum bilhao, setecentos e vinte seis milhoes de cruzei- 
ros), destinado a modernizagao e desenvolvimento dos servigos de seguranga 
e protegao ao voo, a cargo da Diretoria de Rotas Aereas. 

Justifica-se, plenamente, a prorrogagao da vigencia do citado diploma legal, 
que tendo ele entrado em vigor a 2 de agosto de I960, o Executive so deu 

inicio ao pagamento do respective credito, e assim mesmo parceladamente, no 
dia 4 de julho do cadente ano, isto e, quase decorrido um ano da sua promul- 
gagao. Tal atraso impediu ao Ministerio da Aeronautica, atraves da Diretoria 
de Rotas Aereas, a execugao do seu programa de aprimoramento da seguranga 
de voo, no prazo da vigencia da lei a cuja prorrogagao visa o projeto em exame, 

Sem duvida, so o fato de destinar-se o credito especial a um servigo de 
tamanha importancia como o da seguranga de voo, reclamo dos mais instan- 
tes de nossa aviagao, bastaria para dar a materla em exame a indispensavel 
atengao. 

Assim sendo, opinamos pela aprovagao do projeto. 
Sala das Comissoes, 5 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 

— Mem de Sa, Relator — Fausto Cabral — Eugenio Barros — Filinto Miiller — 
Gaspar Velloso — Lopes da Costa — Del Caro — Lima Teixeira. 

PARECER 

N.0 783, de 1961 

Da Comissao de Servigo Piiblico Civil, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 175, de 1961 (n.0 3.378-A/61, na Camara), que aplica aos 
cargos e fungoes do Quadro do Pessoal dos orgaos da Justiga do Traba- 
Iho da l.a Regiao disposigoes das Leis n.0» 3.780, de 12 de julho de 
1960, e 3.826, de 23 de novembro de 1960, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Joaquim Parente 

O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da l.a Regiao encaminhou 
a Camara dos Deputados, de acordo com o disposto no art. 97, II, da Constitui- 
gao, as Mensagens n.0s 13/59 e 4/61 — esta ultima modificada pelo Oficio 
no TRT-GP-S/N®, de 7-7-61 — em que solicitava a crlagao de alguns cargos, 
Julgados indispensavels pelo Tribunal, e a adogao de certas medidas em relagao 
ao seu Quadro do Pessoal. 
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2. A ilustrada Comissao de Constituigao e Justiga daquela Casa do Congresso 
Nacional, entretanto, houve por bem consolidar os pedidos no projeto de lei 
ora sob o exame desta Comissao, aplicando, aos cargos e fungoes do Quadro 
do Pessoal dos orgaos da Justiga do Trabalho da l.a Regiao, disposigoes das 
Leis n.0s 3.780, de 12 de julho de 1960, e 3.826, de 23 de novembro do mesmo 
ano, e dando outras providencias, 

3. O projeto, aMm de outras vantagens, concede aos referidos funcionarios 
a gratificagao adicional por tempo de servigo nas mesmas bases da percebida 
pelos funciondrios da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho por forga 
do disposto no art. 5.° da Lei n.0 2.336-A, de 19 de novembro de 1954 (art. 3.°), 
ou seja, na mesma forma adotada em relagao aos funcionarios do Poder Le- 
gislativo. Estabelece, ainda, em o paragrafo unico do art. 3.°, que o servidor, 
desde o momento que passa a perceber o adicional por tempo de servigo, perde 
direito ao recebimento das vantagens da progressao horizontal. 
4. O art. 5.° determina a aplicagao do disposto na Lei n.0 3.780, de 12 de 
julho de 1960, arts. 14, §§ 1°, 2.°, 3.°, 4° e 7.°, e 91, ou seja: gratificagao por 
trienio, nivel universitario, contagem de te-mpo de servigo, abono etc., nas 
mesmas bases utilizadas para com os funcionarios do Poder Executivo. Manda 
aplicar, ainda, os arts. 4.° e 11 da Lei n.0 3.826, de 23 de novembro de 1960, 
isto 6, o primeiro proibindo que a soma das gratificagoes das leis que mencio- 
na sejam superiores a 100% (cem por cento) do vencimento e, o segundo, con- 
cedendo o salario-familia na base de Cr$ 1.000,00, pelos dois primeiros dependen- 
tes, e Cr$ 1.200,00, de terceiro em diante. 
5. O art. 6° incorpora ao vencimento o abono de que trata a Lei n.0 3.387, 
de 18 de setembro de 1959. 
6. O art. 11 revoga a Lei n.o 2.488, de 16 de maio de 1955, que alterou os 
valores dos simbolos referentes aos vencimentos de cargos isolados e fungoes 
gratificadas das Secretarias e Servigos Auxiliares dos orgaos do Poder Ju- 
diciario, 

7. O art. 7.° dispoe que os cargos isolados de provimento efetivo, bem como 
os iniciais das carreiras de Auxiliar Judiciario e Servente, serao provides 
mediante concurso publico de provas, excetuando-se da regra os cargos de Al- 
moxarife, Avaliador, Depositario e Secretario da Junta de Conciliagao e Jul- 
gamento, exigindo-se, para este ultimo, o diploma de Doutor ou Bacharel era 
Direito (§ 1.°). 

8. O paragrafo 6.° do art. 7.° determina que, no enquadramento dos cargos, 
classes e series de classes observar-se-ao as regras e a proporgao estabelecidas 
nos arts. 20 e 21 da Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, em tudo quanto for 
aplicdvel. 

9. Pelo art. 17 verifica-se que as vantagens financeiras, resultantes da clas- 
sificagao dos cargos, retroagirao a 1.° de janeiro de 1961, sendo que as relati- 
vas ao salario-familia concedido pelos arts. 91 da Lei n.0 3.780, de 12 de julho 
de 1960, e 11 da Lei n.0 3.826, de 23 de novembro de 1960, serao devidas a partir 
das datas de promulgagao destas leis. 

10. O art. 16 abre o credito especial de CrS 89.900.000,00 para atender as 
despesas resultantes da aplicagao da lei. 

11. O art. 10 do projeto estabeleceu a nao aplicagao do disposto no art. 7.° 
da Lei n.0 2.188, de 3 de margo de 1954, aos servidores dos Quadros do Pessoal 
da Justiga do Trabalho e a todos os servidores dos demais orgaos do Poder 
Judiciario, pagos pelo Tesouro Nacional. 

12. As demais disposigoes dizem respeito a criagao de certos cargos, consi- 
derados indispensaveis ao bom funcionamento do Tribunal, e a sua organiza- 
gao administrativa. 
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13. O projeto, a nosso ver, encontra-se em condigoes de ser aprovado, estabe- 
lecendo mveis de vencimentos, simbolos, gratificagoes, adicionais, e outras van- 
tagens financeiras, em bases semelhantes as concedidas aos funcionarios do 
Poder Legislative. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovagao do projeto. 
Sala das Comissoes, 5 de dezembro de 1961. — Mourao Vieira, Presidente — 

Joaquim Parente, Relator — Nelson Maculan — Benedito Valladares — Fausto 
Cabral. 

PARECER 
N.0 784, de 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 175, 
de 1961 (n.0 3.378-A/61 na Camara), que apliea aos cargos e fungoes do 
Quadro do Pessoal dos orgaos da Justiga do Trabalho da l.a Regiao dispo- 
sigoes das Leis n.0s 3.780, de 12 de julho de 1960, e 3.826, de 23 de novem- 
bro de 1969, e da outras provideneias. 

Relator: Sr. Victorino Freire 
Trata-se de projeto de lei, originario das Mensagens n.0s 13/59 e 4/61 do 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da l.a Regiao, apresentados em 
concordancia com o art. 97, II, da Constituigao, aplicando aos cargos e fungoes 
do Quadro do Pessoal dos orgaos da Justiga do Trabalho da l.a Regiao disposi- 
goes das Leis n.0s 3.780, de 12 de julho de 1960, e 3.826, de 23 de novembro de 1960, 
e, alem de adotar outras provideneias, criando certos cargos considerados indis- 
pensaveis ao bom funcionamento do Tribunal. 
2. O projeto ja foi objeto de estudos, quanto ao merito, pela Comissao de Ser- 
vigo Piiblico Civil, que opinou pela sua aprovagao. 
3. Do art. 16 do projeto consta a competente autorizagao para que o Poder 
Executive possa abrir ao Poder Judiciario — Justiga do Trabalho da l.a Regiao — 
o credito especial de Cr$ 89,900.000,00 (oitenta e nove milhoes, novecentos mil 
cruzeiros) para atender as despesas decorrentes desta lei. 
4. Do ponto de vista da Comissao de Finangas nada existe que possa ser oposto 
as disposigoes contidas no projeto, razao pela qual opinamos pela sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, 6 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Victorino Freire, Relator — Caspar Velloso — Dix-Huit Rosado — Fernandes 
Tavora — Lobao da Silveira — Irineu Bornhausen — Ary Vianna —Filinto Miiller. 

PARECER 
N.0 785, de 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 62, de 1961 (na Camara n.0 2.260, de 1960), que restabelece 
o carater federal da Policia Militar do antigo Distrito Federal. 

Relator: Sr. Lourival Fontes 

De iniciativa do Poder Executive, 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, dependendo organicamsnte do Ministerio da Justiga e Negocios Inte- 
riores. 

II — Relativamente ao merito da materia, o exame do mesmo e da algada 
da Comissao de Seguranga Nacional. 

III — Os Ministerios da Fazenda e das Relagoes Exteriores, solicitados a falar 
sobre o assunto, apontaram no projeto alguns inconvenientes, ja sanados atraves 
de tres emendas oferecidas pela Comissao de Seguranga Nacional. 
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IV — Em plenario, foi oferecido ao projeto a Emenda n.0 4, suprimindo 
o art. 5.°, por inocuo. 

V — Como fato novo, e de indiscutivel importancia para o exame da materia, 
ha a registrar o pronunciamento do Conselho de Seguranga Nacional, solicitado 
pela Comissao de Seguranga Nacional desta Casa, chegado ao Senado com o 
Oficio n.0 24, de 17 de novembro de 1961. 

O Conselho referido, analisando minuciosamente a proposigao, assim concluiu 
seu parecer: 

"a) o Projeto de Lei da Camara n.0 62, de 1961, procurou atender a 
eventuais interesses particulares, incorrendo todavia em prejuizo de mais 
altos interesses nacionais; 

b) o projeto de lei em questao e contrario aos interesses da segu- 
ranga nacional." 

VI — Antes, no entanto, da manifestagao do Conselho de Seguranga Nacio- 
nal, o Sr. Presidente do Conselho de Ministros comunicou (Oficio de 11 de outu- 
bro de 1961) ao Presidente da Comissao de Seguranga Nacional do Senado nada 
ter a opor ao projeto, o qual, convem repisar, e de iniciativa da Presidencia da 
Republica. 

VII — Os antagonismos de opiniao sobre a materia, entre altos orgaos do 
proprio Poder Executive, mostram a necessidade de ser examinado o projeto com 
a maior atengao e cautela. 

Incumbe-nos apreciar o assunto do ponto de vista constitucional e juridico, 
e desse ponto de vista respondemos negativamente. 

Na forma da Constituigao Federal, art. 5.° — n.0 XV, letra f, so cabe inter- 
vengao a Uniao Federal ou utilizagao das Policias Militares nos casos de mobili- 
zagao ou de guerra. 

Alem disso, a Lei n.0 3.752, de 14 de abril de 1960, que dita normas para 
convocagao da Assembleia Constituinte no Estado da Guanabara e da outras 
providencias, depois de estabelecer, no art. 3.°, que 

"serao transferidos ao Estado da Guanabara, na data de sua cons- 
tituigao, sem qualquer indenizagao, os servigos publicos de natureza 
local, prestados ou mantidos pela Uniao." 

determina, no § 1.° do mesmo artigo: 
"Os servigos ora transferidos e o pessoal neles lotado, civil e militar, 

passam para a jurisdigao do Estado da Guanabara e ficam sujeitos a 
autorldade estadual, tanto no que se refere a organizagao desses servigos, 
como no que respeita as leis que regulam as relagoes entre esse Estado 
e seus servidores, 

Incluem-se nesses servigos a justiga, o Ministerio Piiblico, a Policia 
Militar, o Corpo de Bombeiros, os estabelecimentos penais e os orgaos 
e servigos do Departamento Federal de Seguranga Publica, encarrega- 
dos do policiamento do atual Distrito Federal." 

Evidencia-se, deste modo, a inconstitucionalidade e a injuridlcidade do pro- 
jeto, tanto mais que cabe ao Estado reger-se pela Constituigao e leis que ado tar, 
respeitados os principios da Lei Maior (Constituigao Federal, art. 18). 

Isto posto, opinamos pela rejeicao do projeto, por inconstitucional e inju- 
ridico. 

Sala das Comissoes, 5 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Lourival Fontes, Relator — Heribaldo Vieira — Mem de Sa — Rui Palmeira. 

O SR. PRESIDENTE (.Novaes Filho) — Esta finda a leitura do expediente. 
Sobre a mesa dois requerimentos de urgencia. 
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Sao lidos os seguintes requerimentos 

REQUERIMENTO N.0 527, DE 1961 
Nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, requeremos urgencia 

para o Projeto de Lei da Camara n.0 156, de 1961, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministerio da Saude, o credito especial de Cr$ 15.000.000,00, destinado 
a construgao de um hospital na cidade de Maues, Estado do Amazonas. 

Sala das Sessoes, 6 de dezembro de 1961. — Cunha Mello — Barros Carvalho 
— Daniel Krieger. 

REQUERIMENTO N.0 528, DE 1961 
Nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, requeremos urgencia 

para o Projeto de Lei da Camara n.0 157, de 1961, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministerio da Saude, o credito especial de Cr$ 10,000.000,00, destinado 
a construgao de uma maternidade no bairro de Sao Raimundo, na cidade de 
Manaus, Estado do Amazonas. 

Sala das Sessoes, 6 de dezembro de 1961. — Cunha Mello — Barros Carvalho 
— Daniel Krieger. 

O SR. PRESTDENTE (Novaes Filho) — Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serao votados depois da Ordem do Dia. 

Vai ser lido requerimento do nobre Senador Daniel Krieger. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 529, DE 1961 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 

intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara n.0 191, 
de 1961, que prorroga por mais um exercicio a vigencia da Lei n.0 3.798, de 2 de 
agosto de 1960, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 6 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger. 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — O projeto a que se refere o requeri- 

mento ora aprovado sera incluido na Ordem do Dia da proxima sessao. (Pausa.) 
Continua a hora do Expediente. 
Ha oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, tres ou quatro meses atras, quando 
nesta Casa o nobre Senador Novaes Filho — se nao me engano — tecia comen- 
tarios sobre as Ligas Camponesas, tive ensejo de declarar que me avistara com o 
Deputado Francisco Juliao e indagara de S. Ex.a se era simpatizante ou adepto 
do comunismo. Recebi, entao, do representante pernambucano a declaragao 
peremptoria de que nunca fora comunista e que integrava as hostes do Partido 
Socialista Brasileiro. 

Sugeri, na pportunidade, que se promovesse um inquerito para apurar as 
causas determinantes da criagao das Ligas Camponesas e os propositos que orien- 
tavam a organizagao desses nucleos, que tomavam corpo no Estado de Pernam- 
buco e se infiltravam em outras unidades da federagao brasileira. 

Na Camara dos Deputados foi designada uma comissao para proceder a 
estudos em torno dos motives que deram causa a formagao das Ligas Camponesas 
e averiguar a que orientagao obedecem. Ate hoje ignore o resultado dessas inves- 
tigagdes. O fato e que as Ligas Camponesas foram penetrando em outros Estados 
e, hoje, raro e o Estado em que nao ha um lider dirigindo os camponeses e os 
orientando. Ate ai. Sr. Presidente, dir-se-ia, que as motivagoss seriam oriundas 
da falta de assistencia ao trabalhador rural e ao pequeno agricultor; todavia, 
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recentemente, li nos jornais uma declaragao do Deputado Francisco Juliao na 
qual S. Ex.a diz que dentro em breve reuniria os lavradores em congresso e para 
organizar uma marcha a Brasilia a fim de junto ao Congresso Nacional pleitear 
reformas de base. Se os camponeses nao fossem atendidos nas suas justas reivin- 
dicagoes entao o assunto seria resolvido de outra maneira; para usar a expressao 
publicada no jornal, o Deputado teria dito; entao, "na raga", nos vamos para a 
revolugao em 62. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo o prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — V. Ex.a deve estar iembrado de que, na ocasiao, 

eu fiz ver a V. Ex.a e a Casa que Francisco Juliao era um caso muito serio na 
politica do Brasll. Nao era o inocente que Ihe parecia no momento. Era um 
individuo explorador das massas que queria se tornar um condottieri, que queria 
explorar a massa popular ignara e avangar com ela para toda sorte de desatinos 
que agora promete realizar. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois bem, Sr. Presidente, a declaragao e grave, 
porque subversiva; tenta contra o proprio regime e, mais ainda, porque parte de 
um deputado. Afirmagao desta ordem, que tern tanta publicidade na imprensa, 
amanha, no caldo de cultura que se prepara no Nordeste, estara em primeira 
linha, mormente com a estiagem que grassa em varios Estados do Nordeste... 

O Sr. Pedro Ludovico — E a carestia da vida. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — ... e, mais ainda com o alto custo de vida que 

ora se verifica. A omissao do Gabinete torna mais negra a situagao, Se quisermos 
nos conservar democratas, teremos, primeiramente que averiguar as causas desses 
movimentos que crescem assustadoramente. Se tem fundamento, devemos corrigir 
as falhas. Nos pelo parlamentarismo temos uma parcela de responsabilidade no 
Governo e, por esta razao, devemos convocar os Ministros de Estado para que 
aqui comparegam e prestem esclarecimentos sobre as medidas que devem ser 
tomadas, no sentido de corrigir os erros que estamos assistindo. 

O Sr. Sergio Marinho — Permite um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Ougo, com prazer, o aparte do nobre Senador 

Sergio Marinho. 
O Sr. Sergio Marinho — Nobre Senador Lima Teixeira, pediria a V. Ex.a 

fizesse a gentileza de repetir a declaragao atribuida a um deputado, porque no 
momento em que V. Ex.a fez referenda ao mesmo eu entrava no Plenario. Assim, 
ignore os termos da declaragao e tambem o nome do deputado a que V. Ex.a 

fez referencia. Pelo que vejo, pelo que ougo e pelo que concluo, V. Ex.a aponta 
um dos muitos sintomas reveladores da marcha que o Pais comega a encetar para 
destines ignorados. Com muita oportunidade, fez V. Ex.a referencia, tambem, a 
omissao do Governo, no que diz respeito a realizagao, ou a explicagao, ou a mani- 
festagao desses sintomas. V. F.x.a poderia tambem considerar como omissao do 
Governo — e por isso e que me valho da oportunidade que me faculta V. Ex.a — 
sua ausencia no Parlamento, num momento em que um ambiente de inquietagao 
e desassossego cresce nos centres principals da vida brasileira, ambiente este 
proporcionado pela aprovagao intempestiva e infeliz de um projeto de lei que, 
se transformado em lei, acarretara profundas, serias e nefastas repercussoes na 
vida brasileira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Pedro Ludovico — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao; com muito prazer. 
O Sr. Pedro Ludovico — O maior culpado do fenomeno Juliao e a propria 

Imprensa pelo grande "cartaz" que Ihe da, as vezes referindo-se honestamente 
ao que ele diz, outras, exagerando no intuito de fazer crer que e comunista. 
Como sabe que o Brasil quase todo e infenso ao extremismo da esquerda, Fran- 
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Cisco Juliao acha que, desse modo, atrai as vistas do Governo para sua atuaqao, 
alias perigosa porque explora o sensacionalismo. De sorte que nao ha tanta impor- 
tancia assim na sua pregaqao. Apesar de ter estado em Goiania, nao o conhego. 
Ainda anteontem pronunciou discurso em praqa publica, na Capital do meu 
Estado, e muitas pessoas o contestaram; outras o aplaudiram e outras mais ate 
o apuparam. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, registro o aparte do nobre Senador 
Pedro Ludovico. Segundo estou informado, o Deputado Francisco Juliao, na 
reuniao em Goiania, declarou-se comunista. Nao sei se tal informaqao tem 
fundamento. 

O Sr. Pedro Ludovico — Nao e verdade. Ao contrarlo, ele nao se diz comu- 
nista e sim missionario, homem que se bate pelas reivindicaqoes populares. 
Toma-se perigoso justamente porque sua pregaqao se baseia na verdade. Diz 
sempre que o Brasil atravessa situaqao dificiiima, com a vida exageradamente 
cara e que o povo nao pode mais tolerar as condiqSes atuais. Muita gente gosta 
de ouvi-lo assim falar, no entanto outros nao o apreciam, 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Tenho em maos o jornal Correio Braziliense que 
publica a seguinte nota: 

DECLAROU-SE COMUNISTA 
"O Deputado Francisco Juliao, a exemplo do que ocorreu ha pouco 

com Fidel Castro, acaba de se definir, nesta capital, marxista leninista. 
O fundador das Ligas Camponesas fez sua confissao de fervoroso 

adepto do credo vermelho durante uma entrevista concedida a imprensa 
goiana, na manha de ontem na sede da AGI." 

O Sr. Pedro Ludovico — Essa noticia nao corresponde a verdade. As vezes 
o Deputado Francisco Juliao exagera em seus discursos, dizendo que se nao 
forem atendidas as reivindicaqoes populares se tornara barbudo e que entao o 
povo brasilelro com ele reivindicara pela forqa aquilo que deseja conseguir por 
bem. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Permita-me V. Ex.a continue a leitura da nota 
do Correio Braziliense: 

"Interpelado — suoessiva vezes — pelo reporter Luis de Carvalho 
para que se definisse e dissesse mais claramente "o que desejava com 
esta pregaqao", o Deputado Francisco Juliao foi incisivo: — "O que 
quero, na verdade, e revoluqao, e transplantar o regime de Cuba, da 
Russia para o Brasil. La, extinguiram-se os latifundios. O campones 
tem vez. Sou comunista, e nao importa que me chamem de tal. Por en- 
quanto propago uma revoluqao pacifica, mas nao garanto o que possa 
acontecer se as coisas nao sairem como nos queremos." 

O Sr. Pedro Ludovico — Permita V. Ex.a mais urn aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 

O Sr. Pedro Ludovico — Nao pense V. Ex.a que estou aqui defendendo o 
Deputado Francisco Juliao, pessoa a quem ne mconheqo, como ja disse. Sei, porem, 
que em palestras ou mesmo em seus discursos, ele sempre acentua que nao e 
comunista. Na minha opiniao, Juliao e apenas um homem que quer cartaz. 
Talvez seja sincero ao defender suas ideias. Deve ser sincere quanto a algumas 
dessas ideias que correspondem as aspiraqoes reals do brasileiro. Ninguem pode 
contestar que nosso Pais caminha, cada vez mais, para o abismo e o caos. Soube 
tambem que o Deputado Francisco Juliao, conversando com um grupo de amigos, 
declarou nao ser partidario da reforma agraria exagerada, como muita gente 
prega, nem do minifundio excessive, acrecentando que, nesse caso, preferirla o 
latifundio. O comunista, em geral, e pela divisao da terra ao extreme, partidario, 
portanto, do minifundio e o Sr. Francisco Juliao nao o e. Isto ele disse numa 
roda em Goiania. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente. sendo um homem sincere, cheguei 
a defender o Sr. Francisco Juliao, convencido de que deve existir uma causa 
deberminante da composiQao e do crescimento das Ligas Camponesas. Mas hoje 
— se verdadeiras as declaragoes de S. S.a a imprensa — verifico que se trata 
de um marxista, de um adepto fervoroso da Cuba de Fidel Castro, da Russia, 
enfim de um elemento que de certo modo necessita de vigilancia. A expansao 
que vem tendo as Ligas Camponesas e a falta de reagao dos democratas pode, 
amanha, gerar o clima propicio e o caldo de cultura de onde se vai extrair o 
virus que ira infectar a propria Nagao. 

Eis por que, democratas que somos, devemos estar prevenidos. E se as causas 
sao socials, devemos exigir do Gabinete providencias para sana-las; se o mal 
e oriundo da falta de asistencia governamental ao ruricola, entao compete ao 
Gabinete promover medidas para corrigir semelhante erro, origem dessas Ligas 
Camponesas. 

O Sr. Lobao Silveira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 

O Sr. Lobao da Silveira — Anda por ai a afirmativa de que o regime russo 
acabou com a grande propriedade, o latifundio. Nao e bem esta a verdade. 
Quando se instalou o comunismo na Russia, em 1917, houve uma luta tremenda 
contra o latifundio. Depois os sovieticos notaram que o minifundio era anti- 
economico e prejudicial. Entao, reestabeleceram o latifundio. Esta e a expressao 
da verdade. As desigualdades sociais em nosso Pais sao motivadas, principal- 
mente, pela diferenga de tratamento que existe entre os diversos Estados da 
Federagao, com unidades beneficiadas e outras abandonadas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Obrigado a V. Ex.a. Sr. Presidente, verificamos 
entao que uma s6rie de fatores concorrem para a infiltragao da ideologia ver- 
melha que combatemos. Citaremos, inicialmente, a ascensao vertiginosa do custo 
da vida; o desamparo completo do Nordeste brasileiro, cuja situagao e agravada 
pelas constantes estiagens, especialmente no meu Estado, a Bahia, onde ate 
mortes se tern registrado nos municipios ora atingidos pela seca; a pobreza 
terrive da regiao, flagelada e, ao mesmo tempo, as Ligas Camponesas traba- 
Ihando o espirito do nordestino, calmo e pacifico por natureza, mas cuja pa- 
ciencla ja se encontra esgotada. 

Muito embora nao sejamos contrarios a que o Brasil mantenha relagoes 
com todos os parses do mundo, verificamos que o reatamento diplomatico com 
a Uniao Sovletlca constituiu novo fator de inquletagao na hora dificil que vlve- 
mos apos a substituigao do regime presidenciallsta pelo parlamentarista. 

Por outro lado vemos com apreensao muito grande o Sr. Janio Quadros 
no exterior, visitar aquela area cujas ideias S. Ex.a sustentara e que, talvez, 
tenha sido o motlvo exato de sua remincia. Vemos S. Exa se preparando para 
regressar ao Brasil; vemos o movimento de alguns governadores, em determi- 
nados setores da Federagao, discordando do proprio Govemo e criando certos 
lemas. Vemos mais, por outro lado, o clima de desconfianga que estamos sen- 
tindo, verificando e alnda, para agravar tudo isso, vemos um Gabinete que ss 
mantem ate agora nao sabemos por que motives, verdade e que sao meus 
amigos os que compoem esse Gabinete, mas precisamos, como democratas, dizer 
a verdade. Sentimos a omlssao do Gabinete; sentimos que o Presidente da 
Republlca, mieu eminente amigo Dr. Joao Goulart tambem se considera cer- 
ceado, porque nao esta no regime presidenciallsta, e sim no parlamentarismo. 
E sente-sie a dualldade de autoridade toda vez que solugoes tem que ser tomadas. 
Nao se sabe se sao da atribuigao do Presidente da Repiiblica ou se do Conselho 
de Ministros, porque as medidas complementares ao Ato Adicional n.0 4 ainda 
nao foram votadas. 

Sentimos o agravamento, hora a hora, dessa situagao, e vemos aparecer 
como lider o Sr. Francisco Juliao. Os empregadores, os capitalistas estao atonltos. 
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Agora surgiu o Projeto de Lei disciplinando a remessa de lucros. Entao, os 
capital is tas dizem que estamos marchando para impedlr que capitals estran- 
geiros entrem no Brasil; os da esquerda, que defendem a limltagao, acham 
que o Brasil esta-se esvaziando em mandar de retomo suas reservas do capital 
estrangeiro que aqui se tern aplicado. 

For outro lado, Sr. Presidente, vemos a situaqao de balbiirdla generalizada, 
clima propicio ao desenvolvimento do comunismo. 

O Sr. Fernandes Tavora — Da licenga V. Ex.a para um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Os individuos que falam como Francisco Juliao 

sao de duas, uma: ou paranoicos, o que e positivamente um perigo; ou dema- 
gogos, exploradores da massa, ainda sao mais perigosos que os proprios para- 
noicos. Cumpre ao Govemo vigia-los de perto porque, do contrario deixa de 
cumprir sua fungao entregando a sorte do Pais a individuos dessa especie, 
verdadeiros responsaveis que so desejam sublr a custa dos miseraveis aos quaia 
enganam e ludibriam. Como sempre acontece, o Pais e quern perde. Depols, 
formar-se um Canudos, como fez Antonio Conselheiro ou, entao, cai-se na 
demagogia extrema dos paises sem orientagao e sem destino. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, nunca me arreceel de dizer a 
verdade; nunca! Como democrata, nao fuglrei da trlbuna quando for neces- 
sario um pronunciamento como democrata. Estou sentindo que na marcha em 
que vamos, nao sairemos num campo raso; poderemos dar num cipoal. Nao 
vejo caminho limpo; vejo-o engado de perigos. Nao vejo quern esteja des- 
bravando a estrada para sair no campo raso e livre. Nao vejo, nao enxergo 
nem percebo, mas sei que ao lado da estrada ha quern esteja preparado para 
as investidas. Ao lado de todo esse quadro que estamos vendo e assistlndo, 
investe-se contra o Congresso. 

O Sr. Janio Quadros ao renunciar, jogou toda a responsabilidade no Con- 
gresso: "Nao posso governar com este Congresso". 

Aqueles que nao se conformam com o atual alto custo de vida, investem 
contra o Congresso, dizendo que sao os projetos e reformas que nao saem, que 
os Deputados e Senadores nao conseguem aprova-los. 

Aqui nesta Casa, comumente se diz, esta o Projeto de Lei antitruste; aqui 
entrou, ha pouco tempo, o Projeto de Remessa de Lucros para o estrangeiro; 
aqui tambem temos — afirmou — projetos que ainda nem chegaram a esta 
Casa, mas ja atribuem a responsabilidade no Senado como por exemplo o de 
reforma agraria. Amanha, o proprio Governo pod era dizer: vamos para uma 
Constituinte, porque os Congressistas poderao dizer que a culpa 6 da Consti- 
tuigao, que nao da meios para se levar a efeito essas reformas. Entao, estariemos 
no caminho da Constituinte. 

Nesta Constituinte, as ideias a reformulagao dos principios pelos quais se 
batem os democratas estarao tambem em jogo, e nao se admirem se a id61a 
criar corpo pela falta de solugao dos problemas brasileiros, e muito mais cedo 
do que estamos esperando seja tomada a iniciativa da convocagao de uma Cons- 
tituinte. 

O Sr. Sergio Marinho — V. Ex.a e partidario da Constituinte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a hoje me faz uma per gun ta. Eu talvez 

Ihe dissesse que nem era precise uma Constituinte para consegulrmos todas 
as reformas possiveis na Constitulgao vigente. 

O Sr. Sergio Marinho — Acho que V. Ex.a pode tirar o "talvez" e aflrmar: 
nao e precise Constituinte. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Mas com o que esta ocorrendo, talvez encon- 
tramos caminho para a Constituinte, sem que seja de extrema necessidade 

sua convocagao. 
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O Sr. Sergio Marinho — Quem convocaria a Constituinte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Encontrariamos a razao, como encontramos para 

o parlamentarismo, solucionando uma crise. 

O Sr. Sergio Marinho — o parlamentarismo surgiu em conseqliencia de uma 
emenda. A convocagao da Constituinte e problema de outra envergadura. Qual 
o Poder que a convocaria? Em primeiro lugar, como se justificaria a convocagao 
de uma Constituinte? Em segundo lugar, qual o Poder competente para convoca- 
la? Em terceiro lugar, instaurada a Constituinte, para onde iria o Brasil nessa 
atmosfera de desagregagao, que e a sua atmosfera? Naturalmente o Brasil decli- 
naria, e declinaria em terreno inclinado para uma Repiiblica Popular ou Socia- 
lista, nos moldes daquela que forma o sistema dentro do qual a Russia e o Sol e 
niicleo de atragao. Formulei tres hipoteses. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Mostrarei a V. Ex.a os meios para se alcanqar a 
Constituinte. Os que sao presidencialistas, acham que na convocaqao da Consti- 
tuinte ter-se-a a oportunidade de varrer, de uma vez por todas, o parlamentaris- 
mo; os que sao da esquerda encontram na convoca?ao da Constituinte o meio 
para reformar as leis e levar o Brasil ao progresso que almejam os sofredores, 
os que pressentem os perigos que corremos, jogam na esperanga de uma Consti- 
tuinte . Podemos, entao assistir e ver quantos no fim se apresentarao favoraveis a 
convocaqao de uma Constituinte  

O Sr. Sergio Marinho — Ha muitos favoraveis. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — ... e quantos alimentam a ideia do presidencia- 

lismo, que sao em grande numero neste Pais. Ai V. Ex.a ha de ver, como sera 
facil chegar-se a convocagao de uma Constituinte. 

O Sr. Sergio Marinho — Mas quem a convocaria? O Presidente da Republica? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Se uma pergunta como essa fosse dirigida a qual- 
quer dos que, no memento, promovem ou, pelo menos, desejam a convocagao de 
uma Constituinte, mesmo os mais eminentes juristas, ninguem Ihe responderia. 
E eu explico: e que todos estudam no memento o meio pelo qual possam contar 
com a maioria que nos conduziria a convocagao da Constituinte. 

Mas, os meios serao encontrados, nao tenha V. Ex.a diivida. 
O Sr. Sergio Marinho — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR LIMA TEIXEIRA — Pois nao! 

O Sr. Sergio Marinho — Para que caminhassemos ambos para um entendi- 
mento, desejaria estabelecer determinadas premissas. De inicio, somos — V. Ex.a 

e eu — inteiramente favoraveis a desnecessidade da convocaqao de uma Consti- 
tuint, porquanto a Carta atual e emendavel em toda a sua extensao, apenas com 
excegao de dois aspectos reputados fundamentals e que constituem um nucleo 
intransformavel, que nao estao sujeitos a emendas. Esse nucleo e constituido, 
como sabe V. Ex.a pela forma de Governo — isto e, nenhuma emenda pode alte- 
rar a forma republicana de Governo — e pelo sistema federative do Estado, que 
nenhuma emenda tao pouco pode modificar. A nao ser estes dois aspectos, tudo 
mais e suscetivel de ser emendado. Desta exposigao se infere que nao ha necessi- 
dade de convocar-se uma Constituinte para levar a efeito a reforma que, porven- 
tura, se queira fazer. Esta e uma premissa. Sei que V. Ex.a esta de pleno acordo 
comigo. A outra e a de que nenhum engenho juridico, nenhum malabarismo juri- 
dico podera atribuir ao Poder que, no momento, detem as redeas do governo, 
Poder de direito e nao Poder de fato que podera irromper de momento a outro, 
sem violentar os poderes constituidos, atribuir a esse Poder a competencia de 
convocar uma Constituinte. Portanto a convocagao de uma Constituinte, no 
momento, e o que ha de mais subversive, a meu ver. Sei que ha anseios favora- 
veis a Constituinte, anseios estes que vem de diferentes fontes, das fontes varias 
que V. Ex.a acaba de enumerar. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Perfeito. 
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O Sr. Sergio Marinho — Mas. esses anseios perseguem uma ideia profunda- 
mente subversiva. E a convocagao de uma Constituinte, so podera logicamente, 
amparar-se em um Poder de fato, que serla instaurado. E para instaura-lo seria 
necessario houvesse o eclipse do Poder de direito que atualmente existe. Acho que 
estamos de pleno acordo nestes dois aspectos fundamentals. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Vou dar a V. Ex.a a minha opiniao. Entendo, 
creio e admito que nao ha necessidade da convocagao de uma Constituinte para 
se chegar a uma reforma quase total da Constltuicao, respeitando-se o regime 
federative e a forma de governo republicano. 

Sinto que se o Governo nao tomar medidas energicas, como se fora um 
Governo forte, chegaremos a conclusao de que e necessario uma Constituinte. 
Diante da falta de providencias para a solugao dos problemas brasileiros, teremos 
de caminhar para uma Constituinte a fim de nao sermos colhidos de surpresa. 

O Sr. Sergio Marinho — Quer dizer, entendendo o raciocinio de V. Ex.a e 
dele retirando as conclusoes que virtualmente ali se contem, teremos de admitir 
que o Poder de direito hoje existente devera ser ultrapassado, para a implantagao 
do Poder de fato. E o que V. Ex.a, implicitamente, afirma. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao sel se essa interpretagao e perfeita; mas anti- 
juridica nao poderia ser, porque quern convoca uma Constituinte, esta procurando 
resolver problemas. 

O Sr. Sergio Marinho — Seria convocar uma Constituinte por um Poder de 
fato, nao de direito. O Poder de direito nao convoca constituintes. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Convcca com o fim de encontrar razoes de ordem 
juridica. 

O Sr. Sergio Marinho — Qualquer que seja a finalidade, a Constituinte impli- 
ca na implantagao de outra ordem juridica diversa da existente no Pais. O que 
vale dizer a ordem juridica existente estara ultrapassada, sera uma ordem juri- 
dica caduca, que nao oferece consonancia com os fatos do dia. E o que signlfica 
a convocagao de uma Constituinte. Portanto historicamente, so convoca uma 
Constituinte — nao conhego nenhum exemplo contrario — um Poder de fato, 
jamais um Poder de direito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Dentro em breve conversarei com V. Ex.a sobre 
as diversas modalidades da convocagao de uma Constituinte. 

Sr. Presidente, noto que os juristas estudam o problema. Ha, em certas cama- 
das da opiniao publica, ideia ja formada sobre a convocagao de uma Constituinte. 
Em outro setor, ha receios dessa convocagao, que poderia criar uma sltuagao que 
nao nos convem, com a precipitagao dos acontecimentos. Ha outros, entretanto, 
que nutrem esperangas quanto ao que poderia ocorrer com essa convocagao. 
Nao sei como pensam os da esquerda. Sel, porem, que o Deputado Francisco 
Juliao esta se tomando notavel. A sua figura fransina cresce, esta tomando 
vulto em diversas regioes do Brasil. 

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

O SR. UMA TEIXEIRA — Com prazer. 

O Sr. Pedro Ludovico — V. Exa acha que a Constituinte resolveria alguma 
coisa? Acredita que essas reformas de base mudarao o panorama aflitivo, angus- 
tiante do Brasil? A reforma agraria, por exemplo, so poderia dar frutos, dar resul- 
tados dentro de tres ou quatro anos, se organizada sob slstema cooperativista. O 
presidenclalismo nos levou a situagao em que nos encontramos. O atual regime 
ainda nada fez. Preclsamos, Sr. Senador e pulso, agio, forga, patriotismo, Gover- 
no com coragem para enfrentar pessoas, grupos, tmstes. O Governo que nao 
estiver disposto a tudo isso, nada fara. Refcrmas, Constituinte, nada disso con- 
tribuira para que o Brasil melhore. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA — Vou responder a V. Ex.a Como pensam os que 
advogam a convocacao de uma constituinte? Julgam que a Constituinte sera o 
escoadouro de todas as pressoes, de todas as tendencias, de cheques de ideias  

Pensam, aqueles que advogam a convocaQao da Constituinte, que esta seria o 
canal para o qua! afluiriam todas as ideias em choque, e as cristalizarla na 
Constituigao a ser elaborada. Que seria o fator esperanga para o Pais porque 
do embate das ideias e contradigoes surgiria o caminho comum, a norma harmo- 
niosa, que representaria a nossa propria evolugao, que se processa rapidamente 
em fungao do tempo. 

Os que assim pensam julgam haver encontrado o escoadouro de todas as 
ideias e de todos os choques que se verificam neste momento da vida nacional, 
o qual concorreria tambem para encaminhar a solugao dos problemas brasileiros. 

O agravamento da situagao, pela elevagao do custo de vida e pela falta de 
confianga no Governo, pode encaminhar-nos para um despenhadeiro. 

Os democratas, Sr. Presidente, comegam a preocupar-se com a atuagao do 
Deputado Francisco Jullao. Este chegou a declarar que vai organizar u'a marcha 
para Brasilia, com todos os lavradores, a fim de exigir, do Congresso Nacional, 
reformas de base. Se nao as conseguir agira "na raga", ira ate a revolugao, porque 
o caminho do Brasil e o de Cuba. 

Os jornais dao enfase a essas declaragoes, publicam-nas em manchetes, e 
Francisco Jullao, que ha bem pouco era um humilde cidadao, hoje e recebido, nas 
assembleias, sob aplausos, como um grande lider. 

Numa confusao terrivel, Sr. Presidente, ele mistura as Escrituras Sagradas 
com certas passagens de Lenine; quando se refere a Enciclica "Rerum Novarum" 
cita tambem ideias defendidas por Khruschev. 

Entretanto, quern esta a parte observa que o Deputado Francisco Juliao, no 
momento, congrega, um numero muito grande de descontentes, descrentes e 
increus; e, amanha, talvez conslga realmente a sua marcha para Brasilia, a fim 
de perante o Congresso Nacional, dar um sentido forte as ideias que sustenta. 

Eis por que, Sr. Presidente, ocupo esta tribuna, em nova advertencia ao 
Conselho de Ministros, a fim de que investigue o que esta ocorrendo no Brasil e 
tome as provldencias que um Governo forte indicaria. 

Confio no Presidente Joao Goulart, que tern sensibilidade para atender as 
reivlndicagoes sociais, S. Ex.a, como aqui declarei inumeras vezes pode anteci- 
par-se ao Gablnete, caso este nao se decida a agir. Nao deve ficar inoperante, 
porque a omissao, num caso desses, provoca a inseguranga, a apatia e a descon- 
fianga. 

Precisamos sair do marasmo em que vivemos e entrar numa fase de trabalho 
construtivo pelo Brasil. Se nao, "Janio voltara". 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 

O Sr. Fernandes Tavora — O Deputado Francisco Juliao nao e apenas um 
demagogo comum. E secretario de um partido nacional, o Partido Socialista 
Brasllelro. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Se nao mudarmos de atitude, Sr. Presidente, 
teremos de receber o Sr. Janio Quadros de volta, com o seguinte slogan: "Ele 
tinha razao". E o que devemos evitar porque ele nao tinha razao nas medidas 
que adotava quando Presidente da Republica, mas pode prova-la agora e unir-se 
quern sabe, a alguns Governadores, e a lideres como Francisco Juliao, que por 
ai exlstem espalhados, incentivando o descontentamento na opinlao piiblica bra- 
sileira. 
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Confio, Sr. Presidente, no Sr. Joao Goulart e daqui estimulo S. Ex.a como 
amigo e correligionario, para que nao se mantenha indiferente ao que esta ocor- 
rendo no Brasil. 

Lanc-emos um brado de alerta e coloquemos um sinal de "perigo" na passa- 
gem de Francisco Juliao. 

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

Apos o discurso do Sr. Lima Teixeira, o Sr. Novaes Filho deixa a 
Presidencia, assumindo-a o Sr. Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Lobao 
da Silveira. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Sr. Presidente, Srs. Senadores, nao posso 
ficar indiferente ao que se esta passando em meu Estado. 

Quando movimentos populares nos Estados ganham as ruas, crescem e se 
ampliam, tem, necesariamente, sua repercussao no Senado e na Camara dos 
Deputados, atraves dos seus representantes. 

Ultimamente, no Estado do Para, em particular e, na Amazonia de um modo 
geral, uma serie de fatos contra certas medidas esta emocionando a opiniao 
pubiica daquela regiao, de maneira inteiramente prejudicial aos interesses sociais 
e economicos. 

O Govemo passado organizou pianos que, naturalmente, obedeceram a criterios 
de Repartigoes e Ministerios. Esses pianos vem sendo alterados com evidente 
prejuizo para a populagao do meu Estado. Um deles concedia cinco locomotivas 
a oleo diesel para a Estrada de Ferro de Braganga. 

Nas ultimas semanas, a Rede Ferroviaria Federal S.A. resolveu sustar o 
embarque dessas locomotivas, e o comunicou, por telegrama, ao Superintendente 
da Estrada de Ferro de Braganga que me transmitiu o fato. 

Dei conhecimento dessa medida ao Senado e a Nagao atraves das palavras 
que pronunciei a semana passada. 

Circulou logo apos em Bel em a noticia, ate hoje incontestada, de que tres 
navios, construidos por uma empresa japonesa do Rio de Janeiro, — o "Volta 
Redonda", o "Campo Grande" e o "Cidade de Belem" — nao mais seriam entre- 
gues ao servigo da Amazonia e dos portos do Para. 

Essas e outras medidas criaram no povo paraense um sentimento de revolta 
que redundou em comicio na praga publica da Capital do meu Estado, comicio 
esse que se encerou com o enforcamento simbolico do Ministro da Viagao e Obras 
Publicas. 

Os maritimos principalmente, rebelados, afirmaram que o navio, ao aportar 
em Belem, desembarcaria as locomotivas de qualquer maneira. Ou desembarcaria 
as locomotivas ou nao desembarcaria coisa alguma naquele porto. 

Todos os sindicatos de classe da Capital do meu Estado, publicaram uma 
nota oficial que traduzia a sua opiniao, o seu modo de pensar a respeito nao so 
das providencias tomadas para sustar a entrega de navios e locomotivas ja 
destinadas aquele Estado, como tambem da falta de pagamento de credito aberto 
para o termino da rodovia Belera-Brasilia. 

Diz a Nota Oficial: 

Os trabalhadores, ferroviarios, maritimos, industriarios e de todas as 
categorias profissionais reunidos aos estudantes e ao povo, decidiram em 
Assembleia Geral promover hoje uma passeata de protesto que saira da 
Praga do Operario com destino a residencla governamental, a imprensa, 
a Assembleia Legislativa e finalmente ao Largo do Reldgio onde sera 
realizado um comicio de manifestagoes contra o ato do Ministro da Viagao 
e demais responsaveis que querem impedir a vinda de tres navios para 
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os SNAPP, de cinco locomotivas para a Estrada de Ferro de Braganga e a 
conclusao da Belem-Brasilia. 

Belem, 28 de novembro de 1961. — Philadelpho Machado e Cunha, 
Sup. EFB, — Dr. Benedito Monteiro, Deputado Estadual — Dr. Itair Sa e 
Silva, Delegado do IAPI — Sr. Asclepiades Moraes, Delegado do IAPFESP 
— Sr. Dario Costa, Delegado do IAPETC — Sr. Airton Araiijo, Presidente 
da UFB — Sr. Presidente da Sociedade Beneficente Ferroviaria do Para 
— Sr. Antonio Saquice — Sr. Mario de Assis Sousa Presidente do Sindi- 
cato dos Marceneiros. — Sr. Francisco Carneiro de Souza — Presidente 
do Sindicato dos trabalhadores de fiagao e Tecelagem — Sr, Zeferino 
Ferreira da Silva — Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indus- 
tria de Couro e Presidente da Federagao dos Trabalhadores, da Industria 
— Sr. Zacarias Silva — Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da 
Industria do Pumo — Sr. Benedito Santos Barros — Presidente do Sin- 
dicato dos Trabalhadores de Construgoes Civis. — Sr. Jorge Kahwage — 
Presidente do Sindicato dos Contabilistas. — Sr. Luiz Otavio de Carvalho 
— Presidente do Sindicato dos Bancarios — Sr. Sebastiao Jacud — Dele- 
gado do Sindicato Nacional dos Marinheiros. — Sr. Amaro Alves de Melo 

— Delegado do Sindicato Nacional dos Taifeiros. — Sr. Jose Candido 
Barros Osorio — Delegado do Sindicato Nacional de Foguistas. — Coman- 
dante Benedito Lobato — Presidente do Sindicato dos Oficiais de Nautica. 
— Sr. Jose Maria Platilha — Pelo Movimento Nacionalista brasileiro — 
Sr. Giro Proenga — Jornalista — Dr. Adalberto Ambrosio de Sousa — 
Advogado — Sr, Floriano Barbosa — Presidente da UAP — Sr. Roberto 
Cortez de Souza — Presidente da UESP — Sr. Carlos Sa Pereira — Presiden- 
te da Associagao da Industria de Petrdleo — Sr. Joao Batista dos Reis, pelo 
Sindicato dos Trabahadores da Industria Grafica. 

O povo ja se capacitou do que vale, do que deseja, do que pretende e, 
atualmente, suas aspiragoes jamais poderao ser sufocadas. 

Mas, nao e so isto. Tivemos oportunidade de manifestar nossa estranheza 
pela falta de cumprimento de um decreto que estabelece o prego minimo e o 
financiamento para a juta e fibras similares da regiao Amazdnica. O processo 
relative a esse expediente tramita do Banco do Brasil para o Tribunal de Contas 
sem que tenha solugao. 

A juta 6 uma riqueza nao somente da regiao Amazdnica, mas de todo o Pais, 
porque poupa divisas para a nossa economia. Ha dez anos o Brasil importava 
juta, importava fibras. Gragas ao trabalho dos lavradores da regiao Amazdnica 
se estabeleceu o plantio e a cultura dessas fibras, que hoje, alem de satisfazerem 
ao consumo do Pais ainda, podem ser exportadas. 

Essa grande riqueza esta abandonada e sofrendo a indiferenga, a falta de 
cuidados do Governo. 

Esses fatos todos acumulados transbordaram, agora numa grande revolta 
popular no meu Estado. A ausencia de provdencias legais para amparar o homem 
amazdnico, ja abandonado, atacado pelas doengas e sacrificado pelas precarias 
condigdes locals, levou-o a contingencia de, em praga publica langar o seu 
protesto. 

O meu Partido — o Partido Social Democratico — reuniu o seu Diretdrio 
Regional na Capital do Estado com o objetivo de tomar atitude decisiva contra 
essa situagao. No dia 20 de dezembro teremos outra reuniao para tragar novos 
rumos na politica do Estado, para a defesa dos interesses da nossa regiao, que 
nao pode ser prejudicada por outras, por mais ricas que sejam. 

Recentemente, o Sr. Presidente do Conselho de Ministros decretou a venda 
da borracha sintetica pela Petrobras. Ora, a lei que criou o Banco de Credito da 
Amazonia flxou que a borracha seria monopollo desse Banco. Portanto o decreto 
e ilegal, fere uma lei votada pelo Congresso Nacional. Decreto e ato do Executive 
e uma lei e ato de decisao do Congresso. Esse decreto nada pode representar ante 
uma lei votada pelo Congresso Nacional. 
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O Sr. Victorino Freire — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Com todo prazer. 
O Sr. Victorino Freire — V. Ex.a fala tambem, em nome da bancada do 

Maranhao, inteiramente, solidaria com o ponto de vista de V. Ex a. Protestamos 
junto ao Ministro Gabriel Passes e fomos informados de que o Sr. Primeiro- 
Ministro ficou de tomar providencias a respeito. Nao podemos, absolutamente, 
deixar que se esfacele nossa regiao. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Fico muito grato, nobre Senador Victorino 
Freire. pela solldariedade que V. Ex.a presta, em nome da bancada do Maranhao, 
ao Estado do Para e a regiao Amazonlca, vlsivelmente prejudicada, sufocada 
seu anseio de trabalhar pelo progresso do Brasil, no seu desejo de concorrer para 
a riqueza deste Pais, nao obstante esquecida e desprezada pela Uniao. 

O Sr. Mourao Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Com muito prazer. 

O Sr. Mourao Vieira — Incorporo meu protesto, ao de V. Ex.a principalmente 
na parte final do seu discurso, em nome dos jutlcultores e dos seringueiros da 
Amazonia. Acabo de receber um memorial do Sr. Euripedes F. Nunes, Presidente 
da Associagao dos Produtores Rurais da Amazonia, que focaliza alguns aspectos 
em que o Estado do Amazonas, e conseqiientemente toda a Amazonia, se ve 
prejudicada pela falta de providencias Governamentais. Se houver tempo nesta 
sessao, tecerei comentarios a respeito. De qualquer forma solldarizo-me com 
V. Ex.a na reclamaqao que faz principalmente quanto os problema da juta e da 
hevea Amazonlca. 

O SR. JOBAO DA SILVEIRA — Incorporo, com satisfagao, ao meu discurso, 
o aparte do nobre Senador Mourao Vieira, incansavel batalhador do problema da 
juta e dos produtores de fibras da Amazonia, que traz sua solldariedade a causa 
que nao e de um s6 Estado, mas de toda regiao Amazonica, abandonada e sacri- 
ficada em seus interesses economlco-sociais. 

Alem de se baixar um decreto ilegal, inconstitucional, que visa derrogar uma 
lei do Congresso Nacional, na bora em que se constltui a dlretoria do Banco do 
Credito da Amazonia, um unico Estado nao figura naquele orgao — o Estado 
do Para — que sempre teve um representante naquela diretoria. Hoje se_ Ihe 
nega essa representagao quando nao foi regada nem no Govemo do Sr. Janio 
Quadros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nao saberei ate onde chegar o sentimento de 
revolta do povo paraense, que ja em praga publica lavram seu descontentamento, 
contra a falta de ajuda e de amparo que tanto merece pelo trabalho que presta 
a coletividade brasilelra. 

O Sr. Cunha Mello — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Com muita satisfagao. 
O Sr. Cunha Mello — V. Ex.a diz muito bem. Nao e um protesto de um 

partido, ou de uma bancada, mas sim de uma regiao. Unldos, em suas alegrlas e 
nos sofrimentos, estao os Estados do Para e do Amazonas. V. Ex.a fala, tambem, 
como representante do Amazonas neste momento. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Sinto-me honrado com o aparte do nobre 
Senador Cunha Mello que traz a sua solldariedade pessoal e a do Estado do 
Amazonas a causa que defendemos. 

Certa vez, Euclydes da Cunha. o magistral autor de "Os Sertoes", percorren- 
do as regioes longinquas, extensas e ricas da Amazonia, afirmou que um dia a 
Amazonia se separaria do Brasil porque sentia na realidade do ambiente, o des- 
prezo. o abandono em que sempre viveu por parte do Governo Federal. E a 
Amazonia se separaria do Brasil porque sentia na realidade do ambiente, o des- 
prezo, o abandono em que sempre viveu por parte do Governo Federal. E a Ama- 
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zonia teima em continuar a ser brasileira, em integrar o Brasil, atraves de obras 
notaveis que la se fizerem, para tornar uma unidade economica, social e politica. 

Refiro-me, nesta bora, a Belem—Brasilia, estrada que liga o Norte ao Sul do 
Pais, reduzindo as distancias e fazendo com que o Brasil tome posse efetiva dos 
territorios abandonados da Amazonia distante. 

Todo o Brasil ainda pensa que a Belem—Brasilia e a estvada da qual oerta, 
vez se alirmou so servir para nela andarem as cngas. Mao e isto. A Belem—Bra- 
silia funciona funciona regularmente, apesar do abandono em que tern vivido. 
Mais de dez vilas e povoados ja foram fundados a sua margem, e constituem 
nucleos sociais. Ressalta dentre elas, porque obra de um grande pioneiro a Vila 
Paragominas, com seis mil habitantes, tragada tecnicamente por engenheiro e 
constituida po rbrasileiros que ali estao apenas com o seu trabalho, com a sua 
atividade, sem ajuda sequer do Govemo Federal. Celio Miranda, esse pioneiro 
que deixou o Estado de Minas Gerais para fundar Paragominas, ali montou tres 
serrarias, que funcionam regularmente. 

A Belem—Brasilia, apesar de nao estar em boas condigoes, em condicoes 
efetivas de transito, e percorrida, diariamente, por mais de dez caminkocs que 
de Goias, Sao Paulo, Minas Gerais, de todos os recantos do Brasil se dlrigem 
para a cidade de Belem. Firmas comerciais do Estado do Para ja tern adquirido 
centenas de carros e caminhoes que sao transportadcs atraves da Belem—Brasilia. 

A Belem—Brasilia, apesar de abandonada, e assim uma estrada que funciona, 
por onde transitam aqueles que procuram desenvolver as suas atividades e explo- 
rar as riquezas do Pais situadas a margem daquela via pioneira. E a gente que 
esta povoando a Belem—Brasilia com o seu esforgo, com o seu sacrificio, _com a 
sua vontade de trabalhar pelo progresso do Brasil, nada mais deseja senao que 
o Governo mande asfaltar a grande estrada, mande cuidar do leito da Belem—Bra- 
silia, porquanto o povoamento nada custara, absolutamente nada, nem um ceitil 
aos cofres publicos. 

Foi aprovada pelo Congresso Nacional uma lei que concede o credito de cinco 
bilboes de cruzeiros para as obras finals da Belem—Brasilia. Embora a muitcs 
parega ter essa estrada custado grandes sacrificios ao Brasil, isso nao e verdade. 
O que ali se gastou nada representa diante da significagao da grande via, diante 
do que ela slgnifica para toda uma regiao e para o Pais inteiro. Apenas seis 
bilboes de cruzeiros ate hoje foram gastos na Belem—Brasilia. Maquinas que 
valem mais de um bilhao de cruzeiros estao ab abandonadas, se enferrujando a 
margem da estrada, sem nenhuma providencia, como se aquilo nada valesse, nada 
representasse para um Pais que se quer desenvolver, crescer e progredir. 

Sr. Presidente, muito embora integre uma Bancada que da seu apoio ao 
Governo, nao posso ficar indiferente aos anseios, as aspiragoes, ao sentimento 
de revolta que, nesta bora, domina a capital do meu Estado ante providencias 
que viriam prejudicar grandemente a economia da cidade de Belem. Estamos, 
inegavelmente, numa luta pela emancipagao economica da nosso Estado, pelo 
atendimento das aspiragoes daquele povo que luta por melhores dias a flm de 
que possa se integrar na realidade da economia brasileira. 

Lutamos e trabalhamos para constituir um Estado progressista, um Estado 
que nao estenda o pires a Nagao, ao erario publico, mas que receba o mesmo tra- 
tamento que recebem as demais unidades da Federagao, porque o Para, como 
a regiao Amazonica, sao tao grandes e plenos de riquezas como 03 demais 
Estados do Pais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas as palavras que precisava proferir neste 
momento, traduzlndo as aspiragoes do povo do meu Estado que nao sei ate 
onde sera levado em defesa dos legitimos interesses, nao so do Para, mas da 
prdpria regiao Amazonica que integramos. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

Em meio ao discurso do Sr. Lobao da Silveira o Sr. Cunha Mello dei- 
xa a Presid'encia, reassumindo-a o Sr. Moura Andrade. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nao ha mais oradores inscritos. 

Vai ser lido projeto de resolucao, que se encontra sobre a Mesa, 

fi lido e vai a publicagao o seguinte 

PROJETO DE RESOLUgAO N.0 67, DE 1961 

Nomeia para o cargo de Olicial Auxiliar da Ata, PL-4, Francisco 
Estwallet Finamor. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo unico — E nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regi- 
mento Intemo, para exercer o cargo isolado d'e Oficial Auxiliar da Ata, PL-4, do 
Quadro da Secretaria do Senado, Francisco Estwallet Finamor. 

Justificagao 

Com o acesso de um dos Oficiais Auxiliares ao cargo de Oficial de Ata, den- 
se uma vaga para a qual a Comissao Diretora propoe a nomeacao de Francisco 
E. Finamor. 

Cabe a esta Comissao, nos termos dos dispositivos citados a indicacao d'o 
candidato, bem como a apresentacao do projeto ao exame do plenario. 

Sala das Sessoes, 29 de novembro de 1961. — Moura Andrade — Cunha Mello 
— Gilberto Marinho — Argemiro de Figueiredo — Mathias Olympic — Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa requerimento do 
nobre Senador Caspar Velloso, que vai ser lido. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N." 530, DE 1931 

Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
intersticio e previa dlstribuicao d'e avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 154, de 1961, que isenta dos impostos de importagao e de consume, materials 
importados pela Ceara Radio Clube S.A. a fim de que figure na Ordem do Die 
da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 6 de dezembro de 1961. — Caspar Velloso. 

REQUERIMENTO N.0 531, DE 1961 

Senhor Presidente: 

Tendo sido retirado da Ordem do Dia o Projeto de Lei da Camara n.0 62, de 
1961 (n.0 2.260, de 196C, na Casa de origem) e considsrando que o Parecer da 
Comissao de Justica, ora se refere ao Parecer d'o Conselho de Seguranga Nacio- 
nal, o que parece ter sido equivoco porque o que existe 6 um Parecer do Secreta- 
rio Geral do Conselho, ora ao Parecer do Primeiro-Ministro, o que tambem pare- 
ce ser equivoco, porque o que existe e o Parecer do Ministro da Justiga e consi- 
derando a importancia do assunto a ser votado, requeiro a V. Ex.a que, ouvido 
o Plenario, seja pedido o Parecer do Conselho de Seguranga Nacional. 

Sala das Sessdes, 6 de dezembro de 1961. — Caiado de Castro. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sera cumprida a diligencia votada 
pelo Plenario. 

Sobre a mesa oficio que vai ser lido. 
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fi licfo o seguinte: 
Em 6 de dezembro de 1961 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelencia, em anexo, o Projeto de 

ResoluQao elaborado pela Comlssao que, sob a minha presidencia, prccedeu a 
revisao do Bsgimentx) Intemo do Senado, em obediencia a deliberagao da Casa, 
trad'uzida na aprovagao, em 28 de setembro ultimo, do Requerimento n.0 375, de 
1981, de autoria do Sr. Senador Jefferson de Aguiar. 

Atenciosas saudagoes. — Menezes Pimentel. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O Sr. l.0-Secretario procsdera a 

leitura do Projeto de Resolucao a que faz referenda em seu cfido o Sr. Senador 
Menezes Pimentel. 

E lld'o o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUgAO N.0 68, DE 19S1 
Altera o Regimenlo Interno do Senado Federal. 

Art. 1.° — O Regimento Interno do Senad'o iResolugao n.0 2, de 1959, alterada 
pelas de n.0s 45. de 1960 e 12, de 1961) passa a vigorar com as modificagoes e os 
acrescimos a seguir, especificados. 

Art. 1.° — Nova redagao: 
"Art. 1.° — O Senado Federal tern sede na Capital da Repiiblica. 
Paragrafo unico — Em caso de guerra, de comogao intestina, de 

calamidad'e publica ou de ocorrencia que impossibllite o seu funciona- 
mento no seu edificio-.sede, o Senado Federal podera reunir-se, eventual- 
mente, em qualquer outro local, per determinacao da Comlssao Diretora, 
a requerimento da maioria dos Senadores. 

Art- 2.° ... Nova redagao das allneas b, e e f: 
b) a diregao dos trabalhos cabera a Mesa que houver sid'o eleita 

para a sessao legislativa anterior. 

e) quando se tratar de inicio de legislatura, na primeira reuniao 
preparatoria se dara a apresentagao dos diplomas dos Senadores recem- 
eleitos, documentos que serao publicados no "Diario do Congresso Na- 
cional". Na mesma oportunidade prestarao o compromisso regimental os 
Senad'ores que ainda o nao houverem prestado. No dia seguinte, sera 
realizada a eleigao do Presidente, e ao subsequente a dos demals mem- 
bros da Mesa. 

f) nas sessoes legislativas subseqiientes a primeira da legislatura, 
far-se-a a eleigao do Presidente na primeira reuniao preparatoria e a 
dos demals membros da Mesa no dia seguinte. 

Art. 20 (Caput) Nova redagao: 
"Art. 20 — Nao e permitido ao Senad'or, em discurso, aparte, pare- 

cer, voto em separado, proposigao, justificagao ou qualquer outra forma de 
ma'nifestagao do seu pensamento, usar de expressoes descorteses ou 
insultoras". 

Art. 46 — Nova redagao: 
"Art. 46 A Mesa se compoe de um Presidente, um Vice-P:esidente, 

quatro secretaries e tres Suplentes de Secretario. 
§ l.o   os Secretarios e os Suplentes substituir-se-ao conforme a 

num'eragao ordinal e, nesta mesma ordem, substituirao o Presid'ente, na 
falta do Vice-Presidente. 
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§ 2.° — O Presidente convidara quaisquer Senadores para substitui- 
rem, em sessao, os Secretaries, na ausencia dos Suplentes, 

§ 3.0 — Nao se achando presentes o Presidente e seus substitutes 
legais, inclusive os Suplentes, assumira a Presldencia o Senador mais 
Idoso." 

Art. 46-A — Importa renuncia ao cargo que o Senador exerije na Mesa a 
acelta?ao de missao prevista no art. 51 d'a Constitulcao, no art. 4.° da Emenda 
Constituclonal n.0 3 e nos arts. 8.° s 17 da Emenda Constitucional n.0 4. 

Art. 47 — Nova redacao: 
"Art. 47 — Ao Presidente compete: 
1) exercer as atribuigoes previstas na ConstituiQao para o Presi- 

dente (art. 70, §§ 3.° e 4.°, art. 71 e paragrafo unico do art. 208) e para 
o Vice-Presidente do Senado (§ 1.° do art. 79 e paragrafo unico do 
art. 213); 

2) velar pelo respeito as prerrogativas do Senado e as imunidao'es 
dos Senadores; 

3) presldlr a sessao, abrindo-a, encerrando-a ou suspendendo-a; 
4) fazer observar, na sessao a Const!tuigao, as leis e este Regimento; 
5) convocar as sessoes extraordinarias ou secretas no decurso das 

sessoes legislatlvas; 
6) asslnar as atas das sessoes, uma vez aprovadas; 

7) d'eterminar o destine do expediente lido, de oficio ou em cum- 
primento de resoluQao e distribulr as materias as Comissoes; 

8) impugnar as proposiqoes que Ihe paregam contrarias a Constl- 
tuigao Federal ou a este Regimento, ressalvado ao autor recurso para 
o Plenario, que decidira apos audlencia da Comissao de Constituigao e 
Justiga; 

9) decidir as questoes d'e ordem; 
10) orientar as discussoes e fixar os pontos sobre que devam versar, 

pod'endo, quando conveniente, dividir as proposigbes para fins de vota- 
gao; 

11) dar posse aos Senadores; 
12) proper a prorrogagao da sessao; 
13) designar a Ordem do Dia para a sessao seguinte e retirar mate- 

ria da Ordem do Dia para cumprimento de despacho, correcao de erro 
ou omissao no avulso e para sanar falhas da instrugao; 

14) nomear as Comissoes Especlais mencionadas no n.0 2 do art. 74 
e nos arts. 217 e 407, bem como os substitutes dos membros das comis- 
soes; 

15) convocar, no curso das sessoes legislatlvas, as sessoes con jun- 
tas do Congresso Nacional (Const, art. 41); 

16) promulgar os decretos legislatives, nos casos do art. 77, §§ 1.° 
e 3.°, da Constituigao e as resolugoes do Senado; 

17) assinar os autografos dos projetos e emendas a serem remetl- 
cfos a Camara dos Deputados, bem como dos projetos destinados a 
sangao; 

18) convocar, nos casos previstos na Constituigao Federal e neste 
Regimento, o Suplente de Senador; 

19) comunlcar ao Tribunal Superior Eleitoral para os fins do para- 
grafo unico do art. 52 da Constituigao Federal, a vaga de Senador, 
quando nao haja Suplente; 
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20) promover a publicaQao dos debates e de todos os trabalhos e 
atos do Senado, impedindo a publicagao de expressoes vedadas por este 
Regimento, inclusive quando constantes de documento lido pelo orador; 

21) assinar a correspondencia dirigida pelo Senado as seguintes 
autoridades: 

a) ao Presidente da Repiiblica; 

b) ao Presidente d'o Conselho de Ministro; 

c) ao Presidente da Camara dos Deputados; 

d) aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunals 
Supsrlores do Pais, entre estes incluindo o Tribunal de Contas da 

Uniao; 

e) aos chefes de Governos estrangeiros e aos seus representantes 
no Brasil; 

f) aos Presidentes das Casas de Parlamento do estrangeiro; 
g) aos Governadores dos Estados e Territdrios Federals; 
h) aos Presidentes das Assembleias Legislatives dos Estados; e 
i) as autoridades judiciarias, em resposta a pedidos de informa- 

?oes sobre assuntos pertlnentes ao Senado, no curso de feitos judicials; 

22) designer e dispensar o pessoal do seu gabinete, obedecidas as 
normas aprovadas pelo Senado; 

23) despachar os requerimentos constantes do art. 211, letras, a, b, 
c, d, e, f, g, h, 1; a e b do n.0 I do art. 212; 

24) convidar o relator ou o Presidente da Comissao a expllcar as 
conclusoes de parecer por ela proferido, quando necessario para escla- 
recimento dos trabalhos; 

25) proclamar o resultado das votagoes, mencionando o numero de 
votos a favor ou contra a proposigao, quando for o caso; 

26) declarer prejudicada qualquer proposigao que asslm deva ser 
comlderada, na conformidade regimental; 

27) fazer reiterar pedidos de informagoes, desde que o solicitem 
seus autores e dar ciencia as autoridades superiores de nao terem sido 
atendldos pedidos ja relterados; 

28) fazer ao Plendrio, em qualquer momento, de sua cadeira, comu- 
nicagao de interesse do Senado e do Pais; 

29) desempatar as votagoes nos casos previstos no art. 305. 
30) presidlr as reunloes da Comlssao Dlretora, podendo discutir e 

votar; 

31) ordenar as despesas de administragao do Senado em geral, nos 
limites das autorizagoes da Comissao Diretora, ou do prdprio Senado. 

Paragrafo unico — O Presidente podera avocar a representagao do Senado 
em atos publicos de especial relevancia, quando nao seja possivel o'esignar Comls- 
sao ou Senador para esse fim, na forma estabelecida por este Regimento. 

Art. 49 — Nova r-dagao; 
"Art. 49 — Quando na presidencia da sessao, o Presidente ou o seu 

substituto eventual, tera apenas voto de qualldade nas votagoes simbo- 
licas e nomlnals, contando-se, porem, a sua presenga para efeito de 
numero. Em escrutinlo secreto podera votar como qualquer Senad'or. 
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Acrescimo: 

"Paragrafo unico — O Presidente, ou quem eventualmente o substi- 
tua na presidencia da ses.sao, deixara a dire<;ao dos trabalhos semprc 
que, como Senador, quiser oferecer qualquer proposlcao, b3m como dis- 
cutir ou participar de votaQao ostensiva, soments a ela rstornando 
depois de ultimado o assunto em que houver interferido". 

Art. 50 — Nova reda^ao: 

"Art. 50 — Ao Vice-Presid'ente compete: 
a) substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos; 

b) exercer as atribui^oes estabelecida.s no § 4° do art. 70 e no para- 
grafo linico do art. 208 da Constituicao Federal, quando nao as tenha 
exercido o Presidente dentro de 48 horas; 

c) designar e dispensar o pessoal do seu gabinetc, obed'ecidas as 
normas aprovadas pelo Senado. 

"Paragrafo unico — Supressao — (em virtuds de haver a materia 
passado a figurar no paragrafo unico do art. 49)." 

Art. 51 — ... 
j e k nova redagao: 
j) designar e dispensar o pessoal do seu gabinete, obedecidas as 

normas aprovad'as pelo Senado; 
k) designar e dispensar mediante proposta dos respectivos titulares 

e obedecidas as normas aprovadas pelo Senado, o pessoal dos gabinetes 
dos demais secretaries, dos suplentes e lideres. 

Art. 52 
d) — Nova reda?ao: 

"d) propor ao l.0-Secretario a deslgnagao e a disoensa do pes:oal do 
seu gabinete, obedecidas as normas aprovadas pelo Senado." 

Art. 53 .. 
d) — Nova reda^ao: 

"d) propor ao l.0-Secretario a designagao e a dispensa do pessoal do 
seu gabinete. obedecidas as normas aprovadas pelo Senado." 

Art. 55 (caput) — Nova reda^ao: 
"Art. 55 — Os membros da Mesa serao eleitos para cada sessao legis 

lativa ordinaria." 

Art. 56 e sens §§ 1.°, 2.° e 3.° — Nova redagao: 

"Art. 56 — A eleiqao dos membros da Mesa far-se-a por escrutinio 
secreto e maiorla de votos dos senadores presentes. 

8 1.° — A eleiqao, observado o disposto no art. 72, far-se-a em cinco escru- 
tinios, na seguinte ordem: 

I — para o Presidente; 
II — para o Vice-Presidente; 
III — para o 1.° e 2.0-Secretarios; 
IV — para o 3.° e 4.0-Secretarios; e 
V — para os suplentes de secretario. 

§ 2.° — A eleiqao para os cargos constantes dos itens III, IV e V do paragrafo 
anterior far-se-a com cedulas uninominais, contendo a indicacao do cargo a 
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preencher, colocadas as referentes a cada escrutinio na mesma sobrecarta. Na 
apuragao, o Presidente fara, preliminarmente, a separagao das cedulas referen- 
tes ao mesmo cargo e em seguida procedera a contagem. 

S 3.° — Sempre que resultar eleiqao para Vice-Presidente, 2.° e 4.0-Secretarios, 
de quem pertenga o Partido jd representado em lugar, respectivamente, de Presi 
dcnte, 1° e SP-Secretarlos, considerar-se-a prejudicada a apurada por ultimo. 
Da mesma forma se procedera na eleigao de 2.0-Suplentel em relagao a do 1.°, 
e na do 3.° em rclagao as do 1.° e do 2.° 

Art. 59 — Nova redaguo; 

"Art. 59 — Aos lideres da Maioria, da Minoria e de Blocos constitui- 
dos para determinada orientagao pohtica e licito usar da palavra, em 
qualquer fase da sessao, mesmo em curso de votagao pelo prazo dc vinte 
minutos, para declaragao de natureza inadiavel." 

Art. 61 — Nova redagao: 
"Art. 61 — As Comissoes Permanentes serao as seguintes: 
1.n — Diretora (CD); 
2.a — Agricultura (CA); 
3.n — de Constituigao e Justiga (CCJ); 
4.a — de Economia (CE); 
5a — de Educagao e Cultura (CEO; 
6a — de Estudo dos Projetos do Governo (CPG); 
7.a — de Finangas (CF); 
8a — de Legislagao Social (CLS); 
9a — de Redagao (CR); 
10.a — de Relagoes Extcriores (CRE); 
11 a — de Saiide (CS); 
12.a — de Seguranga Nacional (CSN); 
13.a — de Servigo Publico Civil (CSPC); e 
14.a — de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas. 

Art. 64 — Nova redagao: 

"Art. 64 — As Comissoes Especiais serao criadas pelo voto do Ple- 
narlo, a requerimento de qualquer senador ou comlssao, com a indica- 
gao da materia a tratar, do numero de seus membros e do prazo dentro 
do qual deverao realizar o seu trabalho, ressalvadas as hipoteses dos arts. 
53 da Constituigao Federal, 26, 65 e 217 deste Regimento. 

Paragrafo unico — Indepcnde de requerimento e de deliberagao do 
Plenario a constituigao das comissoes mistas de que tratam os arts. 30 e 
39, § 2.° do Regimento Comum. 

Art. 65 — Nova redagao: 
"Art. 65 — Na impossibilidade de previa deliberagao do Plenario, em 

virtude da falta de quorum para votar o requerimento respectivo, ou da 
ocorrencia do fato em dia em que o Senado nao funcione, ou, alnda, do 
recebimento da comunicagao apds o termino da sessao, e licito ao Pre- 
sidente designar comissao para representar o Senado; 

1) no desembarque ou na partida de personalidade de destaque no 
cenario politico-internacional, em visita ao Brasil; 
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2) em solenidade de relevantc expressao nacional ou internacionai; 
3) em funeral ou cerimonia funebre em que, regimentalmente, caiba 

essa representagao. 

§ 1.° — A providencia de que trata este artigo sera tomada pelo Pre- 
sidente a vista de requerimento assinado por lideres que representem, 
no minlmo, 32 senadores, ou pela Comissao de Relagoes Exteriores, quando 
se tratar das hlpoteses do n.0 1, ou de solenidade de carater internacionai. 

§ 2.° — Na primeira sessao que se realizar, a seguir, o Presidente dara 
conhecimento ao Senado da providencia adotada. 

Art. 67 — A Comissao Diretora e constituida pelo Presidente, Vice-Presidente, 
Secretaries e Suplentes de Secretario. A de Finangas tera dezessete membros; 
a de Constituigao e Justiga, onze; a de Estudo dos Projetos do Governo, a de 
Legislagao Social, a de Relagoes Exteriores e a de Economia, nove; a de Agricui- 
tura, a de Educagao e Cultura, a de Seguranga Nacional e a de Servigo Publico 
Civil, sete; as demais cinco membros cada uma. 

Art. 70 — Nova redagao: 

"Art. 70 — Serao designados pelo Presidente, mediante indicagao 
escrita dos lideres partidarios, os membros das Comissoes Especiais e os 
representantes do Senado nas Comissoes Mlstas." 

Art. 74 — Nova redagao: 

"Art. 74 — A designagao dos membros das Comissoes Especiais sera 
feita: 

1) para as intemas, na sessao seguinte a publicagao do ato da sua 
criagao, salvo se for considerada urgente a 

2) para as externas, imediatamente apos a aprovagao do requeri- 
mento que der motive a sua criagao, salvo o disposto nos arts. 26, § 1° 
e 217; 

3) para as mistas; 

a) se de iniciativa do Senado, em seguida a publicagao da aquies- 
cencia da Camara dos Deputados a sua criagao; 

b) se sugeridas pela Camara dos Deputados, na segunda sessao que 
se seguir a aprovagao, pelo Senado, da respectiva proposta; e 

c) se decorrentes do disposto nos arts. 30 e 39, § 1°, do Regimen to 
Comum, respectivamente na sessao em que se der a leitura da materia 
de que se deva ocupar a Comissao, ou no prazo de cinco dias que .se seguir 
a essa leitura. 

Art. 76 — § 2.° — Nova redagao: 

"§ 2.° — Em caso de vaga ou licenga, o preenchimento ou a substi- 
tuigao cabera ao suplente de numero mais baixo na classificagao ordinal, 
alnda que esteja exercendo substituigao de senador ausente." 

Art. 81 — Acrescimo: 
"§ 4.° — Em caso de vaga do Presidente ou Vice-Presidente, far-se-a 

o preenchimento por meio de eleigao realizada nos 5 (cinco) dias que se 
seguirem a vacancia." 

"§ 5.° — Importa renuncia a fungao de Presidente ou Vice-Presidente 
de Comissao a aceltagao, pelo senador de missao prevista no art. 51 da 
Constituigao, no art. 4.° da Emenda Constitucional n.0 3 e nos arts. 8.° e 
17 da Emenda Constitucional n.0 4." 
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Art. 85 — 
c) — Nova rcdagao; 
"c) propor, privativamente, ao Senado, em projeto de resolugao: 
1) a criagao, alteragao ou a supressao de servigos e cargos do quadro 

da Secretaria, bem como a fixagao dos vencimentos e vantagens do seu 
pessoal; 

2) a nomeagao, a exoneragao, a readmissao, a transferencia e a apo- 
sentadoria de funcionarios da Secretaria. 

Art. 85 — 

e) — Nova redagao: 
"e) prover, independentemente da aprovagao do Senado, os cargos 

da Portaria, Garagem e Administragao do Edificio, ainda que de inicio 
de carreira." 

Art. 85 — 
h) — Nova redagao: 
"h) fazer a redagao final das proposigoes de sua iniciativa." 

Art. 85-A — A Comissao de Agricultura compete opinar sobre as proposigoes 
pertinentes aos seguintes assuntos: 

1 — agricultura; 
2 — pecuaria; 
3 — florestas; 
4 — caga (Const, art. 5.°, n.0 XV, 1); 
5 — pesca (Const, art. 5.°, n.0 XV, 1); 
6 — emigragao e imigragao (Const, art. 5.°, n.0 XV, o); 
7 — incorporagao dos silvicolas a comunhao nacional (Const., art. 

5.°, n.0 XV, r); 
8 — alienagao ou concsssao de terras publicas com area superior a 

dez mil hectares (Const., art. 156, § 2.°). 

Art. 86 — 20 — Nova redagao: 

"20 — Autorizagao para o Presidente da Republica se ausentar do 
Pais (Const., art. 66, n.0 VII). 

Art. 86 — Acrescimo: 

27 — projetos de leis complementares a Constituigao; 

28 — delegagao legislativa ao Poder Executive (Emenda Constitu- 
cional n0 4, art. 22, paragrafo unico). 

29 — Codigos. 

Art. 88 — Nova redagao: 

"Art. 88 — O projeto que receber emenda em Plenario ira a Comissao 
de Constituigao e Justiga para dizer, se ja nao o houver feito, da consti- 
tucionalidade e juridicidade dele e da emenda, antes do encaminhamento 
a Comissao que da mesma deva apreciar o merito." 

Paragrafo unico — Ao apreciar o projeto nas condigoes a que se 
refere este artlgo a Comissao de Constituigao e Justiga podera emenda-lo 
em qualquer de suas partes. 
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Art. 90 — Substituigao dos §§ 2.° a 5.° pelos seguintes: 
"§ 2.° — Tratando-se de inconstitucionalidade parcial a Comissao, se julgar 

conveniente, oferecer-lhe-a emenda supressiva ou substitutiva, escoimando-o do 
vicio. 

§ 3.° — Se em Plenario for apresentada emenda saneadora da inconstitucio- 
nalidade (art. 265, § 2°), a Comissao, ao se pronunciar a respeito, devera declarar, 
com preclsao, se a aprovagao da emenda escoimara a proposigao do vicio origi- 
nario. 

§ 4.° — Quando se tratar de materia em que o exame do merito Ihe caiba, 
privativamente, a Comissao podera oferecer substitutivo integral ao projeto nos 
casos dos §§ 2.° e 3.°" 

Art. 91 — Nova redagao: 
"Art. 91 — A Comissao de Economia compete opinar sobre assuntos 

pertinentes a; 
1 — industria; 
2 — comer cio; 
3 .— sistema monetario; 
4 — problemas economicos do Pais; 
5 — operagoes de credito, capitalizagao e seguro (Const., art. 5.°, 

n.0 IX); 
6 — produgao e consume (Const., art. 5.°, nP XV, c); 
7 — Juntas Comerciais (Const., art. 50, n.0 XV e 2.a parte); 

8 — comercio exterior e interestadual, instituigoes de credito, cam- 
bio e transferencia de valores para fora do pais (Const., art. 5.°, n. XV, k); 
trica (Const., art. 5.°, n. XV, 1); 

9 — riquezas do subsolo, mineragao, metalurgia, aguas, energia el6- 
trica (Const., art. 5.°, n XV, 1); 

10 — medidas (Const., art. 5.° — n. IV, n); 
11 — aumento temporario do imposto die exportagao pelos Estados 

(Const., art. 19. § 6.°), oferecendo o respective projeto de resolugao; 

12 — escolha dos membros do Conselho Nacional de Economia 
(Const., art. 63, I). 

Art. 93-A — Acrescimo: 
"Art. 93-A — A Comissao de Estudo dos Projetos do Governo com- 

pete opinar, quanto ao merito, sobre as proposigoes oriundas de inicia- 
tiva do Poder Executive e relacionadas com o seu programa de Governo, 

§ 1.° — O pronunciamento da Comissao de Estudos do Governo nao exclui: 

a) o da Comissao de Constituigao e Justiga sobre o aspecto finan- 
celro da materia, quando nao tenha sldo feito na Camara dos Depu- 
tados; 

b) o da de Finangas, sobre o aspecto financeiro. 
§ 2.° — Serd dispensado o pronunciamento da Comissao de Estudo dos Pro- 

jetos do Governo quando digo respeito a materia da competencia exclusiva da 
Comissao de Constituigao e Justiga ou da de Finangas. 

§ 3.° — Em relagao as emendas observar-se-a o disposto nos arts. 122 a 128. 

Art. 94 — A Comissao de Legislagao Social compete emitir parecer sobre 
as materias referentes aos problemas soclais, a organizagao e fiscalizagao do 
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trabalho, exerclclo profi&sional, previdencia social, relagoes entre empregado- 
res e empregados, associagoes sindicals, acidentes do trabalho e Justiga do Tra- 
balho. 

Art. 96 — A Comissao de Saiide cumpre manifestar-sie sobre proposigoes 
que dlgam respeito aos seguintes assuntos: 

1 — higiene; 

3 — saiide; 
3 — exerclclo de medicina e atividades para medicos, suas organizagoes e 

instituigoes e preparo dos respectivos profissionais; 
4 — imigragao, no tocante as materias dos itens 1 e 2. 

Art. 98 — Nova redagao: 

"Art. 98 — A Comissao de Servigo Piiblico Civil compete, ressalvado 
o disposto no art. 85, e, deste Begimento, o estudo de todas as materias 
referentes aos drgos do servigo piiblico civil da Uniao e seus servldores, 
inclusive das autarquias e o funcionalismo civil dos Ministerios Mill- 
tares." 

Art. 102 — Acrescente-se: 

§ 4.° — O disposto no § 1° se aplica as emendas oferecidas iis 
proposigoes principals, sendo dlspensado o seu exame pela Comissao e 
cuja competencia regimental escape a materia respectiva. 

Art. 107 — Acrescente-se: 

O disposto neste artigo se observara tambem quanto as emendas 
que ao projeto forem apresentadas. 

Art. 108 — e seu paragrafo — Nova redagao: 
"Art. 108 — As Comlssoes se reunirao: 
1) as permanentes e as especiais in tern as em salas do edificio do 

Senado; 

2) as mistas em salas do edificio do Senado ou da Camara dos 
Deputados conforme for deliberado pela maioria dos seus membros. 

1.° — As reunioes se realizarao: 
1) — as das Comissoes permanentes: 

l.a — Se ordindrias, nos dias e boras estabelecidos no inicio de 
sessao leglslativa ordinaria, salvo alteragao deliberada pela maioria de 
cada Comissao; 

l.b — Se extraordinarias, mediante convocagao especial para dla, 
hora e fins indicados, observando-se, no que for aplicdvel, e disposto 
neste Regimento sobre a convocagao de sessoes extraordindrias do Se- 
nado; 

§ 2.° — As Comissoes se reunirao com a presenga, no minimo, da 
maioria absoluta dos seus membros, completada, se necessario, pela 
convocagao dos suplentes, na forma estabelecida neste Regimento. 

§ 3.° — As deliberagoes serao tomadas por maioria de votos, delas 
s6 partlcipando os membros da Comissao e os suplentes convocados. 

Art. 115 — Nova redagao; 

"Art. 115 — As reunioes reservadas poderao ser assistidas por Sena- 
dores, pelo Presidente do Conselho de Ministros, pelos Mlnistros e Sub- 
secretarlos de Estado, funcionarios da Casa em servigo e jomalistas 
acreditados junto ao Senado. 
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Art. 122 — Nova reda^ao: 
"Art. 122 — Perante Comissao podera apnesentar emenda a pro- 

posigao sujeita ao seu estudo. 
a) em qualquer caso; 

a-1) — o relator; 
a-2) — outro membro da Comissao; 

b) qualquer Senador a projeto de lei orgamentaria. 
Art. 123 — Paragrafo unico: 

"Paragrafo unico — Tera o seguinte tratamento a emenda apre- 
sentada perante a Comissao e nao adotada por ela: 

1) sera considerada inexistente nos casos de letra a do artigo ante- 
rior; 

"Art. 168 — As materias serao dadas para Ordem do Dia segundo sua antigiii- 
dade e importancia, a juizo do Presidente, observada a seguinte ordem de classi- 
ficagao, ressalvado o disposto no art. 171: 

1) a materia de que trata o paragrafo unico do art. 328; 
2) a materia em continuagao de votagao; 
3) a materia em regime de urgencia, na seguinte forma: 
a) a da urgencia da letra b do artigo; 
b) a da urgencia da letra c do art. 330. 
4) os projetos de iniciativa do Poder Executivo que digam respeito ao 

seu piano de governo; 
5) a materia em tramitagao normal, na seguinte ordem; 
a) a materia em face de votagao; 
b) a materia em face de discussao." 

Art. 168 

§ 2.° — Nova redagao: 

"§ 2.° — Nos casos previstos no item 5 a precedencia sera a seguinte: 

1) redagoes finais, obedecida a procedencia vigente para as respec- 
tivas proposigoes; 

2) proposigoes da Camara; 
3) proposigoes do Senado, sendo: 
a) as em discussao unica; 
b) as em segunda discussao; 
c) as em primeira discussao. 

4) em qualquer grupo, a materia de discussao em curso tera proce- 
dencia sobre a de discussao ainda nao iniciada; e, em igualdade de con- 
digdes, a mais antiga no Senado sobre a mais recente. 

Art. 171 e seus §§ — Nova redagao: 

"Art. 171 — A inclusao em Ordem do Dia de proposigao em rito nor- 
mal sem que esteja instruida com pareceres das Comissoes a que houver 
sido distribuida so e admissivel nas seguintes hipdteses: 

I — Por deliberagao do Plenario, se a unica ou a ultima Comissao a 
que estiver distribuida nao proferir o seu parecer no prazo regimental. 
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II — Em virtude de ato do Presidente, quando se tratar; 
a) de projeto de lei anua, ou tendente a abertura de credito solicitado 

pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciario ou pelo Tribunal de Contas, 
ou ainda, destinado ao Congresso Nacional, se faltarem oito dias, ou menos 
para o termino da sessao legislativa; 

b) de projeto de orgamento da Uniao, quando faltarem trinta dias, ou 
menos, para o termino do prazo constitucional de sua elaboragao; 

c) de veto do Prefeito do Distrito Federal, se faltarem cinco dias, ou 
menos para se esgotar o prazo para o pronunciamento do Senado, ou da 
sessao legislativa; 

d) de projeto de lei orgamentaria do Distrito Federal, nos oito dias 
que antecederem o encerramento da sessao legislativa ou a data em que 
deva entrar em vigor a lei; 

e) de projeto que tenha por fim prorrogar prazo de lei vigente, se 
faltarem dez dias, ou menos, para o termino desse prazo; 

f) de projeto de decreto legislative referente a tratado, convenio ou 
acordo internacional, se faltarem oito dias, ou menos, para a data prevista 
para o pronunciamento do Brasil sobre o ato em aprego; 

g) de proposigao da legislatura em curso se: 
g.l) passados dois anos do inicio da sua tramitagao no Senado, ainda 

nao houver figurado em Ordem do Dia; 
g.2) transcorrido mais de um ano da sua distribuigao a primeira Co- 

missao que sobre ela se deva pronunciar, ainda nao houver recebido o 
respective parecer. 

§ l.0 — A materia nas condigoes previstas nas alineas b, c, d, e, f, sera 
incluida na Ordem do Dia com precedencia sobre qualquer outra, ainda 
que em regime de urgencia e com votagao iniciada, salvo o disposto no 
paragrafo unico do art. 328. 

§ 2.° — Sobre projeto incluido em Ordem do Dia, em qualquer das 
hipoteses previstas no n.0 I e nas alineas a, b, c, d, e, f, do n.0 II, as 
Comissoes se pronunciarao oralmente em Plenario, se nao preferirem 
enviar por escrito os seus pareceres ao ser anunciado a materia. 

§ 3,0 — Encerrada a discussao de projeto compreendido no n.0 I, com 
a apresentagao e emendas, voltara ele as Comissoes para que sobre as 
mesmas se pronunciem, retomando o rito normal previsto neste Regimento. 
Se nao houver emendas, efetuar-se-a imediatamente a votagao. 

§ 4,0 — N0S casos das alineas a, b, d, e, f do n.0 II, o projeto emen- 
dado volta a Ordem do Dia na sessao seguinte, salvo se o encerramento 
da discussao for na ultima sessao da sessao legislativa ou do prazo, caso 
em que as Comissoes deverao pronunciar-se imediatamente sobre as 
emendas. 

§ 5.° — Se ao ser chamada a emitir parecer, na forma prevista no 
§ 2.°, a Comissao que houver excedido o prazo requerer diligencia, sendo 
esta deferida, o seu pronunciamento dar-se-a em Plenario, apds o cumpri- 
mento do requerido. 

§ g o — se, em caso previsto no § 5.°, uma das Comissoes que a seguir 
recetaam o projeto a considerar indispensavel, antes do seu parecer, o pro- 
nunciamento da que houver excedido o prazo, a proposta nesse sentido 
sera submetida a deliberagao do Plenario. 

§ 70 — nos casos previstos na alinea g do n.0 I deste artigo se pro- 
cedera de acordo com o disposto no § 3.° do art. 323, sendo a inclusao da 
matdria em Ordem do Dia anunciada em Plenario com antecedencia de 
oito dias." 
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Art. 171, § 5." — Com a seguinte reda^ao: 
"Art. 171 — § 5.° — Esgotado o prazo para o pronunciamento da Co- 

missao a que a proposigao estiver distribuida, se ainda depender do estudo 
de outra Comissao, sera licito requerer que a ela passe cumprindo a pri- 
meira oferecer em Plenario o seu parecer, quando a materia figurar em 
Ordem do Dia." 

Art. 172 — Nova reda^ao: 
"Art. 172 — Nenhum projeto podera ficar sobre a mesa por mais de um 
mes sem figurar em Ordem do Dia, salvo para diligencia aprovada pelo 
Plenario." 

Art. 182 — Nova reda?ao do paragrafo unico: 
"Paragrafo unico — Na primeira hipdtese, nao havendo prorrogagao, 

e permitido ao Senador que estiver falando concluir o seu discurso na 
sessao seguinte, apds a Ordem do Dia, com prioridade de inscrigao e pelo 
prazo a que ainda tenha direito." 

Art. 187 (caput) — Nova reda^ao: 
"Art. 187 — Em sessao piiblica somente serao admitidos no Plendrio, 

alem dos Senadores, o Presidente do Conselho de Ministros, os Ministros, 
os Subsecretarios de Estado, os Deputados Federais e os funcionarios em 
objeto de servigo." 

Art. 187, § 3.° — Acrescimo: 

"I 3.° — Em sessao secreta somente os Senadores terao ingresso no 
Plenario e na sala anexa, ressalvado o disposto no § 7.° do art. 193 e no 
art. 381, d-7, bem como os casos em que o Senado, por proposta da Mesa 
ou de Lideres que representem, no minimo, 32 Senadores, conceda autori- 
zagao a outras pessoas para assisti-la." 

Art. 201 — Nova redagao da alinea a do n.0 I, mantidas as demais disposigoes: 

"Art. 201 — Da ata publicada no Diario do Congresso Nacional cons- 
tarao: 

I — por extenso: 
a) Nova redagao: 
"As mensagens ou oficios do Governo ou da Camara dos Deputados, 

salvo quando relatives a comunicagoes de sangao de projetos, devolugao 
de autdgrafos ou agradecimento de comunicagoes." 

Art. 214 — (Casos em que sao admitidos votos de pesar): 
1) — Nova redagao: 
"1) pessoa que tenha exercido o cargo de Presidente, Vice-Presidente 

da Republica, de Presidente do Conselho de Ministros." 
Art. 214 

3 — Inclusao em seguida a "Ministros de Estado", de "Subsecretdrio 
de Estado." 

Art. 215 — Nova redagao: 
"Art. 215 — O levantamento da sessao por motivo de pesar sd se dard 

em caso de falecimento do Presidente da Republica, do Presidente do 
Conselho de Ministros, membro do Senado ou da Camara dos Deputados." 

Art. 215-A — Acrescimo: 
"Art. 215-A — Alem das homenagens previstas nos arts. 214 e 215, o 

Plenario poderd autorizar; 
a) a apresentagao de condolencias a familia do morto, ao Estado do 

seu nascimento ou em que se tenha exercido a sua atividade, ao Partido 
politico e a altas entidades culturais a que haja pertencido; 
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b) a representagao nos seus funerais e cerimonias levadas a efeito 
em homenagem a sua memdria, nos casos previstos no art. 214, nps 1, 
2, 4, 5, 6 e 215." 

Art. 221 — Acrescimo: 
Paragrafo unico — Se a Indicagao for encaminhada a mais de uma 

comissao, e os pareceres forem discordantes nas suas conclusoes, sera 
votado preferencialmente o da que tiver maior pertinencia regimental para 
se pronunciar sobre a materia. Em caso de competencia concorrente, vo- 
tar-se-a preferencialmente o ultimo, salvo se o Plenario decidir o contrario, 
a requerimento de qualquer Senador ou Comissao. 

Art. 224-A — Acrescimo: 
"Art. 224-A — Se houver mais de um parecer a submeter sobre a mes- 

ma materia, de conclusoes discordantes, proceder-se-a de acordo com a 
norma estabelecida em paragrafo unico do art. 211." 

Art. 236 e seus §1 — Supressao (em conseqiiencia da nova redagao dada ao 
Capitulo VI do Titulo VIII). 

Art. 242 — Nova reda^ao: 
"Art. 242 — Considera-se autor da proposigao o seu primeiro signata- 

rio, quando nao seja de iniciativa da Camara dos Deputados, ou quando 
a Constituigao ou este Regimento nao exijam mimero determinado de 
subscri tores." 

TITULO VIII 
Das Proposi^oes 

Substituigao do Capitulo VI (Das Proposi^bes), pelo seguinte; 

CAPITULO VI 

Da Tramitacao das Proposi?6es 
Art. 252 — Llda perante o Plenario, a proposigao e submetida a apoiamento, 

quando dependente dele (art. 247) sera objeto; 
1) de decisao do Presidente, nos casos do art. 211, do art. 212, n.0 I 

da parte final do § 4.° do art. 253. 
2) de deliberaQao do Plenario nos demais casos. 

Art. 252-A — Havera pronunciamento das Comissoes competentes para 
estudo da materia respectiva, antes da deliberagao do Plenario, exceto quando 
se tratar de: 

a) requerimentos compreendidos nos arts. 211 e 212, ressalvado, 
quanto aos das letras h, y, 2-7 do art. 212, o dlsposto nos arts. 40, § 1.°, 
235 e 218, respectivamente; 

b) nos projetos de que trata o 5 3.° do art. 102. 
Art. 252-B — A deliberaQao do Plendrio sera 

I — imediata, nos casos dos requerimentos compreendidos: 

nas letras k, 1, m, n, o (salvo as hipdteses do art. 414), p, q, do 
art. 211; c, e, f, g, h (salvo o disposto nos arts. 40, § 1°, 41, § 1°, parte 
final, i, j, k, 1, m, n, o, p, q, s, t, u, v, w, x. 

II — na mesma sessao apos a materia da Ordem do Dia os reque- 
rimentos compreendidos nas letras: 

n (nos casos previstos no art. 328); 
r (observado o disposto no art. 328); 



y (quando o documento a publicar a juizo da Mesa, evidentemcntc 
nao exceder o limite estipulado no paragrafo unico do art. 202), 2, 2-1, 
2-2, 2-3 (ressalvado o disposto no § 5.° o art. 236), 2-4, 2-5, 2-9 e 2-10). 

Ill — mediante inclusao em Ordem do Dia, anunciada em sessao 
anterior quando se tratar de projetos (ressalvado o disposto nos 
arts. 329, 330 e 332); 

de requerimentos compreendidos nos § 4.° e 5°, deste artigo e no 
art. 202, paragrafo unico. 

§ 1.° — Se a Ordem do Dia for destinada a trabalhos das Comissoes, o 
o requerimento sera incluido na que se Ihe seguir. 

§ 2.° — Quando algum Senador pedir a palavra, para discussao ou encaminha- 
mento de votagao, sobre os requerimentos a que se referem as letras r (no 
tocante as proposigoes de que trata a alinea c do art. 330), z, z-1, z-2, z-3, z-8 
e z-10 do art. 212, a materia ficara adiada para a Ordem do Dia da sessao seguinte, 
salvo se o fato ocorrer na ultima sessao do periodo legislative. 

§ 3.0 — o requerimento constante das letras z-4, z-5, z-9 do art. 212 podera 
ser discutido e votado imediatamente na hipotese prevista no paragrafo anterior. 

§ 4.° — Nos casos compreendidos nas letras z-4, se a Comissao tiver finali- 
dade identica e dos votos de que trata o art. 218, observar-se-ao, no tocante ao 
requerimento, as normas para eles estipuladas. 

§ 5.° — O requerimento de criagao de Comissao Mista sera submetido a 
deliberagao do Plenario, depois de instruido com parecer da Comissao perma- 
nente que tiver competencia regimental para opinar sobre a materia. 

Art. 252-C — O projeto em rito normal, que importe alteragao da despesa 
ou da receita sera pela Mesa encaminhado ao Ministro da Fazenda, a fim de 
que opine, no prazo improrrogavel de 15 dias, sobre a oportunidade da medida, 
em face da situagao do Tesouro. 

§ 1.° — Com o pronunciamento do Ministro, quando recebido, ou sem ele, 
ao fim do prazo estabelecido neste artigo, o projeto prosseguira o seu turno 
regimental. 

§ 2.° — Independem da diligencia de que trata este artigo os projetos: 

a) de iniciativa do Governo em exercicio; 
b) que dele ja tenham tido pronunciamento durante a sua trami- 

tagao na Camara dos Deputados; 
c) os em regime de urgencia nos termos das alineas a e b, do 

art. 330. 
§ 3.° — Quando ao projeto for concedida a urgencia da alinea c do art. 330, 

o prazo da diligencia sera reduzido a 72 boras, ao fim das quais se contara o de 
que trata o mesmo dispositivo. 

TlTULO XI 

Dos Trabalhos do Plenario 
substituigao da epigrafe por 
"Das Deliberagoes". 

Art. 264 — Nova redagao: 
Os turnos regimentais a que cstao subordinadas as proposigoes 'salvo os 

Projetos de Emenda a Constituigao) sao os seguintes: 
1) Turno unico: 

— projetos de lei do Senado de iniciativa de Comissao ou resultan- 
tes de proposta do Poder Executive; 
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— projetos de lei originarios da Camara dos Deputados; 
— emendas da Camara a projetos do Senado; 
— emendas; 
— pareceres; 
— redagoes finals; 

— vetos do Prefeito do Distrito Federal; 
— requerimentos; 
— projetos de resolugao; 
— projetos de decreto legislativo. 
2) Dois turnos: 

— projetos de lei de iniciativa individual de Senadores. 
Art. 265 — Substituifao dos 4.° e 9.° 

"Art. 265 — Havera apreciagao preliminar, em Plenario, da consti- 
tucionalidade, sempre que a Comissao de Constituigao e Justiga argiiir 
a proposigao de inconstituclonalidade. 

§ 1.° — A discussao preliminar a que se refere esse artigo e parte 
integrante do turno em que se achar a materia ao se manifestar a 
Comissao de Constituigao e Justiga sobre a sua inconstitucionalidade. 

§ 2.° — Nesta parte da discussao, so serao admitidas as emendas 
que tiverem por fim escoimar o projeto do vicio de inconstitucionali- 
dade, sendo votadas as emendas de Plenario, depois de irem a Comissao 
para que esta profira novo parecer. 

§ 3.° — Se o Senado aprovar o parecer da Comissao de Constituigao 
e Justiga pela inconstitucionalidade total da proposigao, esta sera consi- 
derada rejeitada. 

S 4.° — Havendo emenda apresentada com o objetivo de retirar do 
projeto o vicio, proceder-se-a da seguinte forma; 

a) se a emenda houver sido apresentada pela Comissao de Consti- 
tuigao e Justiga, o projeto prosseguira o seu curso e a apreciagao da 
preliminar de que trata este artigo se fara apos o pronunciamento 
das demais Comissoes constantes do despacho de distribuigao da 
materia; 

b) se o pronunciamento da Comissao de Constituigao e Justiga se 
der em conseqiiencia de emenda saneadora ou de consulta de Plenario 
sobre a existencia de inconstitucionalidade no projeto, sera este incluido 
em Ordem do Dia, apos o parecer daquela Comissao; 

c) nos casos previstos nas alineas anteriores, votar-se-a prelimi- 
narmente o Parecer da Comissao de Constituigao e Justiga. Aprovado 
o Parecer, entender-se-a aprovada a emenda e reconhecida a constitu- 
cionalidade do projeto com a emenda saneadora. Em caso contrario, 
estara rejeitado o projeto com a emenda. Igualmente estara rejeitado o 
projeto, se o Parecer concluir pela sua modificagao da emenda; 

d) sendo reconhecida pelo Plenario a constitucionalidade do pro- 
jeto, com ou sem emenda, voltara ele a Ordem do Dia para apreciagao 
do merito, nos casos da alinea a, tendo-se por base da deliberagao do 
Plenario o texto modificado pela emenda aprovada na discussao pre- 
liminar. Nos casos da alinea b a materia prosseguira a sua tramitagao, 
depois de redigido o vencido pela Comissao competente, quando tenha 
havido aprovagao de emenda saneadora, reabrindo-se, antes, a dis- 
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cussao sobre o merito se a emenda dLsser respeito a dispositive emenda- 
do antes da apresentagao dela. 

§ 5.° — Reconhecida, pelo voto do Plenario, a constitucionalidade 
do projeto, nao mais podera ser argiiida a sua inconstitucionalidade. 

§ 6.° — Quando for aprovada, pelo Senado, emenda destinada a 
retirar de proposicao da Camara a eiva de inconstitucionalidade, essa 
circunstancia devera ser comunicada, expressamente, a Casa de origem. 

"Art. 270 (caput) — Nova reda^ao : 
"Art. 270 — Encerrada a discussao com apresentagao de emendas, 

a mat^ria vai as Comissoes competentes, para que sobre elas se ma- 
nifestem, observado o disposto nos arts. 88 e 102, § 4° 

Art. 270, paragrafo unico. 
Transformado em artigo autonomo, alterado em sua redaqao: 

"Art. 270-A — Lidos os pareceres ao Expediente, publicados no 
Diario do Congress© Nacional e distribuidos em avulsos, estara a materia 
em condiqoes de figurar na Ordem do Dia, para apreciagao do Ple- 
nario, passado o intersticio a que se refere o art. 273." 

Art. 271 — Nova redagao: 
"Art. 271 — Nos projetos emendados em Plenario, ao retornarem 

a Ordem do Dia com pareceres sobre as emendas. sera aberta discussao 
especial sobre estas e sobre as subemendas que as Comissoes Ihe hajam 
oferecido. 

Paragrafo unico — O tempo para a discussao especial sera a me- 
tade do estabelecido para a segunda discussao, sendo vedada a apresen- 
tagao de novas emendas ou subemendas." 

Art. 272 — Acrescimo; 

"Paragrafo unico — Se a aprovagao se der com emendas, a inclusao 
em Ordem do Dia, para segunda discussao, se fara depois de redigido o 
vencido pela Comissao competente. 

Em seguida ao art. 275 — Acrescimo: 

CAPfTULO V 
Da Discussao Suplementar 

Art. 275-A — Sempre que for aprovado substitutivo integral a projeto 
da Camara, bem como a projeto do Senado em segunda discussao ou em 
discussao unica, sobre ele se abrira discussao suplementar, na qual Ihe 
poderao ser oferecidas emendas, vedada, pordm, a apresentagao de novo 
substitutivo integral. 

§ 1.° — Na discussao suplementar o prazo para uso da palavra sera 
a metade do previsto para a discussao unica e para a segunda discussao. 

§ 2.° — A discussao suplementar completara o turno em que houver 
sido aprovado o substitutivo e se abrira 48 boras depois de publicada e 
distribuida em avulsos a redagao do vencido, nos projetos em tramitagao 
normal. 

§ 3.° — Estando a materia em regime de urgencia, a discussao su- 
plementar se realizara: 

a) setenta e duas boras apds a aprovagao do substitutivo, nos casos 
da alinea c do art. 330; 

b) imediatamente, nos das alineas a e b do art. 330. 
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§ 4.° — Se forem oferecidas emendas na discussao suplementar, a ma- 
teria ird as Comissoes competentes, para parecer, que nao podera concluir 
por novo substitutivo. 

S 5.° — Nao havendo emendas, o substitutivo sera dado como definiti- 
vamente adotado, independentemente de nova votagao. 

Art. 275-B — Havera discussao suplementar nos casos previstos nos arts. 318, 
letra a e no art. 219, § 1°, parte final. 

Em seguida ao art. 275 — Acrescimo; 

CAP1TULO VI 

Da Reabcrtura da Discussao 

Art. 276-A — Admite-se a reabertura da discussao: 
a) nos casos de que trata o § 2.° do art. 323; 
b) nos projetos originarios da Camara dos Deputados e nos do Senado 

em segundo tumo, ou em turno unico, por deliberagao do Plenario, a 
requerimento de, pelo menos, 42 Senadores, ou lideres que representem 
esse numero. 

8 1.° — Nas hipdteses previstas na alinea b deste artigo so se admitira 
a reabertura da discussao uma vez. 

8 2.° — O requerimento de reabertura de discussao, lido na bora do 
Expediente, sera incluido na Ordem do Dia da sessao ordinaria seguinte, 
para discussao e votagao. 

8 3.° — Se a proposigao cuja discussao se pretenda reabrir estiver 
em estudo nas Comissoes, te-lo-a sustado, com a aprovagao do requerimen- 
to, sendo requisitado pela Mesa para inclusao em Ordem do Dia. 

Art. 278 — Acrescimo: 

a-8 — Nova rcdagao: 

"a-8 — Proposigao que trate de criagao de cargo piiblico ou disponha 
sobre vencimentos, vantagens ou qualquer modalidade de interesse de 
classes e seus drgaos representativos, sorvidores publicos civis ou mili- 
tares e membros dos Poderes da Uniao, excetuados os Senadores e Depu- 
tados, bem como os casos de que trata o art. 85, c-2." 

Art. 295, 8 11 — Nova rcdagao: 

"8 11 — Se a votagao do projeto se fizer separadamente em relagao 
a cada artigo o texto deste sera votado antes das emendas a ele corres- 
pondente, salvo se forem supressivas ou substitutivas integrals do artigo." 

Art. 285, 8 15 — Nova redagao; 
"8 15 — Aprovado substitutivo integral, ficam prejudicadas as emendas 

oferecidas ao projeto." 
Art. 302 — Supressao, cm conscqiiencia do art. 275-A. 

Art. 310 — Substituigao pclo seguinte: 

"Art. 310 — fi permitido destacar partes de qualquer proposigao, bem 
como emenda do grupo a que pertencer para: 

a) constituir projeto autonomo salvo quando a disposigao a destacar 
seja de projeto da Camara; 

h) votagao em separado; 
c) aprovagao ou rejeigao. 
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Em seguida ao art. 310, acrescimo; 
Art. 310-A — E licito destacar para vota^ao, como emenda autonoma: 
a) parte de substitutivo, quando a votagao se faga preferencialmente 

sobre o projeto; 
b) parte da emenda; 
c) subemenda, para apreciagao sem vinculagao com a emenda. 
Paragrafo unico — O destaque previsto neste artigo so sera possivel 

quando o texto destacado possa ajustar-se a proposigao em que deva 
ser integrado e forme sentido complete. 

Art. 311, n." Ill — Nova redagao: 
"N.0 Ill — Concedido o destaque para votagao cm separado, subme- 

ter-se-a a votos primeiramentc a materia principal e em seguida a desta- 
cada." 

Art. 315 — Acrescimo; 
"Paragrafo unico — Se no decorrer da sessao em que for aprovada a 

materia chegar a Mesa a redagao final respectiva, podera o Plenario, con- 
sultado pelo Presidente, permitir se proceda a sua leitura apbs o final da 
Ordem do Dia." 

Art. 317 — Nova redagao: 

"Art. 317 — Aprovado substitutivo integral do Senado a projeto da 
Camara, a Comissao que elaborar a redagao final dar-lhe-a a teigao de 
serie de emendas a proposigao da Casa de origem, observada a orientagao 
constante do art. 300, salvo quando essa providencia se torne impossivel 
sem quebra da unidade do substitutivo." 

Art. 319 — Acrescimo, antes do atual paragrafo unico, que passara a ser o 
§ 2.° do seguinte: 

"S 1.° — Quando a existencia do erro for comunicada pela Camara dos 
Deputados, a comunicagao, depois de lida em sessao, sera encaminhada a 
Comissao em que estiver a proposigao. Se esta ja houver sido examinada 
por outra Comissao, a Mesa providenciara a fim de que a ela volte para 
novo pronunciamento, antes do parecer do drgao em cujo poder se encon- 
tre. Ao ser a materia submetida ao Plenario, o Presidente o advertira do 
erro havido e da sua retificagao. Se ja houver sido votada pelo Senado 
mas ainda nao sancionada ou devolvida h Camara, a Mesa providenciard 
para que seja objeto de discussao suplementar, promovendo, quando ne- 
cessario, a sua devolugao pela Presidencia da Republica, se do erro tiver 
resultado alteragao de sentido." 

Em seguida ao art. 319: 
"Art. 319-A — Quando, apds a aprovagao definitiva, pelo Plenario, de 

projeto de lei, originario do Senado ou da Camara, for verificada a exis- 
tencia de disposigao sobre materia da competencia exclusiva do Congresso 
Nacional, ou do Senado, a Mesa providenciara para, na redagao final, ser 
desdobrada a proposigao de sorte que sejam, afinal, encaminhadas a san- 
gao ou a promulgagao, as partes que a uma ou outra correspondam. 

S 1.° — Igual orientagao se seguira quando se trate de Projeto de 
Decreto Legislativo ou de Resolugao, que contenha materia de lei. 

§ 2.° — A providencia de que tratam este artigo e o paragrafo anterior 
sera tomada apds a audiencia da Comissao de Constituigao e Justiga, se 
tiver pronunciamento favoravel desse drgao." 

Art. 327 — Nova redagao (com alteragao das alincas b, c, d e acrescimo de 
paragrafos). 
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"Art. 327 — A urgencia pode ser proposta: 
a) por Comissao em qualquer caso; 
b) pela Mesa, por lideres que representem, no minimo, um oitavo da 

composiqao do Senado, ou por oito Senadores, nos casos do paragrafo 
unico do art. 328; 

c) por lideres que representem, no minimo, a metade da composigao 
do Senado, ou por 32 Senadores, nos casos da alinea b do art. 330; 

d) por lideres que representem, no minimo um quarto da composigao 
do Senado, ou por 16 Senadores, nos casos d'a alinea c do art. 330. 

8 1.° — Nos casos das alineas b, c e d. o requerimento so sera consi- 
derado de lideres quando estes o subscreverem mencionando que o la- 
zem nessa condigao. Nesses casos as demais assinaturas nao serao consi- 
deradas para efeito de formagao do mimero regimental de subscritores 
do requerimento, sendo, entretanto publicadas em seguida as dos lide- 
res. Na falta de declaragao de lid'eranga considerar-se-ao as assinatu- 
ras dos lideres sem esse carater. 

Art. 328-A — Acrescimo: 
"Art. 328-A — A retirada de requerimento de urgencia e admissivel 

mediante solicitagao escrita; 
a) do primeiro signatario, quando se trate de reo.uerimento conten- 

do apenas assinaturas individ'uais; 

b) do Presidente da Comissao, quando de autoria de um desses 6r- 
gaos, observado o disposto na alinea b do art. 253; 

c) de Lideres dos mesmos Partid'os que o houverem subscrito, 
quando deles for a autoria. 

Art. 329 — Nova redagao das alineas d do n.0 I e a do n.0 II: 

"Art. 329 — Serao considerados urgentes, independentemente de 
requerimento; 

I — com o rito previsto na alinea a, d'o art. 330 a materia que obje- 
tiva: 

a) autorizar o Governo a declarar a guerra ou fazer a paz; 
b) conceder ou negar passagem ou permanencia a forgas estran- 

geiras no territorio nacional; 
c) declarar em estado de sitio um ou mais pontos do territorio 

nacional; 
d) aprovar ou suspender sitio decretado pelo Presidente do Conse- 

Iho de Ministros. na ausencia do Poder Lsgislativo (Emend'a da Const. 
n.0 4, art. 18, IV); 

II — com o rito estabelecido na alinea b do art. 330, a materia que 
objetiva autorizagao: 

a) ao Presidente da Republica para se ausentar do Pais; 
b) ao Senador para o desempenho de missao prevista no art. 49 da 

Constituigao. 
Art. 329 — Acrescimo: 

III — Com o rito estabelecido na alinea c do art. 330 os projetos 
tendentes a: 

a) delegar ao Presidente do Conselho de Ministros, poderes para 
legislar; 

b) cancelar deiegagao legislativa concedida; 
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c) revogar lei promulgada pelo Presidente do Conselho de Minis- 
tros em virtud'e de delegacao do Congresso Nacional. 

Art. 330 — Acrescimo: 

"Paragrafo unico — O prazo de que trata a alinea c contar-se-a de 
acordo com o disposto no art. 252-C". 

Art. 332 — Nova reda?ao da alinea b: 

"Art. 332 — Se na discussao da materia em regime de urgencia 
forem apresentada^ emendas, observar-se-ao as seguintes normas: 

a) nos projetos enquadrados nas alineas a e b do art. 330, as Comis- 
soes proferirao os seus pareceres em seguida ao encerramento d'a dis- 
cussao, podendo pedir o prazo previsto no n.0 1 do art. 31; 

b) nos da alinea c do art. 330, o projeto saira da Ordem do Dia, 
encerrada a discussao, para ser novamente incluido na terceira sessao 
ordinarla que se seguir ao encerramento da d'iscussao, devendo no inter- 
valo ser elaborados os processes sobre as emendas e sendo a materia 
encaminhada a Mesa 24 horas antes do termino do prazo. 

Em seguida ao art. 336 — Acrescimo: 
Art. 336-A — Quando nos casos das alineas b e c do art. 330, lidos ov 

proferidos em Plenario os pareceres, ou encerrada a discussao, se tome 
impossivel o imediato inicio das delibera?6es, em virtude da complexi- 
dade de materia ou do numero de emendas, a Mesa sera assegurado, 
para prepare da votagao, prazo nao inferior a 24 horas." 

Art. 339 — Nova reda^ao: 

"Art. 339 — No estudo e apreciaqao do projeto de lei or^amentaria 
serao obedecidas as seguintes normas: 

a) Recebida da Camara dos Deputados a proposicao orqando a 
Receita e fixando a Despesa Geral da Uniao, sera imediatamente envia- 
da a Comissao de Finangas, d'eterminando a Mesa a sua publicagao e 
a distribuigao dos respectivos avulsos; 

b) na sessao em que forem distribuidos os avulsos, o Presidente 
anunciara que a proposicao comegara a receber emendas perante a Mesa 
ou perante a Comissao; 

c) no curso do mes de novembro a apresentagao de emendas inde- 
pendera d'a distribuigao de avulsos, desde que o texto recebido da Cama- 
ra tenha sido publicado no orgao oficial da Casa; 

d) as emendas oferecldas perante a Mesa, devidamente justifica- 
das, serao publicadas e encaminhadas a Comissao de Finangas; 

e) as emendas apresentadas perante a Comissao independem de 
justificagao escrita, cumprindo aos autores faze-la oralmente, perante a 
Comissao, quando esta o entender necessario; 

f) a Comissao emitira parecer, simultaneamente, sobre a propo- 
sigao e as emendas que ihe forem encaminhadas, oferecendo, por sua 
vez, as que julgar necessarias; 

g) as emendas apresentadas perante a Comissao, ainda que rece- 
bam parecer contrario, serao encaminhadas ao pronunciamento do Plendrio; 

h) cada anexo ou subanexo ao projeto de lei orgamentaria sera 
tratad'o como projeto autonomo, mantendo-se, entretanto, em cada caso 
o numero do projeto integral, acrescido do numero de ordem do anexo 
ou subanexo respective; 

i) na segunda quinzena do mes de novembro so serao admitidas 
emendas ao projeto orgamentarlo na fase de discussao se assinadas pelo 
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relator do anexo ou subanexo respective, ou por lideres representando, no 
minimo, 32 Senadores; 

j) no curso do mes de novembro a Mesa, independentemente de re- 
querimento do Plenario, podera incluir em Ordem do Dia qualquer anexo 
ou subanexo orgamentario, com prioridade sobre materia ja em discussao 
ou com votagao inlciada, ainda que em regime de urgencia, salvo os 
casos do art. 330, letra a; 

k) durante o mes de novembro o Presidente podera suspender a 
sessao do Plenario, uma ou mais vezes, a fim de aguardar materia orga- 
mentaria procedente da Camara, para inicio de tramitagao, ou da Comis- 
sao de Pinangas, para delibera?ao da Casa; 

1) observar-se-ao, na discussao e votagao do projeto de Orgamento 
e respectivas emendas, as normas estabelecidas neste Regimento para os 
demais projetos de lei, com as seguintes alteragoes; 

1) serao votadas em grupo, salvo destaques, as emendas com subemen- 
das. A aprovagao do grupo importa a das emendas com as modificagdes 
constantes das respectivas subemendas; 

2) na votagao de emenda ou subemenda poderao falar, para encami- 
nha-la, o autor, um orador favoravel, um contrario, e, afinal, o relator, 
ressalvado o dlsposto no art. 381. 

m) nao € permitido apresentar ao projeto de orgamento emenda com 
carater autonomo. Da recusa, pela Mesa, de emenda considerada infrin- 
gente deste artlgo, cabe recurso para o Plenario. 

Art. 343-A — Acrescimo: 
"Art. 343-A — licito a qualquer Senador representante do Estado 

interessado na operagao de que trata o art. 342 encaminhar a Mesa com 
oficio para anexagao ao processo respective documento destinado a com- 
pletar a instrugao da materia ou ao esclarecimento do seu estado. 

Art. 347-A — Qualquer Senador da representagao do Estado a que 
se refira o pedido de autorizagao prevista no art. 347 podera encaminhar 
a Mesa, para anexagao ao processo respective, documento destinado a 
completar a instrugao da materia ou ao esclarecimento do seu Estado." 

Art. 348 — Nova redagao: 
"Art. 348 — Lido no expediente da sessao, o pedido de concessao ou 

alteragao sera encaminhado a Comlssao de Legislagao Social, que formu- 
lara o projeto de resolugao, concedendo ou negando a medida pleiteada. 
O projeto ira, a seguir, a Comissao de Constituigao e Justiga, e, afinal, a 
de Agricultura, ressalvado o disposto no art. 265. 

Art. 353 — Acrcscimo: 
Paragrafo linico — Quando a comunicagao, representagao ou propo- 

sigao nao esteja acompanhada do texto da lei ou decreto cuja execugao 
se deva suspender, a Mesa provldenciara para a sua juntada ao processo, 
e a sua publicagao em avulsos, em seguida ao projeto, antes da inclusao 
em Ordem do Dla, se a Comissao nao o houver feito." 

Art. 354-A — Acrescimo; 
"Art. 354-A — E permitido a qualquer Senador representante do 

Estado solicitante da autorizagao de que trata o art. 354 encaminhar a 
Mesa, com oficio, para anexagao ao processo respective, do documento 
destinado a completar a instrugao da materia ou ao esclarecimento do 
seu estado. 

Art. 355 (caput) — Nova redagao: 
"Art. 355 — Na apreciagao de veto do Prefeito do Distrito Federal 

(Lei n.0 3.751, de 13 de abril de 1960) observar-se-ao as seguintes normas. 
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Em seguida ao Capitulo VI do Titulo XII — Acrescimo: 

CAP1TULO VII 
Da participa^ao do Senado na constitui<;ao do Conselho de Ministros 
Art. 356-A — Nas 43 horas que se seguirem a recusa, pela Camara 

dos Deputados, do terceiro nome proposto pelo Presidente da Republlca 
para o cargo de Presidente do Conselho de Ministros, o Sonado Federal 
deliberara sobre a indicagao que devera fazer, na forma do disposto no 
art. 8.°, paragrafo unico (parte final) da Emenda Constitucional n.0 4. 

§ 1.° — A escolha se fara pelo processo adotado nas eleicoes, conside- 
rando-se nula a votacao se: 

a) nao for obtido, pelo nome do vencedor, mimero de votos corres- 
pondente, no minimo, a maioria dos componentes do Senado; 

b) recair, sobre nome que ja tenha sido recusado pela Camara dos 
Deputados. 

§ 2.° — Nao sendo obtida a maioria absoluta, repetir-se-a a votaQao, 
em sessoes sucessivas realizadas com o intervalo minimo de quatro horas. 

Art. 356-B — Aprovada, pela Camara dos Deputados, a mogao de con- 
fianga de que trata o art. 9.°, paragrafo unico, da Emenda Constitucio- 
nal n.0 4, o Senado, nas 48 horas que se seguirem, se pronunciara, em 
votagao nominal, sobre a composicao do Conselho de Ministros. 

Art. 356-D — Nos casos de que tratam os artigos anteriores, a materia 
figurara, com precedencia absoluta sobre todas as demais, inclusive as 
que se acharem no regime de urgencia do art. 330, letra b, ainda que com 
votagao iniciada, na Ordem do Dia da primeira sessao ordinaria que se 
realizar dentro do prazo estabelecido nos mesmos artigos, ou em sessao 
extraordinaria que o Presidente convocara se esse prazo incidir sobre dias 
em que o Senado nao funcione. 

Art. 356-E — Do resultado da votagao sera dado conhecimento ao 
Presidente da Republica, ao presidente do Conselho de Ministros e ao 
presidente da Camara dos Deputados. 

TITULO XIV 
Substituigao pelo seguinte 

"TITULO XIV" 
Do comparecimento do presidente do Conselho de Ministros e de 

Secretaries de Estado. 
Art. 380 — O Presidente do Conselho de Ministros e os Ministros de Estado 

poderao comparecer perante o Senado ou suas Comissoes: 
1) quando convocados, nos termos do art. 54 da Constituigao, a re- 

querimento de qualquer Senador ou Comissao, aprovado pelo Plenario; 
2) quando o solicitarem para exposigao sobre assunto inerente as 

suas atrlbuigoes; 
3) para os fins do art. 16 da Emenda Constitucional n.0 4. 

Paragrafo unico — O disposto nos n.os 2 e 3 e extensive aos Subsecretarios 
de Estado. 

Art. 381 — Sobre a materia do artigo anterior adotar-se-a a seguinte orien- 
tagao: 

a) nos casos do n.0 1 do mesmo artigo, a Mesa oficiara ao presidente 
do Conselho ou ao Ministro de Estado, dando-lhe conhecimento da con- 
vocagao e da lista das informagoes desejadas, a fim de que declare, no 
prazo que Ihe estipular — nao superior a trinta dias — e nas horas da 
sessao, quando comparecera ao Senado; 
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b) nos do n.0 2 a Mesa comunicara o dia e a hora que marcar para o 
comparecimento; 

c) no Plenario o Presidents do Conselho, os Ministros e os Subsecre- 
tarios de Estado ocuparao os lugares que a Mesa Ihes indicar; 

d) os pronunciamentos do Presidents do Conselho, dos Ministros e 
dos Subsecretarios reger-se-ao pelas seguintes normas: 

d.l — Nos casos dos n.os l e 2 do art. 380 sera assegurado o uso da 
palavra ao presidente do Conselho, ao ministro ou ao subsecretario na 
oportunidade combinada, sem embargo das inscri?6es existentes. Na 
Ordem do Dia nao se incluira materia para deliberaQao do Senado. Se o 
prazo ordinario da sessao nao permitir que se conclua a exposigao do 
mombro do Conselho de Ministros ou do Subsecretario de Estado, com a 
correspondente fase de interpela?ao, sera prorrogado ou se designara 
outra sessao para esse fim. 

q'.2 — Nos seus pronunciamentos, o Presidente do Conselho, os Minis- 
tros e os Subsecretarios ficam subordinados as normas estabelscidas 
para o uso da palavra pslos Senadores (arts. 16, 19 n.0 I, 20, 21, 22, 23 e 25). 

d.3 — O Presidente do Conselho, os Ministros e os Subsecretarios de 
Estado nao poderao apartear ou ser aparteados. 

d.4 — Nos casos previstos nos n.^ 1 e 2 do artigo 380, terminada a 
exposiqao do Presidente do Conselho, do Ministro ou do Subsecretario 
de Estado, abrir-se-a fase de interpelagao, por qualquer Senador, dentro 
do assunto tratado. Dispora o interpelante de dez minutos, sendo assegu- 
rado igual prazo para a resposta do interpelado. 

d.5 — Nas discussoes, o Presidente do Conselho, os Ministros e os 
Subsecretarios de Estado usarao da palavra antes dos demais oradores 
e por prazo igual ao assegurado a estes. Novo pronunciamento, se o 
desejarem, Ihes sera proporcionado, por prazo correspondente a metads 
do anterior, apos a serie de oradores, nela nao-compreendidos os relato- 
res, que terao o direito de se manifestar por ultimo. 

d.6 — No encaminhamento de votaqao, o Presidente do Conselho, os 
Ministros e os Subsecretarios de Estado falarao antes do relator. 

d.7 — Ao Presidente do Conselho, aos Ministros e aos Subsecreta- 
rios sera licido assistir trabalhos d'o Plenario que se processarem em 
sessao publlca, podendo participar dos debates, exceto quando se trate 
das mat6rias compreendidas nos arts. 351, 355, 388 e 395, e, de modo 
geral, das pertinentes a economia interna do Senado, aos Senadores. 

d.s — Em sessao secreta so poderao comparecer mediante previa 
autorizaqao do Senado e quando a materia a tratar nao se compreenda 
entre as alineas c e d do art. 194. 

Art. 382 — O d'isposto nos arts. 380 a 385 aplica-se, quanto possivel, nos casos 
de comparecimento de ministro a reuniao de Comissao. 

Art. 383 — Na hipbtese de nao ser atendida convocaQao feita de acordo 
com o disposto no art. 380, o Presidente do Senado promovera a instauraqao do 
procedimento legal cabivel no caso. 

Art. 397 — Paragrafo linico — Nova reda^ao: 
"Paragrafo unico — Far-se-a o policiamento, ordinariamente, com 

elementos do Serviqo de Seguranga do Senado, e, se necessario, com outros 
policiais estranhos a Casa, postos a disposigao da Mesa, por solicitagao 
desta." 

Art. 402-b — Nova redacao: 
"b) apresentar, mensalmente, ao Presidente do Senado e, trimestral- 

mente, a Comissao Diretora, para seu exame e aprovagao, o balancete da 
receita e despesa, no qual resultara o sald'o em caixa." 
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Art. 2.° — A epigrafe correspondente ao Capitulo III do Titulo III passari 
a ser: "Da Eleicao da Mesa". 

Art. 3.° — A Mesa fara a consolidaQao das disposiQoes do Regimento Intemo 
e das alteragoes constantes desta Resolugao e das de n.os 45, de 1960 e 12, de 1961. 

Paragrafo linico — Nessa consolidagao, sem alteragao do vencido, podera 
alterar a ordenagao das materias, para sua melhor apresentaQao. 

Art. 4.° — A dillgencla de que trata o art. 252-C sera d'ispensada em rela?ao 
aos projetos em que ja estejam em curso no Senado ao entrar em vigor esta 
Resolu?ao, salvo: 

1) Se a Comissao de Finanqas, julgando-a necessaria, a levar a efeito 
ao ter que pronunciar sobre a materia. 

2) Se o Plenario a determinar a requerimento de qualquer senador 
ou comissao. 

Art. 5.° — As vagas existentes na Mesa em decorrencia desta resolugao sd 
serao providas no inicio da sessao legislativa ordinaria a instalar-se a 15 de marco 
de 1962. 

Art. 6.° — Esta resolugao entrara em vigor na data da sua publicagao, re- 
vogadas as disposigoes em contrario. 

Sala das Comissoes, 6 de dezembro de 1961. — A Comissao Especial de Revi- 
sao do Regimento. — Menezes Pimentel, Presidente — Daniel Krieger, Relator — 
Heribaldo Vieira — Lima Teixeira — Caspar Vclloso — Argemiro de Figueiredo. 

Justificagao 
A Emenda Constitucional n.0 4, que instituiu no Brasil 0 governo parlamen- 

tar, tornou imperativa a modificagao do Regimento Interno do Senado, a fim de 
adapta-lo as peculiaridades do novo sistema. 

A supressao do cargo de Vice-Presidente da Repiiblica, cujo titular tinha, 
entre as suas atribuigoes, a de presidir o Senado; a competencia dada a esta Casa 
para indicar o Presidente do Conselho de Ministros quando a Camara dos Depu- 
tados tenha, por tres vezes, recusado os nomes propostos pelo Presidente da Repii- 
blica; a faculdade de se opor a composigao do Conselho aprovada pela outra Casa; 
a transferencia, para o Presidente do Conselho, de prerrogativas ate entao perten- 
centes ao Presidente da Repiiblica e o direito, assegurado ao Presidente do Con- 
selho, aos Ministros e aos Subsecretarios de Estado de participarem das discussoes 
em qualquer dos ramos do Congresso Nacional nao podiam deixar de ter, na nossa 
lei interna, as correspondentes normas reguladoras. 

Inspirado nessas necessidades, o Sr. Senador Jefferson de Aguiar apresentou 
o Requerimento n.0 375, de 1961, que o Senado aprovou em 28 de setembro, criando 
Comissao Especial para, no prazo de 60 (sessenta) dias, entre outras providencias 
que especificou, elaborar a reforma do Regimento Interno, a fim de adapta-lo 
ao regime de governo instituido pela Emenda Constitucional n.0 4. 

Aproveitando a oportunidade, julgou a Comissao aconselhavel fazer um 
reexame geral da lei interna da Casa, a fim de, se necessario, nela introduzir 
outras modificagoes capazes de aperfeigoa-la, sobretudo tendo em vista as pro- 
postas consubstanciadas no Projeto de Resolugao n.0 22, de 1961, de Iniciativa 
do Sr. Senador Nogueira da Gama, e em emendas que Ihe foram oferecldas. 

Desse estudo resulta o presente projeto de resolugao, no qual, ao inves de 
um texto integral em substituigao ao Regimento, se preferiu apresentar a serle 
de modificagoes julgadas necessarias ou aconselhaveis, a fim de caracterizar me- 
lhor 0 que se pretende fazer, e, conseqiientemente, permitir ao Senado melhor 
exame do trabalho e mais seguro pronunciamento sobre ele. Aprovado, nos termos 
em que esta formulado ou com as emendas que os Srs. Senadores julgarem 
oportuno sugerir, cabera a Mesa do Senado — conforme ja previsto no art. 408 
do Regimento vigente — fazer a consolidagao dos textos que passarao a regular 
o trabalho da Casa. 
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As alteragoes propostas vao a ssguir explicadas. 
Art. 1.° — Estava assim redigido, com o sen paragrafo: 

"Art. 1.° — O Senado Federal tem a sua sede na Capital da Repiiblica 
e, enquanto nao dispuser de outro edificio, ou nao resolver o contrario, 
reunir-se-a no Palacio Monroe. 

Paragrafo unico — Em caso de guerra, de comogao intestina, de cala- 
midade piibllca ou de ocorrencia que Impossibilite o seu funcionamento 
no Palacio Monroe, o Senado Federal podera reunir-se, eventualmente, 
em qualquer outro local, por determinaqao da Mesa ou da Comissao Dire- 
tora, a requerimento da maioria dos Senadores, 

Suprimiu-se, no caput, a parte final: 
"... e, enquanto nao dispuser de outro edificio, ou nao resolver o 

contrario, reunir-se-a no Palacio Monroe." 
Perdera a sua razao de ser, com a mudanqa da Capital, na sua referencia ao 

Palacio Monroe e a outro edificio. Quanto a clausula "enquanto... nao resolver 
o contrario..." era desnecessaria a vista da faculdade, prevista no paragrafo 
unico do mesmo artigo, de reunir-se o Senado, quando for conveniente, em outro 
local. 

No paragrafo unico, substituiu-se "Palacio Monroe" por "seu edificio-sede" 
e suprimiu-se a referencia a Mesa, em virtude de nao caber mais fazer diferenqa 
entre esta e a Comissao Diretora. 

Art. 2.° (Reunioes preparatorias) 

Alinea b. O tcxto atual diz: 
"b) a diregao dos trabalhos cabera a Mesa que houver sido eleita 

para a sessao legislativa anterior, presidida pelo Vice-Presldente, ou, na 
falta deste, por um dos Secretaries ou Suplentes de Secretario, na forma 
do disposto no art. 46, § 2.°" 

Suprimlu-se a parte final, em seguida a "anterior". 
Tendo deixado de existir o Vice-Presidente da Repiiblica, tornou-se desne- 

cessaria a ressalva de que a direqao dos trabalhos das reunioes preparatorias 
seria a do Vice-Presidente do Senado (ressalva que existia a fim de ficar claro 
que o titular da Presldencia da Casa so devia presidir os trabalhos de Plenario 
depols de completada a fase de organizaqao que precede a instalaqao da sessao 
legislativa ordinaria). 

Tambem foi julgada desnecessaria a permanencia da parte referente a subs- 
tituiqao eventual do Prcsidente, uma vez que e norma permanente, expressa no 
§ 2.° do art. 46. 

Alinea e. Estabelecia que: 

"Quando se tratar de inicio de legislatura, na primeira reuniao pre- 
paratoria se dara a apresentaqao dos diplomas de Senadores recem- 
eleltos, documentos que serao publicados no Diario do Congresso Nacio- 
nal. Na mesma oportunidade, prestarao o compromisso regimental os 
Senadores que alnda nao o houverem prestado. No dia seguinte sera 
reallzada a eleigao do Vice-Presidente, Secretaries e Suplentes de Se- 
cretario." 

Substituiu-se "eleigao do Vice-Presidente, Secretaries e Suplentes de Se- 
cretario" por "eleigao do Presidente e no suhseqiiente a dos demais membros da 
Mesa". 

Nao exercendo mais a Presidencia da Casa o Vice-Presidente da Repiiblica, 
ter-se-a que eleger toda a Mesa, compreendendo Presidente, Vice-Presidente, 
Secretarios e Suplentes de Secretario. 
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Pareceu aconselhavel fazer essa eleigao em duas etapas — a do Presidente 
na segunda reuniao preparatdria e a dos demais componentes na terceira. 

Alinea f. Dizia; 
"Nas sessoes legislativas subseqiientes a primeira da legislatura, far- 

se-a a eleigao do Vice-Presidente na primeira reuniao preparatdria e a 
dos demais membros da Mesa no dia seguinte." 

Alterou-se para: 
"Far-se-a a eleigao do Presidente na primeira reuniao preparatdria 

e a dos demais membros da Mesa no dia seguinte." 

A necessidade de se eleger tambem o Presidente aconselhou a modificagao, 
dentro da mesma orientagao seguida a propdsito da alinea e — numa sessao 
a escolha do Presidente e na outra a dos demais membros da Mesa. 

Art. 20 (caput) O texto era: 

"Art. 20. Nao e permitido ao Senador, em discurso, aparte, parecer, 
voto em separado, declaragao de voto, proposlgao ou justlficagao, ou 
qualquer outra forma de manifestagao do seu pensamento, usar de expres- 
sdes descorteses ou insultuosas." 

Suprimiu-se a disjuntiva "ou" entre "proposigao" e "justlficagao". Simples 
emenda de redagao, como se ve. 

Art. 46 e §§. Diz o Regimento atual: 
"Art. 46. A Mesa se compde de um presidente, que e o Vice-Pre- 

sidente da Repiiblica, e de quatro Secretarlos. 

§ 1° Para suprir a ausencia do Presidente havera um Vice-Presidente 
e para suprir a dos Secretaries havera dois Suplentes. 

§ 2.° Os Secretaries e os Suplentes substituir-se-ao, conforme a 
numeragao ordinal, e nesta mesma ordem substituirao o Presidente na 
falta do Vice-Presidente. 

§ 3.° O Presidente convidara quaisquer senadores para substituirem 
os Secretaries na ausencia dos Suplentes. 

§ 4.° Nao se achando presentes o Presidente e os seus substitutes 
legais, inclusive os Suplentes, assumira a Presidencia o Senador mais 
idoso." 

As alteragoes feitas foram; 
No caput 

1.a supressao da palavra: "... que e o Vice-Presidente da Repu- 
blica..." 

2.a acrescimo de; "um Vice-Presidente" e tres Suplentes de Secre- 
tario". 

A razao da primeira alteragao e obvia, dado o fato de nao mais existir Vice- 
Presidente da Repiiblica. 

A segunda consistiu em se incluir no caput a materia do atual § 1.° Asslm 
se tomou mais exata a danificagao do que seja a Mesa do Senado, cuja compo- 
sigao compreende Presidente, Vice-Presidente, Secretarlos e Suplentes. O mimero 
destes foi aumentado para tres, a fim de se evitar que o mimero total de membros 
da Mesa, e da Comissao Diretora, fosse par, e, conseqiientemente assegurar ao 
Presidente o exercicio do voto de desempate, nas reunioes de uma ou de outra. 

Art. 46-A. O acrescimo proposto atraves deste artigo tern o objetivo de defi- 
nir a situagao do membro da Mesa que aceita nomeagao para: 

— Presidente do Conselho de Ministros; 
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— Ministro de Estado; 
— Interventor Federal; 
— Secretario de Estado; 
— Subsecretario de Estado; 
— Prefeito do Distrito Federal. 

Art. 47. No item 1.° das materias compreendidas na competencia do Pre- 
sidente do Senado reuniram-se as de natureza constitucional, que sao as seguintes: 

a) as do art. 70, §§ 3.° e 4° da Constituigao: 
— convocar o Congresso Nacional para apreciaqao de vetos presl- 

denciais; 
— promulgar as leis nao-promulgadas pelo Presidente da Repiiblica 

no devido tempo (casos de falta de manifesta?ao presidencial no decendio 
destinado a sangao e de veto rejeitado pelo Congresso; 

b) as do art. 71 e dos §§ 1.° e 3.° do art. 77: 
— promulgar os decretos legislatives da materia da competencia 

exclusiva do Congresso Nacional; 
c) as do § 1° do art. 79: 
— substituir o Presidente da Repiiblica no impedimento ou vaga, 

quando impedido ou ausente o Presidente da Camara; 
d) as do paragrafo linico do art. 208: 
— convocar o Congresso Nacional para conhecer do estado de sitio 

decretado pelo Presidente do Conselho de Ministros na ausencia do Poder 
Leglslativo; 

e) as do paragrafo linico do art. 213: 
— autorlzar a suspensao, durante o estado de sitio, de imunidades de 

membro do Senado cuja liberdade se torne manifestamente incompativel 
com a defesa da Nagao ou com a seguranga das instituigoes politicas ou 
socials. 

Ja figurando no Regimen to algumas dessas atribuigoes, houve necessidade de 
modificar os itens respectivos, do art. 47. Foi, assim, feita a supressao da alinea 
o e alterada a redagao da alinea p. 

Incluiram-se, tambem, as atribuigoes de: 
30) presidir as reunioes da Comissao Diretora, podendo discutir e 

votar; 
31) ordenar as despesas de adminlstragao do Senado em geral, nos 

limltes das autorizagoes da Comissao Diretora, ou do proprio Senado. 
Trata-se de atribuigoes inerentes ao exercicio da diregao suprema da admi- 

nistragao da Casa. Pelo fato de envolverem materia da economia interna do 
Senado, nao estavam afetas ao Presidente, quando este era o Vice-Presidente da 
Repiiblica. Havendo, porem, um Presidente eleito pelo proprio Senado, a ele devem 
caber, em sua plenitude, os atos e as responsabllidades da suprema diregao 
admlnistratlva da Casa, uma vez que preside, a um tempo, a Mesa e a Comissao 
Diretora, orgaos que passam a ter a mesma composigao. 

Ainda na competencia do Presidente do Senado se incluiram as seguintes 
atribuigoes: 

— assinar a correspondencia destinada ao Presidente do Conselho de Minis- 
tros (art. 47 — u); 

— avocar a representagao do Senado em atos piiblicos de especial relevancia, 
quando nao seja possivel designar Comissao ou Senador para esse flm, na forma 
prevlsta no Regimento. 
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Finalmente, substituiu-se a redagao da alinea v do art. 47, pela seguinte: 

v) designar e dispensar o pessoal do seu gabitete, obedecidas as normas 
aprovadas pelo Senado. 

O texto vigente diz: 
v) designar e dispensar o pessoal do seu gabinete, obedecida a lotagao apro- 

vada pelo Senado, devendo a escolha de Auxiliares de Gabinete recair sobre 
funcionarios da Casa. 

A lotagao e a clausula referentes a escolha do pessoal dos gabinetes cons- 
tltuem materia do Regulamento da Secretaria, que nao deve ser tratada no 
Regimen to. 

Art. 55 — A redagao foi alterada a fim de ss incluir o Presidente, que pas- 
sara a ser eleito pelo Senado, dentre os seus Membros. 

Art. 56 — Incluiu-se a eleicao do Presidente, para o qual se estabeleceu 
escrutinio especial. 

O § 3° aplicou ao Vice-Presidente, em relaqao ao Presidente, o mesmo 
principio ja adotado para o segundo e o quarto-Secretarios, no caso de serem 
eleitos representantes dos mesmos Partidos que tiverem dado, respsctivamrnte, 
o primeiro e o terceiro. Considerar-se-a prejudicada a elelgao apurada por ultimo. 
Para o 3.° Suplente, estabeceu-se o mesmo principio, em rela^ao ao 1.° e ao 2.° 

Art. 59 — Estendeu-se aos Lideres de Blocos constituidos para determi- 
nada orientagao politica a prerrogativa ja assegurada aos da Maioria e da 
Minoria, de usarem da palavra, para declaraqao de nalureza inadiavel, cm 
qualquer fase da sessao, mesmo em curso de votacao. Aumentou-se o prazo de 
quinze para vinte minutos. 

Art. 61 — Inclui-se, entre as Comissoes permanentes, com o nome de "Co- 
missao de Agricultura", a que havia sido criada pela Resolucao n.0 45, de 1960, 
com a denominagao de "Comissao de Agricultura, Pecuaria, Florestas, Ca^a 
e Pesca". 

Art. 64 — Determinou-se que no rsquerimento de criagao de Comissao 
Especial se mencione o prazo dentro do qual hao de realizar o seu trabalho. 

No paragrafo acrescldo deixou-se expressao que nao dependem de requeri- 
mento e dellberagao de Plenario as Comissoes Mistas cuja constituicao e com- 
pulsoria em virtude do disposto no Regimento Comum: 

Art. 3.° — casos de vetos; 
Art. 39. § 2.° — (projetos de Codigos emendados pela Casa revisora.) 

Art. 65 — O Regimento atual estipula: 
"Art. 65 — E licito ao Presidente designar Comissao Especial para 

representar o Senado no desembarque ou na par;ida de personalidade 
de destaque no cenario politico internacional, em visita ao Brasil, quando 
nao seja possivel, por falta de quorum, votar requerimento nesse sentldo, 
desde que seja ele subscrito pela Comissao de Relacoes Exteriore.-; ou 
por lideres, representando 32 Senadores. Nesse caso, na prlmeira sessao 
que se realizar a seguir, o Presidente dara conhecimento ao Senado da 
providencia tomada." 

O novo texto admite Igual providencia em relagao a solenldades de especial 
relevancia e a funerals ou cerimonias funebres previstas em que caiba a repre- 
sentagao. 

Art. 67 — A alieragao consistiu na inclusao da Comissao de Agricultura. 
Art. 70 — Pelo Regimento atual os membros das Comissoes Especiais, salvo 

os representantes^ do Senado nas mistas para relatar vetos presidenciais, sao 
eleitos. A alteragao proposta da ao Presidente competencia para os designar, 
mediante indlcagao escrita dos Lideres partidarlos. 
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fi assim na Camara: a inovagao permitiria mais rapida composigao das 
Comissoes, uma vez criadas pelo vote do Plenario. 

Art. 74 — Dsu-se nova redaQao, com acrescimo da alinea c do item 3, como 
decorrencia do paragrafo unico propos.o ao art. 64 (casos em que a constitul- 
qao mlsta e resultante de determinacao do Regimento Comum, nao dependendo 
de deliberaqao do Plenario). 

Art. 76 S 2.° — O Regimento atual estipula: 
"S 2.° — Em caso de vaga, o seu preenchimento cabera ao Suplente 

de numero mais baixo na cla?sificacao ordinal, ainda que esteja exer- 
cendo substituiqao de outro Senador." 

A nova redaqao torna a medida extensiva as substitulqoes em caso de licenga. 
Art. 81 — Acrescentou-se o § 4.°, dispondo sobre o provimenlo da vaga 

do Presidente ou Vice-Presidente de Comissao. A materia nao estava prevlsta no 
Regimento. Determinou-se que o provimento se faga por meio de eleigao, nos cinco 
dlas que se seguirem a vacancia. 

Art. 81, § 5.°: — O acrescimo proposto tern por fim definir a situagao do 
Presidente ou Vice-Presidente de Comissao que se afaste do Senado para o 
exercicio. 

Art. 85, "c" — Dispoe o Regimento, entre as atribuigoes da Comissao Di- 
retora: 

"c — propor, privativamente, ao Senado, em Projeto de Resolugao: 
1) a criagao ou a supressao de servigos e cargos no quadro da Se- 

cretaria, bem como a fixacao dos vencimentos do pessoal; 
2) a nomeagao, demissao e aposentadoria de funcionarios da Socre- 

taria;" 
No novo texto se acrescenta, no item 1, a alteragao de servigos; 
a concessao de vantagens para o pessoal, 
e no item 2, 
a readmissao e 
a transferencia de funcionarios. 

Sao atos que, como os demais previstos nessa alinea, devem depender de 
iniciativa da Comissao Diretora. 

Art. 85, "e" — o Regimento atual preve, entre as atribuigoes da Comissao 
Diretora: 

"e) prover, independentemente de aprovagao do Senado, os cargos 
da Portarla e Garagem, ainda que de inicio de carreira." 

A modificagao consiste em acrescentar os cargos da Administragao do Edifi- 
cio entre aqueles que devem ser provides por meio de ato da Comissao Diretora, 
independentemente de aprovagao do Senado. 

Art. 85, "h" — Atualmente, a disposigao esta assim redigida: 
"h) fazer a redagao final das matirias previstas neste artigo, exceto 

o caso de ser o projeto originario da Comissao Especial e que se rctfore 
o art. 407." 

A nova redagao diz, com mais exatidao e de maneira mais concisa; 
"h) — fazer a redagao final das proposigoes de sua iniciativa." 

Art. 85-A — Trata-se de acrescimo para introduzir no texto do Regimento 
as atribuigoes fixadas na Resolugao n.0 45, de 1960, para a Comissao de Agrl- 
cultura. Nao ha inovagao. 

Art. 85, n® 20 — No Regimento, esse dispositive esta com a seguinte redagao: 
"20 — autorizagao para o Presidente e Vice-Presidente se ausenta- 

rem do pais (Const., art. 66, n. VII)." 
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Suprima-se, no texto novo, a referenda ao Vice-Presidente da Republica. 
Art. 86 — Acrescimos: 

"27 — projetos de leis complementares a Conslituigao; 
28 — delegagao legislativa ao Poder Executivo (Emenda Constitucio- 

nal n.0 4, art. 22, paragrafo unico); 
29 — Codigos". 

A necessidade de serem examinadas pela Comis^ao de Constituigao e Justiga 
e 6bvia. 

Art. 88 — O texto atual determina sue o projeto emendado em Plcnario va 
a Comissao de Constituigao e Justiga, a fim de dizer se ja nao o houver feito 
da constltucionalidade dele e da emenda, sem embargo do encaminhamento a 
Comissao que da mesma deva apreciar o merito. 

A alteragao proposta consistiu em permitir que a Comissao de Constituigao 
e Justiga o emende ainda que a discussao esteja encerrada. 

Propondo-a atendeu-se as oportunas e lucidas observagoes formuladas pelo 
Senador Aloisio de Carvalho — profundo conhecedor do processo legislativo 
— em seu parecer sobre o projeto que aprova o Piano Diretor da Sudene. 

Conforme mostrou S. Ex.a restrita seria a colaboragao daquele orgao sobre 
os projetos nas condigoes previstas no art. 88 se nao Ihe fosse licito emenda-lo 
livremente para sanar qualquer vicio em materia da sua competencia especifica. 

Art. 90 — O Regimento, nessa parte, discipllna o procedimento da Comissao 
de Constituigao e Justiga, quando encontra vicio de inconstitucionalidade em 
proposigao submetida ao seu estudo. 

No caso de julgar possivel salvar o projeto, permite que; 
— se o projeto for originario do Senado, lbs oferega substitutivo 

integral (§ 2°); 
— se procedente da Camara, Ihe apresente emenda supressiva ou 

substitutivo da disposigao incriminada (§ 3.°). 
O novo texto reune os §§ 2.° e 3.°, uniformlzando o tratamento, com adogao 

do prevlsto para os projetos da Camara. Em vez de oferecer substitutivo integral, 
a Comissao, se quiser salvar o projeto, ofsrecer-lhe-a emenda supressiva ou 
substltutiva da disposigao condenada. Com isso nao se desvinculara do projeto 
o seu autor, como ocorreria no caso de ser apresentado substitutivo integral, 
que passaria a ser proposigao de autoria da Comissao. 

Tendo em vista, porem, os casos em que o projeto verse materia da compe- 
tencia privativa da Comissao, reservou-se a esta a faculdade da apresentagao de 
substitutivo integral, portador de inconstitucionalidade sanavel. 

Art. 91 — Deu-se nova redagao, em conseqiiencia da Resolugao n.0 45, de 
1960, que retirou materias da competencia da Comissao de Economia em favor 
da de Agricultura. 

Art. 93-A — Trata-se de inovagao destinada a dar aos projetos que digam 
respeito ao piano do Governo tramitagao rapida, de acordo com a orientagao 
proposta pela Comissao Especial da Camara, incumbida de projetar as lets 
complementares da Emenda Constitucional n.0 4. Preve-se que sejam estudados 
por uma Comissao de competencia especifica nao excluindo o pronunciamento 
das Comissoes de Constituigao e Justiga e de Finangas, quando couber. 

Quanto ao tratamento a ser dado as emendas, foi felta rcmissao aos arts. 
122 a 128, em cujas alteragoes a materia ja foi prevista. 

Art. 94 — A disposigao regimental e: 
"Art. 94 — A Comissao de Legislagao Social compete emitir parecer 

sobre as materias referentes a organizagao do trabalho, previdencia 
social, acidentes do trabalho e Justiga do Trabalho." 
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A nova rsdacao inclul tambem: 
fiscalizagao do trabalho, 
exemcio profissional. 

Art. 96 — No Regimen to atual esta: 
"Art. 96 — A Comissao de Saude Piiblica cumpre manifestar-se sobre 

as proposigdes que disserem respeito a assuntos: 
1 — de higiene; 
2 — de saude; 
3 — de imigraijao, no tocante as materias dos itens 1 e 2". 

acrescentou-se um item; 
"exercicio da medicina e atividades paramedicas, suas organiza- 

goes e instituiQoes e prepare dos respectivos profissionais." 
Parece claro que entre as atribuigoes da Comissao de Saude Publica devam 

figurar essas. 
Art. 98 — A reda?ao atual exclui da apreciagao da Comissao de Servigo 

Publico Civil as proposiQoes referentes aos servidores civis dos ministerios mili- 
tares. Nao ha razao para isso. Na nova reda?ao se corrigiu a falha. 

Art. 102 — O § 1.° estipula que quando a materia pertencer a al^ada espe- 
cifica de uma Comissao, somente a ela sera distribuida, podendo esta, se julgar 
oportuno, solicitar diretamente o pronunciamento de outras Comissoes Per- 
manentes. 

Tem-se entendido que essa disposigao so se aplica aos projetos e nao as 
emendas. Em conseqiiencla desse entendimento, se ha projeto que tenha rece- 
bido pareceres de varias Comissoes e for apresentada emenda pertinente a compe- 
tencia de uma ou outra, todas as Comissoes que sobre ele se pronunciaram 
terao que faze-lo sobre as emendas, o necessario para as Comissoes que nao 
tsnham competencia regimental para examinar as emendas. 

O acrescimo proposto (§ 4.°) tern por fim evitar essa duvida e esses incon- 
venientes. 

Art. 107 — O Regimento estipula que, sendo criada Comissao Especial para 
se pronunciar sobre uma proposlijao, das Comissoes Parmanentes so se mani- 
festarao sobre ela a de Constitui?ao e Justica e a de Pinanqas, examinando a 
primeira o aspecto constitucional e juridico e a ultima o financeiro. 

Art. 108 — A atual lei interna diz, apenas, ds um modo geral; 
"Art. 108 — As Comissoes se reunirao com a maioria absoluta dos 

seus membros em salas do edificio do Senado. nos dias estabelecidos, 
ou mediante convoca?ao especial para dia, hora e fim indicados. 

Paragrafo linico — As deliberagoes serao tomadas pela maioria dos 
presentes." 

Ha, entretanto, que distinguir: 
as Comissoes especiais, que nao tern dias certos de se reunirem; 
as mistas, que tanto podem reunir-se no Senado como na Camara. 

Foi o que estabeleceu a nova redacao, em cuja proposta se deixou claro 
(§ 3.°) que das deliberaQoes so participarao os membros da Comissao e os suplen- 
tes convocados. Essa declaragao parece necessaria, uma vez que as reunioes 
podem comparecer senadores que delas nao fagam parte, deputados, membros 
do Conselho de Minlstros e Secretaries de Estado. 

Art. 115 — O Regimento atual preve: 
"Art. 115 — As reunioes reservadas poderao ser assistldas por Se- 

nadores, Deputados, funcionarios da Casa em servigo e jomalistas cre- 
denciados junto ao Senado." 
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Presidente do Conselho de Ministros, os Minlstros e os Secretaries de Es- 
tado. 

Art. 122 — 
Art. 123 — O novo texto envolve apenas alteragao de redagao. 
Art. 128 — Atualmente se diz: 
"Art. 128 — £ permltido a Comissao apresentar subemenda consolidando 

as disposicoes das emendas com parecer favoravel, vedada, porem, a inclusao 
de materia nova." 

Diividas tem sido suscitadas sobre a possibilidade de ser a consolidagao das 
emendas apresentadas sob a forma de substitutivo integral ao projeto. 

A redagao proposta permite essa provldencia, expressamente. 
Art. 153, § 3.° — Previu-se, na nova redagao, a hipotese de mais de um mem- 

bro da Comissao pedir vista do projeto em estudo. O prazo &e contara em dobro 
e correra em conjunto. 

Art. 145, § 2.° — Fixos-e a orientacao a seguir quando a diligencia nao seja 
atendlda no prazo de um mes depois de reibera-la. 

Art. 157 — Propoe-se o acrescimo de um paragrafo em que se define que 
nao havera sessao ordinaria do Senado se o Congresso Nacional estiver convo- 
cado para sessao conjunta cujo periodo de duragao deva coincidir com o daque- 
la, ainda que parcialmente. 

Art, 159 — 
§ 3.° — A proposito das reclamagoes sobre a ata sucinta cuja discussao se 

faz no inicio da sessao, diz a atual lei intema: 
"§ 3° — As reclamagoes serao resolvidas conclusivamente pelo 

Presidente." 
Tem-se estabelecido diivida sobre se, havendo reclamagoes consideradas 

procedentes, deve a ata ser, ou nao, refeita, para a assinatura do Presidente 
e Secretarios. 

Parece obvio que nao cabe refaze-la. Do contrario, desapareceria a razao 
de ser das reclamagdes, que ficam constando da ata impressa da sessao em que 
sao feitas. 

O novo texto proposto pretende fixar essa orientagao, dizendo: 
"§ 3.° — As reclamagoes serao resolvidas conclusivamente pelo Pre- 

sidente, sendo consignadas na ata seguinte as retificagoes julgadas pro- 
cedentes." 

Art. 163, § 2.° — A nova redagao procura tomar mais claro o texto e acres- 
centa, entre os casos em que o orador que estiver na tribuna na prorrogagao da 
sessao deva reservar algum tempo ao uso da palavra por outros Senadores ou 
dar explicagdes pessoals. 

Art. 163-A — Trata-se de acrescimo para deixar expresses os casos em que 
as dellberagoes podem ser tomadas na hora do expediente. 

Art. 168 — A alteragao proposta — item 4 — tem em vista assegurar aos 
projetos orlginarios de proposta do Governo colocagao prioritaria na Ordem do 
Dia, sem prejuizo das malarias em regime de urgencla ou com votagao inlclada. 

O art. 171 — especifica as eventualldades em que 6 possivel incluir em Or- 
dem do Dia proposigoes sem parece res das Comissoes. 

O novo texto acrescenta os seguintes casos: 
1) projeto de lei orgamentaria do Distrito Federal, por olto dias 

que antecederem o encerramento da sessao leglslatlva, ou da data em 
que deva entrar em vigor a lei; 
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2) projeto de decreto legislative) referente a tratado, convenio ou 
acordo internacional, se faltarem cito dias ou menos para a data pre- 
vista para o pronunciamento do Brazil sobre o ato em apre^o; 

3) proposiQao da legislatura em curso, se: 
— passados dois anos do inicio da sua tramltagao no Senado, ainda 

nao houver figurado em Ordem do Dia; 
— transcorrido mais de um ano da sua distribuigao a primeira co- 

missao que sobre ele se deva pronunciar, ainda nao houver1 recebido o 
respectivo parecer. 

Nos casos constantes do item 3, como nas proposigoes de legislatura ante- 
rior (art. 323), a materia sera incluida em Ordem do Dia, avisado o Plenario 
com a antecedencia de oito dias, a fim de que decida se deve, ou nao, ter pros- 
seguimento. 

Art. 171-A — Trata-se de transformagao do § 5.° do art. 171 em artigo 
autonomo, reajustada para esse fim a sua redagao; 

"Art. 171-A — Esgotado o prazo para o pronunciamento da Comis- 
sao a que a proposigao estiver distribuida, se depender de estudo de 
outra Comlssao, sera licito requerer que a ela passe, cumprindo a pri- 
meira oferecer em Plenario o seu parecer, quando a materia figurar em 
Ordem do Dia." 

Art. 49 — Estava assim redigido: 
"Quando na presidencia da sessao, o substitute eventual do Pitesi- 

dente tera apenas voto de qualldade nas votagoes simbolicas e nominals, 
contando-se, por6m, a sua presenga para efeito de niimero. Em escru- 
tinio secret© podera votar como qualquer Senador." 

Alterou-se a redagao, para tomar o dispositive aplicavel ao Presidente que, 
em virtude da sua nova forma de provimento, pode praticar todos os atos ine- 
rentes ao mandate de Senador. 

Pelo mesmo motive se acrescentou a este artigo o paragrafo linico do art. 50, 
que estava assim formulado: 

"Sempre que, como Senador. quiser o Vice-Presidente oferecer qual- 
quer proposigao, bem como discutir e votar, deixara a diregao dos tra- 
balhos, enquanto se tratar do assunto em que intervier." 

A esse paragrafo se deu nova redagao: 
"O Presidente, ou quern eventualmente o substitua na presidencia 

da sessao, deixara a diregao dos trabalhos sempre que, como Senador, 
quiser oferecer qualquer proposigao, bem como discutir ou particlpar 
de votagao ostensiva, somente a ela retornando depois de ultimado o 
assunto em que houver interferldo." 

Art. 50 — Retiraram-se das atribuigoes do Vice-Presidente as seguintes, que 
passaram para o Presidente, conforme ficou visto; 

c) presidir as reunioes da Comissao Diretora, podendo discutir e 
votar; 

d) ordenar as despesas de administragao do Senado em geral, nos 
limltes das autorizagoes da Comlssao Diretora ou do proprio Senado. 

A alinea e, que passou a ser alinea c, deu-se redagao identica a que cuida 
de igual atribuigao do Presidente; 

"c) designar e dispensar o pessoal do seu gabinete, obedecidas as 
normas aprovadas pelo Senado." 

O paragrafo unico do art. 50 foi transferido para o art. 49, com redagao 
alterada, conforme ja ficou esclarecido. 
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Art. 51 — alineas j e k. 
Art. 52 — alinea d. 
Art. 53 — alinea d. 
Foram modlficadas dentro da mesma orientagao por que o foram disposi- 

cdes semelhantes, das atribuigoes do Presidente e do Vice-Presidente (a fim 
de que a lotagao e o recrutaniento do pessoal, envolvendo materia regulamen- 
tar, nao figurasse no Regimen to). 

Art. 172 — Atualmente reza esse artigo: 
"Art. 172 — Nenhum projeto podiera ficar sobre a mesa por mais 

de um mes sem figurar em Ordem do Dia, salvo os que, pelo voto do 
Plenario, tiverem seu Julgamento adiado." 

Convindo esclarecer se deva entender na clausula final adiameneo para 
diligencia, uma vez que o adiamento para determinar dia ou por prazo certo 
nao pode ser superior a vinte dias (art. 274, § 2.°), o novo texto consigna: 

"Art. 172 — Nenhum projeto podiera ficar sobre a mesa por mais 
de um mes sem figurar na Ordem do Dia, salvo para diligencia apro- 
vada pelo Plenario." 

Art. 182 — Trata-se do encerramento da sessao — ou pelo termino do tempo 
da sessao, ou por conclusao da Ordem do Dia e dos discursos a esta posteriores. 

O paragrafo unico atual assegura na primeira hipotese — isto e, no caso 
de se esgotar o tempo da sessao sem que o orador que esteja na tribuna tenha 
concluido o seu discurso — precedencia para o uso da palavra na sessao seguin- 
te, pelo prazo que ainda Ihe restar. 

O novo texto esclarece que essa faculdade e assegurada apos a Ordem do 
Dia da sessao segulnte. 

Art. 187 (caput) — Inclui entre as pessoas que podem permanecer no Ple- 
nario, durante as sessoes piiblicas, o Presidente do Conselho de Ministros, os 
Ministros e os Subsecretarios de Estado. 

Art. 187, § 3.° — Trata-se de aerescimo, destinado a esclarecer quais as 
pessoas que podem ter acesso ao Plenario em sessao secreta: 

"§ 3.° — Em sessao secreta somente os Senadores terao ingresso no 
Plenario e na sala anexa, ressalvado o disposto no § 7.° do art. 193 e no 
art. 381, alinea d. 7." 

Essas excegoes sao: 
— nas sessoes secretas nao determinadas pela Constituigao os Ta- 

quigrafos, quando julgados necessaries e o assessor da Mesa (art. 381, 
d. 7). 

— o Presidente do Conselho de Ministros, os Ministros e Subsecre- 
tarios de Estado, com previa autorizacao e quando a materia a tratar 
nao se compreenda entre as alineas c e d do art. 194 (art, 381, d. 7). 

— os casos em que o Senado, por proposta da Mesa ou de Lideres 
que representem, no minimo, 32 Senadores, conceda autorizagao a ou- 
tras pessoas para assisti-la. 

Art. 201 — 
I — a — Excetuaram-se dos casos em que as mensagens devem ser 

publicadas por extenso as de agradecimento de comunicagoes. 
Art. 214 — 

I) Incluiram-se entre os casos de voto de pesar, os de falecimento 
de pessoas que tenham exercido o cargo de Presidente do Conselho de 
Ministros. 
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3) Incluiram-se, para o mesrao fim, os Subsecretarios de Bstado. 
Art. 215 — Entre os casos de levantamento de sessao por motivo de pesar 

suprimiram-se os de falecimento de Vice-Presidente da Bepublica e incluiram-se 
os de falecimento de Presidente do Conselho de Ministros. 

Art. 215-A — Trata-se de acrescimo para dar base regimental a homena- 
gens de pesar que freqiientemente sao concedidas pelo Senado de acordo com as 
suas tradigoes: 

a) apresentacao de condolencias a familia do morto, ao Estado do 
sen nascimento ou em que tenha exercido a sua atividade, ao Partido 
politico e a altas entidades culturais a que haja pertencido; 

b) representagao do Senado nos funerais e cerimoniais funebres leva- 
das a efeito em caso de morte de 

— passoa que tenha exercido o cargo de Presidente ou Vice-Presi- 
dente da Republica; 

— ex-membro do Congresso Nacional; 
— Chefe de Estado ou de Govemo estrangeiro; 
— Chefe de missao diplomatica de pais estrangeiro acreditada jun- 

to ao Governo brasileiro; 
— personalidade de relevo na vida politico-administrativa interna- 

cional. 
Art. 221, paragrafo unico — O acrescimo feito tern o objetivo de disciplinar 

os casos em que a indicagao distribuida a mais de uma Comissao recebe pare- 
ceres discordantes. 

Art. 224-A — A norma introduzida tern por fim determinar o prooedimento 
que se deva ter quando haja mais de um parscer a submeter ao Plenario, 
discordantes em suas conclusoes. 

Art. 236 e seus paragxafos — A supressao se torna necessaria em conseqiien- 
cia da nova red'agao dada ao Capitulo VI do Titulo VIII. 

Art. 242 — A nova redagao define a autorizacao da proposigao quando 
tenha mais de um signatario. Distingue os casos em que os signatarios, alem do 
primeiro, devam ser considerados apoiadoras ou co-autores. 

Titulo VIII — Capitulo VI — A substituigao do Capitulo VI (art. 252) que 
trata da instrugao das proposigoes, por outro intitulado "Da Tramitagao das 
Proposigoes" visa estataelecer um roteiro esclarecedor do curso das proposigoes. 
Ai se definem os casos em que as proposigoes dependem de despacho do Presiden- 
te ou de deliberagao d'o Plenario, e, neste ultimo, quando ha pronunciamento 
das Comissdes, esclarecendo tambem a oportunidada em que se ha de dar essa 
deliberagao. Nessa inovagao nao se altera o que o Regimen to ja estabelece sobre 
o curso das proposigoes. Apenas se define, esquematicamente, o que esta determi- 
nado em outros pontos. Para esse capitulo foram transferidos como paragrafos 
do art. 252, §§ 1.° a 5.° d'o art. 236. 

Titulo IX — Dos Trabalhos do Plenario — Propoe-se a substituigao da epi- 
grafe por "Das Deliberacoes", por ser mais expressiva. Em "trabalhos do Plena- 
rio" se poderiam compreender as sessoes, que sao objeto do Titulo VI. 

Art. 252-C — Determina que o projeto que acarrete alteragao da despesa 
ou da receita seja submetido ao pronunciamento do Ministro da Fazenda antes 
do estud'o das Comissoes. 

E inovagao sugerida pela Comissao Especial da Camara incumbida de proje- 
tar as leis complementares a Emenda Constitucional n.0 4. 

Art. 264 — Ao se introduzir referencia aos projetos de lei resultantes de 
proposta do Poder Executive, procurou-se reajustar a redagao a fim de torna-la 
mais clara. 
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Art. 265 — Houve substituicao dos §§ 4.° a 9.°, cuja materia passou a ser 
dlstribuida nos §§ 4° a 6.° 

Estabeleceu-se que o projeto portador de inconstitucionalidade parclal, se 
Ihe for oferecida emenda saneadora, pela Comissao de ConstituiQao e Justiga, 
prosseguira no sau curso, ao inves de ir a Plenario para a discussao prellminar 
da constltucionalldade, tramite que se processara depois d'e concluida a sua 
instrucao, com o pronunciamento das Comissoes que Ihe devam estudar o merito. 
Ao ser incluido em Ordem do Dia, tera apreciaqao prellminar da consUtucionali- 
dade. Se aprovad'o o parecer da Comissao de Constitulqao e Justiqa, considerar- 
se-a aprovada a emenda e reconhecida a constltucionalldade do projeto, que 
voltara a Ordem do Dia para apreciaqao do merito, ja escolmado do vicio. fi o 
que o Regimento manda fazer em rela?ao aos projetos da Camara, portad'ores de 
inconstituclonalldade, que recebem substitutivo integral na discussao preliminar. 

As inovacoes introduzidas decorrem da nova orientagao proposta para o 
procedimento da Comissao de Constituicao e Justica quando encontrar inconsti- 
tucionalidade parcial, susceptivel d'e retirada por meio de emenda supressiva ou 
substitutiva, em projeto sob seu exame (art. 90). Querendo salvar o projeto. ao 
inves de Ihe oferecer substitutivo integral, como atualmente se exige, podera 
apresentar emenda supressiva ou substitutiva da parte incriminada. Procurou-se, 
ademais, simplificar a tramita^ao dos projetos em tais condicdes e o pronuncia- 
mento do Plenario. 

Art. 278 — O atual Regimento do Senado determinara que fossem secretas, 
entre outras, as votaqoes quando o SenacTo tivesse que dellberar sobre; 

"a.8 — proposicao referents a interesse de servidor publico." 
A Comissao Especial das Leis Complementares a Emenda Constitucional 

n.0 4. na Camara, propos a adogao da medida em ambas as Casas, com maior 
amplitude, estendendo-a as proposicoes que criem cargos publicos e interesses 
de membros dos Poderes d'a Uniao. excetuados os subsidies dos Congressistas. 

Parece mais aconselhavel aos fins visados no dispositive do Regimento do 
Senado o texto da Camara, acrescido de referencia aos projetos que tratem de 
interesses de classes ou seus orgaos representatives. Foi a orientagao que se 
segulu excluindo-se tambem da exigencia d'a votacao secreta os projetos de 
nomeaQao, exoneraqao, aposentadoria e transferencia de funcionarios do Senado 
(art. 85-C-2). 

Art. 279 (caput) — O Regimento atual dispoe: 
"Art. 279 — Encerrada a discussao com apresentacao de emendas, a 

materia volta as Comissoes a fim de sobre elas se manifestarem." 
Na nova redacao proposta substituiu-se "volta" por "vai". Duas razoes justi- 

ficam a alteraqao: 
E que o projeto emendado em Plenario deve ir tambem a Comis- 

sao de Constituiqao e Justica, se sobre ele ja nao se tiver pronunciado 
(art. 88). Nesse caso nao havera volta, mas, sim, ida a essa Comissao. 

2.a fi que no § 4° que se propds acrescentar ao art. 102 ficou deter- 
minado que as emendas so deverao ser aprecladas pelas Comissoes que 
tiverem competencia regimental para apreciar a respectiva materia. O 
uso do verbo voltar, nesse caso, impllcaria a necessidade de todas as 
Comissoes que se tivessem pronunciado sobre o projeto receberem-no 
novamente se emendado em Plenario. 

No novo texto se acrescentou, ao artigo 270 (caput), a clausula; "observado 
o dispesto nos arts. 88 e 102, § 4.°, em que — como ficou visto — se estabelece a 
necessidade da ausencia da Comissao de Constituigao e Justiga, quando o 
projeto_e emendado em Plenario e se dispensa a das Comissoes que nao tenham 
competencia regimental para se manifestarem sobre a materia das emendas. 

Art. 270, paragrafo unico — £ transformado em artigo autdnomo, sob o n.0 

270-A, com substituiqao das palavras "para votaqao" por "para apreciacao do 
plenario". 
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O novo texto ficara assim: 
"Art. 270-A — Lidos os pareceres no Expediente, publicados no 

"Diario do Congresso Nacional" e o'istribuidos em avulsos, estara a 
materia em condiQoes de figurar na Ordem do Dia, para apreciagao do 
Plenario, passado o intersticio a que se refere o art. 273." 

A substituigao se justifica porque, entre as modificagoes que neste projeto 
se propoem ao Regimento, figura a do art. 271, que estende aos projetos emen- 
dados em Plenario a medida ja prevista para os casos em que as Comissoes 
oferecem subemendas, isto e, a abertura o'e discussao especial sobre as emendas 
e subemendas. Assim, o projeto ao voltar a Ordem do Dia nao sera logo submetido 
a votagao, mas passara primeiro por essa discussao especial. 

Art. 271 — O Regimento atual estabelece que, quando apos o encerramento 
das dlscussoes, as Comissoes oferecerem subemendas a emenda anteriormente 
apresentada, ao chegar a materia ao Plenario se abrira discussao especial sobre 
as emendas subemendas e respeictivas subemendas. 

A alteragao proposta consiste em tomar a discussao especial estensiva as 
emendas oferecidas em Plenario durante a discussao. 

A medida tern por fim tornar possivel um debate mais detido sobre essas 
emendas e, por consegulnte, um melhor esclarecimento do Plenario sobre elas. 

No sistema atual, sao as emendas o'e Plenario discutidas juntamente com o 
projeto, na oportunidade da apresentagao. fi obvio que, na maioria das vezss, o 
Plenario nao estara em condigoes de discuti-las, por nao estarem publicadas e 
nao bastar a simples leitura, para possibilitar aos Senadores o conhecimento do 
que nelas se contem. 

Art. 272 — Paragrafo unico — Dispoe o art. 272 que, aprovado em primeira 
discussao, o projeto ficara sobre a mesa, a fim de ser incluido em Ord'em do Dia 
para a segunda, apos intersticio regimental. 

Nao foi prevista a hipotese de ter sido o projeto aprovado em primeira dis- 
cussao com emendas, caso em que e necessario redigir o vencido para a 2.a 

discussao. 
E disso que cuida o paragrafo cujo acrescimo se propoe. 
Art. 275-A — fi o art. 302 tornado extensive aos projetos da Camara, com 

a seguinte redagao: 
"Art. 275-A — Sempre que for aprovado substitutivo integral a 

projeto da Camara, bem como a projeto do Senado em segunda discussao 
ou em discussao linica, sobre ele se abrira discussao suplementar, na qual 
Ihe poderao ser oferecidas emendas. vedada. porem, a apresentagao d'e 
novo substitutivo integrar." 

8 1.° — Na discussao suplementar, o prazo para o que da palavra sera a 
metade do previsto para a discussao unica « para a segunda discussao. 

8 2.° — A discussao suplementar completara o turno em que houver sido 
aprovado o substitutivo e se abrira 48 horas depois de publicada e distribuida 
em avulsos a redagao do vencido, nos projetos em tramltagao normal. 

8 3.° — Estando a materia em regime de urgencia, a discussao suplementar 
se realizara: 

a) setenta e duas horas apos a aprovagao do substitutivo, nos casos 
da alinea c do art 330; 

b) imediatamente, nos das alineas a e b do art. 330. 
8 4.° — Se forem oferecidas emendas na discussao suplementar, a materia 

ira as Comissoes competentes, para parecer, que nao podera concluir por novo 
substitutivo. 

8 5.° — Nao havendo emenda, o substitutivo sera dado como definitivamen- 
te adotado, independentemente de nova redagao." 
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A pratica tem mostrado a conveniencia de se proporcionar a materia nova 
dLscu&sao, em caso d'e aprovagao de substitutivo integral em segunda discussao 
on em discussao unica. 

Essa providencia tornara possivel o aperfeigoamento do texto aprovado, por 
meio de emendas, inclusive com o aproveitamento de emendas apresentadas ao 
prdprio projeto e que tenham sido sacrificadas na votagao. 

Para melhor atend'imento da sistematica do Regimento, propoe-se que o 
novo artigo figure como Capitulo autonomo, que seria o n.0 V, do Titulo IX, sob 
a epigrafe "Da Discussao Suplementar'. 

Art. 276-A — O Regimento atual preve a reabertura das discussoes encer- 
radas em legislatura anterior (art. 322, § 2.°, parte final). 

O art. 276-A que ora se propoe admite-a tambem a requerimento de, pelo 
menos, 42 Senadores, ou lideres que representem esse mimero. 

Ha casos em que, dada a relevancia da materia ou as dificuldades que 
ela oferece, a reabertura da discussao, com possibilldade de apresentagao de 
emendas, se justifica, para a adogao de solugoes que tenham ocorrido depois d'o 
encerramento normal dessa fase de tramitagao. 

IS claro, entretanto, que a medida, cujo carater deve ser excepcional, ha 
de ser cercada da especiad cautela. Dai o numero elevado de subscritores pre- 
visto para o requerimento. 

O artigo proposto d'everia constituir capitulo autonomo, sob n.0 VI, no mesmo 
titulo IX. 

Art. 295, § 11 — Nova redacao, sem alterar a substancia, procura tornar 
mais claro o texto. 

Diz o § 11 atual: 
"§ 11 — Se a votagao do projeto se fizer artigo por artigo, sera votado 

primeiro o seu texto e depois as emendas, salvo se estas forem supressivas ou 
substitutivas de artigo." 

A redagao proposta diz: 
"§ 11 — Se a votagao do projeto se fizer separadamente em relagao 

a cada artigo, o texto deste sera votado antes das emendas a ele corres- 
pondentes, salvo se forem supressivas ou substitutivas integrals do 
artigo". 

Art. 295, § 15 — O Regimento atual declara que a aprovagao de substitutivo 
integral nao prejudica a votagao de emenda que nele nao esteja atsndida e nao 
colida com as suas disposigoes. 

Trata-se de inovagao. Antes, a lei interna considerava prejudlcadas todas as 
emendas oferecicfas ao projeto, no caso de aprovagao de substitutivo integral. 

A experiencia mostrou a dificuldade de se aplicar a nova orientagao, sobre- 
tudo quando e elevado o numero de emendas ao projeto e extenso o substitutivo. 

Entre as modificagdes que ora se estao propondo a lei interna figura a do 
art. 275-A (abertura de discussao suplementar, no caso d'e aprovagao de substi- 
tutivo integral, em segunda discussao ou em discussao unica). Haver, assim, nova 
fase de apresentagao de emendas, em que poderao ser reproduzidas, com as 
adaptagoes necessarias, emendas sacrificadas pela aprovagao do substitutivo. 

Nessas cond'igoes, e aconselhavel a volta a orientagao anterior, considerando- 
se prejudicadas as emendas oferecidas ao projeto, quando se aprovar substitu- 
tivo integral. 

fi o que se propoe na nova redagao ao § 15 do art. 295. 
Art. 302 — Supressao. 
Conforme ficou visto, a materia do art. 302 e seus paragrafos foi aprovei- 

tada como art. 275-A. 
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Art. 310 — A nova redagao proposta inclui, entre as finalidades do des- 
taque permitido, a constituigao d'e projeto em separado. A hipotese ja estava 
prevista no art. 311, itens VI, VII, IX, X, XI e XII. Faltava enuncia-la no 
art. 310. 

Art. 310-A — O novo dispositivo proposto permite destacar, para votagao, como 
emenda autonoma; 

a) parte de substitutivo, quando a votagao se faqa preferencialmente sobre o 
projeto: 

b) parte de emenda; 
c) parte de subemenda, para apreciagao sem vinculagao com a emenda. 
Estipula-se, ainda, que o destaque, nesses casos, so sera permitido, quando o 

texto destacado possa ajustar-se a proposigao em que deva ser integrado e forma 
sentido completo. 

Ocorre, nao raro, que no decorrer de uma votaqao, de substitutivo apresentado 
se considere merecedora de aprovaqao uma parte, para substituir parte equivalente 
do projeto, que se queira aprovar preferencialmente, ou para completa-lo. 

Tambem, diante de vdrias emendas dispondo sobre a mesma materia, pode 
ocorrer que uma ou outra contenha disposigao aceitavel se nao vinculada ao 
restante da emenda. 

Finalmente, em face de emenda a que haja sido oferecida subemenda subs- 
titutiva, o cxame de ambas pode revelar a existencia, em cada uma, de partes 
aceitaveis, desde que susceptiveis de votaqao destacada, que o Regimento atual 
nao permite. Nesses casos, ou se tern que votar preferencialmente a subemenda, 
ou a emenda, sendo prejudicada esta se aquela for aprovada ou rejeitada. 

O dispositivo que ora se propoe permitiria salvar o que fosse aproveitavel 
do substitutivo, da emenda ou da subemenda, conforme o caso. 

Art. 311, n.0 Ill — O novo texto constitui mera emenda de redagao, para 
deixa-la mais clara. 

Atualmente se diz: 
"Concedido o destaque, submeter-se-a a votos, primeiramente, a ma- 

teria principal e, em seguida, a parte destacada." 
No novo texto se acrescenta "para votagao em separado", em seguida a "des- 

taque" e se suprime "parte", antes de "destacada", ficando o dispositivo assim 
formulado: 

"III — Concedido o destaque para votaqao em separado, submeter-se-a 
a votos, primeiramente, a materia principal e em seguida a destacada." 

Art. 315 — O paragrafo proposto permite que, chegando a Mesa no curso da 
sessao em que se tenha ultimado a votagao da materia, a respectiva redagao final, 
possa ser lida apds o final da Ordem do Dia. 

Essa norma ja vigora para os projetos em regime de urgencia. 
Seria salutar torna-la extensiva aos projetos em tramitagao normal. Se a 

Comissao responsavel pela redagao final tiver possibilidade de elabord-la no de- 
correr da sessao, inconveniente nao podera haver em que apresente antes de 
encerrados os trabalhos da mesma sessao. Com isso se abreviara a ultimagao do 

proccsso legislative no caso. 
Art. 317 — Dispoe o Regimento atual: 

"Art. 317 — Sempre que houver sido aprovado substitutivo integral do 
Scnado a projeto da Camara, a Comissao de Redagao dar-lhe-a feigao de 
s^rie de emendas a proposigao da Casa de origem, observada a orientagao 
constante do art. 300." 
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O art. 300, a que se faz remissao, e o que considera serie de emendas ao 
projeto do Senado o substitutivo da Camara. 

A providencia determinada no art. 317 atual, entretanto, pode nao sd tornar-se 
extremamente dificil, se nao impossivel, em certos casos em que o substitutivo 
constitui um sistema indivisivel, como acarretar o risco da quebra da unidade 
desse sistema. 

Atendendo a isso, ora se propoe substituir o art. 317 pelo seguinte: 

"Art. 317 — Aprovado substitutivo integral do Senado a projeto da 
Camara, a Comissao que elaborar a redagao final dar-lhe-a a feigao de 
serie de emendas a proposigao da Casa de origem, observada a orientagao 
constante do art. 300, salvo quando essa providencia se tome impossivel 
sem quebra da unidade do substitutivo. 

Art. 319 — O texto atual preve o caso de se verificar, no Senado, a existencia 
de inexatidao material, lapso ou erro manifesto em texto de proposiqao da Camara 
recebido para revisao. E determina que, nao estando ainda aprovada pelo Senado 
a proposigao, sera sustada a sua apreciagao, para consulta k Casa de origem, 
cujos esclarecimentos serao dados a conhecer ao Senado antes da votagao, voltando 
a materia as Comissoes, para novo pronunciamento, se do vicio tiver resultado 
alberagao de sentido do texto. Determina, ainda, que a Camara se peqa a subs- 
tituigao do autdgrafo, quando julgada necessaria. 

O novo dispositive trata da eventualidade de ser o erro descoberto pela prd- 
pria Camara e por ela comunicado ao Senado, como ocorreu em relagao aos 
subanexos da Guerra e do Trabalho. Nesse caso, se propoe que a comunicagao, 
depois de lida em sessao, seja encaminhada a Comissao que estiver com o projeto. 
Se este ja houver recebido parecer de outra Comissao, a ela voltara antes do 
estudo da que o tiver em seu poder. Ao ser a matdria submetida a Plenario, a 
Mesa o advertira do erro e da sua retificagao. Se a proposigao ja tiver sido votada, 
ma^ ainda nao remetida a sancao, abrir-se-a sobre ela discussao suplementar. 

Art. 319-A — Cogita dos casos em que, apds a aprovagao definitiva, pelo Ple- 
nario, de projeto de lei, originario do Senado ou da Camara, seja verificada a 
existencia de disposigao sobre materia da competencia exclusiva do Congresso 
Nacional, ou do Senado. A Mesa providenciara para, na redagao final, ser desdo- 
brada a proposigao, de sorte a serem, afinal, encaminhadas a sangao ou a promul- 
gagao, as partes que a uma ou outra correspondam. 

Igual providencia se devera tomar quando se trate de Projeto de Decreto 
Legislative ou de Resolugao que contenha materia de lei. 

Em qualquer hipdtese se ouvira a Comissao de Constituigao e Justiga. 

Art. 327 — Na nova redagao proposta se suprimiram, nas alineas b, c e d, as 
palavras "de Partidos", em seguida a "Lideres", a fim de que os requerimentos 
de urgencia possam ser assinados tambem pelos Lideres da Maioria, da Minoria 
e de Grupos, na representagao de seus liderados. 

Acrescentaram-se inovagoes, constantes dos §§ 1.° e 2.° 

No § 1.° se consagrou uma orientagao que vem sendo seguida, de permitir 
que alem dos Lideres necessaries para dar cobertura regimental aos requerimentos, 
estes possam ter, mesmo como primeiros signatarios, outros subscritores. Os Li- 
deres, entretanto, devem assinar os requerimentos consignando expressamente essa 
condigao. 

No § 2.° se estabelece que o requerimento de urgencia especial, da alinea b 
do art. 320, seja votado em escrutinio secreto e a medida sd se considere concedida 
se obtiver, no minimo, 32 votos favordveis. Sendo o requerimento aprovado por 
menor mimero, considerar-se-a concedida a urgencia comum, da alinea c do mes- 
mo artigo. Com isso se visa a dar mais solenidade a concessao da urgencia especial, 
limitando o seu uso aos casos em que seja absolutamente necessdrio. 



- 199 - 

Art. 328-A — O acrescimo feito visou a preencher lacuna existente no Regimen- 
to atual, regulando a retirada dos requerimentos de urgencia. 

Art. 329 — Alteraram-se as alineas: 
d do n.0 I — "aprovar ou suspender sitio decretado pelo Presidente 

da Republica na ausencia do Poder Legislative" — para substituir "Presi- 
dente da Republica" por "Presidente do Conselho de Ministros", autoridade 
a que a Emenda Constitucional n.0 4 deu poderes para a prdtica do ato; 

a do n.0 II — para suprimir a referencia ao Vice-Presidente da Repu- 
blica, quanto a concessao de autoriza?ao para sa ausentar do Pais. 

Art. 329 
III — Acrescentou-se o item dando rito de urgencia comum aos projetos des- 

tinados a delegar competencia legislativa ou cassar delegagao, ou, ainda, revogar 
decreto-lei promulgado pelo Executive. 

Art. 330 — Paragrafo unico — A inovagao consiste em estabelecer que o prazo 
para inclusao em Ordem do Dia de projeto em regime de urgencia tern o inlcio 
da sua contagem subordinado ao estabelecido no art. 252-C, que preve a consulta 
pr^via do Ministro da Fazenda sobre proposigoes que interfiram na despesa ou 
na receita (72 boras nos casos de urgencia). 

Art. 332 — Pelo Regimento atual, o projeto em regime de urgencia comum 
(art. 330, letra c), se receber emendas na discussao, sai da Ordem do Dia por 72 
boras, para pronunciamento das Comissoes sobre as emendas. 

Na nova redagao sugerida, a volta do projeto a Ordem do Dia se dara na 
terceira sessao ordinaria que se seguir ao encerramento da discussao. A dilatagao 
do prazo teve em vista a necessidade de permitir as Comissoes mais algum tempo 
para o prepare dos seus pareceres sobre as emendas. Incluiu-se, tambdm, a cldu- 
sula de ser a materia encaminhada a Mesa 24 boras antes do termino do prazo. 
O motivo 6 dbvio: a Mesa precisa ter tempo de preparar a votagao. 

Art. 336-A — Trata-se de acrescimo, consubstanciando medida cuja necessidade 
a experiencia tern revelado. 

Sendo licito ks Comissoes proferirem em Plenario os seus pareceres sobre a 
materia em regime de urgencia — quer antes da discussao, quer ao voltar para 
votagao, depols de emendada — acontece que a Mesa, quando isso ocorre, fica 
sem possibilidade de preparar, com seguranga, a orientagao a seguir na votagao. 
Isso Ihe acarreta grandes dificuldades e a expoe a situagoes perigosas, sobretudo 
quando ha muitas emendas, sabido como e que, regimentalmente, hd necessidade 
de classlflca-las para a deliberagao do Plenario — umas em grupo, segundo os 
pareceres favordveis ou contraries, outras isoladamente, quando discordantes os 
paj-eceres, outras destacadas em virtude de requerimento, outras, ainda, porque 
relacionadas com emendas pertinentes aos mesmos dispositivos, com possibilidade 
de umas prejudicarem as demais. 

necessdrio que a Mesa seja reservado prazo para esse trabalho, que 6 delicado 
e dificil, podendo, se nao for feito com seguranga, acarretar deliberagoes contra- 
dltdrias. 

Dai a proposta do seguinte artigo: 
"Art. 336-A — Quando, nos casos das alineas b e c do art. 330, lidos 

ou proferidos em Plenario os pareceres ou encerrada a discussao, se tome 
impossivel o imediato inicio das deliberagoes, em virtude de complexidade 
da matdria ou do mimero de emendas, a Mesa sera assegurado, para pre- 
pare da votagao, prazo nao superior a 24 boras." 

Art. 339 — A substituigao proposta envolve as seguintes alteragoes no texto 
do Regimento atual; 

1) Suprimiu-se o prazo fatal de tres sessoes para apresentagao de 
emendas perante a Mesa (alinea b, atual). Raras sao as emendas apresen- 
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tadas nessa fase. A medida se tornou nao somente obsoleta, com a orien- 
tagao que vem seguindo os Srs. Senadores de oferecerem as suas emendas 
perante a Comissao de Finanqas, mas, ate, prejudicial, quando acontece 
chegarem alguns Subanexos nos ultimos dias de novembro, obrigando o 
Senado a realizar sessocs extraordinarias para decorrencia desse prazo. 

2) Limitou-se (alinea j), na 2.a quinzena de novembro, a aceitagao de 
emendas em Plen-lrio, na fase de discussao, as que estiverem assinadas 
pelos Relatores dos Anexos e Subanexos respectivos ou por Lideres, repre- 
sentando, no minimo, 32 Senadores. E necessario evitar a apresentagao de 
emendas em Pienario nesses ultimos dias da elaboraqao orgamantaria, 
quando a Comissao e os drgaos administrativos da Casa se veem atrope- 
lados com o acumulo de trabalhos que de ano para ano aumentam e se 
tornam mais tumultuarics. As condicoes em que esses trabalhos tem de se 
desenvolver, dado o atraso com que sempre chegam ao Senado as princi- 
pals partes do projeto, conduziram a orientacao de serem as emendas apre- 
sentadas perante a Comissao, que mobiliza para isso todos os seus elemen- 
tos de colaboraqao. As emendas de Pienario trazem grande perturbaqao 
a boa ordem dos trabalhos, fazendo toda a maquina voltar atras, para 
novos estudos e novos pronunciamentos, com prejuizo da atengao que deve 
ser dedicada aos Subanexos ainda nao relatados. S6, portanto, em casos 
excepcionais devem elas ser permitidas. Dai as restrigoes propostas. 

3) Estabileceu-se, na alinea 1, que no mes de novembro o Presidente 
possa suspender a sessao, uma ou mais vezes, a fim de se aguardar a 
chegada de materia orgamentaria procedente da Camara, para inicio de 
tramitagao no Senado, ou para deliberagao do Pienario. fi medida sugerida, 
como outras que adotamos no texto dado ao art. 339, pelo Sr. Senador 
Aloisio de Carvalho no Projeto de Resolugao n.0 63, de 1961, apresentado 
na sessao de 29 de novembro. Com essa inovagao se restringira a necessi- 
dade da realizagao de sessoes extraordinarias. 

4) Na alinea m-2 a remissao ao art. 381 definiu a oportunidade em que 
o Presidente do Conselho, o Ministro e o Secretario de Estado possam 
encaminhar a votagao. 

Art. 343-A — Acrescentar: 
"Art. 343-A — E licito a qualquer Senador representante do Estado interessado 

na operagao de que trata o art. 342 encaminhar d Mesa, com oficio para anexagao 
ao processo respective, documento destinado a completar a instrugao da materia 
ou ao esclarecimento do seu estudo." 

Com esse dispositive se permite que os Senadores representantes do Estado 
interessado na operagao de credito encaminhem a Mesa, com oficio, documentos 
para completar a instrugao do processo ou esclarecer o estudo da materia. 

Art. 347-A — Tal como foi feito em relagao aos emprestimos externos preten- 
didos pelos Estados, assegurou-se aos Senadores da sua representagao a possibi- 
lidade de encaminharem a Mesa documentos para a instrugao dos processes ou 
para esclarecimento dos pedidos de autorizagao para alienagao de terras. 

Art. 348 — Substituiu-se a Comissao de Economia pela de Agricultura, entre 
as que devam manifestar-se sobre os pedidos de licenga para alienagao de terras 
publicas com area superior a dez mil hectares. 

A substituigao ja havia sido determinada pela Resolugao n.0 45, de 1960, que 
criou a Comissao de Agricultura. 

Art. 253 — Paragrafo linico — A experiencia tem mostrado a conveniencia de 
se conferir o texto de lei ou decreto cuja execugao se deva suspender com as refe- 
rencias a ele contidas no julgado do Supremo Tribunal que o considerou incons- 
titucional. 

Dai o paragrafo proposto: 
"Quando a comunicagao, representagao ou proposigao nao esteja acom- 

panhada do texto de lei ou decreto cuja execugao se deva suspender, a 
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Mesa providenciara para a sua juntada ao processo e a sua publicagao, 
em seguida ao projeto, antes da inclusao deste em Ordem do Dia, se a 
Comissao nao o houver feito." 

Art. 354-A — O mesmo motive que nos levou a propor os disposltivos cons- 
tantes dos arts. 343 e 347-A aconselha a apresentaQao do que se contem no 
art. 354-A, em virtude do qual os Senadores dos Estados interessados no aumento 
do imposto de exporta^ao poderao contribuir, com documentos, para completar 
a documentaQao dos processes ou facilitar o seu estudo. 

Art. 355 (caput) — Substltuiu-se a citagao da Lei n.0 217, de 15 de Janeiro 
de 1948, pela da de n.0 3.751, de 13 de abril de 1960, que deu organiza?ao admi- 
nlstrativa ao atual Distrito Federal. A anterior ja estava revogada pela Emenda 
Constitucional n.0 2, que concedeu autonomia ao antigo Distrito Federal. 

Arts. 356-A, 356-B, 356-C e 356-D — Dispoem sobre a partlcipa?ao do Senado 
na Constltulgao do Conselho de Ministros. 

Sao decorrencia da Emenda Constitucional n.0 4. 
Devem constituir capitulo autonomo (n.0 VII) do Titulo XII (Do Senado 

no Desempenho de suas Atribuigdes Privativas). 
Art. 356-F — Com o advento do novo sistema de governo, tern sido distri- 

buidas ao Senado muitas mensagens, quer do Presidente da Republica, quer do 
Presldente do Conselho de Ministros, solicitando medidas legislativas que podem 
ter inicio neste ramo do Poder Legislative. 

Pareceu conveniente disciplinar o tratamento que essas mensagens hao de ter. 

Esse o motivo da proposta do art. 356-F, que deve constituir o Titulo XII-A, 
sob a epigrafe "Das Medidas Solicitadas pelo Poder Executivo". 

Art. 359 — Na composigao da Comissao Especial para dar parecer sobre 
projeto de emenda a Constltuigao e de praxe incluir todos os membros da 
Comissao de Constituigao e Justiga. 

A fim de que tenha consagragao regimental essa praxe salutar, se propoe, 
ao art, 359, o seguinte: 

"Paragrafo unico — Da Comissao Especial deverao partlcipar os 
componentes da Comissao de Constituigao e Justiga e os suplentes que 
se acharem em substituigao de membros licenciados ou ausentes do Pais. 
Os restantes lugares serao preenchidos com obediencia ao disposto no 
art. 72 deste Regimento." 

Arts. 380 a 387 — A Emenda Constitucional n.0 4, dando ao Presidente do 
Conselho de Ministros. aos Ministros e aos Subsecretarios de Estado o direlto 
de tomar parte nas discussoes que se processarem em ambas as Casas do Con- 
gresso, acarretou a necessidade de se disciplinar a participagao desses elementos 
do Poder Executivo nos trabalhos do Senado. 

O Regimento atual ja preve os casos de convocagao de Mlnistro de Estado 
(art. 380), com base no art. 54 da Constltulgao e sob as sangoes da Lei nP 1.079, 
de 10 de abril de 1950, pelo seu nao atendimento. Conta, ainda, dos casos em 
que o Mlnistro possa ter interesse em comparecer espontaneamente ao Senado, 
a fim de fazer exposigao sobre assunto d asua Pasta, ou de prestar esclarecimentos. 

Os novos textos propostos, englobando toda a materia em apenas quatro 
artlgos (n.os 380 a 387), nao so conservaram as normas ja existentes, como 
encararam o comparecimento do Presidente do Conselho, do Mlnistro ou do 
Subsecretario de Estado para participagao nas discussoes em Plenario ou nas 
Comissoes. 

Convocados so poderao ser o Presidente do Conselho de Ministros e os 
Ministros de Estado. 
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Para exposlgoes ou esclarecimentos sobre assuntos pertinentes as suas atri- 
bui?6es e para participar das discussoes, podem comparecer esses mesmos titula- 
res e mais os Secretaries de Estado. 

Em todos os casos, em Plenario, terao assento em lugares que a Mesa Ihes 
designar, ficarao sujeitos as normas estabelecidas para os Senadores, nao pode- 
rao apartear nem ser aparteados. 

Quando o comparecimento se der mediante convocagao ou sollcitagao, terao 
assegurado o uso da palavra na hora marcada. Na sessao em aprego nao havera 
materias para deliberagao na Ordem do Dia. 

Terminada a exposigao, abrir-se-a fase de interpelagao, dispondo cada 
Senador, para esse fim, de dez minutos, e o interpelado de igual prazo para 
a resposta. Se o tempo da sessao nao chegar e for preferido nao o prorrogar, 
o Presidente designara outra sessao para prosseguimento da exposigao, com as 
conseqiientes interpelagoes. 

Quando se tratar de discussao de materia da Ordem do Dia, o Presidente 
do Conselho, o Ministro de Estado e o Subsecretario terao precedencia sobre 
os demais oradores, podendo fazer uso da palavra mais uma vez, depois destes 
e antes dos relatores. Os prazos serao os mesmos dos Senadores, exceto no 
segundo pronunciamento, em que ficarao reduzidos a metade. 

O Presidente do Conselho, os Ministros e os Subsecretarios de Estado poderao 
comparecer as sessoes publicas. Nas secretas so o poderao fazer mediante previa 
autorizagao do Plenario e quando nao se tratar das materias a que se referem 
as alineas c e d do art. 194, a saber: 

c) perda de mandate de Senador; 
d) escolha de; Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal 

Federal de Recursos, do Tribunal de Contas da Uniao, do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal; Prefeito do Distrito Federal; Membros do 
Conselho Nacional de Economia; Chefes de Missao Diplomatica de cara- 
ter permanente. 

Nos debates de sessao pubiica nao poderao tomar parte se a materia disser 
respeito a economia interna do Senado. 

Nas Comissoes, observar-se-ao, no que Ihe for aplicavel, as normas tragadas 
para o Plenario. 

Art. 397 — Paragrafo linico — O texto atual, anterior a crlagao do Servigo de 
Seguranga do Senado, estabelece que o policiamento da Casa se faga com ele- 
mentos da Guarda Civil requisitados e, se necessario, com outros elementos da 
forga pubiica e agentes da policia comum, postos a disposigao da Mesa, por 
solicltagao desta. 

Dispondo, agora, o Senado de policia prdpria, houve necessidade de se reajus- 
tar o texto, tendo sido propostos os seguintes; 

"Paragrafo unico — Far-se-a o policiamento ordinariamente, com 
elementos do Servigo de Seguranga do Senado, e, se necessario, com 
outros policiais estranhos a Casa, postos a disposigao da Mesa, por soli- 
cltagao desta." 

Art. 402, b — Atualmente, o Diretor-Geral da Secretaria, como Tesoureiro 
do Senado, e obrigado a apresentar mensalmente ao Vice-Presldente e trimes- 
tralmente a Comissao Diretora, para seu exame e aprovagao, o balancete da 
receita e despesa, no qual registrara o saldo em calxa. 

Passando para o Presidente as fungoes administrativas que cabiam ao Vice- 
Presidente, tambem a ele e que devem ser apresentados os balancetes em aprego. 

Eis por que foi proposta a alteragao da alinea b do art. 402. 
Art. 3.° deste projeto — A fim de possibilitar a rapida adogao das medldas 

regimentals decorrentes da Emenda Constitucional n.0 4, julgou-se aconselhavel 
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que as modificaQoes da lei interna ora propostas fossem apresentadas a consi- 
deragao do Senado sob a forma com que se apresentam neste projeto. Assim 
tambem se facilitara o seu estudo. Se aprovada, a Mesa as incorporara ao 
texto do Regimento, atraves de consolidacao, alias ja prevista no art. 408. 

Para melhor apresentagao das materias, podera alterar a ordenagao destas, 
sem alteragao do vencido. 

Art. 4.° — Como disposigao transitoria estabeleceu este artigo que fiquem 
isentos da consulta ao Ministerio da Fazenda os projetos com interferencia na 
Receita ou na Despesa ja em curso no Senado se a Comissao de Finangas julgar 
desnecessaria a diligencia, ou se o Senado a dispensar, a rsquerimento de qual- 
quer Senador. 

Art. 5.° — Determinou-se, neste artigo, que o provimento das vagas da Mesa, 
decorrentes das alteragoes feitas na composigao desta, so se fara no inicio da 
sessao legislativa ordinaria a instalar-se a 15 de margo de 1962. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O presente projeto vai a imprimlr 
e, na forma regimental, ficara sobre a mesa durante tres sessbes, para efeito 
de apresentagao de emendas. 

Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Votagao, em discussao unica, do Projeto de Resolugao n.0 48, de 1961, 

de autoria da Comissao Diretora, que altera o Quadro do Pessoal da 
Secretaria do Senado, a que se refere o art. 8.° da Resolugao n.0 6, 
de 1960 (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra c, do 
Reglmento Interno, em virtude de requerimento do Sr. Senador Fausto 
Cabral e outros Srs. Senadores, aprovado na sessao de 28 de novembro), 
tendo PARECERES (n.os 578 e 579, de 1961), das Comlssoes de Consti- 
tuigao e Justiga, favoravel; de Finangas, favoravel, e dependendo de 
pronunciamento das mesmas Comissbes e da Comissao Diretora sobre 
as emendas de Plenario, de n.os 1 a 6. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa pareceres das Comis- 
sbes de Constltulgao e Justiga, de Finangas e da Comissao Diretora sobre as 
emendas, que vao ser lidos pelo Sr. l.0-Secretario. 

Sao lidos os seguintes; 

PARECER N.0 786, DE 1961 
Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Resolugao 

do Senado n.0 48, de 1961, que altera o quadro do pessoal da Secretaria 
do Senado a que se refere o art. 8.° da Resolugao n.0 6, de 1960. 

Relator: Sr. Nogueira da Gama 

O presente projeto de resolugao, que altera o quadro do pessoal da Secretaria 
do Senado, ja foi examinado por esta Comissao, que aprovou do ponto de vista 
j uridico-constitucional. 

Submetido a discussao, em Plenario, foram-lhe aditadas 6 (seis) emendas, 
sobre as quais devemos opinar. 

A Emenda n,0 1, estabelece o Titulo de "Eletricista Chefe", estendendo-lhe, 
alem dos venclmentos do cargo, a fungao gratificada FG-3. 

Pela Emenda n.0 2, criam-se dois cargos de Marceneiro, com vencimentos do 
simbolo PL-8. 

Dao-se ao Ajudante do Administrador do Edificio atraves da Emenda n.0 3, 
os venclmentos correspondentes ao simbolo PL-4. 
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A Emenda n.0 4, estabeleceu gratificagao (FG-3) ao Chefe de Portaria ao 
Administrador do Edificio e ao Chefe do ServiQO de Transportes. 

Pela Emenda n.0 5, e criado o cargo isolado, de provimento efetivo, de Gra- 
vador de Debates, simbolo PL-10. 

Estabelece a Emenda n.0 6 que os cargos de Ajudante de Almoxarife, simbolo 
PL-7, passarao ao simbolo PL-4. 

Finalmente, foi-nos submetida a apreciaqao emenda subscrita por varios Sena- 
dores, modificando padroes de vencimentos de varios cargos da Secretaria e modi- 
ficando a estrutura da carreira de Auxiliar de Portaria. 

Esta Comissao, nada tendo a opor as referidas emendas, do ponto de vista 
juridico e constitucional, da-lhes parecer favoravel. 

Sala das Comissoes, 27 de outubro de 1961. — Daniel Krieger — Presidente 
— Nogueira da Gama — Relator — Heribaldo Vieira — Aloysio de Carvalho — 
Vivaldo Lima — Lima Teixelra. 

PARECER N.0 787, DE 1961 

Da Comissao Diretora sobre o Projeto de Resolucao n.0 48, dc 1961, 
que altera o quadro do pessoal da Secretaria do Senado a que se refere 
o art. 8.° da Resolugao n.0 6, de 1960. 

Relator: Sr. Cunha Mello 
A vista de ter recebido emenda em plenario e subemenda na Comissao de 

Finangas, volta ao exame desta Comissao o Projeto de Resoluqao n.0 48, de 
1961, que altera o quadro do pessoal da Secretaria do Senado a que se refere o 
art. 8° da Resolugao n.0 6, de 1960. 

O Projeto, de iniciativa da Comissao Diretora, visava a criar, no quadro do 
pessoal da Secretaria do Senado, um cargo isolado, de provimento efetivo, de 
Dentista, simbolo P-4, a ser provide por quern possua diploma adequado a 
especialidade e pratica do exercicio da profissao, por prazo nao inferior a 5 
(cinco) anos. 

A proposigao recebeu, em plenario, seis emendas, que, levadas ao exame da 
Comissao de Constituigao e Justiga, foram consideradas constitucionais, e, subme- 
tidas a audlencia da Comissao de Finangas foram, tambem, aprovadas, algumas 
das quais nos termos de subemendas. 

Passamos agora, a apreciar as emendas e subemendas, pela forma em que 
estao numeradas. 

EMENDA N.0 1 

Esta emenda objetiva atribuir a um dos cargos de eletriclsta do quadro 
da Secretaria do Senado o titulo de "Eletricista Chefe", ao mesmo tempo que 
cria uma fungao gratificada, simbolo FG-3, para o ocupante do mesmo. A esta 
emenda foi oferecida a Subemenda n.0 1, da Comissao de Finangas, dispondo 
sobre a nomenclatura do cltado cargo e criando mais seis (6) cargos de eletricista, 
no padrao PL-7. 

Como se observa, tanto a emenda como a subemenda apresentam graves 
inconvenientes para a Administragao do Senado, quebrando a uniformidade admi- 
nistrativa tragada pela Resolugao n.0 6, de 1960 (Regulamento da Secretaria). 
Ora. sabendo-se que a fungao gratificada corresponde a uma retribuigao pelo 
acrescimo de encargos conferidos ao ocupante de um determinado cargo — "pro 
labore faciendi" — ou e concedida como premio a soma de servigos publlcos pres- 
tados — "pro labore facto" — nao e possivel outorga-Ia a quern quer que seja 
sem que ocorram as hlpoteses referidas. No caso em exame, da-se ao ocupante 
de um cargo isolado, de provimento efetivo, uma fungao gratificada, o que corres- 
ponde a uma dupla retribuigao pelo mesmo servigo prestado. 
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Convem, ainda, salientar que a adogao de tal criterio, alem de ferir a doutrina 
consagrada em nosso Direito Administrativo, cria um precedente perlgoso para 
a Administragao do Senado que, nesse passo, adota a orientaqao juridica vigente 
para o servigo publico em geral. 

PARECEE CONTRARIO A EMEND A E A SUBEMENDA 
EMENDA N.0 2 

Esta emenda visa a criar dois cargos de marceneiro, simbolo PL-8. A ela 
foi oferecida subemenda visando suprimlr os concursos para provimento dos 
cargos de nivel universitario do quadro da Secretaria do Senado. O nosso parecer 
e favoravel a emenda e contrario a subemenda, eis que os cargos de nivel univer- 
sitario, pelo valor e complexidade das respectivas atribuipoes, devem ser provides 
com a exigencia preliminar de prova competitiva, unico criterio capaz de aferir 
a capacidade para o exercicio de tal cargo publico. 

As demais Emendas, ou sejam as de n.0 3, com Subemenda; n.0s 4, 5 e 6, 
ora estruturam carreiras, ora aumentam padroes de vencimentos ou, repetindo o 
inconvenrente ja examinado na Emenda n.0 1 criam fungoes gratificadas para 
cargos isolados, de provimento efetivo, cm acentuada divergencia com a tecnica 
administrativa. 

Em face do exposto, e considerando o onus financeiro que tais emendas acar- 
retarao, opinamos pEla rejeicao das de n.os 1, 3, 4. 5, 6 e 7, esta ultima sem parecer 
da Comissao dc Finangas, tambem pela rejeigao de todas as subemendas, e pela 
aprovagao da Emenda n.0 2, nos termos da seguinte 

SUBEMENDA A EMENDA N.0 2 

Onde se le "2 marceneiros PL-8 vagos." 
Leia-se "2 marceneiros PL-11 vagos". 
Sala das Comissoes, 39 de novembro de 1961 s Auro Moura Andrade — Presi- 

dente — Cunha Mello — Relator — Gilbcrto Marinho— Novaes Filho — Mattias 
Olimpio — Guido Mondin. 

PARECER N.0 788, DE 1961 
Da Comisao de Finangas, sobre o Projeto de Resolugao do Senado 

n.0 48, de 1961, que altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do Senado a 
que se refere o art. 8.° da Resolugao n.0 6, de 1960. 

Relator: Sr. Eugenio de Barros 
O Projeto de Resolugao n.0 48/61, do Senado. oriundo da Comissao Diretora, 

altera o quadro da Secretaria denta Casa do Congresso, promovendo a criagao de 
um cargo isolado de provimento efetivo, de Dentista simbolo PL-4, estabelecendo 
as condigoes a quo deve satisfazer o candidate, para sua nomeagao. 

Tramitando normalmente pelas Comissoes Tecnicas, o Projeto recebeu pare- 
ceres favoraveis, voltando agora a esta Comissao, com seis emendas oferecidas 
em Plenario. 

Passamos a analisar as emendas. 
EMENDA N.0 1 

Determina essa emenda o restabelecimento do titulo "Eletricista Chefe" para 
o funclonario que ja o tinha sob a vigencia da Resolugao n.0 4/60, cabendo-lhe 
alem dos vencimentos do cargo a fungao gratificada FG-3. 

Fundamentando a emenda o seu autor enumera as modificagoes sofridas pelo 
cargo em foco, citando as Resolugoes n.0s 15/54, 8/56, 4/58, 6/60, 16/60 e 24/60. 

Entretanto, com a mudanga da capital para Brasilia, o Senado passou a ocupar 
um imovel incomparavelmente maior do que aquele que ocupava no Rio de 
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Janeiro. A atual planta do seu servigo eletrico e complexa, delicada e vasta. £ 
glaro que nao sena cabivel pretender o atendimento da assistencia aos servigos 

de Janeiro n 0' corn 0 rnesrno numero de tecnicos que funcionava no Rio 

A emenda estabelece a denominagao de Eletrlclsta Chefe, o que realmente se 
impoe. Como, porem, nao nos parece viavel a manutengao do numero atual de 
eletricistas oferecendo a seguinte subemenda: 

SUBEMENDA A EMENDA N.0 1 
Acrescente-se onde couber: 

"Os cargos de Eletricista e Eletricista Auxiliar constantes das Reso- 
lugoes n.os 6 e 24 de 1960 passam a figurar no quadro de funcionarios do 
Senado, com a seguinte especificagao: 

N." de cargos cargos padrao 
7 eletricista PL-7 

Restabelecendo-se o titulo de Eletricista Chefe para o funcionarlo 
que o tlnham sob a vigencia da Resolugao 4/50. cabendo-lhe alem dos ven- 
cimentos do cargo, os proventos da fungao gratlflcada FG-3. 

EMENDA N.0 2 
Essa emenda preve a criagao de dois cargos de marceneiros PL-8, destinados 

a regularizar a situagao de dois proflssionals admtldos a titulo precarlo. Ha 
necessidade dessa medlda, considerando-se os servigos prestados pelos dois marce- 
neiros. 

O clima irregular de Brasilia, com a sua amplitude de temperaturas e prin- 
cipalmente com a sua variagao anormal de umidade relativa, obriga ao repasse 
constante dos moveis para evitar deterioragao rapida das partes entalhadas, cola- 
das e de compensado. 

A Comissao e de parecer favoravel a Emenda n.0 2, com a subemenda que 
oferece: 

SUBEMENDA A EMENDA N.0 2 

"Serao providos, independentemente de concurso, todos os atuais cargos isola- 
dos de provimento efetivo para os quais seja exigido diploma de curso superior 
expedido por estabelecimento oficial ou equiparado". 

Justificagao 

Nao exigencia constitucional de concurso para provimento de cargos isola- 
dos. O diploma de curso superior e titulo bastante para aferir o grau de compe- 
tencia do candidate aos cargos isolados do quadro da Secretarla do Senado, 
mats do que o concurso, implica a aflrmagao de que houve um curriculo unl- 
versitario prolongado, atraves de varias pprovas de miiltlplas dlsclpllnas. Por outro 
lado, o Estatuto dos Funcionarios Publicos Civis da Uniao nao exige concurso 
para os referidos cargos, de acordo com o disposto claramente na Constituigao 
Federal. 

EMENDA N.0 3 
A Emenda n® 3 estabelece que o Ajudante do Administrador do Edlficio 

tera vencimentos correspondentes ao simbolo PL-4. O objetivo e corrigir falha 
na distribuigao dos cargos do Senado, equiparando o Ajudante do Administrador 
ao Ajudante de Conservador de Documentos. 

fi parecer da Comissao de Finangas que a emenda deve ser aprovada com 
a subemenda que oferece: 
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SUBEMENDA A EMENDA N.0 3 
Os cargos isolados de provimento efetivo de Redator de Anais e de Oficial 

Arquivologista, terao o Padrao PL-3. 

Justifica^ao 

Existe realmente uma anomalia no quadro de Redatores de Anais, de vez 
que tratando-se de cargos isolados de provimento efetivo os sens ocupantes sao 
distribuidos em dois Padroes diferentes PL-3 e PL-4. 

Tendo esses funcionarios igualdade de atribuicoes, nao se compreende que 
essa Igualdade nao se estenda tambem aos seus pad'roes. Trata-se de portadores 
de titulos universitarios que ja estao exercendo suas fungoes a pleno contento. 

EMENDA N.0 4 

Estabelece esta emenda que o Chefe da Portaria, o Administrador do Edifi- 
cio e o Chefe do Servigo de Transportes percebavn, alem dos vencimentos, grati- 
ficagao equivalente a fungao gratificada FG-3. 

Trata-se de atribuir a funcionarios que exercem fungao de chefia a grati- 
ficagao correspondente. 

A Comlssao e de parecer favoravel a emenda. 
EMENDA N.0 5 

A Emenda n.0 5 detcrmina a criagao de um cargo isolado de provimento 
efetivo, de Gravador de Debates Padrao PL-10. 

fi um cargo indispensavel ao funcionamento do Servigo de Som bem como 
ao atendimento do que determina o art. 50 letra q do Regimento da Secretaria 
desta Casa do Congresso. 

A Comissao oplna pela aprovagao da emenda. 
EMENDA N° 6 

A proposigao manda elevar o padrao do cargo de Adjunto de Almoxarife 
de PL-7 para PL-4. A emenda vem nivelar o padrao do Ajudante de Almoxarife 
ao padrao do Auxiliar da Ata. 

Este ultimo cargo esta um nivel apenas abaixo do Oficial da Ata que tern 
padrao PL-3. A emenda vem estabelecer o mesmo criterio de desnivelamento 
entre o cargo de Almoxarife e o de Auxiliar de Almoxarife, atualmente com 
uma diferenga marcante entre os seus padroes. 

A comlssao oplna pela aprovagao da emenda. 
Sala das Comissoes, de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 

— Eugcnio Barros, Relator — Fernandes Tavora — Menezes Plmentel — Saulo 
Ramos — Lopes da Costa — Mem de Sa, vencido, embora aceitando duas ou tres 
das emendas — Joaquim Parente, vencid'o, embora aceitando algumas das emen- 
das. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tendo as Comissoes Tecnicas ofe- 
recido subemendas as emendas, deve ser aberta discussao especial sobre as 
emendas e respectivas subemendas. 

Surge, entretanto, a oportunidade em que o Presidente devera usar da impo- 
slgao contida no art. 47 do Regimento Interno, onde esta escrito: 

"Art..47 — Ao Presidente compete: 

g) impugnar as proposigoes que Ihe paregam contrarias a Consti- 
tuigao Federal ou a este Regimento, ressalvado ao autor recurso para o 
Plen&rio, que decidira apos audiencia da Comissao de Constituigao e 
Justiga;" 
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O art. 226 do Regimento Interno declara; 
"Nao se admitira: 

I — evnenda; 
a) sem relagao com a materia estranha a da respectiva emenda. 

O art. 127 declara: 

"Art. 127. As emendas e subemendas das Cominsoes obedecerao ao 
disposto no art. 226." 

Assim, nos termos do art. 47, letra "g", d'o Regimento Interno, a Presidencia 
nao podera receber as Emendas n.0s 1, 3, 4, e 6. 

A Emenda n.0 1 restabelece o titulo de Eletricista Chefe e atribui funcoes 
gratificadas. O projeto trata apenas de criar um cargo. 

A Emenda n® 3 eleva vencimentos do Ajudante do Administrador do Edifi- 
cio, enquanto que o projeto so trata da criaqao de um cargo. 

A Emenda n.0 4 manda que o Chefe da Portaria, o Administrador do Edificio 
e o Chefe do Servigo de Transporte percebam, alem dos vencimentos, gratifi- 
cagao correspondente a fungao gratificada FG-3. 

E impertinente. 
A Emenda n.0 6 eleva o padrao de vencimentos dos atuais ocupantes do 

cargo de Ajudante de Almoxarife, de PL-7 para PL-4. E, portanto, tambem 
impertinente. 

— O direito de recurso e assegurado aos autores de cada uma das emendas. 
Como ninguem recorreu para o Plenario, vai-se abrir a discussao especial sobre 
as duas unicas emendas que tern pertinencia com o projeto, ou seja, a de n.0 2, 
que cria o cargo de Marceneiro e a de n.0 5, que cria o cargo de Gravador de 
Debates. 

A Emenda n.® 2, entretanto, foi subemendada pela Comissao Diretora e a 
Emenda n.® 5 tern requerivnento para sua retirada formulado pelo proprio autor, 
Senador Jarbas Maranhao. 

O Sr. 1.® Secretario vai proceder a leitura do requerimento assinado pelo 
Senador Jarbas Maranhao. 

E lido o seguinte 

REQUERLMENTO N.® 532, DE 1961 

Retiro a emenda de minha autoria, para apresenta-la em outra oportuni- 
dade. 

Sala das Sessoes, 6 de dezembro de 1961. — Jarbas Maranhao. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O proprio autor da emenda, Senador 
Jarbas Maranhao, requer a sua retirada para apresenta-la em projeto com- 
pativel. 

Os Senhores Senadores que aprovam o requerimento, queiram permanecer 
como se acham. (Pausa.) 

Esta aprovado. 

Abre-se, pois, a discussao especial sobre a Emenda n.® 2 e sua subemenda. 
A Emenda n.® 2 esta assim redigida: 

"Acrescente-se: 
2 (dois) Marceneiros PL-8, vagos." 
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A esta evnenda a Comissao Diretora apresentou subemenda redigida nos 
seguintes termos: 

"Onde se le: 
2 (dois) Marceneiros PL-S, vagos, leia-se: 
2 (dois) Marceneiros PL-11, vagos." 

O SR. HERIBALDO VIEIRA (Pela ordem.) — Sr. Presidente, salvo engano, 
a Emenda n." 2 ,de autoria do nobre Senador Alo Guimaraes, foi retirada pelo 
seu proprio autor. 

Desejava que V. Ex,a esclarecesse minha qivestao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Ha sobre a mesa requerimento 
que vai ser lido. 

fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 533, DE 1961 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votaijao o Requerimento. 

Os Srs. Senadores que aprovam a solicita?ao feita pelo nobre Senador 
Alo Guimaraes, de retirada da Emenda n.0 2, quelram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, pe?o a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra, pela ordem, o 

nobre Senador Mem de Sa. 

O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, a Emenda n.0 2 e a que se refere a 
crlaQao de dois lugares de marceneiros. A esta Emenda a Comissao Diretora 
apresentou subemenda. Retirada a Emenda, estara prejudicada a Subemenda. 
Entretanto, a mim me parece que essa e das poucas proposl?6es adequadas 
ao projeto. 

Sel que existem dois marceneiros no Senado e sei que os trabalhos por 
eles reallzados os recomendam, pela eficiencia e perfei?ao. Atualmente, encon- 
tram-se a titulo apenas de "pessoal de obras", sem qualquer garantia. Nao ha 
diivida de que as condi?6es do Senado, em Brasilia, justificam a existencia 
desses dois sarvidores numa poslcao compativel com a fun?ao que desem- 
penham. 

Dentro do criterio da Comissao Diretora, isto e, o de situa-lo no padrao 
Inlclal, parece-me que nao haveria qualquer inconveniente; ao contrario, deve- 
ria o Senado dar guarida e aprovagao a Subemenda. Para isso, entretanto, 
serla necessdrlo que o requerimento de retirada fosse rejeitado pela Casa. 

fi o que proponho aos meus eminentas colegas, se concordarem com a neces- 
sidade da crlaQao dos dois lugares na situa?ao proposta pela Comissao Dire- 
tora. (Muito bcm!) 

O SR. ALO GUIMARAES — Sr. Presidente, pe^o a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra, pela ordem, o 

nobre Senador Alo Guimaraes. 
O SR. ALO GUIMARAES — Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou de acordo 

com o pronunclamento feito agora pelo nobre Senador Mem de Sk. 
A Emenda visava a regularizar a situaqao de dois funcionarios que aqui 

desempenham a funijao de marceneiro. Nao obstante, com o intuito de apressar 
a tramltaQao do projeto inlcial e por solicitagao do nobre Senador Caiado de 
Castro, eu havia requerldo a retirada da Emenda. Entretanto na tramita^ao do 
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projeto estamos ssguindo o ritmo normal, concord'o em retirar o meu requeri- 
mento, porque a&sim se regulariza sitiraQao de fatxj existente no Senado. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O nobre Senador A16 Guimaraes 
retira seu Requerimento. 

Em discussao especial a Emenda n.0 2 e sua Subemenda. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, declararei 
encerrada a discussao. (Pausa.) 

Esta encerrada a discussao especial. 

Em vota?ao o Projeto, sem prejuizo da Emenda n.0 2 e de sua Subemenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 

£: o seguunte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUgAO N.0 48, DE 1961 

Altera o Quadro do Pessoal da Secrctaria do Senado a que se refere 
o art. 8.° da Resolu^ao n.0 6, de 1960. 

Art. 1.° — criado, no quadro do pessoal da Secretaria do Senado, a que 
se refere o art. 8.° da Resolugao n.0 6, de 1960, 1 (um) cargo isolado, de provi- 
mento efetivo, de Dentlsta, Simbolo PL-4, a ser provide por quern possua diplo- 
ma adequado a especialidade e pratica do exercicio d'a profissao, por prazo 
nao inferior a 5 (cinco) anos. 

Art. 2.° — Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publlcaqao. 
O SR. MEM DE SA (Para declara^ao de voto) — Sr. Presldente, sollcito a 

V. Ex.a faga constar da Ata o meu voto contrario. Considero desnecessaria e 
onerosa a criagao do cargo de dentista no Senado. 

O SR, PRESIDENTE (Moura Andrade) — O voto de V. Ex.a constara de Ata. 
A Emenda n.0 2 recebeu duas Subemendas. 
A Emenda n.0 2 mandava crlar dois cargos de marceneiro. Uma das Sube- 

mendas a Emenda n.0 2, de au-torla da Comlssao de Finangas, foi conceblda 
nos segulntes termos: 

"Subemenda a Emenda n.0 2. 
Serao provides, independentemente de concurso, todos os cargos 

de provimento efetivo, para os quals seja exigido diploma de curso 
superior expedido por estabelecimento oflclal ou equlparado." 

Diante da evidente impertinencia dessa Subemenda a Emenda emendada 
e nos termos do que resa o art. 127 do Reglmento Interne que declara 

"As Emendas e subemendas das Comlssoes obedecerao ao disposto 
no art. 226." 

Art. 226, que por sua vez, declara: 

"Nao se admitira: 

II — Subemenda com materla estranha a da respectiva proposigao." 
A Presidencia declarou impertlnente essa subemenda da Comlssao de Finan- 

gas do que nao houve recurso para o Plenario apreciando o julgado. 
Existe, pois, uma unica Subemenda, esta de autoria da Comlssao Diretora 

que declara: 
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"Onde se le: 
2 (dois) Marceneiros, PL-8, vagos 

leia-se: 
2 (dois) Marceneiros, PL-11, vagos." 

A Subemenda tem preferencia sobre a Emenda. Aprovada a Subemenda, 
estard prejudlcada a Emenda. 

Em vota?ao a Subemenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer como se encontram. 

(Pausa.) 
Esta aprovada a Subemenda e prejudlcada a Emenda. 
O Projeto vai a Redagao Final. 

Item 2 
Discussao linica do Projeto da Lei da Camara n.0 143, de 1961 (n.0 

2.370, de 1960, na Casa de origem), qus considera cidad'e satellte o cha- 
mado Grupo Bandeirante, no atual Distrito Federal (em regime de 
urgencla, nos termos do art. 330, letra c, do Reglmento Interno, em vlr- 
tude do requerimento n.0 503, de 1961, do Sr. Senado Barros Carvalho, 
Lider do Partldo Trabalhista Brasileiro e outros Senhores Senadores), 
dependendo da pronunciamento das Comissoes de Constitui?ao e Justi^a 
e de FinanQas. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O Sr. l.0-Secretario ira proceder a 
leltura dos respectivos Pareceres. 

Sao lidos os seguintes; 

PARECER N." 789, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 143, de 1961 (na Camara n.0 2.370/60), que considera cidade- 
satelite o chamado Niicleo Bandeirante. 

Relator: Sr. Heribaldo Vieira 
For forga do que determina o art. 40 da Lei n.0 3.751, de 13 de abril de 1960, 

que dispbe sobre a organizagao administrativa do Distrito Federal, 

"as leis do Distrito Federal, ate que se instale a Camara respectiva, 
serao feitas pelo Congresso Nacional, com sanqao do Presidente da Repu- 
blica", 

prescriqao renovada pela Emenda Constitucional n.0 3, de 1961, que, em seu artigo 
3.°, da competencia ao Congresso Nacional para exercer, atd que se instale a 
Camara de Brasilia, 

"a funcao legislativa em todos os assuntos da competencia do Distrito 
Federal". 

Legitima, assim, a origem do projeto de lei, de autoria do ilustre Deputado 
Breno da Silveira e ora submetido ao nosso exame, considerando cidade-satelite 
o chamado Nucleo Bandeirante, no atual Distrito Federal. 

Ressalta-se, tamWm, que nenhuma infringencia se faz ao art. 9° da citada 
Lei n.0 3.751, que trata da iniciativa das leis no Distrito Federal, atribuindo-se 
ao Prefeito e a qualquer vereador ou Comissao da Camara, tanto mais que a 
prdpria lei 6, na espdcie, imperativa, pois estabelece, no art. 38, de maneira 
categdrica, que 

"qualquer alteraqao no piano piloto, a que obedece a urbanizagao de 
Brasilia, depende de autorizaqao em lei federal". 
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Como se ve, mesmo que ja houvesse Camara Legislativa no atual Distrito 
Federal, a alteraqao pretendida pelo projeto teria que ser feita atraves de auto- 
rizaijao em lei federal, uma vez que o chamado Nucleo Bandeirante Integra o 
piano piloto de Brasilia e a area que ocupa esta reservada para parques e jardins. 

Isso posto, se convertido em lei o projeto, apenas teri que ser obedecido o 
art. 50 da Lei n.0 3.751, consoante o qual 

"serao observadas, no que forem aplicaveis, ate que o Poder compe- 
tente delibere a respeito, as leis, decretos, posturas e decisoes, estaduais e 
municipals, atualmente em vigor na area do Distrito Federal," 

leis, decretos, posturas e decisoes, tambem sobre cidades-sat^lites, entre as quais 
se incluiria o Nucleo Bandeirante. 

O projeto, como se observa, respeita as regras constitucionais e se enquadra 
nas normas legais comuns que regulam a materia, mas o exame desta Comissao 
deve ir alem do aspecto constitucional e juridico da proposiijao, que tern, no 
bom sentido da palavra, um carater tambem politico, cujo m^rito nos incumbe 
ajuizar. 

Queremos referir-nos a alteragao no Piano Piloto da Cidade, assunto de grande 
relevo, uma vez que Brasilia foi uma cidade planejada e seu processo urbanistico 
teria de desdobrar-se, por conseguinte, em fungao de linhas estruturais previa- 
mente delineadas. 

Nao nos pareceu, desse modo, devesse esta Comissao julgar da medida em 
debate sem antes ouvir, a respeito, a palavra do Govemador da cidade, pois nin- 
guem mais do que ele esta em condigoes de bem informar sobre a transforma^ao 
pretendida. 

Na qualidade de Relator da materia, entendemo-nos com o ilustre Governador 
da cidade, Dr. Sette Camara, o qual nos declarou estar de acordo com a propo- 
sigao, pois esta, em seu entender, atende aos reais interesses de Brasilia. 

A propdsito, cabe assinalar, por cabivel, na especie, que foi fundado um 
jornal — "O Nucleo Bandeirante" — com o objetivo exclusive de bater-se pela 
fixagao da antiga "Cidade Livre" como cidade-satdlite, aspiragao esta de milhares 
de brasileiros ali residentes. 

Nesse primeiro niimero, em seu artigo de apresentagao, diz o jornal: 

"O aparecimento de "O Nucleo Bandeirante" pode, de principio pare- 
cer uma conseqiiencia de interesses feridos que, na angiistia dos desespe- 
rados, nasce como tabua de salvagao ou, ao menos, como arauto prote- 
latdrio de um fim inexoravel. 

Nada disso. "O Nucleo Bandeirante" surge, como simbolo de fe e de 
esperan^a, justamente, dos que, menos bafejados pela sorte, vislumbram 
o negro avassalador que tolda o future das milhares de familias, hoje 
radicadas na cidade precursora da nova capital do Pais. 

"O Nucleo Bandeirante" 4 o brado de alerta, uno e indivisivel, dos 
que, na analise fria dos fatos, sentem o espirito da justiga clamando aos 
nossos homens de govemo para que, meditando e ponderando a eqiiidade 
das coisas cristas, partam resolutamente para uma solugao justa, huma- 
na, Idgica e incontestavelmente simp£tica que e a fixagao da cidade-satd- 
lite, do Nucleo Bandeirante, atravds, 6 natural, uma planificagao bem 
estudada e que possa resolver, em definitivo, o angustiante problema. A 
partir de hoje nao mais havera a dispersao das forgas que lutam pelo 
ideal da fixagao. 

"O Nucleo Bandeirante" receberd, de bragos abertos, todas as cola- 
boragoes dos que se dlspuserem a cerrar fileiras em torno do objetivo 
comum e que sd poderd ser alcangado atravds de um entrosamento per- 
feito, plasmado que foi, no desejo de sentir desde o Sr. Presidente da 
Republica, desde o Sr. Primeiro-Ministro, desde o nobre Conselho, Camara 
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e Senado, Prefeito e Presidente da Novacap, ate o mais humilde dos can- 
dangos, o pulsar vibrante do coragao da Patria, que e Brasilia, levando 
em seu bojo, arraigado em seu amago, o trepidar incansdvel da gente 
boa, da gente amiga, da gente hospitaleira do Nucleo Bandeirante.. 

Isso exposto, opinamos pela aprovaqao do projeto. 
Sala das Comissoes, 5 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 

Heribaldo Vieira, Relator — Lima Teixeira — Lourival Fontes — Ary Vianna — 
Rui Palmeira, com restrigdes. 

PARECER M.0 "90, DE 1961 
Da Comissao de Finan?as, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 143, 

de 1961 (n.0 2 370-B/60, na Camara), que considera cidade-satelite o cha- 
mado Nucleo Bandeirante, no atual Distrito Federal. 

Relator: Sr. Lobao da Silvelra 
Pelo presente projeto, e considerado cidade-satelite o chamado Nucleo Ban- 

deirante, no atual Distrito Federal, e, como tal, intransferivel, sendo permitida 
a construgao ou reconstrugao de imdveis em madeira. 

A fim de atender as despesas decorrentes dessa medida, fica o Poder Exe- 
cutive autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o crddito especial de 
Cr$ 200.000.000,00 (milhoes), cuja aplicaqao ficara a cargo da Prefeitura do Distri- 
to Federal, atraves de convenio. 

A materia foi amplamente examinada pela douta Comissao de Constituiqao 
e Justiqa, que Ihe apreciou o merito e aditou-lhe parecer favoravel. 

No que cabe a esta Comissao examinar, ou seja, as repercussoes financeiras 
do projeto, nada hd a objetar, pois as despesas decorrentes tern finalidades de 
importancia capital para o desenvolvimento do novo Distrito Federal, com a 
urbanizaqao do chamado Nucleo Bandeirante. 

E, pois, o nosso parecer favordvel a proposiqao. 
Sala das Comissoes, 5 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 

Lobao da Silveira, Relator — Ary Vianna — Menezes Pimentel — Eugenio Barros 
— Victorlno Freire — Fausto Cabral — Irineu Bornhausen — Fernandes Tavora. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, declare encer- 

rada a discussao. (Pausa.) 
Estd encerrada a discussao. 
Em votagao. 
O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, pego a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra, para encaminhar 

a votagao, o nobre Senador Mem de Sd. 
O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, o Projeto de Lei da Camara n.0 143, 

tern por objetivo declarar que o chamado Nucleo Bandeirante do Distrito Federal 
seja considerado cidade-satelite de Brasilia. 

O Senado conhece o problema e eu me escuso portanto de explicd-lo, justifi- 
cando o alcance da medida. 

Pareceu-me, logo que tive conhecimento do projeto, como a outros eminentes 
Senadores, que o Poder Legislative nao poderia aprova-Io sem consulta ao Prefeito 
do Distrito Federal. 

Ora, nao se concebe que o Poder Legislativo decida sobre assuntos de inte- 
resse imediato da adminlstragao publica sem audiencia do Poder Executive. 
Mas tanto o nobre Senador Heribaldo Vieira. que fol o ilustre relator da materia 
na Comissao de Constltuigao e Justiga, quanto eu mesmo, fizemos consulta 
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ao eminente Embaixador S^tte Camara indagando se S. Ex.a desejava esse 
pedido de dlligencia para que a Prefeitura se manifestasse sobre o assunto ou 
se tlnha alguma coisa a objetar ao projeto. 

Aquele digno brasileiro, Embaixador Sette Camara, nos declarou que conhe- 
ce o assunto e que, embora tanto ele como os demais tecnlcos considerem que 
o projeto nao consubstancia a formula desejavel e muito menos ideal, a verdade 
e que as circunstancias criaram para a Prefeitura de Brasilia um problema inso- 
luvel. 

Criado o Nucleo Bandeirante durante a constru?ao da cidade, os aconteci- 
mentos posteriores demonstraram sobejamente a impossibilidade de forgar, pela 
violencia ou por processes legais, a retlrada de talvez mais de duas dezenas de 
mllhares de pessoas, desalo]ando-as de suas casas. 

Entretanto, as condigoes higienicas e sanitarias sao ali as mais precarias. 
Alias, praticamente, nao existem condigoes de higiene. For isso a formula a ser 
atfotada, embora ma, so podia ser esta mesma: a Prefeitura passara a planejar 
uma solugao adequada ou, pelo menos, aceitavel para remover esse escolho. 

Havendo, portanto, a manifestagao positiva, favoravel, da Prefeitura, embo- 
ra extra-autos, e para nao adiar, ainda mais, a tramltagao do projeto, estamos 
todos de acordo em aprova-lo. 

Entretanto, verificamos que a redagao dada o projeto padece de um ou dois 
defeitos graves de redagao que tornam o texto um pouco ambiguo. Aflgura-se- 
nos que bastam emendas de redagao para corrlgir essas lacunas. 

— Vou expo-las. 
O art. 1.° esta assim redigldo; 

"fi considerada cldade-satelite o chamado Nucleo Bandeirante no 
atual Distrito Federal." 

Fica-se sem saber o que e cidade-sat^llte e satelite de quern. A emenda de 
redagao seria apenas esta: 

"fi considerada cidade-satellte de Brasilia o chamado Nucleo Ban- 
deirante no atual Distrito Federal." 

fi rigorosamente uma emenda de redagao porque nao altera, de forma algu- 
ma, o contexto. Apenas o esclarece. 

O paragrafo unico desse artigo estabelece: 
"A localidade de que trata o presente artigo e intransferivel." 

Esta expressao "intransferivel" com relagao a localidade nao nos parece 
feliz. O que o autor teve em mlra dlzsr fol que nao e possivel tirar o Nucleo 
Bandeirante de onde ele esta e considera-lo nessa nova locallzagao uma cida- 
de-satellte. 

Assim, esclrecido o pensamento do autor do projetto, a redagao deveria 
ser esta: 

"Paragrafo tinico — A localidade de que trata o presente artigo nao 
pode ser deslocada para qualquer outra regiao." 

O resto se mantem na redagao atual. 
Crelo que com essas d'uas emendas rigorosamente de redagao o projeto 

pode ser aprovado. 

Estou fazendo esta exposigao, Sr. Presidente, para que o Plenarlo, ao aprovar 
o texto, esteja de acordo com as alteragoes redaclonais que terel a honra de 
encamlnhar a douta Comlssao de Redagao. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Vai-se proceder a votagao do 
projeto com a ressalva de que dependera de redagao final. 
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Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Est4 aprovado. 

E o segulnte o projeto aprovado que vai a Comissao de Redagao; 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 143, DE 1961 
(N.0 2.370-B, na Casa de origem) 

Considera cidade-satelite o cbamado Nucleo Bandeirante, no atual 
Distrito Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — E coaslderada cidade-satelite o chamado Nucleo Bandeirante, 

no atual Distrito Federal. 
Paragrafo unico — A localldade de que trata o presente artigo 6 intrans- 

ferivel, nao sendo permltida a construgao ou reconstrugao o'e imdvels em madeira. 
Art. 2.° — A flm de ocorrer as despesas com a instalagao do Nucleo Ban- 

deirante flea o Poder Executive autorizado a abrir, pelo Minlsterio da Fazenda, 
o cr^dlto especial de Cr$ 200.000.000,00 (duzentos mllhoes de cruzeiros). 

Paragrafo unico — A aplicagao da dotagao prevlsta podera ser aplicada 
pela Prefeltura do Distrito Federal, atraves de convenio. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA (Para declaragao de voto) — Sr. Presidente, votel 
favoravelmente a esse projeto que considera cidade-satelite o chamado Nucleo 
Bandeirante, no atual Distrito Federal. Votel com conheclmento de causa porque 
tlve ensejo, por mals de uma vez, de visitar o Nucleo Bandeirante, denomlnado 
Cldade Uvre. 

Cidade Livre, sim porque all estao os pioneiros de Brasilia all estao os 
que deram tudo que poderlam dar do seu- esforgo e da sua dedlcagao para 
construir a Capital da Republica, e que, infelizmente, durante uma certa fase, 
foram injustlgados, terrlvelmente injustigados. Casas foram destelhadas, comer- 
ciantes que ali se estabeleceram com sua residencia e sua casa comercial, 
foram forgados a se deslocarem para a Asa Norte. 

A persegulgao chegou a tal ponto, em certa fase, que ate prlsoes se reali- 
zaram e se nao fora a persistencia, a tenacidade daqueles que insistiam em 
morar na Cldade Livre — hoje conhecida nao so por brasileiros mas por quantos 
aqul vleram conhecer Brasilia — o Nucleo Bandeirante estarla totalmente 
arrasado. 

Folgo nesta hora, em fazer uma saudagao aos moradores do Nucleo Bandei- 
rante, cuja perserveranga na defesa de seus direitos, junto ao Congresso Nacio- 
nal, posslbllltou-lhes a ventura da hoje assistirem a aprovagao deste projeto. 
Ele concretlza, em ultima anallse, a aspiragao daqueles que para aqul vieram 
de todos os rincoes do Brasll, sobretudo do Nordeste, ajudar a construir a nova 
Capital. 

Quero tambem sallentar, no instante em que fago esta declaragao de voto, 
a tenacidade e a bravura do Deputado Breno da Silveira, que nas horas mals 
dlflcels se colocou, Intranslgentemente, ao lado dos pioneiros do Nucleo Ban- 
deirante. Dlgna de louvores foi tambem a atuagao do Sr. Candido Garcia, que 
chefloir o movlmento sem desfaleclmento e que hoje assiste a vitoria de sua 
causa. A luta foi grande, inclusive junto aos Prefeitos, sendo que um deles 
negou-se termlnantemente, a atender aos objetivos daqueles que insistiam em 
permanecer na Cldade Livre. 
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Por ultimo, Sr. Prosidente, quero registrar a atitude do Prefeito Sette Cama- 
ra. que com alto espirito de justlga e da lealdade atendeu aos objetivos e as 
aspiraqoes dos que residem no Nucleo Bondeirante, dando assim uma prova 
de que transformara o Nucleo Bandeirante em cidad'e-satelite, que e e nem 
pode deixar de ser a cidade pioneira na formacao de Brasilia. 

Deixo, aqui, nesta declaracao de voto, a minha saudaqao a todos os que 
residem na Cidade Livre, pela grande e estrondosa vitoria que acabam de 
alcanqar. (Muito bem!) 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA (Para dcclaraqao de voto) — A aprovaqao 
do Projeto de Lei que fixa e urbaniza o Nucleo Bandeirante, representa a vitoria 
de um ano de lutas dos pioneiros de Brasilia, daqueles que acudiram ao apelo 
do Presidente Juscelino Kubitschek para construir essa moderna capital e que 
visram, de todas as partes do Brasil, para se localizar naquela regiao. 

Disse, certa vez, que tinha havido um erro inicial, porque aqueles que 
construiram Brasilia deviam ter fixado logo o Nucleo Bandeirante como cida- 
de-satelite. Isso, porem, nao ocorreu. Os pioneiros vieram, se instalaram na 
Cidade Livre, chamada Nucleo Bandeirante, e construiram suas habitaqoes e ali 
ficaram, permaneceram e sofreram durante mais de um ano uma pressao ter- 
rivel dos Prefeitos de Brasilia, mormente do Prefeito Paulo de Tarso, que Impos 
toda uma serie de violencias com o objetivo de tirar a forqa a populaqao 
daquele local. Todos, porem, estavam radicados e tlnham amor a terra. 

Aquele nucleo deve ficar com uma cidade tradiqao, uma cidade reliquia 
ao lado da nova capital, dos pioneiros que abandonaram seus Estados e ali se 
instalaram para construir Brasilia. 

Nesta hora em que o Senado Federal aprova o projeto que urbaniza e fixa 
a Cidade Livre, quero congratular-me com todos aqueles pioneiros, que tiveram, 
fe, animo e coragem, que nao desanimaram na luta a que se propuseram para 
permanecer naquele local que eles primeiro viram, localizaram e fixaram para 
morar e vir trabalhar no Piano Piloto, que e Brasilia. Daqui, portanto, minhas 
congratulaqoes e a justificaqao do meu voto, que slmboliza um ano de luta em 
prol daquela gente, pois fui a primeira voz que se levantou no Senado em 
defesa dos pioneiros de Brasilia. (Muito bem!) 

Item 3 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 102, de 1961 (n.0 

3.825, de 1958, na Casa de origem), que dispoe sobre os cursos de for- 
maqao em Psicologia e regulamenta a profissao de Psicologista (incluido 
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio, concedlda na 
sessao anterior, a requerimento do Senhor Senador Mem de Sa), tendo 
PARECERES sob n.os 774 e 775, de 1961, da Comissao: 

— de Constituiqao e Justiqa, favovavel, com as emencfas que oferece, 
de n.0s 1 a 4-CCJ: da Comissao 

— de Serviqo Publico Civil favoravel ao projeto e as emendas. 

Em discussao o projeto com as emendas. 

Nao havendo quern queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 

Esta encerrada. 

Em votaqao. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Esta aprovado. 
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fi o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 102, DE 1961 
(N.0 3.825-C, de 1985, na Camara) 

Dispoc sobre os Cursos de Forma?ao cm Psicologia e regulamenta a 
Profissao de Psicologista. 

O Congresso Nacional decreta; 
CAPITULO I 
Dos Cursos 

Art. 1.° — A formagao em Psicologia far-se a nas Faculdades de Filosofia, em 
cursos de bacharelado, licenciado e Psicdlogo. 

Art. 2.° — O curso de bacharelado, se fard em tres series anuais e obedecerd 
ao seguinte curriculo; 

1.a Serie 
1. IntroduQao a Filosofia 
2. Biologia 
3. Estatistica 
4. Fisiologia 
5. Psicologia Gcral e Experimental 
6. Psicologia do Desenvolvimento. 

2.a Serie 
1. Fisiologia 

2. Estatistica 
3. Sociologia 
4. Antropologia 
5. Psicologia Experimental 
6. Psicologia Diferencial 

3 a Serie 
1. Psicologia Social 
2. Psicologia da Aprcndizagem 
3. Psicologia da Personalidade 
4. Psicopatologia 
8 1.° — A 3.a Sdrie compreenderd duas outras disciplinas obrigatdrias esco- 

Ihidas pela Faculdade. 

8 2.° — Durante o curso, obrigatoriamente, os alunos se submeterao a tecnicas 
psicoldgicas e participarao de trabalhos praticos de observagao e pesquisa. 

Art. 3.° — O curso de licenciado compreendera. alem dtus tres series do curso 
de bacharelado, mais uma serie, em que sera observado o seguinte curriculo: 

1. Neurologia 
2. Psicopedagogia 
3. Psicologia Profunda 
4. Tdcnicas do Exame Psicoldgico 
5. Administragao Escolar 



- 218 - 

6. Didatica Geral 
7. Didatica Especial 

Paragrafo unico — O curso compreendera, obrigatoriamente, trabalhos prdti- 
cos em que os alunos realizarao estagios sob supervisao, perfazendo um minimo 
de 200 boras. 

Art. 4.° — O curso de Psicologo se fara em tres series, e compreender^ as 
seguintes modalidades; 

a) Psicologia Apllcada ao Trabalho 
b) Psicologia Clinlca 
c) Psicologia Aplicada a Educagao 

§ 1.° — As duas primeiras series serao comuns as tres modalidades, e a tercei- 
ra serie diferenciada. 

§ 2.° — As series comuns obedecerao ao seguinte curriculo: 

1.a Serie 
1. Neurologia 
2. Psicopedagogia 
3. Psicologia Profunda 
4. Tecnicas do Exame Psicoldgico 

2.a Serie 
1. Psiquiatria 
2. Psicologia do Excepcional 
3. Relagoes Humanas 
4. Pedagogia Terapeutica 
5. Tecnicas Projetivas 
§ 3.° — A terceira serie da modalidade Psicologia Aplicada ao Trabalho tera 

as seguintes disciplinas: 
1. Economia Politica 
2. Fisiologia e Higiene do Trabalho 

3. Selegao de Orientagao Profissional 
4. Analise das Profissoes e Mercado de Trabalho no Brasil 
5. Teoria e Pratica do Aconselhamento Psicologico 

§ 4.° — A terceira serie da modalidade Psicologia Clinica terd as seguintes 
disciplinas: 

1. Teorias e Tecnicas Psicoterapicas 
2. Clinica Psicoldgica para Criangas 
3. Clinica Psicoldgica para Adolescentes e Adultos 
4. Teoria e Pratica do Psicodiagndstico Clinico 
5. Teoria e Pratica do Aconselhamento Psicologico 
§ 5.° — A terceira serie da modalidade Psicologia Aplicada d Educagao tera 

as seguintes disciplinas: 

1. Sociologia Educacional 
2. Higiene Mental Escolar 
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3. Teoria e Pratica da Orientagao Educacional 
4. Teoria e Prdtica das Medidas Escolares 
5. Teoria e Pratica do Acompanhamento Psicologico 

§ 6.° — Em trabaihos praticos obrigatorios, os alunos realizarao durante o 
curso, estagios sob supervisao, perfazendo um minimo de 200 boras em cada serie, 
e receberao, por parte da escola, assistencia psicoldgica individual ou em grupo. 

§ 7.° — Em cardter facultativo, sera permitido as escolas incluir no curriculo 
de cada s^rie uma disciplina de sua livre escolha. 

CAP1TULO II 

Da Vida Escolar 

Art. 5.° — Do candidate a matricula no curso de bacharelado exigir-se-a idade 
minima de 18 anos, apresentagao de certificado de conclusao do 2.° ciclo secun- 
dirio, ou curso correspondente, na forma da lei de exames vestibulares. 

Paragrafo unico — Ao aluno que concluir o curso de bacharelado sera confe- 
rido o diploma de Bacharel em Psicologia. 

Art. 6.° — Do candidate a matricula nos cursos licenciado e Psicologo se 
exigird a apresentagao do diploma de Bacharel em Psicologia. 

§ 1.° — Ao aluno que concluir o curso de licenciado se conferira o diploma 
de Licenciado em Psicologia. 

§ 2.° — Ao aluno que concluir o curso de Psicologo sera conferido o diploma 
de Psicdlogo. 

Art. 7.° — Do regimento de cada escola poderao constar outras condigoes para 
matricula nos diversos cursos de que trata esta lei. 

Art. 8.° — Por proposta e a criterio do CTA e com aprovagao do Conselho 
Universitario da Universidade, poderao os alunos, nos varios cursos de que trata 
esta lei, ser dispensados das disciplinas em que tiverem sido aprovados em cursos 
superiores anteriormente realizados, cursos esses oficiais ou devidamente reco- 
nhecidos. 

§ l.o — No caso de faculdades isoladas, a dispensa referida neste artigo depen- 
de de aprovagao do drgao competente do Ministerio da Educagao e Cultura. 

§ 2.° — A dispensa podera ser de, no maximo, seis disciplinas do curso de 
bacharelado, duas do curso de licenciado e cinco do curso de Psicologo. 

8 3.° — Concedida a dispensa do numero maximo de disciplinas previstas no 
pardgrafo anterior, o aluno poderd realizar o curso de bacharelado em dois anos 
e, em igual tempo, o curso de Psicdlogo. 

Art. 9.° — Reger-se-ao os demais casos da vida escolar pelos preceitos da 
legislagao do ensino superior. 

CAPtTULO III 
Dos Direitos Conferidos aos Diplomados 

Art. 10 — Para o exercicio profissional e obrigatdrio o registro dos diplomas 
no drgao competente do Ministerio da Educagao e Cultura. 

Art. 11 — Ao portador do diploma de Bacharel em Psicologia e conferido o 
direito de ensinar Psicologia em cursos de grau medio, nos termos da legislagao 
em vigor. 

Art. 12 — Ao portador do diploma de Licenciado em Psicologia € conferido o 
direito de lecionar Psicologia, atendidas as exigencias legais devidas. 

Art. 13 — Ao portador do diploma de Psicdlogo e conferido o direito de ensinor 
Psicologia nos vfirios cursos de que trata esta lei, observadas as exigencias legais 
especfficas, e a exercer a profissao de Psicdlogo. 
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§ 1.° — Constitui fungao privativa do Psicdlogo a utilizagao de metodos e tec- 
nicas psicoldgicas com os seguintes objetivos: 

a) diagndstico psicoldgico; 
b) orientagao e selegao profissional; 
c) orientagao psicopedagdgica; 
d) solugao de problemas de ajustamento. 
§ 2.° — fi da competencia do Psicdlogo a colaboragao em assuntos psicold- 

gicos ligados a outras ciencias. 

Art. 14 — Sao mantidos os direitos ao exercicio do magisterio dos professores 
que, na data de publicagao desta lei, estiverem ocupando cargos de ensino devi- 
damente autorizados pelo Ministerio da Educagao e Cultura. 

CAPlTULO IV 
Das condigoes para financlamento dos cursos 

Art. 15 — Os cursos de que trata a presente lei serao autorizados a funcionar 
em Faculdades de Filosofia, Ciencias e Letras, mediante decreto do Governo 
Federal, atendidas as exigencias legais do ensino superior. 

Paragrafo unico — As escolas provarao a possibilidade de manter corpo do- 
cente habilitado nas dlsciplinas dos vdrios cursos. 

Art. 16 — As Faculdades que mantiverem curso de Psicdlogo deverao organi- 
zar Servigos Clinicos e de aplicagao a educagao e ao trabalho — orientados e 
dirigidos pelo Conselho dos Professores do curso — abertos ao publico, gratuitos 
ou remunerados. 

Paragrafo unico — Os estagios e observagdes praticas dos alunos poderao ser 
realizados em outras instituigoes da localidadc, a criterio dos Professores do curso. 

CAPiTULO V 

Da revalidagao de diplomas 

Art. 17 — fi assegurada, nos termos da legislagao em vigor, a revalidagao de 
diplomas expedidos por Faculdades estrangeiras que mantenham cursos equiva- 
lentes aos previstos na presente lei. 

Paragrafo unico — Poderao ser complementados cursos nao equivalentes, 
atendendo-se aos termos do art. 8.° e de acordo com instrugocs baixadas pelo 
Ministerio da Educagao e Cultura. 

CAPITULO VI 
Disposigoes Gerais e Transitorias 

Art. 18 — Os atuais cursos de Psicologia, legalmente autorizados, deverao adap- 
tar-se as exigencias estabelecidas nesta lei, dentro de um ano apds sua publicagao. 

Art. 19 — Os portadores de diploma ou certificado de especialista em Psico- 
logia, Psicologia Educacional, Psicologia Clinica ou Psicologia Aplicada ao Traba- 
lho, expedido por estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, apds 
estudos regulares em cursos de pds-graduagao com duragao minima de dois anos, 
terao direito ao registro daqueles titulos, como Psicdlogo, e ao exercicio profis- 
sional. 

§ 1-° — O registro devera ser requerido dentro de 180 (cento e oitenta) dlas, 
a contar da publicagao desta lei. 

§ 2.° — Aos alunos matriculados em cursos de especializagao a que se refere 
este artigo, anteriormente i publicagao desta lei, serao conferldos, apds a con- 
clusao dos cursos, identicos direitos, desde que requeiram o registro profissional 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dlas. 
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Art. 20 — Pica assegurado aos funcionarios publicos efetivos o exercicio dos 
cargos e fungoes, sob as denominagoes de Psicdlogo, Psicologista ou Psicotecnico, 
em que ja tenham sido provides na data de entrada em vigor desta lei. 

Art. 21 — As pessoas que, na data da publicagao desta lei, ja venham exercen- 
do ou tenham exercido, por mats de cinco anos, atividades profissionais de Psico- 
logia Aplicada, deverao requerer, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias apos a 
publicagao desta lei, registro profissional de Psicblogo. 

Art. 22 — Para os efeitos do artigo anterior, no requerimento em que solicita 
registro, na repartigao competente do Ministerio da Educagao e Cultura, devera 
o interessado juntar seus tituios de formagao, comprovantes do exercicio profis- 
sional e trabalhos publicados. 

Art. 23 — A fim de opinar sobrc os pedidos de registro, o Ministdrio da Educa- 
gao e Cultura designara uma comissao de cinco raembros, constituida de dois 
professores universitarios de Psicologia ou Psicologia Educacional e tres especia- 
listas em Psicologia Aplicada, escolhidos estes entre listas triplices que, em tempo 
oportuno, serao solicitadas a Associacao Brasileira de Psicdlogos e a Associagao 
Brasileira de Psicologia Aplicada. 

Paragrafo unico — Em cada caso, a vista dos tituios de formagao obtidos no 
Pais ou no estrangeiro, comprovagao do exercicio profissional e mais documentos, 
cmitira a comissao parecer justificado, o qual podera concluir pela concessao 
pura e simples do registro, pela sua denegagao ou pelo registro condicionado a 
aprovagao do interessado em provas tedrico-praticas. 

Art. 24 — O Ministerio da Educagao e Cultura expedira, no prazo de 60 (ses- 
senta) dias, a contar da publicagao desta lei, as instrugoes para sua execugao. 

Art. 25 — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votagao as Emendas, de rnime- 
ros 1 a 4. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estao aprovadas. 

A materia ira a Comissao de Redagao. 

Item 4 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 145. de 1961 (n.0 2.114, 
de 1955, na Casa de origem), que autoriza o Tesouro Nacional a encam- 
par a emissao de papel-moeda no valor correspondente a doagao de um 
imdvel a Mitra Diocesana de Niterdi, pela Caixa de Mobilizagao Bancaria, 
e dd outras providencias (incluido em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de intersticio, concedida na sessao anterior, a requerimento do 
Senhor Senador Filinto Miiller), tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0s 772 e 773, de 1961, das Comissoes: 

— de Constituigao c Justiga, e 

— de Finangas. 

Em discussao o projeto. (Pausa.) 

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

(Pausa.) 
Estd aprovado. 
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fi o seguinte o projeto aprovado que vai & sangao: 
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 145, DE 1961 

(N.0 2.114-C, de 1956, na Casa de origem) 
Autoriza o Tesouro Nacional a encampar a emissao de papel-moeda no 

valor correspondente a doa^ao de um imovel a Mitra Diocesana de Nite- 
roi, pela Caixa de Mobilizagao Bancaria, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica o Tesouro Nacional autorizado a encampar a emissao de papel- 

moeda na importancia de Cr$ 2.250.000,00 (dois milhoes, duzentos e cinqiienta mil 
cruzeiros), correspondente ao valor da doagao que a Caixa de Mobilizagao Ban- 
caria fica autorizada a fazer a Mitra Diocesana de Niterdi, para a instalagao de 
serviQos de assistencia social e espiritual, do imdvel situado & Praia de Icarai, 
n.0 521, antigo n.0 49, na cidade de Niterdi, Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 2.° — O imdvel a que se refere o artigo anterior foi recebido pela Caixa 
de Mobilizagao Bancaria em pagamento parcial de dividas do Banco Nacional de 
Descontos, conforme escritura de dagao em pagamento lavrada em 2 de abril de 
1956, a fls. 91 do livro de notas 1.13 do Cartdrio do 3.° Oficio de Notas do Rio de 
Janeiro e que se acha transcrito no livro 3-J, a fls. 55, sob o n.0 13.884, em 25 de 
abril deste mesmo ano. 

Art. 3.° — Fica o Govemo Federal autorizado a transferir para a Mitra Dioce- 
sana de Niterdi a cessao do dominio util do terreno de Marinha — lote 2.018, 
com 293 metros quadrados, que Integra o imdvel citado no artigo anterior, reser- 
vado a Uniao o dominio e permitida sua utilizagao pela cessiondria enquanto 
permanecer inalterada a sua destinacao. 

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

Art. 5.° — A presente lei entrard em vigor na data de sua publicagao, revo- 
gadas as disposigdes em contrdrio. 

Item 5 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 166, de 1961 (n.0 2.037, 

de 1960, na Casa de origem), que concede pensao especial de Cr$ 30.000,00 
mensais, a viuva do ex-Senador Lima Guimaraes (incluido em Ordem do 
Dia em virtude de dispensa de intersticio, concedida na sessao anterior a 
requerimento do Sr. Senador Mathias Olympio), tendo 
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 771, de 1961, da 
— Comissao de Finangas. 

Em discussao. (Pausa.) 
Nao havendo quern pega a palavra, declaro-a encerrada. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que aprovam o projeto, queiram conservar-se senta- 

dos. (Pausa.) 
Esta aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado e que vai b sangao: 

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 viuva do Senador Joao 
Lima Guimaraes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — fi concedida pensao especial de Cr$ 30.000,00 (trlnta mil cruzeiros) 

mensais a Carlota Moreira Guimaraes, esposa do Senador Joao Lima Guimaraes, 
recentemente falecido nesta Capital. 
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Art. 2.° — A pensao acima estabelecida correra a conta da dotagao orgamen- 
tarla do Ministerlo da Fazenda, destinada aos pensionistas da Uniao. 

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

Item 6 

Dlscussao unlca do Projeto de Lei da Camara n.0 183, de 1961 (n.0 2.343, 
de 1960, na Casa de origem) que revigora, por mais tres anos, os creditos 
especlais autorlzados pelas Lels n.0s 2.974, de 26 de novembro de 1956; 
3.057, de 22 de dezembro de 1956; 3.244, de 14 de agosto de 1957, e da 
outras provldencias (incluido era Ordem do Dia em virtude de dispensa 
de interstfcio concedida na sessao anterior a requerimento do Sr. Senador 
Daniel Krieger), tendo 

PARECER FAVORAVEL (n.0 750, de 1961) da Comissao 

— de Finangas. 

Em dlscussao. (Pausa.) 

Nao havendo quem pega a palavra, declaro-a encerrada. 

Em votagao o projeto. 

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado que vai a sangao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.® 183, DE 1961 

(N.® 2.343-B, na Camara) 

Revigora, por mais tres anos, os creditos especiais autorizados pelas 
Leis n.0s 2.974, de 26 de novembro de 1956, 3.057, de 22 de dezembro de 
1956, e 3.244, de 14 de agosto de 1957, e da outras provldencias. 

O Congresso Naclonal 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 Cr$ 300.000.000,00 (trezentos mllhdes de cruzeiros), abertos pelos 
Decretos numeros 41.644, de 31 de malo 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 seguln- 
tes despesas: 

a) reaparelhamento dos orgaos de arrecadagao e fiscalizagao dos impostos 
internos da Uniao; 

b) aperfeigoamento e inspegao dos servigos fazendarlos, Inclusive material; 

c) reaparelhamento das repartigoes aduaneiras, inclusive laboratorio de anall- 
ses. 

Art. 2.® — Os creditos de que trata o artigo anterior nao poderao, em caso 
algum, custear despesas com pessoal. 

Art. 3.® — fi prorrogada, aW o exercicio financelro de 1965, a medida de que 
trata o art. 2.® da Lei n.® 3.323, de 27 de novembro de 1957. 

Art. 4.® — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
dlsposlgoes em contr&rio. 
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Item 7 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 188, de 1961 in.0 2.152, 
de 1960, na Casa de origem) que autoriza o Poder Executive a abrir, peio 
Ministerio da Viagao e Obras Piiblicas, o credito especial de   
iCr$ 3.500.000.000,00, em favor da Cia. Urbanizadora da Nova Capital 
do Brasil, para a conclusao ferroviaria Brasilia—Pires do Rio e a Rede 
Ferroviaria do Estado de Sao Paulo (incluido em Ordem do Dia em 
virtudc de dispensa de intersticio concedida ria sessao anterior, a requeri- 
mento dos Srs. Senadores Filinto Miiller e Victorino Freire), tendo 

PARECERES FAVORAVEIS (n.0s 776 e 777, de 1961) das Comissoes 
— de Transportes, ComunicacSes e Obras Piiblicas; e 
— de Finangas. 

Em discusao. (Pausa.) 

Nao havendo quem pega a palavra, declaro-a encerrada. 

Em votagao o projeto. 

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa.) 

Esta aprovado. 

O projeto vai a Comissao de Redagao, a fim de retificar sua ementa. 
Item 8 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara nP 184, de 1961 
(nP 3.631, de 1961, na Casa de origem), que abre ao Poder Legislativo 
— Camara dos Deputados — o credito suplementar de Cr$ 885.428.000,00 
(incluido em Ordem do Dia em yirtude de dispensa de intersticio, conce- 
dida na sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador Gilberto Marinho), 
tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob nP 757, de 1961, da Comissao 

— de Financas- 

Em discussao. (Pausa.) 

Nao havendo quem pega a palavra, declaro-a encerrada. 

Em votagao o projeto. 

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa.) 

Esta aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado que vai a sancao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA NP 184, DE 1961 
(NP 3.631-B, na Camara) 

Abre ao Poder Legislativo — Camara dos Deputados — o credito 
suplementar de Cr$ 885.428,000,00. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. IP fi aberto ao Poder Legislativo — Camara dos Deputados o credito 
suplementar de Cr$ 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. 
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DESPESAS ORDINARIAS 
Verba 1.0.00 — Custeio 

Rubrica da Despesa 
Consignagao 1.1.00 — Pessoal Civil 

Subconsignagao Fixo Variavel 
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 de Custo     32.000.000 
1.1.10 — Diarias    100.000.003 
1.1.14 — Salario-Familia   7.000.000 
1.1.17 — Gratificagao pela prestacao de service 

extraordinario: 
1) Secretaria  60.000.000 
2) Diretoria, de Orgamento    6.000.000 

1.1.20 — Gratificagao pela execugao de trabalho de 
natureza especial com risco de vida ou 
saiide      258.000 

1.1.23 — Gratificagao adicional per tempo de ser- 
vigo   25.000.000 

430.170.000 455.258.000 

885.428.000,00 
Art. 2.° — O credito aberto pela presente lei sera automaticamente regis- 

trado no Tribunal de Contas e distribuido ao Tesouro Naclonal. 
Art. 3.° — A presente lei entrara em vigor na data de sua publicagao revo- 

gadas as disposigoes em contrario. 
Item 9 

Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 61, de 1961, de autoria da 
Comissao Dire to ra, que nomeia Maria Judith Rodrigues para o cargo 
de Oficial Arquivologista, PL-3. do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Esta encerrada a sessao. 
Sobre a mesa requerimento, que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lido o seguinte 
REQUERIMENTO N.0 534, DE 1961 

Adiamento para determinado dia. 
Nos termos dos arts. 212, letra 1, e 274, letra b, do Regimento Interno, requeiro 

adiamento da discusao do Projeto de Resolugao n.0 61, de 1961, a fim ser feita 
na sessao de 8 do corrente. 

Sala das Sessdes, 6 de dezembro de 1961. — Lino de Mattos. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O presente requerimento, de autoria 

do nobre Senador Lino de Mattos, requer adiamento da discussao do Projeto 
de Resolugao n.0 61, de 1961, para a sessao de 8 do corrente. ' 

Em votagao o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
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O projeto voltara a Ordem do Dia na sessao de 8 do corrente. 
No Expediente foram lidos dois requerimentos de urgencia cuja votagao 

devera se processar nesta oportunidade. 
Em votagao o requerimento n.0 527, de autoria do nobre Senador Cunha 

Mello. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 
A materia entrara na tercelra Ordem do Dla subsequente a presente. 
Em votagao o requerimento n.0 528, de autoria do nobre Senador Cunha 

Mello. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 

A materia a que se refere o requerimento, entrara na Ordem do Dia da ter- 
ceira sessao subsequente a presente. 

Sobre a mesa requerimento de dispensa de intersticio que sera lido pelo 
Senhor l.0-Secretario. 

fi lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 535, DE 1961 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interne, requeiro dispensa de 

Intersticio e previa dlstrlbuigao de avulso para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 175, de 1961, que aplica aos cargos e fungoes do Quadro do Pessoal dos 
orgaos da Justiga do Trabalho da l.B Regiao, disposigoes das Leis n.0s 3.780, de 
12 de julho de 1960, e 3.826, de 23 de novembro de 1960, e dd outras provldencias, 
a fim de que figure na Ordem do Dia da proxlma sessao. 

Sala das Sessoes, 6 de dezembro de 1961. — Victorino Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O projeto figurara na Ordem do 
Dia da sessao seguinte. 

Esta esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Nao ha oradores inscritos. 
O SR. LEONIDAS MELLO — Sr. Presidente, pego a palavra, 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 

Leonidas Mello. 
O SR. LEONIDAS MELLO — Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabo de receber 

do Sr. Ministro da Aeronautica, Brigadeiro Clovis Travassos, despacho que diz 
respeito a assunto da maior relevancia para o meu Estado. 

Para conhecimento do Senado e para que conste dos Anais desta Casa, passo 
a ler o telegrama que consigna o grande interesse e alta compreensao com que 
S. Ex.a procura resolver problema piauiense. 

O telegrama e o seguinte: 
"Exmo. Sr. Senador 
Leonidas Mello 
Senador Federal — Brasilia, DF. 

Agradecendo profundamente sensibilizado a nobre mensagem datada 
de 15 de novembro proximo passado, dirigida a este Mlnisterio por Vossa 
Excelencia e demais Membros da ilustre Bancada do Piaui no Congresso 
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Nacional, reitero ao eminente e bravo povo piauiense, o proposito deste 
Minist6rio de concluir o Aeroporto de Teresina no dia 20 de janeiro de 
1962, atendendo assim ao justo anseio do caro povo do Piaui. Atenciosas 
saudagoes. — Major-Brigadeiro do Ar Clovis Travassos, Ministro da 
Aeronautica." 

Sr. Presidente, encerrando essa breve comunicagao, mais uma vez desejo 
expressar a S. Ex.a o Sr. Ministro da Aeronautica a gratidao do Povo piauiense 
pelo atendimento de sua justa aspiragao. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nada mais havendo que tratar, 

vou encerrar a sessao. 
Convoco os Srs. Senadores para uma sessao extraordinaria as 18 boras de 

hoje, a fim de serem apreciados projetos para os quais foi concedida dispensa 
de intersticio. 

Designo para essa sessao extraordinaria a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 67, de 1961, de autoria da Comis- 
sao Diretora, que nomeia para o cargo de Oficial Auxiliar da Ata, PL-4, Fran- 
cisco Estivallet Finamor. 

2 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara, n.0 141, de 1961 (n.0 1.228, de 
1956, na Camara) que regula a prestagao do servigo militar por estudantes, 
tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n.0 714, de 1961, da Comissao de Seguranga 
Nacional. 

3 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 154, de_ 1961 (n.0 26, de 
1959 na Casa de origem), que isenta dos rmpostos de importagao e de consume, 
materials a serem importados pela Ceara Radio Clube S.A., para a instalagao 
de uma estagao completa de televisao, em Fortaleza, Estado do Ceara (incluido 
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio concedida na sessao 
anterior, a requerimento do Sr. Senador Gaspar Velloso), tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n.0 781, de 1961, da Comissao de Finangas. 
4 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 175, de 1961 (n.0 3.378, 
de 1961 na Casa de origem) que aplica aos cargos e fungoes do Quadro do Pes- 
soal dos orgaos da Justiga do Trabalho da l.a Regiao, disposigoes das Leis n.0s 
3 780 de 12 de julho de 1960, e 3.826, de 23 de novembro de 1960, e da outras 
providencias (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio 
concedida na sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador Vitorino Freire) 
tendo 

PARECERES FAVORAVEIS (n.0» 783 e 784, de 1961) das Comissoes: 

— de Servigo Piiblico Civil; e 
— de Finangas. 

Estd encerrada a sessao. (Encerra-se a sessao as 17 boras.) 



243.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 6 de dezembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESID6NCIA DO SR. MOURA AXDRADE 

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

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Zacharias de Assumppao 
— Lobuo da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — Eugenie Barros 
— Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — Fausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Dix-Huit Rosado 
-- Argcmiro de Figueiredo — Novaes Pilho — Jarbas Maranhao — Barros Car- 
valho — Ruy Palmeiro — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira 
— Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodri- 
gues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Milton 
Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Jose Feli- 
ciano — Filinto Miiller — Lopes da Costa — A16 Guimaraes — Caspar Velloso 
— Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhauscn — Daniel Krieger — 
Mem de Sa — Guido Mondim. 

O SR. PRESIDEN'TE (Moura Andrade) — A lista de presenpa acusa o com- 
parecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, declaro aberta a 
sessao. 

Vai ser lida a ata. 

O Sr. 2.0-3ecretario procede a leitura da ata da sessao anterior, que, 
posta em discussao, e sem debate aprovada. 

O Sr. l.c-Secrctario, le o scguintc 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Sr. Presidente da Republica, nos seguintes termos; 

MENSAGEM N.0 260. DE 1961 

Senhores Membros do Senado Federal: 

De acordo com o prcceito constitucional, tenho a honra de submeter a apro- 
vagao de Vossas Excelencias a nomeagao que desejo fazer do Senhor Vasco Tristao 
Leitao da Cunha para exercer a fungao de Embaixador Extraordinario e Pleni- 
potenciario do Brasil junto ao Govcrno da Uniao das Rcpiiblicas Socialistas 
Sovieticas. 
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^ Os meritos do Sr. Vasco Tristao Leitao da Cunha, qug mo induziram a esco- 
Ihe-Io para o desempenho desta elevada fungao constam da anexa informacao 
do Ministeno das Relagoes Exteriores. 

Brasilia, de dezcmbro de 1961. — Joao Belchior Marques Goulart. 

CURRICULUM VITAE 

EMBAIXADOR VASCO TRISTAO LEITAO DA CUNHA 

1. Nascou no Rio de Janeiro, em 2 de setembro de 1903. Bacharel em Cien- 
cias Juridicas e Socials pela Universidade do Rio de Janeiro. 

2. Ingressou no Ministerio das Relagoes Exteriores, como Tercciro Oficial, 
por concurso, em 1927; Segundo-Secretario em 1929; Primeiro-Secretario, por 
merechnento, em 1938; Ministro de Segunda Classe, por merecimento, em 1943; 
Ministro de Primeira Classe em 1952. 

3. O Embaixador Leitao da Cunha serviu como Segundo Secrctario em Lima, 
Lisboa, Buenos Aires e Santiago; Primeiro-Secretario em Lisboa; Consul-Geral 
em Roma e Genebra; Ministro Conselheiro em Madrid; Ministro Plenipotenciario 
em Helsink; Embaixador em Bruxclas e Havana. 

4. Alem dessas fungoes, o Embaixador Leitao da Cunha exerceu ainda as 
scguintes: Secretario da Delegagao do Brasil a Conferencia da Paz, para a solu- 
gao do conflito do Chaco, 1935. Secretario da Delegagao do Brasil a Conferencia 
Interamericana de Consolidagao da Paz, 1936. Primeiro-Secretario da Missao Espe- 
cial para a posse do Sr. Pedro Aguirre Cerda, Presidente da Republica do Chile, 
1938. Acompanhou o Ministro Oswaldo Aranha em sua viagem oficial a Argen- 
tina e ao U'ruguai, em 1940, Auxiliar do Delegado do Brasil a II Reuniao de Con- 
sulta dos Ministros das Relagoes Exteriores das Repiiblicas Americanas, e Hava- 
na, 1940. Chefe do Gabincte do Ministro da Justiga e Negdcios Interiores, 1941. 
Encarregado do Expediente do mesmo Ministerio durante a ausencia do respcc- 
tivo titular. Serviu na Comissao Tecnica Americano-Brasileira, 1942. Em Missao 
Especial na Africa Francesa, 1943. Delegado do Brasil junto a'o Comite Frances 
de Libertagao Nacional, com sede era Argel, 1943-1944. Observador Diplomatico 
na Italia, 1944. Encarregado de Negocios em Roma, 1945. Delegado Suplente do 
Brasil na reuniao da Comissao Preparatoria das Nagoes Unidas, Londres, 1945 
Delegado Plenipotenciario a Primeira Assembleia das Nagocs Unidas, Londres 
1946. Chefe da Delegagao Brasileira a Comissao Especial das Nagoes Unidas para 
os Bachareis, 1947 e 1948. Delegado do Brasil a VI Sessao da Assembleia Geral 
das Nagoes Unidas, em Paris, em novcmbro de 1951. Chefe do Departamento 
Politico e Cultural, 1952. Diretor da Segao de Seguranga Nacional 1952 Secretdrio- 
Geral Substitute do Ministerio das Relagoes Exteriores, 1953. Secretario-Geral 
do Ministerio das Relagoes Exteriores, 1954. Substitute do Ministro de Estado 
1954. Primeiro-Vice-Presidente da Diretoria da Reuniao dos Chefes de Missao' em 
paises Membros da Organizagao dos Estados Americanos, 1954 Representante 
do Brasil nas reunioes da Comissao de Bons Oficios da Organizagao das Nagoes 
Unidas para o Sudeste Africano, em Londres, 1953; em Pretoria 1958- e em 
Nova York, 1958. Delegado do Brasil a IV Reuniao de Consultas dos Ministros 
de Estados dos Estados Americanos, em Costa Rica, em agosto de 1960 Secretario 
Geral do Ministerio das Relagoes Exteriores, 1961. Ministro de Estado interino 
das Relagoes Exteriores, 1961. Membro da Comissao de Promogoes do Ministerio 
das Relagoes Exteriores. 

5. O Embaixador Vasco Tristao Leitao da Cunha e indicado para exercer 
a fungao de Embaixador Extraordindrio e Plenipotenciario do Brasil junto ao 
Governo da Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas. 

(A Comissao de Relagoes Exteriores.) 
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PARECER N.0 791, DE 1961 
Da Comissao de Finanfas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 140, 

de 1961 (n.0 2.861-B/61, na Camara), que concede Isengao dos impostos 
de importagao e de consume para o equipamento de um orgao litiirglco 
doado ao Colegio Santa Marcelina, do Rio de Janeiro. 

Relator: Senador Nogueira da Gama 

1. Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Deputado Herbert Levy, 
visando a isentar dos impostos de importaQao e de consumo, para pronto desem- 
barago alfandegario, um orgao litiirgico doado ao Colegio Santa Marcelina, no 
Rio de Janeiro, pela Madre Geral do Instituto das Irmas Marcelinas, situado 
em Milao, na Italia. 

2. Segundo consta da justificagao ao projeto e dos documentos a eles inclu- 
sos, o orgao foi fabricado, pela firma "Detler-Kleuker Orgerbau" (Alemanha), 
especialmente para climas tropicais e projetado, sob encomenda, para o Colegio 
Santa Marcelina, que e um dos muitos mantidos, no mundo intelro, pela referida 
Congregagao religiosa. O autor salientou, ainda, que o orgao importado nao tern 
similar nacional. 

3. A doagao encontra-se documentadamente comprovada, havendo a CACEX 
emitido a competente licenga, sem abertura cambial. Nao existe, tambem, qual- 
quer carater comercial na importagao, uma vez que o instrumento se destlna, 
exclusivamente, a aprimorar os ensinamentos musicais, ministrados nos diversos 
cursos daquele Colegio, para o qual, alias, foi projetado sob encomenda. 

4. Em face do exposto e tendo em vista a inexistencia de qualquer aspecto 
desfavoravel, no que diz respeito a Comissao de Finangas, opinamos pela apro- 
vagao do projeto. 

Sala das Comissoes, 4 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Nogueira da Gama, Relator — Joaqulm Parente — Lobao da Sllveira — Lopes 
da Costa — Eugenio Barros — Mem de Sa — Victorino Freire — Sauio Ramos. 

PARECER N.0 792, DE 1961 

Da Comissao de Finangas ao Projeto de Lei n.0 180, de 1961, da 
Camara dos Deputados (n. 2.150-B-60), que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministerio das Relagoes Exteriores, o credito especial de 
Cr$ 202.525.600,00 para atender ao pagamento das despesas de pessoal 
e obras a cargo da Comissao Mista Ferrovlarla Brasileira—Boliviana. 

Relator: Senador Mem de Sa 
Em Mensagem de 8 de julho de 1960, o Presidente da Republica solicltou 

do Congress© autorizagao para a abertura do credito referido na evnenta deste 
projeto. 

A justificagao do credito e a mais completa e cabal. For ela se ve que os 
cortes feitos na proposta orgamentaria — no montante do credito solicitado — 
deixaram a Comissao Mista Ferroviaria Brasileiro-Boliviana em situagao preca- 
rissima, sem recursos para cumprir seus compromissos. 
A exposigao de motives do Ministro das Relagoes Exteriores, datada, alias de 
13 de abril de 1960, isto e, quatro meses antes da Mensagem Presidencial, apre- 
senta a gravidade da situagao e os inconvenlentes materials e politicos derivados 
da falta de dotagoes orgamentarias suficientes. 

Infelizmente, o projeto se arrastou na Camara dos Deputados, desde agosto 
de 1960, ate 20 de novembro ultimo. 

Serve, assim, o projeto de ilustragao melancdllca dos tremendos inconvenlen- 
tes decorrentes dos cortes indiscriminados e sem fundamentagao das propostas 
orgamentarias — apenas no esforgo de alcangar llusorio equllibrio no papel e, 
ainda, da incrivel morosidade com que a burocracia retarda as providencias neces- 
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sarias a boa administragao. Um oficio do Ministerio das Relagoes Exteriores leva 
4 meses para chegar ao Congresso, devido ao celebrizados "canals competentes"' 
e, depois, uma autorizagao de abertura de credito banal, mas imprescindivel, 
leva 17 meses para tramitar na Camara. 

A Comissao de Finangas do Senado recomenda, com urgencia, a aprovagao 
do projeto, a fim de nao mais retardar uma providencia de tal natureza. 

Sala das Comissoes, 4 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Mem de Sa, Relator — Saulo Ramos — Menezes Pimentel — Joaquim Parente 
— Lopes da Costa — Irineu Bornhausen — Fernandes Tavora — Eugenio de 
Barros. 

PARECER N.0 793, DE 1961 

Da Comissao de Legislagao Social sobre o Projeto de Lei da Camara 
n.0 185, de 1961 (n.0 3.329-B/57 na Camara), que cria a profissao de 
leiloeiro rural, e da outras providencias. 

Relator: Senador Lima Teixeira 

1. Trata-se de Projeto de Lei apresentado pelo nobre Deputado Joaquim 
Duvai, criando a profissao de leiloeiro rural (art. 1.°) e dando outras providencias. 

2. O Decreto n.0 21.981, de 19 de outubro de 1932, baixou o Regulamento da 
profissao de leiloeiro, tendo sido modificado pelo Decreto n.0 22.427, de 1.° de 
fevereiro de 1933. Agora, pretende-se a criagao da profissao de "leiloeiro rural", 
com regime proprio e especial. 

3. O art. 2.° do projeto estabelece as condigoes para que a profissao de 
leiloeiro rural possa ser exercida. Abrange, sob alguns aspectos, as exigencias 
do referido Regulamento dos leiloeiros. O inciso II, por exemplo, diz que o inte- 
ressado devera ser domiciliado, por mais de um ano, no lugar em que pretende 
fazer contato da profissao", quando, pelo Regulamento citado, era necessario 
que o fosse por mais de cinco anos. 

4 Cabera, em cada Estado, as Federagoes das Associagoes Rurais, nomear 
os leiloeiros rurais, fixar o seu numero (art. 3°) e destitui-los ou suspende-los 
quando infringirem as disposigoes desta lei (paragrafo unico do art. 3.°). 

5 Aos leiloeiros rurais nomeados competira, privativamente, a venda, em 
publico pregao de estabelecimentos rurais, semoventes, produtos agricolas, vei- 
culos maquinas, utensilios e outros bens pertencentes aos profissionais da agn- 
cultu'ra (art 4.°). Excetuam-se, entretanto, da sua competencia a venda dos 
bens imoveis nas arrematagoes por execugoes de sentengas ou hipotecarias, dos 
bens pertencentes a menores sob tutela e a interditos e dos que estejam grava- 
dos por disposigoes testamentarias (paragrafo unico do art. 4.°). 

6 O art 7.° enumera as proibigoes impostas aos leiloeiros rurais, cuja infra- 
gao importara na pena de destituigao. 

7 Outras disposigoes regulamentam com cuidados, cautelas e mimincias, o 
exercicio da profissao de leiloeiro rural trazendo seguranga para os que necessi- 
tam de utilizar dos servigos profissionais. 

8 No que diz respeito a esta Comissao examinar, julgamos interessante a 
proposigao Rcgula, de maneira correta, o exercicio da profissao a ser criada, 
a qual, alias, era necessaria para atender aos reclamos das zonas rurais. 

Chamamos ainda, atengao para o disposto no art. 17, que estabelece a apli- 
cagao subsidiaria das normas comuns que regulam a profissao de leiloeiro — 
Regulamento baixado pelo Decreto n.0 21.931/32 no que a presente lei for 
omissa. 
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9. Em face do exposto e tendo em vista nada existir no que tange a Comis- 
sao de Legislaqao Social que passa a ser oposto ao projeto, opinamos pela sua 
aprovaqao. 

Sala das Comissoes, 4 de dezembro de 1961. — Lima Teixeira, Prcsidente — 
Lobao da Sllveira, Relator — Sebastiao Archer — Menezes Pimcntel — Lino de 
Mattos. 

O SR. PRES1DENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do expediente. 
Ha sobre a mesa requerimentos de urgencia assinados pelo nobre Senador Daniel 
Krieger. 

Sao lidos os seguintes; 
REQUERIMENTO N.0 536, DE 1961 

Nos termos do art. 330, letra c do Regimento Interno, requeremos urgencia 
para o Projeto de Lei da Camara n.0 114, de 1961, que ofersce subvenqao anual 
as Universidades equiparadas mantidas por instituiqoes de carater privado. 

Sala das Sessdes, 6 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger. 

REQUERIMENTO N.0 537, DE 1961 
Nos termos do art. 330, letra c do Regimento Interno, requeremos urgencia 

para o Projeto de Resoluqao n.0 68, de 1961, que altera o Regimento Interno do 
Senado. 

Sala das Sessoe:, 6 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nos termos do Regulamento Inter- 

no os requerimentos, que acabam de ser lidos, serao votados apos a "Ordem do 
Dia". (Pausa.) 

O Sr. Senador Fausto Cabral enviou a Mesa discurso, a flm de ser publi- 
cado na forma do disposto no art. 201, paragrafo 2.°, do Regimento Interno. 

Neste di:curso S. Ex.a presta as suas homenagens a Semana da Marlnha, 
celebrando — em rapido bosquejo — a posicao da Armada, os seus efeitos, e os 
seus vultos, nos quadros da historia brasileira. 

S. Ex.a sera atendido. 
Senhor Presidente, Senhores Senadores, nunca e demais repetir que as For- 

qan Armadas tern desempenhado, no curso de nossa historia, um papel prepon- 
derante, nao apenas, no que tange a consolidaqao da unldade nacional, mas, 
sobretudo, no que diz respeito ao aperfeigoamento da democracia. 

Nos lances decisivos de nossa formacao politica, as Forcas Armadas consti- 
tuiram, sempre um fator de equilibrio e disciplinagao de elementos, dinamizando 
o nosso processo histdrico. 

Nas lutas pela independencia na formagao republlcana, na Revolugao de 
30, enfim em todos os momentos decisivos da vida brasileira, o Exercito, a 
Marinha e a Aeronautica situaram-se a altura de suas responsabilidades, e 
sempre nos limitcs de suas atribuicoes, firmando-se como elementos de nossa 
grandeza e ganhando, com isto, o respeito e a estima da Nagao. 

Assira, a celebragao da Semana da Marinha nao deve nem pode, entre 
nos, revestir-se daquele carater mundano com que costumamos adornar os even- 
tos mais expressivos da nossa historia. 

precise que nao nos contentemos com o simples jogo de palavras dos 
discursos laudatdrios, nem com o meio fogo de artificio das passeatas e dos 
comicios de cunho demagogico. 

Chegamos a um estagio da historia mundial em que os homens publlcos 
de cada pais toda vez que tlverem de dirigir-se ao povo, em comemoragoes 
nacionals, devem tomar plena consciencia dos fatos festejados. 
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15 necessario qua nos compenetremos da responsabilidade de nossa palavra 
e nao a usemos senao quando estivermos certos de que podemos, dela, apontar 
um rumo ou revelar uma mensagem, mostrando erros, corrigindo falhas, bus- 
cando soluQoes, tentando o bem comum e a felicidade da patria. 

Dentro dessa compreensao das coisas e que devemos celebrar a Semana 
da Marinha, e assim pensando, a nossa palavra sera antes para indicar reali- 
dades do que para lisonjear figuras ilustres da Armada. 

A Marinha teve grandes nomes no passado e grandes nomes no presents, 
sua posigao, nos quadros da historia brasileira, e uma posicao de honra, seus 
feitos sao admiraveis. Toda a Naqao sabe disso, toda a Nagao ama e respeita 
a sua Esquadra. 

Nao e isso, porem, Senhor Presidente e Senhores Senadores, que devemos 
aqui relembrar. Devemos, isto sim, e reconhecer que, apesar dos esforgos do 
governo e dos dlversos ministrcs da Pasta, a nossa Marinha alnda nao esta 
convenientemente aparelhada para atender a= necessidades de defesa dos mares 
e rios brasileiros, nem do ponto de vista da qualidade nem no que diz respeito 
a quantidade, e que nos curapre, a todos nos, homens de governo, dar-lhe 
meios e recursos para renovar-se, atualizar-se e fortalecer-se, colocando-se a 
altura de sua nobre e dificil missao. 

O Brasil, todos sabem, com as suas costas imensas e os seus rios sem 
conta, precisa de uma Armada bem equipada, bem gente, navios, avioes, subma- 
rinos e armas, e e preciso que se entenda isto, e preciso que compreendamos que, 
se a confraternizagao dos povos e um ideal, estamos muito longe desse ideal, 
e justamente 03 paises que mais falam em desarmamento sao os que mais feroz- 
mente se armam. 

A verdade e a verdade, e a verdade e que a nossa Marinha, apesar de 
seus progresses, ainda nao constitui aquela forca que os nossos marinheiros 
desejam e de que o Brasil necessita. 

Ja possuimos uma das maiores e melhores esquadras do mundo, ao tempo 
do imperio, e devemos recuperar a posicao perdida. 

Assim, neste momento em que celebramos a Semana da Marinha, cremos 
que a melhor maneira do Parlamento participar dos festejos alusivos a efeme- 
ride e prometer aos marinheiros do Brasil que, como participante, que e do 
governo, e dentro dos limites de sua competencia, apoiara sempre com entu- 
siasmo todas as medidas que possam contribuir para a modernizagao e 0 for- 
talecimento da Marinha, para que ela jamais desmerega das suas gloriosas tra- 
digoes, de que Tamandare, Barroso e Marcilio Dias sao simbolos admiraveis. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 67, de 1961, de autoria 

da Comissao Diretora, que nomeia para 0 cargo de Oficial Auxiliar do 
Ata, PL-4, Francisco Estivallet Finamor. 

Em discussao. (Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra, encerro a dis- 
cussao. 

Em votagao. 

Os Srs, Senadores que aprovam 0 Projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Esta aprovado. 
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O Projeto vai a Comissao Diretora para a redacao final. 

Item 2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 141, de 1961 

(n.0 1.228, de 1956, na Camara) que regula a prestagao do servigo militar 
por estudantes, tendo Parecer favoravel, sob n.0 714, de 1961, da Comis- 
sao de Seguranga Nacional. (Pausa.) 

Em discussao o Projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra, encerro a 

discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 
O Projeto vai a sangao. 

o seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 141, DE 1961 
(N.0 1.228-B de 1961, na Camara) 

Regula a prestagao do scrvigo militar por estudantes 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Os estudantes cursando a 2.° e 3.° series do ciclo colegial e os 

alunos das Escolas Superiores. quando convocados para prestagao do Servigo 
Militar, serao incorporados nos CPOR, ou outras organizagoes com a mesma 
finalidade existentes no municipio onde estiverem freqiientando esses cursos. 

Art. 2.° — Os estudantes referidos no art. 1.° que nao forem incorporados 
nos CPOR ou outras organizagoes com a mesma finalidade, por falta de vaga 
ou inexistencia dessas organizagoes no municipio onde estiverem freqiientando 
seus cursos serao incluidos na Reserva do Exercito e farao jus ao certificado de 
3.a Categoria. 

Art. 3.° — A transferencia dos estudantes referidos no art. 1.° das escolas 
situadas em municipio-sede de CPOR ou NPOR para outras localizadas em 
municipio onde nao existam essas organizagoes militares so tera validade para 
efeito do art. 2.° quando se processar; 

a) por motivo de doenga; 
b) por mudanga de residencia dos pais ou responsaveis dirctos; 
c) por necessidade do servigo quando forem funcionarios piiblicos. 
Art. 4.° — Revogam-se as disposigoes em contrario. 

O SR. PRESIDENTS (Moura Andrade) — Item 3 
Item 3 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 154, de 1961 
n.0 26, de 1959, na Casa de origem), que isenta dos impostos de impor- 
tagao e de consumo materials a serem importados pela Ceara Rddio 
Clube S.A., para a instalagao de uma estagao completa de televisao, em 
Fortaleza, Estado do Ceara (incluido em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de intersticio concedida na sessao anterior a requerimento do 
Sr. Senador Caspar Velloso), tendo Parecer favoravel, sob n.0 781, de 
1961, da Comissao de Finangas. (Pausa.) 

Em discussao o Projeto. (Pausa.) 



Nenhum dos Srs. S^nadores desejando fazer uso da palavra, encerro a dis- 
cussao. 

Em votacao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 

O projeto vai a sancao. 
fi o seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 154, DE 1961 
(N.0 26-B, de 1959. na Camara) 

Isenta dos impostos de importaQao e de consumo materials a serem 
importados pela Ceara Radio Clube S/A, para a instala^ao de uma 
estacao completa de televisao, em Fortaleza. Estado do Ceara. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — E concedida isencao dos impostos de importagao e de consumo 

para o equipamento e acessdrios constantcs da liccnqa DG-58-7799 — 7613, emi- 
tida pela Carteira de Comercio Exterior, a serem importados pela Ceara Radio 
Clube S/A para a instalacao de uma estagao transmissora de televisao, em 
Fortaleza. Estado do Ceara. 

Art. 2.° — O favor de que trata o artigo anterior nao abrange o material 
com similar nacional. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao. 
Art. 4." — Revogam-se as disposiqoes em contrario. 
O SR. PRES1DENTE (Moura Andrade) — 
Item 4 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 175, de 1961 
(n.0 3.378, de 1961, na Casa de origem) que aplica aos cargos e fungoes 
do Quadro do Pessoal dos orgaos da Justiga do Trabalho da l.a Regiao 
disposiqoes das Leis n.os 3.780, de 12 de julho de 1960, e 3.826, de 23 de 
novembro de 1960, e da outras provldencias (incluido em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa de intersticio concedida na sessao anterior, a 
requerimento do Sr. Senador Vitorino Freire) tendo 
PARECERES FAVORAVEIS (n.0s 783 e 784, de 1961), das Comissoes 
— de Scrvi^o Publico Civil; e 
— de Financas. (Pausa.) 

Sobrc a mesa emenda que vai ser lida pelo Sr. l.0-Secretario. 
E lida e apoiada a seguinte: 

EMENDA NP 1 

Ao art. 7.°, suprima-se a expressao: "isolados de provimento efetivo, bem 
como os" e o § 1 0 do mesmo artigo. 

Justifica^ao 

A emenda visa a uniformizar o provimento dos cargos isolados de provimento 
efetivo, suprimindo as excegoes previstas no § 1.° do art. 7.°. 

Sala das Sessoes, 6 de dezembro de 1961. — Eugenio Barros. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discusao o Projeto com a emen- 

da. (Pausa.) 
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Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazcr uso da palavra, encerro a discussao. 

O Projeto volta as Comissoes de Constitui?ao e Justiga, de Servigo Publico 
e de Finangas para que se pronunciem sobre a emenda de Plenario. 

Esta finda a materia constante da pauta. 
Passa-se a apreciagao dos Requerimentos n.0s 530 e 537, lidos na hora do 

expediente, de urgencia para os Projetos de lei da Camara n.08 114 e 68. de 1961. 
Em votagao o Requerlmento n.0 536. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 
Esta aprovado. O projeto a que se refere figurara na Ordem do Dia da Ter- 

ceira Sessao Ordinaria que se seguir a presente. 

Em votagao o Requerlmento n.0 537. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 

Esta aprovado. A materia a que se refere sera incluida na Ordem do Dia da 
Terceira Sessao Ordinaria que se seguir a presente. 

Sobre a mesa redagao final que vai ser lida pelo Sr. l.0-Secretario. 
E lida a seguinte 

PARECER N.0 794, DE 1961 

Redagao final do Projeto de Rcsolugao n." 48, de 1961, que altera o 
Quadro do Pessoal da Secretaria do Scnado, a que se refere o art. 8.° da 
Resolugao n.0 6, de 1960. 

Em virtude da aprovagao de subemenda aprovada, modificando emenda que 
cria dois cargos de marceneiro, a Comlssao Dlretora apresenta nos seguintes 
termos a redagao final do Projeto de Resolugao n.0 48, de 1961: 

RESOLUGAO NP 1 
Art. 1.° — Sao criados, no quadro do pessoal da Secretaria do Senado, a 

que se refere o art. 8.° da Resolugao nP 6, de 1960, os seguintes cargos isolados, 
de provimentos efetivo: 

1. Dentlsta — PL-4. a ser provide por quern possuia diploma adequado a 
especialldade e pratica do exerciclo da profissao, por prazo nao inferior a 5 
(clnco) anos. 

2. Marceneiro — PL-11. 
Sala da Comissao Diretora, de dezembro de 1961. — Auro Moura Andrade. — 

Cunha Mello — Gilberto Marinho — Argemiro de Figueiredo — Novaes Filho — 
Mathias Olympio — Guido Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O projeto cuja redagao final acaba 
de ser lida acha-se em regime de urgencia. Nos termos do Reglmento Intcrno, 
passa-se a sua imedlata discussao e votagao. 

Em discussao a redagao final. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, cncerro a dis- 
cussao. 

Em votagao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. Vai a promulgagao. 
Acha-se esgotada a materia constante da Ordem do Dia. 
A Presidencia convoca os Srs. Senadores para uma sessao extraordinarla as 

21 horas e 30 minutos de hoje. 
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Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, designando para a 
prdxima, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Scgunda discussao do Projeto de lei do Senado n.0 17, de 1961, de autoria do 

Sr. Senador Guido Mondin, que aplica aos trabalhadores rodoviarios dispositivos 
da Consolidaqao das Leis do Trabalho (aprovado em l.a discussao com a Emenda 
mimero 1-CCJ, em 26 de novembro de 1961), tendo Parecer (n.0 733, de 1961 
da Comissao de Redagao) oferecendo a redagao do vencido para 2.a discussao. 

2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 191, de 1961 (n.0 3.467, de 

1961, na Casa de origem), que prorroga por mais um exercicio da Lei n.0 3.798, 
de 2 de agosto de 1960, que abriu credlto para a modernizagao dos servigos do 
seguranga e protegao ao voo (incluido em Ordem do Dia em virtude da dispensa 
do intersticio, concedida na sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador Daniel 
Krieger), tendo Parecer favoravel, sob n.0 de 1961, da Comissao de Finangas. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 18 horas e 40 minutos.) 



244.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 6 de dezembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDENCIA DC) SR. CUNHA MELLO 
As 21 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Mourao Vielra — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Zacharias de Assup?ao 
— Lobao da Sllveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — Eugenio Barros — 
Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — Fausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Dix-Hult Rosado 
— Argemiro de Figueiredo — Novaes Filho — Barros Carvalho — Ruy Palmeira — 
Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vielra — Ovidio Teixeira — Lima 
Teixeira — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Caiado de Castro 
— Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Milton Campos — Moura Andra- 
de — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Jose Feliciano — Filinto Muller — 
Lopes da Costa — A16 Guimaraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo 
Ramos — Irineu Bomhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTS (Cunha Mello) — A lista de presenqa acusa o compa- 
recimento de 46 Srs. Senadores. Havendo numero legal, esta 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. 
O Sr. l.0-Secretario da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER N.0 795, DE 1961 
Reda^ao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

n." 136, de 1961 (n." 1.S31-B/60, na Camara). 
Relator: Sr. Menezes Pimentel. 
A Comissao apresenta a redagao final da emenda do Senado ao 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 (oito mil novecentos e trinta e tres cruzeiros) 
mensais a Maria Pompeia de Carvalho, viiiva de Rivaldo Coelho de Carvalho, 
e seus filhos menores. 

Sala das Comissoes, 6 de dezembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente 
— Menezes Pimentel, Relator — Ary Vianna — Daniel Krieger. 

ANEXO AO PARECER N.0 795, DE 1961 
Redacao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

n.® 136, de 1961 (n.® 1.931-B/60, na Camara), que concede pensao especial 
de Cr$ 8.933,00 (oito mil, novecentos e trinta e tres cruzeiros) mensais 
a Maria Pompeia de Carvalho, viiiva de Rivaldo Coelho de Carvalho, 
e seus filhos menores. 



EMENDA N® 1 
A ementa e ao art. 1.° 
Onde se diz: 
"Cr$ 8.933,00 (oito mil e novecentos e trinta e tres cruzeiros), 

dlga-se 

"Cr$ 9.600,00 (nove mil e seicentos cruzeiros). 

PARECER N." 796, DE 1961 

Reda^ao final do Projeto de Lei da Camara n.0 188, de 1961 
(n." 2.152-C/60, na Camara). 

Relator; Sr. Ary Vianna. 

A Comissao apresenta a reda?ao final do Projeto de Lei da Camara n.0 188, 
de 1961 (n.0 2.152-C/60, na Camara. 

Sala das Comlssoes, 6 de dezembro de 1961. — Lourival Fontes, Presldente 
— Ary Vianna, Relator — Menezes Pimentel — Daniel Krieger. 

ANEXO AO PARECER N.0 796, DE 1961 

Reda^ao final do Projeto de Lei da Camara (n.0 188, de 1961 
n." 2.152-C/60, na Camara), que autoriza o Poder Executive a abrir, 
pelo Ministerio da Viacao e Obras Piiblicas, o credito especial de 
Cr$ 3.500.000.000,00 (tres bilhdes e quinhentos milhoes de cruzeiros), 
a favor do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, para a con- 
clusao da liga^ao ferroviaria Brasilia—Pires do Rio e a Rede Ferroviaria 
do Estado de Sao Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — A llgaQao ferroviaria L-35, do Piano Ferroviario Nacional (Lei 
n.0 2.975, de 27-11-1956), passara a ter a seguinte discriminaQao: 

L-35 — Campinas—Araraquara—Colombia—Brasilia. 

Art. 2.° — Fica o Poder Executive autorizado a abrir pelo Ministerio da 
Viapao e Obras Piiblicas — a favor do Departamento Nacional de Estradas de 
Ferro — o credito especial de Cr$ 3.500.000.000.00 (tres bilhoes e quinhentos 
milhoes de cruzeiros) destinado aos segulntes fins: 

a) conclusao do trecho Pires do Rio—Brasilia da ligagao ferroviaria L-35 — 
Cr$ 2.800.000.000,09: 

b) conclusao do trecho Campinho—Contendas do Tronco Ferroviario Bahia— 
Goias (T-12), de acordo com a Lei n.0 3.287, de 20-10-1967 — Cr$ 700.000.000,00. 

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

PARECER N.0 797, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n." 33, de 1960, que determina sejam efetivados os professores 
do ensino primario e medio que fizeram provas de selecao paxa o 
Magisterio de Brasilia. 

Relator: Sr. Heribaldo Vicira. 

O Senador Geraldo Lindgren apresentou projeto de lei considerando efetivos, 
para todos os efeltos do Servico Piiblico Federal, os professores do ensino medio 
e primario que ingressaram, mediante provas de selecao, na CASEB e atribuindo 
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todos os encargos e responsabiiidades decorrentes dos direitos e prerrogativas 
outorgados neste projeto de lei a Fundacao Educacional do Distrito Federal. 

O nobre Senador Nogueira da Gama, designado relator, surpreendeu no 
projeto vicio juridico-constitucional, pois. segundo diz, "manda efetivar, para 
efeitos do Service Publico Federal, profissionais admitidos por contrato de tra- 
balho. de conformidade com o estabelecido na consolldagao das Leis do Trabalho". 

Todavia, alegando deveres de justica e principio de eqiiidade, reconhecia 
nesses professores o mesmo pioneirismo que inspirou no Congresso Nacional 
a Lei n.0 3.930, de 1.° de agosto de 1961, que da estabilidade aos empregados 
da NOVACAP. 

O ilustre representante mineiro apresentou. nesse sentido, emenda substi- 
tutiva que, nos debates, sofreu restriijoes da parte dos Senadores Aloislo de 
Carvalho e Heribaldo Vieira, tendo sido este ultimo designado relator do vencido. 

Na verdade o projeto do nobre Senador Geraldo Nindgren tern varios erros 
de tecnica juridica. Assim e que confunde empregados contratados por entldade. 
com personalidade juridica de direito privado (art. 16 do Codigo Civil), a Funda- 
cao Educacional do Distrito Federal, que, por isso mesmo estao regidos pela 
legislaQao trabalhista, com servidores da Administraqao Publlca, discipllnados 
pelo Estatuto dos Funclonarios Piiblicos Clvis. 

Nessa confusao efetiva-os quando desejava estabiliza-los, na suposiqao cer- 
tamente, de que estabilidade e efetlva<;ao sao palavras sinonimas, equivalentes 
na tecnica juridica. 

O substitutivo Nogueira da Gama de modo geral mereceu boa acolhida desta 
Comissao. Mas o Senador Heribaldo Vieira, data venia, observou que, determi- 
nando o art. 23 do Estatuto da Fundaqao que, esta se extinguindo. reverte o 
seu patrimonio para a Prefeitura do Distrito Federal, nao era justo que a Uniao, 
neste caso, se atribuisse encargos, qual o de amparar em seus quadros de funcio- 
narios os professores da Fundatjao, como prescreve o art. 2.° do substitutivo 
que, entendia, alias, que o art. 2.° do substitutivo deve ser supresso porque, 
criando, para o future, empregos ou cargos na Administraqao Publica, para 
os professores da Fundacao. em caso de sua extinQao, esta violando o § 2.° do 
art. 67 da Constituicao Federal que restringe ao Executive essa iniciativa que, 
alem dessa motivaijao de ordem constitucional para a supressao do art. 2.° do 
substitutivo, acresce que esse dispositive procura dar solugao a casos de empre- 
gados regidos pela legislagao trabalhista com norma pertinente a funcionario 
publico, o que representa incongruencia e balburdia legislativa. 

Ainda o Senador Heribaldo Vieira ponderou que, tendo o art. 1.° do substi- 
tutivo estendido a estabilidade a professores requisitados, deve-se, a exemplo 
do que foi feito na Lei n.0 3.930, de 1.° de agosto de 1961, que deu estabilidade 
a empregados da NOVACAP, preservar o direito de opqao desses professores requi- 
sitados pela situacao em que se encontram na FundaQao, ou pela de sua origem. 

O Senador Aloisio de Carvalho propos que a redacao do paragrafo unico 
do art. 1° fosse modificada. no sentido de que flcasse explicito que a habilltaqao 
exlglda para a obtenqao da estabilidade pelos professores nao e, a rigor, a 
exigida pela Legisiaqao Federal do Ensino, mas aquela que permitiu o seu ingresso 
no magisterio atraves de contrato feito pela CASED e transferido para a Funda- 
cao. Entendemos que deveria ficar expressa no substitutivo a advertencia do 
Senador Aloisio de Carvalho, mas que nao deviam ser excluidos do beneficlo 
que se esta outorgando os professores da Fundacao, que nao se submeteram as 
referidas provas na CASED ou na Fundacao, mas que o fizeram em outro 
estabelecimento educacional, de acordo com a leglslacao federal de ensino. 

Tendo sido aprovadas todas as sugestoes e proposigoes dos Senadores Heri- 
baldo Vieira e Aloisio de Carvalho, pela totalidade dos membros presentes da 
Comissao, inclusive o nobre Senador Nogueira da Gama, foi designado o Senador 
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Heribaldo Vleira para relatar o vencido e oferecer o presente parecer que conclui 
por apresentar outro substltutivo, com a geral aprovagao da Comissao. 

Sala das Comissoes, 23 de novembro de 1961. — Daniel Krieger. Presidente 
— Heribaldo Vieira, Relator — Aloysio de Carvalho — Milton Campos — Lima 
Tcixeira — Lourival Fontes — Ary Vianna. 

EMENDA SUBSTITUTIVA N.0 1-CCJ 

Dispoe sobre a estabilidade dos professores contratados e horistas 
admitidos para o cxercicio do magisterio na Fundacao Educacional do 
Distrito Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 

"Art. 1.° — Os professores contratados pela extinta Comissao de Adminis- 
tragao do Slstema Educacional de Brasilia (CASEB), e transferidos a Fundaqao 
Educacional do Distrito Federal, bem como os professores horistas requlsitados 
por este ou aquele orgao e que tenham sido admitidos ate 12 de setembro de 1960, 
sao conslderados estaveis e so poderao ser demitidos por motivo de falta grave 
ou circunstancla de forga maior, nos termos da Consolidagao das Leis do Trabalho. 

Paragrafo linico — O dlsposto ncste artigo so se aplica aos professores habili- 
tados para o exercxlo do magisterio de acordo com a legislagao federal de enslno 
ou em provas de selegao perante a Comissao de Administragao do Sistema Educa- 
cional do Brasilia (CASEB) ou a Fundagao Educacional do Distrito Federal. 

Art. 2.° — Os professores requisitados ou que estiverem a disposigao da Fun- 
dagao Educacional do Distrito Federal poderao optar, no prazo de 90 fnc'enta) 
dlas, pela situagao em que se encontram nesta Fundagao e pelos benef:cios desta 
lei, desde que satisfagam as condigoes estabelecidas no artigo anterior. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
dlsposigoes em contrarlo." 

PARECER N." 798, DE 1961 

Da Comissao de Educagao c Cultura. sobre o Projeto de Lei do Scnado 
n.0 33, de 1960, que determina sejam efetivados os professores do ensino 
primario e medio que fizcram provas de selegao para magisterio de Brasilia. 

Relator: Sr. Menezes Pimcntel 

De autorla do nobre Senador Geraldo Lundgren, o projeto em exame visa a 
considerar efetivos, para todos os cfcitos do servigo federal, os professores quo 
ingressaran na antiga CASEB, mediante prova de selegao. 

Determina, ainda, a proposigao, que os direitos, prerrogativas e encargos dela 
decorrentes fleam, para a sua execugao, sob a responsabilidade da Fundagao 
Educacional do Distrito Federal. 

Encerrando a materia varias implicagoes de ordem juridico-constitucional, 
dada a conceltuagao tecnica da entidade a que ela se reporta, no piano das pessoas 
juridlcas de dlrelto publico ou privado, o nobre Senador Nogueira da Gama, na 
qualidade de Relator da Comissao de Constltuicao e Justiga, requereu esclarc- 
cimentos ao Mlnisterio da Educagao e Cultura referentes a natreza dos vinculos 
contratuals de servigo dos professores de que trata o projeto com as citadas orga- 
nizagoes escolares. 

De posse das amplas informagoes encaminhadas pelo ex-titular daquela Pasta, 
claborou o relator da materia seu parecer, julgando-a infringente das normas 
legais, els que mandou efetivar, para efeitos do Servigo Publico Federal, profls- 
slonals admitidos por contrato de trabalho, de conlormldade com o estabelecido 
na Consolldagao das Lels Trabalhistas. 
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Todavia, atendendo a imperativo de justiga e inspirado no principio de eqlii- 
dade, entendeu o ilustre relator que se impunha o d-ever de se amparar legalmente 
os professores, que, "na qualidade de pioneiros, vem prestando com desvclo c 
competencia sua colaboragao ao ensino da Capital Federal". 

Destarte, com o proposito de assegurar-lhes situagao convenientemente regu- 
larizada, de molde a facultar-lhes meios legais de continuarem a exercer estimu- 
lada e tranquilamente sua nobre missao, o nobre Senador Nogueira da Gama, 
ccm fundamento na Lei n.0 3.930, de l.0-8-61, que consldera estaveia os servidores 
da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, em termos quase identlcos, ofereceu 
emenda substitutiva pela qual os professores contratados pela extinta Comissao 
de Administragao do Sistema Fducacional iCASEB), ou pela atual Fundagao 
Educacional do Distrito Federal, bem como os de professores horistas admitidos 
por esta ultima entidade, seriam, igualmente, considerados estaveis. 

Foi, esta emenda, entretanto, rejeltada pela Comissao de Constituigao e 
Justiga, por entender que a mesma continha algumas irregularidades tecnicas 
argiiidas pelos llustres Senadores Aloisio de Carvalho e Heribaldo_ Vieira, nao 
obstante ter ela merecldo de modo geral boa acolhida daquele orgao tecnico. 

Designado Relator do vencido, o nobre Senador Heribaldo Vieira apresentou 
novo substitutivo, aprovado por unanimidade, em que, alem de suprimir o seu 
art. 2.° por infringente do I 2°, do art. 67 da Constituigao Federal, alterou o art. 
1.° conformando-o mais vigorosamente com o disposto na Lei n.0 3.930, de 1.° de 
agosto de 1961, no qual se inspirou a primeira emenda substitutiva. 

Ao ser por nos apreciado o referido vencido, na Comissao de Servigo Piiblico 
Civil, tivemos ensejo de ressaltar alguns aspectos que, a nosso ver, mereclam 
ligeiros reparos, notadamente no que tange a sua redagao. 

Um desses aspectos, observamos n/s, e o que se relaclona com os professores 
horistas que, nos termos do Substitutivo, foram qualificados como "requisitados", 
quando na realidade, nao o sao, no sentido tecnico do termo. 

Efetivamente, as relagoes de trabalho do professor horista, sejam cxpressas 
ou tacitas, obedecem as prescrigoes comuns que presidem as convengoes bilaterais 
de trabalho, as quais, por sua vez, se regem pelas leis trabalhistas, nao cabendo, 
na especie, a restrigao a que se refere o art. 1.° do Substitutivo, tanto mais que 
o assunto ja estava devidamente regulado pelo seu art. 2.°. 

O outro reparo se prendia a necessidade de se alterar a data fixada no 
Substitutivo que se mantida, acarretaria evidente contradigao com os proprios 
termos do Substitutivo, porquanto os professores horistas, contemplados tambem 
com justiga pela medida, comegaram a prestar seus servigos no corrente ano 
letivo. 

Estamos inteiramcnte de acordo com as providencias consubstanciadas no 
Substitutivo da Comissao de Constituigao e Justiga bem como com as razoes 
aduzidas pela Comissao de Servigo Publico Civil a subemenda que ofereceu. 

De fato, convenientemente escoimada das falhas que Ihes foram apontadas 
pelos dois orgaos tecnicos desta Casa, a materia encontra seu fundamento juri- 
dico na propria Lei n.0 3 930 e as razoes que Ihe ditaram a conveniencla e 
necessidade estao devidamente justificadas nos mesmos termos, que levaram o 
Congresso Nacional a aprovar, no corrente ano o Projeto de Lei nP 11, de 1961 
de iniciativa do Poder Executivo e que, depols de promulgado, se transformou 
na supramencionada Lei nP 3.930. 

Nestas condigoes, somos pela aprovagao do Substitutivo da Comissao de 
Constituigao e Justiga. 

Sala das Comissoes, de dezembro de 1961. — Menezes Pimentel, Presi- 
dente e Relator — Lobao da Silveira — Lino de Mattos — Mem de Sa, vencido. 
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PARECER N." 799. DE 1961 
Da Comissao de Servigo Piiblico Civil, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n.0 33, de I960, que determina nejam efetivados os professores 
do ensino primario e medio que fizeram provas de sele^ao para o magis- 
terio de Brasilia. 

Relator: Sr. Jarbas Maranhao 
O presente projeto visa a efetivar os professores do ensino primario e medio 

que fizeram provas de seleqao para o magisterio de Brasilia, determinando ainda 
que os encargos, direitos e prerrogativas desse professores estarao sob a respon- 
sabllidade da Fundaqao Educacional de Brasilia. 

O Relator da materia na Comissao de Constituigao e Justiqa, o ilustre Sena- 
dor Camilo Nogueira da Gama, depois de considerar o projeto inconstitucional, 
— eis que efetivava, como se fossem funcionarios publicos, empregados sujeitos 
ao regime contratual de trabalho, na forma da legislaqao trabalhista — sugeriu 
a adoqao de um substitutlvo, no qual eram sanados os vicios juridicos entao 
apontados. 

A Comissao de Constituiqao e Justiga, porem, entendeu de rejeitar a emenda 
do Relator, corrlgindo as irregularidades tecnicas do projeto, atraves de um novo 
substitutivo, o qual, tambem, nos e dado apreciar. 

De fato, em relagao ao projeto, as impugnagoes aduzidas pela Comissao de 
Justiga tern intelra procedencla, visto que, diante da termlnologia tecnico-jundica, 
nao e possivel confundir estabilidade com efetividade, muito menos esta ultima 
com as garantias de permanencia no trabalho, assegurada pela legislagao traba- 
lhista. 

Ha, todavia, no substitutivo da Comissao de Justiga, aspectos que merecem 
ligeiros reparos, principalmente no que tange a redagao. 

Um desses aspectos e o que se relaciona com os professores horistas que 
nos termos do Substitutivo, sao qualificados como "requisitados" quando na 
milidade nao o sao, no entendimento tecnico do termo. 

As relagoes de trabalho do professor horista, sejam expressas ou tacitas, obe- 
decem as prescrigoes comuns as convengoes bilaterais de trabalho regidas pelas 
leis trabalhistas, nao cabendo, na especie, a restrigao constante do artigo 1.° do 
Substitutivo, que llmita os seus favores apenas aos requisitados, tanto mais que 
o assunto relative aos requisitados esta regulado pelo art. 2° 

For outro lado, se a proposigao objetiva beneficiar tambem aos professores 
horistas, a data de 12 de setembro de I960 esta em contradigao corn o seu espirito, 
levando-se em conta que os professores horistas comegaram a prestar servigos 
em data posterior aquela consignada no art. 1.° do Substitutivo. 

Certo, por um lapso, o art. 1.° do Substitutivo consigns a data de 12 de 
setembro de 1960, quando deveria estabelecer a de 16 de setembro de 1961, ocasiao 
em que ja estavam em exercicio todo os professores horistas admitidos atraves 
do provas de selegao. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovagao do projeto, nos termos do 
Substitutivo da Comissao de Justiga e da seguinte 

SUBEMENDA 

a emenda substitutiva da Comissao de Constituigao e Justiga. 
De-se ao art. 1° do Substitutivo a seguinte redagao: 

"Art. 1.° — Os professores contratados pela extinta Comissao de 
Administragao do Sistema Educacional de Brasilia e transferidos a Fun- 
dagao Educacional do Distrito Federal, bem como os professores horistas 
que tenham sido admitidos ate 16 de setembro de 1961, sao considerados 
estdvels e so poderao ser dispensados por motives de falta grave ou 
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circunstancia de orga maior, nos termos da ConsolidaQao das Leis do 
Trabalho." 

Sala das Comissoes, 5 de dezembro de 1961. — Mourao Vieira, Presidente 
— Jarbas Maranhao, Relator — Joaquim Parente — Nelson Maculan. 

PARECER N" 800, DE 1961 

Da Comissao de Finanfas, sobrc o Projeto de Lei do Senado n." 33, 
de 1960, que determina sejam efetivadas as professoras do ensino primario 
e medio que fizeram provas de selecao para o magisterio do Rrasilia. 

Relator: Sr. Dix-Huit Rosado 

O Projeto de Lei do Senado n.0 33, de 1960, de autoria do Senador Geraldo 
Lindgren, em estudos na Comissao do Flnancas, tern como objetivo, a efetivagao 
das professoras do ensino primario e do ensino medio, de Brasilia, com a condigao 
inicial na prestagao de provas de habilitagao. 

Alem dessa medida, determina o Projeto, que todos os direitos e prerroga- 
tivas desses professores, assim como os encargos decorrentes desta lei, para sua 
execugao, ficarao sob a responsabilidade da Fundagao Educacional do Distrito 
Federal. 

O Projeto encerra, no seu espirito, uma proposigao humana e justa. A sua 
analise, entretanto, pela Comissao de Constituigao e Justica do Senado Federal, 
revelou imperfeigao de ordem constitucional capaz de invalida-lo. 

Tendo em vista, porem, o alcance da medida proposta, a Comissao de Cons- 
tituigao e Justiga ofereceu emenda substitutiva visando disciplinar a materla 
em termos juridico-constitucionais, de forma a garantlr a sua aprovagao. 

Foi relator da materia nessa Comissao o Senador Nogueira da Gama, que 
tambem assinou a emenda substitutiva. Essa proposigao levantou debates, sofreu 
restricoes, tendo sido, finalmente, deslgnado relator do vencido o Senador Herl- 
baldo Vieira. 

Foram dois os pontos principals de divergencia verificados nos debates. Em 
primeiro lugar, o Art. 23, do Estatuto da Fundagao Educacional de Brasilia, 
determina que, extinguindo-se esta, o seu patrimonio revertera a Prefeitura do 
Distrito Federal. Nao seria justo, portanto, que os onus decorrentes da aprovagao 
da emenda ficassem a cargo da Uniao. Acresce o fato de se pretender solucionar 
a situagao de servidores regidos pela Leglslagao Trabalhista atravas providencias 
peculiares a legislagao funcionalismo public© civil d'a Uniao. 

Alem dosse detalhe, foi levantada na Comissao de Constituigao a preliminar 
de que, a exemplo do que foi feito na Lei n,0 3.930, de 1.° de agosto de 1961, 
que dava estabilidade aos servidores pioneiros da NOVACAP, deve ser, no pre- 
sente Projeto, preservado direlto de nogao por parte dos professores requisitados, 
de permanencia na Fundagao ou nas respectivas repartlgoes de origem. 

A Comissao de Constituigao e Justiga terminou a sua analise, com o ofere- 
cimento de outra emenda substitutiva, aprovada unanimemente, e que se encontra 
anexa ao presente. 

A Comissao de Servigo Publico Civil, estudando o assunto, houve por bem 
oferecer uma subemenda ao art. 1.° da emenda substitutiva determinando que 
sejam considerados estaveis, os professores horistas que tenham sido admitidos 
ate 16 de dezembro de 1961, bem como os professores contratados pela extinta 
Comissao de Administragao do Sistema Educacional de Brasilia, e transferidos 
a Fundagao Educacional do Distrito Federal. 

Determina ao mesmo tempo a subemenda, que esses servidores somente pode- 
rao ser dispensados, por motivo de falta grave ou circunstancia de forga maior, 
de acordo com o disposto na Consolidagao das Leis do Trabalho. 



A Comissao de Finangas, reconhecendo a procedencia dos argumentos invo- 
cados, e de parecer que o Projeto deve ser aprovado, nos termos da emenda 
substitutlva, com a subemenda da Comissao de Servigo Piiblico Civil. 

Sala das Comissoes, 5 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Dix-Huit Rosado, Relator — Lobao da Silveira — Ary Vianna — Caspar Velloso 
.— Lopes da Costa — Eugenio Barros — Fernandes Tavora. 

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

Sobre a Mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 538, DE 1961 

Nos termos regimentals, requeremos que o Senado nao funcione no dia 8 do 
mes em curso, data consagrada as comemoragoes religiosas de Nossa Senhora 
da Conceigao. 

Sala das Sessdes, 6 de dezembro de 1961. — Cunha Mello — Novaes Filho — 
Jorge Maynard. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Rui 
Palmeira. 

O SR. RUI PALMEIRA — Sr. Presidente, o Senado ouviu, hoje a tardc, o 
discurso do nosso honrado colega, Senador Lobao da Silveira, no qual S. Ex.a 

encaminhou uma reclamagao feita pela imprensa de Belem, a respeito de dois 
problemas que se relacionara com a atividade do Ministerio da Viagao e Obras 
Publicas. 

No mesmo instante em que falava S. Ex.a, procure! entrar em contato com 
o titular daquela Pasta, a fim de cooperar no esclareclmento do assunto. Nao se 
cncontrava S. Sx.n no sou gabinete e so ao final da sessao ordinaria pude colher 
informagoes rcfcrentes a reclamagao encaminhada pelo nosso eminente colega. 

A nota da Imprensa paraense girava em torno do desvio de locomotivas que 
teriam sido encomendadas para a Estrada de Ferro Belem—Braganga. 

Esclareceu o Sr. Ministro que nao houve desvio. As locomotivas adquiridas 
pela Rede Ferroviaria Federal S.A. destinavam-se a Estrada de Ferro Leopoldina; 
no cornego do proximo ano, as encomendas para a Estrada de Ferro Belem— 
Braganga serao embarcadas para o destino que objetivou a compra no exterior. 
Nao precede, pois, a reclamagao que a imprensa do Para divulgou com certo alarde. 

Quanto aos navios, informou o Sr. Ministro da Viagao e Obras Publicas que 
ja fora esclarecid'o, atraves do Oficio n.0 1.196, de 6 de outubro ultimo, dirigido a 
Comissao de Marinha Mercante, quo nenhum navio seria desviado do seu destino 
— no caso a SNAPP. O assunto esta devidamente resolvido, Ainda recenteraente, 
quando se empossou, em Belem, o representante da referida Comissao, teve S. 
Senhoria a oportunidade de divulgar o oficio que continha a determinagao do Sr. 
Ministro da Viagao e Obras Publicas. 

Transmitindo a Casa estas informagoes, espero ter dado, em nome do Sr. 
Ministro, a satisfagao que merecia o nobre Senador Lobao da Silveira. Certamente 
aquela alta autoridade dara esclarecimentos mais alongados a respeito do assunto 
que tanta agltagao tern provocado, atraves de artigos e ate de convocagoes para 
comicios na capital paraense. 

Sao as consideragoes que achei men dever prestar, no intuito de cooperagao 
e de maior aproxlmagao entrs aquele setor do Poder Executivo e esta Casa c, 
tambem, em atengao especial ao eminente Senador Lobao da Silveira. (Maito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha IMcllo) — Sobre a Mesa requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
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lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 539, DE 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requelro 

dispensa de publicagao para a imedlata discussao e votagao da redagao final do 
Projeto de Lei da Camara n.0 136, de 1961, que concede pensao especial de .... 
Cr$ 8.933,00 mensals a Maria Pompeia de Carvalho, vluva de Rlvaldo Coelho do 
Carvalho e sens filhos menores. 

Sala das Sessoes, 6 de dezembro de 1961. — Mathias Olympio. 
O SR. PRESLDENTE (Cunha Mello) — Passa-se a imediata discussao e vota- 

gao da Redagao Final. (Pausa.) 
Ninguem pedindo a palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. Os Srs. Senadores que a aprovam, quelram permanecer como 

se encontram. (Pausa.) 
Esta aprovada. O projeto volta a Camara dos Deputados. 
Para acompanhar a tramitagao do projeto naquela Casa, designo o nobre 

Senador Fernandes Tavora, Relator da materia. 
Sobre a Mesa outro requerimento que sera lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

£ lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 540. DE 1961 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 

intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto de Lei do Senado n.0 33, 
de 1960, que determina sejam efetivados os professores do ensino primario e medio 
que fizeram provas de selegao para o magisterio de Brasilia, a flm de que figure 
na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 6 de dezembro de 1961. — Lima Telxelra. 
O SR. PRES1DENTE (Cunha Mello) — O projeto a que se refere o requeri- 

mento, que acaba da ser aprovado, figurara na Ordem do Dia da proxima sessao. 

Sobre a Mesa 2 requerimcntos de urgencla que serao lidos pelo Sr. 1.0-Secre- 
tario. 

Sao lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N.0 541, DE 1961 
Nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, requeremos urgencla 

para o Projeto de Lei da Camara n.0 146, de 1961, que altera o Quadro da Secre- 
tarla do Tribunal Superior Eleltoral e da outras provldenclas. 

Sala das Sessoes, 6 de dezembro de 1961. — Hcribaldo Vieira — Daniel Krlegcr 
— Fausto Cabral — Benedicto Valladares. 

REQUERIMENTO N." 542, DE 1961 
Nos termos do art, 330, letra c, do Regimento Interno, requeremos urgencla 

para o Projeto de Lei da Camara n.0 65, de 1961, que autoriza o Poder Executlvo 
a abrir, pelo Ministerio da Saiide, o credito especial de Cr$ 4.000.000,00, para 
prosseguimento das obras do Hospital Matogrossense do Penfigo, com sede em 
Campo Grande, Estado de Mato Grosso. 

Sala das Sessoes, 6 de dezembro de 1961. — Fillnto Miiller. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esses dois requerimenlos que acabam 

de ser lidos, serao votados no fim da Ordem do Dia. 
Sobre a Mesa a Redagao Final do projeto aprovado, na sessao da tarde, em 

rogimo de urgcncia. Vai ser lida pelo Sr. l.0-Secretario. 
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£ lido o seguinte 

PARECER N." 801, DE 1961 
Rcda^ao final do Projeto de Lei da Camara n.0 143, de 1961 (n.0 

2.370-B/60, na Camara). 
Relator: Sr. Ary Vianna 
A Comissao apresenta a redagao final (fl. anexa) do Projeto de Lei da Camara 

n0 143, de 1961 (n.0 2.370-B/60, na Camara) que considera cidade satelite o 
chamado Nucleo Bandeirante, no Distrito Federal. 

Sala das Comissoes, 6 de dezembro de 1961. — Lourival Fontes, Presidente — 
Ary Vianna, Relator — Menezes Pimentel — Daniel Krieger. 

ANEXO AO PARECER N.0 801, DE 1961 
Rcda^ao final do Projeto de Lei da Camara n.0 143, de 1961 (n.0 

2.370-B/60, na Camara), que considera cidade satelite o chamado Nucleo 
Bandeirante, no atual Distrito Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — £ considerada cidade satelite de Brasilia, o chamado Nucleo Ban- 

deirante no atual Distrito Federal. 
Paragrafo unico — A localidade de que trata o presente artigo nao pode ser 

deslocada para qualquer outra zona, nao sendo nela permitida a construgao ou 
reconstrugao de imoveis de madeira. 

Art. 2.° — A fim de ocorrer as despesas com a instalagao do Nucleo Ban- 
deirante fica o Poder Executive autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, 
o cr^dlto especial de Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhoes de cruzeiros). 

Paragrafo unico — A aplicaqao da dotagao prevista podera ser aplicada pela 
Prefeltura do Distrito Federal, atraves de convenio 

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

O SB. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao a redagao final que 
acaba de ser Uda. 

Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. (Pausa.) 
Em votagao. Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai a sangao. 
Sobre a Mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.0-6ecretario. 

fi lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 543, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro 
dlspcnsa de publicagao para a imediata discussao e votagao da redagao final 
do Projeto de Lei da Camara n.0 188, de 1961. 

Sala das Sessoes, 6 de dezembro de 1961. — Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Passa-se a imediata discussao e vota- 
gao da Redagao Final. Consta do Parecer n.0 196, lido na hora do Expediente. 

Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
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Estd aprovada. O projeto val a san^ao. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 17, do 1961, de 
autoria do Sr. Senador Guido Mondin, que aplica aos trabalhadores 
rodoviarios dispositivos da Consolidaqao das Leis do Trabalho (aprovado 
em l.a discussao com emenda n.0 1-CCJ, em 20-11-61), tendo 

PARECER (n.0 733 de 1961 da Comissao de Reda^ao oferecendo a 
redaqao do vencido para 2.a discussao. (Pausa.) 

Em discussao o Projeto de Lei do Senado n.0 17, de 1961. (Pausa.) 
Nao havendo quern queira fazer uso da paiavra, encerro a discussao. 
Em votaqao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. O projeto vai a Camara dos Deputados. 

E o seguinte: 
Redaqao para segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 17, 

de 1961, que aplica aos trabalhadores rodoviarios disposiqoes da Conso- 
lidaqao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-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 que couber, as disposiqoes constantes da Segao 
V, Capitulo I, Titulo III, da Consolidaqao 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 publicaqao, revogadas 
as disposiqoes em contrario. 

Item 2 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 191 de 1961 (n.0 3.467, 

de 1961, na Casa de origem), que prorroga por mais um exercicio a vigen- 
cia da Lei n.0 3.798, de 2 de agosto de 1960, que abriu credito para a 
modernizaqao dos serviqos de seguranqa e proteqao ao voo (incluido em 
Ordem do Dia em virtude da dispensa do intersticio, concedida na sessao 
anterior, a requerimento do Sr. Senador Daniel Kricger), tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n.0   de 1961, da Comissao 
— de Finanqas. (Pausa.) 

Dm discussao o projeto. (Pausa.) 

Nao havendo quem queira fazer uso da paiavra, encerro a discussao. 
Em votaqao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. O projeto vai a sanqao . 

fi o seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.® 191/61 

Prorroga por mais um exercicio a vigencia da Lei n.® 3.798, de 2 de 
agosto de 1960, que abriu credito para a modernizaqao dos serviqos de 
seguranqa e proteqao ao voo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.® — Fica prorrogado pelo prazo de mais um exercicio, a vigencia da 

Lei n.® 3.798, de 2 de agosto de 1960, que abre um credito especial de  
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Cr$ 1.760,000.000,00 (hum milhao, setecentos e vinte e seis milhoes de cruzeiros), 
destinado a modernizagao e desenvolvimento dos servigos de seguranga e prote- 
gao ao voo, a cargo da Diretoria de Kotas Aereas. 

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

0 SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta esgotada a materia da pauta. 
Passa-se a votagao dos Requerimentos de urgencia, lidos na hora do expediente. 

Em votagao o Requerimento n.0 541. Os Srs. Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. O projeto a que ele se refere sera incluido na Ordem do Dia da 
3.a sessao ordinaria que se seguir a presente. 

Em votagao o Requerimento n.0 542. Os Srs. Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. Sera incluso na Ordem do Dia da proxima 3.a sessao ordinaria, o 
projeto a que o mesmo se refere. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessao, convocando antes, os 
Srs. Senadores para uma sessao extraordinaria, amanha, as 10 horas, com a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 93, de 1957 (n.0 399, de 1955, 
na Camara), que regula o exercicio do Magisterio Superior da Marinha, tendo 

PARECERES (n.0s 18, 19, 20, de 1959; 652, 653, e 654, de 1961). 
1 — Sob re o projeto: 
— da Comissao de Constituigao e Justiga, favoravel com a emenda que 

oferece, n.0 1-C; 
— da Comissao de Educagao e Cultura, favoravel ao projeto e a Emenda 
n.0 1-C e oferecendo a de n." 2-C; 
  da Comissao de Seguranga Nacional, favoravel nos termos do substitutivo 

que apresenta. 
II — Sobre o substitutivo: 

— da Comissao de Constituigao e Justiga: 
1.° pronunciamento: favoravel, com as alteracoes constantes das Emendas 

n.0s 3 e 12-CCJ; 
2.° pronunciamento: oferecendo as Emendas n.0s 13 e 14-CCJ e propondo 

nova redagao para a de n.0 6-CCJ; 
— da Comissao de Educagao e Cultura — favoravel com as subemendas; 

favoravel tambem as Emendas n.0s 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 14; considerando pre- 
judicada a de n.0 l-C; contrario as de n.0s 2, 3, 4, 7, 10, e 13. 

— da Comissao de Finangas — favoravel. 
2 

Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.o 33, de 1960, de autoria 
do Sr. Senador Geraldo Lindgren, que determina, sejam efetivados os professores 
do ensino primario e medio que fizerem provas de selegao para o magisterio de 
Brasilia (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio, conce- 



dida na sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador Lima Teixeira) tendo 
PARECERES 
— da Comissao de Constituigao e Justi^a, favoravel, nos termos do substitu- 

tivo que oferece; 
— da Comissao de Educagao e Cultura, favoravel ao substitutivo; 

— da Comissao de Servifo Piiblico Civil, favoravel ao substitutivo, com a sub- 
emenda que oferece; 

— da Comissao de Finan^as, favoravel ao substitutivo e a subemenda. 

Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 21 horas e 55 minutos.) 



245.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 

em 7 de dezembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, CUNHA MELLO, GILBERTO 
MARLNHO E MATHIAS OLYMPIO 

As 10 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 — Fausto Cabral — 
Femandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Dix-Huit Rosado — 
Argemlro de Figueiredo — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho 
— Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard* — Heribaldo Vieira — 
Ovidlo Telxeira — Lima Teixeira — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues 
— Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedlto Valadares — Milton Campos 
— Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Jose Feliciano — 
Lopes da Costa — A16 Guimaraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo 
Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A llsta de presenga acusa o oom- 
parecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo numero legal, esta aberta a sessao. 

Val ser llda a ata. 

O Sr. 2.0-Secretdrio precede a leitura da ata da sessao anterior, que, 
posta em dlscussao e sem d'ebates aprovada. 

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

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

Do Sr. Presldente da Republica, de 5 de dezembro, restituindo autogralos de 
proposlcoes legislativas sancionadas, a saber: 

— N.0 261 (n.0 de origem 585) — Projeto de Lei da Camara n.0 163, de 1961, 
que abre ao SenacTo Federal o credit© suplementar de Cr$ 329.000.000,00, 
ao OrQamento vlgente. 

— N.0 262 (nP de origem 588) — Projeto de Lei da Camara nP 147, de 1961, 
que autoriza o Poder Executive a abrir, atraves do Ministerio da Saude, 
o credit© especial de Cr$ 384.494.568,00, ao Departamento Nacional de 
Edemlas Rurals. 

OFlCIO 

— NP 2.070, de 6 de dezembro, do Sr. IP-Secretario da Camara enca- 
minhando o Projeto de Lei daquela Casa nP 192, de 1961, que prcrroga 
a vlgencia da atual Lei do Inquilinato: 
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PROJETO DE LEI DA CAIVIARA 
N.0 192, DE 1961 

(N.0 3.331-B, de 1961, na Casa de Origsm) 
Prorroga a vigencia da atual Lei do Inquilinato. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Fica prorrogada ate 31 de dezembro de 1962, a vigencia da Lei 
n.0 1.300, de 28 de dezembro de 1950, com as altera?oes posteriores. 

Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publica<;ao, revogadas 
as disposiQoes em contrario. 

(As Comissoes de Constitui?ao e Justi^a e de Finan^as.) 

TELEGRAMA 

De Joao Pessoa n.0 40 
Presidente do Senado Federal 
Brasilia — DF. 

227/29-11-61 Tenho honra comunicar Vossencia Assembleia Legislativa Paraiba 
aprovou unanimemente Requerimento n.0 527/61 autoriza Deputado Aloisio Perelra, 
cujo discurso mereceu inumeros apartes de solidariedade Lideres bancada todos 
partidos representad'os poder Legislativo, requeremos na formula regimental 
se]a consignada na ata dos nossos trabalhos uma mogao de desagravo a insigne 
figura de Argemiro de Figueiredo, perversamente atingido pelo radialista Helio 
Polito, em programa levado ao conhecimento publico, ontem a noite, pela 
televisao canal 2, do Recife, em que o pensamento e as palavras do eminente 
politico paraibano, sobre o primeiro Piano Diretor da SUDENE, foram distorcid'os 
por uma critica de ma-fe, inspirada em interesses inconfessaveis, insinuando que 
o chefe trabalhista e um inimigo da regiao e do seu estado, quando_ todos o 
sabemos um honrado representante e um lidimo patriota, com uma acao parla- 
mentar invariavelmente voltada para a soluQao dos problemas da Paraiba e o 
perfeito equacionamento do complexo social e economico d'o nordeste. Da solicl- 
ta^ao ora requerida, encarecemos a Mesa as necessarias providencias no sentido 
de se dar conhecimento ao Presidente do Senado Federal, ao ilustre Senador 
Argemiro de Figueiredo, ao Presidente do Conselho d'e Ministro, ao Preesidente 
da Republica, ao Presidente da Camara, ao Governador do Estado, ao Senhor 
Celso Furtado, ao Dr. Francisco Pesma de Queiroz. Sala das Sessoes, 29 de 
novembro de 1961. — Assina Aloisio Pereira, Raimundo Asfora, Mario 
Silveira, Nivaldo, Avila Lins, Jose Pires de Sa, Antonio Gadelha, Joacil Pereira. 
Inacio Feitosa — Presidente da Assembleia Legislativa da Paraiba. 

O SR. PRESIDENTE (Mouxa Andrade) — Esta finda a Leitura do expe- 
diente. (Pausa.) 

Sobre a mesa requerimento do nobre Senador Daniel Krieger. 
£ lido e deferido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 544, DE 1961 

Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interne, requeiro dispensa 
de intersticio e previa distrlbuiqao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 185, de 1961, que cria a profissao de leiloeiro rural e da outras providencias. 
a fim que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 7 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O projeto a que se refere o reque- 
rimento ora aprovado, figurara na Ordem do Dla da proxima sessao. 

Val ser lido outro requerimento. 



- 253 - 

fi lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N." 545, DE 1961 

Sr. Presidente: 

Nos termos do Regimento Interne, venho requerer a V. Ex.a sejam solici- 
tadas ao Minist6rio da Educagao e Cultura as seguintes informa^oes; 

1.°) Se a Verba 2.0.00 — Transferencias, Consignagao, Auxilios e 
Subventjoes, SubconsignaQao 2.1.01 — Auxilios, n.0 52 — Nucleos de Es- 
tudos e Pesquisas Cientificas (NEPEC) do Rio de Janeiro — Cr$   
10.000.000,00 (Diario Oficial de 17 de dezembro de 1960, fl. 256) foi paga? 

2.°) Em caso afirmativo, se houve alguma redugao decorrente do 
piano de economia? 

Sala das Sessoes, 7 de dezembro de 1961. — Gilbert© Marinho. 
O Sr. Moura Andrade deixa a presidencia, assumindo-a o Sr. Cunba 

Mello. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Continua a hora do expediente. 

(Pausa.) 
Ha oradores Inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Argemlro de Figueiredo. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, nao venho tratar, 

nas modestas palavras que vou pronunciar, do momentoso problema da SUDENE. 
Essa primeira etapa de minha luta lol encerrada pelo pronunciamento da outra 
Casa do Congresso e pelas solenidades singulares verificadas em Recife, sobre- 
tudo, as margens gloriosas do historico Capibaribe. 

Nao irel hoje, analisar os aconteclmentos sensacionais da capital pernam- 
bucana na tarde de ontem, o que fare! em dia proximo, para uma reafirmaijao 
de luta, sem temor e sem treguas, em defesa dos milhoes de homens pobres e 
abandonados, que pelejam de sol a sol na faina dos campos. 

Quero apenas, Sr. Presidente, registrar, nos Anais do Senado, mals um 
aniversdrio que ocorrera amanha da "Radio Borborema", grande esta^ao emis- 
sora, instalada em Campina Grande, do Estado da Paraiba. 

Esse orgao da imprensa falada compoe a poderosa Rede dos Dlarios Asso- 
clados, que o genio combative de Assis Chateaubriand organlzou e pos a servifo 
do Brasil. 

Poder-se-ia pensar que esse registro tern o sentido comum daqueles que se 
fazem assinalando o nascimento, puro e simples, de um jornal ou de uma esta?ao 
emlssora. Nao, Sr. Presidente, desejo homenagear a "Radio Borborema", como 
quern rende o mais sincere preito de admiragao a um orgao da imprensa, cheio 
de benemerencia. 

Nenhuma dlfusora nordestina excede-lhe os meritos. Nenhuma tem-se en- 
cartado melhor nos grandes destines que a clvllizagao tragou para os orgaos de 
dlvulga^ao e orlenta?ao da coletividade. Jamals a vi divorciada das grandes 
causas do povo. Se ela e grande no remanso da paz, maior tem side nas encruzl- 
Ihadas do sofrlmento. O Nordeste a conhece. Conhece-a e nunca Ihe pronuncia 
o nome sem emogao. Sabe o que ela fez, o que ela faz e o que podera fazer. Sabe 
que all esta uma organiza?ao poderosa de sua propria defesa. A seca de 1958 
tornou-a glorlosa. A afli?ao dos nordestinos refletla-se naquela Radio como se 
ela padecesse tamb^m os efeitos da calamidade climatica. Confrangia o coracao 
ouvl-la relatar o drama das crian?as que tombavam de fome e de sede. A grande 
emlssora nunca saia do ar. Invocava a agao do governo para salvar os outroa 
com o desespero de quern grita para salvar-se a si proprio. Fazia gosto ouvl-la 
no calor das reaijoes, quando tardavam as provldencias governamentals. 
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O Nordeste jamals esquecera a Radio Borborema. nesta hora, Sr. Preslden- 
te, em que transcorre mais um aniversario dessa emissora, tao cara aos paraiba- 
nos, que eu mando, desta tribuna, o mais caloroso abrago de homenagem e grati- 
dao, aos valentes e cultos rapazes da Radio Borborema e aos seus queridos opera- 
rios. E o fago na certeza de que homenageio o mais forte, o mais justo e o mais 
bravo orgao de defesa das maiores aspiragoes do povo de minha regiao. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Mou- 

rao Vieira. 
O SR. MOURAO VIEIRA — Sr. Presidente, nao posso deixar de atender ao 

apelo do Presidente da Federagao das Associagoes Rurais do Estado do Amazo- 
nas, embora tambem o tenha dirigido aos demais Senadores, por meio de um 
memorial em que justifica as diversas reivindicagoes apresentadas ao Sr. Mlnis- 
tro da Agricultura. 

Lutar pelos problemas da Agricultura do meu Estado, Sr. Presidente, e meu 
dever. E outra coisa nao tenho feito nesta Casa; as vezes, bem sucedido, e outras 
vezes, em pura perda. 

Focaliza o Dr. Euripedes Ferreira Lins, em primeiro lugar, a Inspetoria Flo- 
restal do Amazonas, declarando que a Amazonia dispoe de apenas uma Inspetoria 
Floretal, com sede em Belem. E, por surpreendente que seja, nao exerce agao no 
Amazonas. Trata-se, de organismo util e necessario a regiao, principalmente se 
considerarmos a sua agao lucrativa e orientadora no que diz respeito a preserva- 
gao de nossas principals especies florestais. Dai a convenlencla de ter abrangido 
o Amazonas a assistencia proporcionada pelo Servigo Florestal, atraves da crla- 
gao da Inspetoria Regional em Manaus, ja comunicada a Federagao das IndAs- 
trias Rurais do Estado pelo Dr. Manoel Camara, Diretor do Servigo Florestal do 
Ministerio da Agricultura. Entretanto, apesar da comunicagao do Diretor do Ser- 
vigo, ate hoje, nao foi instalada a Inspetoria no Amazonas. 

Falha ainda mais gritante, no mecanlsmo assistencial de uma classe, 6 a 
inexlstencia, no Amazonas, de uma Inspetoria de Defesa Sanitaria Animal. 

Parece ate que o Amazonas nao e um Estado da Federagao. 
Embora haja um posto destinado a proporcionar assistencia sanitaria aos 

rebanhos do Estado, a verdade e que se encontra na dependencla do Ministerio 
da Agricultura, desaparelhado de pessoal e material, e ainda subordinado a 
Inspetoria de Defesa Animal, em Belem, e praticamente nao funciona, apesar da 
boa vontade dos seus responsaveis. 

Tais informagoes me foram fornecidas pelo Presidente da Associagao Rural 
do Estado do Amazonas. 

Negligencla-se a situagao dos rebanhos amazonenses, atacados de molestlas 
e, em alguns casos, ameagados de exterminio, sem que a agao daquele Posto, pelas 
razoes expostas, se faga sentir, na extensao e forma necessaria. 

No ano passado. o rebanho do Baixo Amazonas foi quase exterminado por 
molestlas. O Posto estava tao desaparelhado que nem sequer possuia vacinas na 
cidade de Manaus. Por intermedio do Ministerio da Agricultura, conseguimos 
milhares de vacinas que para la foram enviadas. 

Urge, por conseguinte — e esta e uma reivindicagao das mais veementes dos 
pecuaristas amazonenses — que o Ministerio da Agricultura crle a Inspetoria de 
Defesa Sanitaria Animal do Amazonas, a exemplo das existentes para o setor 
vegetal e fomento agricola. 
Subvengao as Associagoes Rurais 

Sabemos, perfeitamente, que o Ministerio da Agricultura e, dentre os demais, 
o que maiores sacrificios tern sofrido em suas verbas orgamentarias. Nao menos 
verdade, entretanto, e que as Associagdes Rurais, por sua vez, sao as entidades 
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mai^ prejudicadas no recebimento de suas verbas no Or?amento do Minist6rio 
da Agricultura. 

Nao 6 possivel, diz ainda o Dr. Euripedes Ferreira Lins fazer-se associativis- 
mo doutrinario e estlmular os ja tao desanlmados e descrentes agricultores e cria- 
dores brasilelros, notadamente do Amazonas, sem que se Ihes possa dar o minlmo 
de ajuda e assistencia de que carecem. Essa quase paralizagao das atividades de 
nossas associa?6es rurais esta ocorrendo e a situagao ameaga tomar-se ainda 
mais dramatica e lamentavel. 

O Sr. Aid Guimara.es — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. MOURAO VIEIRA — Com multo prazer. 

O Sr. Aid Guimaraes — Minha Interferencia e para lamentar que, no Estado 
do Amazonas, um dos mais adiantados na cria?ao brasileira, nao exista o servico 
de prote?ao sanitaria animal. Creio que as Associagoes Rurais do Estado de 
V. Ex.a tern razao no apelo que fazem no sentido de reivindicar, para o seu 
Estado, este instituto llgado ao Ministerio da Agricultura, que realmente e o 
protetor de nossa pecuaria. Com o meu aparte, solidarizo-me com as associagoes 
rurais do seu Estado, no sentido de que obtenham do Ministerio da Agricultura 
a crla?ao deste orgao no Estado de V. Ex.a 

O SR. MOURAO VIEIRA — Nao poderia esperar outra atitude de V. Ex.a, 
que, em varlas oportunidades, se tern manifestado favoravel aos interesses do 
Amazonas. 

O Sr. Cunha Mello — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. MOURAO VIEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Cunha Mello — Ainda nao recebi o apelo a que V. Ex.a se refere. 

Entretanto, dado a justeza dele e a idoneidade de quern o faz da tribuna do 
Senado, empresto-lhe a minha solldariedade. Nos, do Amazonas, em situa?6es 
como esta, somos uma so Bancada e nos irmanamos para a defesa do Estado do 
Amazonas. 

O SR. MOURAO VIEIRA — Agradego e incorporo o aparte de V. Ex.a ao 
meu dlscurso, ao qual ele da mais substancia e autoridade. 

O Sr. Vivaldo Lima — V. Ex.a permite um aparte? 
O SR. MOURAO VIEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Vivaldo Lima — V. Ex.a nao fala apenas em seu proprio nome, pois 

esse apelo ao Ministerio da Agricultura nao e so da Bancada Amazonense mas, 
tambem do proprio Estado do qual V. Ex.a e um dos representantes mais operosos 
nesta Casa e que no particular, tern sido incansavel. 

O Sr. Aid Guimaraes — Muito bem! 
O Sr. Vivaldo Lima — Que o nobre orador prosslga assim, porque ao Amazo- 

nas falta tudo. Pedimos, apenas, um pouco de assistencia dos Poderes da Repii- 
bllca, a fim de que o Estado conslga encaminhar-se no sentido do seu progresso, 
que ainda nao e aquele desejado pelos amazonenses. O povo quer apenas, que 
se criem condl?6es minimas que Ihe possibllitem remover os obstaculos. Cumpre 
evitarmos que o Estado seja entregue a propria sorte. A total falta de assistencia 
flnancelra por parte dos poderes da Uniao levara o povo ao desespero. Tem 
V. Ex.a tod'a a razao, e o meu desejo e que os orgaos competentes do Governo 
Parlamentarista atendam os apelos para que a pecuaria no Amazonas seja defen- 
dlda. Este o aparte que desejava ver incorporado ao dlscurso de V. Ex.a 

O SR. MOURAO VIEIRA — Ainda desta vez nao me faltou o apoio fratemo 
do nobre Senador Vivaldo Lima, meu querido amigo e mats do que amigo, meu 
quase irmao, porque desde a infancia temos convivido. O Amazonas portanto 
esta de parabens ja que sua Bancada, pelos seus tres representantes, mais uma 
vez se une na defesa dos abandonados interesses daquela regiao. 
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A Federagao considera lamentavel o descuido, e estou de pleno acordo. 
Nao e esta a primeira vez que faco apelos, em varies e sucessivos governos, 
desde que freqliento as tribunas desta e da outra Casa do Congresso Nacional; 
dediquei a minha a?ao parlamentar quase que exclusivamente aos programas 
e aos problexnas da agricultura e da pecuaria, levado naturalmente pela profls- 
sao que adotei, a de agronomo. 

O Sr. Vivaldo Lima — V. Ex.a e grande autoridade no assunto. 
O SR. MOURAO VIEIRA — Muito obrigado a V. Ex.® 
Em outro topico, refere-se o Presidente da Federaijao. Sr. Euripedes Fcrreira 

Lins, que ate poucos dias era Secretario da Agricultura do Estado, ao problema 
da distribuigao cJe sementes, assunto que tenho versado nesta Casa, talvez com 
excessiva abundancia e que, realmente, no momento se encaminha para solugao 
definltiva. 

A dlstribuigao de sementes por parte do Instltuto Agronomico do Norte 
tem-se constituido, efetivamente, num pproblema dos mais agudos. Basta que o 
Senado saiba que em 1960, no ano passado portanto, chegou a ser vendldo na 
clcfade de Manaus e em alguns outros Munlcipios um qullo de semente de juta 
por mil e duzentos cruzeiros, quando essa semente e produzida no Institute 
Agronomico do Norte e deve ser dada gratuitamente aos agricultores. 

Em viagens que tenho felto no Baixo-Amazonas e Sollmoes venho aconse- 
ihando aos juticultores a que, daqui por diants, fagam os seus pequenos celeirosde 
sementes para que nao dependam do Institute Agronomico d'o Norte. 

No Govemo Janio Quadros consegui — allds, consegulmos porque quern 
consegulu nao ful eu mas a Bancada e o povo amazonenses — que realmente 
esse problema fosse encaminhado e envidamos ssforc-os no sentido da llberagao 
de uma verba de vinte milhoes de cruzeiros, consignada em emenda de iniciatlva 
da Bancada, para que o Institute Agmomico do Norte instalasse estagao experi- 
mental em Caldeirao, no Municipio de Manacapuru. 

Estou agora informado de que a verba ja esta libarada e que o Diretor do 
Instituto, o Sr. Conduru, se apresenta para recebe-la. O certo, porem, e que 
ainda no corrente ano, em 1961, na safra presente, a semente de juta alcangou 
prego exorbitante. 

O Sr. A16 Guimaraes — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. MOURAO VIEIRA — Com todo o prazer. 
O Sr. Aid Guimaraes — V. Ex.a, neste momento, faz reivlndicagao muito 

importante para seu Estado. La estive numa oportunldade, a convite do nobre 
Senador Cunha Mello e do Governador Gilberto Mestrlnho, e tive ensejo de 
assitir, de ver com os meus olhos o interesse que os agricultores da regiao 
amazonica tern no sentido de dar melhor destino a suas terras na procura prl- 
maclal de boas sementes. Em Itacoatiara, onde tambem estivemos alias em 
companhia do nobre Senador Guido Mondin, vimos o interesse do entao Secreta- 
rio de Agricultura em fazer proselltismo entre os agricultores da regiao no 
sentido de que reivindicassem do Governo a dlstrlbuigao eficiente das sementes. 
Sabemos que o Amazonas e um Estado eminentemente dedicado a agricultura 
e conheoemos as diflculdades daquela regiao, As vezes InsuperAvels. Temos, pois, 
que estar de acordo com a nobre reivlndicagao da V. Ex.a no sentido de que se 
proplcle malor facilidade na dlstribulgao das sementes aos pobres agricultores 
da Amazonia. Solicfarizo-me com V. Ex.a e dou meu assentimento A reivlndica- 
gao que o nobre Senador esta fazendo em favor de seu Estado. 

O SR. MOURAO VIEIRA — Agradego o aparte de V. Ex.a V6 o Senado como 
um desppretensioso discurso... 

O Sr. Vivaldo Lima — Nao apoiado. Discurso de grande utilldacfe. 
O SR. MOURAO VIEIRA — ...esta enriquecldo com tao brilhante apartes. 
O Sr. Aid Guimaraes — V. Ex.a muito bem reivindlca a solugao dos proble- 

mas do povo da Amazonia. 
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O SR. MOURAO VIEIRA — Muito obrigado a V. Ex.a O criterio adotado 
para fazer chegar esse material a^ maos dos seus plantadores nao satisfaz, 
evidentemente. De fato, com a centraliza?ao dos servigos de distribulgao de 
sem?ntes a cargo do Govemo do Estado, sem que delas se utilizem, na exten- 
sao que serla Hcito esperar, as Assoclaqoes Rurais, para efeito de efetivagao 
desse trabalho em seus respectivos munlcipios, o que se tern observado e a 
ausencia de sementes na epoca devida, em varios centres de produqao, contras- 
tando com outras areas, as vezes de capacidade produtlva mais limitada, onde 
aquele material abunda e excede as necessidades da regiao. 

Portanto, a deflclencia e apenas na distribuigao das sementes — digo isto 
porque posso afirma-lo — e recebi informaqao ha cerca de oito dias de que a 
produgao da juta na Amazonia, na proxima safra sera a malor de todos os 
tempos. 

Se a CACEX mantiver no atual Govemo a orientagao que seguiu, no ano 
passado, poderemos exportar para cima de vinte milhoes de quilogramas de 
juta em 1962. 

De 1955 para ca, num esforgo herciileo dos juticultores conseguimos tomar 
o Pais auto-suficlente, de modo que agora ja podemos pensar em termos de 
exportagao. 

Na viagem que fiz a America do Norte, em julho do corrente ano, tive opor- 
tunidade de verlflcar o gramJe interesse que aquele Pais demonstra pela impor- 
tagao de nossa juta. A firma IBS ABA exportou para a Argentina, no corrente 
ano, grande parte dos exoedentes. Portanto o Amazonas se oferece para resolver, 
em parte, o problema nacional, que e exatamente a limitaqao na despesa com 
divlsas e, em ultima analise, a auto-suficiencia na exportagao. Isto nada mais 
nada menos slgnlfica do que a economia de divisas. 

Diante dessa ocorrencia e com vista a assegurar uma distribuigao mais 
objetiva e eficlente de sementes em nosso Estado, quer de juta, quer de arroz, 
o Presidente da Federagao apela no sntido de que o Institute Agronomico do 
Norte seja instruido para doravante, destlnar as Associagoes Rurais do Ama- 
zonas, atrav^s da Federagao, uma quota especifica e anual de cada uma daque- 
las especies de sementes, assegurando, assim o atendimento das necessidades 
de seus associados, verdadeiros agrlcultores. 

Sendo a Federagao uma sociedade nao vlnculada a politica, — ela e profis- 
slonal e parece-me tambem que, embora politico milltante, esta deve ser a 
solugao: entregar parte dessas sementes, para que a Federagao as distribua as 
diferentes Associagoes, provendo assim o Estado das sementes necessarias k 
produgao. 

Sr. Presidente, h& alnda um capitulo que desejo versar, naturalmente com 
a brevidade que o tempo exige: a defesa da produgao de guarana. 

Desde 1944, pelo Decreto-lei n.0 8.425, de 14-4-44 foi tornado obrigatdrio, 
em todo o terrltdrlo nacional, o uso de uma percentagem d'e sementes de guarand 
(Paulina Cupana H.B.Kvar Borillis, Mart Duche) nos produtos cuja propaganda 
comercial se baseie no nome da referlda planta. 

Essa, Sr. Presidente, e outra historia que por ser muito longa, adiarei para 
outra oportunidade. Quango Deputado Federal em 1946, muito lutei nesse sentido. 
No momento, apenas reproduzo o que atualmente pensa a Federagao. A citada 
lei dlz, no seu paragrafo unlco do art. 1.°: 

"A medida estende-se a todos os produtos em cujos rotulos, bulas, 
e publicidade, se use a palavra guarana." 

Estd na consciencia de todo o Senado e de toda a Nagao, que o guarana que 
se toma no Brasil nao possui um centlgrama de paullna cupana. 

Nao e demais cltar o paragrafo unlco do art. 2.°: 
"os fabricantes deverao comprovar, perante a fiscalizagao compe- 

tente, a aqulslgao e aplicagao de quantidade de guarana proporcional ao 
volume de sua produgao." 
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Sr. Presidente, a producao de guarana limita-se quase que exclasivamente ao 
Mimlcipio de Maues. Digo quase exclusivamente, porque Manaus e Manacapuru 
ja possuem fabricas pioneiras. Pois bem, toda a produQao e de 300 tonaladas e o 
numero de garrafas de guanara no Brasil, e de milhoes. 

Quando discuti o problema como Deputado Federal, provel que apenas um 
centeslmo do guarana vendido ao publico poderla center o produto amazonense, 
por insuficlencia da produgao. E por que Insuficiencia? 

Porque as fabricas de guarana nao adquirem a paulina cupana e, dessa 
forma, nao estimulam novo plantio para suprir os mercados. 

Essa lei, que esta em plena vigencia, nao vem sendo observada pelas firmas 
radicadas no Sul, que industrlallzam bebidas com o nome slmulado de guarana. 
Ignora-se qual o amparo juridico que Ihes permite fuglr ao cumprimento dos 
dispositivos legais. 

Ja naquele tempo — e penso que tenho o apolo e ate a asslstencla do nobre 
Senador Novaes Filho, ao tempo Ministro da Agricultura — a produgao do 
guarana do Amazonas tena'e cada vez mais a crescer. Haja vista que outras 
areas, que ate entao desconheciam a cultura do guarana, como Manaus, Borba, 
Nova Olinda do Norte etc., ja estao se dedicando ao seu cultivo, contribuindo 
com parte substancial da produgao de acordo com a estimativa feita pela 
Secretaria de Agricultura, a safra de guarana para o presente ano e de aproxi- 
madamente trezentas toneladas, incluindo bastao ou rama. No entanto, esta 
pequena produgao por falta de cumprimento da Lei n.0 6.425, nao tera escoa- 
mento facil, uma vez que o guarana amazonense continua a ser vendido a um 
unlco comprador em Mato Grosso, 

Sr. Presidente, este e outro ponto para o qual chamo a atengao do Senado. 
Ha, efetivamente, monopollo de compra d'o guarana por parte de apenas uma 
firma, adqulrente de todo o guarana do Amazonas, enquanto o consumidor na- 
clonal ingere bebidas com o seu nome sem nenhuma das propriedades que serlam 
obtidas com a aplicagao da percentagem exlgida na lei de uso obrlgatbrlo de 
guarana. 

Se cumprida fosse a lei, por parte dos produtores de bebidas, ja se teria 
estimulado, consideravelmente, a produgao do guarana com a abertura desse 
mercado certo, dando lugar a uma seguranga de financiamento e criandto, as- 
sim, uma nova fonte de produgao dentro da Incipiente agricultura do Amazonas. 

O Sr. Vlvaldo Lima — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. MOURAO VIEIRA — Pols nao. 
O Sr. Vivaldo Lima — V. Ex.a fala em incipiente cultura de guarana. Veja 

V. Ex.® como tudo no Brasil e contradltdrio. O guarana sempre exlstiu nas selvas 
amazonenses. Certamente velo com a criagao do muncfo e, agora, nos, amazo- 
nenses, falamos em incipiente cultura. 

O SR. MOURAO VIEIRA — Perfeitamente. 
O Sr. Cunha Melio — Permite V. Ex.® um aparte? 
O SR. MOURAO VIEIRA — Com prazer. 
O Sr. Cunha Meilo — Acrescente V. Ex.®, no rol das autorldades que devem 

ser chamadas a opinar sobre o assunto, o proprio Departamento Naclonal de 
Saude Piiblica que precisa veriflcar as bebidas que surgem como sendo guarana 
e que realmente nao contem essa extraordlndrla mat^ria-prima. A omissSo 6, 
sobretudo, do Departamento Naclonal de Saiide Publica. 

O SR. MOURAO VIEIRA — Agradego o aparte de V. Ex.® e Inclulrel tam- 
Wm esse setor da administragao publica. 

Sr. Presidente, tenho a consclencia exata do que fago trazendo esta recla- 
magao ao conhecimento do Senado da Republica e d'a Nagao. Sel que estou inves- 
tindo contra as poderosisslmas fabricas de guarana, que tern conseguido, em 
todas as oportunidades, abafar as vozes dos representantes e da Imprensa ama- 
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zonenses, bem assim de todos aqueles que zelam pelos interesses da coletividade. 
O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a mais esta interrupqao? 

O SR. MOURAO VIEIRA — Pois nao. 

O Sr. Vivaldo Lima — Lembro a V. Ex.a um decreto do Presidente Getulio 
Vargas, na vigencia do Estado-Novo, determinando a percentagem de guarana 
nos refrigerantes feitos com essa materia-prima, principalmente os das grandes 
firmas, como a Companhia Antartica Paullsta e a Cervejaria Brahma. A celeuma 
que a mecfida causou fol de tal ordem que o Presidente da Repiiblica foi obrigado 
a esquecer o decreto. Nao havia interesse em ajudar a produQao, ou, pelo menos, 
o consume dos refrigerantes produzidos a base do guarana amazonense. Veja 
V. Ex.a; a providencia causou tal celeuma e resistencia que o proprio Presidente 
da Republica foi obrigado a esquecer o decreto determinando que a industria 
d'o guarana no Brasil o empregasse realmente nos seus refrigerantes e nao 
utilizasse apenas o nome da bebida. 

O SR. MOURAO VIEIRA — Agrade?o o aparte de V. Ex.a 

O Sr. Cunha Melo — Permita V. Ex.a adir um caso pitoresco ao seu discurso. 
Conta-se que uma dessas fabricas de bebidas com o nome de guarana foi, um 
dia, procurada por um produtor amazonense, que levava um desses pedaqos de 
guarana. O responsavel pela fabrica reuniu os sdcios e todos os empregados para 
mostrar-lhes o que era guarand. E fato sabido. 

O SR. MOURAO VIEIRA — Nao 6 bem pitoresco, porque histdrico. 

Tenho a impressao de que o fato ocorreu, porque, na realidade, os que 
enriquecem — nao sou contra os ricos; sou favoravel a eles — os que enriquecem 
com esse produto do Amazonas, tern conseguido, ate hoje, abafar as vozes mais 
autorizadas do Pais. 

O Sr. Cunha Mello — Enriquecimento licito e coisa respeitdvel. 

O SR. MOURAO VIEIRA — Dirao V. Ex.as que, entao, nos cabe um pouco da 
culpa, porque, sendo representantes do Estado, deveriamos ocupar a tribuna mais 
vezes. 

Estou cansado, Sr. Presidente. fi preciso tomar folego. Os assuntos dessa 
natureza, se repetidos, tornam-se monotonos, ninguem mais nos ouve. E seme- 
ihante aquela miisica de realejo, que tanto escutamos, nao mais ressoa, em nossos 
ouvidos. 

Prometo, entretanto, se a tanto Deus me ajudar, que iniciarei agora, no 
Senado, com o apoio dos nobres colegas de Bancada e de todo o Senado, estou 
certo, uma nova campanha. 

Pode ser que sob esta nova forma de Govemo, consigamos alguma coisa em 
proveito da regiao. 

O Sr. Cunha Mello — Talvez. 

O SR. MOURAO VIEIRA — Pelo que se verifica, nao 6 demais solicitar de 
V. Ex.a, Sr. Presidente, energicas providencias no sentido do cumprimento estrito 
da lei, por parte das empresas industrials atualmmte produtoras de bebidas com 
o nome simulado de guarand, corporificadas nas seguintes medidas que garantam 
o Incremento da produc&o do guarand: 

a) finalmente a longo prazo para a formaqao de guaranazais e assistencia 
tecnica de defesa pelos orgaos competentes do Ministerlo da Agrlcultura; 

E o Minlsterio nao dispoe de posto de assistencia Tecnica. 

h) garantia de preqos minimos decretados pelo Govemo Federal e aquisigao 
de toda produqao excedente pelo drgao competente, no sentido de uma aqao regu- 
ladora e da maior eficiencia junto aos produtores de bebidas para a plena execuqao 
do que determina a Lei n.0 6.425. 
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A respeito de pregos minimos, Sr. Presidente, quero fazer mais uma refe- 
renda ao caso da juta. No dia 15 de julho do corrente ano, o ex-Presidente Janio 
Quadros assinava o decreto que instituia o prego minimo para a juta, no correr 
da presente safra. Em 25 de agosto, como todos sabemos, o ex-Presidente aban- 
donou o Govemo. 

Esse decreto ainda se encontra no Tribunal de Contas para as devidas provi- 
dencias. A confusao e tal no Pais, principalmente no Ministdrio da Agricultura, 
que o atual Presidente da Republica baixou novo decreto fixando o prego minimo 
da juta. 

Confesso que nunca vi tanta confusao; dois decretos baixados no mesmo 
sentido, um calcado no outro, quando o primeiro ainda se encontra no Tribunal 
de Contas. 

Se minha voz fosse ouvida pelos Srs. Ministros daquele Tribunal faria daqui 
um apelo, para que resolvessem o problema da fixagao do prego minimo da 
juta, para atender a safra do ano prdximo, uma vez que a presente safra estd 
terminada. 

O Sr. Euripedes Ferreira Lins reivindica a venda de material agricola as 
Federagoes para revenda direta is Entidades Rurais e Municipals, dando especial 
destaque ao arame farpado que ja atinge um prego proibitivo nas cidades de 
onde se origina, e no Amazonas, com a demora no transporte, os juros dos 
capitals alcangam niveis excepcionais. 

Sr. Presidente, penso ter atendido e com satisfagao, as reclamagoes do meu 
Estado porque e sempre com alegria que focalizo os problemas da minha terra, 
tao desamparada, tao desassistida, mas sempre tao esperangada no patriotismo 
dos nossos Govemantes. 

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

Durante o discurso do Sr. Mourao VIeira, o Sr. Cunha Mello se ausenta 
da presidencia, assumlndo-a o Sr. Gllberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (GUberto Marinho) — Tern a palavra para explicagao 
pessoal, o nobre Senador Heribaldo Vieira. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Sr. Presidente, acaba de chegar, nesta cidade, 
o Govemador do meu Estado, o Dr. Luiz Garcia. 

S. Ex.a vem a esta Capital apelar para o Govemo, no sentido de um imediato 
socorro a populagao do meu Estado que se debate numa grande afligSio, diante 
do flagelo calamitoso da seca que assola duas faixas geogrdficas do meu Estado, 
uma no Sudoeste e outra ao Norte, no baixo Sao Francisco. 

Os Municipios de Pogo Verde, onde acaba de dar-se um incendio em cinco 
fazendas, devorando todas as pastagens e deixando o gado a morrer de fome, 
de Tobias Barreto, de Carira, de Frei Paulo e de Ribeirdpolis e, ao Norte, nos 
Municipios de Gararu. Porto da Folha, Caninde, Pogo Redondo, Pogo Verde. Monte 
Alegre e Nossa Senhora da Gldria. 

A sltuagao 6 de tal ordem que as populagoes estao abandonando seus muni- 
cipios h procura de trabalho e de recursos que evitem sua total dizimagao. 

O Sr. Lima Teixeira — V. Ex.a permite um aparte? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Pois nao. 

O Sr. Lima Teixeira — V. Ex.a tem toda razao, quando faz apelo ao Governo 
a fim de que socorra os nossos Estados, Bahia e Sergipe, que, neste instante 
sofrem as conseqiiencias de uma estiagem prolongada, sd compardvel a de 1939. 
Na Bahia. por exemplo, sessenta municipios foram atingidos. Pior do que a 
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prdpria fome, a falta de assistencia, por parte do Poder Piiblico, estd transfor- 
mando a regiao numa zona quase despovoada onde so grassa a pobreza, o desen- 
canto. As suas populagoes estao se retirando, em massa, para outras localidades 
onde possam sobreviver. O Sr. Ministro da Viaqao, Cel. Virgilio Tavora, acompa- 
nhado do Governador Juracy Magalhaes, percorreram os municipios baianos 
assolados pelo flagelo, tendo S. Ex.a o Ministro est;ndido a sua sindicancia ate 
Serglpe. Voltando a esta Capital, descreveu ao gabinete a situagao calamitosa 
da regiao, e providenciou recursos necessdrios para socorrer aquelas populagoes. 
Estou, agora, informado de que o Sr. Presidente Joao Goulart, interessando-se 
pela sorte das vitimas das secas, acaba de autorizar abertura de credito para 
amparo imediato aquelas regioes. 

O SR. HERIBALDO V1EIRA — Muito obrigado a V. Ex.a A comunicagao que 
fez a Casa jd era do meu conhecimento. 

Na verdade, o Sr. Presidente Joao Goulart tem demonstrado o maior interesse 
em socorrer as populaqoes vitimas da calamitosa seca, no momento atual. 

Li no Correio da Manha de anteontem, dia 5 do corrente, que trezentos e trinta 
bilboes de cruzeiros foram liberados pelo Ministdrio da Fazenda, para atendi- 
mento as reclamagoes recebidas de vdrios Estados do Nordeste exigindo-se o 
cumprimento do que se planejou para esse atendimento. 

Acompanhei S. Ex.a, o Sr. Ministro da Viagao, numa viagem, M poucos dias, 
ao Nordeste. S. Ex.a visitou os Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e viu, 
com scus prdprios olhos, o que estou denunciando a esta Casa. 

Atraves da imprensa e por informagao do prbprio Sr. Ministro, soube que o 
Estado de Sergipe estd incluido entre aqueles que receberao os beneficios que 
suplicamos tao ansiosamente. 

Apelo ainda para o Sr. Ministro no sentido de que nao tarde o fornecimento 
de caminhoes pipa as popula^oes desses municipios ha ipouco enumerados, a fim 
de que nao sofram o suplicio da sede e nao vejam perecer o seu gado. 

Insisto, Sr. Presidente, nesta providencia que vira, de certo modo, minorar 
o sofrimento daquela gente e evitar o seu exodo. 

O Governador do Estado abriu duas frentes de trabalho: uma em Porto da 
Folha e outra em Poqo Verde. Isso, entretanto, e pouco, porque precisam tambdm 
de dgua para beber e sem caminhoes pipa nao poderao executar esses trabalhos, 
e talvez morram de sede. 

As rogas de cereais, Sr. Presidente, acabaram-se completamente. A farinha, 
produto principal na alimentagao dos nordestinos, estd custando, em meu Estado, 
no dia de hoje, cinqiienta cruzeiros o litro. Portanto, essa gente, que nao tem 
trabalho, nao tem rogas para cuidar, nem sequer agua para beber, nao poderd 
adquirir os generos essenciais a sua alimentagao. 

Fago, desta tribuna, um apelo ao Sr. Presidente da Republica e ao Sr. Ministro 
da Viagao e Obras Piiblicas, para que nao retardem, nem mais um instante, o 
socorro as vitimas das secas no Nordeste, notadamente no meu Estado, o Estado 
de Sergipe. 

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

Durante o discurso do Sr. Heribaldo Vieira, o Sr. Gilberto Marinho 
e substituido na presidencia pelo Sr. Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — Vai ser lida redagao final enca- 
minhada d Mesa. 
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fi lido o seguinte: 
PARECER 

N.0 802, DE 1961 

Redagao final do Projelo de Resolugao n.0 53, de 1961, que toma sem 
efeito a nomea?ao de Francisco Ojeda. 

A Comissao Diretora apresenta a redagao final do Projeto de Resolucao n.0 

53, de 1961, nos seguintes termos: 

RESOLUQAO 

O Senado Federal resolve: 
Artigo unico — Fica sem efeito a nomeagao de Francisco Ojeda para cargo 

da classe inicial da carreira de Taquigrafo, do Quadro da Secretaria do Senado, 
conforme requer. 

Sala da Comissao Diretora, 7 de dezembro de 1961. — Moura Andrade — 
Cunha Mello — Gilberto Marinho — Novaes Filho — Mathias Olympic — Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — Sobre a mesa requerimento que 
vai ser lido. 

£ lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 546, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Intemo, requeiro dls- 
pensa de publicacao para a imediata discussao e votagao da redagao final do 
Projeto de Resolugao n.0 53, de 1961, que torna sem efeito a nomeagao de Francisco 
Ojeda. 

Sala das Sessoes, 7 de dezembro de 1961. — Gilberto Marinho — Mathias 
Olympio. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — Em discussao a redagao final 
dispensada de publicagao. 

Nao havendo quem fag a uso da palavra, encerro a discussao. (Pausa.) 
Em votagao. 

Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final, queiram permanecer senta- 
dos. (Pausa.) 

Aprovada. 
Vai h promulgagao. (Pausa.) 
Passa-se h 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 93, de 1957 (n.0 399, 
de 1955, na Camara), que regula o exercicio do magistdrio Superior da 
Marinha, tendo Pareceres (n.0s 18, 19, 20, de 1959, 652, 653 e 654, de 1961). 
I — Sobre o projeto — da Comissao de Constituigao e Justiqa, favordvel 
com a emenda que oferece, n.0 1-C; — da Comissao de Educagao e Cultura, 
favordvel ao projeto e a Emenda n.0 1-C e oferecendo a de n.0 2-C: — da 
Comissao de Seguranga Nacional, favoravel nos termos do substitutivo 
que apresenta. II — Sobre o substitutivo — da Comissao de Constituigao 
e Justiga — 1.° pronunciamento: favordvel, com as alteragoes constantes 
das Emendas n.0s 3 a 12-CCJ; — 2.° pronunciamento: oferecendo as Emen- 
das n.0s 13 e 14-CCJ e propondo nova redagao para a de n.0 6-CCJ; — da 
Comissao de Educagao e Cultura — favordvel com subemendas; favordvel 
tambem as Emendas n.0s 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 14; considerando prejudicada 
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a de n.0 1-C; contrario as de n.0s 2, 3, 4, 7, 10 e 13; — da Comissao de 
Finangas — favoravel. 

O SR. I'RESiDENTE (Mnthias Olympio) — Sobre a mesa emendas que vao 
ser lidas pelo Sr. l.0-Sccretario. 

Sao lidas e apoiadas as seguintes; 

EMENDA N.0 15 
(Subcmenda ao Substitutivo) 

Ao artigo 2.°: 
Suprima-se a alinea e: 
e) Conferencistas. 

Justificagao 

A presente emenda e apresentada com o objetivo de suprimir a categoria de 
conferencistas dentre os professores de carater permanente, como muito bem 
sugcrc o parecer da douta Comissao de Educagao e Cultura e levando em conta 
o destaque requerido, para rejeigao, de subemenda da mesma Comissao que 
substituia a citada expressao por "e) Professores de Ensino Industrial e Tecnico", 
que nao se ajusta as dcmais categorias do mesmo artigo. — Caiado de Castro. 

EMENDA N.0 16 
(Submenda ao Substitutivo) 

A Subemenda n.0 (CEC) ao art. 1°, que acrescenta um § 1.°. Substitua-se a 
expressao "Departamento de Ensino" por '"Departamento de Instrugao". 

Justificagao 
Visa a presente emenda a dar a denominagao corrcta, e que ihe e atribuida 

pelos regulamentos em vigor, aquele Departamento especializado da Dirctoria do 
Pcssoal da Marinha. — Caiado de Castro. 

EMENDA N.0 17 
(Subemenda ao Substitutivo) 

A Emenda n.0 13 (CCJ), substitutiva do § 1.° do art. 2. Suprima-se a expres- 
sao "in fine" — "Os conferencistas serao oficiais ou civis, brasileiros ou estran- 
gciros". 

Justificagao 

Visa a presente emenda a suprimir expressao relativa a "conferencistas" que, 
de acordo com o que expoc, em seu ilustrado parecer, a douta Comissao de Edu- 
cagao e Cultura, nao podem ser considerados em conjunto com os integrantes 
do magisterio de carater permanente. — Caiado dc Castro. 

EMENDA N.0 18 
(Subemenda ao Substitutivo) 

Ao art. 3.°: 

Suprima-se a expressao "in fine": ... "Os conferencistas ministrarao cursos 
ou conferencias sobre assuntos diversos, de carater militar ou nao". 

Justificagao 

Visa a presente emenda a suprimir assunto relacionado com "Conferencistas", 
que a douta Comissao de Educagao e Cultura julga nao dever ser considerado 
juntamente com os relativos ao magisterio permanente. — Caiado de Castro. 
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EMENDA N.0 19 
(Subemenda ao Substitutivo) 

A Subemenda n.0 (CEO a Emenda n.0 3 (CCJ) ao art. 4.°: 
— Suprimam-se as expressoes "primario, industrial e tecnico do Quadro do 

Magisterio da Marinha". 

Justificagao 
Visa a presente emenda a dar unidade ao substitutivo, que nao cogita de 

professores efetivos para exercicio nos estabelecimentos de ensino primario, indus- 
trial e tecnico, mas tao-somente nos de nivel superior e medio, bem como nao 
admite a criagao de Quadro do Magisterio. — Caiado de Castro. 

EMENDA N.0 20 

(Subemenda ao Substitutivo) 
Suprima-se o art. 19, dando aos demais a numeragao conveniente. 

Justificagao 

A douta Comissao de Educagao e Cultura, em seu ilustrado parecer, demons- 
tra a inconveniencia de se cogitar, em conjunto com os demais integrantes do 
magisterio permanente, dos "conferencistas". 

A mesma Comissao formulou subemenda, tratando do assunto, em lugar con- 
veniente do Capitulo alusivo as Disposigoes Transitdrias. 

Impoe-se, pois, a supressao do art. 19 do Substitutivo. 

EMENDA N.0 21 
(Subemenda ao Substitutivo) 

Ao paragrafo unico do art. 24. 
Onde se le: 

"Os professores efetivos figurarao no Almanaque do Ministerio da Mari- 
nha", etc., etc. 

Leia-se: 
"Esses oficiais figurarao no Almanaque do Ministdrio da Marinha", etc., 
etc. 

Justificagao 

A presente emenda leva em consideragao o fato de os civis poderem ser pro- 
fessores efetivos e tern em conta ser privativa dos militares a inclusao no Alma- 
naque. 

Considera, tambem, que nao e de espirito do Substitutivo conceder postos 
ou patentes aos civis, professores efetivos. — Caiado de Castro. 

EMENDA N.0 22 

(Subemenda ao Substitutivo) 

Ao art. 25 — 
Onde se le: 
"Art. 25 — Os professores efetivos serao promovidos", etc., etc. 
Leia-se: 
"Art. 25 — Os oficiais da reserva remunerada, quando professores efetivos, 

serao promovidos", etc., etc. 
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Justificagao 

A presente emenda leva em consideragao o fato de civis poderem ser profes- 
sores efetivos e tem em conta nao ser do espirito do Substitutivo a concessao 
de postos ou patentes a esses civis, cujo acesso e regulado pela legislagao geral do 
Servigo Publico Federal. 

EMENDA N.0 23 
(Subemenda ao Substitutivo) 

Acrescente-se um paragrafo ao art. 25, transformando em § 1.° o seu para- 
grafo unico; 

"§ 2.° — Os oficiais professores efetivos poderao optar pelos vencimentos dos 
professores civis efetivos, de nivel correspondente." 

Justificagao 
Visa a presente emenda a evitar que haja disparidade de vencimentos entre 

militares e civis que prestarem identico concurso de titulos e de provas para 
ingresso no Magisterio, uma vez que a denominada "Lei da Paridade" estabeleceu 
niveis, para os professores civis, acima dos padrdes correspondentes das Forgas 
Armadas. 

EMENDA N.0 24 
(Subemenda ao Substitutivo) 

Acrescente-se entre os arts. 25 e 26, dandos aos demais a numeragao conve- 
niente seguinte; 

"Art. — Os professores efetivos, quando civis, serao classificados 
com a lei especifica determinar, de acordo com os niveis correspondentes 
do Servigo Publico Federal." 

Justificagao 
Visa a presente emenda a definir a situagao dos professores efetivos civis, que 

nao haviam sido considerados no Substitutivo. — Caiado de Castro. 

EMENDA N.025 
(Subemenda ao Substitutivo) 

Ao art. 32: 
Onde se le: 

"Art. 32 — £ vedado estender aos professores contratados quaisquer 
dispositivos da legislagao militar, excetuando o que se referir a regime e 
mdtodos de trabalho vigentes nos estabelecimentos onde lecionarem, a 
constar dos respectivos contratos." 

Leia-se: 
"Art. 32 — £ vedado estender aos professores civis, efetivos e contra- 

tados, quaisquer dispositivos da legislagao militar, excetuado o que se refe- 
rir a regime e metodos de trabalho vigente nos estabelecimentos onde 
lecionarem." 

E inclua-se o seguinte: 
"Paragrafo unico — O regime e metodos de trabalho dos professores 

contratados deverao constar dos respectivos contratos." 

Justificagao 

A presente emenda leva em consideragao o fato de os civis poderem ser pro- 
fessores efetivos, do que nao havia cogitado o Substitutivo, resguardado, entre- 
tanto, o espirito que o norteou de nao Ihes conceder postos, patentes e vantagens, 
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bem como nao Ihes estipular deveres diversos daqueles consignados para o 
Funcionalismo Civil da Uniao. — Caiado de Castro. 

EMENDA N.0 26 
(Subemenda ao Substitutivo) 

Ao art. 33. 

Onde se le: 

"Art. 33 — Os professores militares e instrutores ficarao sujeitos ao 
regime de trabalho estabelecido nos regulamentos dos respectivos estabe- 
lecimentos de ensino, respeitadas as disposiQoes dos paragrafos que se 
seguem." 

Leia-se: 

"Art. 33 — Os professores militares e instrutores, assim como os pro- 
fessores civis efetivos, ficarao sujeitos ao regime de trabalho estabelecido 
nos regulamentos dos respectivos estabelecimentos de ensino, respeitadas 
as disposigoes dos paragrafos que se seguem." 

Justificagao 
Visa a presente emenda estabelecer, tambem, o regime de trabalho a que devem 

estar sujeitos os professores civis efetivos, de que nao cogitou o Substitutivo. — 
Caiado de Castro. 

EMENDA N.0 27 
(Subemenda ao Substitutivo) 

Ao art. 43: 

Onde se le; 

"Art. 43 — Aos professores e orientadores educacionais, extranume- 
rarios mensalistas das tabelas unicas do Ministerio da Marinha, sao asse- 
gurados os direitos, regalias e vantagens que possuirem na data da pro- 
mulgaqao desta lei." 

Leia-se: 

"Art. 43 — Aos atuais Professores do Quadro de Pessoal do Ministerio 
da Marinha sao assegurados os direitos, regalias e vantagens em cujo 
gozo se encontrarem na data da publicagao desta lei." 

Justificagao 

A denominada Lei da Classificagao de Cargos extinguiu as tabelas unicas 
dos Ministerios e a categoria de "orientadores educacionais", cujos titulares pas- 
saram a ser classificados como Professores. 

Esta emenda visa, pois, a corrigir a denominagao dada, considerados, tam- 
bem, os termos da Emenda n.0 9 (CCJ), que fica prejudicada pela presente. — 
Caiado de Castro. 

EMENDA N.0 28 
(Subemenda ao Substitutivo) 

No art. 45, a palavra "promulgagao" deve ser substituida por "publicagao". 

Justificagao 

Fundamentam a presente emenda os termos das de n.0s 0 a 12, da douta Comis- 
sao de Constituigao e Justiga. — Caiado de Castro. 
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EMENDA N.0 29 
(Subemenda ao Substitutivo) 

A Subemenda n.0 (CEC), cuja redacao e a seguinte; 
"Acrescente-se, onde convier, no Capitulo V — Das Disposigoes Tran- 

sitdrias:" 
"Art. — Quando convidados para ministrarem cursos sobre assun- 

tos relacionados com as disciplinas tecnicas ou militares, os conferencis- 
tas receberao, por bora de conferencia, importancia que nao podera exce- 
der um trinta avos dos vencimentos que recebe mensalmente um profes- 
sor efetivo do posto de Capltao-de-Mar-e-Guerra." 

Paragrafo unico — 
— Suprimam-se as expressoes "sobre assuntos relacionados com as disciplinas 

tecnicas ou militares". 
Justificagao 

Visa a presente emenda a possibilitar sejam ministradas conferencias sobre 
assuntos os mais diversos, de acordo com as conveniencias ocasionais do ensino, 
sem restrigoes quanto a sua natureza. — Caiado de Castro. 

EMENDA N.0 30 
(Subemenda ao Substitutivo) 

Modifique-se a rsdagao da Subemenda n.0 (CEC), assim concebida: 

"Acrescente-se, onde convier, no Capitulo V — Das Disposigoes Tran- 
sitdrias: 

"Art. — Aos atuais professores civis, em exercicio no Magisterio 
da Marinha, inclusive os que exercem o magisterio nas Escolas de Apren- 
dizes Marinheiros, habilitados para provimento de vagas de Professor Pri- 
mario, e que estejam vinculados por termo de compromisso lavrado com 
os comandos das respectivas regides onde se acham sediadas as refe- 
ridas escolas, sao asseguradas as vantagens desta lei", 

Pela seguinte: 
"Art. — Aos atuais professores civis, em exercicio no Magisterio 

da Marinha, habilitados para provimento de vagas de Professor de Ensino 
Elementar, Industrial Basico ou Tecnico, e que estejam vinculados aos 
Magisterio da Marinha por termo de compromisso lavrado com os Co- 
mandos de Distritos Navais, Escolas de Aprendizes Marinheiros, arsenais 
e Centres de Instrugao, sao estendidas as vantagens asseguradas pelo art. 
43 desta lei, nos niveis correspondentes." 

Justificagao 

A redagao proposta pela subemenda da douta Comissao de Educagao e Cultu- 
ra viria dar efetividade — e como tal vitaliciedade e inamovibilidade so assegurada 
constitucionalmente aos titulares concursados — a professores que, se bem te- 
nham meritos indiscutiveis, nao prestaram concurso de titulos e de provas. 

Visa a presente emenda a melhor definir os direitos desses professores e ampa- 
ra-los dentro dos limites constitucionais, da mesma forma que ja o fez, para os 
professores mencionados no art. 43, a Lei n.0 3.410, de 16 de julho de 1958. — 
Caiado de Castro. 

EMENDA N.0 31 

A Subemenda n.0 (CEC) ao art. 2.°. Suprima-se a expressao "subinstrutores". 
— B desnecessario e inconveniente esse acrescimo, introduzido pela douta Co- 

missao de Educagao e Cultura, uma vez que o § 1.° desse artigo, quando define 



- 268 - 

a quem cabe ser "Instrutor", diz claramente que serd da atribuigao dos "milita- 
res", expressao que engloba oflciais e pragas. Ocorre, tambem, que a ideia que 
presidiu a elaboragao do atual Substitutivo foi a de eliminar as designagoes de 
Subinstrutores e Auxiliares de Ensino, adotando-se a designagao unica de Instru- 
tores. O a&sunto, pelos detalhes que encerra, exige maior flexibilidade em sua 
regulamentagao, da competencia da esfera administrativa. 

EMENDA N.0 32 
A Subemenda n.0 (CEC) ao § 1.° do art. 2°, que manda acrescentar depots 

de "os instrutores"... "e os subinstrutores". 
Suprima-se a expressao introduzida justificagao. O acrescimo 6 desnecessario 

e inconveniente pelas razoes expostas na subemenda anterior. 

EMENDA N.0 33 

A Subemenda n.0 (CEC) ao § 1.° do art. 2.°, que manda acrescentar depots 
de "instrutores"... "os subinstrutores serao oficiais da ativa da Marinha do 
Brasil". 

Suprimam-se as expressoes emendadas. 

Justificagao 

O acr6sclmo e inconveniente, nao so pelas razoes acima aduzidas como porque 
subinstrutores sao, exclusivamente, suboficlals, sargentos e demais pragas. 

EMENDA N.0 34 

A Subemenda n.0 (CEC) ao art. 2.°, que manda substituir a alinea e 
"conferencistas" por "Professores de Ensino Industrial Basico e T6cnico". 

Suprima-se a substituigao proposta. 

Justificagao 

Sugere-se a rejeigao desta subemenda porque o criterio adotado nesse artlgo 
d o da distribuigao dos professores por categorias, de acordo com a sua situagao 
(efetivos, em comissao, contratados, etc.), e nao relativamente a natureza do 
ensino que ministram. 

Foi por nos sugerida subemenda de plenarlo visando a suprimlr a expresao 
"conferencistas" ao inves de substitui-la na forma proposta por esta subemenda, 
bastante inconveniente. 

EMENDA N.0 35 

A Submenda n.0 (CEC) ao art. 3.°. Suprima-se a substituigao proposta. 

Justificagao 

A presente subemenda refere-se a categoria de ensino que constavam de regu- 
lamento, ja revogado, da Escola Naval. Ocorre, tambem, que a Lei Ira regular o 
exercicio do Magisterlo da Marinha em seus varios graus, sendo as mals diversas 
as denominagoes proprias de cada tipo de ensino. Releva notar, outrossim, que 
o espirito do substitutivo e o de admitir profesores efetivos apenas para o ensino 
de graus superior e medio. Foi atendendo a essas razoes que o texto original 
do artlgo, no Substitutivo da Comissao de Seguranga Nacional, foi elaborado cogi- 
tando de apenas dois grandes grupos de ensino — o teorico e o tecnlco, sendo 
deixada a regulamentagao a discriminagao das dlsclplinas neles enquadradas. A 
Administragao Naval sugere, pelos motlvos expostos, a rejeigao da presente sub- 
emenda e submete a conslderagao dos emlnentes Senadores subemenda de plenario 
por nos apresentada, que objetiva suprimir, apenas, no texto originel do Substi- 
tutivo, o paragrafo final, referente a "Conferencistas". 
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EMENDA N.0 36 
A Subemenda n.0 (CEC) ao § 2° do art. 3°, que manda acrescentar, depois 

de "professores efetivos", as expressoes; .. "e Instrutores ou Auxiliares de En- 
slno". 

Suprima-se as expressoes propostas. 

Justificafao 
Sugere-se a rejeigao nao so pela alusao a "Auxiliares de Ensino" — categoria 

nao prevista no Substitutivo como tambem porque nao se pode solevar a hipotese 
de substituir instrutores (destinados a materias essencialmente tecnico-navais ou 
milltares) por professores em comissao (destinados ao ensino de materias teo- 
ricas) ou contratados (civis). 

EMENDA N.0 37 
A Subemenda n.0 (CEC) ao § 1° do art. 3.°, substitutiva. Suprima-se a 

modificagao introduzida. 

Justifica^ao 
Sugere-se a rejelqao, uma vez que ha um encadeamento normal entre o artigo 

e seus paragrafos, que Ihe sao explicativos. A alteragao proposta na subemenda 
tlra-lhe a unldade e alude a "Auxiliares de Ensino", denomlnaqao de que se 
cogitou no Substitutivo da douta Comissao de Seguranga Nacional. 

EMENDA N.0 38 
1) Subemenda n.0 (CEC), que manda acrescentar, onde convier, no Capitulo 
referente as Disposlgoes Transitorias, artigo alusivo aos conferenclstas. 

Suprlma-se o artigo proposto pela emenda. 

Justifica^ao 
Sugere-se a emenda, tendo em vista a subemenda de redaqao e por nos apre- 

sentada, fundada nas razoes expostas no texto da emenda submetida, pela Admi- 
nlstraqao Naval, a conslderaqao dos emlnentes Senadores. 

EMENDA N.0 39 

1) Subemenda n.0 (CEC) que manda acrescentar, onde convier, no Capitulo 
referente as Disposigoes Transitorias, artigo que visa a assegurar as vantagens 
desta lei a professores vlnculados ao Ministerio da Marinha por termo de com- 
promlsso. 

Suprima-se o artigo proposto pela emenda. 

Justificagao 

Sugere-se a emenda em face da apresentagao de subemenda de redaqao, do 
Plenarlo, que apresentamos e a qual se funda em motives aduzidos no texto da 
emenda. 

EMENDA N.0 40 

1) Subemenda n.0 (CEC) a Emenda n.0 3 (CCJ), subemenda esta que se 
refere a professores efetivos dos estabelecimentos de ensino superior, medio, 
prlmfirlo, industrial e tecnico do Quadro do Magisterio da Marinha (art. 4.°) 

Suprima-se o artigo proposto. 

Justificagao 

Como o Substitutivo nao preve professores efetivos em estabelecimentos 
outros que os de ensino de grau superior e medlo, e repele a criagao de um Quadro 
de Magisterio, foi sugerida por nos subemenda de redagao. 
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EMENDA N.0 41 
1) Subemenda n.0 (CEC), substitutiva do art. 19, que se refere a "subinstru- 
tores". 

Suprima-se o acrescimo introduzido pela subemenda. 

Justificagao 
Sugere-se a rejeujao desta subemenda, pelas razoes ja amplamente cxpostas 

(O Substitutivo so cogita de Instrutores). Outrossim, foi sugerida pela Adminis- 
traqao Naval, para atender, parte, a justifica^ao da subemenda outra subemenda 
de plenario supressiva do art. 19, que passa a ser tratado no Capltulo alusivo as 
Disposigoes Transitorias. 

EMENDA N.0 42 

1) Subemenda n.0 (CEC) ao art. 46, de professor de ensino da Marinha, na 
data de publicagao desta lei. 

Suprima-se a alteragao oferecida pela subemenda. 

Justificagao 

Esta subemenda que propomos seja rejeitada assegura todos os direitos de 
professores efetivos a professores que nao prestaram concurso de titulos e de 
provas, como dispoe a Constituigao Federal. 

Sugerimos-lhe a rejeigao de vez que o texto do Substitutivo, em obediencia 
ao mandamento constitucional, nao assegura essas vantagens; dispoe, apenas, 
que serao consideradas preenchidas, para efeito numerico de computo de vagas, 
as fungoes de professor efetivo que estiverem sendo exercldas pelos professores 
a que se referem o art. 43 (artigos extranumerarios mensalistas, nao concursados) 
e o art. 42 (professores catedratricos e professores adjuntos efetivos). 

O direito de cada uma dessas categorias de professores ja esta defendido no 
dispositive proprio (arts. 43 e 42, respectivamente). O art. 46, como redlgido no 
Substitutivo, visa, tao-somente, a evitar inflagao de professores nas materias 
respectivas, enquanto estiverem em exercicio os atuais professores efetivos e 
aqueles nao concursados em estabilidade (e nao efetividade) assegurada. 

EMENDA N,0 43 

A) Emenda n.0 13 (CCJ), que da nova redagao ao § 1.° do art. 2.° do Substi- 
tutivo. 

Mantenha-se o texto da emenda. 

A douta Comissao de Educagao e Cultura ja propoe em seu llustrado Parecer, 
que seja rejeitada a presente emenda, sob o fundamento de que as subemendas 
formuladas pela mesma Comissao a substitui plenamente. Visa, entretanto, esta 
emenda, da Comissao de Constituigao e Justiga, assegurar que os professores 
efetivos serao os admitidos por concurso de titulos e provas, nos termos da legis- 
lagao do ensino em vigor, o que, data venia, nao d alcangado pela Comissao de 
Educagao e Cultura com as subemendas que apresentou. Ocorre, tambem, que se 
a presente emenda for rejeitada, o texto do § 1.° do art. 2.° dispora que os profes- 
sores efetivos serao oficiais da Marinha do Brasil, da reserva remuncrada, o que 
dara lugar a pretensoes de posto e patente por professores civis efetivos, 
inobstante outras disposigoes em contrario no Substitutivo. — Caiado de Castro. 

O SR. PRESLDENTE (Cunha Melio) — Em discussao o projeto com as emen- 
das. 

O SR. SAULO RAMOS — Sr. Presidente, pego a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Saulo 
Ramos. 



- 271 - 

O SR. SAULO RAMOS — Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto ora em 
tela, de orlgem do Poder Executivo, foi enviado ao Congresso Nacional, em 1955, 
quando Ministro da Marinha o Almirante Amorim do Vale. Teve tramitagao normal 
na Camara dos Deputados e, em 1957, deu entrada no Senado da Republica. Obje- 
tlva ele a regulamentagao do Magisterio Superior da Marinha, em face das alte- 
ragoes introduzidas na Constituigao no que dlz respeito ao provimento de cargos, 
equiparagoes e efctivagoes de professores. 

O ssu ponto mais importante e a criagao do Quadro de Professores Oficiais 
da Ativa, que tern agora sua carreira discipllnada e as respectivas vantagens 
com o aproveitamento dos atuais professores adjuntos e auxiliares do ensino, 
bem como dos tecnicos desportivos e instrutores de Educagao Fisica. 

Sr. Presidente, na douta Comissao de Seguranga Nacional do Senado, o nobre 
Senador Caiado de Castro sugeriu que, a respeito da materia, fosse ouvido o 
Ministro da Marinha e seus assessores. O ex-Ministro Matoso Maia enviou, entao, 
um substitutivo mais amplo do que o primeiro que se referia a regulamentagao 
somente do Magisterio Superior da Marinha. Visava o Substitutivo a regulamen- 
tagao de todos os graus do ensino primdrio, medio e superior. 

Tive a honra de ser o Relator desse substitutivo. Projeto dessa importancia, 
como e natural, envolve os interesses de professores civis e milltares da nossa 
gloriosa Marinha de Guerra. Asslm. recebi apelos, os mais justos, principalmente 
dos professores civis nao so da Escola de Aprendiz de Marinheiro, da Escola 
Naval e do Colegio Naval, como da Escola Superior de Guerra e tantos outros. 

Ofereci a proposigao varias emendas na Comissao de Educagao e Cultura. 
Agora o Projeto esta em dlscussao e recebera no Plenario, numerosissimas emen- 
das da lavra do nobre Senador Caiado de Castro, emendas justas e oportunas 
porque visam a corrigir a tdcnica legislativa e a sistematica do prdprio projeto. 

Estou informado de que o eminente Senador Caiado de Castro pretende soli- 
citar a urgencia urgentissima para o projeto. Estando como relator da Comissao 
de Educagao e Cultura de pleno acordo com as subemendas apresentadas por 
S. Ex.a as emendas de minha autoria, quero dirigir ao eminente Senador carioca 
um apelo para que esse requerimento de urgencia urgentissima nao seja levado 
a Mesa. O Projeto, emendado como esta no Senado, voltara a Camara dos Depu- 
tados e, no caso de uma convocagao extraordinaria ainda este ano, podera ser 
aprovado sem prejuizo ao inicio das aulas do proximo ano letivo. 

Este o apelo que dirijo ao eminente Senador Caiado de Castro, visando que 
o Projeto continue em sua tramitagao normal no Senado, a fim de que as sub- 
emendas apresentadas possam merecer um estudo mais cuidadoso e o Projeto 
melhor possa servir, no dia de amanha, a gloriosa Marinha de Guerra. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. SAULO RAMOS — Com muito prazer. 
O Sr. Caiado de Castro — Recebo, com muita satisfagao, a sugestao de V. Ex.a 

e nao apresentarei meu requerimento de urgencia urgentissima para a materia. 
Minha intengao ao redigir o requerimento que pretendia enviar a Mesa, era justa- 
mente a de prestar a Marinha de Guerra uma homenagem na semana a ela dedi- 
cada. Militar que fui durante cinqiienta anos, muito ligado a esses problemas, 
dediquei especial cuidado ao estudo desse projeto de lei. Considero o ensino pri- 
mario, secunddrio e superior nas Forgas Armadas, a viga mestra da nossa Marinha 
de Guerra, pois constituem os tres uma gama que nao pode ser separada. Estou 
convencido de que as emendas que apresentei e foram lidas hoje — V. Ex.® as 
conhece —, visam apenas a melhorar um pouco a tecnica de ensino na Marinha e 
coloca-la mais de acordo com os interesses de nossa Armada. Todas essas emendas 
merecem o inteiro apolo da direcao do ensino na nossa Marinha de Guerra, de seu 
Estado-Maior e do prdprio Ministro da Marinha. Minha intengao ao redigir o 
requerimento, foi alem de homenagear a Marinha de Guerra, nesta sua semana, 
permitir que o prdximo ano letivo, fosse iniciado dentro das modificagoes intro- 
duzidas por este projeto. Entretanto, V. Exa diz muito bem, que sera preferivel 
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retardar um pouco o andamento do Projeto a fim de que sofra um exame mais 
aprimorado principalmente da parte de V. Ex.a, dedicado estudioso do assunto e 
que conhece muito bem a mat^ria. 

O SR. SAULO RAMOS — Agradecido a V. Ex.a 

O Sr. Caiado de Castro — Se houver realmente convocaqao extraordinaria, 
o que eu nao sabia, o projeto podera ter andamento em tempo. Estou certo de que 
V. Ex.a, com a sua inteligencia e com o interesse que tern dedicado a causa, dara 
o seu Parecer, no prazo mais curto possivel. De qualquer maneira, nobre Senador, 
atendo, com prazer, o apelo de V. Ex.a Minha intenqao — repito — ao apresentar 
essas emendas foi homenagear a Marinha de Guerra, homenagem modesta, e 
verdade, porem muito slncera e que exprime o nosso desejo de ve-la cada vez 
mais eficiente, mais forte e mais poderosa, em condigoes de melhor servir ao 
Brasil. 

O SR. SAULO RAMOS — Agradego ao nobre Senador Caiado de Castro a 
aquiescencia do apelo que ihe dirigi. Tambem gostaria, nobre Senador, de prestar 
a nossa Marinha, na pessoa do Ministro Almirante Nolasco de Almeida, uma home- 
nagem com a aprovagao do Projeto de Lei ainda nas comemoragoes festivas da 
Semana da Marinha. Estou certo, porem, de que S. Ex.a compreenderd nossas 
razoes e envidarei esforgos na Comissao para, quanto antes, dar parecer as 
subemendas apresentadas por V. Ex.a, bem como emprestarei minha colaboragao 
no sentido de o Projeto de Lei ser aprovado o mais depressa posivel, a tempo 
de atender as escolas de nossa Marinha de Guerra no proximo ano letlvo. (Muito 
bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Continuam em discussao Projeto e 
Emendas. (Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, encerro a discussao. 
O Projeto volta as Comissoes de Constltuigao e Justiga, de Educagao e Cul- 

tura e de Seguranga Nacional. 
Item 2 

Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 33, de 1960, de 
autoria do Senhor Senador Geraldo Lindgren, que determina sejam efe- 
tivados os professores do ensino primario e medio que fizerem provas de 
selegao para o magisterio de Brasilia (incluido em Ordem do Dia em vir- 
tude de dispensa de intersticio, concedida em sessao anterior, a requeri- 
mento do Senhor Senador Lima Teixeira), tendo 

PARECERES das Comissoes 
— de Constituigao e Justiga favoravel, nos termos do substitutivo que 

oferece; 
— de Educagao e Cultura, favoravel ao substitutivo; 
— de Servigo Public© Civil, favoravel ao substitutivo, com a subemenda 

que oferece; 
— de Finangas, favoravel ao substitutivo e a submenda. 

Sobre esta materia hd requerimento do nobre Senador Mem de Sd, que vai 
ser lido. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 547, DE 1961 

Nos termos dos arts. 212, letra I, e 274. letra a, do Reglmento Interno, requeiro 
adiamento da discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 33, de 1961, a fim de 
que seja ouvida a Comissao de Constituigao e Justiga sobre a subemenda. 

Sala das Sessdes, 7 de dezembro de 1961. — Mem de Sa. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O requerimento independe de apoia- 

mento e discussao. 
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Em votagao. 
O SR. MEM DE SA (Para encaminhar a vota?ao.) — Sr. Presidente, desejo 

expllcar a razao de ser do requerimento que acaba de ser lido pelo Sr. 1.0-Secre- 
tario. 

O projeto e de autoria do nobre Senador Geraldo Lindgren. A ele foi apre- 
sentado substitutivo pela Comissao de Constituigao e Justiqa mas, indo a mat^ria 
a audiencia da Comissao de Servigo Publico Civil, esta apresentou-lhe Submenda 
que modifica a parte essencial do substitutivo. 

Assim, parece-me indispensavel a audiencia da Comissao de Constituigao e 
Justiga sobre a Subemenda que confllta com o seu Substitutivo. 

Nao ha, de outra parte, nenhum prejuizo para o andamento do projeto. Sobre 
isso 6 que desejava chamar a atengao da Casa. Meu requerimento nao cria nenhum 
problema A sua tramitagao, porque sobre ele ha requerimento de urgencia 
aprovado pelo plen^irio. 

Assim d que o projeto deverd entrar em Ordem do Dia, em virtude desse 
requerimento de urgencia, creio que na terga-feira prdxima. 

Desse modo, a Comissao de Constituigao e Justiga terd tempo para manifes- 
tar-se sobre a emenda. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votagao o requerimento do nobre 

Senador Mem de Sa. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta aprovado. 

Sobre o assunto sera ouvida a Comissao de Constituigao e Justiga. 

Esta esgotada a materia constante da Ordem do Dia. 

Lembro aos Srs. Senadores que hoje, as 15 horas e 30 minutos, havera sessao 
conjunta do Congresso, para receber a visita do Presidente do Conselho de Minis- 
tros do Uruguai. 

Nada mals havendo que tratar, vou encerrar a sessao, marcando para a pro- 
xima, no dia 11, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Dlscussao unlca do Projeto de Lei da Camara n.0 185, de 1961 (n.0 de origem 
3 329, de 1957), que cria a proflssao de leiloeiro rural e da outras providencias 
(incluido 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.0 793, de 1961, da Comissao de Lcgislagao 
Social. 

2 

Discussao unlca do Projeto de Lei da Camara n0 139, de 1961 (n.0 1.335, de 
1959, na Camara), que concede pensao especial de Cr$ 10.000,00 mensais a viuva 
do poeta e jornallsta Antonio Boto, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n.0 749, de 1961, da Comissao de Finangas. 

3 

Primelra discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 4, de 1961, de autoria 
do Sr. Senador Venancio Igrejas, que altera o inciso I do art. 945 do Cddigo de 
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Processo Civil e o art. 1.° do Decreto-lei n.0 3.077, de 26 de fevereiro de 1942, 
tendo 

PARECERES sob n.0s 754 e 755, de 1961, das Comissoes 
— de Constituigao e Justi^a, favoravel com a emenda que oferece sob n.0 

1-CCJ; 
— de Finansas, favoravel ao projeto e a emenda. 

4 
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 
Arquivologista, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 11 horas e 45 minutos.) 



246.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 11 de dezembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO, GILBERTO MARINHO E 
ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 

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

Cunha Mello — Vivaldo Lima — Zacharias de Assumpgao — Lobao da Sil- 
veira — Sebastiao Archer — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim 
Parente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Dix-Huit 
Rosado — Argemlro de Figueiredo — Salviano Leite — Jarbas Maranhao — Lou- 
rival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima 
Teixeira — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto 
Marinho — Moura Andrade — Lino de Mattos — Joao Villasboas — Filinto Miiller 
— Alo Guimaraes — Nelson Maculan — Irineu Bornhausen — Daniel Krieger — 
Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compare- 
cimento de 33 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 dlscussao, e sem debate aprovada. 
O Sr. l.0-Secretdrio le o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

Do Sr. Presidente da Repiiblica, n.0s 263 a 269, como seguem: 

MENSAGEM N.0 263, DE 1961 
(N.0 de origem 589) 

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

vagao de Vossas Excelencias a nomeagao que desejo fazer do Senhor Carlos 
Jacyntho de Barros para exercer a fungao de Enviado Extraordinario e Ministro 
Plenipotencidrio do Brasil na Republica Popular da Romania. 

Os m6ritos do Senhor Carlos Jacintho de Barros, que me induziram a esco- 
Ihe-lo para o desempenho dessa elevada fungao, constam da anexa informagao 
do Minlsterlo das Relagoes Exteriores. 

Brasilia, 6 de dezembro de 1961. — Joao Goulart. 

CURRICULUM VITAE 

MINISTRO CARLOS JACYNTHO DE BARROS 

1. Nasceu no Rio de Janeiro, em 4 de fevereiro de 1916. Bacharel em Ciencias 
Juridicas e Socials pela Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo. 
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2. Ingressou na carreira diplomatica, por concurso, como Consul de Ter- 
ceira Classe, em 1940; Consul de Segunda Classe, por merecimento, em 1945; 
Consul de Primeira Classe, em 1954; Ministro de Segunda Classe, por mereci- 
mento, em 1961. 

3. O Ministro Carlos Jacyntho de Barros, durante sua carreira, serviu como 
Vice-Consul em Nova lorque e Chicago, 2.0-Secretario em Bruxelas e Praga, Consul 
em Roma, Primeiro-Secretario em Copenhague, Conselheiro de Embalxada e 
Encarregado de Negocios em Havana. 

4. Alem dessas fungoes, exerceu, ainda, as seguintes: Secretarlo da Dele- 
gagao do Brasil a Conferencia da Organizagao Internaclonal das Nagoes Unidas, 
Sao Francisco da California, 1945. Encarregado de Negocios em Praga. A dlspo- 
sigao da Missao Especial da Colombia, por ocasiao da posse do Presidente Getullo 
Vargas, em 1951. Encarregado de Negocios em Copenhague. Substltuto do Chefe 
da Diyisao Cultural. Chefe do Servigo de Informagoes do Mlnisterio das Relagoes 
Exteriores. A disposigao da Secretaria Geral da Conferencia Internaclonal do 
Cafe, no Rio de Janeiro, em 1958. Organlzador da Exposigao de Arquitetura Brasl- 
leira, em Buenos Aires, em outubro de 1958. Comissario do Brasil a Exposigao 
Internacional do Sesquicentenario da Independencla da Argentina, em 1960. 

5. O Ministro Carlos Jacyntho de Barros, atualmente Ministro Conselheiro 
na Embalxada do Brasil em Cuba, e indicado para exercer a fungao de Envlado 
Extraordinarlo e Ministro Plenipotenciario do Brasil na Republlca Popular da 
Romania. — Jorge d"Escragnolle Taunay, Chefe da Divlsao do Pessoal. 

(A Comissao de Relagoes Exteriores.) 

MENSAGEM N" 264, DE 1961 
(N.® de origem 590) 

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

vagao de Vossas Excelencias a nomeagao que desejo fazer do Senhor Frederico de 
Chermont Lisboa, para exercer a fungao de Embaixador Extraordindrio e 
Plenipotenciario do Brasil junto ao Governo do Senegal, nos termos do artlgo 
23, § 3.° da Lei n.0 3.917, de 14 de julho de 1961, observado o disposto no artlgo 
37, item b, da mesma lei. 

Os meritos do Senhor Frederico Chermont Lisboa, que me induziram a esco- 
Ihe-lo para o desempenho dessa elevada fungao, constam da anexa informagao 
do Ministerio das Relagoes Exteriores. 

Brasilia, 6 de dezembro de 1961. — Joao Goulart. 

CURRICULUM VITAE 

FREDERICO DE CHERMONT LISBOA 
1. Nasceu em Belem, Estado do Para, em 1.° de novembro de 1905. Bacharel 

em Ciencias Juridlcas e Socials pela Faculdade do Rio de Janeiro. Completou 
o Curso Superior de Guerra, da Escola Superior de Guerra, em 1951. 

2. Ingressou na carreira diplomatica em 1934, como Consul de Tercelra 
Classe; Segundo-Secretario, por merecimento, em 1936; Prlmelro-Secret&rio, por 
antigiiidade, em 1945; Conselheiro em 1951; Ministro de Segunda Classe, por 
merecimento, em 1952. 

3. Durante sua carreira, o Ministro Frederico de Chermont Lisboa fol deslg- 
nado para as seguintes fungoes: Segundo-Secretario na Legagao em Pelplng; 
Segundo-Secretario na Embalxada em Lisboa; Segundo-Secretario, provisoria- 
mente, na Embalxada em Londres; Segundo-Secretario na Legagao no Cairo; 
Consul-Adjunto em Antuerpia; Ministro Conselheiro na Embalxada em Nova 
Delhi; Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario na Legagao no Libano; 
Consul-Geral em Londres; Consul-Geral em Sao Francisco; 
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4. Alem dessas, o Ministro Frederico de Chermont Lisboa exerceu ainda 
as seguintes missoes: Designado para a Comissao de Recepgao ao Presidents 
do Uruguai, em 1934; designado para a Comissao de Recepgao ao Senador Mar- 
coni, em 1935; Encarregado de Negocios no Cairo, em 1944 e 1945; designado 
para servir na Delegagao do Brasil junto a Comissao de Inquerito nos Baicans, 
em 1949. A disposiqao da Missao Especial do Mexico, por ocasiao da posse do 
Presidente Vargas, em 1951; Chefe da Divisao de Passaportes do Ministerio das 
Relaqoes Exteriores, em 1952; a disposiqao do Doutor Alberto Lleras Camargo, 
Secretarlo-Geral da Organizapao dos Estados Americanos, em sua visita oficial 
ao Brasil em 1952; Encarregado de Negocios em Nova Delhi, em 1953; designado 
para acompanhar o Presidente da Repiiblica do Libano, em sua visita ao Brasil, 
em 1954; Encarregado de Negocios em Porto Principe, em 1959. 

5. Dos assentamentos individuals do Ministro Frederico de Chermont Lisboa 
verifica-se que fol agraciado em 1947 com a Ordem da Estrela Brilhame pelo 
Governo Naclonal da China; e com a Cruz de Cavaleiro da Ordem da Coroa, 
pelo Governo da Belgica. 

6. O Ministro Frederico de Chermont Lisboa e indicado para exercer a fun- 
qao de Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do Brasil junto ao Governo 
do Senegal. — Jorge d"Escragnolle Taunay, Chefe da Divisao do Pessoal. 

(A Comissao de Rela^oes Exteriores.) 

MENSAGEM N.0 265, DE 1961 
(N.0 de origem 591) 

Senhores membros do Senado Federal: 

De acordo com o preceito constitucional, tenho a honra de submeter a apro- 
vaQao de Vossas Excelencias a nomeagao que desejo fazer do Senhor Theodomiro 
Tostes para exercer a fungao de Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario 
do Brasil junto ao Governo da Nicaragua, nos termos do art. 23, § 3.°, da Lei 
n.0 3.917, de 14 de julho de 1961, observado o disposto no art. 37, item b, da 
mesma lei. 

Os m^ritos do Senhor Theodomiro Tostes, que me induziram a escolhe-lo 
para o desempenho dessa elevada fungao, constam da anexa informagao do 
Ministerio das Relagoes Exteriores. 

Brasilia, 6 de dezembro de 1961. — Joao Goulart. 

CURRICULUM VTTAE 

MINISTRO THEODOMIRO TOSTES 
1. Nasceu em Taquari, Estado do Rio Grande do Sul, em 10 de fevereiro de 

1903. 
2. Ingressou na carreira como Consul de Terceira Classe, em 1936; Consul de 

Segunda Classe, por antigiiidade, em 1938; Primeiro-Secretario, por merecimento, 
em 1947; Conselheiro, em 1951; Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 
em 1953. 

3. Durante sua carreira, o Ministro Theodomiro Tostes exerceu as seguintes 
lungoes: Segundo-Secretario na Embaixada em Buenos Aires; Segundo-Secre- 
tario na Embaixada em Washington; Primeiro-Secretario na Embaixada em La 
Paz; Primeiro-SecreUrio na Embaixada em Roma; Consul-Geral em Lisboa; 
Min'istro-Conselheiro na Embaixada em Montevideu. 

4. Aldm dessas, o Ministro Theodomiro Tostes exerceu ainda as seguintes fun- 
goes: Vice-Consul, em Manchester, de 30 de margo de 1935 a 2 de maio de 1936. 
Secretdrio da Delegagao do Brasil a Conferencia Intemacional do Trabalho, rea- 
llzada em Fllad61fla, de abril a maio de 1944. Chefe, interlno, da Divisao de 
Atos, Congresses e Conferencias Intemacionais, margo de 1946. Secretarlo da 
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Delegagao do Brazil a posse do Presidente da Republica Argentina Juan Domingo 
Peron, em junho de 1946. Auxiliar do Chefe do Departamento Economico e Con- 
sular, de dezembro de 1946 a maio de 1947. Encarregado de Negocios da Embai- 
xada em La Paz, de 11 de julho de 1947 a 13 de setembro de 1947 e de 9 de abril 
de 1949 a 30 de abril de 1949. Encarregado de Negdcios em Roma, de 12 de junho 
de 1951 a 12 de julho de 1951; de 1.° de outubro de 1951 a 17 de outubro de 
1951; de 21 de novembro de 1951 a 19 de dezembro de 1951; de 18 de julho de 
1952 a 29 de setembro de 1952; 13 de outubro de 1952 a 25 de novmbro de 1952; 
e de 30 de julho de 1953 a 12 de outubro de 1953. Substituto do Chefe da Divisao 
Politica do Departamento Politico e Cultural do Ministerio das Relaijoes Exterio- 
res, em 9 de outubro de 1953: Chefe da Divisao de Fronteiras do Departamento 
Politico e Cultural do Ministerio das Relacoes Exteriores, em 26 de marQo de 
1954. Chefe da Divisao Cultural do Departamento Politico e Cultural do Minis- 
terio das Relacoes Exteriores, em 26 de maio de 1954. Encarregado de Negocios 
em Montevideu, em 1959. 

5. Dos assentamentos individuais do Ministro Theodomiro Tostes verifica-se 
que; 

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

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

c) foi-lhe conferido pelo Governo da Bolivia o diploma de Oficial da Ordem 
do "Condor de los Andes", em 1951. 

6. O Ministro Theodomiro Tostes e indicado para exercer a fungao de Embai- 
xador Extraordinario e Plenipotenciario do Brasil junto ao Governo da Nicara- 
gua. — Jorge d'Escragnolle Taunay, Chefe da Divisao do Pessoal. 

(A Comissao de Relacoes Exteriores.) 

MENSAGEM N.0 266, DE 1961 
(N.0 de origem 592) 

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

va?ao de Vossas Excelencias a nomeagao que desejo fazer do Senhor Manuel 
Antonio Maria de Pimentel Brandao, para exercer a fungao de Enviado Extraor- 
dinario e Ministro Plenipotenciario do Brasil junto ao Governo da Republica 
Popular da Hungria. 

Os meritos do Senhor Manuel Maria de Pimentel_ Brandao, que me induziram 
a escolhe-lo para o desempenho dessa elevada fungao, constam da anexa infor- 
magao do Ministerio das Relacoes Exteriores. 

Brasilia, 6 de dezembro de 1961. — Joao Goulart. 

CURRICULUM VITAE 

MANUEL ANTONIO MARIA DE PIMENTEL BRANDAO 
1. Nascido em Bordeus, Franga, em 15 de agosto de 1918. Bacharel em Cien- 

cias Juridicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Unlversidade do 
Brasil, 1940. 

2. Ingressou na carreira, como Cdnsul de Terceira Classe, por concurso, em 
1938; Consul de Segunda Classe, por antiguidade, em 1943; Primeiro-Secretdrio, por 
merecimento, em 1951; Conselheiro, em 1955; Ministro do Segunda Classe, 
por merecimento, em 1959. 

3. Durante a sua carreira, o Ministro Pimentel Brandao exerceu as seguintes 
fungoes; Vice-Consul e Segundo-Secretario em Buenos Aires; Segundo-Secreta- 
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rio em Estocolmo; Segundo-Secretario em Londres; Primeiro-Secretario em Roma; 
Primeiro-Secretario em Bruxelas; Ministro-Conselheiro e Encarregado de Negdcios 
em La Paz. 

4. A16m dessas fundoes o Ministro Pimentel Brandao exerceu, ainda, as seguin- 
tes: Membro da representa^ao do Brasil a IV Sessao do Conselho Internacional 
do Trigo e Conferencia do Estanho, em Genebra, em 1950. Etelegado-suplente 
junto ao Comite Executivo do Conselho Internacional do Trigo, em 1950. Dele- 
gado do Brasil as III, V, VI, X e XII Sessoes do Conselho Internacional do 
Trigo, em Londres, em 1950, 1951, 1952 e 1953 respectivamente. Delegado do Brasil 
ao Comite Especial do Conselho Internacional do AQucar, em Londres, em 1950, 
1951 e 1952. Delegado do Brasil a VII Sessao do Conselho Internacional do Trigo, 
em Llsboa, em 1951. Delegado do Brasil a Reunlao do Conselho Internacional do 
Apucar, em Londres, em 1951. Assessor da Delegapao do Brasil a VI Sessao da 
Assembleia Geral das Napoes Unidas, em Paris, em novembro de 1951. Delegado 
do Brasli a Conferencia das Dividas Alemas, em Londres, em 1952. Delegado do 
Brasil as Reunioes do Conselho Internacional do Apucar, em Londres, em julho 
e novembro de 1952. Delegado do Brasil as XXIII, XXIV Reunioes do Comite de 
Produtos Essenciais da FAO, em Roma, em junho e agosto de 1954. Observador 
do Brasil a XX Sessao do Conselho da FAO, em Roma, em 1954. Observador a 
127.a Sessao do Conselho de Administrapao da OIT em Roma, em 1954. Delegado 
do Brasil a VIII Sessao da Conferencia da Organizapao das Napoes Unidas para 
a Allmentapao e Agricultura (FAO) em Roma, novembro de 1955. Chefe da 
Divlsao do Pessoal, do Departamento de Administrapao do Ministerio das Rela- 
poes Exteriores de novembro ds 1956 a outubro de 1958. Integrou a comitiva 
oficlal a Republica do Peru, novembro de 1957. Chefe, interino, do Departa- 
mento de Administrapao do Ministerio das Relapoes Exteriores, em 1958. Chefe 
da Missao Especial para representar o Govemo brasileiro nas solenidades de 
posse do Presidente da Bolivia, em 1960. 

5. O Ministro Pimentel Brandao, que e atualmente Encarregado de Negdcios 
do Brasil em La Paz, 6 indicado para exercer a funpao de Enviado Extraordinario 
e Ministro Plenipotenciario do Brasil junto ao Governo da Republica Popular da 
Hungria. — Jorge d'Escragnolle Taunay, Chefe, interino, da Divisao do Pessoal. 

(A Comissao de Relapoes Exteriores.) 

MENSAGEM N.0 267, DE 1961 
(N.0 de origem 593) 

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

vapao de Vossas Excelencias a nomeapao que desejo fazer do Senhor Joao Baptista 
Perelra para exercer a funpao de Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario 
do Brasil junto ao Govemo de Sao Salvador, nos termos do art. 25, § 3.°, da Lei 
n.0 3,917, de 14 de julho de 1961, observado o disposto no art. 37, item b, da 
mesma lei. 

Os meritos do Senhor Joao Baptista Pereira, que me induziram a escolhe-lo 
para o desempenho dessa elevada funpao, constam da anexa informapao do 
Ministerio das Relapoes Exteriores. 

Brasilia, 6 de dezembro de 1961. — Joao Goulart. 

CURRICULUM VITAE 

MINISTRO JOAO BAPTISTA PEREIRA 

1. Nasceu em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, em 27 de setembro 
de 1901. Doutor em Medicina pela Universidade do Rio de Janeiro, 1925. 

2. Ingressou na carreira diplomatica em 1937, como Consul de Terceira Classe; 
Consul de Segunda Classe, por antigiiidade, em 1943; Primeiro-Secretario por 
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antigiiidade, em 1951; Conselheiro, em 1956; Ministro de Segunda Classe, per 
antigiiidade, em 1961. 

3. Durante sua carreira, o Ministro Joao Baptista Pereira foi designado para 
as seguintes lunQoes: Vice-Consul no Consulado Geral do Brasil em Londres; 
Consul no Consulado do Brasil em Cardiff; Segundo-Secretario de Embaixada 
do Brasil, em Bogota; Segundo-Secretario na Legagao do Brasil em Varsovia: 
Primeiro-Secretario da Embaixada do Brasil em Paris; Consul-Adjunto no Con- 
sulado Geral do Brasil em Hamburgo; Consul no Consulado do Brasil em Chi- 
cago; Consul no Consulado do Brasil em locoama. 

4. Aldm dessas, o Ministro Joao Baptista Pereira exerceu ainda as seguintes 
fungoes; Encarregado de Negoclos em Bogota, de 1.° de setembro de 1947 a 16 
de setembro de 1947; de 15 de novembro de 1948 a 20 de novembro de 1948. Encar- 
regado de Negdcios em Varsovia, de 11 de dezembro de 1949 a 22 de fevereiro 
de 1950 e de 1.° de fevereiro de 1951 a 31 de outubro de 1951. Encarregado 
do Consulado Geral em Hamburgo, de 1.° de setembro de 1952 a 20 de novembro 
de 1952. Chefe, substitute, da Divisao Consular do Departamento EconOmico e 
Consular, em Janeiro de 1955. Membro da Comissao encarregada de elaborar o 
anteprojeto de atualizagao e modificagao do Regulamento aprovado pelo Decreto 
n.0 8.853, de 24 de Janeiro de 1946, relative a despacho consular de aeronaves 
comerciais, em abril de 1956. Chefe da Divisao Consular do Departamento Econo- 
mico e Consular do Ministerio das Relagoes Exteriores, em maio de 1956. Serviu 
provisdrio em Karachi, de 11 de novembro de 1960 a 11 de dezembro de 1960. Ser- 
viu provisdrio em Taipeh, de 17 de dezembro de 1960 a 31 de dezembro de 1960, 
como Encarregado de Negdcios da Embaixada do Brasil; Membro da Comissao 
de Inquerito n.0 5/1961. 

5. O Ministro Joao Baptista Pereira foi removido do Consulado do Brasil em 
locoama para a Secretaria de Estado, e e indicado para exercer a fungao de 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do Brasil Junto ao Governo de Sao 
Salvador. — Jorge d'Escragnolle Taunay, Chefe da Divisao do Pessoal. 

(A Comissao dc Relagoes Exteriores.) 
Do Sr. Presidente da Reptiblica, datadas de 6 do mes em curso: 

— N.0 268 (n.0 de origem 587) — Agradece a comunicagao de haver sido 
aprovada a escolha do Sr. Carlos Sylvestre de Outo Preto para a fungao de 
Embaixador Extraordinario e Plenopotenciario do Brasil Junto ao Governo Federal 
da Alemanha; 
  N.0 269 (n.0 de origem 588) — Agradec^ a comunicagao de haver sido 

aprovada a escolha do Sr. Luiz Leivas Bastian Pinto para a fungao de Embai- 
xador Extraordinario e Plenipotenciario do Brasil Junto ao Governo de Cuba; 

Do l.0-Secretario da Camara dos Deputados, n.0 2 071, cncaminhando auto- 
grafo do seguinte; 

OFICIOS 

PROJETO DE DECRETO LEG1SLATIVO N." 17. DE 1961 
(N.0 de origem 92-A, de 1961) 

Aprova o convenio constitutivo da Associagao Internacional de Desen- 
volvimento firmado em Washington, a 29 dc junho de 1961, pelo Governo 
Brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — fi aprovado o convenio constitutivo da Associagao Internacional 

de Desenvolvimento firmado em Washington, a 29 de Junho de 1961, pelo Gover- 
no Brasileiro. 

Art. 2.° — Este decreto legislativo entrara em vigor na data de sua publl- 
cagao, revogadas as disposigoes em contrario. 
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(As Comissoes de Constilui^ao e Justiga, de Relagoes Exteriores, de 
Economia e de Finan^as.) 

Do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, n.0 2.072, encaminhando 
autografo do seevinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 18, DE 1961 
(N.0 40-A, DE 1960, na Camara) 

Aprova o convenio de comercio interreiponal entre o Brasil e a Boli- 
via, firmado cm 29 de mar^o de 1958. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — £ aprovado, para todos os seus efeitos, o convenio de comercio 
interregional firmado entre o Brasil e a Bolivia em 29 de margo de 1958. 

Art. 2.° — Este Decreto Legislative entrara em vigor na data de sua publi- 
cagao, revogadas as disposigoes em contrario. 

(As Comissoes de Constituigao e Justiga, de Economia, de Relagoes 
Exteriores e de Finangas.) 

Do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, n.0 2.073, encaminhando 
autografo do seguinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 19, DE 1961 
(N.0 34-A, de 1961 na Camara) 

Aprova o "Convenio Comcrcial" firmado com a Bolivia, em 29 de 
margo de 1958. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — £; aprovado para todos os seus efeitos o convenio comercial firmado 
entre o Brasil e a Bolivia em 29 de margo de 1958 

Art. 2.° — Este Decreto Legislative entrara em vigor na data de sua publi- 
cagao, revogadas as disposigoes em contrario. 

(As Comissoes de Constituigao e Justiga, de Economia, de Relagoes 
Exteriores e de Finangas.) 

Do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, n.0 2.074, encaminhando 
autografo do seguinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 20, DE 1961 

(N.0 27-A, de 1961, na Camara) 

Aprova o Convenio de "Entreposto de Deposito Franco", em Santos, 
no Estado de Sao Paulo, firmado com a Repiiblica da Bolivia. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Fica aprovado o Convenio de "Entreposto de Deposito Franco", 
em Santos, no Estado de Sao Paulo, firmado com a Republica da Bolivia em 
29 de margo de 1958. 

Art. 2.° — Este decreto legislative entrara em vigor na data de sua publi- 
cagao, revogadas as disposigoes em contrario. 

(As Comissoes de Constituigao e Justiga, de Economia, de Relagoes 
Exteriores e de Finangas.) 
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Do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, n.0 2.100, encaminhando 
autografo do seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 193, DE 1961 
(N.0 2.839, de 1961, na Camara) 

Dispoe sobre a organizacao do Ministerio da Industria e do Comercio, 
e da outras providencias. 

0 Congresso Nacional decreta: 

T1TULO I 
Do Ministro de Estado da Industria e do Comercio 

Art. 1.° — O Ministro de Estado da Industria e do Comercio e, junto ao 
Conselho de Ministros, o responsavel pela formulagao, direpao e execugao da 
politica industrial e comercial do Brasil. 

TITULO II 

Do Ministerio da Industria e do Comercio 

Art. 2.° — O Ministerio da Industria e do Comercio (MIC), criado pela Lei 
n.0 3.782, de 22 de julho de 1960, tera a seu cargo o estudo e a execugao da 
politica economica e administrativa do Governo relacionada com a industria 
e o comercio, competindo-lhe, notadamente fomentar, orientar, proteger regula- 
mentar e fiscalizar o desenvolvimento industrial, nacional e regional, a expan- 
sao do comercio interno e externo e as operagoes de seguros privados e capi- 
talizagao. 

TITULO III 
CAP1TULO I 

Da organizagao 

Art. 3.° — O MIC compreende: 
Secretaria Geral. 
Gabinete do Ministro (GM). 
Consul to ria Juridica (CJ). 
Segao de Seguranga Nacional — (SSN). 
Secretaria da Industria (SI): 

1 _ Departamento Nacional da Industria (DNI); 

II — Departamento Nacional da Propriedade Industria (DNPI); 
Secretaria do Comercio (SO: 
I — Departamento Nacional do Comercio (DNC); 
II — Departamento Nacional de Registro do Comercio (DNRC); 
III — Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalizagao (DNSPC). 
Centro de Estudos Economicos — (CEE). 
Departamento de Administragao — (DA). 
Institute Nacional de Tecnologia — (INT). 
Institute Nacional de Pesos e Medidas (INPM). 
Delegacias Estaduais da Industria e do Comercio (DEIC). 
Paragrafo linico — Sao jurisdicionados pelo MIC as seguintes entidades: 
Institute Brasileiro do Cafe. 
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Institute Nacional do Mate. 
Institute do Agucar e do Alcool. 
Institute Nacional do Pinho. 
Institute Brasileiro do Sal. 
Institute de Resseguros do Brasil. 
Companhia Siderurgica Nacional. 
Fabrica Nacional de Motores. 
Companhia Nacional de Alcalis. 
Comissao Executiva de Defesa da Borracha. 

CAPiTULO II 

Do Gabinete do Ministro 
Art. 4.° — O GM tera por finalidade prestar assistencia ao Ministro de 

Estado, notadamente nos assuntos relacionados com sua representagao politica 
e social. 

Art. 5.° — O GM sera dirigido por um Chefe de Gabinete, de livre escolha 
do Ministro de Estado. 

CAPiTULO III 
Da Consultoria Juridica 

Art. 6.° — A CJ, diretamente subordinada ao Ministro de Estado, tem por 
finalidade: 

I — Emitir pareceres sobre questoes juridicas submetidas ao seu exame pelo 
Ministro de Estado; 

II — Colaborar com o Ministro de Estado, quando solicitada, na elaboragao 
de anteprojetos de leis, decretos e regulamentos; 

III — Assessorar Ministro de Estado em todos os assuntos de natureza juri- 
dica ligados as atividades do MIC. 

CAPiTULO IV 
Da Segao de Seguranga Nacional 

Art. 7.° — A SSN compete o desempenho das atividades previstas na legis- 
lagao em vigor, relativamente a seguranga nacional no tocante aos assuntos 
do MIC. 

CAPiTULO V 
Da Secretaria da Industria 

Art. 8.° — A SI, diretamente subordinada ao Ministro de Estado, e o orgao 
de Ministerio incumbido de executar a politica industrial, nacional e regional. 

Art. 9.° — A SI compreende; 
I _ Departamento Nacional da Industria; 

II — Departamento Nacional da Propriedade Industrial. 

SEGAO I 

Do Departamento Nacional da Industria 

Art. 10  O DNI, diretamente subordinado a Secretaria da Industria, tem 
por finalidade; 

I   Promover o desenvolvimento e a expansao do parque industrial brasi- 
leiro; 
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II — Promover pesquisas e estudos tecnicos, relacionados com o desenvol- 
vimento industrial no Pais e no exterior; 

III — Promover o incremento da produtividade da industria, inclusive atra- 
ves de pesquisas de custos de produgao e distribuigao; 

IV — Promover a execugao das medidas de orientagao e assistencia as 
industrias. 

Art. 11 — o DNI compreende: 

I — Divisao de Orientagao e Desenvolvimento (DOD); 

II — Divisao de Assistencia a Industria (DAI); 
III — Segao de Administragao. 

SEgAO II 

Do Departamento Nacional da Propriedade Industrial 

Art. 12 — O DNPI, diretamente subordinado a Secretaria da Industria, tern 
por finalidade: 

I — Proteger a propriedade industrial; 

II — Promover, quando solicitado, o aproveitamento de invengoes, no senti- 
do de aperfeigoar os meios de trabalho e de produgao; 

III — divulgar invengoes do interesse do progresso tecnico-economico do Pais; 

IV — recomendar ao Governo a assinatura, retificagao ou denuncia de con- 
vengoes ou tratados sobre propriedade industrial. 

Art. 13 — O DNPI compreende: 

I — Divisao de Patentes (DPt); 
II — Divisao de Marcas (DMa); 
III — Divisao Juridica (DJ); 
IV — Servigo de Documentagao da Propriedade Industrial (SD); 
V — Servigo de Recepgao, Informagoes e Expedigao (SR); 
VI — Servigo de Orientagao e Controle (SOr); 
VII — Segao de Administragao (SA). 
Art. 14 — De qualquer despacho proferido no Departamento sobre privilegios 

de invengao, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industrials, marcas de 
industria ou de comercio, nome comercial, titulo de estabelecimento, insignia, 
expressao ou sinal de propaganda, podera o requerente, ou pessoa que prove 
legitimo interesse, solicitar ao Diretor-Geral reconsideragao do ato, dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da respectiva publicagao no Diario 
Oficial. 

Art. 15 — Da decisao do Diretor-Geral nos pedidos de reconsideragao for- 
mulados com base no art. 19, toda pessoa que prove legitimo interesse podera 
recorrer ao Ministro da Industria e do Comercio. 

Paragrafo linico — o recurso devera ser apresentado no DNPI, dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da publicagao do ato recorrldo. 

CAPtTULO VI 

Da Secretaria do Comercio 

Art. 16 — A Secretaria do Comercio, diretamente subordinada ao Ministro 
de Estado e o orgao do Ministerio incumbido de executar a politica do comercio 
interno e externo. 
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Art. 17 — A Secretaria do Comercio compreende: 
I — Departamento Nacional do Comercio; 
II — Departamento Nacional de Registro do Comercio; 
III — Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalizacao: 

SEgAO I 

Do Departamento Nacional do Comercio 

Art. 18 — O DNC, orgao diretamente subordinado a Secretaria do Comercio, 
tern por finalidade plane jar, coordenar e acompanhar a execugao das medidas 
pertinentes as atividades comerciais do Pais, nos pianos interno e externo. 

Art. 19 — O DNC compreende: 

I — Divisao do Comercio Interno (DCI); 
II — Divisao do Comercio Exterior (DCE); 
III — Divisao de Turismo e Certames (DTC); 
IV — SeQao de Administragao (SA). 

SEgAO II 

Do Departamento Nacional de Registro do Comercio 

Art. 20 — O DNRC, diretamente subordinado a Secretaria do Comercio, tern 
por finalidade; 

I — supervisionar, no piano tecnico, em todo o territbrio nacional, a execu?ao 
do registro do comercio e atividades afins; 

II — suprir, no piano administrativo, a ausencia ou deficiencias daqueles 
servigos; 

III — organizar cadastro geral dos comerciantes e sociedades mercantis 
existentes no Pais; 

IV — processar os pedidos de autorizagao do Governo Federal formulados 
pelas sociedades mercantis, quando a lei nao conferir essas atribuicoes a outros 
brgaos da Uniao; 

V — recomendar a conversao em lei dos usos e praticas mercantis de carater 
nacional, bem como de outras medidas pertinentes a materia; 

VI — efetuar estudos, reunioes e publicagoes de assuntos de sua competencia. 
Art. 21 — O DNRC compreende: 
I — Divisao de Registro e Cadastro (DNRC); 
II — Divisao de OrientaQao e Coordenagao (DOC); 

III — Sesao de Administra?ao (SA). 

SEgAO III 

Do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalizacao 

Art. 22   O DNSPC, diretamente subordinado a Secretaria do Comercio, tem 
por finalidade: 

 I orientar, fiscalizar e supervisionar, nos termos da legislacao em vigor, 
as operacoes de seguro privado e capitalizacao; 

I I  amparar os direitos e interesses dos segurados e portadores de titulos; 

III   defender os interesses da Fazenda Nacional relacionados com aquelas 
operacoes. 
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Art. 23 — O DNSPC compreende: 

Delegacias Regionais de Seguros (DRS). 
Assistencia Juridica (AJ). 
Segao de AdministraQao (SA). 
Art. 24 — Ao DNSPC compete a aprovagao e fixapao das tarifas gerais e 

taxas especiais de premios de seguros privados, ainda que emanadas de orgaos 
autarquicos e paraestatals. 

Art. 25 — A fiscalizagao das operagoes das empresas de seguros e de capi- 
talizagao sera exercida, em toda a sua plenitude, pelo DNSPC. 

CAPITULO VII 

Do Centre de Estudos Economicos 
Art. 26 — O CEE, diretamente subordinado ao Ministro de Estado, e o drgao 

incumbido de realizar estudos de natureza economica, relacionados com o fomen- 
to da industria e do comercio, em conexao com os institutes universitarios, 
cientificos e tecnicos do Pais. 

Art. 27 — O CEE compreende: 
I — Divisao de Planejamento (DP); 
II — Divisao de Processamento de Dados (DPD); 
III — Divisao de Estatistica Industrial e Comercial (DEIC); 

PV — Biblioteca (B). 
CAPITULO VIII 

Do Departamento de AdministraQao 
Art. 28 — O DA, diretamente subordinado ao Ministro de Estado. e o orgao 

central de administraQao geral do MIC, tendo por finalidade orientar, fiscaUzar 
e executar as atividades relativas a pessoal, material, orgamento, comunlcagoes, 
transportes e administragao de edificios. 

Art. 29 — O DA compreende: 
I — Divisao do Pessoal (DP); 
II — Divisao do Material (DM); 
III — Divisao do Orgamento (DO); 
IV — Servigo de Comunicagoes (SC); 
V — Servigo de Transportes (ST); 
VT — Servigo de Administragao de Edificios (SAE). 

CAPITULO IX 

Do Instituto Nacional de Tecnologia 

Art. 30 — O INT, diretamente subordinado ao Ministro de Estado, tern por 
finalidade: 

I — estudar materias-primas e produtos nacionais, visando a sua melhoria 
e mais ampla utilizagao; 

II — cooperar para o desenvolvimento da industria nacional, efetuando 
ensaios e fornecendo atestados e informagoes sobre materias-primas, pegas, 
equipamento e outros produtos manufaturados; 

tit _ determinar as caracteristicas dos produtos nacionais similares aos 
importados, a fim de dar conhecimento das mesmas aos orgaos interessados; 
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IV — promover o aparfeigoamento de tecnicos, mediante a realizagao de 
cursos sobre assuntos de interesses tecnologicos; 

V — promover a publicagao dos trabalhos, a fim de torna-los acessiveis a 
todos os Interessados; 

VI — atuar, como orgao consultivo do Governo, no campo da tecnologia. 
Art. 31 — O INT compreende; 
Dlvisao de Quimica Inorganica Industrial iDQI). 
Divisao de Quimica Organica Industrial (DQO). 
Divisao de Metalurgia (DMT). 
Divisao de Tecnologia das Construgoes iDTC). 
Divisao de Agucar e Fermentagao (DAF). 
Divisao de Texteis e Papel (DTP). 
Divisao de Combustiveis, Lubrificantes e Motores Termicos (DCL). 
Divisao de Eletricldade (DEI). 
Divisao de Ceramlca, Refratarios e Vidros (DCV). 
Divisao de Borracha e Plasticos (DBF). 
Divisao de Fisica Industrial (DFI). 
Divisao de Ensino e Documentagao (DE). 
Servigo Tecnico Auxiliar (STA). 
Servigo de Administragao (SA). 
Art. 32 — O Diretor-Geral e os diretores de Divisao do INT serao, obriga- 

toriamente, dlplomados em curso de nivel superior de Quimica, Engenharia ou 
Fisica. 

CAP1TULO X 

Do Instituto Nacional de Pesos e Medidas 
Art. 33 — O Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM), diretamente 

subordlnado ao Mlnistro de Estado, tarn por finalidade promover a ex?cugao 
da legislagao metrologica, exercendo todas as atribulgoes dos orgaos definidos 
no art. 9.° do Decreto-lei n.0 592, de 4 de agosto de 1938. 

Art. 34 — Ficam extintas a Comissao de Metrologia, criada pelo Decreto-lei 
n.0 592, de 4 de agosto de 1938, e a Divisao de Metrologia do Instituto Nacional 
de Tecnologia, passando suas atribuigoes para a responsabilidade do INPM. 

Art. 35 — Sera incorporado ao Instituto Nacional de Pesos e Medidas o 
material metrologico existente nos orgaos mencionados no art. 9.° do Decreto-lei 
n.0 592, de 4 de agosto de 1938, excetuado aquele pertencente ao Observatorio 
Nacional. 

Art. 36 — O INPM compreende: 
Divisao de Pesos. 
Divisao de Medidas. 
Segao de Administragao. 
Art. 37 — O Diretor-Geral e os diretores de divisao do INPM serao, obriga- 

torlamente, dlplomados em curso de nivel superior de engenharia ou fisica. 

CAPITULO XI 
Das Delegacias Estaduais da Industria e do Comercio (DEIC) 

Art. 38 — As DEIC, uma cm cada Estado da Federagao e no Distrito Federal, 
diretamente subordlnadas ao Ministro de Estado, terao por finalidade plane] ar, 
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coordenar, dirigir e controlar, dentro das respectivas jurisdicoes, a execuQao 
das atividades especificas do MIC, inclusive as relacionadas com seguros privados 
e capitaliza^ao. 

§ 1.° — As DEIC estarao funcionalmente vinculadas aos orgaos centrais do 
MIC, em relagao aos assuntos de suas respectivas competencias. 

§ 2.° — As DEIS serao estruturadas nos Estados e no Distrito Federal, de 
acordo com o volume e complexidade dos trabalhos cometidos a cada uma. 

Art. 39 — O Ministerio da Industria e do Comercio fixara a jurisdi?ao das 
DEIC, visando a atender as caracteristicas politicas, economicas e socials de 
cada regiao e a obter maior facilidade de comunicagao entre as sedes. 

TITULO IV 
Do Pessoal 

Art. 40 — O MIC dispora, inicialmente, do seguinte pessoal: 
a) dos servidores a que se refere o art. 9.°, § 1.°, da Lei n.0 3.782, de 22 de 

julho de 1960; 
b) dos servidores a que se refere o art. II, § 2.°, da Lei n.0 3.782, de 22 de 

julho de 1960. 
Art. 41 — Ficam criados e incluidos no Quadro do MIC os seguintes cargos: 

1 — Secretario-Geral do Ministerio da Industria e do Comercio, 1-C; 

1 — Secretario do Comercio, 1-C; 
1 — Secretario da Industria, 1-C; 
1 — Consultor Juridico, 2-C; 
1 — Diretor-Geral do Departamento Nacional do Comercio, 2-C; 
1 — Diretor-Geral do Departamento Nacional da Industria, 2-C; 
1 — Diretor-Geral do Departamento Nacional de Registro do Comercio, 2-C; 
1 — Diretor-Geral do Centro de Estados Economicos, 2-C; 
1 — Diretor-Geral do Departamento de Administra^ao, 2-C; 
1 — Diretor-Geral do Institute Nacional de Pesos e Medidas, 2-C; 
19 — Diretor de Divisao, 4-C: Divisao do Comercio Exterior, Divisao do 

Comercio Interne e Divisao de Turismo e Certames, do Departamento Nacional 
do Comercio; Divisao de Orientaeao e Coordena^ao e Divisao de Registro e 
Cadastro, do Departamento Nacional de Registro do Comercio; Divisao de Assis- 
tencia a Industria e Divisao de OrientaQao e Desenvolvimento, do Departamento 
Nacional de Industria; Divisao de Planejamento, Divisao de Estatistica Industrial 
e Comercial e Divisao de Processamento de Dados, do Centro de Estudos Eco- 
nomicos, Divisao do Pessoal, Divisao do Material e Divisao do Orgamento, do 
Departamento de Administragao; Divisao de Ceramica, Refratarios e Vidros, 
Divisao de Borracha e Plasticos, Divisao de Ensino e Documentagao e Divisao 
de Fisica Industrial, do Instituto Nacional de Tecnologia; Divisao de Pesos e 
Divisao de Medidas, do Instituto Nacional de Pesos e Medidas; 

8 — Diretor de Servigo, 5-C (Servigo de Documentagao da Propriedade Indus- 
trial, Servigo de Recepgao, Informagoes e Expedigao e Servigo de Orientagao e 
Controle, do Departamento Nacional da Propriedade Industrial: Servigo de Comu- 
nicagoes, Servigo de Administragao de Edificios e Servigo de Transportes, do 
Departamento de Administragao, Servigo Tecnico Auxiliar e Servigo de Adminis- 
tragao, do Instituto Nacional de Tecnologia); 

22 — Delegado Regional de Industria e Comercio, 5-C; 
2 — Delegado Regional de Seguros, 5-C. 
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Paragrafo unico — O Secretario-Geral do Ministerio da Indiistria e do 
Comercio assessorara o Ministro de Estado no exame e despacho dos negocios 
referentes a Industria e ao comercio, pelo que coordenara as atividades do MIC 
nestes dois setores sem ligagao com outros orgaos, inclusive as entidades jurisdi- 
cionadas, competlndo-lhe ainda a administra?ao geral da Secretaria de Estado. 

Art. 42 — Fica alterada a denominagao dos seguintes cargos, constantes do 
Anexo II, item I-B, Diregao Intermediaria, da Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960. 

Denomina^ao Antiga 
Diretor da Divisao de Privilegios, do DNPI. 
Diretor da Divisao de Combustiveis Industrials e Motores Termicos, do INT. 
Diretor da Divisao de Eletricidade e Medidas Eletricas do INT. 
Diretor da Divisao de Industrias de ConstruQao, do INT. 
Diretor da Divisao de Industria de Fermentagao, do INT. 
Diretor da Divisao de Industrias Quimlcas Inorganicas, do INT. 
Diretor da Divisao de Industrias Quimicas Organicas, do INT. 
Diretor da Divisao de Industrias Texteis, do INT. 
Diretor da Divisao de Industrias Metaiurgicas, do INT. 

Denomina^ao Atual 

Diretor da Divisao de Patentes, do DNPI. 
Diretor da Divisao de Combustiveis Lubrificantes e Motores Termicos, do INT. 
Diretor da Divisao de Eletricidade, do INT. 
Diretor da Divisao de Tecnologia das Construgoes, do INT. 
Diretor da Divisao de A?ucar e Fermenta^ao, do INT. 
Diretor da Divisao de Quimica Inorganica Industrial, do INT. 
Diretor da Divisao de Quimica Organica Industrial, do INT. 
Diretor da Divisao de Texteis e Papel, do INT. 
Diretor da Divisao de Metalurgia, do INT. 
Art. 43 — Ficam alterados os padroes de vencimentos do Diretor-Geral do 

Institute Nacional de Tecnologia e dos 6 (seis) Delegados Regionais de Seguros 
do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalizagao, constantes do 
Anexo II, item I, A e B, da Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, de 3-C e 7-C 
para 2-C e 5-C, respectlvamente. 

Art. 44 — Ficam extintos os cargos seguintes, constantes do Anexo II, item I, 
A e B, da Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960: 

1 — Diretor-Geral do Departamento Nacional de Industria e Comercio, 2-C; 
1 — Diretor da Divisao de Metrologia, 4-C; 
1 — Diretor da Divisao de Expansao Economica, do DNIC, 4-C, 
1 — Diretor da Divisao de Cadastre e Fiscaliza?ao, do DNIC, 4-C; 

1 — Diretor da Divisao de Reglstro do Comercio, 4-C. 
Paragrafo unico — Ficam extintas as seguintes funQoes gratilicadas criadas, 

respectlvamente, pelos Decretos-leis n.os 2.680, de 7 de outubro de 1940, e 7.753, 
de 17 de julho de 1945; 

1 — Secretario do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, sim- 
bolo FG-4; 

1 — Adminlstrador da Galeria Getiilio Vargas, simbolo FG-6. 
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TiTULO V 

Disposi^oes Gerais 

Art. 45 — A Comissao Executiva de Defesa da Borracha, criada pela Lei 
n.0 86, de 8 de setembro de 1947, e transferida para a jurisdi?ao do MIC nos 
tormos da Lei n.0 3.782, de 22 de julho de 1960, e constituida de 3 (tres) mem- 
bros, sendo um representante do Banco de Credito da Amazonia, um dos pro- 
dutores e um da indiistria manufatureira, sob a presidencia do Ministro da 
Industria e do Comercio. 

Paragrafo unico — Os membros da Comissao a que se refere este artigo 
serao nomeados pelo Presidente da Repiiblica, com referendo do Presidente do 
Conselho de Ministros e do Ministro da Industria e do Comercio e mediante 
proposta deste, devendo os representantes das industrias extrativas e manufa- 
tureira ser indicados pelos respectivos orgaos de classe. 

Art. 46 — Cabe ao Ministerio da Industria e do Comercio, por indicagao 
do Ministro de Estado, a representagao que o antigo MTIC e outras Secretarias 
de Estado mantem junto aos orgaos deliberativos, consultivos e fiscais das 
entidades da jurisdicao do MIC, nos termos do art. 4.° da Lei n.0 3.782, de 22-7-60. 

Art. 47 — O MIC tera representante no Conselho da Superintendencia da 
Moeda e do Credito, na Carteira de Comercio Exterior do Banco do Brasil e no 
Conselho de Politica Aduaneira. 

Art. 48 — Com a extincao da Divisao de Reglstro do Comercio e da Divisao 
de Cadastre e Fiscalizagao, do antigo Departamento Nacional da Industria e 
Comercio, suas atividades passam a ser exercidas pela Divisao de Registro 
e Cadastre, do Departamento Nacional de Registro do Comercio. 

Art. 49 — Enquanto a lei nao dispuser sobre as Juntas Comerciais, nos 
termos do art. 5.°, XV, letras a e c, da Constituigao, as atividades pertinentes 
ao Regimento de Comercio e afins serao exercidas pela Divisao de Registro 
de Cadastro, no Distrito Federal e no Estado da Guanabara. 

Paragrafo unico — A execuQao dos Serviqos previstos neste artigo obedecera, 
no que couber, as normas legais ou regulamentares em vigor no antigo Distrito 
Federal. 

Art. 50 — Fica extinto o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, 
criado pelo Decreto n.0 24.070, de 11 de julho de 1934, e reorganizado pelo Decre- 
to-Iei n.0 8.935, de 26 de janeiro de 1946. 

Paragrafo unico — Os recursos que, ate a data da publicagao desta lei, ainda 
se encontrarem pendentes de julgamento pelo Conselho ora extinto, serao devol- 
vidos do DNPI, cumprindo ao respective Diretor-Geral encaminha-los, devlda- 
mente informados, a decisao do Ministro de Estado, que podera delegar essa com- 
petencia ao Secretario da Industria. 

Art. 51 — Com a extingao da Comissao permanente de Exposigao e Feiras, 
criada pelo Decreto n.0 24.163, de 24 de abril de 1954, suas atrlbulQoes e acervo 
passam a responsabilidade da Divisao de Turlsmo e Certames. 

Art. 52 — A Se?ao do Comercio e Industria do Servi?o de Estatistica da Previ- 
dencia e Trabalho, criada pelo Decreto-lei n.0 6.701, de 17 de julho de 1944, fica 
transferida, com seu pessoal e equipamento, para a Divisao de Estatistica Indus- 
trial e Comercial do Ministro da Industria e do Comercio. 

Art. 53 — O Ministro de Estado convocara reunioes ordinarias perlodicas dos 
dirigentes dos orgaos centrais do MIC, com a finalldade de promover a coorde- 
nagao das atividades administrativas, no ambito do Ministerio. 

§ 1.° — Para tais reunioes podera ser convocado qualquer Delegado Regional 
cuja presenga possa contribuir para o esclarecimento de problemas ou assuntos 
a serem debatidos. 
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§ 2.° — As autoridades a que se refere este artigo poderao ser asseguradas, 
nas reunifies, por qualquer de seus subordlnados imediatos. 

Art. 54 — Anualmente, precedendo a elaboraqao da proposta orgamentaria 
do MIC, o Ministro de Estado convocara reunifies especiais dos dirigentes a ele 
subordlnados, com a finalidade de discutir os pianos de trabalho de cada orgao, 
garantir sua coordenaqao e traqar as diretrizes para a elaboraqao da proposta 
orcamentaria. 

Art. 55 — Ficam revogados todos os dispositivos da lei que se refiram espe- 
ciflcamente a: 

a) estrutura dos firgaos da administragao direta transferidos para o ambito 
do MIC; 

b) criaqao de funqfies gratificadas nesses mesmos firgaos. 
Art. 56 — As entidades incluidas na jurisdi?ao do MIC pela Lei n.0 3.782, de 

22 de julho de 1960, que estiverem sujeitas ao controle do Tribunal de Contas da 
Uniao, deverao apresentar, anualmente, as respectivas prestaqfies de contas, a 
fim de que, depois de examinadas pelos firgaos competentes do MIC, sejam enca- 
minhadas aquele Tribunal. 

Art. 57 — Fica criada, junto ao MIC, uma Contadoria Secional da Contadoria 
Geral da Republlca, sujeita ao regime previsto na Lei n.0 1.520, de 27 de dezembro 
de 1951, e nos demais atos complementares. 

Art. 58 — Ficam criados 2 (dois) cargos de Assessor Parlamentar, equipara- 
dos aos Assistentes Juridicos, com a fungao especifica de tratar dos assuntos de 
Interesse do Mlnistfirlo junto ao Congresso Nacional, e, mediante o que for deter- 
mlnado pelo Ministro de Estado, colaborar na feitura do que trata o item 11 do 
art. 6° 

§ 1.° — O provimento inlcial dos cargos a que se refere este artigo se fara 
preferencialmente, com o aproveitamento dos que por portaria ministerial ja 
venham exercendo essas funQfies, com os direitos de estabilidade que a lei ihes 
haja assegurado em outros cargos efetivos que porventura estiverem exercendo. 

8 2.° — Para Assessores Parlamentares, de provimento efetivo, exigir-se-a 
titulo de bacharel em Direito ou Ciencias Econfimicas. 

§ 3.° — Na conformidade das necessidades de serviqo, podera o Ministro de 
Estado, mediante portaria, contratar para as referidas fungfies, num prazo nunca 
superior a 4 (quatro) anos, pessoas qualificadas, que satisfaqam os requisites 
gerais para a investidura no servigo publico e que provem experiencia dos assun- 
tos parlamentares. 

Art. 59 — O Poder Executive aprovara, no prazo de noventa dias a contar da 
publicagao nesta lei, o regulamento do MIC e dos regimentos de seus firgaos 
integrantes. 

Art. 60 — Enquanto o Poder Executive nao criar as fungfies gratificadas, 
decorrentes da aprovagao dos novos regimentos dos firgaos do MIC, serao manti- 
das, com a denominagao e simbolos anteriormente em vigor, as existentes na data 
da publicagao da presente lei. 

Art. 61 — O Presidente da Repiiblica com o referendo do Presidente do 
Conselho de Minlstros e do Ministro da Industria e do Comfircio, mediante pro- 
posta clrcunstanclada deste, podera transferir para os quadros de outros Minis- 
tfirios ou firgaos subordlnados a Presidencia da Republica parte do pessoal a que 
se refere o art. 11, § 2.°, da Lei n.0 3.782, de 22 de julho de 1960. 

Art. 62 — Enquanto nao for resolvida a situagao da Junta de Corretores de 
Mercadorias do Estado da Guanabara, regulamentada pelo Decreto n.0 20.881, de 
30 de dezembro de 1931, continuara a mesma executando suas atribuigfies nor- 
mals, subordinadas ao DNRC. 
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Art. 63 — Os Escritorios Comerciais do Brasil no exterior que, por lei, eram 
vinculados adminlstrativamente ao Minlsterio da Indiistria e do Comercio, pas- 
sam a justificagao do Ministerio das RelaQoes Exteriores. 

Art. 64 — Fica aberto. no Ministerio da Industria e do Comercio, o credlto 
especial de cento e cinqiienta milhoes de cruzeiros (Cr$ 150.000.000,00) para fazer 
face a despesas de material permanente, de consumo, instala^oes, services de ter- 
ceiros, custeios de qualquer especie e do pessoal, inclusive vencimentos, gratifica- 
?6es adicionais, de representagao e de funQao, salario-familia, diarias e ajudas de 
custo e outras que se tomem necessarias. 

Art. 65 — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicaQao, revogadas as 
disposiQoes em contrario. 

(As Comissoes de Service Publico e de Financas.) 
Do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, n" 2.101, encaminhando 

autografo do seguinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 21, DE 1961 
(N.0 26-A, de 1959, na Camara) 

Aprova o Convenio de "Entreposto de Deposito Franco", em Belem, 
no Estado do Para, firmado com a Bolivia. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Fica aprovado o Convenio de "Entreposto de Deposito Franco", 
em Belem, Estado do Para, firmado com a Bolivia em 29 de margo de 1958. 

Art. 2.° — Este decreto legislative entrara em vigor na data de sua publi- 
cagao, revogadas as disposigoes em contrario. 

(As Comissoes de Constituigao c Justiga, de Economia, de Rclagoes 
Exteriores e de Finangas.) 

Do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, n.® 2.103, encaminhando 
autografo do seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 194, DE 1961 
(n.® 3.491, de 1961, na Camara) 

Modifica as Lcis n.®» 3.551, de 13-2-59, 3.770, de 7-6-60 e 3.863, de 
24-12-60, suspendendo o vencimento de debitos dos triticultores, e da 
outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.® — Ficam suspenses ate 31 de margo de 1966 os pagamentos das 
operagoes contratadas pelo Banco do Brasil com base nas Leis n.0^ 3.551, de 
13 de fevereiro de 1959, 3.770, de 7 de junho de 1960, e 3.863, de 24 de dezembro 
de 1960, bem como liberadas as produgoes alcangadas no periodo agricola 1961-62, 
esclarecido, entretanto, que o produto apurado na venda das colheitas das lavou- 
ras subsidiarias ou de substituigao da safra 1961-62 respondera apenas pelas 
importancias levantadas e aplicadas no respective custeio. 

Art. 2.® — As dividas resultantes serao consolidadas, computados os saldos 
que se verificarem ate o termino da safra triticola 61-62, e exigidas pelo Banco 
em 8 (oito) prestagoes anuais e iguais, vencendo-se a primeira em 31 de margo 
de 1966 e as demais em igual dia e mes dos anos subseqiientes. 

Art. 3.® — O debito consolidado vencera juros de 7% (sete por cento) a.a. 
exigiveis anualmente, nao sendo permitida a cobranga de outra taxa ou comissao. 
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Art. 4.° — O produto das lavouras cultivadas nas safras 1962-63, 63-64 e 
64-65 fica livre de exigibilidade para efeito de resgatc das dividas a serem con- 
solidadas. 

Art. 5.° — Durante o periodo de carencia as dividas a serem consolidadas 
vencerao juros de 7% (sete por cento) a.a., nao capitalizaveis e nao exigiveis 
anualmente, que serao contabilizados para inclusao no debito reajustavel em 
marqo de 1966, nao incidindo sobrc as mesmas a cobranqa de qualquer tipo 
de comissao. 

Art. 6.° — O saldo nao pago de financiamentos contratados no periodo de 
carencia, com base no art. 8.° da Lei n.0 3 770, sera incorporado a divida total 
a ser consolidada. 

Art. 7.° — Aos produtores beneficiados pela presente lei, fica assegurado 
financiamento as suas atividades agricolas, inclusive a do trigo, mediante garan- 
tia do penhor das respectivas safras, incidindo alem dos juros a taxa de fiscali- 
zaqao de 1% (um por cento) sobre o debito decorrente do novo financiamento, 
exlgivel na forma usual da Carteira de Credito Agricola e Industrial do Banco 
do Brasil S.A. 

Paragrafo unico — No caso em que, por motives estranhos a vontade dos 
mutuarios, se verifique a frustraqao de safra financiada, os saldos apurados 
em 1966 serao incorporados ao debito a ser consolidado. 

Art. 8.° — Em garantia dos debitos consolidados, consoante as disposiqoes 
da presente lei, os produtores beneficiados destinarao ao Banco do Brasil S.A., 
para venda e amortizaqao de seus debitos, as produgdes colhidas nos imoveis 
respectivos apos o periodo de carencia. 

Art. 9.° — As alteragoes decorrentes da presente lei serao inscritas nos 
instrumentos representatives dos respectivos debitos, mediante simples anotagao 
feita pelo Banco do Brasil S.A. e isenta do imposto do selo. 

Art. 10 — Sera permitida a transferencia da atividade agricola para a pecua- 
ria, em zonas aconselhaveis para a exploragao pastoril, caso em que os finan- 
ciamentos obedccerao as bases e condigoes regulamentares da Carteira de Cre- 
dito Agricola e Industrial, inclusive no tocante as garantias normais. 

Art. 11 — O Banco do Brasil S.A. se eximira de qualquer responsabilidade 
no tocante ao deferimento de operagoes de trigo aos produtores localizados em 
terras ou zonas desaconselhadamente improprias para essa lavoura ou que nao 
plantem sementes recomendadas, na forma do paragrafo unico deste artigo. 

Paragrafo linico — As estagoes experimentais do Ministerio da Agricultura 
ou as que mantenham convenio com o Governo Federal, anualmente remeterao 
a CREAI a relagao das zonas onde sejam aconselhavel a lavoura do trigo e 
quais as sementes recomendadas. 

Art. 12 — Aos beneficiaries da Lei n.® 3.863, de 24 de dezembro de 1960, 
fica assegurada a faculdade estabelecida no art. 7.° da Lei n.® 3.770, de 7 de 
junho de 1960, bem como a de que trata o art. 10 da presente lei. 

Art. 13 — fi o Poder Executive autorizado a celebrar com o Banco do Brasil 
S.A. convenio para a execugao da presente lei. oferecendo as necessarias garan- 
tias, independendo, entretanto, da formalizagao desse ato a concessao imediata 
dos beneficios nela previstos. 

Art. 14 — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, mantidas 
as dlsposlgoes das Leis n.®® 3.551, de 13 de fevereiro de 1959, 3.770, de 7 de junho 
de 1960 e 3.863, de 24 de dezembro de 1960, que nao a contrariarem expressa- 
mente c revogadas as demais disposigoes em contrario. 

(As Comissoes de Economia e de Finangas.) 
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Do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, n.0 2.112, encaminhando 
autografo do seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 195, DE 1961 
(N.0 1.103, de 1961) 

Autoriza o Poder Executive a abrir ao Poder Judiciario — Justiga 
Eleitoral — Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o credito espe- 
cial de Cr$ 56.649,40 para pagamento de substitui^oes de funcionarios 
de sua secretaria, no exercicio de 1957. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — E o Poder Executive autorizado a abrir ao Poder Judiciario — 
Justi(ja Eleitoral — Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o credito espe- 
cial de Cr$ 56.649,40 (cinqiienta e seis mil seiscentos e quarenta e nove cruzeiros 
e quarenta centavos), para pagamento de substituigoes de funcionarios de sua 
Secretaria, no impedimento dos respectivos titulares, no exercicio de 1957. 

Paragrafo unico — O pagamento a que se refere este artigo sera processado 
na forma seguinte: 

Benedito Freitas   44.543,00 

Paulo de Aguiar Oliveira   2.903,20 

Pedro Alvarenga   6.000,00 

Amanda Paiva Viana   3.203,20 

56.649,40 

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

(A Comissao de Finangas.) 

Do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, n.0 2.116, encaminhando 
autografo do seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 196, DE 1961 
(N.0 1.646, de 1960, na Camara) 

Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da Educagao e 
Cultura, o credito especial de Cr$ 5.000.000,00, para a conclusao das 
obras do edificio-sede da Associagao Piauiense de Medicina, em Tere- 
sina. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — E autorizado o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da Edu- 
cagao e Cultura, o credito especial de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de cru- 
zeiros), para auxiliar a Associagao Piauiense de Medicina a concluir as obras 
do edificio de sua sede, em Teresina, Piaux. 

Art. 2.° — A Associagao prestara contas do auxilio concedido por esta lei, 
dentro de um ano, apos o recebimento do mesmo. 

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

(A Comissao de Finangas.) 
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Do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, n.0 2.120, encaminhando 
autdgrafo do seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 197, DE 1961 
(N.0 594, de 1955, na Camara) 

Autoriza o Poder Executive a assinar os protocolos relatives a acei- 
tagao do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comercio e a constituigao 
da "Organizacao de Cooperacao Comercial". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica o Poder Executive autorizado a assinar, com reserva das 

obrigagoes indicadas no artigo VIII do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e 
Comercio, os protocolos constantes do texto anexo, relatives a aceitagao de 
modificagao do referido acordo, a que o Brasil aderiu em 30 de outubro de 1947 
e foi aprovado pela Lei n.0 313, de 30 de junho de 1948. 

Art. 2.° — Fica, igualmente, o Poder Executivo autorizado a assinar o acordo 
de constituigao da "Organizagao de Cooperagao Comercial", com sede em Gene- 
bra, Suiga, conforme texto anexo, e cuja principal missao sera administrar o 
Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comercio. 

Art. 3.° — Revogam-se as disposigoes em contrario. 
(As Comissoes de Constituigao e Justica, de Economia, de Reiagoes 

Exteriores e de Finangas.) 
Do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, n.0 , encaminhando 

autografo do seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 198, DE 1961 
(N.0 3.728, de 1961, na Camara) 

Prorroga ate 31 de dezembro de 1962 o prazo a que se refere a Lei 
n.0 2.892, de 28 de abril de 1961. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° prorrogado ate 31 de dezembro de 1962 o prazo previsto no art. 

1.° da Lei n,0 3.892, de 28 de abril de 1961 e que se refere ao artigo 11 da Lei 
n.0 3.782, de 22 de julho de 1960 que revigora a Lei n.0 1.522, de 26 do dezembro 
de 1951 alterada pelas de n.0® 3.084, de 29 de dezembro de 1956; 3.344, de 14 
de dezembro de 1957; 3.415, de 30 de junho de 1958 e 3.590, de 22 de julho de 
1959. 

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

(As Comissoes de Economia e de Finangas.) 

Do Sr. Governador do Estado da Bahia, nos seguintes termos: 
Em 9 de dezembro de 1961 

Senhor Presidente e demais Membros do Senado Federal: 

Atraves da mensagem datada de 14 de norembro proximo passado, tive a 
honra de me dirigir a Vossas Excelencias a fim de solicitar a autorizagao do 
Senado para que a "SUPERINTENDENCIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RECON- 
CAVO (S.A.ErR) entidade autarquica do Estado da Bahia, pudesse, com a garan- 
tia deste contrair, no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), empres- 
timo ate' o limite de Cr$ 1.200.000.000,00 (urn bilhao e duzentos milhoes de 
cruzeiros), com prazo de resgate nao inferior a 15 anos e juros, inclusive comis- 
soes nao superiores a 6% ao ano, destinado ao custeio parcial das obras de 
ampliagao do sistema de abastecimento de agua a cidade de Salvador, empres- 
timo ja autorizado pela Lei Estadual n.0 1.549. 
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O Senado Federal, fiel a sua tradigao de amor ao trabalho e sensibilidade 
para os problemas de real interesse do povo brasileiro, autorizou sem demora 
a operagao, atraves do seguinte Decreto Legislativo, publicado no "Diario do 
Congresso", de 6 do corrente: 

"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, 
numero II, da Constituigao Federal, decreta e eu Auro Moura Andrade 
promulgo a seguinte Resolugao: Artigo tinico — Fica autorizado o Gover- 
no do Estado da Bahia a assumir, perante o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, as obrigagoes e responsabilidades necessarlas a efeti- 
vagao e resgate de urn emprestimo ate o limite de Cr$ 1.200.000.000,00 
(um bilhao e duzentos milhoes de cruzeiros) ou o correspondente em 
moeda estrangeira, ao cambio vigente na data da operagao, com prazo 
de liqiiidagao nao inferior a 15 (quinze) anos e juros e comissao nao 
inferiores a 5% (cinco por cento) ao ano, que a Superintendencia de 
Aguas 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 abasteci- 
mento de agua a cidade de Salvador." 

Transmitidas a Diretoria do BID, em Washington, a outorga legislativa esta- 
dual e a autorizagao dessa Camara, foi o emprestimo aprovado no limite de 
US§ 4,120,000.00 (quatro milhoes, cento e vinte mil dolares), quantia que, de acor- 
do com o projeto e orcamento aprovados, devera corresponder, em cruzeiros, a me- 
tade do custo total das obras (adugao, tratamento, recalque e distribuigao de 
86.000 m3 de agua por dia) estimado aqui em Cr§ 2.060,000.000,00 (dois bilhoes 
e sessenta milhoes de cruzeiros). 

Acontece, porem, que, ao ser elaborada, pela segao competente do Banco, a 
minuta do contrato a ser assinado, observou ela que tanto a Lei estadual quanto 
o Decreto Legislativo, citados, imprescindiveis ao enquadramento constitucional 
da operagao, fixavam um limite em cruzeiros, sendo que aquela ainda estabelecia 
a exigencia da taxa de cambio de custo para a conversao da moeda em cuja area 
se verificasse o emprestimo, tendo, em conseqiiencia, informado a Diretoria da 
impossibilidade de efetivar-se o financiamento, conforme comunicagao telegra- 
fica que me foi dirigida pelo ilustre Diretor Cleantho de Paiva Leite, anexa, por 
copia. 

O equivoco decorreu da suposigao em que estavam o Executive e o Legislativo 
baianos de que a operagao estaria condicionada a uma taxa cambial fixa de 
Cr$ 250,00 (duzentos e cinqiienta cruzeiros por dolar), alvitre que nao foi, todavla, 
acolhido pela diregao do estabelecimento financiador, a qual, tendo deferido um 
emprestimo em dolares, deseja que as outorgas legislativas enunciem o respec- 
tive limite na mesma moeda. 

Comunicado o fato a ilustre Assembleia Legislativa do Estado, tomou esta, 
numa eloqiiente demonstragao de espirito publico e de compreensao da alarmante 
situagao do servigo de abastecimento de agua desta Capital, sensivelmente agra- 
vada pela prolongada estiagem que assola grande parte do territorio baiano, 
a iniciativa da retificagao do art. 8.° da citada Lei n.0 1.549, mediante projeto 
aprovado em apenas tres dias o que, ja por mim sancionado, converteu-se na 
Lei n.0 1.571 desta data, que sera publicado na edigao do "Diario Oficial" do 
Estado que se seguir ao primeiro dia util da proxima semana, conforme via anexa 
dos respectivos autografos. 

Certo de que o Senado Federal agira com identicas compreensao e solicitude, 
venho solicitar de Vossa Excelencia, Senhor Presidente, e de seus ilustres Pares 
seja igualmente alterado o Decreto Legislativo aprovado por essa Casa do Con- 
gresso, de modo a ajusta-lo a nova situagao criada, permltindo, desta forma, 
que o Governo da Bahia possa executar um servigo essencial ao conforto, ao 
bem-estar e ao desenvolvimento industrial da populagao da capital do Estado. 
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Renovo a Vossas Exceiencias, em mais esta oportunidade, de par com os meus 
mais slnceros agradecimentos, os nossos protestos de alto aprego e permanente 
admiragao, — Juracy Magalhaes, Governador do Estado. 

(A Gomissao de Finanjas, e em seguida, a Comissao de Constituifao 
e Justiga.) 

PARECER N.0 803, DE 1961 

Da Comissao de Constituicao e Justija sobre o Projeto de Resolugao 
n.0 49, de 1961, que suprime expressao constante do artigo 1.° da Reso- 
lugao n.0 9, de 1960. 

Relator: Sr. Lourival Pontes 
A Resolugao n.0 9, de 1960, assegura, em seu artigo I,0, aos servidores da 

Secretaria do Senado Federal, com exerclcio em Brasilia, o pagamento de 30 
(trinta) diarias por roes, correspondentes a 1/30 (um trinta avos) do valor de 
sua remuneragao mensal, durante os dois primeiros anos de exercicio na nova 
Capital. 

Tendo comegado a vigorar a 1.° de abril de 1960, a referida vantagem desa- 
parecerla, automaticamente, a 1.° de abril de 1962. 

Acontece, no entanto, que os motives determinantes da concessao desse bene- 
ficio ainda persistem, talvez de modo ainda mais imperioso, de maneira que nao 
seria justo privar-se dele o servidor compulsoriamente transferido para Brasilia. 

Realmente, se o custo de vida tem subido vertiginosamente no pals, mais 
ainda o tem sido nesta Capital, onde o prego dos generos e utilidades essenciais 
nao pode sofrer confronto com o vigente na quase totalidade das cidades brasi- 
leiras. 

Alem do mais, nao se pode ignorar que um numero bem grande de funcio- 
narios esta com a sua situagao familiar desorganizada, maridos separados de 
esposas e filhos dos pais, o que obriga esses funcionajrios a gastos extraordinarios, 
seja com a manutengao de uma residencia aqui e outra no Rio, seja com viagens 
a antiga capital. 

Atenta a essa realidade, a egregia Comissao Diretora, usando de sua compe- 
tencia, ofereceu a consideragao da Casa o presente projeto de Resolugao, suprl- 
mindo, no artigo 1.° da citada Resolugao n,0 9, de 1960, a expressao: "durante 
os 2 (dois) primeiros anos de exercicio em BrasUia", passando o citado preceibo 
a vigorar por tempo indeterminado. 

A medida, em nosso en tender, e justa e oportuna, tanto mais que os servi- 
dores da Camara dos Deputados, que gozam de igual vantagem, nao a terao 
extinta naquela data. 

Por outro lado, o Poder Executivo, vencido o primeiro prazo de vigencia de 
identico beneficio aos seus servidores, ja o prorrogou. 

Afora isso, cabe considerar que a Emenda Constitucional n.0 3, de 1961, assim 
reza em seu artigo 6.°: "os vencimentos, diarias, subsidies e ajudas de custo 
concedidos, a qualquer titulo, em razao da transferencia da Capital da Uniao 
para o Planalto Central do Pais, serao os aprovados pelo Poder Legislative, na 
seasao legislativa em que esta emenda for aceita." 

Ora, e evldente que essa Emenda Constitucional n.0 3 como que instituclo- 
naliza as vantagens especiais concedidas aos servidores mandados servir em 
Brasilia, ate havendo quem, com base no que nela se prescreve, admita que os 
fatores concedidos aos servidores lotados em Brasilia tornaram-se permanentes, 
so nao podendo incorporar-se aos proventos de aposentadoria, por forga de proi- 
bigao nela contida. 

Tudo isso demonstra a justiga e oportunidade da iniciativa da Comissao 
Diretora que, em principlo, merece nosso apoio. 
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Dizemos "em principio" porque discordamos da concessao das diarias por 
tempo indeterminado, parecendo-nos mais razoavel prorrogar o prazo da vigencia 
das mesmas por tempo certo. 

Isso posto, somos pela aprovagao do Projeto de Resolucao n.0 49, de 1961, 
nos termos do seguinte 

Substitutivo 
Artigo unico — prorrogada ate 21 de abril de 1964, a concessao, aos servi- 

dores da Secretaria do Senado Federal, com exercicio em Brasilia, das diarias a 
que se refere o artigo 1.° da Resolugao n.0 9 de 1960. 

Sala das Comissocs, 6 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Dorival Fontes, Relator — Miiton Campos — Mem de Sa — Ary Vianna — 
Herivaldo Vieira — Ruy Palmeira. 

PARECER N" 8G4, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Resolugao n.0 49, de 

1961, que suprime cxpressao constante do art. 1.° da Rcsolugao n.0 9, dc 
1960. 

Relator: Ary Vianna 
De iniciativa da ilustrada Comissao Dirotora, o projeto de Resoluqao em 

exame, suprime, no art. 1.° da Resolugao n.0 9, de 1960, a expressao: "durantc 
os 2 (dois) primeiros ancs de exercicio cm Brasilia". 

A referida disposigao assegura aos servidores da Secretaria do Senado, com 
exercicio em Brasilia, o pagamento de 30 diarias por mes, correspondente a 1/30 
(um trinta avos) do valor de sua remuneragao mensal, durante os dois primeiros 
anos de exercicio na nova Capital. 

Como se ve, a proposigao visa excluir o limite blenal estabelecido para a 
percepgao da aludida vantagem, qua e plenamente justificado pela citada Comis- 
sao. 

Ao passar pelo crivo da douta Comissao de Constituigao e Justiga, houve esta 
por bem apresentar emenda substitutiva, prorrogando, por tempo determinado 
(2 anos), a concessao daquele pagamento. 

Na verdade, bem examinada a materia, verifica-se que a emenda da Comissao 
de Justiga, sem fugir ao objetivo principal do projeto, da a este um sentido mais 
condizente com a natural emergencia das vantagens estabelecidas pela Resolugao 
n.0 9/60, que devem ter carater transitorio. 

Diante do exposto, somos pela aprovagao do projeto, nos termos do Substi- 
tutivo oferecido pela Comissao de Constituigao e Justiga. 

o parecer. 
Sala das Comissoes, 7 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 

— Ary Vianna, Relator — Irineu Bornhausen — Barros Carvalho — Menezes 
Pimentel — Mem de Sa — Lima Teixeira — Milton Campos — Lobao da Silveira. 

PARECER N." 805, DE 1961 
Da Comissao de Transportes, Comunicacoes e Obras Piiblicas, sobre 

o Projeto de Lei da Camara n.0 131/1961 (na Camara, n.0 1.699/60), que 
autoriza a abertura, pelo Ministerio de Viagao e Obras Publicas, do cre- 
dit© especial de Cr$ 1.200.000.000,00 (hum bilhao e duzentos milhoes de 
cruzeiros), para a reconstrugao da barragem de Oros, no Estado do 
Ceara, e da outras providcncias. 

Relator: Sr. Lino de Mattos 

O projeto visa a abertura de um credito especial de hum bilhao e duzentos 
milhoes de cruzeiros (Cr$ 1.200.000.000,00), destinado a ocorrer as despesas com 
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a reconstrugao da barragem de Oros, Estado do Ceara, servi^os complementares 
e pagamentos de indenizaQoes decorrentes das desapropriaQoes de terras na sua 
bacia hidrograflca. 

Como se sabe, a constru?ao foi iniciada em 1921, ficando paralisada ate 1958, 
e, em 1960, teve seus trabalhos concluidos. Nesse mesmo ano, por excesso de 
precipitaQao pluviometrica, a barragem rompeu-se, causando prejuizos a popu- 
lagao juzante, motivo por que foram incluidas, no credito, despesas com outros 
servigos, alem da obra propriamente dita. 

O agude Oros, que pertence ao Sistema do Jaguaribe, possuia 72 (setenta e 
dois) metros de altura, 690 (seiscentos e noventa) metres de comprimento, acumu- 
lando 4 (quatro) milhoes de metros cubicos de agua, mimero estes que somente 
sao citados para que se possa avaliar a quantidade de trabalho executado. Nao 
obstante, a ju'stificagao de sua reconstrugao e melhor fixada quando se tern em 
vista o sistema, isto e, a serie de 18 (dezoito) outras barragens que trabalham 
atraves de reiagoes de produgao de energia e consume d'agua para os diversos 
fins. 

Por estas razoes, e do ponto de vista tecnico, somos pela aprovagao do pre- 
sente projeto. 

Sala das Comissoes, 26 de outubro de 1961. — Jorge Maynard, Presidente 
— Lino de Mattos, Rslator — Fausto Cabral — Coimbra Bueno. 

PARECER N.0 806, DE 1961 
Da Comissao dc Finangas ao Projeto de Lei da Camara n.0 131, de 

1961 (n." 1.699-C, de 1960, na Camara), que autoriza a abertura do credito 
especial de CrS 1.200.000.000,00 para a reconstrugao da barragem de Oros, 
no Estado do Ceara, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
O presente projeto apresentado a Camara dos Deputados pela bancada cea- 

rense, autoriza a abertura do credito especial de Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhao 
e duzentos milhoes de cruzeiros), para as obras de reconstrugao, no Estado do 
Ceara, do agude Oros. 

A materia e do conhecimento de todo o Pais. O citado agude, dado como 
concluido, sofreu serias avarias em virtude das enchentes que ocorreram na 
regiao, o quo exigiu serias providencias governamentais para recuperagao daquela 
importante obra. 

O credito especial em aprego ocorrera as despesas com a sua reconstrugao e, 
bem assim, conforme reza o texto do projeto, as concernentes a "servigos com- 
plementares" e "pagamentos de indenizagoes decorrentes das desapropriagoes de 
terras". 

Nestas condigoes, a Comissao de Finangas e de parecer favoravel ao presente 
projeto de lei. 

Sala das Comissoes, 11 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Fausto Cabral, Relator — Fcrnandes Tavora — Lobao da Silveira — Joaquim 
Parcnte — Irincu Bornhausen — Rui Palmcira — Mem de Sa — Victorino Freire 
— Ary Vianna. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a Mesa requerimento que vai 
ser lido. 

fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 548, DE 1961 
Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Intemo, requeremos urgencia 

para o Projeto de Lei da Camara n.0 148, de 1961, que altera o Quadro da Secre- 
taria do Tribunal Superior Eleitoral e da outras providencias. 

Sala das Sessoes, 11 de dezembro de 1961. — Heribaldo Vieira — Fausto 
Cabral — Filinto Miiller. 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O requerimento que acaba de ser 
lido sera votado, como preceitua o Regimento Interno, no fim da Ordem do Dia. 
(Pausa.) 

Tem a palavra o nobre Senador Joao Villasboas, por cessao do nobre Senador 
Cunha Mello. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Sr. Presidente, no dia 7 do corrente transmit! 
a V. Ex.a um telegrama, do Rio de Janeiro, e tenho hoje a lamentar que, quatro 
dias passados, graqas a ineficiencia das nossas comunicaqoes telegraficas, nao 
tenha chegado a Mesa desta Casa aquele meu despacho. 

Sr. Presidente, para conhecimento da Casa e o seguinte o teor do telegrama: 

"Impossibilitado, por enfermo, de comparecer hoje a sessao do Sena- 
do, solicito a V. Ex.a fazer constar da ata veemente protesto que formulo 
contra a continuaqao da solidariedade do nosso Pais a atitude da ONU 
em relaqao ao caso congoles, com a remessa e manutengao all de nossas 
forqas, ainda agora_ aumentadas de novas unidades de aviaqao. Partidario 
da autodeterminaqao dos povos e contrario a intervenqao na vida interna 
das naqoes, o Brasil nao pode prosseguir dando apoio a essa criminosa 
intervenqao armada que esta sendo levada a efeito psla ONU contra a 
liberdade de organizaqao politica de Catanga, com revoltante agressao 
armada de que vem resultando luta sangrenta, com sacrificios de vidas 
dos oprimidos cataguenses e das forgas opressoras entre as quais figuram 
nossos soldados. O Governo brasileiro esta na obrigagao de rever sua 
atitude nessa absurda aventura, para conservar o prestigio da sua politica 
externa dentro daqueles elevados principios basilares da nossa ag&o 
diplomatica." 

Sr. Presidente, fui levado a esta atitude psla repercussao que estao tendo 
no mundo, as ocorrencias no Congo, em conscqiiencia da atitude ali assumida 
pela Organizagao das Nagoes Unidas. 

Essa entidade, que tem por finalidade a paz mundial, vem, com atos de 
agressao e de violencia sangrenta incitando a guerra as populagoes da zona 
congolesa. 

O Sr. Filinto Miiller — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JOAO VILLASBOAS — Com todo o prazer. 
O Sr. Filinto Miiller — Em carater estritamente pessoal, declare a V. Ex.a 

que estou de inteiro acordo com o protesto que, no momento, V. Ex.a formula. 
O que se verifica hoje no Congo, com a agressao a Catanga, e um desrespeito ao 
principio de nao intervengao que todas as nagoes civilizadas vem proclamando. 
Nao se compreende a nao intervengao no caso de Cuba e a intervengao em Ca- 
tanga. Nao se compreendem bombardeios sobre hospitals, sobre residenclas par- 
ticulares, causando a morte a cataguenses que querem e tem dlreito a indepen- 
dencia. Nao sel em que principio se baseiam os crimes que se estao praticando 
na infeliz provincia de Catanga. Pessoalmente, replto, estou de acordo com V. Ex.a 

e com o protesto que esta formulando. 
O SR. JOAO VILLASBOAS — Agradego, profundamente comovido, a inter- 

vengao do nobre Senador Filinto Miiller, digno Lider da Maioria nesta Casa, que 
vem dar forga as minhas argumentagoes. 

Efetivamente, Sr. Presidente, se a Carta das Nagoes Unidas escreveu o prin- 
cipio da autodeterminagao, do respelto a nao intervengao na vida interna dos 
paises, por que se arma uma expedigao, se preparam contingentes com os mais 
aperfeigoados materials de guerra para subjugar a provincia de Catanga e obrig^i- 
la a se subordinar ao Governo de Lopoldville? Sr. Presidente, e contra es.se pro- 
cedimento que me insurjo e tomo a iniciatlva de erguer nesta Casa meu protesto. 

O Sr. Vivaldo Lima — V. Ex.a me permite um aparte? 
O SR. JOAO VILLASBOAS — Com todo o prazer. 
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O Sr. Vivaldo Lima — Dias atras pronunciei aqui um discurso em que abordei 
a situaqao de Catanga. Com pesar verifico, pelo notlciario de tres dias para ca, 
que a ONU resolveu revelar bravura e valentia, numa demonstraqao de forqa 
e de coragem contra um Estado pequeno e indefeso. Manteve-se numa atitude 
platdnica desde o comego, a ponto de permitir a determinagao separatista de 
uma das provincias do Congo — Catanga, na especie. Assistiu a esse desmembra- 
mento, mantendo presentes forgas simbdlicas, para que nem um nem outro se 
molestassem, ou para impedir que o governo central do Congo atacasse o governo 
catanguense, e tampouco permitir que Catanga ameagasse a soberania do Congo. 
Ha poucos soldados da ONU, em numero de quatorze, foram trucidados, massa- 
crados na Provincia de Kindu, subordinada ao governo congoles. Nenhuma pro- 
vldencia foi tomada. Nao se conhecem punigoes. Nao foram identificados os seus 
autores, porque, se o fossem, naturalmente seriam presos e punldos. Ate este 
momento, nada houve a respeito. No entanto, um atrito, de que resultaram talvez 
duas ou tres mortes, entre as forgas estacionadas em Elizabethville, foi o suficiente 
para a ONU exibir coragem, poderio, forga moral e material. Agora, langa-se numa 
pura agressao contra esse Estado, na ocasiao em que seu Presidente se encon- 
trava em Paris e manifestara o desejo de vir ao Brasil atrair simpatia para a 
causa da autodeterminagao de sua regiao. O desrespeito aos principles angulares 
da Carta de Sao Francisco e flagrante e esses principios sao violados, no par- 
ticular, pela Organizagao que se propoe conciliar, pacificar. Polgo em ver V. Ex.a 

uma das vozes mais autorizadas do Senado da Republica tomar a defesa de um 
Estado que sofre, no momento, bombardeios indiscriminados contra estabeleci- 
mentos hospitalares e assistenciais. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Agradego o aparte de V. Ex.a, que muito me 
honra, tendo em vista, alem da sua qualidade de Presidente da Comissao de 
Relagoes Exteriores desta Casa, a de Senador da Republica. 

O Sr. Vivaldo Lima — Falei, declare, em carater pessoal, como Senador da 
Republica. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — A qualidade de Senador da Republica, nao 
pode se separar da condigao de Presidente da Comissao de Relagoes Exteriores 
do Senado, que V. Ex.a tanto honra e dignifica. 

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

O SR. JOAO VILLASBOAS — Mas, Sr. Presidente, a agao criminosa da Orga- 
nizagao das Nagoes Unidas mais condenavel se torna porque, conforme relatorio 
apresentado pelos observadores dessa entidade internacional, no dia dois deste 
mes o Presidente Moyses Tchombe dirigiu uma carta ao Presidente da ONU, na 
qual declara: 

"Estamos dispostos a solucionar pacificamente todos os problemas 
comuns e nunca tomaremos a iniciativa de uma agressao. Estamos resol- 
vidos a fazer todo o possivel para evltar incidentes e esperamos o mesmo 
esforgo de sua parte." 

Sr. Presidente, apesar da determinagao da Carta das Nagoes Unidas, que 
veda a intervengao na vida intema dos Estados e embora outra disposigao da 
mesma Carta que manda respeitar a autodeterminagao dos povos, ainda temos a 
atitude do presidente daquela provincia separatista de Catanga, provada pela 
carta acima citada, comprometendo-se a nao promover qualquer agressao contra 
as forgas das Nagoes Unidas, uma vez que estavam dispostos a entrar em enten- 
dimentos para uma solugao paciflca da contenda. 

O Sr. Filinto Miillcr — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JOAO VILLASBOAS — Com muita honra. 

O Sr. Filinto Miiller — Acrescento as informagoes que V. Ex.a esta prestando, 
uma noticia de O Globo de hoje, na sua edigao matutina, comunicando que Moyses 
Tchombe pediu a ONU cessasse as hostilidades, a fim de negociar a pacificagao 
da sua provincia. O Comandante das Forgas da ONU recusou-se a atende-lo. 
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porque supoe que Moyses Tchombe nao tem Influencia sobre seus comandados 
de Catanga. Entretanto, por duas vezes, saiu ele de Catanga e para la voltou com 
o apoio total do povo da provlncia. Se nao tivesse esse apoio, se nao fosse ben- 
quisto como governante de Catanga, quando esteve preso em Leopoldville e 
conseguiu fugir e voltar, nao teria sido rccebido, mas sim destituido. Agora, 
quando se encontrava fora do pals, a provincia foi atacada, e ele, mais uma vez, 
ao regressar, conseguiu entrar em Catanga. Tentou, entao, — e o que esta no 
O Globo — obter da ONU a cessaqao das hostilidades, a fim de poder negoclar, 
pacificamente, um entendimento com as forqas das Nagoes Unidas. Nao foi 
atendido nesse apelo. Por isso, acentuo minha estranheza ao ver que, ate hoje, 
a ONU nenhuma providencia tomou com relagao ao Governo de Stanleyville, 
que nao atende a determinagao alguma daquela organizagao, nem obedece as 
instrucoes que baixa. A esse governo deixam agir, pacificamente, enquanto que- 
rem, a forga, reduzir Catanga a uma posigao de provincia do Congo. Entretanto, o 
seu povo nao deseja isso e sim constituir-se numa confederagao com os outros 
Estados. Nao compreendo essa atitude, e lamento muito que os Estados Unidos, 
a maior forga da ONU, seja responsavel, como o e, pelo que esta sucedendo no 
Congo. 

O SR. JOAO V1LLASBOAS — V. Ex.a tem toda a razao. Efetivamente, O Globo 
traz, hoje, o seguinte telegrama: 

Elizabethville, 10 (AP — FP — UPI — O Globo) — O coman- 
dante das Nagoes Unidas no Congo, o general irlandes^ Sean McKeown, 
declarou, hoje, que o Presidente Moyses Tchombe propos a ONU a sus- 
pensao da luta sangrenta que se trava em Catanga e que a organizagao 
mundial havia ignorado a proposta em virtude de o presidente da pro- 
vincia separatista ter perdido o controle da luta, que esta sendo levada 
a cabo agora por mercenarios europeus que agcm por interesses finan- 
celros. 

A revelagao que o nobre Senador Filinto Miiller acaba de fazer esta contlda 
no telegrama, publlcado no O Globo de hoje. 

Sr. Presidente, a insistencia dos dirigentes da provincia de Catanga, no sentido 
de evitar a luta a fim de nao sacrificar vidas, quer dos seus habltantes, quer das 
forgas que estao servindo a Organizagao das Nagoes Unidas. essa atitude de paz, 
de ordem e de tranqiiilidade e repelida pelo Comandante das Forgas da ONU em 
operagao naquela regiao. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a outro aparte? 

O SR. JOAO VILLASB6AS — Com todo o prazer. 

O Sr. Vivaldo Lima — As palavras por mim proferidas na semana passada e 
que menclonei no meu aparte anterior, fazem referencia ao pensamento ora 
expresso neste comunlcado de jomal, quanto aos propositos do Presidente de 
Catanga de, por meios suasbrios, resolver a situacao entrs a provincia dEsrnem- 
brada e o governo central do Congo. Ele mesmo assinala, como altematiya, 
realmente muito simpatica e aceitavel. a autonomia apenas para a sua provincia. 
Ja abdicaria, ja renunciaria ao ideal do separatismo completo, isto e, de um 
governo soberano, independente. Ja aceitava a sua reincorporagao dentro de uma 
federagao de Estados congoleses. Sua provincia passaria a se reinstalar na 
comunidade congolesa como Estado autonomo. Ve V. Ex.a que tinha propositos 
conciliatorios. So iria ao extreme da separagao total, se o governo central insis- 
tlsse em submete-lo totalmente. Estava a questao neste pe, quando ele fez a 
viagem de cujo testemunho da o Senador Filinto Miiller, testemunho valloso no 
que respeita a tranqiiilidade que ele tinha quanto a sua posigao de chefe de 
Estado catangues, que poderia sair duas vezes sem incorrer no risco de deposigao. 
Se fosse um elemento indesejavel, usurpador, nao teria coragem de se afastar do 
Poder, deixando o comando das forgas armadas, embora temporarlamente, fia- 
doras que sao de inquebrantavel vontade popular no anseio de autodetermlnagao. 
No entanto, a ONU resolveu, pressionada por elementos voluntariosos, acabar de 
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uma vez com esse desmembramento ainda nao definitive da provincia sulina do 
Congo. Isso realmente vai causar no mundo um ambiente de antipatia, que 
podera redundar em animosidade total. A ONU ainda nao procurou resolver 
definitivamente os casos que Ihe foram afetos. A pauta de seus trabalhos esta 
chela desses casos internacionais. Citei alguns, apenas, em meu discurso, ainda 
nao resolvidos, sem qualquer soluqao politica. Entretanto, ela agora quer mostrar 
que vai resolver o caso do Congo. Ela podera conseguir a custa de metralhas e 
bombardeios, a submissao de uma populaqao africana. Isso, contudo, temporaria- 
mente, pois nao se aguentara, uma vez que a populaqao se insurgira em breve 
adotando represalias contra os soldados da ONU. O Brasil, como se vai colocar? 
Temos um contingente de aviadores a disposiqao da ONU, para o fim de manter 
a ordem, de acordo com a vontade do povo. Agora, esse nosso grupo de aviado- 
res militares e destacado para agir belicosamente na provincia de Catanga. Dese- 
jaria que o governo do Brasil, atraves do Itamarati, dissesse uma palavra a 
respeito, se esta disposto a arcar com as responsabilidades de sua atitude, lan- 
qando nossos aviadores a serviqo da ONU num ato de pura e estranha agressao. 

O SR. JO AO VILLASBoAS — Muito grato a V. Ex.a pelo aparte que me deu. 
O meu protesto, Sr. Presidente, visa principalmente alertar os responsaveis pelo 
Governo do Brasil, no sentido de rever essa posiqao que tomamos em relaqao 
a atitude da Organizaqao das Naqoes Unidas no Congo. 

O jornal O Globo, em 7 deste mes, publica uma fotografia onde aparecem 
dois avioes da Forqa Aerea Brasileira bombardeados no Congo, pilotados por bra- 
sileiros, um dos quais saiu ferido. 

(Exibe a fotografia e le a noticia) 

"Atacados em Elizabethville os pilotos brasileiros: 

Este expressive flagrante, que O Globo divulga em furo internacional, 
mostra, em primelro piano, o DC-3 da ONU que, momentos antes da foto, 
pilotado pelos capitaes da FAB Hugo e Guilherme Clark, foi atingido por 
86 balas no aeroporto de Elizabethville, por dois jatos catanguenses que 
tentavam assenhorear-se do campo. Apesar de estar com o trem de ater- 
ragem danificado pelas balas, o aviao dos oficiais brasileiros logrou pou- 
sar. Pouco adiante, quase totalmente destruido pelo fogo, ve-se o C-54 
da Air Katanga que participou da refrega, pilotado pelo Capitao Tempo- 
ral, tambem do contingente da FAB a servi?o da ONU. O aparelho foi 
atingido por uma bomba inimiga e o piloto conseguiu deixa-lo apenas com 
leves ferlmentos. Os oficiais brasileiros passaram a defender-se com suas 
metralhadoras portateis — unicas armas de que dispunham   enquanto 
espalhavam tambores pela pista, para evitar a aterragem dos avioes 
inlmigos. Ao mesmo tempo, os gurcas indianos punham em retirada as 
tropas terrestres que se dispunham. tambem, a tomar o campo. O epi- 
sodic, ocorrido na segunda quinzena de setembro, nao teve divulga^ao no 
Brasil. E a foto, absolutamente inedita, foi-nos cedida pela familia do 
Cap. Guilherme Clark. 

Sr. Presidente, diante desta noticia, conclui-se que os aviadores da Fonja 
ASrea Brasileira, a serviqo da ONU em missao de pacificaqao, encontram-se em 
combates violentos, com perigo da propria vida. 

O Sr. Vivaldo Lima — Empenhados em missao de guerra, quando la se 
encontravam justamente em tarefas pacificadoras. 

O SR. JOAO VILLASBOAS E verdade que o Ministerio da Aerondutica 
expedlu um desmentido nestes termos: 

"O gabinete do Ministro da Aeronautica expediu ontem a seguinte 
nota oflcial: 

A proposito da noticia difundida por alguns orgaos da imprensa refe- 
rente a incldentes ou acldentes com o contingente da Forqa Aerea Brasi- 
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leira no Congo, o gabinete do ministro manteve contatos as lOh e 18h30m 
com o major-aviador Helio Costa Campos, comandante daquele contin- 
gente, tendo sido informado de que nao se registrou qualquer incidente 
ou mesmo acidente com os sous comandados." 

Sr. Presidente, nao fago restriqoes a afirmativa do Ministerio da Aeronautica; 
compreendo entretanto que a nota visava apenas evitar o clamor da populagao 
brasileira. Em seguida, um telegrama de Brasilia, noticia: 

PREOCUPACAO 
BRASILIA, 7 (Sucursal) — O Ministro Clovis Travassos, manteve hoje 

varios encontros com os Srs. Tancredo Neves e San Thiago Dantas, nao 
escondendo sua preocupagao pela seguranca do contingente da FAB que 
serve no Congo, a disposigao das Forgas das Nagdes Unidas. O assunto 
foi colocado em pauta na reuniao do Conselho e o Bribadeiro Travassos 
pediu ao ministro das Relagoes Exteriores que procurasse, junto a ONU 
saber da situagao dos pilotos brasileiros. 

Ve o Senado que o ilustre Ministro Clovis Travassos nao tinha conhecimento 
perfeito da situagao dos pilotos brasileiros que estao atuando no Congo. 

Visava, portanto, a nota ministerial evitar o alarma a populagao, pois foto- 
grafias desta natureza, fornecidas justamente por pessoas da familia dos aviado- 
res que tomaram parte nos combates, nao podem ser contestadas. 

Sr. Presidente, a atitude das Nagoes Unidas, repercutiu em todo o universe, 
e esta recebendo a mais ampla e formal condenagao. A imprensa inglesa, e a 
propria norte-americana, vem profligando a inexplicavel atitude das Nagoes 
Unidas que, em lugar de pacificar vem incentivando a guerra. 

Telegrama de Paris, de 7 do corrente, diz o seguinte: 

"Paris, 7 — Tanto a imprensa britanica quanto a americana demons- 
tram inquietagao, hoje, em face da atuagao da ONU em Catanga, onde 
se travam violentos combates entre os capacetes azuis e as forgas do pre- 
sidente Tchombe. Acentua o Times, de Londres, que a ONU deveria evi- 
tar a intervengao armada. Mas se Ihe cabe auxiliar o governo central, im- 
potente contra Tchombe, de igual forma deveria reprimir a revolta de An- 
toine Gizenga, tambem sublevado contra Leopoldville e contra a propria 
organizagao intemacional que "existe para manter a paz e nao fazer a 
guerra", segundo o Daily Express. 

"PERIGO 

Apos perguntar que medidas pretende a ONU adotar para salvar o 
Congo do comunismo o Times proclama que as Nagoes Unidas correm o 
perigo de seguir o mesmo caminho das potencias colonialistas, com as 
mesmas conseqiiencias. 

O Daily Express a seu turno diz que chegou o momento de a ONU 
dar por finda sua agao agressiva em Catanga pois, existe para manter a 
paz e nao fazer a guerra. 

O Daily News, americano, expressa sua hostilidade as operagoes da 
ONU e destaca que os EUA sao o unlco pais a pagar as despesas de vez 
que a URSS e a Franga a isso se negam e a Gra-Bretanha desaprova as 
operagoes belicas. Por sua vez o New York Mirror salienta que a dssom- 
brosa a excitagao das Nagoes Unidas relativamente a Catanga. E frisa 
que esse desusado nao foi manifestado, de igual forma, quanto a Cuba, a 
Hungria ou "a qualquer dos lugares em que se manifestou a brutalidade 
sovietica". Por fim, indaga "por que a ONU nada faz a proposito do muro 
de Berlim?" 
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MISSAO 

O New York Times afirma que a missao da ONU no Congo nao inclui 
a probabilidade de conquista, nem mesmo de Catanga. E registra: "As 
tropas da ONU foram enviadas ao Congo de acordo com a Carta das 
Nagdes Unidas, para salvaguardar a paz e a segnranga intemacional. 

Pora das medidas de autodefesa, portanto, na odeveria utilizar a forga". 
Mas, Sr. Presidente, nao sao apenas os orgaos da imprensa mondial que estao 

profligando esse procedimento da Organizagao das Nagdes Unidas, como se veri- 
Xica neste despacho telegrafico: 

"LOS ANGELES, 7 — Don Bruce, deputado reputalicano, acusou ontem 
o governo de "ajudar, no Congo, os inimigos da liberdade e amigos da 
URSS". 

Acrescentou o deputado que "a Aviagao dos Estados Unidos transpor- 
ta para o Congo soldados da ONU para combaterem contra os que apoia- 
ram o Ocidente e se opuseram aos sovieticos". E mais: "Sei que o chefe 
de Catanga nao e um homem perfeito, mas como o poderia ser nas atuais 
circunstancias? O que e certo e que os Estados Unidos ajudam os parti- 
darios de Gizenga, em lugar de tentar apagar o fogo, nosso governo pare- 
ce que se dedica a facilitar fdsforos aos nossos inimigos..." 

Assim se manifesta o Senado Belga, segundo telegrama de Bruxelas: 

"O Senado belga conclamou ontem a ONU a renunciar ao emprego 
da forga em Catanga, exceto em legitima defesa. A mocao manifesta 
pesar e profunda apreensao pelos tragicos acontecimentos em Catanga e 
deplora as perdas em vidas entre as populagoes negras e brancas. Pede 
conciliagao e mediagao e insta o Governo belga a tomar medidas que 
garantam os belgas em Catanga. Anteriormente, o Chanceler Henri 
Spaak dissera acreditar que estava em andamento o piano para a eva- 
cuagao dos residentes europeus em Catanga." 

Tambem paises como a Inglaterra e a Franga, membros da Organizagao das 
Nagoes Unidas, vem condenando a atitude assumida pelos dirigentes daquela 
entidade, conforme telegrama de Londres, publicado em O Globo: 

"O ministro do exterior britanico, Lord Home, declarou ontem na 
Camara dos Lordes, a proposito da agao da ONU em Catanga, ser liclto 
prever o fim da Organizagao se esta se comprometer a fundo nessa espe- 
cie de conflito. Opinou Lord Home que a ONU deve limitar-se, em Catan- 
ga, a apaziguar os grupos de tendencias rivals e salvaguardar a ordem e 
a lei. "Desejo obter garantia de que a ONU levara a cabo uma operagao 
de paclficagao", acrescentou o Chanceler britanico, depois de declarar 
que as forgas da Organizagao se viram obrigadas a defender-se para 
manter suas linhas de comunicagao." 

Ainda de Paris, telegrama da mesma data diz: 
"A proposito da agao da ONU em Catanga, os circulos oficiais da 

capital francesa observam que a posigao do Governo frances foi sempre 
a de considerar que o problema do Congo deve ser solucionado pelos 
principals chefes congoleses por meios pacificos, negociagoes ou contatos 
diretos. Segundo os meios oficiais, a questao estd sendo objeto de consul- 
tas entre as grandes potencias ocidentais e sera sem duvida discutlda 
nas conversagoes de segunda-feira, nesta capital, entre os Chanceleres 
ocidentais. Em Brazzaville (capital do ex-Congo frances) o Presidente 
Fulbert Yulu decidiu enviar mensagem a numerosos chefes de Estado, 
entre os quais os da Franga, Inglaterra, EUA e URSS, para pedir uma 
intervengao que permita por termo aos combates que se realizam atual- 
mente em Elizabethville." 
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Ha pouco, o nobre Senador Vivaldo Lima referiu-se a bombardeios contra 
hospitals de Catanga, de Elizabethville; efetivamente, eles se verificaram, como 
se le em nota de O Globo de hoje: 

"Em mensagem dirigida ao Primeiro-Ministro Harold Macmillan, por 
46 medicos de Elizabethville, estes afirmam que as tropas blindadas in- 
dianas da ONU metralharam residencias civis e feriram pessoas desarma- 
das" e reclamam que a "Gra-Bretanha suprima toda ajuda a organizagao 
internacional que se cobre de vergonha". 

Os 46 medicos enviaram iguaimente um telegrama ao Presidente 
Kennedy, concebido nestes termos: "De um veiculo blindado, as tropas 
indianas metralharam vivendas civis e feriram civis desarmados. Cordials 
felicitagoes pela ajuda fornecida pelos Estados Unidos a esses selvagens 
sem fe nem lei. desonra da humanidade". 

Por sua vez, o Presidente da Republica do Congo (Brazzaville) Abade 
Fulbert Yulu, enviou esta manha um telegrama ao Presidente Kennedy 
em que diz: "Exorto-o, em nome da humanidade e da paz, a que inter- 
venha para quecessem os combates que se estao travando em Catanga". 

Sr. Presidente, e o mundo civiiizado que se levanta. Sao as Nacoes de maior 
poder e de maior prestigio no Universe que estao condenando a atitude assumida 
pela Organizagao das Nagoes Unidas, atitude que constitui uma verdadeira ver- 
gonha para as Nacoes que participam desse organismo internacional. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a outra interrupgao? 
O SR. JOAO VILLASBOAS — Com prazer. 
O Sr. Vivaldo Lima — O bravo chefe das forcas da ONU estacionadas em 

Elizabethville declarou, faz coisa de dois dias, que praticamente ja estavam domi- 
nadas as forcas catanguenses naquela Cidade, uma vez que tinham sldo destrui- 
dos os seus principais elementos de ofensiva. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — Sei. 
O Sr. Vivaldo Lima — E entao, citava avioes obsoletos e tanques de guerra 

de fabricagao propria, de modelo antiquado. Ve V. Ex.a que a ONU esta langando 
mao de material belico modernissimo contra os trabucos e os tanques inventados 
pelos catanguenses, como o que foi posto fora de combate, aproxlmadamente ha 
dois dias, apenas recondicionados em suas modestas oficinas, ou os DC-3 a dispo- 
slgao das forcas militares catanguenses. Ve V. Ex.a a dlsparidade de forgas e 
diversidade de elementos ofensivos entre os dois elementos em luta: um pequeno, 
apenas defendendo sua causa, mais de ordem moral pois nao quer continuar con- 
vivendo com seus opositores senao atraves de lagos federativos e se isso nao for 
possivel, atraves de lagos completamente soberanos, e, de outro lado, as forgas 
intemacionais usando de recursos humanos superiores, com suas tradigoes de 
bravura e de heroismo, sob a forma de contingentes militares regulares, contra 
aquela infeliz provincia catanguense. 

O SR. JOAO VILLASB6AS — Muito agradecido a V. Ex.a, cujo aparte vem 
elucidar o Senado quanto a situagao de uma pequena provincia africana que 
aspira a liberdade, que deseja, dentro das normas hoje tragadas na Carta das 
Nagoes Unidas, dentro de uma solugao generalizada, e de um pensamento gene- 
ralizado de todos os povos, a sua autodeterminagao. E essa vontade, essa aspira- 
gao maxima de um povo que aspira liberdade, que deseja vlver livre, que se opoe 
as forgas poderosas das Nagoes Unidas, armadas dos mais modernos aparelhos 
de guerra, procurando sufoca-lo e obriga-lo a submeter-se ao cativeiro de Leo- 
poldville. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JOAO VILLASBOAS — Com muita honra. 
O Sr. Vivaldo Lima — O maior pretexto para o ato de agressao da ONU e 

evitar o dominio da Provincia de Catanga por mercenaries que — dlzem — la se 
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encontram instigando o povo a se bater por sua autonomia. Como o Governo 
Central do Congo nao tem mercenarios — alegam — eles os vao procurar nos 
recantos de Catanga, mesmo a custa de acoes guerreiras reprovaveis. 

O SR. JOAO VILLASB6AS — Muito grato a V. Ex.a No momento em que a 
Inglaterra, a Franga, a Belgica e outros principals paises do mundo se levantam 
contra o inominavel atentado a liberdade de um povo, pedindo a cessa?ao dessa 
aventura tragica, declara o Secretario de Estado dos Estados Unidos que o seu 
Pais da todo o apoio ao Secretario-Geral da Organizagao das Nagdes Unidas, na 
sua atitude com relagao a Provincia da Catanga. 

O Sr. Filinto Miiller — Permite V. Ex." um aparte? 
O SR. JOAO VILLASB6AS — Com muito prazer. 

O Sr. Filinto Miiller — Era desnecessario ao Secretario de Estado da Norte 
America fazer esta declaragao, porque todos sabemos que gragas ao seu poderio 
militar e economico, pode a ONU fazer essa demonstragao de forga. A Norte 
America e a maior responsavel pelos morticinios que ocorrem em Catanga. 

O SR. JOAO VILLASBOAS — V. Ex.a tem toda a razao. Justamente ex- 
punha ao Senado, que a responsabilidade da situagao criada no Congo, a respon- 
sabilidade pelo derramamento de sangue ali verificado pesa sobre os Estados 
Unidos da America do Norte. Comprova-o, a afirmativa, arrogante feita, ainda 
hoje, pelo Secretario de Estado, daquele pais. 

Mas, Sr. Presidente, podemos e devemos nos brasileiros acompanhar os Es- 
tados Unidos, acompanhar a ONU nesta aventura sinistra? Devemos continuar 
a mandar nossos contingentes bovnbardear populagdes civis, assassinar catan- 
guenses, a fim de Ihes impor o dominio de Leopoldville? Nao, Sr. Presidente! 

Desta tribuna, apelo para o Exm.0 Sr. Presidente da Republica e para o 
Sr. Ministro das Relagoes Extcriores, no sentido de que procurem, de acordo com 
o pensamento generalizado no Universe, rever a posigao do Brasil em face dessa 
expedigao sangrenta, evitando tornar solidario, para nao torna-la passivel das 
mesmas penas que, naturalmente, recairao sobre os que, nesta hora, ensagiientam 
o solo catanguense e oprimem o seu povo, procurando reduzi-lo a escravidao. 

Era o quo tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra, a seguir, para uma 
comunicagao, o nobre Senador Fausto Cabral. 

O SR. FAUSTO CABRAL — Senhor Presidente, Srs. Senadores, faleceu, 
ontem, repentinamente, na capital do meu Estado, o ex-Governador Faustino 
de Albuquerque. Para nos, em particular, e para o povo cearense, essa perda e 
irreparavel. Embora ja em idade provecta, era Faustino Albuquerque um espirito 
lucido, uma inteligencia brilhante, um coragao amigo e um homem vivido e 
experiente, cuja palavra merecia ser ouvida e, por isso mesmo, sempre se fez 
solicitada por quantos o cercavam de respeito e admiragao, na convivencia 
amistosa que Ihes oferecia. 

Dedicando-se, desde jovem, as labutas forenses, sua cultura juridica logo 
se impos ao ingressar na magistratura cearense, que -muito honrou, assim pela 
seguranga de suas sentengas, como por outros trabalhos, estudos e pareceres, que 
muito enriqueceram o patrimonio cultural de minha terra. 

Merce de tantos predicados, que sua versatilidade divulgava no trato de suas 
tarefas cotidianas, seu nome, malgrado a modestia inata com que o revestia, 
nao mals podia circunscrever-se ao ambito que ele mesmo se restringira, em 
obediencia a sua irresistivel vocagao juridica. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. FAUSTO CABRAL — Pois nao. 
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O Sr. Argemiro de Figueiredo — Sou franca-mente solidario a homenagem 
que V. Ex.a esta prestando a memoria do ex-Governador Faustino de Albuquerque. 
Seu desaparecimento, que a todos consterna, representa, realmente, irreparavel 
perda para o Ceara. 

O SR. FAUSTO CABRAL — Agradego, em meu nome pessoal e no do meu 
Estado, as manifestagoes de solidariedade que V. Ex.a traz ao pesar que estou 
externando perante o Senado em face de tao triste acontecimento. E foi assim 
que, embora a contragosto, deixou a tranqiiilidade da judicatura para os embates 
nem sempre venturosos da politica. 

Vinhamos de quinze anos de regime de excegao e aquele 29 de outubro, se 
constituia uvna esperanga de novos rumos, na verdade trazia no seu bojo, como 
todos os eventos historicos que marcam a vida de um povo, as incertezas que 
confundem os espiritos. E o Ceara tinha tambem que entrar na nova ordem 
constitucional, compor-se para um novo estilo politico. Homens piiblicos ilustres, 
havia-os em grande numero, para orgulho de todos nos, cearenses. Dificil, por 
certo, seria, escolhe-los, nao tivessemos, entre eles, a figura exponencial de 
Faustino de Albuquerque, que aos demais ombreavam-se, por muitos titulos. 

Instado, entao, por amigos e companheiros que reclavnavam sua colaboragao 
naquela dificil conjuntura, aquiesceu na aceitagao do encargo, movido mais pelo 
interesse de servir ao seu Estado do que por quaisquer resquicios de vaidade 
ou ambigao. 

Desnecessario seria dizer das dificuldades que encontrou para bem adminis- 
trar, sobretudo, dificuldades economicas e financeiras, sem menosprezar as quere- 
las politicas que haveriam de surgir. A todas, no entanto, procurou superar, 
ciente que estava de que elas nao provinham destes ou daqueles, fossem correli- 
gionarios ou adversaries, mas da propria crise politica de que o Pais acabava 
de sair. 

Ja passados mais de dez anos do governo do Dr. Faustino de Albuquerque, 
o exame sereno e imparcial pode creditar-lhe um saldo positive, embora todos 
os cearenses de ha vnuito o tivessem feito. E esse saldo, acrescido de outras ativi- 
dades frutuosas do ilustre homem publico cearense ora desaparecido, da-lhe 
destacada posigao entre aqueles coestaduanos meus que mais fizeram pelo seu 
rincao. 

Por isso, Senhor Presidente, quero, neste momento, prestar o meu prello de 
homenagem a essa grande figura das letras juridicas e da administragao do meu 
Estado, certo de que bem interpreto os sentimentos de todos os cearenses, mesmo 
daqueles que, por injungoes que se nao perpetuam, algumas vezes nao estiveram 
ao seu lado, mas que sempre viram, em Faustino de Albuquerque, o homem 
bem intencionado, patriota e amante de sua terra, que desejou, como todos nos, 
redimir da miseria e do sofrimento aquele povo bom e compreenslvo que hoje 
lamenta a sua morte. 

O Sr. Fornandes Tavora — V. Ex.a da licenga para um aparte? 

O SR. FAUSTO CABRAL — Com prazer. 

O Sr. Fernandes Tavora — Embora mais de uma vez houvesse divergido do 
Desembargador Faustino de Albuquerque durante o seu governo, associo-me a 
V. Ex.a na homenagem que hoje Ihe presta, O Ceara perdeu um cidadao honrado, 
que soube dignificar, ou pelo menos procurou faze-lo como Governador, aqullo 
que julgava o bem da sua terra. 

O SR. FAUSTO CABRAL — Muito grato a V. Ex.a pelo pesar demonstrado. 

Sr. Presidente. quero, finalmente, enderegar a familia de Faustino de Albu- 
querque e, muito especialmente, ao Dr. Walmlti de Albuquerque, a quern me 
liga lagos de velha e estreita amizade, meus sinceros pesames pelo duro golpe 
que hoje o atlnge. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Lima 
Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, acabo de receber comunicagao de 
que se agrava a estiagem no meu Estado. Apenas em alguns municipios se tem 
verificado chuvas esparsas; nos demais, a estiagem aumenta. Venho por isso, 
a tribuna, para renovar o meu apelo ao Conselho de Ministros. 

Nao raro recebo visitantes baianos. Hoje mesmo esteve em minha residencia, 
o Prefeito de Santo Estevao, que me asseverou, em nome de todos os Prefeitos 
do Estado da Bahia, que a cota do Imposto de Renda, a ser paga, por antecipa- 
gao, aos municipios que sofrem os efeitos da seca, ainda nao Ihes foi entregue. 

Essa falta, Sr. Presidente, agrava de maneira consideravel a situagao da 
Bahia, o Estado mais atingido pela estiagem deste ano, so comparada a que se 
observou em 1939. 

O Sr. Lino de Mattos — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Lino de Mattos — A reclamagao de V. Ex.a precede. Nao apenas aos 

municipios baianos nao foi paga a cota a que tem direito, por forga de disposi- 
tive constitucional. Nas mesmas condigoes se encontram os municipios paulistas, 
pols, ate este instante, nenhum recebeu a cota a que V. Ex.a faz referencia. 
Entretanto, por uma questao de justiga, reconhego que, em primeiro lugar, devem 
ser beneficiados os municipios dos Estados que passam por horas dificeis, de 
calamidade, como acontece com o Estado da Bahia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Agradego o aparte de V. Ex.a 

Na situagao dificil que atravessa, Sr. Presidente, sem recursos para combater 
os efeitos da seca, o pagamento da cota do Imposto de Renda aliviara conside- 
ravelmente o Estado da Bahia. 

Retirantes houve, Sr. Presidente, que pereceram, ao se afastar dos muni- 
cipios diretamente atingidos pela calamidade, a procura de melhores condigoes 
de sobrevivencia. Eis por que a esse problema deve ser dada procedencia. 

Se nao se socorrer o Nordeste — ja nao me refiro apenas ao meu Estado, 
pois, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, tambem estao sendo castigados pela seca 
— se o Governo nao socorrer suas populagoes, criaremos, naquela regiao do 
Brasil, um clima propicio a revolta, a desconfianga e ao desenvolvimento do 
comunismo. 

Sera, quern sabe, o seu baluarte, se e que se pode chamar baluarte a algo que 
nos repugna a consciencia. Mas por muitos e assim considerado, pois representa 
a esperanga do desespero. So os que perderam a esperanga em tudo no mundo, 
e que recorrem ao comunismo, como ultimo recurso, e caminham para a desgraga. 

De que nao serao capazes esses homens, dirigidos por lideres afeitos a tais 
campanhas, quando perdem a esperanga no seu torrao natal? Apegar-sc-ao a 
qualquer lenitivo que se Ihes apresente. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Ougo o discurso de V. Ex.a com atengao e 
emogao ao mesmo tempo. V. Ex.a esta acentuando, perante o Senado, a calami- 
dade dolorosa da seca pronunciada que ora assola a Bahia, atingindo cerca de 
tres milhoes de baianos, em aproximadamente 92 municipios Esse fenomeno, 
nobre Senador, esta ocorrendo no interior de Pernambuco, de Alagoas e de 
Sergipe. A natureza esta por essa forma demonstrando o erro clamoroso do 
Orgao ao qual a Nagao cometeu a solugao do problema das secas e a reestrutu- 
ragao economica da Regiao. Ve V. Ex.a que toda a desgraga, que atinge a milhoes 
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de brasileiros, ocorre por uma so e unica razao: a inciiria do Governo, que nao 
resolveu ainda o problema ecologico, isto e, nao deu agua, nao deu irrigaqao, nao 
deu perfuraqao de poqos tubulares para evitar o que V. Ex.a salienta com tanto 
conhecimento de causa. Nobre Senador Lima Teixeira, podemos ficar certos de 
que o Senado agiu bem ao aprovar a principal das emendas que apresentei ao 
Piano da SUDENE, porque tenho dito, e repito agora, so Deus conseguira estrutu- 
rar a economia do Nordeste sem resolver primeiro o problema ecologico da 
regiao dando por essa forma uma economia de subsistencia aos agricultores 
nordestinos, a massa imensa de agricultores que constitui, possivelmente, cerca 
de vinte milhoes de brasileiros. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito obrigado ao aparte de V. Ex.a, que tern tanto 
mais valor quanto e certo que a oportunidade se oferece para que eu faqa aqui 
um protesto em meu nome pessoal e creio que, tambem, no do Senado, pela ma- 
neira que V. Ex.a foi levado a opiniao publica de Pernambuco, como se fora um 
traidor, como se V. Ex.a se tivesse conduzido por normas que criaram embaraqos 
e dlficultaram a tramitaqao do Projeto da SUDENE e que repercutiram desfavo- 
ravelmente no Nordeste. Desta tribuna lanqo o meu protesto, e dou testemunho 
de que o nobre Senador Argemiro de Figueiredo, ao apresentar as emendas ao 
Piano Diretor da SUDENE, procedeu com a maior isencao de animos, sem impri- 
mir a sua atuaqao cunho pessoal. 

O Sr. Vivaldo Lima — Com elevado espirito publico e solidariedade humana. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Conhecedor da regiao nordestina, procurou re- 
solver atraves das emendas oferecidas, o problema constante, periodico, das estia- 
gens no Nordeste brasileiro, e sem agua que e o fator primacial, nao se pode 
sanar a calamidade que se abate no interior do Brasil. 

O nobre Senador Argemiro de Figueiredo foi mal interpretado. A opiniao 
publica brasileira precisa ser esclarecida de que S. Ex.a nao pautou sua atuagao 
no sentido do combate a pessoa do Sr. Celso Furtado ou quebra da estrutura dada 
a SUDENE. Pelo contrario, o nobre colega, conhecedor da regiao, procurou apenas 
dar o subsidio da sua experiencia. Foi no entanto mal interpretado e, quern sabe 
os ardis que empregaram os interessados na perturbaqao da ordem para conduzir 
o povo independente e digno de Pernambuco... 

O Sr. Vivaldo Lima — Gente de boa fe! 

O SR. LIMA TEIXEIRA — ... a manifestar o seu desagrado da forma por 
que o fez. 

O Sr. Vivaldo Lima — Precisamente porque desconhecia o que o nobre Se- 
nador Argemiro de Figueiredo d'isse reiteradas vezes da tribuna do Senado em 
defesa das suas emendas. O povo nada sabe do que se passou nas Camaras 
Leglslatiyas a respeito do Projeto da SUDENE, Aquela brava gente foi levada a 
praga publica para ouvir oradores que, agindo nao digo criminosamente, mas 
mal-intencionadamente. procuravam ate Incluir entre os industrials da seca o 
nobre Senador paraibano, o homem que mais luta em prol da solugao do pro- 
blema, sugerindo medidas que realmente resolvam a questao ate agora insolii- 
vel! A ssca ja esta iniciada. Os Estados nordestinos ha mais de tres meses 
sofrem as agruras de uma seca prolongada. A Bahia e outros Estados reclamam 
e apelam no sentido d'e que sejam mobilizados socorros. A seca que assola 
varias regioes dentro em pouco envolvera todo o Nordeste. E o problema das 
secas nao sera resolvido, porque a SUDENE entendeu que o ilustre Senador 
Argemiro de Figueiredo pretende alterar a sua slstematica e quer, de qualquer 
modo, lnclui-lo maldosamente, entre os industrials d'a seca. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Agradego o aparte de V. Ex.a, esclarecedor, alias, 
e que se ajusta ao protesto que ora fago. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — O nobre orador permite um aparte? 
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O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo prazer. 
O Sr. A.rgemiro de Figrueiredo — Agrade?o sensibilizado a manifestagao de 

V. Ex.a e a solid'ariedade, por igual, do meu eminente companheiro, Vivaldo Lima. 
As manife.stacoes do Recife, nobre Ssnador Lima Teixeira, foram realmente 
estrepitosas, sensacionals e influiram na imprensa durante dias seguidos, publl- 
cando esta manchete e sueltos a meu respeito. Mas, essas manifestagoes, gran- 
des emtoia, sob certos aspectos foram muito pequenas para influirem no senti- 
do de modificnr a atitude que tomei. Repito a V. Ex.as que conhego a regiao nor- 
destina melhor do que o Sr. Celso Furtado. S. Ex.a, em entrevista dad'a a um 
jornal ou a televisao — nao sei bem — declarou que eu falava apenas em nome 
do Cariri, onde tenho propriedade. fi engano do jovem economista, a quern me 
refiro sem ddio pessoal, porque — devo declarar a V. Ex.a — conhe?o-o desde 
1959 quand'o se estruturava no Senado o projeto de lei organica da SUDENE e 
nele reconiieco qualldades de intellgencia e cultura. Mas, continue a afirmar a 
V. Ex.a e ao Senado que a solugao encaminhada pela SUDENE esta intelra- 
mente enada e um dia a Na^ao o reconhecera. Ja agora esta sendo assolada 
pela seca uma vasta regiao, nao somente o Cariri, onde tenho propriedades. fi 
uma vasta regiao do Nordeste — o Poligono das Secas — abrangendo varies 
Estados, como Pemambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e o Estado 
que V. Ex.a com tanto brilho representa nesta Casa, a Bahia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA _ Obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — £ uma vasta regiao, muito mais extensa do 
que o restrito Cariri a que se referiu o Sr. Celso Purtado. Ve o Senado que na 
verdade, o problema d'a regiao onde tenho propriedades e o mesmo de todo o 
poligono das secas. £ uma regiao onde a desordem economica tern como causa o 
fendmeno dlimatico, a irregularidade c'imatica, enfim as secas que destroem a 
economia privada e levam as popula?6es rurais ao exodo, ao deslocamento para 
regioes mais felizes. Nobre Senador Lima Teixeira, a Nagao verificara, nao muito 
tarde, que os movimentcs do Recife, como ja estao mais ou menos cfefinidos, tive- 
ram um carater e um objetivo muito diferentes — tornar a SUDENE, por essa 
politica de confusao e de terror, dentro dessa tecnica, um orgao inacessivel, 
intangive! a penetracao dos brasileiros. 

Os chef^s da SUDENE qucrem dirigi-la sozinhos, nao desejam modifica?6es, 
nao tern interesse em que elementos do proprio Congresso participem na elabo- 
raqao de um programa que interessa a todos os nordestinos e a propria NaQao. 
O moviirsnto de Recife ja esta bem esclarecido perante a opiniao piiblica. 
Aquelas manifestacoes que se vinham fazendo contra minha pessoa, em certo 
ponto voltaram-se contra o Governador de Pemambuco, Sr. Sid Sampaio, pelo 
fato de ter S. Ex.a recusado apor sua asslnatura em um manifesto contra minha 
emenda, sob o fundamento de que nao podia combater o que desconhecia. Nobre 
Senador Lima Teixeira, o movimento de Recife foi um movimento de carater 
esquerdista. de carater comunista. Ja disse ao Senado e quero repeti-lo: o Sr. 
Celso Furtado e comunista fichado no Departamento de Seguran?a Nacional do 
Pais. Foi ele, quern arregimentou tecnicos comunistas para a SUDENE e foi 
tambem quern orientou o movimento de Recife. Nao tern pois autoridade moral 
para dirigir aquele orgao porque, na verdade, quer transformar a SUDENE em 
centra explosivo de convulsoes sociais, convulsoes sociais que certamente tere- 
mos se nao houver uma modificagao racional no Piano Diretor da SUDENE. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — O nobre Senador Argemiro de Figueiredo estaria 
dispensado de trazer esse esclarecimento a Casa. O Senado ja Ihe prestou ha 
dias, justa e merecida homenagem pela sua operosidade, pela sua capacidade 
de trabalho por S. Ex.a aqui apresentados quando se discutia o Piano Diretor da 
cstudos por S. Ex.a aqui apresentados quando se discutia o Piano Diretor da 
SUDENE. 

Por conseguinte as criticas, as manifestagoes de desagrado a S. Ex.a nao 
terao tldo a repercussao que se Ihes quis dar ate porque essas manifestagoes 
tiveram um cunho duvidoso quanta as suas origens, quanto a ideologia daqueles 
que as prepararam. 
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O Sr. Argemiro de Figueiredo — Pernambuco intsiro desconhecia o Piano 
Diretor da SUDENE assim como as emendas de minha autoria que se discutiam 
no Senado. Perdoe V. Ex.a mais esta interrupqao. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidents, vive a Regiao Nordestina no 
malor abandono, sem assistencia d'o Governo, sem o auxilio que Ihe e devido 
mormente agora, quando varies Estados estao sob a influencia terrivel da seca, 
verdadeira ealamidade que esta grassando sobretudo no meu Estado, onde cerca 
de noventa municipios ja foram atingidos. 

Por conseguinte, o Conselho de Ministros ha a'e volver suas vistas neste ins- 
tante, para essa regiao, a fim de que nao se criem, como se esta criando, condi- 
Qoes propicias ao irrompimento de um movimento subversive. Todos sabemos 
que ha lideres atuantes, a comecar pelo Sr. Francisco Juliao, criador das Ligas 
Camponesas, cuja atitude neste instante e decisiva no agrupamento de homens 
atraves das prega^oes que vem fazendo e das criticas que, o'e certo modo, vem 
dirigindo ao Congresso Nacional. 

Ha poucos dias, declarou o Sr. Francisco Juliao que em breve reunira o 
congresso dos lavradores apos o que empreendera uma marcha dos participan- 
tes desse conclave, a cuja frente ele vira, a fim de solicitar dos Srs. Senadores 
e Deputac'os certas refcrmas de base, estruturais mesmo. E se nao obtiverem 
exito — e a.nda o Sr. Juliao quern o diz — caminharao para a solu?ao dos pro- 
blemas do lavrador "na ro?a" — expressao usada por aquele Dsputado — com 
vistas a uma revolucao que se propoe propagar ate mesmo antes de 1962. 

Sr. Presidente, sao esses fatos, sao essas circunstancias que geram a inquie- 
tagao e que, se tardar a assistencia do Governo, darao motive a subversao da 
ordem. Eis por que, neste instante, dirijo meu apelo ao Conselho d'e Ministros 
para que despache os recursos necessaries ao atendimento da Bahia, nesta hora 
em que e atingida pela calamidade da seca. 

Ainda ha poucos dias tive conhecimento de que o Dr. Inacio Tosta Filho se 
dirigiu a Comissao encanregada de assistir aos municipios atingidos pela seca 
solicitando Ihe fossem dados recursos com os quais possa promover o combate 
aos efeitos da seca nas localidades assoladas. 

Renovo, assim, o meu apelo ao Primeiro-Ministro Tancredo Neves no sentido 
de que, quanto antes, o Gabinete envie recursos para o socorro as popula?6es 
completamente abandonadas o'o meu Estado. Estou certo de que o Gabinete, 
diante da gravidade da situaqao, procurara amenizar a situatjao daqueles que 
vivem e mourcjam na zona ora flagelada. Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Lima Teixeira, o Sr. Cunha Mello deixa a 
Presidencia assumindo-a, sucessivamente, os Srs. Argemiro de Figuei- 
redo, Gilberto Marinho e Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) — Sobre a mesa expediente que vai ser 
lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 549, DE 1931 

Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgen- 
cia para o Projeto de Lei da Camara n.0 192, de 1961, que prorroga a Lei cfj 
Inquilinato. 

Sala das Sessoes, 11 de dezembro de 1961. — Filinto Miiller, Fausto Cabral 
Heribaldo Vieira, Lima Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) — O requerimento que acaba de ser 
lido sera votado, na forma do Regimento Intemo, no final da Ordem do Dia. 

Vai ser lido cutro requerimento. 
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fi lido e deferido o seguinte 

REQUER1MENTO N.0 550, DE 1961 

Sr. Presidents; 
Requeiro sejam solicitadas ao Sr. Ministro de Estado das Relagoes Exteriores 

as seguintes informa?6es: 

1.° Qual a flnalldade das operagoes militares que estao ssndo realizadas 
pela Organizagao das Nagoes Unidas — ONU no Congo; 

2.° Tendo a ONU por finalidade manter a Paz, porque esta promovendo a 
guerra contra Catanga; 

3.° Qual o dispositivo da Carta das Nagoes Unidas em que se baseiam essas 
operagoes militares; 

4.° Qual a razao por que o Brasil esta participando com contlngentes das 
suas Forgas Armadas nessa ocupagao milltar do Congo; 

5° Porque, ja o'ecorrldos cinco anos, continua o Brasil a manter em opera- 
gao em Gaza forgas nacionais e ate quando se prolongara essa situagao; 

6.° Tendo "O Globo", de 7 do corrente publicado reportagem fotografica de 
avioes tripulados por aeronautas brasileiros, um completamente destruldo e 
outro com 86 perfuragoes de balas ao tentarem aterrissagem em Elizabethville 
e tendo a imprensa carloca, no dia Imediato, divulgado nota oficlal, atribulda 
ao Ministerio da Aeronautlca, afirmando que "nao se registrou qualquer inci- 
dente ou mesmo acidente com elementos da FAB a servigo da ONU — pergunto 
se e verdadeira ou nao a noticia divulgada pelo "O Globo". 

Sala das Sessoes, 11 de dezembro de 1961. — Joao Villasbdas. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) — O Sr. Senador Jarbas Maranhao 
envlou a Mesa dlscurso a flm de ser publicado, na forma do disposto no art. 201, 
§ 2.°, do Regimento Interno. 

5. Ex.a sera atendido. 

£ o seguinte o Discurso do Senador Jarbas Maranhao: 

UM PLANO ALIMENTAR PARA O BRASIL, SOB A ORlENTAtJAO DE UM 
6RGAO CENTRAL — PROVlDfiNCIAS DE ORDEM ECONOMICA, PEDAG6GICA 
E CIENTiFlCA. 

No desenvolvimento da prod'ugao, em slntese, deve se ter em conta: a ques- 
tao dos transportes e a mecanizagao da lavoura; o credito aos pequenos e medlos 
agrlcultores e a garantia do prego minimo; o uso de melhores sementes; o 
aproveitamento das terras cultivaveis proximas aos centres urbanos para a cul- 
tura de sustentagao, formando-se os chamados cinturoes verdes; a produgao em 
massa de alimentos reglonais Inc'icados tecnicamente para melhoria da alimen- 
tagao popular; atendendo-se para o aumento e protecao dos rebanhos. 

O problema alimentar indue para sua solugao como diz, com acerto, Gusta- 
vo Capanema, medldas que abranjam um complexo sistema triangular de provi- 
dencias: medidas de ordem economica, de ordem ped'agogica e de ordem cienti- 
fica. 

Em nosso entender ha, contudo, positiva supremacia das primeiras sobre 
as duas ultimas porque, a desnutrigao extensa do Pais advem principalmente 
de causas, bem acentuadas por Dante Costa, na Conferencia de Nutrigao, reali- 
zada em Montevideu: deficiencia de produgao de generos alimenticios; escasso 
poder aquisitivo da classe media e princlpalmente das classes trabalhadoras; 
reduzida capacidad'e popular para a conveniente selegao de limentos, mesmo ten- 
do em vista as diflculdades financeiras, com que se defrontam certos grupos da 
populagao. 
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Nao desconhscemos que, no Brasil, como diz Peregrino Junior, ha institui- 
goes, como o SAPS, o Instituto Nacional de Nutrigao, que realizam tarefas das 
mais interessantes. Alem dessas, possuimos um Conselho Nacional de Alimenta- 
gao, secgoss ministeriais encarregaa'as direta ou indiretamente do assunto, e 
outras instituigoes com a finalidade de melhorar o nivel alimentar do povo. 

Ultimamente, alias, o problema esta situado, entre nos, muito bem, do 
ponto de vLsta tedrico. Temos cientistas e tecnicos dos mais capazes; resta-nos, 
apenas, firmar corajosamente uma politica tendente a diminuir a gravidade da 
situagao alimentar brasileira, adotando as medidas geralmente preconizadas para 
atender ao problema da fome no Pais, medidas de carater econemico, social, 
cientifico, tecnico, educacional. reforma agraria, assistencia ao trabalhador 
rural; fiel cumprimento da lei que determina o uso de restaurantes nas fabricas; 
organizagao eficlente das refeigoes escolares — nao em carater suplementar 
como geralmente se faz no momento — mas com medida que complemente a 
cfleta do lar, assunto que se constituiu uma das recomendagoes da segunda 
Conferencia Interamericana de Nutrigao (Petropolls, junho, 1950), por proposta 
do nutrologo brasileiro Jamesson Ferreira Lima; enriquecimento dos alimentos 
de consumo; difusao de servigos assistenciais a gestante e a crianga; educagao 
alimentar de todas as camadas socials; agao conjunta e uniformizada, para 
evltar desperdicio de energia, atuagao desencontrada e desorganizagao assis- 
tenclal. 

de urgente necessidade organizar um piano alimentar para o Brasil sob a 
orientagao de um orgao central. A Inglaterra, por exemplo, tern o Ministerio da 
Alimentagao. 

De qualquer forma esse orgao encarregado da questao teria as seguintes 
atribuigdes, baseadas em sugestoes que a esse propdsito ja fizeram Rubens 
Siqueira, Dante Costa, Josue de Castro, Jammesson Ferreira Lima e outros: 

1) supervisionar toda assistencia alimentar no Pais, estabelecendo uni- 
cfades de agao e uniformidade do ponto de vista tecnico, orientando a adminis- 
tragao publica em todas as questdes relacionadas com a alimentagao; 

2) planificar os moldes da reforma agraria para a aprovagao governa- 
mental; 

3) impedir a ma aplicagao das verbas orgamentarias destinadas a alimen- 
tagao; 

4) reexaminar as refeigoes adotadas em todos os servigos publicos, e corri- 
gi-las, se necessario; 

5) estudar os problemas econdmicos relacionados com alimentagao (custo 
de vida, custo d'e ragdes per capita, controle dos alimentos, venfa de ragdes 
balanceadas tecnicamente a prego mddico, a populagao, etc.) e promover medi- 
das destinadas a soluciona-los; 

6) realizar inqueritos e pesquisas sobre a nutrigao em todo o Pais, parti- 
cularizando o problema em cada regiao geografdca, e promover assistencia 
urgente na Amazonia e nordeste brasileiro, onde as condigdes sao particular- 
mente inquietantes; 

7) pesquisar o valor nutritivo cios alimentos regionais no sentid'o de apli- 
ca-los na organizagao das dietas; 

8) levantar um mapa com a distribuigao cientiflca dos solos brasileiros, 
especificando a melhor aplicagao no cultivo; 

9) conhecer das disponlbilidades allmentares do meio, das possibilidades 
de conservagao, incfustrializagao, distribuigao interna e externa dos alimentos; 

10) tomar medidas imediatas e praticas para o desenvolvimento da produ- 
gao, organizando uma politica alimentar de controle da exportagao dos generos 
indispensavels ao consumo nacional e de importagao de especimens de facll 
desenvolvimento nas regides brasileiras; 
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11) sugerir meios de barateamsnto dos principals generos allmenticios e de 
seu enriquecimento tecnico; 

12) instalar ou fiscalizar servigos destinados a melhorar a alimentagao 
coletiva (restr.urantes populares, refei^oes escolares, restaurantes nas fabricas, 
cooperativas de consumo em vilas operarias, hortas nas escolas, cantinas mater- 
nais e escolares, etc.); 

13) organizar regimes alimentares para os doentes hospitalizados; 
14) promover amplos pianos educativos para a difusao dos bons habitos 

dleteticos, visando de preferencia a escola; 
15) propugnar pela difusao, no piano universitario, d'o estudo do problcma 

alimentar, com a criaQao da cadeira de nutrigao nas Faculdades de Medicina, e 
allmentagao nas Faculdades de Filosofia, estendendo os curses de nutrigao, de 
oletistas e visitadores de alimentagao a todos os centres universitarios; 

16) articular o trabalho, em agao coordenada de todas as instituigoes exis- 
tentes, publicas ou privadas, que se dediquem ao assunto, para maior rendimento 
e produtividade; 

17) preparar e encaminharo pessoa! tecnico necessario a agao especializada; 
18) descobrir e prevenir as causas da subalimentagao, buscando corrigir os 

seus efeltos; 
19) planejar a assistencia alimentar em tod'o o Pais, tendo em vista as 

condigoes economicas e socials da coletividade. 
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) — Vai ser lido outro requerlmento. 

fi lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 551, DE 1961 

Nos termos do art. 211, letra n, do Reglmento Interno, requeiro dispensa de 
intersticio e previa distrlbuigao de avulsos para o Projeto de Resolugao n® 49, 
de 1961, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessdes, 11 de novembro de 1961. — Cunha Mello. 
O Sr. Guido Mondin deixa a Presidencla, reassumindo-a o Sr. Cunha 

Mello 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — De acordo com a deliberagao do Ple- 

nario, o projeto figurara na Ordem do Dia da proxlma sessao. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Dlscussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 185, de 1961 (n.® do 
orlgem n° 3.329, de 1957), que cria a profissao de lelloelro rural e da 
outras provldencias (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa 
de intersticio, concedida na sessao anterior, a requerimento do Sr. Se- 
nador Daniel Krieger), tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.® 793, de 1961, da Comissao 
— de Lcgislagao Social. 

Em dlscusao. (Pausa.) 
Nenhum Sr. Senador desejando usar a palavra. declare encerrada a dlscussao 
Em votagao. 
Os Srs. Scnadores que aprovam o Projeto, queiram ficar sentados. (Pausa.) 
Estd aprovado. 
O Projeto vai a sangao. 
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£ o seguinte: 

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.° — Pica criada a profissao de leiloeiro rural. 
Art. 2.° — Para exercer a profissao de leiloeiro rural, o interessado devera: 

1 — ser maior de idade e estar em gozo dos direitos civis; 
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 cartorio de foro do seu domicilio; 
IV — possuir conhecimentos indispensaveis ao exercicio da profissao, ates- 

tados pela Associagao Rural do municipio de seu domicilio. 
Art. 3.° — O numero de leiloeiros rurais sera fixado em cada Estado, peia 

respectiva Federagao das Associagoes Rurais, que os nomear atendendo as con- 
digoes previstas no artigo anterior. 

Paragrafo unico — Compete, tambem, as Federagoes das Associagoes Ruraic 
destituir e suspender os leiloeiros quando infringirem as disposigoes da presen- 
te lei. 

Art. 4.° — Onde houver leiloeiros rurais nomeados compete-lhes, privati- 
vamente, a venda, em publico pregao, de estabeelcimentos rurais, semoventes 
produtos agricolas, veiculos, maquinas, utensilios e outros bens pertencentes aos 
profissionals da agricultura. 

Paragrafo unico — Excetuam-se da competencla dos leiloeiros rurais a venda 
dos bens imoveis nas arrematagoes por execugoes de sentenga ou hipotecarias, 
dos bens pertencentes a menores sob tutela e a interditos e dos que estejam 
gravados por disposigoes testamentarias. 

Art. 5.° — O leiloeiro exercera pessoalmente suas fungoes, nao podendo deie- 
ga-las, senao por molestia ou impedimento ocasional em seu preposto. 

Art. 6.° — O preposto indicado pelo leiloeiro e considerado mandatario lec-il 
do proponente para o efeito de substitui-lo e de praticar, sob uma responsabi- 
lidade, os atos que Ihe forem inerentes. 

Paragrafo unico — A nomeagao do preposto far-se-a mediante requerimcn'o 
do proponente a Federagao das Associagoes Rurais, instruido com as provas de 
que preenche as condigoes exigidas no art. 2.° 

Art. 7.° — £ proibido ao leiloeiro, sob pena de destituigao; 

I — vender a prazo ou a credito sem expressa autorizagao do comitente; 
n — adquirir para si, para socio ou para pessoas de sua familia bens de 

cuja venda tenha sido incumbido; 
III — aceitar propostas de seus empregados ou dependentes. 
Art. 8.° — Nenhum leilao podera realizar-se, sem amincio no jornal do lugar, 

com vinte dias de antecedencia. Na falta de imprensa o aviso sera feito por 
edital afixado na seds da Associagao Rural ou em lugar publico. 

Art. 9.° — Os leiloeiros nao poderao suspender a venda por considerar ou" 
o lance e baixo, salvo se o comitente fixou o minimo do prego e este nao foi 
atingido. 

Art. 10 — Aceitos os lances sem condigoes nem reservas os arrematantes 
fleam obrigados a cumprir as condigoes da venda anunciada pelo leiloeiro. 
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Paragrafo linico — A nao se realizar o pagamento no prazo estipulado, o 
leiloeiro ou o proprietario do estabelecimento ou dos animais tera opgao para 
rescindir a venda, perdendo o arrematante o sina] dado, ou para desmanda-lo, pelo 
prego com 03 juros de mora, por agao executiva, instruida com certidao do leiloeiro 
em que se declare nao ter sido completado o prego da arrematagao no prazo 
marcado no ato do leilao. 

Art. 11 — Os leiloeiros nao poderao vender bens em leilao, senao mediante 
autorizagao por carta ou relagao em que o comitente declare as instrugoes quo 
julgar convenientes, as despesas nao autoriza fazer e, se assim o entender, o 
minrmo dos pregos que pretenda. 

Paragrafo linico — O leiloeiro e obrigado a cumprir fielmente as ordens que 
receber dos seus comitentes, sob pena de responder por perdas e danos. 

Art. 12 — O leiloeiros sao obrigados a declarar ate cinco dias depois do 
leilao, r.o aviso a conta de venda que remeterem ao comitente, nos casos de 
venda, o pagamento, os prazos estipulados, o nome e domicilio dos compradores. 

Art. 13 — O comitente fica obrigado ao pagamento da comissao de 3% (tres 
por cento) sobre o montante das vendas efetuadas, salvo convengao em contrario. 

8 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 Associagao Rural 
do Municipio onde se realizar o leilao. 

S 2.° — Se nao exlstir Associagao Rural no Municipio onde se realizar o 
leilao, o produto dos 25% (vinte e cmco por cento) a que se refere o paragrafo 
primeiro reverterd cm 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 anuncios e a realizagao 
do leilao. 

Art. 14 — Sao livros obrigatorios dos leiloeiros rurais: 
I — Diarlo de entrada, destinado ao assentamento dos bens e semoventes 

com indicagao dos nomes e domicilios das pessoas de quem os receberam, regis- 
trando, ainda, marcas, sinais e outras caracteristicas necessarias a sua identifi- 
cagao; 

II — Diario de saida, no qual assentarao as vendas efetuadas, prego, condigoes 
de pagamento, sinal e domicilio dos adquirentes; 

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 indicagao 
da sua data, nome de quem o autorizou, nome dos compradores, prego de venda 
de cada cousa semovente ou lote; 

V — livro-talao, de copia carbonica para extragao das faturas destinadas aos 
arrematantes, com indicagao de nome e domicilio; 

IV — copiador de cartas e correspondencia. 
Art. 15. Todos os livros do leiloeiro serao encadernados, numerados e rubri- 

cados em todas as suas folhas pelo presidente da Associagao Rural do Municipio 
do sua sede que subscrevera os termos de abertura e encerramento. 

Paragrafo unico — A escrituragao dos livros sera feita pela ordem cronolo- 
gica, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borraduras, raspaduras ou emen- 
das, 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, tem 
fe publica. 

Art. 17  No que esta lei for omissa, aplicam-se as normas comuns sobre a 
profissao de leiloeiro. 
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Art. 18 — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposicoes em contrario. 

Item 2 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 139, de 1961 
in.0 1.335, de 1959, na Camara), que concede pensao especial de Cr$ 
10.000,00 mensais a viiiva do poata e jornalista Antonio Boto, tendo 

PARECER FAVORAVEL sob n.0 749, de 1961, da Comissao de Finangas. 
Em discussao. (Pausa.) 
Nenhum Sr. Senador desejando usar a palavra, declaro encerrada a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 
O Projeto vai a sangao. 

fi o seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N." 139, DE 1961 
(N.0 1.335-B, de 1959, na Camara) 

Concede pensao especial de Cr$ 10.000,00 mensais a viiiva do poeta e 
Jornalista Antonio Boto. 

O Congresso Naclonal decreta: 
Art. 1.° — E concedida pensao especial de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) 

mensais a Sr.a Carminda da Concengao Silva Rodrigues Boto viiiva do poeta e 
jornalista Antonio Boto. 

Art. 2.° — A pensao ora assegurada sera paga pelo Tesouro Nacional, a conta 
da dotagao destinada a pensionistas da Uniao. 

Art. 3.° — A presente lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revo- 
gadas as disposigoes em contrario. 

Item 3 
Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado, n.0 4, de 1961, de 

autoria do Sr Senador Venancio Igrejas, que altera o inciso I, do art. 945 
do Codigo de Processo Civil e o art. 1° do Decreto-lei n.0 3.077, de 26 
de fevereiro de 1941, tendo 

PARECERES sob n.0s 754 e 755, de 1961, das Comisoes — de Cons- 
tituigao e Justiga, favoravel com a emenda que oferece sob n.0 1-CCJ; 
— de Finangas, favoravel ao projeto e a emenda. 

Sobre a mesa requerlmento que vai ser lido. 
£ lido e aprovado o seguinte; 

REQUERLMENTO N." 552, DE 1961 

Nos termos dos arts. 212, letra 1, e 274, letra b, do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da discusao do Projeto de lei do Senado n.0 4, de 1961, a fim de ser 
feita na sessao de 13 do corrente 

Sala das Sessoes, 11 de dezembro de 1961. — Joao Villasboas. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nos termos do requerimento ora 

aprovado fica adiada, para o dia 13, a discussao do projeto. (Pausa.) 
Item 4 

Discussao linica do Projeto de Resolugao n.0 61, de 1961, de autoria da 
Comissao Diretora, que nomeia Maria Judith Rodrigues para cargo vago 
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de Oficial Arquivologista. PL-3, do Quadro da Secretaria d'o Senado Fa- 
deral, (Pausa.) 

Ha, sobre a mesa, requerimento que vai ser lido, 
£ lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 553, DE 1961 

A lim de que a discussao e votaqao do Projeto de Resolu^ao n.0 61 de 1961, 
sejam efetuadas mals esclarecedoramente requeiro, nos termos regimentals, 
audiencia da Comissao Diretora para as informaqoes seguintes: 

1) Ha ou nao exigencia do titulo de especializaqao para o provimento do 
Cargo de Oficial Arquivologista? 

2) Ha ou nao exigencia de concurso de titulo s de provas para o provimento 
efetlvo do Cargo de Oficial Arquivologista? 

Sala d'as Sessoes, 11 de dezembro de 1961. — Lino de Mattos. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A fim de atender as diligencias soli- 

citadas no requerimento, o projeto sai da Ordem do Dia. 

Esgotada a materia da pauta, vou submeter a Casa o Requerimento de 
urgencia n.0 548, lido na bora do expediente. (Pausa.) 

Em votaqao o requerimento. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram per- 
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Passa-se, consequentemente, a 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 146, de 1961, que 

altera o quadro da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral e da outras 
providencias (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra b, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento n.0 548, de 1961), dos 
Srs. Senadores Heribaldo Vieira, Daniel Krieger (Lider da UDN), Fausto 
Cabral (Lider do PTE) e Benedicto Valadares (Lider do PSD), dependendo 
do pronunciamento das Comissoes de Serviqo Publlco Civil e de Finanqas. 
(Pausa.) 

Com a palavra o nobre Senador Jarbas Maranhao, para emitir parecer em 
nome da Comissao de Serviqo Publico Civil. 

O SR. JARBAS MARANHAO — O presente projeto, que altera o Quadro da 
Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, foi encaminhado ao exame do Con- 
grcsso Nacional, com a Mensagem n.0 192, de 1959. 

Na Camara dos Deputados, o projeto elaborado pelo Tribunal Superior Elei- 
toral foi modificado, vindo, agora, a apresentar-se com estrutura bastante diversa 
daquela originariamente encaminhada. 

Oonv^m salientar, que, alem das varias alteraqoes ligadas a criaqao e extin- 
qao de cargos, estruturaqao de carreiras e processo de provimento, o projeto 
pretende dar soluqao ao problema dos funcionarios julgados impedidos, relacio- 
nando-os em um quadro anexo ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado da 
Guanabara, porem, vinculado administrativamente ao Tribunal Superior Eleitoral. 

Asslm, tend'o em vista que nao ha iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado da Guanabara. no sentldo de admitir a soluqao adotada pelo projeto, 
e tendo em conta o preceituado no art. 97, item H, da Constituiqao Federal e as 
disposlqoes da Lei n.0 1.164. de 24 d'e julho de 1950, julgamos conveniente deva 
antes ser ouvida a Comissao de Constituiqao e Justiqa, sobre os aspectos que 
Ihe sao pertinentes. 

Em face do exposto opinamos pela remessa do projeto a audiencia da Co- 
missao de Constituiqao e Justiqa. 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha IVIello) — A Comissao de Servigo Publico Civil 
opina pela audiencia da Comissao de Constituigao e Justiga. Tem a palavra o Sr. 
Daniel Krieger, Presidente da Comissao, para designar o relator. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Designo o nobre Ssnador Heribaldo Vieira. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Com a Mensagem n.0 192, de 1999, do Tribunal 

Superior Eleitoral e nos termos do art. 97, II, da Constituigao Federal, foram 
propostos ao Poder Legislativo alteragoes no Quadro de Funcionarios da Secre- 
taria do referldo tribunal, visando, apenas criar alguns cargos, alterar o pacTao 
de vencimentos do Almoxarife, fixar normas para preenchimento dos cargos 
criados e abrir credito para execugao da lei proposta 

A Camara dos Deputados, tomando em considcagao fatores novos, eis quc 
a mensagem e de 1959 e sugestoes do atual Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, apresentou substitutlvo, que foi aprovado c remetido a csta Camara Alta 
do Congresso Nacional. 

Dentre os fatores novos que determinaram o substitutlvo avultou a neccssi- 
dade de solucionar a situagao de funcionarios considerados impedidos de sc 
transferir para Brasilia e que ficaram servindo no Estado da Guanabara, a dispo- 
sigao de outros orgaos do Poder Publico. 

O substitutlvo. que e o Projeto de Lei n.0 146, no Ssnado e n.0 174-C/59 na 
Camara, procura solucionar a questao criando um Quadro Suplementar no Tri- 
bunal Regional E'eitoral do Estado da Guanabara, no qual sao Incluidos ditos 
servidores automaticamente, sem direito a promogao, salvo se, no prazo de 30 dias, 
requererem sua transferencia para a nova Capital, nco podendo o Tribunal Su- 
perior Eleitoral preencher os ditos cargos enquanto nao vagarem, podendo. entrc - 
tanto, os referidos funcionarios, mesmo depois dc Ir.tegrados naquele Quadro, 
requerer sua transferencia para Brasilia, sem direlto a quaisquer vantagens que 
deixou de perceber quando nao teve exerciclo no atual Distrito Federal. 

Aparenta o projeto que havera um aumento de 30 funcionarios. Todavia, 
verifica-se que esse aumento e apenas de 15, pols os outros 15 serao admllidos 
para preencher os claros abertos com a permanencla de 15 servidores no Estado 
da Guanabara e que f.'gurarao no Quadro Suplementar do Tribunal Regional 
Eleitoral, que e criado. Ocorre. alnda, que este mesmo aumento, dentro de certo 
tempo, sera eliminado, visto que 41 cargos e 1 fungao gratificada flcarao extintos 
a medida que se vagarem. 

Verificamos tambem que os cargos criados sao de padross de vencimentos 
mals baixos do que os daqueles que sao extintos ao se vagarem. 

fi como se ve, de modo geral, merecedor de aprovagao o substitutlvo, Inchisiyn 
no que se refere ao credito especial que abre de Cr$ 18.000.000,00 para execugao 
deste projeto. 

Mas, ao se manifestar a Comissao de Servigo Publico, foi afrontada pela 
suspeita de inconstitucionalidade e llegalldade do projeto, na parte que crla um 
Quadro Suplementar, na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, pelo quo 
pediu o pronunciamento da Comissao de Constitulgao e Justlga sobre o objeto 
de sua duvlda. 

Realmente ha procedencia incontestavel para as preocupagoes daquela Co- 
missao. 

Em que pese o art. 65, IV. da Constitulgao Federal estabelecer que compete 
ao Congresso Nacional. com a sangao do Presidente da Republica 

"criar e extinguir cargos publicos e fixar-lhes os vencimentos, sempre 
por lei especial", 

nao esta excluida a ressalva do respeito as iniciativas que o mesmo diploma 
confere ao Executive fart. 67, 5 2.°) ou ao Judlciario (art. 97, II). 

O art. 97, II da Constituigao disnoe que compete aos Tribunals 
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"elaborar scus regimentos internes e organizar os services auxiliares, 
provendo-lhes os cargos na forma da lei; e bem assim, proper ao Poder 
Legislative competente a criagao ou extingao de cargos e a fixagao doi 
respectlvos vencimentos " 

Investir contra essa iniciativa importa em violagao de prerrogativa do Tri- 
bunal Regional Eleitoral do Estado da Guanabara unico juiz habilitado a dizer 
o que julga convenientc e necessario ao funcionamento dos seus proprios servigos. 

Ocorre mals que a Lei n.0 1.164, de 24-7-50. que institui o Codigo Eleitoral, 
em seu art. 17, c, tambem cstabelece que compete nos Tribunais Regionals "orga- 
nizar a sua Secretarla. provendo-lhe os cargos na forma da lei e pro"or ao Con- 
gresso Nacional a criagao ou supressao de cargos c a fixagao dos respectlvos 
vencimentos". 

Vemos, entretanto, que a criagao do Quadro Suplementar contem pro idencia 
salutar. qual seia o aprovoitamento cm se;vlco sem-lhante de funcionarios impe- 
didos de se deslocarem para a nova Capital, cujo abandono podera acarretar 
prejuizos e dificuldades. 

En'retanto, visando sanar o v cio. acaba de chegar ao relator desta Comlssao 
ofirlo do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Guanabara no 
qual esta autoridade aquiesce a organizagao do Quadro Suplementar em foco. 

No monclonado oficio, que nos fol encamlnhado pclo Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, depois de declarer que esta de intciro acordo com a clagao 
do Quadro Suplementar na Secreteria do Tribunal Regional da Guanabara, o qual 
sera Integrado por funclonarios do Tribunal Superior Eleitoral, ora a disposigao 
de outros orgaos no antigo Distrito Federal fez o ilustre Presidente daqucla Re- 
g onal consideragoes que, data venia. nao procedem. 

A primeira esta contida, implicitamente, no art. 9.° do substitutivo. A segunda 
seria desnecessaria mencionar no substitutivo, desde quando autorizada ja esta 
no art. 52. II e 53, T. II e IV, do Estatuto dos Funcionarios Publicos Civis da 
TJniao. nos ensos de p-omogao ex officio e por solicitagao nos arts. 52, I e 53, III, 
do mesmo diploma. A terceira, nfo tern relagao com o Quadro Suplementar. ao 
qual nao se apllca a disposigao do inciso III do art. 4 0 do substitutivo, mas 'sao 
roievantcs os temores do ilustre Presidente do Tribunal Regional guanabarlno, 
pols ha manlfesta irconstitucionar.dnde do aiudido dispositive que deve ser su- 
presso, nos termos da emenda que apresentamos. 

Drsta maneim. esta o nrojeto cm condicdes de ser ap.ovado, saneado que 
ficou da inconstltucionalidade que o molestava. 

Emenda Supressiva (CCJ) 
Suprima-se o § 3 ° do art. 4 0 

O SR. PFES'DENTE (Cunlia -Mello) — A Comlssao de Constitulgao e Justiga 
julgou inconstitucional o 5 3.°. do art 4 ° Propoe. a fim de sanar o v.clo da incons- 
titucionalidade, a supressao do paragrafo. 

Esta aberta, nestas condigoes, a discussao da preliminar da constituciona- 
lidade. (Pausa.) 

O SR. LINO DE MATTOS — Pcgo a palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PHESIDENTE (Cunha Mello) — Tcm a palavra o nob"e Scnador Lino 

de Mattos. 
O SR. LINO DE MATTOS — Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para uma 

informagao Nao tenho em maos os avulsos que fazem referenda a emenda 
oferecida pela Comissao de Constituigao e Justiga, quo manda suprimir um dos 
artlgos da proposigao ora em discussao. 

Gostaria de saber qual o artigo que a Comissao de Constituigao e Justiga 
Impugnou por inconstitucional. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A materia esta em regime de urgencia 
urgentissima. A emenda apresentada pela Comissao de ConstituiQao e Justiga 
foi neste momento relatada pelo nobre Senador Jarbas Maranhao, e diz: "Impri- 
ma-se o § 3.° do art. 4.°" Esta assinada pelos nobres Srs. Senadores Daniel Krieger, 
Heribaldo Vieira, Milton Campos, Mem de Sa, Ary Vianna e Lino de Matbos. 

A emenda e de autoria de V. Ex.a Nao podia existir avulso, porque o parecer 
acaba de ser proferido. 

A Comissao de Constitulgao e Justiga considera inconstitucional o § 3.° do 
art. 4.° 

Nos termos do Regimento, devera ser discutida a inconstitucionalidade. 

Esta aberta a discussao preliminar sobre a inconstitucionalidade. 

O SR. LINO DE MATTOS — Pego a palavra Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Lino 
de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS — Sr. Presidente, pedi a Mesa que me prestasse as 
informagoes visto que o nobre Senador Jarbas Maranhao declarou nao haver 
lido a emenda oferecida pela Comissao de Constituigao e Justiga. Dai o meu 
desconhecimento da materia. 

Sou agora informado, por gentileza da Mesa, de que se trata do § 3.° do art. 4.° 
considerado, pela Comissao de Constituigao e Justiga, inconstitucional. 

Aberta a discussao sobre a preliminar, desejo declarar, Sr. Presidente, que 
nao discuto a constitucionalidade ou nao da materia, embora seja esta a discussao. 
Gostaria, apenas, que os nobres Srs. Senadores voltassem sua atengao para um 
pormenor que reputo de grande importancia: uma das nossas preocupagoes 
maiores, de tempos a esta parte, tem sido a manifestagao contrarla a criagao 
de novos cargos no funcionallsmo publico, como medida de economia. 

Ora, o § 3.° do art. 4.° contem medida que, no meu entender, e digna de 
aplausos: determine csse dispositlvo que, para cargos criados por forca da lei 
que estamos discutindo, e daqui a pouco votando, se aproveitem, prioritariamente, 
os funciondrios a disposigao do Superior Tribunal Eleitoral, que exercem esses 
cargos ha mais de dois anos, desde que efetivos. 

Nao discuto a parte constitucional. Nao sou jurista, nem sequer bacharel em 
Direito. Mas entendo que Direito e questao de bom senso, e se o Senado aprovar 
este dispositivo, agira com absoluto bom senso, visto que vai evitar o aprovel- 
tamento de elementos de fora dos quadros do funcionallsmo publico, o que 
acarretaria despesas para os cofres da Nagao, caso que nao ocorreria se se aprovei- 
tassem os funcionarios a disposigao do Superior Tribunal Eleitoral, efetivos, ja 
em Brasilia ha mais de dois anos e que, preenchem, portanto, os requisites indis- 
pensaveis e nscessarios ao exercicio das fungoes. 

Nao vejo, portanto. Sr. Presidente, com toda a honestidade, por que se consi- 
derar inconstitucional medida tao salutar, digna de aplauso e respeito. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS — Pois nao! 
O Sr. Caiado de Castro — Pediria a V. Ex.a acrescentasse, nas razoes que 

expende, mais esta; esses funcionarios ingressaram, todos eles, no servigo publico 
mediante concurso. Tem mais de dois anos, sao efetivos e ingressaram no servigo 
publico por concurso! 

O SR. LINO DE MATTOS — Mais esta condigao; sao funcionarios por con- 
curso. 

Nestas condigoes. Sr. Presidente, eu me permito formular este apelo que 
dirijo, de maneira veemente, a Comissao de Constituigao e Justiga, atrav^s do 
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seu digno Presidente, Senador Danie! Krieger, para que concorde em que o 
Senado vote favoravelmente, nao a emenda daquele orgao tecnico, mas o texto 
primitivo da proposigao. 

E vou, com sinceridade, confessar aos meus colegas: aqui permanecei na 
condigao de "torcedor" de que outras proposigoes que criem cargos, tragam esse 
dlspositivo, para que o funcionalismo publico seja melhor aproveitado e se 
evitem maiores onus a Nagao. 

Repito, se esses funcionarios estao trabalhando, se ja fizeram o sacrificio 
de vir para Brasilia, se sao efetlvos, se prestaram concurso, e apenas nao perten- 
cem aos quadros do Superior Tribunal Eleitoral, por que nos, legisladores, nao 
Ihes damos a oportunidade de, atraves desta lei, transforma-los em funcionarios 
daquela Corte Eleitoral, independentemente de outras formalidades? 

Sr. Presidente, e o apelo que formulo a Comissao de Constituigao e Justiga. 
Conforme ja disse no inicio, nao entrei propriamente na discussao da cons- 

titucionalidade. Confesso que sou ignorante nessa materia. E assunto de juristas. 
Nao sou bacharel em Direito; argumento, apenas, com bom senso. E Direito e 
muito de bom senso, 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SK. FlU.NTO MtJLLER — Sr. Presidente, pego a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Pilinto 

Miiller. 

O SR. FILINTO MtJLLER — Sr. Presidente, nao vou propriamente discutir 
a preliminar de constitucionalidade das emendas. Tenho por habito acatar os 
pareceres das Comissoes Tecnicas e entendo que a douta Comissao de Constituigao 
e Justiga, pelo seu alto critdrio e pelo valor reconhecido dos seus membros, merece 
todo o nosso acatamento. 

Nao vou discutir a inconstitucionalidade da proposigao inquinada pela douta 
Comissao de Constituigao e Justiga, mas desejo dirigir-lhe um apelo, especialmente 
atraves do seu relator, no sentido de que reexamine, se possivel, a materia; reveja, 
se possivel, o seu parecer; e nao sendo possivel esse reexame, essa revisao, que 
nos de liberdade para votar o Projeto rejeitando a emenda que, por certo, viria 
aperfeigoar a proposigao. Mas ha alto interesse no sentido de que seja aprovada 
a organizagao do quadro do Superior Tribunal Eleitoral, de modo a que possa 
entrar em funcionamento mais intensive, sobretudo agora que vamos para o ano 
eleitoral e quando os trabalhos daquele orgao serao acrescidos. 

Assim, Sr. Presidente, concordo com o apelo formulado pelo eminente Senador 
Lino de Mattos e pego que a Comissao de Constituigao e Justiga veja na minha 
atitude, ao votar contra a emenda, apenas um gesto de boa vontade em relagao 
a aprovagao desse quadro o mais rapidamente possivel, gesto em que nao existe 
a menor quebra do grande respeito e do grande acatamento que tenho por essa 
douta Comissao Tecnica do Senado. 

Era a declaragao que desejava fazer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Continua em discussao o Projeto. 

(Pausa.) 
Nao havendo mais quern pega a palavra, declaro-a encerrada. 
Vai-se proceder a votagao da emenda apresentada pela Comissao de Consti- 

tuigao e Justiga, cuja justificativa e retirar do projeto o vicio da inconstituciona- 
lidade. 

O SR. DANIEL KRIEGER (Pela ordem) — Sr. Presidente, em se tratando 
de dispositive que interessa a funcionarios publicos, a votagao deve ser secreta, 
de acordo com o Regimento Intemo. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — V. Ex.a requer a votagao da emenda 
por escrutinio secreto? 
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O SR. DANIEL KRIEGER — Quero apenas o cumprimento do Regimento. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao submeti a emenda a votagao em 

escrutinio secreto porque se trata apenas da preliminar da constitucionalidade; 
mas ja que V. Ex.a requer, esta deferido o seu requerimento. 

Vai-se proceder a chamada para a votagao da emenda. 
Os Senhores Senadores que aprovam a emenda votarao com esferas brancas 

o os que a rejeitam, com esferas pretas. 

O SR. MEM DE SA (Pela ordem) — Sr. Presidente, em se tratando de caso 
especial — considerar se a emenda e ou nao constitucional — solicito de V. Ex.a 

maiores esclarecimentos sobre como devem votar os Srs. Senadores: que expri- 
mira o voto com a esfera branca e que exprimira o voto com a esfera preta? 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A esfera branca aprova a emenda e 
a preta a rejeita. 

O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, nao se vota a emenda e sim a sua 
constitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Vai-se votar a emenda, a requerimento 
do nobre Senador Daniel Krieger. 

O SR. MEM DE SA — Os Senhores Senadores que julgarem a emenda cons- 
titucional votarao com a esfera branca? 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sim. 
A Mesa esclarece que o Senador que votar com a esfera branca mantdm a 

emenda e suprime o artigo. 
O SR. MEM DE SA — Obrigado a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Vai-se proceder b. chamada. 
(Procede-se a chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Votaram 32 Srs. Senadores. 
Votaram sim sete Srs. Senadores e nao vinte e cinco Srs. Senadores. 
Em conseqiiencia a emenda foi rejeitada. 
Em votagao o Projeto quanto a sua constitucionalidade. 
(Procede-se a chamada.) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Votaram contra a constitucionalidade 

do projeto, cinco Srs. Senadores e, pela constitucionalidade, 27 Srs. Senadores. 
Sobre a mesa emenda que serd lida pelo Sr. l.0-Secretdrio. 

fi lida a seguinte 

EMENDA AO PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 146/61 
Ao art. 9.° — Onde se le: 
Quadro Suplementar do Tribunal Regional Eleitoral 
Leia-se: 
Quadro Suplementar do Tribunal Superior Eleitoral anexo ao Tribunal Regio- 

nal Eleitoral do Estado da Guanabara. 

Justificagao 

Tratando-se de antigos servidores do Tribunal Superior Eleitoral que, por 
impedimentos relevantes apresentados e julgados procedentes pela Presidencia 
daquele Tribunal, nao puderam ser transferidos para Brasilia, e de inteira justiga 
que os mesmos servidores passem a integrar Quadro Suplementar do referido 
Tribunal, a exemplo do que foi feito pelas Casas do Congresso Nacional, a fim 
de salvaguardar direitos adquiridos. 
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O artigo 9.°, do Substitutivo ao Projeto n.0 174-A, de 1959, sobre o qual se 
oferece a prcsente emenda, subordinando servidores pertencentes ao Quadro Per- 
manente do Tribunal Superior Eleitoral a Quadro Suplementar do Tribunal Regio- 
nal Eleitoral do Estado da Guanabara, viola postulado contido no artigo 141, § 3.°, 
da Constituiqao Federal, cujo teor e o seguinte: 

"A lei nao prejudicara o direito adquirido, o ato juridico perfeito e a 
coisa julgada." 

Ora, esses servidores tem direito liquido e certo de continuar a pertencer ao 
Quadro do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual foram nomeados, embora 
passcm a mtegrar, por efeito dos impedimentos verificados, Quadro Suplementar 
desse mesmo Tribunal, anexo ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Gua- 
nabara. 

Sala das Sessoes, 11 de dezcmbro do 1961. — Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Os Srs. Senadores que apoiam a 

emenda do Senador Gilberto Marinho, queiram permanecer como se encontram. 
(Pausa.) 

Esti apoiada. 
Tem a palavra o nobre Relator da Comissao de Constituiqao e Justiga, Senador 

Heribaldo Vieira, para emitir parecer sobre a emenda, quanto ao seu aspecto 
regimental, se e ou nao, de redagao. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Sr. Presidente, a emenda e, nitidamente, de 
redagao, haja vista que no artigo 15 do Projeto e aberta credito especial, para 
as despesas dele dccorrentes, ao Tribunal Superior Eleitoral. 

O prdprio projeto determina que o pagamento do pessoal do Quadro Suple- 
mentar, ora criado, sera feito por vcrba atribuida ao Tribunal Superior Eleitoral 
e nao ao Tribunal Regional Eleitoral, e que esse Quadro Suplementar fique 
anexado ao Tribunal Regional Eleitoral, no Estado da Guanabara. A emenda 6, 
portanto, apenas de redagao. 

E o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Jarbas 

Maranhao, para dar parecer sobre o projeto em nome da Comissao de Servigo 
Pufclico Civil. 

O SR. JARBAS MARANHAO — Sr. Presidente, o presente projeto, que objetiva 
alterar o Quadro da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, volta ao estudo 
da Comissao de Servigo Publico Civil, depois de cumprida a diligencia por nds 
solicitada, a qual visava obter o prcnunciamento da Comissao de Constituigao e 
Justica sobre a constitucionalidade dos dispositivos ligados a criagao do Quadro 
Anexo, referida no art. 9.° do projeto. 

A Comissao do Constituigao o Justiga julgou ponderaveis as duvidas apontadas 
por csse Orgao Tecnico, concluindo, todavia, por julgar o projeto constitucional, 
h vista de tor recebido oficio do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado da Guanabara, que supre a iniciativa constitucional reclamada em rlosso 
parecer anterior. 

Cahe, agora, a csta Comissao cxaminar o merito das medidas consubstanciadas 
no projeto, comparando-as com as normas gerais vigentes para os demais tribunals 
do Pais. 

A Comissao de Servigo Publico Civil, Sr. Presidente, opina favoravelmente 
quanto ao mdrito da proposigao. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Fausto 
Cabral, para emitir parecer em nome da Comissao de Pinangas. 

O SR. FAUSTO CABRAL — Sr. Presidente, em nome da Comissao do Finangas 
passo a ler meu parecer sobre a materia em pauta. 
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O presente projeto altcra o Quadro da Secretaria do Tribunal Superior Elei- 
toral e da outras providencias. 

A alteragao proposta implica em aumento de despesas, visto que sao criados 
vdrios cargos, em substituigoes a outros, considerados extintos. 

Ocorre, no entanto, que esse aumento de despesas 6 simples decorrencia de 
modificagoes que o Tribunal Superior Eleitoral julgou necessarias a boa organi- 
zagao dos servigos de sua Secretaria. 

For outro lado, a douta Comissao de Servigo Piiblico Civil, examinando o 
merito da proposigao, com esta concordou. 

Nestas condigoes, opinamos favoravelmente ao projeto e a emenda da Comissao 
de Constituigao e Justiga. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Jarbas 
Maranhao para dar parecer sobre a emenda. 

O SR. JARBAS MARANHAO — A Comissao de Servigo Publico Civil, opina 
favoravelmente a emenda de redagao apresentada pelo nobre Senador Gilberto 
Marinho. 

O artigo 9° do projeto reiine em um Quadro Suplementar os servidores do 
Tribunal Superior Eleitoral, colocados a disposigao de outros drgaos, situando-o 
na estrutura administrativa do Tribunal Eleitoral do Estado da Guanabara, como 
e da redagao do projeto. 

A redagao correta, Sr. Presidente, € a proposta pela emenda do nobre repre- 
sentante da Guanabara, de vez que o objetivo do projeto d grupar tais servidores 
em um quadro suplementar do prdprio Tribunal Superior Eleitoral, anexo, pordm, 
ao Tribunal Regional do Estado da Guanabara, visto que tais funcionarios, confor- 
me se depreende dos demais artigos da proposigao, nao se desvinculam adminis- 
trativamente do Tribunal de origem, isto d, do Tribunal Superior Eleitoral. Assim, 
o parecer da Comissao de Servigo Publico Civil 6 favordvel b emenda de redagao 
do nobre Senador Gilberto Marinho. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Fausto 
Cabral, para emitir parecer pela Comissao de Finangas. 

O SR. FAUSTO CABRAL — Sr. Presidente, a Comissao de Finangas estd de 
acordo com a emenda do nobre Senador Gilberto Marinho por considerd-la emenda 
de redagao, em conformidade com os pareceres dos relatores das demais Co- 
missoes. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — As Comissoes de Constituigao e Justiga. 
de Finangas e de Servigo Publico Civil aceitam a emenda como de redagao. 

Em votagao o projeto quanto ao mdrito. 
A votagao d secreta. A chamada serd feita do Norte para o Sul. 

(Procede-se a chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sao recolhidas 32 esferas, que apura- 
das dao o seguinte resultado: 27 brancas e 5 pretas. 

Estd aprovado o Projeto. 
Em discussao a emenda de redagao do nobre Senador Gilberto Marinho. 

(Pausa.) 
Nao havendo quern pega a palavra, declaro-a encerrada. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que aprovam a emenda, queiram conservar-se senta- 

dos. (Pausa.) 
Esta aprovada. 
Vai h. Comissao de Redagao. (Pausa.) 
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)6 o seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 146, DE 1961 
(N.0 174-C, na Camara) 

Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral e da 
outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — O Quadro de Funcionarios da Secretaria do Tribunal Superior 

Eleitoral, compreendendo cargos isolados e de carreira e fungdes gratificadas, 
fica reorganizado de conformidade com a presente lei e passa a ter a estrutura, 
o escalonamento, a nomenclatura, o mimero de cargos e classes, os niveis de 
vencimentos e os simbolos dos cargos em comissao e das funcoes gratificadas 
constantes da tabela anexa, ressalvadas, com relagao aos atuais servidores; as 
situagdes ja constituidas. 

Art. 2.° — Fica criada a carreira de Auxiliar de Limpeza, com a estrutura 
e o escalonamento da tabela que acompanha a presente lei. 

Art. 3.° — Os cargos de Auxiliar de Portaria, constantes da tabela anexa, 
serao exercidos pelos ocupantes dos cargos isolados de provimento efetivo de 
Auxiliar de Portaria, Continuo, Servente, Guarda Eleitoral e Ascensorista, constan- 
tes de tabela anexa a Lei n.0 3.480, de 5 de dezembro de 1958. 

§ 1.° — Os ocupantes da classe final de carreira de Auxiliar de Limpeza 
terao acesso, metade por merecimento e metade por antiguidade, ao cargo de 
Auxiliar de Portaria. 

§ 2.° — Sao extintos, a medida que forem vagando, cinco (5) cargos de 
Ajudante de Chefe de Portaria e vinte (20) de Auxiliar de Portaria. 

8 3.° — Preenchidos dezessete (17) cargos da Carreira de Auxiliar de Limpeza, 
os demais sd o poderao ser a medida que forem vagando os cargos mencionados 
no paragrafo anterior. 

Art. 4.° — No primeiro provimento dos cargos ora criados observar-se-ao as 
seguintes normas: 

1) o primeiro provimento dos cargos isolados serd feito com o aproveita- 
mento dos funcionarios que vem exercendo as funqoes correspondentes; 

2) o preenchimento das vagas, nas classes intermedlarias das carreiras de 
que trata a presente lei serd feito por promoqao; 

3) terao prioridade, no provimento das vagas da classe inicial da carreira 
de Oficial ou Auxiliar Judiciario, os funcionarios requisitados ha mais de dois (2) 
anos, desde que sejam efetivos e hajam ingressado na carreira a que pertencem 
mediante concurso de provas; 

4) serao aproveitados, como Auxiliar de Portaria, os extranumerarios mensa- 
listas ainda existentes. 

Paragrafo unico — As vagas de extranumerarios decorrentes do aproveita- 
mento de seus ocupantes como Auxiliar de Portaria nao serao preenchidas (Lei 
n.0 1.814, de 14 de fevereiro de 1953, art. 8°). 

Art. 5.° — Sao extintos, na carreira de Taquigrafo, os seguintes cargos: um (1) 
de Taquigrafo Revisor, cujo ocupante passara a exercer o cargo de Diretor de 
Serviqo da Taquigrafia; e, a medida que forem vagando, um (1) da classe PJ-4 
e dois (2) PJ-5. 

Paragrafo linico — O preenchimento dos cargos da classe PJ-6 serA feito a 
proporqao que forem vagando os cargos das classes PJ-4 e PJ-5. 

Art. 6.° — Sao extintos, a medida que forem vagando, os seguintes cargos; 
SecretArio-Geral da Presidencia, Auditor Fiscal, Assessor Administrativo, Redator 
Principal, tres (3) Redator, Bibliotecario-Auxiliar, Zelador, Contador, Arquivista, 
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Arquivista-Auxiliar, Almoxarife-Auxiliar, Protocolista, Protocolista-Auxiliar e Ele- 
tricista-Auxiliar. 

Art. 7.° — As atribuigoes dos cargos enumerados na Tabela anexa serao defi- 
nidas no Regimento Interno ou em Instrugoes baixadas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Art. 8.° — Estende-se aos funcionarios da Secretaria do Tribunal Superior 
Eleitoral, a partir da vigencia desta lei, o disposto no artigo 1.° da Lei n.0 264, 
de 25 de fevereiro de 1948, com as alteragoes constantes do artigo 7.° da Lei 
n.0 3.890, de 18 dc abril de 1961. 

Art. 9.° — Os funcionarios do Quadro da Secretaria do Tribunal Superior 
Eleitoral ora a disposigao de outros drgaos, no Estado da Guanabara, que, ate 
trinta (30) dias apos a vigencia desta lei, nao requererem a sua transferencia para 
Brasilia, passarao a integrar, automaticamente, Quadro Suplementar do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado da Guanabara. 

Art. 10 — O pagamento do vencimento, gratificagao adicional por tempo de 
servigo e salario familia, dos funcionarios que passarem a integrar o Quadro 
Suplementar, correra por conta das dotagoes proprias atualmente atribuidas ao 
Tribunal Superior Eleitoral e que serao destacadas para o Tribunal Regions^ 
Eleitoral da Guanabara. 

§ 1.° — Aos integrantes do Quadro Suplementar nao serao pagas diarias 
ou qualquer outra vantagem especial atribuida aos demais funciondrios do Tribu- 
nal Superior Eleitoral pelo exercicio em Brasilia. 

§ 2.° — Nas propostas orgamentarias elaboradas pelo Tribunal Superior Elei- 
toral a partir da vigencia desta lei, serao previstas as despesas a serem efetuadas 
pelo Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara com o Quadro Suplementar. 

§ 3.° — Os cargos correspondentes aos funcionarios que passarem a integrar 
o Quadro Suplementar nao poderao ser preenchidos pelo Tribunal Superior Elei- 
toral, enquanto estiverem em atividade os atuais ocupantes. 

Art. 11 — Os funcionarios de que trata o artigo anterior, enquanto integrarem 
o Quadro Suplementar, nao terao direito a promogoes e sd farao jus aos aumen- 
tos de vencimentos de ordem geral, alem dos acrescimos na gratificagao por 
tempo de servigo. ■% 

Art. 12 — Cabera ao Tribunal Superior Eleitoral preencher as vagas que 
ocorrerem no Quadro Suplementar, depois de observadas as exigencias legais 
relativas a promogoes porventura cabiveis. 

Paragrafo unico — O funcionario nomeado terd exercicio, obrigatoriamentc 
em Brasilia. 

Art. 13 — O funcionario do Quadro Suplementar poderd, a qualquer tempo, 
requerer sua transferencia para Brasilia, com a conseqtiente volta ao Quadro do 
Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 1.° — Verificada a hipdtese prevista neste artigo o funciondrio nao terd 
direito a reclamar o pagamento de quaisquer vantagens que tenha deixado de 
perceber por motivo de pertencer ao Quadro Suplementar, nem pedir revisao de 
tempo de servigo para efeito de promogao. 

§ 2.° — O funciondrio que voltar para o Quadro do Tribunal Superior Eleito- 
ral passard a ter exercicio obrigatdrio em Brasilia, nao podendo ser novamente 
reincluido no_ Quadro Suplementar ou colocado, sob qualquer pretexto, a dispo- 
sigao de drgao sediado fora do Distrito Federal. 

§ 3.° — Enquanto nao for extinto o Quadro Suplementar serd aplicado o 
disposto neste artigo, no § 1.° do art. 10, e nos artigos 11 e 13, a todos os funcio- 
narios do Tribunal Superior Eleitoral que estejam, ou forem colocados, a dispo- 
sigao de qualquer drgao sediado fora do Distrito Federal. 
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§ 4.° — Os funcion&rios nomeados para o Quadro da Secretaria em virtude 
desta lei servirao em Brasilia, obrigatoriamente, pelo menos durante dois (2) 
anos, a eles se aplicando, apds o decurso desse prazo, o disposto no artigo anterior. 

Art. 14 — Cabera ao Presidente do Tribunal determinar a apostila dos titulos 
dos atuais funcionarios, ante a situaQao decorrente desta lei. 

Art. 15 — Pica o Poder Executive autorizado a abrir ao Poder Judiciario — 
JustiQa Eleitoral — Tribunal Superior Eleitoral, o credito especial de   
Cr$ 18.000.000,00 (dezoito milhoes de cruzeiros) para atender, no corrente exer- 
cicio, as despesas resultantes da presente lei. 

Art. 16 — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicaQao, revogadas 
as disposigoes em contrdrio. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
Quadro do Pessoal da Secretaria 

Numero Simbolo 
de CARGOS ou 

Cargos Nivel 

I — Cargo em Comissao 
1 Diretor-Geral   PJ 

II — Cargos isolados de provimento efetivo 
1 Secretario-Geral da Presidencia (*)   PJ 
2 Diretor de Divisao   PJ-0 
1 Auditor Fiscal (*)   PJ-0 
8 Diretor de Service   pj-1 
1 Diretor do ServiQO de Taquigrafia   PJ-1 
1 Medico   PJ-S 
1 Assessor Administrativo (*)   pj-l 
1 Redator Principal (*)   pj.2 
5 Redator (**)   pj-4 
1 Bibliotecdrio   pj-4 
1 Bibliotecdrio-Auxiliar (♦)   pj.6 
1 Zelador (*)   PJ4 
1 Arquivista (*)   pj-4 
1 Contador (*)   pj-4 
1 Arquivista-Auxiliar (*)   pj.6 
1 Almoxarife   pj-4 
1 Almoxarife-Auxiliar (*)   pj.6 
1 Protocolista (*)   pj.4 
1 Protocolista-Auxiliar (*)   pj.6 
1 Chefe de Portaria   PJ4 
5 Ajudante de Chefe de Portaria (♦)   pj.6 
1 Eletricista   pj-6 
1 Eletricista-Auxiliar (*)   PJ-10 
4 Motorista   PJ-8 
1 Mecanico   PJ-7 
1 Marceneiro   pj-9 

20 Auxiliar de Portaria (****)   pj-7 
13 Auxiliar de Portaria   pj.g 
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Niimero Simbolo 
de CARGOS ou 

Cargos N'ivel 

III — Cargos de Carreira 
6 Oficial Judiciario   pj-3 
8 Oficial Judiciario   Pj-4 

10 Oficial Judiciario   PJ-5 
14 Oficial Judiciario   PJ-6 
18 Oficial Judiciario   PJ.7 

6 Auxiliar-Judiciario   PJ-8 
9 Auxiliar-Judiciario   PJ-9 
4 Taquigrafo (***)   PJ4 
2 Taquigrafo (*)   PJ-5 
3 Taquigrafo   PJ-6 

18 Auxiliar de Limpeza   PJ-12 
24 Auxiliar de Limpeza   PJ-13 

IV — Fun?ao Gratificada 
1 Auxiliar de Gabinete do Presidente (»*»»♦)   l-F 

(*) — Extinto quando vagar 
(**) — Extinto os tres (3) primeiros cargos que se vagarem 

(***) — Extinto o primeiro cargo que vagar 
(****) — Extintos os vinte (20) primeiros cargos que se vagarem 

(•••••) — Somente podera ser preenchida apds a extinQao do cargo de Secre- 
tario-Geral da Presidencia 

Projeto publicado no Diario do Congresso Nacional, de 9 de novembro de 1961 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votaqao o Requerimento n.0 549, 

lido na bora do expediente, de urgencia para o Projeto de Lei da Camara n.0 192, 
de 1961. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. Passa-se, em conseqiiencia, a imediata 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 192, de 1961 (n.0 

3.331, de 1961, na Casa de origem), que prorroga a vigencia da atual Lei 
do Inquilinato (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra "b", 
do Regimcnto Interne, em virtude do Requerimento n.0 549, de 1961, 
aprovado na presente sessao), dependendo de 

PARECERES das Comissoes 
— de Constitui^ao e Justiga; e 
— de Finan^as. 

Tern a palavra o nobre Senador Daniel Krieger, para designar Relator, em 
nome da Comissao de Constituigao e Justiga. 

O SR. DANIEL KRIEGER (Pela ordem) — Sr. Presidente, conforme permite 
o Regimento solicito o prazo de 15 minutos, para elaborar o Parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A Mesa concede, concomitantemente, 
o prazo de 20 'minutos a todas as Comissoes que deverao emitir parecer sobre a 
materia. 

Esta suspensa a sessao. 
(A sessao e suspensa as 17 horas e 10 minutos e reaberta as 17 horas 

e 20 minutos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta reaberta a sessao. 
O Sr. l.0-Secretirio vai proceder leitura do parecer da Comissao de Constitui- 

gao e Justiga. 
fi lido o seguinte: 

PARECER N.0 807, DE 1961 
Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 

Camara n.0 192, de 1961, (na Camara n.0 3.331/61) que prorroga, ate 
31 de dezembro de 1962, a vigencia da Lei n.0 1.300, de 28 de dezembro 
de 1950, com as aiteragoes posteriores. 

Relator Sr. Lourival Fontes 
A chamada Lei do Inquilinato, n.0 1.300, de 28 de dezembro de 1950 — 

elaborada, em dellcado momento de crise, para resguardar os interesses dos 
inquilinos — que, de outro modo, ficariam sujeitos as pressoes, nao raro des- 
propositadas, dos proprietarios — vem sendo, por todos esses anos, prorrogada, 
uma vez que os motives que a determinaram ainda persistem. 

Assim, aquela lei (que alterou a Lei do Inquilinato) foi sucessivamente 
prorrogada, com pequenas modificagoes, pelas Leis n.0 2.699, de 28 de dezem- 
bro de 1955; n.0 3.085, de 29 de dezembro de 1956; n.0 3.336, de 10 die novem- 
bro de 1957; n.0 3.404, de 19 de dezembro de 1958; n.0 3.844, de 15 de dezembro 
de 1960 e n.0 3.912, de 3 die julho de 1961, sendo que esta a prorrogou ate 28 de 
fevereiro do proximo ano. 

O presente projeto, fazendo nova prorrogagao, desta vez ate 28 de dezem- 
bro de 1962, justifica-se plenamente, pois nem o Congresso, que a 15 do corrente 
entra em recesso, tera tempo suficiente para elaborar uma lei definitiva sobre 
a materia nem seria justo que, terminando sua vigencia a atual Lei do Inqui- 
linato, flcassem os inquilinos a merce do jogo especulatorio dos proprietarios. 

O problema da habitagao e um problema fundamental, constituindo, ao 
lado do da alimentagao e do vestuario, as preocupagoes maiores do cidadao, 
cujos esforgos de chefe de familia giram, principalmente, em tomo dos tres. 

Tendo a questao esse relevo, ja deveria o Parlamento ter procurado, para 
ela, solugao mais raclonal, uma vez que, pelas caracteristicas que apresenta, 
exige uma disciplinagao ampla, a fim de que se evitem injustigas e abusos, eis 
que tambem ha proprietaries que sao explorados por inquilinos. 

Quando se debateu, no Congresso, a ultima prorrogagao da lei, deliberou-se 
que seriam organizados grupos de trabalho para estudar a materia, mas sobre- 
veio a crise politico-mllltar e nao foi possivel levar avante aquele proposito. 

Acontece que, em fevereiro, quando a Lei n.0 3.912, citada, completa o seu 
ciclo, o Parlamento estara em recesso, de maneira que, nao havendo tempo para 
fazer-se uma lei definitiva, o remedio e, mats uma vez, proceder-se a pror- 
rogagao pura e simples da Lei n.0 1.300, embora sabendo que esse nao e o 
caminho ideal a seguir. 

Dlante do exposto, e como, do ponto de vista constitucional ie juridlco, nada 
ha que invalide o projeto, oplnamos por sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Lourival Fontes, Relator — Heribaldo Vieira — Lima Teixeira — Mem de Sa 
— Ary Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Lima 
Teixeira, para, na qualidade de Presidente da Comissao de Legislagao Social, 
emltlr parecer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presldenba, na qualidade de Presidente da 
Comissao de Legislagao Social, avoquei o Projeto da Lei do Inquilinato para 
oferecer parecer, e aqul dou conhecimento a Casa. 
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Quando se discutiu, no Parlamento, a Lei n.0 3.912, de 3 de julho de 1961, 
que prorrogou, a ultima vez, a Lei n.0 1.300, de 28 de dezembro die 1950 (Lei 
do Inquilinato), ficou deliberado que seriam constituidos grupos de trabalho 
a fim de elaborarem uma lei que reguiasse, em d'efinitivo, o grave problema do 
inquilinato. 

Sucede, no entanto, que sobreveio, logo apos, a grave crise politico-militar 
que redundou na implantacao, no Pais, do regime parlamentarista, e o assunto 
foi adiado, mals uma vez. 

Aproximando-se, agora, o recesso parlamentar — em cujo periodo veri- 
ficar-se-a o termino da vigencia da citada Lei n.0 3.912 — urgia que o Con- 
gresso se dedlcasse, mais uma vez, a uma solugao provisoria para o assunto, 
pois apesar das falhas e omissdes que sempre contiveram e das injusitiqas que 
propiciaram a alguns, as diversas leis de emergencia, que se vem sucedendo 
desde 1950, atenderam aos interess.es e as necessidades do maior numero, ou 
seja, dos inqullinos. 

A Camara dos Deputados, atenta a essa situagao, elaborou o presente pro- 
jeto, que prorroga, ate 31 de dezembro de 1962, a vigencia da Lei n.0 1.300, de 
28 de dezembro de 1950 (Lei do Inquilinato). 

No merito, e tendo-se em vista as circunstancias que envolvem a materia, 
a proposigao e oportuna e justa, pois, embora alguns proprletarios sofram gra- 
ves abusos, a -massa de inciuilinos fica a coberto de exploraqoes e assistido legal- 
menbe num problema fundamental, qual seja o da moradia. 

Alias, cabe notar que a prorrogacao e feita com as devidas cautelas, uma 
vez que prevalecerao, tambem, as alteragoes posteriores a Lei n.0 1.300, de modo 
que sao atenuadas, em parts, as inconveniencias que apresenta toda lei de emer- 
gencia, em geral, e, em particular, a do inquilinato. 

De qualquer modo, urge que o Parlamento encare o assunto com seriedade 
que ele exige, para que, ate dezembro de 1962, possa o problema do inquilinato 
estar definitivamente regulado em lei de carater permanente. 

Ante o exposto, por considera-Io conveniente e oportuno, esta Comissao 
opina favoravelmente ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao o projeto. 
O SR. FILINTO MtJLLER — Sr. Presidente, pego a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Fi- 
linto Miiller. 

O SR. FILINTO MtJLLER — Sr. Presidente, em varlas oportunidades em 
que o Senado examinava projetos como o que vamos votar, de prorrogagao pura 
e simples da Lei do Inquilinato. manifestei-me contrario a prorrogagao, insis- 
tindo na necessidade de ser a lei modificada de forma a toma-la mais justa. 

Cheguei a declarar, deste recinto, que considerava a prorrogagao pura e 
simples uma iniqiiidade. Realmente assim o considero. Estabelece ela um tra- 
tamento injusto em relagao aos proprletarios de imoveis, beneficiando inqulli- 
nos que, muitas vezes, nao necessitam desse beneficio. 

Declare!, oerta feita, que julgava a Lei do Inquilinato vigente, ate certo 
ponto muito afastada da moral, pelas injustigas que traz em seu bojo. 

Lutei, com varies oradores, nessa oportunidade, pela vitoria das emandas 
apresentadas, que dariam outra feigao a lei, escoimando-a de injustigas e pos- 
sibilitando a defesa dos interesses dos proprietarios, sam ferir ou prejudicar os 
dos inquilinos. 

Desta vez, entretanto, assinei o requerimento de urgencia para tramitagao 
em regime especial daste projeto que a prorroga pura e simplesmente. Agora 
devo esclarecer ao Senado por que o fiz. 
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Indo a Camara dos Deputados, em dias da semana finda, para debater 
assuntos referentes a projetos em andamento, tive a oportunidade de ouvir, do 
eminente Deputado Menezes Cortes, a afirmativa de que a Comlssao de Cons- 
tituiqao e Justiqa encaminharia a Mesa daquela Casa do Congresso um pro- 
jeto reformando, refundindo a atual Lei do Inquilinato, de forma a escoima-la 
das injusticas hoje por todos reconhecidas. 

Em tais condigoes, pareceu-me acertado admitir a prorrogagao da Lei por 
mais um ano, a fim de que possa o projeto, oriundo da douta Comisstao de 
Constituicao e Justiga da Camara, ser submetido a um exame mais tranqiiilo, 
mais sereno, mais demorado, de forma a que possamos ter, no final da proxima 
Sessao Legislativa, uma lei justa e humana. 

Estas. Sr. Presidente, as razoes por que me prontifiquei a assinar o reque- 
rimento de urgencia certo de que o compromisso sera cumprido e que, no pro- 
ximo ano, teremos uma Lei do Inquilinato que estabelega os alugueis de acordo 
com o real valor do imovel. Acabaremos assim com injusticas, como as que se 
verificam com as viuvas, que vivem exclusivamente do pequeno patrimonio 
constituido por uma ou duas casas alugadas a pessoas que tiveram seus sala- 
ries elevados mas que continuam pagando muito pouco pelas locacoes. 

Peco, pois, Sr. Presidente, ao Senado, a aprovacao da prorrogagao. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Continua em discussao o projeto. 
(Pausa.) 

Nao havendo quern pega a palavra, declaro-a encerrada. 
Em votagao. 

Os Senhores Senadores que aprovam o projeto, queiram conservar-se sen- 
tados, (Pausa.) 

Esta aprovado. Vai a sangao. 
E o seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 192, DE 1961 

(N.0 3.331-B de 1961, na Casa de origem) 
Prorroga a vigencia da atual Lei do Inquilinato. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica prorrogada ate 31 de dezembro de 1962, a vigencia da Lei 

n.0 1.300, de 28 de dezembro de 1950, com as alteragoes posteriores. 
Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao revogadas as 

disposigoes em contrario. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa redagao final que vai 

ser lida. 
E lido o seguinte 

PARECER N.0 808, DE 1961 

Redagao final do Projeto de Lei da Camara n.0 122, de 1961 
(n.0 1.861-D/60, na Camara). 

Relator: Sr. Menezes Pimentel 
A Comlssao apresenta a redagao final (fls. anexas) do Projeto de Lsi da 

Camara n.0 122, de 1961 (n.0 1.861-D/60, na Camara), que autoriza o Poder 
Executivo a instituir a Fundagao Universidade de Brasilia, e da outras provi- 
dencias. \ 

Sala das Comissoes, 6 de dezembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente — 
Menezes Pimentel, Relator — Daniel Kricger — Ary Vianna. 
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ANEXO AO PARECER N.0 808, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Lei da Camara n.0 122, de 1961 (n.0 

1.861-D/60, na Camara). que autoriza o Poder Executive a instituir a 
Funda?ao Universidade de Brasilia, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica o Poder Executive autorizado a instituir, sob a denominaQao 

de Funda?ao Universidade de Brasilia, uma Fundagao que s.e regera por esta- 
tutos aprovados por da ere to do Presldente do Conselho de Ministros. 

Art. 2.° — A Fundagao sera uma entidade autonoma e adquirira personaii- 
dade juridica a partir da inscriqao no Registro Civil das Pessoas Juridicas, do 
seu ato constitutivo, com o qual serao apresentados os Estatutos e o decreto 
que os aprovar. 

Art. 3.° — A Fundagao tera por objetivo criar e mantar a Universidade de 
Brasilia, instituicao de ensino superior de pesquisa e estudo em todos os, ramos 
do saber e de divulgacao cientifica, tecnica e cultural. 

Art. 4.° — O Patrimonio da Fundagao sera constituido: 
a) pela dotagao de Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhao de cruzeiros) a que se 

refere o art. 1.° e pelas rendas das a?6es ordinarias nominativas da Companhla 
Sidenirgica Nacional pertencentes a Unlao; 

b) pelos terrenes destinados, no Piano Piloto, a construgao de uma Univer- 
sidade em Brasilia; 

c) pelas obras de urbanizagao e de instalagao de servigos publicos na area 
da Cidade Universitaria, a serem construidos pela Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital, sem indenizagao, nas condigoes do art. 17, da Lei n.0 2.874, de 
10 de novembro de 1956; 

d) pelos edificios necessaries a instalagao e funcionamento da administra- 
gao, da biblioteca central, da estagao radiodifusora, do departamento editorial, 
do centro recreative e cultural a serem construidos pela Companhla Urbaniza- 
dora da Nova Capital nas condigoes da alinea anterior; 

e) pelos terrenos das 12 (doze) superquadras urbanas, em Brasilia, que Ihe 
serao doados pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital; 

f) pela metade dos lucres anuais da Radio Nacional que serao aplicados 
na instalagao e manutengao da Radio Universidade de Brasilia; 

g) pela dotagao de Cr$ 50.000.000,00 (cinquenta mllhoes de cruzeiros), na 
forma do art. 19, destinados a constituir um fundo rotativo para edlgao de 
obras cientificas, tecnicas e culturais, de nivel universitario, pela Editora Uni- 
versidade de Brasilia: 

h) pelas doagoes e subvengoes que Ihe venham a ser feitas ou concedidas 
pela Uniao, pelo Distrito Federal e por entldades piibllcas ou partlculares. 

§ 1.° — Os bens e direltos da Fundagao serao utillzados ou aplicados exclu- 
sivamente para a consecugao de seus objetivos, podendo para tal fim ser aliena- 
dos, com excegao dos mencionados nas alineas b, c e d. 

§ 2.° — No caso de extinguir-se a Fundagao, seus bens e direitos serao incor- 
porados ao Patrimonio da Uniao. 

Art. 5.° — O Presldente da Republica deslgnara por decreto o represen- 
tante da Uniao nos atos de instituigao da Fundagao. 

Paragrafo unico — Esses atos compreenderao os que se tornarem neces- 
sarios a integragao no patrimonio da Fundagao dos bens e direitos a que se 
referem as alineas a, b, e, f, e h do art. 4.° e a respectiva avaliagao. 

Art. 6.° — Para manutengao da Fundagao, o orgamento federal consignara, 
anualmente, recursos, sob a forma de dotagao global. 
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Art. 7.° — A Fundagao sera administrada por um Conselho Diretor, com- 
posto por 6 (seis) membros e 2 (dois) suplentes escolhidos, uns e outros, entre 
pessoas de ilibada reputa^ao e notoria competencia e se renovara, cada 2 (dois) 
anos, pela sua metade. 

§ 1.° — O Conselho Diretor elegera o seu Presidente. 
§ 2.° — O Presidente do Conselho Diretor exercera as fungoes de Presidente 

da Fundagao © tera o titulo de Reitor da Universidade. 

Art. 8.° — Os membros do Conselho Diretor exercerao mandate por 4 (qua- 
tro) anos podendo ser reconduzidos. 

§ 1.° — Os membros e suplentes do primeiro Conselho Diretor serao desig- 
nados por livre 'escolha do Presidente da Republica, sendo a metade para perio- 
do de 4 (quatro) anos e a outra metade para period© de 2 (dois) anos. 

§ 2.° — A renovagao do Conselho se fara por escolha e nomeagao do Presi- 
dente da Republica entre os nomes de uma lista triplice apresentada, para 
cada vaga, pelo Conselho Diretor. 

Art. 9.° — A Universidade sera uma unidade organica integrada por Insti- 
tutes Centrals de Ensino e de Pesquisa e por Faculdades destinadas a forma- 
gao proflssional, cabendo: 

I) aos Institutes Centrals, na sua esfera de competencia: 
a) mlnistrar curses basicos, de ciencias, ietras e artes; 
b) formar pesquisadores e especiallsas; e 
c) dar cursos de pos-graduagao e realizar pesquisas e estudos nas respectivas 

especlalldades. 
II) As Faculdades, na sua esfera de competencia: 
a) ministrar cursos de graduagao para formagao profissional e tecnica; 
b) ministrar cursos de especializagao e de pos-graduagao; 

c) realizar pesquisas e estudos nos respectivos campos de aplicagao cienti- 
fica, tecnologica e cultural. 

Art. 10 — A Universidade de Brasilia se empenhara no estudo dos proble- 
mas relacionados com o desenvolvimento economlco, social e cultural do Pais e, 
na medlda de sua possibilidade, na colaboragao as entidades publlcas e privadas 
que o sollcitarem. 

Art. 11 — A estrutura da Universidade e dos estabelecimentos componentes 
e as relagoes entre os mesmos e as respectivas areas de competencia serao orga- 
nizadas e definidas em Estatutos a serem elaborados pelo Conselho Diretor e 
aprovados por decreto do Presidente do Conselho de Ministros. 

Art. 12 — O Conselho Diretor elegera livremente o Vice-Reitor, que tera 
fungoes executivas e didaticas definidas nos Estatutos da Universidade devendo 
sua escolha recair em pessoa de Ilibada reputagao e notoria competencia. 

Art. 13 — A Universidade gozara de autonomia didatica, admlnistrativa, 
flnancelra e disciplinar, nos termos dos Estatutos da Fundagao e dos seus pro- 
prlos estatutos. 

Art. 14 — Na organizagao de seu regime didatico, inclusive de curriculo de 
seus cursos, a Universidade de Brasilia nao estara adstrita as exigencias da 
leglslagao geral do ensino superior, ressalvado o disposto no paragrafo unico 
deste artlgo e no art. 15. 

Paragrafo unico — Para que seus diplomas profissionais possam conferir 
as prerrogativas legais aos respectivos titularss, deverao ser observados, pela 
Universidade de Brasilia, os seguintes principios: 
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1. a duragao de seus cursos profissionais, incluindo a dos correspondentes 
cursos basicos, minlstrados pelos Institutos Centrals nao podera ser inferior ao 
padrao minimo, instituido pela legislacao geral; 

2. nao pod'era ser eliminada discipllna que a legislacao geral con.sidere 
obrigatoria, o que nao impede, tendo em vista a formagao de profissionais 
especializados, que qualquer delas possa ser mlnlstrada com extensao maior ou 
menor que a prevista na referida legislaqao; 

3. nao podera ser diapensada a obrigatoriedade da freqiiencia dos alunos 
regulares as aulas tedricas ou praticas e aos d'emals trabalbos escolares, mas 
poderao ser abolidas quaisquer formulas admitidas pela legislacao geral e que 
importem, indiretamente, em dispensa de freqiiencia. 

Art. 15 — Os estatutos da Universidade organlzarao a carreira do ma- 
glstrado, escalonando os diversos cargos e os graus universitarios corresponden- 
tes, observandp, quanto ao provimento efetivo das catedras, o concurso de Titu- 
los e Provas. 

Art. 16 — Os orgaos deliberativos e consultivos da Universidade e de seus 
Institutos Centrals e Faculdades serao organizados nos termos dos Estatutos a 
que se refere o art. 11. 

Paragrafo linico — O Conselho Dire tor sera assistido, ate a instalaqao dos 
orgaos deliberativos e consultivos da Universidade, por tantos coord'enadores 
quantos forem os institutos e faculdades em fase de criaqao sendo coordenadores 
designados pelo Reitor com aprovagao previa d Conselho Diretor. 

Art. 17 — Os contratos do pessoal docente, tecnico e ad'ministrativo da 
Fundagao e da Universidade, reger-se-ao pela Legislacao do Trabalho, podendo, 
tambem, ser para elas requisitado pessoal do service piiblico e das autarquias. 

§ 1.° — O quadro d'o pessoal docente, tecnico e adminlstratlvo da Pundacao 
e da Universidade sera fixado pelo Conselho Diretor e admitido com aprovacao 
deste, pelo Reitor, nao podendo ser alterado numericamente dentro do prazo para 
o qual foi organizado. 

§ 2.° — Nenhum docente ou funcionario tecnico sera admitido sem que 
proceda a instalagao do respectivo servico. 

Art. 18 — Fica aberto ao Ministerio da Ed'acacao e Cultura o credito espe- 
cial de Cr$ 1.000.000.000,00 (urn bilhao de cruzeiros), destinado a custear a 
construgao dos edificios da Universidade de Brasilia. 

Art. 19 — Fica aberto ao Ministerio da Ed'ucacao e Cultura o credito suple- 
mentar de Cr$ 50.000.000,00 (cinquenta mllhoes de cruzeiros), a verba que espe- 
cifica Verba 3, Services e Encargos — Auxilios, Contribuigoes e Subvengoes — 
Subvencoes Fundagao Universidade de Brasilia, Dotagao para constituir fundo 
rotativo da Editora Universidade de Brasilia. 

Art. 20 — A Fundagao Universidade de Brasilia podera importar, livre- 
mente, com isengao de direitos alfandegarios e sem licenca previa, os equipa- 
mentos de laboratorio, as publicacoes e os materiais cientificos e didaticos de 
qualquer natureza de que necesslte, ficando-lhes assegurada cobertura cambial 
prioritaria e automatica a taxa mais favoravel de cambio. 

Art. 21 — £: assegurada a Fundagao Universidade de Brasilia isengao de 
quaisquer impostos, direitos e taxas alfandegarias, exceto a de previdencia social 
bem como franquia postal telegrafica. 

Art. 22 — Mediante termo lavrado no Ministerio da Fazenda serao transfe- 
ridas para a Fundagao Universidade de Brasilia, as rend'as do corrente ano das 
agoes referidas no art. 4.° 

Art. 23 — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposicoes em contrarlo. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A redagao final que acaba de ser 
lidas e de materia apreciada em regime de urgencia, independe, portanto, de pu- 
blicagao. Em discussao. (Pausa.) 
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Nao havendo quem queira discuti-la, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram parmanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. O projeto vai a sangao. (Pausa.) 
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1° Secretario. 

£ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 554, DE 1961 

Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa 
de intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 131, de 1961, a fim de que figure na Ordem a'o Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 11 de dezembro de 1961. — Fausto Cabral. 
O SR. MEM DE SA (Pela ordem) — Sr. Presidente, solicito a V. Ex.a faga ler 

a emsnta do projeto. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Pego ao Sr. l.0-Secretario proceda a 

leltura da ementa. 
O Sr. l.0-Secretario precede a leitura da seguinte 

EMENTA: 
Autoriza a abertura do cred'ito especial de 1.200.000.000,00 para a 

reconstrucao da Barragem de Oros no Estado do Ceara e da outras 
providencias. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O requerimento nao depende de 
apoiamento, nem de discussao. 

Em votagao. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 
O projeto figurara na Ord'em do Dia da proxima sessao. 
Esta esgotada a materia constante da Ordem do Dia. 
Tern a palavra o nobre Senador Vivaldo Lima, orador inscrito para esta 

oportunidade. (Pausa.) 
Nao esta presente. 

Nao ha mals oradores inscrltos. (Pausa.) 
Nao havendo quem pega a palavra, vou encerrar a sessao, convocando antes 

os Senhores Senadores para uma sessao extraordinaria, hoje, as 21 horas, com 
a seguinte: _ ORDEM DO DIA 

1 

Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 49, de 1961, de autoria da 
Comlssao Diretora que suprime expressao constante do art. 1.° da Resolugao 
n0 9 de 1960 (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio 
concedlda na sessao anterior a requerimento do Sr. Senador Cunha Mello) 
tendo 

PARECERES (n.08 803 e 804, de 1961) das Comissoes de Constituigao e Justiga, 
favoravel com substltutivo; de Finangas, favoravel ao substitutivo. 

2 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.o 131, de 1961 (n.0 699, 
de 1960, na Casa de origem) que autoriza a abertura do credito especial de 
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Cr$ 1.200.000.000,00, para a reconstru?ao da barragem de Oros, no Estad'o do 
Ceara, e da outras providencias (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispen- 
sa de intersticio, concedida na sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador 
Fausto Cabral) tend'o 

PARECERES FAVORAVEIS das COmissoes de Transportes, Comunicagdes e 
Obras Piiblicas e de Finangas. 

3 
Discos^ao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 180, de 1961 m.0 2.150, 

de 1960, na Casa de origem) que autoriza o Poder Executlvo a abrir, pelo Minis- 
terio das RelaQoes Exteriores, o crcdito especial de CrS 202.525.600,00 para 
atender ao pagamento das d'espesas de pessoal e obras a cargo da Comlssao Mista 
Ferroviaria Brasileiro-Boliviana, tendo 

PARECER FAVORAVEL sob n.0 792, de 1961, da Comissao de Finangas 
Esta encerrada a sessao. 

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



247.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 11 de dezembro de 1961 

PRESIDENCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores; 
Cunha Mello — Vivaldo Lima — Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira 

— Sebastiao Archer — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — 
Fausto Cabral — Fernando Tavora — Menezes Pimentel — Dix-Huit Rosado — 
Argemiro de Figueired'o — Ruy Carneiro — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira 
  Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vleira — Ovidio Teixeira — 
Lima Teixeira — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto 
Marinho — Moura Andrade — Lino de Mattos — Joao Villasboas — Filinto Miiller 
Alo Guimaraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan — Irlneu Bornhausen — 
Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTS (Cunha Mello) — A lista de presen?a acusa o compa- 
recimento d'e 35 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 

PARECERES 
PARECER N.0 809, DE 1961 

Da Comissao de Constitui?ao e Justica, sobre o projeto de Decreto 
Legislativo n.0 12, de 1961 (n.0 81-A/61, na Camara dos Deputados), que 
fixa o subsidio do Presidente da Repiiblica, no periodo presidencial de 
1961 a 1966. 

Relator: Sr. Nogueira da Gama 
1. O Projeto de Decreto Legislativo n.0 81-A/61, que fixa os subsidies do Pre- 
sidente da Repiiblica no periodo presidencial de 1961 a 1966, foi apresentado a 
Comissao de Finangas da Camara dos Deputados em 27 de julho de 1961 pelo seu 
llustre membro Deputado Carvalho Sobrinho, sendo all aprovado unanimemente. 
2. Em sua redagao inicial, previa o projeto tambem sobre os vencimentos 
do Vice-Presidente da Repiiblica, mas o texto aprovado, em sessao de 26 de 
agosto ultimo, quando ainda existia aquele cargo, nao mais continha essa parte. 
3, O projeto fixa os subsidies do Presidente da Repiiblica, para o citado 
periodo em trezentos mil cruzeiros (Cr$ 300.000,00) mensais (art. 1.°). A titulo 
de representagao percebera ainda o Presidente da Repiiblica a importancia de 
oitenta mil cruzeiros (Cr$ 80.000,00) mensalmente (art. 2.°). 
4, Sem entrar na apreciagao desses quantitativos, por se tratar de mat^ria 
da competencia da douta Comissao de Finangas, embora razoaveis se mostrem 
em face da atual conjuntura economico-financeira do pais, somos pela aprova- 
gao do Projeto, que se enquadra na competencia exclusiva do Congresso Nacional 
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'Constituigao Federal, art. 66, inciso IX), e assim se apresenta inatacavel do 
ponto de vista juridlco-constitucional. 

Sala da^ Comissoes, 20 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Nojueira da Gama, Relator — Lourival Fontes — Heribaldo Vieira — Viraido 
lama — Milton Campos — Aloysio de Carvalho. 

PARECER N.0 810, DE 1961 
Da Comissao de Finan^as ao Projeto de Decreto Legislative, n® 12, 

de 1961 (n.® 81-A, de 1961, na Camara), que dispde sobre a fixa^ao do 
subsidio do Presidente da Republica, no period© presidencial de 1961 a 
1966. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
O presente projeto de Decreto Legislative dispoe sobre a fixacao d'o subsidio 

do Presidente da Republica. no periodo presidencial de 1961 a 1966. 
Na forma do projeto dito subsidio sera de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil 

cruzeiros) mensais, a este acrescentando-se a importancia de Cr$ 80.000,00 (oiten- 
ta mil cruzeiros) a titulo de representagao. 

Do ponto de vista financeiro a proposigao nao oferece reparos. O subsidio 
fixado parece-nos ajustado ao valor atual da moecfa, sendo de se esperar, ate, que 
a fim do mandate, venha a impor sacrificios o titular da Presidencia da Republica, 
dad'a a constante desvalorizagao do cruzeiro. 

Nestas condigoes, a Comissao de Finangas e de parecer favoravel ao projeto. 
Sala das Comissoes, 7 de dezembro tie 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 

Fausto Cabral, Relator — Jarbas Maranhao — Ary Vianna — Victorino Freire  
Mem de Sa — Ruy Palmeira — Milton Campos — Irineu Bornhausen 

PARECER N.® 811, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.® 149, 

de 1961 (n.° 3.099-A, de 1961, na Camara) qu© 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 gratificagao adicional. 

Relator: Sr. Ary Vianna 
O presidente do Tribunal de Contas da Uniao, atraves do Aviso n,® 494, 

de 1958, oficiou a Camara q'os Deputados, requerendo a formulagao de um proje- 
to de lei autorizando a abertura de um credito especial de Cr$ 107.100,00 para 
ocorrer ao pagamento de gratificagao adicional devida ao Ministro Rubem Ma- 
chado Rosa. 

O projeto de lei que ora relatamos visa a atender ao fim mencionado. Como 
bem acentua o parecer da Comissao de Finangas da outra Casa do Congresso 
Nacional, o citado Aviso justlfica plenamente a medida. 

Nessas condigoes, a Comissao de Finangas e de parecer favoravel a este 
projeto de lei. 

Sala das Comissoes, 7 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Ary Vianna, — Relator — Jarbas Maranhao — Victorino Freire — Milton 
Campos — Ruy Palmeira — Mem de Sa — Fausto Cabral — Irineu Bornhausen. 

PARECER N.® 812, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.® 158, 

de 1961 (n.® 1.102-B/59, na Camara), que autoriza o Poder Executive a 
abrir, pelo Ministerio da Fazenda (Tribunal de Contas), o credito espe- 
cial de Cr$ 234.175,00 para pagamento da diferenga de vencimentos e 
gratificagao adicional ao Ministro Rubem Machado da Rosa. 

Relator: Sr. Ary Vianna 
O projeto de lei que ora relatamos autoriza o Poder Executive a abrir, pelo 

Ministerio d'a Fazenda, o credito especial de CrS 234.175,00. destinado ao paga- 
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mento de "diferenQa de vencimentos" e "gratificacao adicional", devidas ao Mi- 
nistro Rubem Machado Rosa, do Tribunal de Contas da Uniao. 

Trata-se de divida decorrentc da aplica^ao d'a Lei n.0 3.414, de 20 de junho 
de 1958, ao caso do citado titular do Tribunal de Contas da Uniao e apurada em 
processo regular, conforme acentua, no oficio dirigido a Camara dos Deputad'os, 
o presidente da relerida Corte. 

Nessas condiQdes, a Comissao de Finangas opina pela aprovagao do presente 
projeto de lei. 

Sala das Comissoes, 7 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Ary Vianna, Relator — Jarbas Maranhao — Victorino Freire — Fausto Cabral — 
Milton Campos — Irineu Bornhausen — Ruy Palmeira — Mem de Sa. 

PARECER N.0 813, DE 1961 

Da Comissao de Finan?as, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 160, 
de 1961 (n.0 881-B/59, na Camara), que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministerio do Trabalho e Previdencia Social, o credito espe- 
cial de CrS 78.000,00 para pagamento de gratificacao adicional a Crisan- 
thcmo Pontes de Carvalho e Souza, auxiliar administrativo. 

Relator: Sr. Ary Vianna 
O projeto de lei que ora relatamos, autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministerio do Trabalho e Previdencia Social, o credito especial de 
Cr$ 78.000,00, para socorrer ao pagamento de gratificacao adicional devida a 
Crisanthemo Pontes de Carvalho e Souza, Auxiliar Administrativo, ref. 28, da 
Comissao Federal de Abastecimento e Precos. 

A divida corresponde ao direito de percepcao da mencionada gratificacao 
nos exercicios de 1957 e 1958. 

Tratando-se de projeto de lei oriundo de Mensagem do Poder Executivo, 
devidamente acompanhada de exposicao de motivos do Ministro competente, 
atraves da qual fica comprovado o direito ao recebimento dos atrasados pelo 
servidor citado, a Comissao de Financas e de parecer favoravel ao presente 
projeto de lei. 

Sala das Comissoes, 7 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Ary Vianna, Relator — Jarbas Maranhao — Fausto Cabral — Irineu Bornhausen 
 Ruy Palmeira — Victorino Freire — Milton Campos — Mem de Sa. 

PARECER N.0 814, DE 1961 

Da Comissao de Financas ao Projeto de Lei da Camara n.0 177, de 
1961 (n.0 2.934-A de 1961, na Camara), que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, ao Poder Judiciario — Tribunal 
Regional Eleitoral de Pcrnambuco, o credito especial de Cr$ 65.000,00, 
para pagamento de dcspesas rcalizadas no ano de 1959, com substitui- 
Cocs de funcionarios da Secretaria do mesmo orgao. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 

O Projeto de Lei n.0 177, de 1961, de autoria da Comissao de Orcamento e 
Fiscalizagao Flnanceira da Camara dos Deputados, autoriza o Poder Exectuivo 
a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, ao Poder Judiciario — Tribunal Regional 
Eleitoral de Pemambuco — o credito especial de Cr$ 65.000,00 (sessenta e cinco 
mil cruzeiros), para pagamento de despesas realizadas, no exercicio de 1959, 
com a substituigao de funcionarios da Secretaria do referido orgao. 

Nada ha de significative a dizer a respeito do presente projeto. Elaborado 
a pedldo do orgao interessado, enquadra-se no processo geral de pagamento das 
substltuigoes. 

Nestas condigoes, a Comissao de Finangas opina pela sua aprovagao. 
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Sala das Comissoes, 7 de dezembro de 1961. — Daniel Krleger, Presidente 
— Fausto Cabral, Relator — Victorino Freire — Milton Campos — Ary Vianna 
— Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Irineu Bornhausen — Mem de Sa. 

PARECER N.0 815, DE 1961 
Da Comissao de Constitui^ao e Justi^a, sobre o Projeto de Lei da 

Camara n.® 180, de 1958, que estende os beneficios da Lei n.® 3.267 de 
25 de setembro de 1957, aos atuais subtenentes, suboficiais e sargentos 
do Exercito e da Aeronautica (1.® Grupo de Ca?a) que participaram das 
opera^oes de guerra na Italia como integrantes da Forca Expedicionaria 
Brasileira, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Daniel Krleger 
Visa o presente projeto a estender os beneficios da Lei n.0 3.267, de 25 de 

setembro de 1957, aos atuais subtenentes, suboficiais e sargentos do Exer- 
cito e da Aeronautica (1° Grupo de Caga) que tomaram parte nas operagoes 
de guerra na Italia como integrantes da Forga Expedicionaria Brasileira, porta- 
dores da Medalha de Campanha na Italia e que satlsfagam as seguintes con- 
digoes: 

a) ja se habilitaram ou venham a habilitar-se, dentro do prazo de 
3 (tres) anos, a contar da data da publicagao da lei em projeto, com 

o Curso de Comandante de Pelotao, Segao ou Equivalente, Cursos e 
Estagios da Escola de Especialistas de Aeronautica e ex-Escola Tecnica 
de Aviagao 

b) estejam habilitao'os pela selegao pre vista no paragrafo unico do 
art. 18 do Decreto n.® 8.401, de 16 de dezembro de 1941, alterado pelos 
Decretos n.^ 11.848, de 6 de margo de 1943, e 13.570, de 4 de outubro 
de 1943, 

Estabelece, ainda, o projeto que os militares nao habilitados nos cursos 
previsto sacima serao automaticamente incluidos nos referidos cursos, a fim 
de cumprirem as exlgencias da lei; e os beneficiados com a aludida extensao da 
Lei n.® 3.267 serao incluidos, independente de vagas, nos quadros existentes ou 
nos que forem criados em substituigao. 

Finalmente, dispoe a proposigao em exame que nenhum venclmento ou van- 
tagem psrceberao, a titulo d'e atrasados, os militares assim beneficiados. 

A Lei n.® 3.267, cuja extensibilidade ora se propde, e decorrente da Lei 
n.° 1.782, de 24 de dezembro de 1952, que concedeu aos Subtenentes e Sargentos 
participantes da Campanha da Italia como integrantes da FEB e habilitados 
com o Curso de Comandante de Pelotao, ou equivalente, o dlreito a promogao 
automatica ao posto de 2.® Tenente, sendo incluidos no Quadro Auxiliar de 
Oficiais (QAO), caso houvessem vagas, ou ficando agregados ao mesmo Quadro, 
aguardando-as, se nao existlssem. 

Muitos subtenentes e sargentos, embora matriculados nos mesmos cursos, 
nao puderam conclui-los, por haverem se afastado do pais como integrantes da 
FEB, deixaram de beneficiar-se com a promogao. E a Lei n.® 3.267 reparou essa 
injustiga, estendendo-lhes iguais direltos. 

O projeto, como dissemos, vem beneficiar, com iguais direitos, outros subte- 
nentes, suboficiais e sargentos do Exercito e da Aeronautica. Em plenario, fol-lhe 
aditada emenda (n.° 1), dando nova redagao ao art. 1.® e mandando acrescentar 
no § 1.® do mesmo artigo, depois da expressao "as exigencias da lei", as palavras 
"antes da promogao". 

A emenda procura dar ao citado art. 1.® red'agao mais consentanea com os 
reais objetivos do projeto, a fim de conceder os beneficios somente aqueles sub- 
tenentes, suboficiais e sargentos que hajam sido promovidos ainda quando de 
sua estada na Italia. 
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Do ponto de vista juridico-constitucional, nada ha a opor ao projeto, assim 
como a emenda. Assim, manifestamo-nos pela aprovagao de ambos. 

fi o parecer. 

Sala das Comissoes, 9 de dezembro d 1959. — Lourival Fonts, Presidente — 
Daniel Krieger, Relator — Attilio Vivacqua — Menezes Pimcntel — Rui Carneiro 
— Joao Villasboas e Mourao Vieira. 

PARECER N" 816, DE 1961 
Da Comissao de Seguran^a National sobre emenda oferecida ao Pro- 

jeto de Lei da Camara n.0 180, de 1958 (n.0 3.264-B, de 1957, na Camara), 
que estcnde os beneficios da Lei n.0 3.267, de 25 de setembro de 1957, 
aos atuais subtenentes, suboficiais e sargentos do Exercito e da Aeronau- 
tica (1.° Grupo de Ca^a) que participaram das operacoes de guerra na 
Italia como integrantes da FEB, e da outras providencias. 

Relator. Sr. Zacharias da Assumpgao 
Em virtude de ter recebido emend'a em plenario, voita ao estudo desta Comis- 

sao o Projeto de Lei da Camara n.0 180, de 1958, que estende os beneficios da Lei 
n.0 3.267, de 25 de setembro de 1957, aos atuais subtenentes, suboficiais e sargen- 
tos do Exercito e da Aeronaautica (1.° Grupo de Caga) que participaram das 
operagdes de guerra na Italia como integrantes da FEB, e da outras providencias. 

Sobre o projeto ja teve ocasiao de pronunciar-se este 6rgao Tecnico, mani- 
festando-se pela sua rejeigao, a vista nao so das informagoes prestadas pelos 
ministerios milltares, como tambem pelos impedimentos de ordem juridico-cons- 
titucional que o mesmo apresenta. 

A emenda que ora cabe a esta Comissao examinar visa aos seguintes obje- 
tlvos: 

1.°) alterar o artigo 1.° do projeto, para dar-lhe a seguinte redagao: 

"Art. 1.° — Sao extensivos os beneficios da Lei n.0 3.267, de 25 de 
setembro de 1957, aos suboficiais, subtenentes e sargentos, que tendo 
partlcipado da Campanha da Italia, foram promovidos a graduagao de 
sargentos antes do regresso ao Brasil, sao portadores da medalha de 
Campanha e que: 

a) ja se habilitaram ou se venham a habilitar, dentro do prazo de 
3 (tres) anos a con tar da data da publicagao da presente lei, com o 
Curso de Comandante de Pelotao, Segao ou equivalente, Cursos e Esta- 
gios da Escola de Especialista da Aeronautica e ex-Escola Tecnica de 
Aviagao. 

b) estejam habilitados pela selegao prevista no paragrafo unico do 
artigo n.0 13 do Decerto n.0 8.401, de 16 de dezembro de 1941, alterado 
pelos Decretos n.0s 11.848, de 6 de margo de 1943, e 13.570, de 4 de outu- 
bro de 1943. 

2.° — modificar o paragrafo 1.° do artigo 1° do projeto, para acres- 
centar-lhe, in fine, a seguinte expressao: "antes de promogao." 

Como se observa, a inovagao que a emenda apresenta e referente a limitagao 
do beneficlo legal aqueles que, tendo partlcipado da campanha da Italia foram 
promovidos a graduagao de sargentos antes do regresso ao Brasil. 

A mcdlda, como se ve, e inteiramente inocua, eis que todos os promovidos 
na Itdlia foram beneficiados pela Lei n.0 3.267, de 25 de setembro de 1957. 

Em verdade, o que se pretende com a emenda, embora a sua redagao assim 
nao expresse, e outorgar as prerrogativas da supracltada lei aqueles que, embora 
nao efetivamente promovidos a data do beneficio legal, estavam em condigoes 
de se-lo, por via de encaminhamento dos respectivos atos administrativos. 
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For outro lado, a emenda, por nao corrigir as demais falhas do projeto, nao 
elide as consideragoes que fizemos em tomo do mesmo, o qual, convem repetir, 
cria cargo em servico existente e altera a lei de fixagao das Forgas Armadas, ini- 
ciativas que, por forga de dispositive constitucional, so podem ser tomadas pelo 
Presidente da Republica. 

Em face do exposto, opinamos pela rejeigao da emenda. 

Sala das Comissoes, 2 de julho de 1961. Zacharias de Assumpgao, Presidente — 
Sergio Marinho, Relator — Silvestre Pericles — Miguel Couto — Jarbas Maranhao 
— Jefferson de Aguiar. 

PARECER N.0 817, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre emenda ao Projeto de Lei da Camara 

n.0 180, de 1958 (na Camara, n.0 3.2G4-B/57), que estende os beneficios 
da Lei n.0 3.267, de 25 de setembro de 1957, aos atuais subtenentes, sub- 
oficiais e sargentos do Exercito e da Aeronautica (1.° Grupo de Caga) 
que participaram das operagoes de guerra na Italia como integrantes da 
FEB e da outras providencias. 

Relator: Sr. Ari Vianna 
Volta ao exame desta Comissao, por haver recebido emenda em Plenario, o 

Projeto de Lei da Camara n.0 180, de 1958, que estende os beneficios da Lei 
n.0 3.267, de 25-9-57, aos atuais subtenentes, suboflciais e sargentos do Ex6rcito 
e da Aeronautica (1.° Grupo de Caga), que participaram das operagbes de guerra 
na Italia e da outras providencias. 

A emenda da nova redagao ao art. 1.°, modificando, por inteiro, toda a disci- 
pllna dos beneficios que a proposigao vinda da Camara outorga aos nossos ex- 
pracinhas da Forga Expedicionaria Brasileira. E modlfica restringindo esses bene- 
ficios. 

Ora, o projeto ja foi exaustivamente examinado por este orgao tecnico, que 
Ihe ofereceu parecer favoravel. 

Coerentes com o nosso ponto de vista ja manifestado, nao vemos por que 
aceitar as modificagoes que a emenda pretende introduzlr na proposigao. 

Somos, assim, pela rejeigao da emenda. 
Sala das Comissoes, 7 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 

Ary Vianna, Relator — Ruy Palmeira — Victorino Freire — Jarbas Maranhao — 
Mem de Sa — Milton Campos — Fausto Cabral — Irineu Bomhausen. 

PARECER N.0 818, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre emendas ao Projeto de 
Lei do Senado n.0 2, de 1957, que consolida a legislagao sobre a situagao 
juridica dos procuradores de autarquias federals e da outras providencias. 

Relator: Sr. Daniel Krieger 
Por haver recebido varias emendas, quando submetido a segunda discussao, 

volta ao exame deste orgao o Projeto de Lei do Senado n.0 2, de 1957, que conso- 
lida a legislagao referente a situagao juridica dos procuradores de autarquias 
federals e da outras providencias. 

Passamos, pois, a apreciar essas emendas. 

EMENDA N.0 1 
Esta emenda, aditiva, passaria a constituir o art. 1.° do projeto, alterando-se 

a numeragao dos arts. 1.° e 31. 

O novo dispositive, definldor e ampliativo das atribuigoes dos Procuradores 
das autarquias federals, impbe-se, na verdade, como decorrencla da Lei n.0 2.123, 
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de 1953, que deu a esses servidores encargos identicos aos dos membros do Minis- 
terio Publico da Uniao, orgao auxiliar e de cooperaqao dos Procuradores da 
Republica. 

Parecer favoravel. 
EMENDA N.0 2 

Acrescenta paragrafo ao art. 4.°, dispensando a funcionarios bachareis em 
Direito, que tenham exercido, a qualquer titulo, as funqoes de Procurador, a pres- 
ta<;ao de concurso de provas para ingresso na carreira. 

A emenda, sem duvida, desvirtua o principio da sele^ao e da universidade dos 
concursos, inscrlto na Carta Magna. 

Parecer contrarlo. 
EMENDA N.o 3 

Substitui o § 5.° do art. 4.° por um artigo e paragrafo unico, disciplinando 
criterios de aferigao de titulos para efeito de concurso. Trata-se, sem duvida, de 
materia regulamentar, incomportavel, ao nosso ver, no corpo do projeto, em aten- 
gao a melhor tecnica legislativa. Demais, a regulamentagao preconizada e copia 
fiel do texto Inserto nas "Instrugoes Gerais Reguladoras do oCncurso para Cargo 
de Procurador da Republica do Ministerio Publico Federal" (Dec. n.0 37.622, de 
21-7-1955), que podera ser adotado pela Administragao autarquica. 

Parecer contrario. 
EMENDA N.0 4 

Esta emenda incide sobre o art. 4.°, § 2.°, do projeto, que trata da composigao 
das bancas examinadoras. Manda a emenda que a representagao do Conselho da 
Ordem dos Advogados se faga, nao com os membros da Secgao do Distrito 
Federal, mas, sim, "Secgao do Estado em que a autarquia for sediada". 

A emenda se justlfica, e a ela damos aprovagao, nos termos de subemenda 
que apresentaremos. 

EMENDA N.0 5 

De intelra procedencia esta emenda ao 5 1.° db art. 5.°, relative a composi- 
gao de Comissao organizadora de listas de promogao por merecimento. Manda 
esta emenda que, em vez de "outros servidores da autarquia, de categorla mais 
elevada", diga-se: "de outros procuradores de categoria mais elevada". Igual- 
mente ao que sucede com as normas atinentes ao Ministerio Publico da Uniao, 
nao devem compor a referida Comissao pessoas estranhas ao quadro de Procura- 
dores. 

Parecer favoravel. 
EMENDA N.0 6 

O § 10 do art. 4.° sobre que incide esta emenda, estabelece que "a posse e o 
exercicio deverao verlflcar-se no prazo de 30 (trinta) dlas, contados da publicagao 
do ato da nomeagao, perante o Presidente da autarquia". A emenda manda acres- 
centar, "in fine", mui justamente, a expressao: "prorrogavel por igual tempo, a 
requerimento do interessado". 

Tanto a Lei Organica do Ministerio Publico, como o Estatuto dos Funcio- 
ndrios Publicos Clvls da Uniao consagram esse direito. 

Parecer favoravel 
EMENDA N.0 7 

Esta emenda manda incluir nos proventos da aposentadoria as gratificagoes 
de chefia em comissao, quando se tratar de comissoes exercidas por prazo con- 
tinuo de 5 anos ou descontinuo de 10 anos. 

Trata-se, conforme se declara mesmo na justificagao desta emenda, de uma 
liberalldade discutivel, mas que encontra guarida no precedente que da igual 
vantagem ao funcionalismo da Uniao. 

Somos pela aprovagao da emenda. 
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Parecer favoravel. 
EMENDA N.0 8 

Emenda supressiva do art. 17 do projeto, quo permite a transferencia, a 
pedido, de Procurador de uma autarquia para outra, desde quo haja concordancia 
entre as respectivas presidencias. 

Julgamos inconvenientes essas transferencias, que redundariam, fatalmente, 
diante de inevitaveis abusos, em serios prejuizos para as admlnistragoes autar- 
quicas. 

Parecer favoravel. 
EMENDA N.0 9 

Excepciona na proibiqao de o Procurador contratar com o Poder Piiblico 
(art. 20, letra c, do projeto) com relagao aos contratos obedientes a normas unl- 
formes. 

Aceitamos a exceqao, que nenhum inconveniente traz. Somos, assim, pela 
aprovaqao da emenda. 

Parecer favoravel. 
EMENDA N.0 10 

A emenda da nova redaqao ao art. 20, § 1.°, do projeto, reproduzlndo o dis- 
posto na Lei Organica do Ministerio Piiblico da Uniao. 

Estabelecendo que as faltas dos Procuradores serao apuradas em inquerito 
e graduando as penas, a emenda e justa. 

Parecer favoravel. 
EMENDA N.0 11 

Recai esta emenda sobre o art, 21, que proibe ao Procurador a aquislqao de 
predio, por intermedio de qualquer autarquia, quer no seu nome, quer no de 
sua esposa, seja qual for o regime de casamento, salvo em se tratando de primeira 
aquisiqao de residencia propria, quando nao possua outro imovel no local do seu 
domicilio. 

Quer a emenda se acrescente a hipdtese de, apos decorridos, no minimo, 
cinco anos, ficar demonstrado que o imovel ja nao atende as necessidades de 
conforto da familia do Procurador, ou por motivos de saiide, devidamente com- 
provados. 

Somos pela aprovaqao da emenda, mas nos termos de subemenda que apre- 
sentamos, no sentido de que o produto da venda desse Imovel, tornado improprlo 
as necessidades do Procurador, se aplique como parcela da aquisiqao do outro. 

EMENDA N.0 12 
A emenda em epigrafe da nova redaqao ao art. 23, que obriga o Procurador 

a esgotar todos os recursos judiciais, sob pena de responsabilidade se o nao flzer. 
Estabelece a emenda uma exceqao: "salvo determinaqao em contrario do Presl- 
dente da autarquia". 

Ao contrario do que se le na justificagao desta emenda, nao tern ela conexao 
com o art. 22 do projeto, que permite ao Procurador transigir, comprometer-se, 
confessar, desistir ou fazer composigoes em nome da autarquia, se autorizado 
pelo Presidente desta. 

A emenda em exame permite ao Procurador a perda de prazos judiciais, com 
a autorizagao do presidente da autarquia. 

O permitir composigoes e de aceitar-se, quando do interesse das entidades, 
e a transigencia e meio de extinguir demandas; mas, delxar de recorrer nao € 
medida que possa admitir-se, tanto mais que e do arbitrio exclusive do profls- 
sional. 

Parecer contrario. 
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EMENDA N.0 13 
Visa esta emenda a amenizar a penalidade imposta pelo art. 25 ao Procurador 

que perder prazos judiclais. Essa penalidade consiste em nao poder mais figurar 
o faltoso em llsta de promogao por merecimento e, na reincidencia, ser submetido 
a lnqu6rlto administrativo com a pena maxima da perda do cargo, sem prejuizo 
da responsabilidade pecuniaria pelo dano causado. 

Somos pela sua aprovagao, nos termos da subemenda cm anexo. 

EMENDA N.0 14 
Determlna esta emenda a inclusao de paragrafo ao art. 25, estabelecendo 

prazos em dobro e em quadruple para recurso e contestaqao por parte dos Pro- 
curadores. Como se dlsse na apreciaqao da emenda n.0 13, trata-se de mat^ria 
ja regulada por lei (Dec.-lei n.0 7.659, de 21 de junho de 1945), perdendo, pois, 
a emenda, o seu objeto. 

Parecer contrario. 
EMENDA N.0 15 

Esta emenda da nova redaqao ao art. 27 do projeto, referente ao provlmento 
do cargo de Procurador-Geral. O dispositivo permite a nomeagao de pessoa estra- 
nha ao quadro juridico da autarquia, de "notoria competencia e probidade". E 
a emenda circunscreve a escolha aquele quadro, contrariando, assim, o conceito 
de cargo em comlssao, tradicional na sistematica de nosso direito administra- 
tivo. 

Parecer contrario. 
EMENDA N.0 16 

Inclde a emenda sobre o art. 28 do projeto, cuja expressao "... em exerci- 
cio..." manda suprimir. A disposiqao modificada determina que os Procuradores 
interinos ou nomeados a titulo precario, em exercicio (g.n.) antes de 31 de dezem- 
bro de 1956, mesmo que tenham sido dispensados, sem nota desabonadora, serao 
inscrltos, compulsoriamente, em concurso de titulos, que se realizara na forma 
do art. 4.°, dentro de 30 dias, e serao efetivados desde que, dos titulos oferecidos, 
seja deduzlda insoflsmavel idoneidade profissional para o cargo. 

Embora sejamos contrarios ao art. sobre que incide a emenda, julgamos esta 
aceltavel como imperatlvo de eqiildade, pois, embora nomeados antes daquela 
data, so tlvemos conheclmento da nomeagao ou so tomaram posse, por motivos 
muitas vezes alhelos a sua vontade, apos 31 de dezembro de 1956. 

Parecer favoravel. 
EMENDA N.0 17 

Esta emenda reproduz a mesma disposiqao ja rejeitada por esta Comissao. 
Se somos contrarios ao art. 28 e se a emenda amplia os favores e o numero 

de favorecidos, nao Ihe podemos dar aprova?ao. 
Parecer contrario. 

EMENDA N.0 18 

Do mesmo modo que a emenda n.0 17, estende os beneficios da efetivaqao, 
contidos no art. 28 do projeto. 

Coerentes, pois, com os pronunciamentos antcriores, somos pela rejeicao da 
emenda. 

Parecer contrario. 
EMENDA N.0 19 

Esta emenda determina seja feito concurso de titulos para os interinos nomea- 
dos antes da publicagao da lei. 

Somos contrarios a emenda, coerentes com os pronunciamentos anteriores 
a respelto do art. 28, que ela procura modificar. Demais, deve notar-se que o 
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prazo estabelecido pelo projeto tern como objetivo servir de criterio revelador 
de competencia pelo exercicio do cargo. 

Parecer contrario. 
EMENDA N.0 20 

A emenda n.0 20 estende aos advogados contratados ou credenciados das 
autarquias que, na data da Lei n.® 2.123, de 1.° de dezembro de 1953, ja vinham 
exercendo essas fungoes. a inscrlgao compulsdria no concurso de titulos referido 
no art. 28. 

Ja nos manifestamos contrariamente a esse dispositivo, cuja llberalidade nao 
se ajusta aos rigores da lei, sobretudo da Carta Magna. Estender ainda mais os 
beneficios, como quer a emenda, nao nos parece criterio justo. Coerentes, pois, 
com ponto de vista ja expendido, somos pela rejelgao da emenda. 

Parecer contrario. 
EMENDA N.0 21 

Estende aos membros do Ministerio Publico da Uniao o disposto no art. 28 
do projeto, dispositivo, como se sabe, referente a nomeagao e efetivagao. 

Nao vemos nenhuma conveniencla em tal vlnculagao, pois o Ministerio Publico 
ja tern a sua Lei Organica, na qual se encontram as normas reguladoras da 
materia. 

Parecer contrario. 
EMENDA N.® 22 

Esta emenda suprime todas as exigencias estabelecidas pelo art. 28 para 
efetivagao de interinos, restringindo-as, apenas, ao simples concurso de titulos. 
Se condenamos as llberalidades ja contidas nesse artigo, nao podemos amplia- 
las, desprezando minlmas exigencias para a nomeagao e efetivagao. 

Parecer contrario. 
EMENDA N.0 23 

Por esta emenda, fica desdobrado o paragrafo unico do art. 30, com o objetivo 
de distinguir melhor a atribuigao do Procurador-Geral e a do Presldente da 
autarqula na aplicagao das penas disclpllnares aos procuradores. Assim, a pena 
de demissao e de exclusiva competencia do Presidente da autarqula, enquanto 
as demals caberao ao Procurador-Geral, ouvldo em cada caso o interessado, que 
tera recurso para o Presidente, no prazo maxlmo de 15 dias. 

A emenda tern procedencia. 
Parecer favoravel. 

EMENDA N.0 24 
Inclul esta emenda dispositivo assecuratdrlo de recurso aos Procuradores 

para a instancia superior dos atos e declsoes do presidente e dos orgaos cole- 
glados das autarquias, quando manifestamente contraries a lei, decreto, regula- 
mento ou regimento. 

Ja exlstem medidas legais assegurando tal faculdade. 
Parecer contrario. 

EMENDA N.0 25 
Determina a transformagao, em cargos de Procurador, os atuals cargos ou 

fungoes de consultor juridico, advogado, assistente juridico e adjunto de con- 
sul tor-juridlco nao beneficiados pela Lei n.° 2.123, de 1953. Ora, so nao foram 
beneficiados por este diploma legal aqueles servidores de autarquias deficitarias 
nos tres ultimos exercicios e enquanto assim permanecerem, condigao repro- 
duzida, alias, no paragrafo unico do art. 10 do projeto. 

Parecer contrario. 
EMENDA N.° 26 

Esta emenda e quase reprodugao da de n.® 22, pois manda efetivar os atuais 
procuradores interinos mediante prestagao de, apenas, concurso de titulos. 
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Parecer contrarlo. 
EMENDA N.0 27 

A emenda visa a estender aos procuradores de autarquia lotados no Distrito 
Federal e na capital de Sao Paulo as vantagens do Decreto n.0 39.645-A, de 25 
de julho de 1956, que classlficou os procuradores das extintas Caixas de Aposen- 
tadoria e Pensoes de tlpos I e II (hoje Caixa de Aposentadoria e Pensoes dos 
Ferroviarios e Empregados em Serviqos Publicos), no padrao N, a partir de 22 
de novembro de 1953. 

O projeto consollda a legislaqao sobre a situaqao juridica dos procuradores 
e, conforme Ja acentuamos, traz em seu bojo certas liberalidades com as quais 
nao concordamos. E a emenda procura ampliar beneficios que nao se ajustam 
a slstematica da proposlqao. 

Parecer contrarlo. 
Em conclusao, somos pela aprovaqao das emendas n.0s 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 

e 23; pela aprovaqao, nos termos das subemendas anexas, das emendas n.0s 4, 
11 e 13 e pela rejeigao das de n.0s 2, 3, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
26 e 27. 

E o parecer. 
SUBEMENDA A EMENDA N.0 4 

Onde se diz: 
"seqao do Estado em que a autarquia for sediada" 

Diga-se: 
"seqao do Distrito Federal ou do Estado em que a autarquia tiver 

s€de." 
SUBEMENDA A EMENDA N.0 11 

Acrescente-se depois de "devldamente comprovados", a expressao: 
"desde que o produto da venda se aplique como parcela da aquisigao 

do outro." 
SUBEMENDA A EMENDA N.0 13 

Redlja-se assim o art. 13: 
"Art. 13 — O Procurador que perder prazo judicial em agao a seu 

cargo nao poderd mais entrar na primelra lista para promoqao por mere- 
clmento. A reincldencia na perda de prazo motlvara abertura de inque- 
rito admlnlstrativo, cuja pena maxima sera a perda do cargo, sem pre- 
julzo da responsabilidade pecunlarla pelo dano causado." 

Sala das Comlssoes, 3 de junho de 1959. — Lourival Fontes, Presidente — 
Daniel Krieger, Relator — Jefferson de Aguiar — Milton Campos — Menezes 
Pimentel — Lima Guimaraes, com restrigoes — Atilio Vivacqua, com restrigoes 
quanto a algumas das emendas. 

PARECER N.0 819, DE 1961 

Da Comissao de Servigo Publico Civil, sobre emendas oferecidas ao 
Projeto de Lei do Senado n." 2, de 1957, que consollda a legislagao sobre 
a situagao juridica dos procuradores de autarquias federals e da outras 
providencias. 

Relator: Sr. Joaquim Parente 
Para que sejam aprecladas emendas de plenario e subemendas da Comissao 

de Constltulgao e Justlga, volta a este 6rgao Tecnico o Projeto de Lei do Senado 
n.0 2, de 1957, que consollda a legislagao sobre a situagao juridica dos procura- 
dores de autarquias federals e da outras providencias. 

A Comissao de Constltulgao e Justiga, examinando as emendas oferecidas 
em plenario, de n.0s 1 a 27, manifestou-se pela aprovagao das de n.0s 1, 5, 6, 



- 350 - 

7, 8, 9, 10, 16 e 23; pela rejeigao das de n.0s 2, 3, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26 e 27; e pela aprovagao, nos termos de subemendas, das de n.0s 4, 
11 e 13. 

Cabe agora a esta Comissao examinar as emendas e subemendas, tendo em 
conta os reflexes de conveniencia e oportunidade para o servigo publlco. 

EMENDA N.0 1 
Esta emenda, embora tenha parecer favoravel da Comissao de Constituigao 

e Justiga, nao nos parece em condigoes de merecer o acolhlmento deste 6rgao 
Tecnico, visto que situa as Procuradorias das Autarquias Federals como orgaos 
auxiliares do Ministerio Publico. A aprovagao desta emenda promoveria a con- 
fusao sobre a verdadeira vinculagao juridica de tais orgaos, sem maiores resul- 
tados de ordem pratica. 

A competencia das Procuradorias, no que tange as atribuigoes dos Procura- 
dores, ja se faz presente nos regimentos ou regulamentos das repartigoes. 

A invocagao, aludida pelo ilustre autor da emenda, de que a Lei n.0 2.123, 
de 1953, ja dera aos procuradores autarquicos as mesmas atribuigoes dos membros 
do Ministerio Publico, carece, data venia, de fundamento. O citado diploma legal 
promoveu, quando coubesse, apenas a assemelhagao de atribuigoes, impedimentos 
e prerrogativas com os membros do Ministerio Publico, assim mesmo exclulndo 
as entidades autarquicas deficitarias. 

EMENDA N.0 2 
Esta emenda cria uma situagao de privilegio para os funcionarios que tenham 

exercido as fungoes de procuradores, eximindo-os da prestagao do concurso de 
provas, para ingresso na carreira de procurador. 

Concordamos com o ponto de vista da Comissao de Constituigao e Justiga, 
de que tal medida desvlrtua o principio de selegao e universalidade dos concursos. 

EMENDA N ° 3 
Pretende esta emenda discriminar o preceito generico que se contem no 5 3.° 

do art. 4.° do projeto, dispondo, alem do mais, que a classificagao obtida pelo 
candidate no seu curso universitario sera considerada para efeito de selegao no 
concurso de titulos. A pretensao nos parece desarrasoada, visto que, alem de 
tratar de materia pertinente as instrugoes de cada concurso, traz, ao ambito da 
aferigao competitiva, elemento estranho as suas legitimas finalidades. 

EMENDA N.0 4 
A Emenda n.0 4 visa a corrigir falha do projeto. 
De fato, pelo § 2.° do art. 4.° do projeto, apenas os membros do Conselho 

da Ordem dos Advogados, segao do Distrito Federal, poderao integrar as bancas 
examinadoras dos concursos, quando, na realidade, tal prerrogativa devia esten- 
der-se aos componentes das segoes estaduais, considerando-se que ha autarquias 
com sede em outras unidades da Federagao. 

A Comissao de Constituigao e Justiga aprovou a emenda, nos termos da Sube- 
menda n.0 1-CCJ, que Ihe da redagao mais adequada. 

EMENDA N.0 5 
r; 

Esta emenda incide sobre o item II do § 1.° do art. 5.° do projeto; e visa 
a reparar o lapso que all se contem, na parte relativa & composigao das comissoes 
de promogao. Nos termos do projeto, deverd participar da comissao um funcio- 
nario dos quadros da autarquia, de condigao hierarquica superior ao que estiver 
concorrendo a promogao. 

Tal processo nao se nos afigura justo, nem encontra apoio na sistemtitica 
administrativa vigente. 
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A Lei n.0 3.780, de 1960 (Piano de Classificagao de Cargos), prescreve, para 
o serviQO piiblico em geral, a orientagao a ser seguida no caso, dispondo que as 
Comissoes de promocoes serao integradas por funcionarios da mais alta posigao 
hierdrquica, componentes da classe on da serie de classes a que pertencerem os 
concorrentes. 

verdade que o referido diploma legal nao se aplica a drbita juridica a que 
estao sujeitos os procuradores; mas constitui elemento de pesquisa para melhor 
orientagao do legislador. 

EMENDA N.0 6 

Esta emenda objetiva permitir a prorrogagao do prazo de 30 dias fixado para 
a posse em cargo de procurador. 

A medida merece acolhimento, tendo em conta o regime vigorante no servigo 
piiblico (Lei n.0 1.711, de 1952). 

EMENDA N.0 7 

A presente emenda manda acrescentar ao art. 13 do projeto, in fine, a seguinte 
expressao: "salvo as exercidas por prazo continuo de 5 anos ou descontinuo de 
10 anos". 

O art. 13 do projeto prescreve: 
"Os proventos da aposentadoria e da disponibilidade serao calculados 

proporcionalmente ao tempo de servigo, tomando-se por base somente os 
vcncimentos fixos com os acrescimos previstos no art. 11, excluidas even- 
tuais gratificagoes de fungao de chefia em comissao." 

Como se observa, a emenda visa a impedir a discriminagao consubstanciada 
no art. 13 do projeto, em confronto com o disposto no art. 180, alineas a e b da Lei 
n.0 1.711, de 28 de outubro de 1952, que manda incorporar aos proventos de apo- 
sentadoria as vantagens da comissao ou da fungao gratificada, quando, em tais 
casos, o exercicio abranja, sem interrupgao os cinco anos anteriores, ou dez anos 
consecutivos ou nao. 

A emenda, nesse particular, nos parece cabivel. Ocorre, todavia, que ela nao 
corrige totalmente o preceituado pelo art. 13 do projeto, no que respeita a propor- 
cionalidade para o calculo dos proventos, nos casos de aposentadoria ou disponi- 
bilidade. 

E que, no regime da legislagao vigente, nao mais se adota o crit^rio da propor- 
cionalidade dos proventos ao tempo de servigo, no caso de disponibilidade (art. 
174 da Lei n.0 1.711, de 1952). 

A disponibilidade, na forma da lei vigente, e concedida sempre com proventos 
iguais ao vencimento ou remuneragao correspondentes ao cargo ocupado pelo 
servidor. 

Desta sorte, somos pela aprovagao da presente emenda, nos termos da sube- 
menda que adiante apresentaremos. 

EMENDA N.0 8 

Esta emenda objetiva suprimir o art. 17 do projeto, que permite a transfe- 
rencia e permuta de Procuradores de uma para outra autarquia. 

E procedente a emenda. 
Alem dos inconvenientes de ordem tecnica que envolvem a medida constante 

do art. 17 do projeto — transferencia de servidores entre pessoas juridicas 
distintas — esta ela desacompanhada das prescrigoes relativas ao seu processo. 
Tal preceito, portanto, se viesse a ser aprovado, careceria de regulamentagao, pois 
nao oferece condigoes de auto-aplicabilidade. 

EMENDA N.0 9 

A ressalva que esta emenda preconiza, permitindo que os Procuradores 
possam contratar com o Poder Piiblico, quando o contrato obedecer a normas 
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uniformes, envolve, sobretudo, materia juridica que foge ao ambito de exame 
desta Comissao. Tendo em vista, porem, a manifestagao da Comissao de Justiga, 
damos-lhe parecer favoravel. 

EMENDA N.0 10 
A emenda visa a estabelecer um sistema gradativo de penas para os trans- 

gressores das normas consubstanciadas no art. 20 do projeto. 
O referido artigo prescreve a pena unica de demissao para os seus infratores. 
Alega o ilustre autor da emenda que o seu propdsito e restabeiecer o disposto 

no art. 18, paragrafo unico, da Lei Organica do Ministerio Publico. 
Nao concordamos, data vcnia, com essa medida. 
As proibiQoes arroladas no art. 20 do projeto sao, em sua maioria, de tal 

gravidade, que nao seria de recomendar-se a adoqao de outro critdrio penal que 
nao o da aplicagao da pena maior, no caso a de demissao. 

Convem salientar, ainda, que os funcionarios publicos em geral, pelo cometi- 
mento de transgressoes semelhantes, sao punidos com a demissao (art. 195 combi- 
nado com o art. 207 da Lei n.0 1.711, de 28 de outubro de 1952). 

EMENDA N.0 11 

As expressoes que esta emenda quer aditar ao art. 21, in fine, tem por fim 
permitir que o Procurador possa negociar a compra de imdvel para a sua resi- 
dencia, com as autarquias, desde que tenham decorrido cinco anos da ultima 
aquisigao e o imdvel anterior nao mais atenda as necessidades de conforto para 
a sua familia ou as exigencias de seu estado de saude. 

A Comissao de Justiga apresentou subemenda aditiva a esta emenda, man- 
dando acrescentar, in fine, as seguintes expressoes: 

"desde que o produto da venda se aplique como parcela da aquisigao 
do outro." 

Quanto a emenda nada ha que obste a sua aprovagao. Em relagao a sube- 
menda, porem, cumpre-nos fazer alguns reparos. 

A sua redagao nao se adapta aos termos do artigo do projeto, nem tampouco 
aos da emenda, por ser esta aditiva. 

Por outro lado, a subemenda conflita com os propdsitos do artigo e da emenda, 
tornando-os indcuos, eis que estabelece condigao impraticavel para a obtengao do 
favor legal. De fato, a exigencia da venda antecipada do imdvel ocupado, sabendo- 
se das naturais dificuldades que sempre presidem ds transagdes imobilidrias, impor- 
taria em deixar sem residencia, pelo menos atd a efetivagao da nova compra, o 
Procurador adquirente. 

Assim, o nosso parecer e pela aprovagao da emenda e rejeigao da subemenda 
a Emenda n.0 11. 

EMENDA N.0 12 

A emenda, com a nova redagao que da ao art. 23 do projeto, permite ao 
Procurador, com a anuencia do Presidente da Autarquia, abster-se de recorrer nas 
agdes judiciais em que for responsavel, desde que a omissao beneficie a institui- 
gao a que serve. Data venia do parecer da Comissao de Justiga, que 6 contrdrio 
a emenda, entendemos, do ponto de vista que cabe a esta Comissao examinar, 
que a mesma deve ser aprovada, pois a iniciativa do recurso cstd sempre vinculada 
ao interesse da causa, nao sendo possivel admitir-se o recurso em sentido negative 
as aspiragoes do recorrente. 

EMENDA N.0 13 
O intuito desta emenda e amenizar as drdsticas sangoes estabelecidas pelo 

art. 25 do projeto, aplicaveis aos procuradores que perderem prazo judicial em 
agao a seu cargo. 
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Sem ferir o espirito da emenda, a Comissao de Justiga ofereceu subemenda 
que melhor situa o problema, no que concerne aos seus fundamentos juridicos. 

EMENDA N.0 14 

A emenda visa a acrescentar um paragrafo ao art. 25 do projeto, dispondo 
que aos procuradores se aplicam os privilegios instituidos pelo art. 32 do Decreto- 
lei n.0 1.608, no que tange aos prazos para contestagao e para a interposigao 
de recurso. 

A matdria, como bem salientou a Comissao de Justiga, ja estd regulada pela 
Lei n.0 7.659, de 21 de julho de 1955, o que toma desnecessdria a sua repetigao. 

EMENDA N.0 15 

A emenda pretende estabelecer privatividade e provimento para os cargos de 
Procurador-Geral e Subprocurador-Geral, dentre os Procuradores das proprias 
autarquias. 

Tal processo, como bem salienta o parecer da Comissao de Justiga, fere os 
principios que norteiam o regime de provimento em comissao, que se caracteriza, 
essencialmente, pelo criterio da livre escolha, a base da confianga do Chefe da 
Repartigao. 

EMENDA N.0 16 
Esta emenda visa a suprimir do art. 28 do projeto, a expressao: "em exerci- 

cio", para o fim de beneficiar, tambem, aqueles Procuradores que, embora nomea- 
dos antes de 31 de dezembro de 1956, nao entraram em exercicio ate aquela data. 

A Comissao de Justiga deu parecer favoravel a emenda, entendendo que, real- 
mente, poderia ter-se dado o caso de existirem procuradores que, por motives 
alheios ii sua vontade, nao tivessem entrado em exercicio na referida data. 

A emenda, como se observa, tern sua razao de ser. Atente-se, porem, para o 
fato de ter sido ela redigida em 14 de agosto de 1957, procurando alterar um 
preceito elaborado em 5 de fevereiro de 1957. 

Como se ve, ja sao decorridos cinco anos das datas em que foram elaborados 
o projeto e a emenda; e, por isso,_a sua aplicagao intertemporal esta, agora, desa- 
justada, em face do decurso de tao longo tempo. 

O art. 28 do projeto, ao dispor que: 
"Os Procuradores interinos ou nomeados a titulo precario, em exerci- 

cio antes de 31 de dezembro de 1956, mesmo que tenham sido dispensados, 
sem nota desabonadora. serao inscritos, compulsoriamente, em concurso 
de titulos, que se realizara na forma do art. 4.°, desta lei, dentro de 30 
dias, e serao efetivados desde que, dos titulos oferecidos, seja deduzida 
insofismdvel idoneidade profissional para o cargo." 

quis evitar que procuradores nomeados depois da publicidade do presente projeto 
viessem dele beneficiar-se, em condigoes de igualdade com os mais antigos. 

Por outro lado, o simples conhecimento da medida consubstanciada no art. 
28 do projeto poderia estimular a admissao de procuradores a titulo precario, 
visando, tambdm, aos beneficios da lei. 

Decorridos cinco anos, pordm, da apresentagao do projeto, tais cautelas nao 
mais se justificam, nem se recomendam pelos efeitos que produzirao. 

Com efeito, a aprovagao do art. 28 nos termos em que esta redigido, apesar 
do acolhimento da emenda, deixard a margem de seu beneficio procuradores com 
cerca de cinco anos de exercicio. 

Assim, somos de parecer contrario a esta emenda, porque pretendemos ofere- 
cer subemenda a Emenda n.0 17, que, por ser substitutiva do art. 28, melhor se 
presta a corregao da matdria. 
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EMENDA N.0 17 
A Emenda n.0 17 objetiva, tambem, modificar o preceituado no art. 28 do 

projeto, substituindo a sua redagao por outra que atenda a situagao dos "advo- 
gados, legalmente habilitados na Ordem dos Advogados do Brasil, que exergam, 
a qualquer titulo, fungoes de natureza juridica na Procuradoria". 

A medida se apresenta como uma especie de rcadaptagao vocacional. 
Considere-se, todavia, que, pelos pressupostos que os ligam, nao 6 possivel 

cogitar-se de efetivagao, sem a existencia de cargo. 
Ora, a medida recomendada pela presente emenda faz precisamente isso: 

efetiva funcionarios em cargos inexistentes. 
Como salientamos anteriormente, quando do exame da Emenda n.0 16, vamos 

aproveitar esta emenda para oferecer as necessarias corregoes ao art. 28 do pro- 
jeto, nos termos da subemenda que adiante formularemos. 

EMENDA N.0 18 

Esta emenda pretende alterar a redagao do art. 28 do projeto, para que seja 
feita remissao ao art. 2.° da Lei n.0 2.123, de 1.° de dezembro de 1953. A medida 
nao nos parece cabivel, a vista do disposto no art. 2.° daquele diploma legal, que 
ja uniformizou a nomenclatura dos cargos relacionados com a atividade juridica, 

EMENDA N.0 19 
A emenda visa a modificar o art. 28 do projeto, na parte relativa a data ali 

fixada. 
O nosso parecer e contrario, a vista da subemenda que apresentaremos h 

Emenda n.0 17. 
EMENDA N.0 20 

Esta emenda tem o mesmo objetivo da de n.0 17. 
Parecer contrario, portanto. 

EMENDA N.0 21 
A presente emenda manda estender, aos membros do Ministerio Piiblico da 

Uniao, o disposto no art. 28 do projeto. 
Como se constata, a materia foge a sistematica do projeto, que consolida a 

legislagao sobre Procuradores autarquicos. 

EMENDA N.0 22 

Esta emenda versa, tambem, sobre o art. 28 do projeto. 

Parecer contrario, a vista da subemenda que apresentaremos a Emenda n.0 17. 

EMENDA N.0 23 
A emenda em exame objetiva desdobrar o disposto no paragrafo unico do 

art. 30, para que se distinga, dentre as sangoes a serem aplicadas pelo Procura- 
dor-Geral, a de carater mais grave, ou seja, a de demissao, deslocando-a para a 
area de competencia do Presidente da autarquia. 

A medida nos parece cabivel, considerando-se que tal penalidade sd pode ser 
aplicada por quem tenha o poder de nomear. 

EMENDA N.0 24 

Quer esta emenda conferir aos Procuradores poderes para recorrer a instan- 
cias superiores, pleiteando a anulagao de atos ou decisoes dos Presidentes ou 
drgaos colegiados das autarquias, quando considerados manifestamente contrd- 
rios a lei. 
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casos, a autoridade administrativa ja responde por crime de responsabilidade, 
nos termos da competente lei especifica. 

Ademais, a adoQao de tal processo tumultuaria a administragao, criando nao 
so um clima de dissldencias, como tambem um estado de subversao hierdrquica. 

EMENDA N.0 25 

Cogita esta emenda transformar em cargos de Procurador os de Consultor 
Juridico, Advogado, Assistente Juridico e Adjunto de Consultor Juridico das autar- 
quias nao beneficiadas pela Lei n.0 2.123, de 1953. 

A maWria, nesse particular, estd superada por leis posteriores, principalmente 
a de n.0 3.414, de 1958, 

EMENDA N.0 26 
Esta emenda trata da efetivagao de Procuradores interinos, mediante concurso 

de titulos. 
O assunto jd foi apreciado quando do exame das emendas oferecidas ao art. 

28 do projeto. 
EMENDA N.0 27 

A matdria que sc contdm nesta emenda, que manda aplicar aos procuradores 
das autarquias federals, lotados no Distrito Federal e na capital de Sao Paulo, as 
disposigoes do Decreto n.0 39.645, de 25 de julho de 1956, jd se acha superado 
pela legislagao posterior, principalmente pela Lei n.0 3.414, de 1958. 

SUBEMENDA DA COM1SSAO DE JUSTIQA A EMENDA N.0 4 
Esta subemenda, conforme salientamos quando do exame que fizemos a Emen- 

da n.0 4, corrige a redagao do § 2.° do art. 4° do projeto, dando-lhe melhor 
adequagao. 

Parecer favoravcl. 

SUBEMENDA DA COMISSAO DE JUSTIQA A EMENDA N.0 11 

O nosso parecer e contrdrio a esta subemenda, a vista das consideragdes que 
fizemos quando do exame da Emenda n.0 11. 

SUBEMENDA DA COMISSAO DE JUSTIQA A EMENDA N.0 13 

O nosso parecer e favoravel a esta subemenda, nos termos da apreciagao 
que fizemos a Emenda n.0 13. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovagao das Emendas n.^ 5, 6, 8, 9, 11,12, 
e 23; pela rejelgao d£U5 de n.0^ 1, 2, 3, 10, 14, 15, 16, 18. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 27; 
pela aprovagao, nos termos das subemendas da Comissao de Constituigao e Jus- 
tiga, das de n.0^ 4 e 13; pela rejeigao da subemenda n.0 11 da Comissao de Cons- 
tituigao e Justiga; e pela aprovagao das Emendas de n.0^ 7 e 17, nos termos das 
scgulntes subemendas: 

I — SUBEMENDA A EMENDA N.0 7 

Substitua-se pelo seguinte: 

"Os proventos de aposentadoria dos procuradores que contarem menos 
de 30 anos de servigo piiblico, excetuadas as hipbteses legalmente pre- 
vistas, serao calculados proporcionalmente ao tempo de servigo, na razao 
de um trinta avos por ano, excluidas eventuais gratificagoes de fungao 
ou chefia em comissao, salvo as exercldas por prazo continuo de 5 (cinco) 
anos ou descontinuo de 10 (dez) anos, quando o Procurador contar, pelo 
menos, 35 (trinta e cinco) anos de servigo." 
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II — SUBEMENDA A EMENDA N.0 17 
Substitua-se pelo seguinte: 

"Os atuais Procuradores interinos serao inscritos, compulsoriamente, 
em concurso de titulos, que se realizara na forma do art. 4° desta lei, 
dentro em 30 (trinta) dias, e serao efetivados desde que, dos titulos ofe- 
recidos, seja deduzida insofismavel idoneidade profissional para o exer- 
cicio do cargo." 

Parecer 
A Comissao de Servigo Publico Civil aprovou o parecer do relator, menos 

em relagao a Emenda n.0 12, sobre a qual apresenta a seguinte subemenda, com 
o apoio do mesmo relator: 

SUBEMENDA A EMENDA N.0 12 
Redija-se da seguinte maneira o art. 23 do projeto: 

"No patrocinio de causa de interesse da autarquia que represente, o 
Procurador esgotara todos os recursos judiciais, sob pena de responsa- 
bilidade." 

Sala das Comissoes, 22 de agosto de 1961. — Mourao Vieira, Presidente — 
Joaquim Parente, Relator — Aloysio de Carvalho Filho — Paulo Fender — Fausto 
Cabral — Sebastiao Archer — Jarbas Maranhao. 

PARECER N.0 820, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre emendas oferecidas ao Projeto de 
Lei do Senado n.0 2, de 1957, que consolida a legislagao sobre a situagao 
juridica dos procuradores de autarquias federals e da outras providen- 
cias. 

Relator; Sr. Joaquim Parente 

O presente projeto, que consolida a legislagao sobre a situagao juridica dos 
procuradores de autarquias federais e da outras providencias, volta ao exame 
desta Comissao, agora para que sejam oferecidas as emendas e subemendas 
a ele oferecidas, em Plenario e nas Comissoes. 

A materia consubstanciada no projeto, como anteriormente salientou o pri- 
meiro parecer deste Crgao Tecnlco, foge a algada de exame da Comissao de 
Finangas, eis que cogita especificamente de assunto de natureza juridica. 

Sala das Comissoes, 29 de novembro de 1961. — Daniel Kriegcr, Presidente — 
Joaquim Parente, Relator — Dix-IIuit Rosado — Fernandes Tavora — Lobao 
da Silveira — Saulo Ramos — Fausto Cabral — Joao Arruda — Vlctorino Freire. 

PARECER N" 821, DE 1961 

Da Comissao de Agricultura, Pecuaria, Florestas, Caga e Pesca ao 
Projeto de Lei n.0 194/61 (n.0 3.491/61, na Casa de origem), que modifi- 
ca as Leis n.0» 3.551, de 13-2-59, 3.770, de 7-6-60, e 3 863, de 24-12-60, 
suspendendo o vencimento de debitos dos triticultores, e da outras pro- 
videncias. 

Relator: Sr. Nelson Maculan 

Pretende o projeto em tela conceder aos triticultores medida que, em termos 
semelhantes, foi outorgada aos cafeicultores do Pais, no final do ano passado. 

2. Cultura que ainda se encontra no Brasil em fase de desenvolvimento inicial, 
o trigo tern problemas especialissimos de selegao, plantio, colhelta, rotagao de 
qualidades de sementes, etc., que o tornam uma das mais delicadas modalidades 
de agricultura entre nos. 
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3. Objeto de interesses contrarios das grandes organizagoes internacionais, o 
trigo brasileiro nao tern merecido das autoridades o amparo que devia, a fim 
de que, com o aumento de sua produgao, pudesse o Pais ficar inteiramente livre 
das importagoes desse cereal basico da alimentagao. 
4. Ha como que uma conjura contra o cafe e o trigo nacional, como os tempos 
se encarregaram de demonstrar que havia (e ainda ha) contra o petroleo bra- 
sileiro. Tudo consiste em se impedir maior exportagao de no&so cafe e aumen- 
tar as importagoes de trigo, que, com o papel e o petroleo, consumiam quase 
totalmente as disponibilidades cambiais de que poderiamos langar mao para 
o desenvolvimento industrial brasileiro. 
5. £ por esses motives que, conhecendo de experiencia propria o drama do 
caf6 e. por estudos, o que sucede com o trigo e o petroleo, que nos manifestamos 
inteiramente favoraveis ao projeto de lei em tela. 

fi o parecer. 
Sala das Co-missoes, 11 de dezembro de 1961. — Nelson Maculan, Presidente e 

Relator — Lima Teixeira — Lobao da Silveira — Ovidio Teixeira. 

PARECER N.0 822, DE 1961 

Da Comissao de Economia sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 

194, de 1961 (n.0 3.491-A/1961, na Camara), que modifica as Leis n.0s 3.551, 
de 13 de fevereiro de 1959, 3.770, de 7 de junho de 1960, e 3.863, de 24 de 
dezembro de 1960, suspendendo o vencimento de debitos dos triticultores. 
c da outras providencias. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 

Trata-se de projeto de lei, apresentado pelo nobre Deputado Unirio Machado, 
suspendendo ate 31 de margo de 1966, o vencimento dos debitos a que se referem 
o art. 1°, e § 1.°, da Lei n.0 3.770, de 7 de junho de 1960, e art. 1.°, da Lei n.0 3.863, 
de 24 de dezembro de 1960. 
2. O projeto, alem de dispor sobre os problcmas financeiros dos triticultores 
e suspender o vencimento de debitos, impossiveis de serem satisfeitos no memen- 
to, visa a regular o processo de financiamento a triticultura brasileira, da forma 
correta. 
3. O problema do trigo no Brasil encontra-se numa fase critica e seria, quase 
calamitosa mesmo. 

A lavoura triticola surgiu no Brasil sem qualquer base tecnica, sem qualquer 
resguardo, expandindo-se tremendamente no sul do Pais. Incorporaram-se, nessa 
ansia de expansao, areas insuscetiveis de serem cultivadas. Desprezou-se o 
zoneamento correto, a fixagao do "belt" do trigo, a rotagao racional de culturas, 
por falta de conhecimentos tecnicos. Tudo isso, aliado ao uso deficiente de pra- 
ticas de conservagao, permitiu o surgimento de surtos de molestias, com a con- 
seqiiente frustragao das safras. 

Com a SUMOC aumentando, de maneira continua e permanente, os bens 
de produgao importados, atraves da manipulagao cambial, com a COFAT deter- 
minando a fixagao de prego politico para a farinha e, portanto, para o trigo 
em grao, e, finalmente, com a frustragao das safras, oriunda da falta de conhe- 
cimentos tecnicos, encontra-se a triticultura brasileira as portas da falencia. 

4. Todos estes fatores levaram o Congresso Nacional a promulgar as chamadas 
"leis de •moratorias" — n.08 3.551/59, 3.770/60 e 3.863/60 — consolidando as 
dividas dos triticultores, condicionando os financiamentos para ressarcimento dos 
prejuizos anteriores e possibilitando novos financiamentos para a recuperagao 
da lavoura. A maneira adotada, entretanto, onerou, demasiadamente a lavoura, 
encontrando-se o triticultor na alternativa de ir a falencia pela impossibilidade 
de pagamento das parcelas de suas dividas para com a Carteira de Credito Agri- 
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cola do Banco do Brasil ou tentar obter novos creditos para atender a politica 
nacional de expansao da produgao do trigo. 
5. Os prazos adotados pelo Banco do Brasil para os financiamentos nao aten- 
dem, ainda, as necessidades dos triticultores, que os precisam a longo prazo. 
6. Assim, o proprio Governo, que vinha procurando a expansao da produgao 
nacional do trigo, entravou-lhe o desenvolvimento. 
7. Urge, desta forma, dar-se o amparo estatal aos triticultores, a fim de per- 
mitir que eles se recuperem e possam sair da crise em que se encontram. 
medida certa e justa, uma vez que a triticultura significa para o Brasil uma 
enorme economia de divisas, pois, sem a produqao nacional do trigo teriamos 
de compra-lo no exterior, dispendendo imensa quantia de dolares. 
8. O projeto nao perdoa as dividas ou as reajusta, mas, simplesmente, prorroga- 
as por quatro anos, vencendo juros. Esse e o periodo considerado necessario para 
que a ciencia, posta em agao, substitua a semente improdutiva, atualmente 
existente, por outras capazes de dar a lavoura do trigo nova expansao. 
9. For estas razoes e tendo em vista o alto fi-m colimado pelo projeto, a Comissao 
de Economia opina pela sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, 2 de dezembro de 1961. — Jarbas Maranhao, Presidente, 
em exercicio — Fausto Cabral. Relator — Lobao da Silveira — Lima Teixcira — 
Joaquim Parente. 

PARECER N.0 823, DE 1961 

Da Comissao de Finan^as, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 194, 
de 1961 (n.0 3.491/61 na Camara), que modifica as Leis n.0a 3.551, de 
13 de fevereiro de 1959, 3.770, de 7 de junho de 1960, e 3.863, de 24 de 
dezembro de 1960, suspendendo o vencimento de debitos dos triticultores, 
e da outras providencias. 

Relator: Sr. Daniel Krieger 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Deputado Unirio Machado, 
suspende o vencimento dos debitos a que se referem o art. 1.° e § 1.° da Lei n.0 

3.770, de 7 de junho de 1960, e art. 1.° da Lei nP 3.863, de 24 de dezembro 
de 1960, ate 31 de marqo de 1966, liberando as produQoes alcangadas no periodo 
agricola de 1961 — 1962. — O produto apurado na venda das colheitas das 
lavouras subsidiarias ou de substituigao da safra 1961 — 62, responde, entretanto, 
apenas pelas importancias levantadas e aplicadas no respective custeio. 

2. O art. 2° do projeto determina a consolidaqao das dividas resultantes, ven- 
cendo. juros de 7% (sete por cento) ao ano, exigiveis anualmente, nao sendo 
permitida a cobranqa de outra taxa ou comissao (art. 3.°). 

3. O Governo Federal, atraves do tempo, vinha batendo-se no sentido de se 
conseguir, senao a auto-suficiencia, pelo menos a expansao da producao nacional 
do trigo, uma vez que o fomento da triticultura constitui um dos escopos pri- 
mordiais para o Estado, visando a economia de divisas dai resultante. 

A lavoura do trigo, no entanto, depois de passar por uma fase de expansao, 
vem sofrendo imensos colapsos, ocasionados pela falta de conhecimentos tecnicos 
dos triticultores aliada a imprevisao do Governo, que nao cuidou da procura 
cientifica de novas sementes para substituir as que perderam a sua capacidade 
de resistencia e produgao. Sao fatores conhecidos desse colapso a falta de uma 
racional rotagao de culturas, o uso deficient® de prdticas de conservagao do 
solo, a falta de um zoneamento correto, sem fixagao do "belt" do trigo, o aumen- 
to constante dos pregos dos materiais i-mportados etc. 

4. Torna-se necessario, assim, para que possa ser produzido o trigo no Brasil, 
seja dado aos triticultores o amparo colimado no projeto, que nao e perdao ou 
reajustamento, mas, sim, uma prorrogagao, um prazo de 4 (quatro) anos para 
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pagamento de suas dividas, vencendo juros de 7% fsete por cento) ao ano. 
Nesse periodo pretende-se, em bases geneticas — cientificas, substitulr a atual 
semente improdutiva por outras capazes de levar a nossa lavoura do trigo a 
sua fase de expansao inicial, senao melhor. 

Assim, tendo em vista nada existir no que tange a Comissao de Finangas 
que possavn ser oposto ao projeto, opinamos pela sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, 11 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente e 
Relator — Ary Vianna — Lobao da Silveira — Fausto Cabral Joaquim Parente 
— Menczes Pimentel — Irineu Bornhauscn — Mem de Sa   Lima Teixeira. 

PARECER N" 824, DE 1961 

Da Comissao de Servigo Piiblico Civil, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 193, de 1961 (n.0 2.839-C, de 1961, na Camara), que dispoe 
sobre a organizagao do Ministerio da Industria e do Comercio, e da 
outras providencias. 

Relator: Sr. Joaquim Parente 
O presente projeto visa a estabelecer a organizagao do Ministerio da Indus- 

tria e do Comercio, criado pela Lei n.0 3.782, de 22 de julho de 1960. 

Em resumo, compete ao Ministerio da Industria e do Comercio o estudo 
e a execugao da politica economica e administrativa do Governo relacionada 
com a industria e o comercio. Tais atribuigoes estao dirigidas no sentido de 
fomontar, oricntar, proteger, regulamentar e fiscalizar o desenvolvimento indus- 
trial, nacional e regional, a expansao do comercio interno e externo e as opera- 
goes de seguros privados e capitalizagao. 

Nos termos do projeto, sao os seguintes os orgaos que integram o Ministerio 
da Industria e do Comercio: 

Secretaria-Geral 
Gabinete do Ministro 
Consultoria Juridica 
Segao do Seguranga Nacional 

Secretaria da Industria, compreendendo: 
a) Departamento Nacional da Industria 
b) Departamento Nacional da Propriedade Industrial 
Secretaria do Comercio, compreendendo: 

a) Departamento Nacional do Comercio 
b) Departamento Nacional de Registro do Comercio 
c) Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalizagao 
Centro de Estudos Economicos 
Departamento de Administragao 
Institute Nacional de Tecnologia 
Institute Nacional de Pesos e Medidas 
Delegacias Estaduais da Industria e do Comercio. 

Sao, alnda, considerados jurisdicionados ao MIC as seguintes entidades; 
Institute Braslleiro do Cafe 
Institute Nacional do Mate 
Instituto do Agucar e do Alcool 
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Institute Nacionai do Pinho 
Institute Brasileiro do Sal 
Institute de Resseguros do Brasil 
Companhia Siderurgica Nacionai 
Fabrica Nacionai de Motores 
Companhia Nacionai de Alcalis 
Comissao Executiva de Defesa da Borracha 

A proposigao preve, tambem, a estrutura administrativa desses orgaos, 
discriminando as suas atribuigoes e a nomenclatura dos cargos que os dirigirao. 

O quadro do pessoal do MIC sera integrado: 
a) dos servidores a que se refere o art. 9.°, § 1.°, da Lei n.0 3.782, de 1960; 
b) dos servidores a que se refere o art. 11, § 2.°, da Lei n,0 3.782, de 

22 de julho de 1960. 
Alem do pessoal supra referido, o projeto preve a criagao dos seguintes 

cargos: 

— Secretario-Geral do Ministerio da Industria e do Comercio, 1-C; 
— Secretario do Comercio, 1-C; 
— Secretario da Industria, 1-C; 
— Consultor-Juridico, 2-C; 
— Diretor-Geral do Departamento Nacionai do Comercio, 2-C: 
— Diretor-Geral do Departamento Nacionai de Registro do Comercio, 

2-C; 

— Diretor-Geral do Departamento Nacionai da Industria, 2-C; 
— Diretor-Geral do Centro de Estudos Economicos, 2-C; 
— Diretor-Geral do Departamento de Administragao, 2-C; 
— Diretor-Geral do Institute Nacionai de Pesos e Medidas, 2-C; 

19 — Diretor de Divisao, 4-C; 
8 — Diretor de Servigo, 5-C; 

22 — Delegado Regional de Industria e Comercio, 5-C; e 
2 — Delegado Regional de Seguros, 5-C. 

Em razao da nova estrutura dos servigos do MIC, varios cargos terao a 
sua nomenclatura alterada, alem de serem, tambem, modificados os respectivos 
padroes de vencimentos, estabelecidos pela Lei n.0 3,780, de 12 de julho de 1960. 

Dispoe, ainda, o projeto sobre a extingao de alguns cargos, substituidos que 
sao por outros criados para atender as novas finalidades do Ministerio. 

Esses os pontos principals que dizem respeito no ambito do exame desta 
Comissao. 

Como se observa, as medidas consubstanciadas no projeto atendem as exi- 
gencias materiais, decorrentes da organizagao de sua repartigao de carater 
ministerial, atentas que estao ao sentido dinamico de funcionamento dos orgaos 
que a compoem, e em consonancia com os metodos administrativos vigentes 
para o servigo piiblico em geral. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovagao do projeto. 
Sala das Comissoes, 11 de dezembro de 1961. — Jarbas Maranhao, Presidente, 

em exercicio — Joaquim Parente, Relator — Sebastiao Archer — Nelson Maculan. 
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PARECER N.0 825, DE 1961 
Da Comissao de Financ;as, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 193, 

de 1961 (n.0 2.839-C, de 1961, na Camara), que dispoe sobre a organi- 
zacao do Ministerio da Industria e do Comercio. e da outras providencias. 

Relator: Sr. Ary Vianna 
O projeto em exame objetiva fixar a organiza?ao do Ministerio da Industria 

e do Comercio, criado pela Lei n.0 3.782, de 22 de julho de 1960, e da outras 
providencias. 

A Comissao de Servigo Piiblico Civil, orgao especifico encaregado de apre- 
ciar-lhe o merito, ja se manifestou na especie. aduzindo consideragoes favoraveis 
a aprovagao do mesmo, como medida necessaria a consecugao dos fins para os 
quals foi criado o Ministerio da Industria e do Comercio. 

Na parte que toca a esta Comissao examinar, isto e, as implicagoes finan- 
ceiras do projeto, cumpre consignar o disposto no art. 64, que promove a abertura, 
pelo Ministerio da Industria e do Comercio, do credito especial de   
Cr$ 150.000,000,00 (cento e cinqiienta milhoes de cruzeiros), para fazer face a 
despesas de material permanente, de consumo, instalagoes, servigos de terceiros, 
custeio de qualquer especie e do pessoal, inclusive vencimentos, gratificagoes adi- 
clonais, de representagao e de fungao, salario-familia, diarias e ajudas de custo. 

evidente que, com a criagao de varies cargos e de fungoes gratificadas e 
com a instalagao e manutengao de servigos, a despesa referida no projeto se jus- 
tlfica plenamente. 

Assim, do ponto de vista que e dado a esta Comissao examinar, nada ha que 
obste a aprovagao do projeto, razao pela qual opinamos pela sua aprovagao. 

Sala das Comlssoes, 11 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presi- 
dente — Ary Vianna, Relator — Filinto Miiller — Mem de Sa — Fausto Cabral 
Fernandes Tavora — Joaquim Parentc — Irineu Bornhausen — Menezes Pimentel 
— Rui Carneiro. 

PARECER N." 826, DE 1961 

Da Comissao de Economia sobre Projeto de Lei da Camara n.0 148, 
de 1961 (n.0 4.322-C/58, na Camara), que concede isengao de imposto 
de importagao e de consumo para maquinaria importada pela Cia. Bra- 
sileira de Caldeiras, para ampliacao de sua fabrica em Varginha. 

Relator: Sr. Fernandes Tavora 
O projeto concede isengao do imposto de importagao e do consumo, mantida 

a taxa de despacho aduaneiro. para a maquinaria constante das licengas nume- 
ros DG/58/1617-1614 e DG/58/1618-1615 de 30 de janeiro de 1958, a ser impor- 
tada pela Companhla Brasileira de Caldeiras, para a ampliagao de sua fabrica 
em Varginha, Estado de Minas Gerais. 

A proposigao foi encamlnhada ao Congresso pelo Senhor Presidente da Repu- 
blica, constando do documentario a ela anexado, Exposigao de Motives do Minls- 
tro de Estado dos Negocios da Fazenda, sobre o assunto. 

Diz a Exposigao de Motives em referenda que o equipamento, "a ser for- 
necido pela flrma Combustion Engneoring Inc. New York — U.S.A., sera impor- 
tado sob a forma de investimento de capital estrangeiro, nos moldes da Instrugao 
n.0 113, da Superintendencia da Moeda e do Credito". 

Afirma, ainda, "tratar-se de empreendimento que, aumentando a nossa 
capacldade de produgao de caldeiras, material imprescindivel ao nosso desen- 
volvlmento industrial, proporcionara, concomitantemente. substanclal economia 
de dlvisas". 

Comprovando, alias, o alto interesse de que se reveste o cometimento, para o 
pais, flgurar entre os documentos que acompanham o projeto, parecer favoravel 
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ao favor fiscal nele previsto, emitido pela Carteira de Comercio Exterior e apro- 
vado pela Superintendencia da Moeda e do Credito. E a iniciativa industrial 
relacionada com o projeto mereceu, tambem, apoio do Banco Nacional do Desen- 
volvlmento Economico, que concedeu a firma nela interessada, para poder con- 
cretiza-lo, emprestimo de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhoes de cruzeiros). 

A orientagao geral que este orgao vem adotando. frente a projetos da cate- 
goria deste, e opinar favoravelmente as isenqoes fiscais de que tratam, desde 
que elas beneficiem pianos significatlvos para o progresso economico do pais e 
desde que hajam merecido pronunciamentos favoraveis dos orgaos aos quais 
compete falar em tais casos. 

isso, na verdade, que ocorre com a proposigao em exame e, por tal motivo, 
somos a ela favoraveis. £ o parecer. 

Sala das Comissoes, 5 de novembro de 1961. — Caspar Vclloso, Presiden- 
te — Fernandes Tavora, Relator — Lobao da Silveira — Del Caio — A16 Gulma- 
raes — Fausto Cabral. 

PARECER N° 827, DE 1961 

Da Comissao de Finangas sobre Projeto de Lei da Camara n.0 148, 
de 1961 (n.0 4.322-C/58, na Camara), que concede isengao de imposto 
de importagao e de consumo para maquinaria importada pela Cia. Bra- 
sileira de Caldeiras, para ampliacao de sua fabrica em Varginha. 

Relator: Sr. Ary Vianna 
O projeto isenta do imposto de importagao e de consumo, mantida a taxa 

de despacho aduaneiro, para a maquinaria discriminada nas licengas numeros 
DG/58/1617-1614 e DG/58/1618-1615 de 30 de janeiro de 1958, a ser importada 
pela Companhia Brasileira de Caldeiras, para a ampliagao de sua fabrica loca- 
lizada em Varginha, Minas Gerais. 

O processo administrative que precedeu ao projeto em exame correu todos os 
tramites legais previstos para assuntos de tal natureza, com os necessaries pro- 
nunciamentos favoraveis, dos diversos orgaos que devem opinar sobre isengoes 
fiscais. E, tambem, nesta Casa do Congresso, foi o projeto bem acolhido pela 
Comissao de Economia, que se manifestou a seu favor. 

As isengoes fiscais, quando abrangem apenas uma unica operagao, de um 
determinado contribuinte, revestem-se de significado financeiro praticamente 
inexpressive. Nao chega a onerar o Fisco aquilo que — pelo fato de isengao — 
deixa ele de arrecadar. Muito ao contrario, se a isengao promove estimulo a 
iniciativas que concorram para o desenvolvimento economico do pais — o pro- 
prio Fisco acabara lucrando, na faixa do longo prazo. 

O fato do destino a ser dado as mercadorias que a Companhia Brasileira 
de Caldeiras importara. isentas de imposto. coincidir plenamente com os supe- 
riores interesses da economia nacional, constitui razao forte para afirmar que 
a proposigao atende em toda linha as conveniencias do pais. E e, assim, favo- 
ravel a ela nosso parecer. 

Sala das Comissoes, 11 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presi- 
dente — Ary Vianna. Relator — Fausto Cabral — Irineu Bomhausen — Lobao 
da Silveira — Mem de Sa — Joaquim Parente — Fernandes Tavora — Menezes 
Pimentel. 

PARECER N.0 828, DE 1961 
Redagao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

n.0 102, de 1961 (n.0 3.825/58, na Camara). 
Relator: Sr. Menezes Pimentel 
A Comissao apresenta a redagao final das emendas do Senado ao Projeto 

de Lei da Camara n.0 102, de 1961 (n.0 3.825, de 1958, na Camara), que dispoe 
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sobre os cursos de formaQao em Psicologia e regulamenta a profissao da Psicolo- 
gista. 

Sala das Comissdes, 11 de dezembro de 1961. — Ary Vianna, Presidente — 
Menezes Pimentel, Relator — Caiado de Castro. 

ANEXO AO PARECER N.0 828, DE 1961 

Reda^ao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Camara 
n.0 102, de 1961 (n." 3.825/58, na Camara), que dispoe sobre os recursos 
de formagao em Psicologia e regulamenta a profissao de Psicologista. 

EMENDA N.0 1 

(Corresponde a Emenda n.0 2 — CEC.) 

Ao art. 4.°, § 7.° 

Suprima-se o paragrafo 7.°, do art. 4.° 

EMENDA N.0 2 
(Corresponde a Emenda n.0 1 — CEC.) 

Acrescente-se o seguinte artigo, apos o art. 4.°: 

Art. 5.° — Os curriculos a que se referem os artigos anteriores pode- 
rao ser modificados por proposta das Congregacoes de professores dos 
cursos de Psicologia das Faculdades de Filosofia, dsvidamente aprovada 
pelo Conselho Federal de Educagao. 

EMENDA N.0 3 

(Corresponde a Emenda n.0 3 — CEC.) 

Ao art. 19 

De-se a seguinte redacao ao art. 19: 

"Art. 19 — Os atuais portadores de diploma ou certificado de espe- 
cialista em Psicologia, Psicologia Educacional, Psicologia Clinica ou Psi- 
cologia Aplicada ao Trabalho expedidos por estabelecimento de ensino 
superior oficial ou reconhecido, apos estudos em cursos regulares de 
formagao de Psicologos com duragao minima de quatro anos ou estudos 
regulares em cursos de pos-graduaqao com duragao minima de dois anos, 
terao direito ao registro daqueles titulos, como Psicologos e ao exercicio 
proflssional." 

EMENDA N.0 4 

(Corresponde a Emenda n.0 4 — CEC.) 

Ao art. 21 

Acrescente-se ao art. 21 um paragrafo, com a seguinte redagao: 

"Paragrafo unico — Aos portadores de diplomas de Filosofia ou 
Pedagogia, conferidos por Faculdades oficiais ou particulares reconheci- 
das, que, na data da publicagao desta lei, ja venham exercendo ou tenham 
exercicio, por mais de dois anos, atividades profissionais de Psicologia 
Aplicada, serao concedidos os mesmos direitos previstos neste artigo. 
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PARECER N0 829, DE 1961 

Redacao final do Projeto de Lei da Camara n.0 120, de 1961 (n.0 815- 
B/59, na Camara). 

Relator: Sr. Menezes Pimentel 

A Comissao apresenta a redagao final do Projeto de Lei da Camara n.0 120, 
de 1961 (n.0 815-B/59, na Camara). 

Sala das Comissoes, 6 de dezembro de 1961. — Ary Vianna, Presidente — 
Menezes Pimentel, Relator — Caiado de Castro. 

ANEXO AO PARECER N.0 829, DE 1961 

Redacao final do Projeto de Lei da Camara n.0 120, de 1961 (n.0 815- 
B/59, na Camara), que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Minis- 
terio da Marinha, o credit© especial de Cr$ 429.930,60 (quatrocentos e 
vinte e nove mil, novecentos e trinta cruzeiros e sessenta centavos), des- 
tinado ao pagamento de obras realizadas na Base Naval de Natal, pelo 
construtor civil Joaquim Victor de Hollanda, em 1949. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Fica o Poder Executive autorizado a abrir, pelo Ministerio da 
Marinha, o credito especial de Cr$ 429.930,60 (quatrocentos e vinte e nove mil, 
novecentos e trinta cruzeiros e sessenta centavos), destinado ao pagamento de 
obras realizadas na Base Naval de Natal pelo construtor civil Joaquim Victor 
de Hollanda, em 1949. 

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

PARECER N.0 830, DE 1961 

Redacao final do Projeto de Resolugao n.0 67, de 1961, que nomeia 
para o cargo de Oficial Auxiliar de Ata, PL-4, Francisco Estwallet 
Finamor. 

A Comissao Diretora apresenta a redacao final do Projeto de Resolucao n.0 67, 
de 1961, nos seguintes termos; 

RESOLUCAO N.0 

O Senado Federal resolve; 

Artigo unico — nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do 
Regimento Intemo, para exercer o cargo isolado de Oficial Auxiliar de Ata, 
PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado, Francisco Estwallet Finamor. 

Sala da Comissao Diretora, 11 de dezembro de 1961. — Auro Moura Andrade 
— Cunha Mello — Gilberto Marinho — Argemiro de Figueiredo — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
Sobre a mesa requerimento que sera lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

£ lido e sem debate aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 555, 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 redacao final 
do Projeto de Lei da Camara n.0 102, de 1961, que dispoe sobre os cursos de 
formaqao em Psicologia e regulamenta a profissao de Psicologistas. 

Sala das Sessoes, 11 de dezembro de 1961. — Guido Mondin. 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em virtude do requerimento ora 
aprovado, passa-se a imediata discussao e votagao da redacao final, constante 
do Parecer n.0 828. 

Em discussao. (Pausa.) 

Nao havendo quern pega a palavra, encerro a discussao. 

Em votagao. 

Os Sns. Senadores que aprovam a redagao final queiram permanecer senta- 
dos. (Pausa.) 

Esta aprovada. 

O projeto voltara a Camara dos Deputados. Para acompanhar na outra 
Casa do Congresso o estudo da emenda do Senado, dssigno o nobre Senador 
Mem de Sa. 

Sobre a mesa outro requerimento que sera lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lido e sem debate aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 556, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315 do Regimen to Interno, requeiro 
dispensa de publicagao para a imediata discussao e votagao da redagao final 
do Projeto de Lei da Camara n.0 120, de 1961, que autoriza o Poder Executive 
a abrlr, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de Cr$ 429.930,60, desti- 
nado ao pagamento de obras realizadas na Base Naval de Natal pelo construtor 
civil Joaquim Victor de Hollanda, em 1949. 

Sala das Sessoes, 11 de dezembro de 1961. — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em virtude do requerimento ora 
aprovado, passa-se a imediata discussao e votagao da redagao final, constante 
do Parecer n.0 829. 

Em discussao. (Pausa.) 

Nao havendo quern pega a palavra, encerro a discussao. 

Em votagao. 

Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final queiram permanecer senta- 
dos. (Pausa.) 

Esta aprovada. 

O projeto vai a sangao. 

Sobre a mesa outro requerimento que sera lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lido e apoiado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 557, DE 1961 

Os Senadores infra-assinados, no uso das atribuigoes e prerrogativas que 
o Regimento Ihes confere, requerem seja mandado publicar no Diario do Con- 
gresso Nacional — Segao II —, para que conste dos Anais do Senado Federal, 
o incluso trabalho, de autoria do Sr. Araujo Cavalcanti, Conselheiro da Associa- 
gao Brasllelra de Municipios, dirigido ao Presidente da mesma entidade, em 
10 de junho de 1960, a proposito do Projeto de Lei n.0 4.614, de 1954 — Operagao 
Municipio  , e de outros trabalhos do Senador Jarbas Maranhao. 



- 366 - 

Justificagao 
O presente requerimento visa consignar nos Anais da Casa, para servirem 

de subsidios a futures estudos municipalistas, trabalhos que dizem de perto 
com a soluqao da problemas das nossas comunas. 

Sala das Sessoes, 11 de dszembro de 1961. — Nelson Maculan — Gilberto 
Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O requerimento sera votado no final 
da Ordem do Dia. 

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

REQUERIMENTO N.0 558, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315 do Regimento Interne, requeiro 
dispense de publicaqao para a imediata discussao e votacao da redaqao final 
do Projeto de Resolucao n.0 67, de 1961, que nomeia Francisco Estwallet Flnamor 
para o cargo isolado de Oficial Auxiliar da Ata, PL-4, do Quadro da Secretaria 
do Senado. 

Sala das Sessoes, 11 de dezembro de 1961. — Fausto Cabral. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votaqao a redaqao final, constants 

do Parecer n.0 830 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. 
Vai a promulgaqao. 
Sobre a mesa outro requerimento qua vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

fi lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 559, DE 1961 
Requeiro a Mesa, nos termos regimentals, solicite do Senhor Prasidente da 

Repiiblica, atraves do Departamento Administrative do Serviqo Piiblico — Comis- 
sao de Classificagao de Cargas —, as seguintes informagoes: 

1.a — Se o enquadramento dos servidores do Institute de Aposenta- 
doria e Pensoes dos Industriarios (IAPI), nos termos da Lei n.0 3.780, 
de 12 de julho de 1960, ja esta aprovado em carater definitive? 

2.a — Em qualquer hipotese, qual o enquadramento afetivado para 
a serie de Classes de Contador, do Servigo Tecnico Cientifico? 

3.a — Se, no enquadramento referido no item anterior, embora em 
carater provisorio, deixaram de ser incluidos alguns servidores, ocupan- 
tes de cargos de contador? 

4.a — Em caso afirmativo, quais os motivos e quais as providencias 
que foram ou estao sendo tomadas no caso? 

Justificagao 
O presente requerimento visa a obter esclarecimento sobre as condigoes em 

que se estao processando os trabalhos de enquadramnto dos cargos do IAPI, 
a vista de ter chegado ao nosso conhecimento que, prlncipalmente em relagao 
aos cargos de contador, o problema continua, ainda, sem solugao. 

As informagoes que nos chegam dao conta de que o DASP, por ser orgao 
especifico de classificagao de cargos, adotou, em referenda ao enquadramento 
da serie da classes de contador, criterio esdruxulo e incompativel com a linha 
jurldico-administrativa tragada pela Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, eis 
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que teria excluido da lista nominal de enquadramento servidores diplomados, 
ocupantes de cargos de contador, p;lo simples fato de nao estarem eles em dia 
com as exigencias do orgao de representagao profissional da classe. 

Ora, nao tendo a lei de classificacao de cargos exigido. para o enquadra- 
mento, mais que a apresentacao do diploma de curso superior, qualquer outra 
imposigao seria descabida e sem fundamento legal. 

Desta sorte, e atendendo a que nao e possivel admitir-se situagoes discri- 
minatorias am prejuizo de terceiros, e que se justifica o presente requerimento. 

Sala das Sessoes, 11 de dezembro de 1961. — Fausto Cabral — Gilberto 
Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao ha oradores inscritos. 
O SR. VIVALDO LIMA — Sr. Presidente, peco a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador 

Vivaldo Lima. 

O SR. VIVALDO LIMA — Sr. Presidente, o ilustre Ministro das Relagoes 
Exteriores da Polonia, Sr. Adam Rapacki, concedeu. ao retornar a Polonia, uma 
entrevista ao representante da Agencia Polonesa de Noticias (PAP) sobre a sua 
recente visita ao Brasil, cujo texto passo a ler; 

"Pergunta; como ve as atuais relagoes polono-brasileiras? Em que grau 
contribuiu sua visita para eetreita-las e aprofunda-las? 

Rcsposta: as relagoes polono-brasileiras possuem uma tradigao ja longa. 
Agora, porem, a partir do termino da Segunda Guerra Mundial, nos ultimos 
anos, conheceram elas um maior desenvolvimento. A minha visita ao Brasil, 
a primeira feita por um Ministro das Relagoes Exteriores da Polonia ao Pais 
latino-americano, e uma expressao desse desenvolvimento. Esta visita foi tomada 
possivel, agora, gracas ao fato de que a Polonia tomou pelo caminho do rapido 
desenvolvimento socialista, enquanto que, no Brasil, em condigdes e sobre bases 
diferentes, nota-se uma vontade decidida de empreender o acelerado desenvol- 
vimento economlco da Nagao. E isto talvez seja o mais importante: a cons- 
ciencia generalizada da necessidade e da realidade deste processo. Gragas a 
isto foi possivel o incremento das relagoes polono-brasileiras, Outrossim, a 
Polonia, e. ultimamente tambem o Brasil, pratica uma politica de ampliagao 
de suas relagoes econdmicas a todos os paises, independentemente dos regimes 
que adotam. Podemos assim dizer que o progresso das relagoes polono-brasileiras 
e uma prova da justeza das ideias da coexistencia pacifica e uma contribuigao 
a sua realizagao. As conversagdes que mantive com as personalidades mais 
eminentes do Brasil — o Presidente Joao Belchior Goulart, o Primeiro-Ministro 
Tancredo Neves, as amplas conversagdes com o Ministro das Relagoes Exteriores, 
San Tiago Dantas — revelaram o quanto sao grandss as possibilidades existentes 
de um desenvolvimento ulterior das relagoes polono-brasileiras, 

Assinei com o meu colega brasileiro o acordo cultural polono-brasileiro, 
instrumento que, sem diivida, contribuira ao aprofundamento dos contatos e 
do intercambio cultural entre nossos dois paises. Foram de grande interesse as 
conversagdes mantidas sobre temas econdmicos e as ideias entao enunciadas. 
Foi sugerida a criagao de dois grupos de economistas para a pesquisa das pos- 
sibilidades de maior e melhor cooperacao econdmica e para a organizagao desse 
intercambio. Um problema importante e o dos principios da cooperagao eco- 
ndmica entre paises de diferentes slstemas. Saudamos a iniclativa, que podera 
revelar-se frutifera e nao apenas para as relagoes polono-brasileiras, mas, em 
geral, para a iddia da coexistencia pacifica. Posso dizer que a minha visita ao 
Brasil contribuiu a criagao de perspectivas de ulterior ampliagao e do aprofun- 
damento das relagoes polono-brasileiras. Confio em que, da parte brasileira, 
os resultados desse encontro terao sido similarmente apreciados. E assim, efeti- 
vamente, foi declarado em diversos pronunciamentos de eminentes personali- 
dades daquele Pais. 
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Pergunta: a visita de V. Ex.a ao Brasil deu oportunidadc a conversagoes 
sobre tamas da politica internacional? Existem pontos de contato entre a poli- 
tica exterior da Polonia e a do Brasil? 

Resposta: sim. Tivemos igualmente oportunidade de tratar alguns proble- 
mas intemacionais de atualidade e importancia. Ja era sabido que na maioria 
das questoes essenciais da presente situagao internacional, a politica polonesa 
e a politica brasileira sao coincidentes em seus principios. Trata-se de questoes 
como; o principio da coexistencia pacifica; a atitude em relacao ao colonialismo 
e ao neo-colonialismo; ante a discriminacao racial; o apoio a ideia do desar- 
mamento geral e completo; o desejo de desenvolvimento do intercambio eco- 
nomico. cientifico e cultural entre os paises, independentemente dos sistemas 
socials que adotam; o reconhecimento da utilidade dos contatos e trocas de 
pontos de vista sobre os principals problemas intemacionais; comuns sao ainda 
o principio de que a questao de regime e de compstencia exclusiva das nagoes 
interessadas e a decidida atitude negativa ante a interferencla de um Estado 
nos assuntos internes de outro. Julgo que sao tambem coincidentes os nossos 
pontos de vista sobre o papel do desenvolvimento dos paises que se encontram, 
nao por culpa propria, economicamente atrasados. 

E claro que esta coincidencia de principios nem sempre implica em coinci- 
dencia de metodos na sua realizacao. Neste ponto pode haver, e, ssm diivida 
ha, diferengas entre a Polonia e o Brasil. Pode haver e certamente ha dife- 
rengas na maneira de solucionar algumas outras questoes intemacionais. Duran- 
te a nossa visita, tivemos oportunidade de apresentar nosso ponto de vista sobre 
o problema da Alemanha e particularmente a respeito das causas e dos meios 
de dominar a presente Unsao, a necessidade de solucionar a questao de um 
tratado de paz com a Alemanha e o problema da Berlim Ocidental. Creio poder 
afirmar, com base nos contatos e conversagoes mantidos, que o Brasil esta 
vitalmente interessado na manutengao e no fortalecimento da paz e na solugao 
pacifica dos problemas atraves de negociagoes. 

Pergunta: como considera o interesse do Brasil pelo problema da desatomi- 
zagao da Europa Central? 

Resposta: assim como em outros paises, encontrei tambem no Brasil mar- 
cado interesse por esta proposigao polonesa, ali assaz conhacida e debatlda. 
Encontrei muitos partidarios sinceros desta ideia. Nao apenas nas conversagoes 
oficiais mas igualmente na entrevista coletiva a imprensa e em outros contatos, 
craio tsr explanado mais ampla e profundamente o problema alemao e a 
questao da seguranga da Europa em geral e, sobre esta base, tambem a impor- 
tancia das propostas polonesas. Comprovamos um grande interesse e compreen- 
sao da nossa posigao. fi provavelmente claro que no Brasil nao se trata o 
problema de Berlim e o da Alemanha como questoes remotas, que nao afetam a 
America Latina. E provavelmente bem ampla a compreensao de que este pro- 
blema, como as demais questoes intemacionais, independentemente de onde seja 
o seu foco, interessa a todos porque afeta a paz mundial. 

Pergunta: poderia dar-nos mais detalhes sobre a visita de personalidades 
brasileiras a Polonia? 

Resposta: os convites que transmit!, em nome do Presidente do Conselho 
de Estado e do Presidente do Conselho de Ministros da Polonia e no meu 
proprio, ao Presidente Joao Belchior Goulart, ao Primeiro-Ministro Tancredo 
Neves e ao Mlnistro das Relagoss Exteriores do Brasil. San Tiago Dantas, 
foram cordialmente aceitos. As datas para estas visitas a Polonia nao foram 
ainda precisadas porque dependem das disponibilidades de tempo de nossos 
futures hospedes e, de acordo com a legislagao brasileira, da permissao do Con- 
gresso Nacional dos Estados Unidos do Brasil, a ser requerida na ocasiao da 
partida do Chefe de Estado daquele Pais. 

Todos os nossos convidados frisaram, entretanto. que gostariam de vlsitar 
a Polonia num breve prazo. 
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I'crgunta: quais as suas impressoes dos contatos com a colonia polonesa 
no Brasil, durante sua visita a Curitiba? 

Resposta: foram reunioes emocionantes. Sentimo-nos como em familia. 
E efetivamente sao membros da nossa familia, que foram forcados pelas condi- 
boes a deixar, ha muito tempo, o nosso pais e ganhar o pao longe da patria. 
Sao hoje cidadaos brasil?iros que, com sen trabalho e tambem com seu sangue 
nas fileiras da Forqa Expedicionaria Brasileira nos campos de batalha da Italia, 
na Segunda Guerra Mondial, conquistaram e asseguraram a sua cidadania. 
Rejubilamo-nos com o fato de que sao bons cidadaos de sua nova patria. Esta- 
mos certos de que, assim como formam entre os pionsiros do cultivo das terras 
brasileiras, figurarao nos primeiros postos no novo periodo de desenvolvimento 
que — estou seguro — se aproxlma para o enormj Pais chsio de imensuraveis 
posslbllidades. Rejubilamo-nos de que sejam bons cidadaos brasileiros e, ao 
mesmo tempo, preservem os sentimrntos sinceros, calorosos e familiares para 
com sua patria nativa. Graqas a isso sao e poderao ser, ainda mais no future, 
elemento ponderavel no fortalecimento e no aprofundamento da amizade polono- 
brasilsira. 

Pergunta: finalmente, que impressoes pessoais trouxe desta sua visita? 
Resposta; inumeras e as mais diversas. Creio, porem, que a dominante e 

a de fe no futuro do Brasil, apesar d: todas as dificuldades. Guardarei sempre 
na memoria a grande cordialidade brasileira, revelada nao apenas por parte 
dos nossos anfitrioes, a cujo convite atendi e que me receberam em forma 
mais do que cortes, mas tambem por parte de todos aqueles que tive a oportu- 
nidade de conhecer." 

Era, Sr. Presidente, o que desejava. neste ensejo, chegassem ao conheci- 
mento deste alto Plenario legislativo, em sua Integra, as impressoes equilibradas 
do emlnente Chanceler polones sobre a atualidade cultural, politica e economica 
brasileira, as quais merecem a devida transcriqao nos Anais do Senado da 
Repubiica. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem'.) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa requerimento de dis- 

pensa de intersticio, que vai ser lido pelo Sr. 1.° Secretario. 
E lido e aprovado o seguinte; 

REQUERIMENTO NV 560, DE 1961 

Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeremos dispensa 
de intersticio e prdvia distribuiqao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 193, de 1961, que dispoe sobre a organizaqao do Ministerio da Indiistria e 
Comercio, a fim de que figure na Grdem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 11 de dezembro de 1961. — Filinto Miiller — Gilberto Mari- 
nho. 

O SR. PRESIDENTE (Cunba Mello) — Em virtude da aprovacao do reque- 
rimento, a materia a que o mesvno se refere figurara na Grdem do Dia da proxima 
sessao. 

Sobre a mesa outro requerimento de dispensa de intersticio que vai ser lido 
pelo Sr. 1.° Secretario. 

E lido e aprovado o seguinte; 

REQUERIMENTO N." 561. 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.0 158, de 1961, a fim de quo figure na Grdem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 11 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger. 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em virtude da deliberagao do Ple- 
nario, a materia figurara na Ordem do Dia da proxima sessao. 

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

REQUERIMENTO N.0 562, 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.0 193, de 1961 In.0 3.491, de 1961, na Casa de origem), que modifica as Leis 
n.os 3 551, de 13 de fevereiro de 1959, 3.770, de 7 de junho de 1960, e 3.863, de 
24 de dezambro de 1960, suspendendo o vencimento de debitos dos triticultores 
e da outras providencias, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 11 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em virtude da aprovaqao do reque- 

rimento, o projeto a que ele se refere figurara na Ordem do Dia da proxima 
sessao. 

Esta finda a bora do Expediente. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Discussao unica do Projeto de Resoiuqao n.0 49, de 1961, de autoria 
da Comissao Diretora, que suprime expressao constante do art. 1.° da 
Resoluqao n.0 9, de 1960 (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispen- 
sa de intersticio concedida na sessao anterior a requerimento do Sr. 
Senador Cunha Mello) tendo 

PARECERES (n.0s 803 e 804, de 1961) das Comissoes de Constitui^ao e 
Justica, favoravel com substitutivo; de Finan^as, favoravel ao substitutivo. 

Em discussao o Projeto e o Substitutivo. 
Nao havendo quern pega a palavra encerro a discussao. 
Em votagao o substitutivo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Em virtude da aprovagao do substitutivo fica prejudicado o projeto. 

Aprovado o substitutivo, o projeto volta a Comissao Diretora para redagao 
final. 

E o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA SUBSTITUTIVA N.0 1 (CCJ) 

Projeto de Resolugao n.0 49, de 1961 
Torna definitiva disposigao temporaria da Resolugao n.0 9, de 1960. 

Art. 1.° — Fica incorporado aos vencimentos dos servidores da Secretaria 
do Senado Federal, com exercicio em Brasilia, o valor de 30 (trinta) diarias, 
por mes, correspondente a 1/30 <um trinta avos) do referido vencimento mensal. 

Art. 2.° — Esta Resolugao vigorara a partir de L0 de abril de 1962, revo- 
gadas as disposigoes em contrario. 

E o seguinte o projeto prejudicado: 
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PROJETO DE RESOLUgAO N.0 49. DE 1961 

Suprime expressao constante do art. 1.° da Resolu^ao n.0 9, de 1960 
Art. 1.° — E suprimida no art. 1.° da Resolugao n.0 9, de 1960, a expressao: 

"durante os 2 (dois) primeiros anos de exercicio em Brasilia", passando o citado 
preceito a vigorar por tempo indeterminado. 

Item 2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 131, de 1961 (n.0 

1.699, de 1960, na Casa de origem), que autoriza a abertura do credito 
especial de Cr$ 1.200.000.000,00, para a reconstrugao da barragem de 
Oros, no Estado do Ceara, e da outras providencias (incluido em Ordem 
do Dia em virtude de dispensa de intersticio, concedida na sessao ante- 
rior, a requerimento do Sr. Senador Fausto Cabral) tendo 

PARECERES FAVORAVEIS das Comissoes de Transporte, Comuni- 
cagoes e Obras Piiblicas e de Finangas. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao o projeto. (Pausa.) 
Nao havendo quern pega a palavra declare encerrada a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 

£ o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 131, DE 1961 

(N.0 1.699-C, de 1960, na Camara) 
Autoriza a abertura do credito especial de CrS 1.200 .000 .000,00 para a 

reconstrugao da barragem de Oros no Estado do Ceara, e da outras pro- 
videncias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — £ o Poder Executive autorizado a abrir, pelo Ministerio da Viagao 
e Obras Piiblicas, o credito especial de Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhao e duzentos 
milhoes de cruzeiros), destinado a socorrer as despesas com a reconstrugao da 
barragem de Orbs, no Estado do Ceara, com os servigos complementares, bem 
como os pagamentos de indenizagoes decorrentes das desapropriagoes de terras 
na sua bacia hidrogrbfica. 

Art. 2.° — A presente lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revo- 
gadas as disposigoes em contrario. 

Item 3 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 180, de 1961 (n.0 

2.150, de 1960, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executive a 
abrir, pelo Ministerio das Relagoes Exteriores, o credito especial de 
Cr$ 202.525.600,00 para atender ao pagamento das despesas de pessoal 
e obras a cargo da Comissao Mista Ferroviaria Brasileiro—Boliviana 
tendo 

PARECER FAVORAVEL sob n.0 792, de 1961, da Comissao de Finangas. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 

£ o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao 



PKOJETO DE LEI DA CAMARA N.0 180, DE 19G1 
(N.0 2.150-B, na Camara tlos Deputados) 

Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio das Rela^oes 
Exteriores, o credito especial de CrS 202.525.600,00, para atender ao paga- 
mcnto das despesas de pessoal e obras a cargo da Comissao Mista Ferro- 
viaria Brasilciro—Boiiviana. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Fica o Poder Executive autorizado a abrir, pelo Ministerio das 
Relagoes Exteriores, o credito especial de CrS 202.525.600,00 (duzentos e dois 
milhoes, quinhentos e vinte e cinco mil e sciscentos cruzeiros), a ser aplicado 
no pagamento das despesas de pessoal e obras a cargo da Comissao Mista Fer- 
roviaria Brasileiro—Boiiviana. 

Art. 2.° — O credito de que trata o art. 1.° desta lei sera registrado pelo 
Tribunal de Ccntas e automaticamente distribuido ao Tesouro Nacional. 

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

O SR. PRES1DENTE (Cunha Mcllo) — Esta esgotada a materia da Ordem 
do Dia. 

Passa-se a apreciagao do requerimento n." 557, lido na Hora do Expediente. 
Em discussao. 
Nao havendo quern pega a palavra, declaro encerrada a discussao. 
Em votagao. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
O requerimento e aprovado e a materia de que foi objeto sera publicada. 

Trabaiho de autoria do Sr. Araujo Cavalcanti, consclheiro da Associagao Brasi- 
leira de Municipios, que se publica nos termos do Requerimento n." 557, de 
autoria dos Srs. Senadores Nelson Maculan e Gilberto Marinho. 

Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, 10 de junho de 1960. 
Do Conselheiro Araujo Cavalcanti (Territorio Federal do Rio Branco) ao 

Presidente da ABM, Conselheiro Lomanto Junior, Prefeito de Jequie (Bahia). 
Assunto: Contribuigao Revolucionaria do Senador Jarbas Maranhao ao Mo- 

vimento Municipalista. Transformagao dos municipios em unidades de susten- 
tagao e fatores dinamicos do desenvolvimento geral do Pais. Bases e diretrizes 
de um novo tipo de Municipalismo. Um roteiro objetivo para a emanclpagao 
global das comunas brasileiras. Significado e impacto da obra renovadora do 
Senador Jarbas Maranhao, "condestavel do Municipalismo". As recomendagoes 
especiais dos Congresses de municipios sobre o Projeto n.0 4.614/54 (a Operagao 
Municipio): responsabilidade da ABM. 

Senhor Presidente ; 

O Departamento Administrative do Servigo Publico e o Institute Brasileiro 
de Ciencias Administrativas (Segao Nacional do International Institute of Admi- 
nistrative Sciences) promoveram, conjuntamente, a divulgagao dos trabalhos 
do Senador Jarbas Maranhao relatives aos problemas fundamentals dos muni- 
cipios. 

A recente publicagao intitulada "Municipalismo e Rurallsmo — Piano Na- 
cional de Obras e Servigos Municipals" resume pronunciamentos, projetos e 
pareceres do eminente parlamentar nordestino crlteriosamente salecionados 
pelo consagrado escritor Manoel Caetano Bandeira de Mello, Relator-Geral do 
V Congresso Nacional de Municipios realizado em dezembro de 1959, na cidade 
do Recife. 



Justificando a divulgagao da obra, o Diretor do Sorvi^o de Documentacao 
do DASP afirma, em sua liicida apresentagao; "Municipalismo e Ruralismo (Pia- 
no Nacional de Obras e Servi?os Municipals) compreende diversas contribuiQdes 
de indiscutivel valor tecnico-cultural, domlnadas pelas caracteristicas de opor- 
tunidade, senso pratlco e arrojo, igualmente definidoras da personalidade desse 
insigne Senador pernambucano. Percebe-se, de resto, nos varios documentos 
integrantes do "Municipalismo e Ruralismo" que a vasta experiencia politica, 
legislativa e administrativa, do Senador Jarbas Maranhao se encontra plena- 
mente vinculada aos problemas sociais e economicos do Pais destacando-se, nesse 
con junto, uma preocupaqao absorvente, sadla e patriotica, pela emancipaqao dos 
munlcipios, progresso e bem-estar das populatjoes do interior. O Senador Jarbas 
Maranhao tern sldo no Parlamento destacado interprete das necessidades e aspi- 
raqoes das Comunas, — Prefeituras e Camaras Municipais de todo o Brasil; — 
e dos problemas das populaqoes rurais. Com autentica vlsao de estadista, dedi- 
caqao e espirlto publico, projetou-se o Sr. Jarbas Maranhao no Movimento Mu- 
nicipallsta Brasileiro, empenhando-se, nas duas Casas do Congresso Nacional — 
como Deputado e, posterlormente, como Senador, pelo Estado de Pemambuco, — 
no sentido de obter solucoes definitivas, praticas e arrojadas, para os problemas 
fundamentals dos municipios. Seria de todo impossivel enumerar — nos limi- 
tes desta ligeira apresentaqao — as iniciativas, atividades, estudos e projetos do 
Senador Jarbas Maranhao em sua luta permanente contra o subdesenvolvimento 
do interior e o pauperismo das populagoes rurais. Basta mencionar, apenas, o 
famoso Projeto de Lei n.0 4.614/54 — a operaqao municipio, ora em andamento 
no Congresso Nacional — e que representa, inegavelmente, a contribuigao maxi- 
ma que um legislador poderia apresentar em beneficio de sua Terra e do seu 
povo. O advento da Operaqao Municipio — que esta sendo ansiosamente reivin- 
dicada pela maioria das Prefeituras e Camaras de Vereadores do Brasil — cons- 
titui, na verdade, o objetivo supremo do Movimanto Municipalista Brasileiro. 
Com o Projeto de Lei n.0 4.614/54 prestou o Senador Jarbas Maranhao o maior 
dos servlgos ao desenvolvimento global e descentralizados das Unidades Elemen- 
tares da Paderaqao — os municipios —, traqando-lhes o roteiro da administraqao 
planificada, da emancipacao economica e do bem-estar social". 

♦ ♦ ♦ 

2. Efetivamente, os conceitos emitidos pelo ilustre escritor Manoel Caetano 
Bandelra de Mello, valem como o preludio da consagraqao nacional que ja se 
esbo?a, dos trabalhos e da personalidade do Senador Jarbas Maranhao, auten- 
tlco "condestavel do Municipalismo" que lanqou, em 1954, as bases e diretrizes 
de um novo tipo de governo e administraqao municipal, — tragando, para as 
comunas brasileiras, o roteiro objetivo da emancipagao global e do desenvol- 
vimento planlficado, isto e, a "operagao municipio". 

A inlciativa conjunta do DASP e do Institute Brasileiro de Ciencias Admi- 
nistratlvas, encaminhando as Prefeituras e Camaras de Vereadores de todo o 
Brasil a obra renovadora e pioneira do Senador Jarbas Maranhao, tern um 
significado profundo e multiplo: — trata-se do reconhecimento do valor per- 
manente e merito indiscutivel de uma contribuigao revolucionaria, no campo 
das ciencias admlnlstrativas; da prestagao de um servigo de assistencia tecnica 
de excepcional categorla aos govemos municipais: e, ao mesmo tempo, de uma 
justa homenagem ao autor do Projeto de Lei n.0 4.614/54, ponto de partida e 
funcionamento de um novo estllo de Administragao Municipal para o Brasil. 

Depols do langamento da Operagao Municipio, no Parlamento Brasileiro, 
pelo entao Deputado Jarbas Maranhao, em 24 de junho de 1954, o Movimento 
Municipalista saiu da esfera teortca, romantica e sentimental para o terreno 
objetivo dos planejamentos tecnlcamente elaborados; com a Operagao Municipio 
foi encerrado o ciclo do Municipalismo academico e das formulagoes messianicas 
e vagas de reivindicagoes isoladas. 

O Projeto n.0 4.614/54 marca o inicio de uma fase revolucionaria na histo- 
ria das instltuigoes brasileiras de governo e administragao municipal porque 
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condensa as bases e diretrizes de um Municipalismo eminentemente objetivo 
cujas metas pricritarias podem ser resumidas no binomio "emancipa?ao global 
e d&senvolvimento planificado" das comunas. Um Municipalismo progressista 
e cem por cento brasileiro orientado no rumo das solucoes praticas e arrojadas 
que as unldades elementares da federacao — cerca de 2.800 municipios — estao 
reclamando para os seus problemas. 

* * * 

3. Convem relembrar que o Piojeto de Lei n.0 4.614/54 foi apresantado pelo 
Senador Jarbas Maranhao em obediencia a recomendaqao especial inscrita na 
Carta dos municipios, oriunda do 3.° Congresso Nacional de Municipios, reali- 
zado em maio de 1954, na lormosa estancia mineira de Sao Lourengo. A Opera- 
gao Municipio surgiu, portanto, no Parlamento brasileiro, poucos dias depois de 
encerrado o historico Conclave de Sao Lourengo, como legitima expressao dos 
interesses nacionais consubstanciados na famosa recomendagao entao aprova- 
da por unanimidade. Desde entao vem se travando uma verdadeira batalha em 
torno da aprovagao do magno projeto de lei cuja trajetoria tern sido pontilhada 
de surpreendentes episodios, como por exemplo, o substitutivo elaborado pelo 
saudoso Texeira de Freitas — a "Lai Pro-Municipio" — trabalho de proporgoes 
impressionantes a que se dedicou o criador do IBGE durante os seis ultimos 
meses de sua nobre existencia. Pouco depois da morte de Texeira de Freitas — 
a quern o Brasii deve a criagao do Sistema Geografico, Estatistico e Censitario 
mais original do Continente, — o Deputado Antunes da Oliveira transformou a 
"Lei Pro-Municipio" no Projeto n.0 3.112/57 acentuando, no discurso que pro- 
nunciou a 21 de agosto de 1957, que da "Lei Pro-Municipio" poderao advir os 
seguintes resultados; a) estimulara o desenvolvimento economico e social do 
Pais, especialmente das areas mais atrasadas; b) promovera o soerguimento dos 
municipios, mormente os do Interior; c) combatera racionalmente a inflagao 
pelos investimentos de recursos publicos em obras e servigos reprodutivos". 
Tambem o Vice-Governador fluminense Celso Peganha, quando representante 
do Estado do Rio na Camara Federal, apresentou um substitutivo — o Projeto 
de Lei n.0 3.702/58 — em que procurou resumir as finalidades da operagao mu- 
nicipio, aduzindo varias modificagoes importantes. 

Simultaneamente com os substitutivos mencionados, surgiram, na Camara 
dos Deputados, proposigoes complementares dispondo sobre a descentralizagao 
administrativa, a aquisigao de maquinas e equipamentos e assuntos correlatos. 
Este e o caso, por exemplo, do Projeto de Lei n.0 1.495/56, apresentado pelo 
Deputado Uririo Machado que dispoe sobre a importagao, pelas Prefeituras, de 
maquinas e equipamentos e assegura, aos municipios, uma cota de participagao 
nos orgamentos cambiais da Uniao, em montante nunca inferior a 3%_ das dis- 
ponibilidades existentes — o que importaria, na pratica, uma importancia em 
divisas, superior a US$ 30,000,090.00 (trinta milhoes de dolares) anualmente, para 
aquisigao direta de motores, conjuntos mecanizados, etc., destinados as constru- 
g5es rodoviarias, instalagoes eletricas e fomento agropecuario. 

* * * 

Contudo, os aspectos mais susrpreendentes na trajetoria da Operagao Mu- 
nicipio estao consubstanciados nas projegoes regionals e locals do sistema con- 
cebido pelo Senador Jarbas Maranhao. Assim e que, indepsndentemente do 
Projeto n.0 4.614/54, seus substitutivos e lets complementares, estao surgindo 
nos Estados, Territorios e Comunas de todo o Brasii, inteligentes e singulares 
adaptagoes das bases, diretrizes e metas do Piano Nacional de Obras, Servigos 
e Empreendimentos ao ambito dessas Unidades da Federagao, delineando-se 
um "Sistema" original e tipicamente brasileiro, no campo da Adminlstragao 
Publica. E o notavel conjunto dos Pianos de Agao Intergovemamental que estao 
comegando a empolgar as populagoes do Interior — a Operagao Rio de Janeiro, 
a Operagao Pernambuco, a Operagao Guanabara, a Operagao Alagoas, a Opera- 



gao Piaui, a Operagao Espirito Santo, a Opera?ao Amazonia, etc., nos Estados; 
a Opera?ao Arqulp^lago e a Opera?ao Roraima, nos Territdrios; a Opera?ao 
Cabo Frlo, a Operagao Olinda, a Opera?ao Barra do Pirai, a Operacao Rio Bo- 
nito, a Operagao Nilopolis, a Operacao Timbauba, a Operacao Teresina, a Ope- 
ragao Caruaru, a Operagao Guaxupe, a Opera?ao Buique, a Operagao Fronteira 
Oeste, e assim sucessivamente, nos municipios. 

Por outro lado, tambem diretamente oriundos do extraordinario Projeto 
Jarbas Maranhao, estao aparecendo os consorcios Municipals e toda uma cons- 
telagao de iniciativas baseadas nos principios da descentraiizagao, do planeja- 
mento e da cooperagao intergovernamental caracteristicos do slstema. Seria 
impossivel, nesta oportunidade, enumerar todos os pianos de desenvolvimento 
nascidos do Projeto n.0 4.614/54 e elaborados em fungao das peculiaridades 
geoeconomicas, demograficas, adminlstrativas e sociais das Unidades Federa- 
tlvas a que se referem. Indiscutivelraente esse e um dos mais curiosos fenome- 
nos das atuais condigoes politico-administrativas do Pais demonstrando a plena 
exequibilldade t6cnica, economica e financeira do Sistema Geral da opera?ao 
municiplo cuja implantagao corresponde a uma exigencia dos interesses nacio- 
nais no tocante ao aperfeigoamento das instituigoes tipicas do federalismo bra- 
sileiro e no desenvolvimento planificado dos municipios. 

Alnda 6 cedo para se prever qual sera o desfecho desse movimento de en- 
vergadura nacional, iniciado pelo Senador Jarbas Maranhao tendo em vista, 
atraves da Operagao Municiplo, transformar as comunas em fatores dinamicos 
da prosperidade geral do Pais. Mas, o significado e o impact© da obra renova- 
dora do lider pernambucano crescem de vulto, provocando, como numa reagao 
em cadeia, a capacidade empreendedora dos municipios, com a criagao de "Co- 
mlssoes de Planejamiento" e de "Conselhos Municipals de Desenvolvimento" em 
grande mimero de Comunas, o advento do Sistema Geral da Operagao Municipio. 

Quando os Prefeitos e Vereadores assimilarem os principios e metodos do 
referido sistema, e compreenderem, em toda sua amplitude, as vantagens pra- 
ticas decorrentes de sua execugao, tornar-se-a mais facil antecipar a sua im- 
plantagao em todas as Unidades Federativas. Principalmente quando percebe- 
rem que a Operagao Municipio se traduzira, financeiramente, em investimentos, 
emprestlmos e flnanciamentos da ordem de Cr$ 18.000.000.000 (dezolto bilhoes 
de cruzeiros) e US$ 100,000,000.00 (cem milhbes de dolares) durante o primeiro 
quinquenlo de sua execugao — contribuigao financeira destinada as suas metas 
e programas de desenvolvimento planificado. Isto e, uma media anual de 
Cr$ 3.600.000.000,00 (tres bilhoes e seiscentos mllhoes) e US$ 20,000,000.00 (vin- 
te mllhoes de dolares) para, aproximadamente, 2.800 municipios. (Os recursos 
em dolares se destlnam a aquisigao, no exterior, de maquinas, motores, motoni- 
veladoras, motobombas, implementos agropecuarios, equipamentos pesados e me- 
canlzagao em geral, cuja falta tan to contribui para a estagnagao do Interior 
e que, por qualquer motivo, nao possam ser obtidos no mercado interno). 

• * • 

4. A publicagao do "Municipallsmo e Ruralismo — Piano Nacional de Obras 
e Servlgos Municipals", do Senador Jarbas Maranhao, quase seis anos depois do 
langamento do Projeto n.0 4.614/54, na Camara Federal, encontra a Operagao 
Municipio transformada em legitima aspiragao nacional, fortalecida pelos aper- 
felgoamentos e contribuigoes tecnicas posteriores das projegoes regionais e lo- 
cals. Todos os Congresses de municipios desde entao realizados — nacionais ou 
regionais — formularam incisivos pronunciamentos e votaram diversas reco- 
mendagoes especlais e respeito do sistema geral da Operagao Municipio algu- 
mas delas reclamando provldencias deflnltivas da ABM, do Govemo da Uniao 
e dos Estados no sentldo do iniclo imediato de sua execugao descentrallzada. 
Em meio ks inumeras recomendagoes aprovadas pelo Congresso do Rio de Ja- 
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neiro em maio de 1957, pelo Congresso Nacional, na cidade do Recife, em de- 
zembro de 1959, destacam-se as tres seguintes, abaixo transcritas, na Integra: 

I — "pronunciamento do IV Congresso Nacional de Municipios: recomenda- 
gao aprovada pelos Prefeitos, Vereadores, autoridades e tecnicos reunidos na 
Cidade do Rio de Janeiro, de 27 de abril a 5 de maio de 1957: 

Considerando que, a partir da apresentagao na Camara Federal do Projeto 
de Lei n.0 4.614/54 (Operagao Municipio), de autoria do noje Senador Jarbas 
Maranhao, foi iniciada uma fase na historia do Municipalismo braslleiro; con- 
siderando que, a partir da apresentagao do referido projeto, teve inicio e se en- 
contra em plena organizagao um movimento politico e tecnico-cultural no sen- 
tido de proporcionar aos municipios condigoes objetivas e pratlcas para o seu 
progresso, deixando de ser, assim, a autonomia municipal uma simples ficgao; 
considerando que, desde a apresentagao do projeto da Operagao Municipio, sur- 
giram, nas Assembleia Legislativas de diversos Estados da Federagao, projegoes 
regionals que constituem intellgentes e praticas adaptagoes das ideias contidas 
no referido projeto; considerando que, no ambito municipal, esta sendo pro- 
cessada, de fato, a implantacao de sistema Geral da Operagao Municipio, atra- 
ves de projegoes iocais destinadas a aceierar o ritmo de desenvolvimento muni- 
cipal, com pianos diretores, investimentos geradores de riqueza, urbanismo avan- 
gado e aproveitamento de todos os valores locals; considerando que o Sistema 
Geral da chamada Operagao Municipio significa, na pratica, a aplicagao con- 
centrada de recursos financeiros de vulto, provenientes das tres orbitas de Go- 
vemo (Federal, Estadual e Municipal) e representa, tambem, a execugao de 
projetos geradores de riqueza; considerando que e de plena e total exeqiilbili- 
dade tecnica e financeira, tambem politica e econdmica, o Sistema Geral da 
Operagao Municipio e suas projegoes regionais e locals; considerando que a Ope- 
ragao Municipio dinamiza as forcas latentes que existem nas comunas brasi- 
leiras e precisam ser aplicadas no sentido de libertar, efetivamente, os munici- 
pios do Brasil, possibilitando-lhes condigoes reals de desenvolvimento e pro- 
gresso. tomando-os auto-suficientes em alguns setores, fixando, naturalmente, 
o homem a sua gleba e fortalecendo a Unidade Nacional; — o IV Congresso dos 
Municipios resolve: — os Prefeitos e Vereadores, bem como os tecnicos e auto- 
ridades do Municipalismo, ora reunidos neste Congresso, recomendam aos pode- 
res constituidos da Repiiblica e aos Lideres das agremiagoes politico-partidarias 
que sejam tomadas todas as providencias no sentido de que o Sistema Geral da 
Operagao Municipio e todas as suas projegoes regionais e locals sejam objeto de 
medidas imediatas para a sua integral execugao — (Rio de Janeiro, 3 de maio 
de 1957 — Barreto Guimaraes, Deputado Estadual, Delegado de Pernambuco ao 
IV Congresso dos Municipios — Autor da Indicagao aprovada nas, Comissoes Tec- 
nicas e transformada, pelo Plenario, em recomendagao especial). 

O V Congresso dos Municipios Brasileiros, realizado na cidade do Recife, 
de 1 a 8 de dezembro de 1959, renovou e homologou todos os pronunciamentos 
e recomendagoes dos Congresses anteriores. Alem disso, o Congresso do Recife 
aprovou novas recomendagoes sobre a materia, reafirmando que a Operagao 
Municipio deve ser considerada como o objetivo supremo do Movimento Muni- 
cipalista, e destarte, a reivindicagao prioritaria das Prefeituras e Camaras de 
todo o Brasil como um instrumento decisive na luta contra o subdesenvolvi- 
mento e o pauperismo. O Congresso do Recife reiterou, como imperativo de 
sobrevivencia do Movimento Municipalista e razao de ser da propria existencia 
das Instituigoes que o representam — como a ABM e o IBAM — duas importan- 
tes recomendagoes aprovadas em conclaves nacionais e regionais anteriores: 

II — "Movimento Nacional de Envergadura tendo em vista o aperfeigoa- 
mento e implantagao do Sistema Geral da Operagao Municipio". 

"O Congresso do Recife resolve... Fica a Associacao Brasileira de Munici- 
pios incumbida de promover e realizar uma Reuniao Especial para o Estudo da 
Operagao Municipio, suas Projecdes Regionais e Locals, na cidade de Sao Paulo. 
Para essa reuniao devera a ABM convocar ou convidar, em carater especial, per- 
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sonalidadcs de diversos Estados, escolhidas, de preferencia, entre professores de 
nivel superior, tecnicos e autoridades de projeijao nacional. (Engenheiros, eco- 
nomistas, tecnicos de administra?ao, catedraticos de direito administrativo e 
lideres municipalistas autenticos). Sera a seguinte a Agenda da mencionada 
reuniao; 1.°) ConceituaQao do Sistema Geral da Operagao Municipio, suas Pro- 
jegoes Regionais e Locals. Doutrina e Tecnica da Descentralizagao. 2.°) Aspectos 
Politicos, Economicos, Financeiros, Administrativos, Tecnicos e Culturais. A Exe- 
qiiibllidade do Sistema. 3.°) A Operagao Municipio e a Autonomia Municipal. 
Competencia Constitucional da Uniao, dos Estados e dos Munlcipios. Analise Juri- 
dica do Problema. O Equilibrio da Federagao. Um novo Federalismo. 4°) Fun- 
damentos e Perspectivas do Sistema Geral da Operagao Municipio. A Participa- 
gao dos Municipios no Orgamento Geral e nos Orgamentos Cambiais da Uniao. 
Sistematizagao dos Acordos e Convenios. 5.°) A Operagao Municipio e a Politlca 
de Consorcios Municipals. Investimentos Prioritarios e Produtividade. Novas 
Tendencias de Planejamento Regional." (Recife, 6 de dezembro de 1959. — 
Araiijo Cavalcanti, Chefe da Assessoria Tecnica do V Congresso Nacional dos Mu- 
nicipios. Indicagao aprovada nas Comissoes Tecnicas e transformada, pelo Plena- 
rio, em Recomendagao Especial). 

Ill) Reformulagao Estrategica e Tecnica do Municipalismo. Tatica da Opera- 
gao do Municipio. Entrosamento da ABM com a "Operagao Pan-Americana". 
Emancipagao Global e Desenvolvimento Planificado das Comunas. 

"O Congresso do Recife... resolve: Enquanto prosegue o andamento do Pro- 
jeto de Lei n.0 4.614/54, na Camara e no Senado — inclusive dos substitutivos 
apresentados, tais como a "Lei Pro-Municipio" e proposigoes leglslativas comple- 
mentares — devera a Associagao Brasileira de Municipios providenciar, por inter- 
m6dlo de sua Assessoria Tecnica, ou de um Grupo de Trabalho para tal fim espe- 
cialmente constituido: ... a) inqueritos, estudos especiais, levantamentos e ante- 
projetos relatives ao Fundo Financeiro constituido dos recursos vinculados as 
obras, servigos e demais empreendimentos do Sistema, suas Projegoes Regionais e 
Locals; b) a formulagao t6cnica do Sistema — Lei de Programa — acompanhada 
das Tabelas Dlscrimlnativas das aludidas obras, empreendimentos e servigos; c) 
estudos e sugestoes concretas sobre a administragao descentralizada da Operagao 
Municipio; d) a esquematizagao dos Convenios Intergovernamentais de Colabo- 
ragao previstos; e) as Projegoes Regionais — Pianos de Agao para o Desenvolvi- 
mento Economico e Social dos Estados e Territories; g) a elaboragao das leis 
complementares, medldas legislativas e todo o expediente necessario; h) as son- 
dagens e demarches iniciais para estabelecimento, em amplas e democraticas 
bases, do Acordo Interpartidario Especifico que devera assegurar a Operagao Mu- 
nicipio perenldade, continuidade, isengao partidaria e rigorosas caracteristicas 
tecnicas; i) prosseguimento, em todo o Pais, de uma intensa campanha de sentl- 
do educative e cultural, no sentido da reformulagao estrategica e tecnica do muni- 
cipalismo; j) finalmente, amplo entrosamento com a Operagao Pam-Americana 
para os efeitos de ser acelerada a emancipagao global dos municipios em fungao 
dos respectivos pianos de Desenvolvimento" (Recife, 6 de dezembro de 1959 — Re- 
comendagao Especial da Assessoria Tecnica do V Congresso Nacional dos Muni- 
cipios aprovada pelo plenario). 

  oOo   

5. A ofensiva desfechada pelo Senador Jarbas Maranhao contra o subdesen- 
volvlmento do interior, o pauperismo das massas rurais e a estagnagao dos muni- 
cipios, — logo apos o historlco Congresso de Sao Lourengo, em 1954 — adquirlu 
impressionantcs proporgocs, de tal forma que a Operagao Municipio se transfor- 
mou num supremo desafio a capaddade realizadora da ABM e do Movimento 
Municipalista. As Prefeituras e Camaras Municipals acompanham, com ansie- 
dade, o desenrolar da campanha em torno da Operagao Municipio confiando na 
capacidade de lideranga e no prestigio dos dirigentes municipalistas dentro e fora 
do Parlamento, das Assembleias Legislativas dos Estados e das Camaras de Ve- 
readores — de cuja atuagao depende a realizagao desse objetivo primordial do 
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Movimento Municipallsta. A batalha da Operagao Municipio prossegue, com in- 
tensidade, em diversa^ frentes de combate colocando a ABM diante de um dilema: 
sair vitorlosa ou perecer. E um fracasso da ABM slgnificarla a desmoralizagao do 
Movimento Municipallsta, regredindo as Comunas a estaca zero do empirlsmo e 
da estagnagao. 

Em face do exposto, tenho a honra de requerer ao egregio Conselho Diretor 
da ABM, em noms do Territbrio do Rio Branco: I) que sejam expedidos tele- 
gramas de congratulagoes da Entidade ao insigne "Condestavel do Municipalismo", 
Senador Jarbas Maranhao, pela recente publicagao do seu livro "Municipalismo 
e Ruralismo"; II) que a ABM se congratule, igualmente, com o DASP e o Institute 
Brasileiro de Cienclas Administrativas, instituigoes que patrocinaram a publicagao 
da obra revolucionaria do Senador Jarbas Maranhao, prestando um inestimavel 
servigo ao Movimento Municipalista, atravds de telegramas dirigidos ao Prof. J. 
Guilherme de Aragao, Diretor-Geral do DASP, Dr. Luis Simoes Lopes, Presidente 
do IBCA e Dr. Manoel Caetano Bandeira de Melo, Diretor do Servigo de Documen- 
tagao do DASP; III) que a ABM se dirija, da mcsma forma, ao Senado Federal, 
a Camara dos Deputados e as Associagoes Regionais de Municipios dando-lhes 
ciencia da homenagem e das congratulagoes ao Senador Jarbas Maranhao; IV) 
que seja expedido um Convite Especial ao ilustre Senador Jarbas Maranhao para 
comparecer a proxima Reuniao Conjunta dos diversos Conselhos da ABM na 
qualidade de Lider do Grupo Parlamentar Municipalista no Senado; V) que a 
ABM de cumprimento imediato as varias Recomendagoes dos Congressos Naclonais 
e Regionais de Municipios, relativas ao Sistema Geral da Operagao Municipio, 
suas Projegdes Regionais e Locals; VI) que a ABM promova entendimentos ur- 
gentes com o eminente Govemador de Sao Paulo, Prof. Carlos Alberto de Carvalho 
Pinto, com o Reitor da Universidade de Sao Paulo, com o Presidente do Banco 
do Estado de Sao Paulo, com a Associagao Paulista de Municipios, e assim sucessi- 
vamente, dando inicio as demarches destinadas a realizagao, na cidade de Sao 
Paulo, da Reuniao Especial sobre a Operagao Municipio, consoante as Recomen- 
dagoes aprovadas no Rio de Janeiro, em 1957, e no Recife, em 1959; VII) que a 
ABM organize, desde ja, atraves de seu ilustre Diretor Executivo, o "Dossier" 
da Operagao Municipio, a ser encaminhado a Reuniao de Sao Paulo; VIII) que a 
ABM publique o referido "Dossier" como Suplemento Especial do ABM-Jornal, 
para conhecimento de todas as Prefeituras e Camaras Municipais do Brasil; IX) 
que sejam proporcionadas, ao Diretor Executivo da ABM, Dr. Jose Cupertino 
de Almeida, todas as facilidades para se desincumbir satisfatoriamente desse en- 
cargo. inclusive, um credito especial, no montante arbitrado pelo Conselho Diretor, 
para pagamento das despesas de pessoal, material e servigos julgados indispen- 
saveis pelo Diretor Executivo, o qual devera, inclusive, viajar a Sao Paulo, para 
combinar com as Autoridades desse Estado e da Associagao Paulista de Muni- 
cipios, os detalhes da mencionada Reuniao. 

Sao estas as providencias indispensaveis a serem tomadas, em obediencia as 
imperativas determinagoes dos Congressos do Rio de Janeiro e do Recife, no 
tocante a "la mise-en-marche" e implantagao do Sistema Geral da Operagao 
Municipio, independentemente de quaisquer outras medidas que o Conselho Diretor 
da ABM houver por bem adotar. 

Aproveito a oportunidade para reiterar os meus protestos de profunda consi- 
deragao e estima. Cordialmente. as.) Araujo Cavalcanti, (Presidente da Comissao 
Nacional Construtora da Casa dos Municipios, em Brasilia. Conselheiro, pelo 
Territbrio do Bio Branco). 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, marcando para a prd- 
xima a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 185, de 1961 (n.0 de origem 

3.329, de 1957), que cria a profissao de leiloeiro rural e da outras providencias 
(incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio, concedida na 
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sessao anterior, a requerimento do Senhor Senador Daniel Krieger), tendo Pare- 
cer favoravel, sob n.0 793, de 1961, da Comissao de Legislagao Social. 

2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 139, de 1961 (n.0 1.335, de 

1959, na Camara), que concede pensao especial de Cr$ 10.000,00 mensais k viiiva 
do poeta e jornalista Antonio Boto, tendo Parecer favoravel, sob n.0 749, de 1961, 
da Comissao de Pinangas. 

3 

Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 4, de 1961, de autoria do 
Sr. Senador Venancio Igrejas, que altera o inciso I do artigo 945 do Cddigo de 
Processo Civil e o art. 1.° do Decreto-lei n.0 3.077, de 26 de fevereiro de 1941, tendo 
Pareceres sob n.06 754 e 755, de 1961, das Comissoes: de Constituigao e Justiga, 
favoravel com emenda que oferece sob n.0 1-CCJ; de Finangas, favoravel ao 
projeto e a emenda. 

4 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 61. de 1961, de autoria da Co- 

missao Diretora, que nomeia Maria Judith Rodrigues para cargo vago de Oficial 
Arquivologista, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 21 horas e 45 minutos.) 



248.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 

em 12 de dezembro de 1961 

PRESIDfcNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E CUNIIA IVIELLO 

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 — Femandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — 
Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Flgueiredo — Joao 
Arruda — Ruy Cameiro — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho 
— Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Herlbaldo Vieira — 
Ovldio Teixeira — Lima Teixeira — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Caiado 
de Castro — Gilberto Marinho — Benedlto Valladares — Milton Campos — 
Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Joao 
Villasboa — Filinto Miiller — A16 Guimaraes — Gaspar Velloso — Nelson Ma- 
culan — 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 50 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare 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 le o seguinte: 

EXPEDIENTE 

LISTA N.0 57, DE 1961 — Em 12 DE DEZEMBRO DE 1961 
Prestagao de contas da cota do imposto de renda das prefcituras 

municipals: 
— do Prefeito Municipal de Amarante, PI; 
— do Prefeito Municipal de Pio IX, PI; 
— do Prefeito Municipal de Careagu, MG; 
— do Prefeito Municipal de Muriae, MG; 
— do Prefeito Municipal de Ponte Nova, MO; 
— do Prefeito Municipal de Ibaiti, PR. 

AVISOS 

— N.0 GB 106, de 28 de novembro, do Sr. Ministro da Fazenda, comunicando 
haver sido encaminhado ao Senado, em 5 de agosto ultimo, o pronuncia- 
mento daquele Ministerio, sobre o Projeto de Lei n.0 15, de 1952, que modi- 
fica o Decreto-lei n.0 9.670, de 5 de setembro de 1946, atinente aos bens 
da Uniao; 

— N.Q 573, de 7 de dezembro, do Sr. Ministro da Viagao e Obras Publicas, 
comunicando achar-se aquele Ministerio impossibilitado de prestar as 
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informagoes solicitadas no Requerimento n.0 363, do 1961, do_Sr. Senador 
Afranio Lages, visto estar afeta a Comissao do Vale do Sao Francisco 
a materia a ele pertinente. 

MENSAGEM N.0 270, DE 1961 
(N.0 de origcm 597) 

Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Tenho a honra de comunicar a Vossas Excelencias que, de acordo com o que 
me faculta o artigo 87, inciso II, combinado com o artigo 70. § 1.°, da Constituicao 
Federal, combinado com o artigo 3.°. inciso IV, do Ato Adicional (Emenda Consti- 
tucional n.0 4», resolvi negar sancao, em parte, ao artigo 5.° do projeto de lei 
que orca a Receita e fixa a Despesa para o exercicio de 1962, por considera-lo, na 
forma em que e.sta redigido, contrario aos interesses nacionais. 

Efetivamente, a expressao "ou de custeio" contida naquele dispositivo legal, 
se nao for eliminada podera dificultar a execucao da sabia med'ida nels preconi- 
zada, limitando-lhe o alcance e a eficacia, conforme ficara demonstrado a 
seguir. 

O piano de contencao de despesas instituido pelo artigo 5.° do projeto visa 
a proporcionar ao Governo os meios indispensaveis a redugao Q'o vultoso deficit 
orgamontario previsto para o proximo exercicio financeiro. 

Esse piano dcve scr organizado com a maxima elasticidade, de sorte que 
enseje a consecugao do objetivo colimado, isto e, a obtengao de larga margem 
de economia na execugao da Lei de Meios, atraves de criterioso esquema de 
compressao de gastos, que atinja o maior mimero possivel de dotagoes orga- 
mentarias. 

Ha, nas despesas de custeio, numerosas rubricas suscetiveis de compressao, 
sem que os cortes feitos afetem, de modo irreparavel, a boa marcha dos traba- 
Ihos da administragao. Proibir, pois, que o piano de economia abranja as dota- 
c5es de custeio e cercear a liberdade de agao do Governo nesse particular, impe- 
d'indo a elaboragao de um trabalho completo, que realmente po.ssa concorrer 
para que o alarmante deficit orcamentario se reduza ao minimo suportavel 
pelas atuais condigocs do Te.souro Nacional. 
, Sao essas as razdes em virtude das quais, na forma do artigo 70, § 1.°, da 
Constituigao Federal, considero a manutengao da expressao "ou de custeio", no 
dispositivo mencionado, contrario aos interesses nacionais. 

Brasilia, 9 de dezembro d'e 1961. — Joao Goulart. 

PARECER N." 831, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao c Justiga, sobre o Projeto de Lei n.0 96, 
de 1961 do Senado, (n.0 822-B/59 na Camara) que autoriza o Poder Exe- 
cutive a abrir, atraves do Ministerio da Educagao e Cultura, o credlto 
especial de CrS 1 000.000,00 (um milhao de cruzeiros), para ocorrer as 
despesas com a rcalizagao do Quarto Congresso Brasilciro de Ensino de 
Matcmatica, a efctuar-se em Belcm, Estado do Para. 

Relator: Sr. Aloysio de Carvalho 

O Projeto de Lei n." 96, dc 1961 (n.0 822-B/59, na Camara) autoriza o Poder 
Exccutivo a abrir, atraves do Ministerio da Educagao e Cultura, o credlto especial 
de C;r$ 1.000.000,00 (um milhao de cruzeiros), para ocorrer as despesas com a 
rcalizagao do 4.° Congresso Brasileiro do Ensino da Matematica, a efetuar-se 
em Belem, capital do Estado do Para, no ano em curso, o auxilio em dinheiro 
sera entregue a Comissao Organizadora do Congresso, destinando-se parte dele, 
obrigatorlamente, a publicagao dos Anais do mesmo Congresso, em exemplares 
que se distribuirao pclos congressistas e entidades nacionais interessadas. 
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A determinacao da condigao de "nacional" para as entidades as quais se fara 
distrlbuigao dos Anais do Congresso parece-nos restringir o seu numero, mas 
e evidente que, feita a distribuigao de exemplares, preferencialmente, por tais 
entidades, nada impede a extensao a entidades de carater estrangeiro, acaso 
interessadas no certame brasileiro. 

Nada ha a opor ao projeto, do ponto de vista juridico-constituclonal. Mesmo 
que a reuniao de professores de matematica ja se tenha consumado, havera 
despesas a satisfazer, e, o que e mals, Anais a elaborar. Se nao mais se reallzar 
o certame, tera o Poder Executivo elementos para nao abrir o credito. 

Sala das Comissoes, 26 de julho de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presidente 
— Aloysio de Carvalho, Relator — Nogueira da Gama — Milton Campos — Lima 
Teixeira — Basilio Celestino — Benedict© Valladares. 

PARECER N.0 832, DE 1961 

Da Comissao de Educagao e Cultura sobre o Projeto de Lei da Camara 
n" 96, de 1961 (n.0 822-B, de 1959, na Camara), que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, peio Ministerio da Educagao e Cultura, o credito _espe- 
cial de Cr$ 1.000.000,00, para ocorrer as despesas com a realizagao do 

IV Congresso Brasileiro do Ensino de Matematica, a realizar-se em Belem, 
Estado do Para. 

Relator: Sr. Pedro Calazans 
Pelo presente projeto de lei, originario da Camara dos Deputados, flea o 

Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Educagao e Cultura, o 
credito especial de CrS 1.000 000,00, destinado a ocorrer as despesas com a reali- 
zagao do Quarto Congresso Brasileiro do Ensino da Matematica, a efetuar-se 
em Belem, Capital do Estado do Para, no ano em curso. 

Em seu art. 2°, determine a proposigao que a referida importancia sera 
entregue a Comissao Organizadora do citado conclave, competindo-lhe, ainda, 
prestar contas ao Ministerio da Educagao da sua aplicagao. 

Estabelece, enfim, o paragrafo unico do citado art. 2.°, que, parte da soma 
constante do auxilio proposto devera ser obrigatoriamente apllcada na confecgao 
dos Anais do Congresso, os quais serao distribuidos aos congressistas e entidades 
culturais Interessadas no temario versado pelo certame. 

Sobre a materia ja se pronuncia, favoravelmente, do ponto de vista juridlco- 
constitucional, a douta Comissao de Constituigao e Justiga. 

A Comissao de Educagao e Cultura nao desconhece os resultados posltivos 
que costumam advir de certames dessa natureza para o incremento e desenvol- 
vimento da cultura especializada em nosso Pais. 

Os Congresses sobre as disciplinas basicas da cultura humana, como os que 
vem sendo realizados no Brasil, ha cerca de quatro anos, sobre o ensino da 
Matematica, tern contribuido para a reformulagao e aprimoramento de novos 
metodos pedagogicos mais condizentes com os principios modernos da metodo- 
logia cientifica ditados pela experiencia dos mestres em didatica e pedagogia. 

De fato, duvldas ou controversias de carater didatico sjio dissipadas, atraves 
dos debates sobre o temario proposto, e oportunas indicagoes encaminhadas aos 
orgaos competentes, visando a aplicagao de novas normas pedagogicas do ensino 
das disciplinas dos curriculos escolares. 

Nao ha como nao admitir a conveniencia e mesmo necessldade para a melho- 
rla do ensino no nosso Pals, da realizagao de congresses culturais, como o de 
que trata o projeto em exame. 

Ora, em face da importancia fundamental das ciencias matematicas, nota- 
damente da fisica nuclear, para o desenvolvimento da aprendizagem cientifica 
e das atividades culturais que delas dependem ou que a elas estao vinculadas, 
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quase todas as naqoes tem voltado de maneira especial sua atengao para o estudo 
,e o emprego de novos processes tendentes a difundi-las em maior escala possivel. 

Por outro lado, a escolha da capital do Para para sede do Congresso de Mate- 
matlca, vale ressaltar, fol das mals felizes, por se harmonizar com a sua finali- 
dade precipua, ou seja, visar a um melhor ensino daquela disciplina, em centres 
do Interior do Brasll, realmente carentes dos beneficios que esses conclaves costu- 
mam proporcionar. 

Diante do exposto, esta Comissao opina pela aprovagao do projeto. 
Sala das Comlssoes, 19 de setembro de 1961. — Menczes Pimcntel, Presidente 

— Pedro Calazans, Relator — Jarbas Maranhao — Saulo Ramos — Lobao da 
Silveira. 

PARECER N." 833, DE 1961 
Da Comissao de Finan?as ao Projeto de Lei da Camara n.0 96, de 

1961 (n.0 823-B/59, na Camara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
atraves do Minlsterio da Educa^ao e Cultura, o credito especial de Cr$ 
1.000.000,00 (um milhao de cruzeiros), para ocorrer as despesas com a 
realizafao do Quarto Congresso Brasilciro de Ensino da Matematica, a 
cfetuar-se em Belem, Estado do Para. 

Relator: Sr. Lobao da Silveira 
O Projeto de Lei que passamos a relatar, autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Minlsterio da Educaqao e Cultura. o credito especial de CrS 1.000 000,00, 
para ocorrer as despesas com a rcalizagao do Quarto Congresso Brasileiro de 
Ensino da Matematica, a efetuar-se, no ano corrente, em Belem, no Estado do 
Para. 

O texto do projeto nao menciona a data, mas, e bem possivel que dito con- 
clave ja se tenha realizado, servlndo, assim, o credito especial em apreqo, para 
saldar compromissos assumldos em virtude de sua realizaqao. 

Na forma do paragrafo unlco do art. 2.°, parte do credito devera ser, obriga- 
torlamente, empregada na confecqao dos Anais do Congresso, para sua distri- 
.bulqao gratuita, pelos congresslstas e entidades interessadas no estudo da mate- 
mdtlca. 

Do ponto de vista financeiro o projeto nao oferece reparos. 
Nessas condlcoes, a Comissao de Finangas e de parecer favoravel a este Pro- 

jeto de Lei. 
Sala das Comlssoes, 11 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 

t Lobao da Silveira, Relator — Irineu Bornhausen — Joaquim Parente — Fer- 
nando Tavora — Fausto Cabral — Mem de Sa — Menezes Pimentel — Ary 
Vianna. 

PARECER N.0 834, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobrc o Projeto de Lei da Camara n." 155, 
de 1961 (na Camara, n.0 23-B/59), que isenta dos impostos de importa- 
gao e de consume, equipamento a ser importado, pela Radio Marajoara 
Ltda., para instalagao de uma estagao de televisao na cidade de Belem, 
Estado do Para. 

Relator; Sr. Lobao da Silveira 
Atraves de Mensagem n.0 88, de 4 de margo de 1959, o Sr. Presidente da 

Republlca submeteu i conslderagao do Congresso Nacional projeto de lei Isen- 
tando dos Impostos d'e importagao e de consumo, equipamento a ser importado 
.pela Radio Marajoara Ltda., para a Instalagao de uma estagao de televisao na 
cidade de Beldm, Estado do Para. 

Pelo que se pode verlflcar da leitura da exposigao de motives do Sr. Minis- 
tro da Fazenda, apensada a referlda Mensagem, a materia fol devidaments 
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examinada pelos orgaos tecnicos da AdministraQao Piiblica, tendo parcceres 
favoraveis da SUMOC e Conselho cte Politica Aduaneira, tendo a CACEX emitido 
a respectiva guia de licenga. Tambem favoraveis foram os pronunciamentos das 
Comlssoes Tecnicas da Camara dos Deputados. 

Diante do exposto, e tendo em vista a utilidade dos serviqos. sobretudo de 
ordem cultural, a cargo da entid'ade beneficiaria das isencoes fiscais, opinamos 
pela aprova<jao do projeto. 

Sala das Comissdes, 11 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Lobao da Silveira, Relator — Fausto Cabral — Ary Vianna — Irineu Bornhausen 
— Mem de Sa — Joaquim Parente — Fernandcs Tavora — Menezes Pimentel. 

, PARECER N.0 835, DE 1961 
Da Comissao de Finanijas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 171, 

de 1961 (na Camara, n.0 676-B/59. que da nova rcdacao ao art. 1.° da 
Lei n.0 3.550, de 12 de fevereiro de 1959, que dispoe sobre o pagamento 
da subvencoes orcamentarias concedidas a conta do Fundo Nacional 
de Ensino Medio. 

Relator: Sr. Daniel Kriger 
Da autoria do nobre Deputado Tarso Dutra, o projeto em exame suprime, no 

art. 1.° da Lei n® 3.550. de 12 dc fevereiro de 1950, as exprsssoes: "legalmente 
autorizados a funcionar". 

A supressao se impde. De fato, regulando o pagamento de dota?6es especi- 
ficamente d'estinadas, no OrQamento da Uniao, a estabelecimentos da ensino 
medio, a Lei n.® 3.550, ao Ihes impor a autorizaQao legal de funcionamanto 
como condiQao "sine qua" para a percepgao dos auxilios oficials, nao atendeu a 
certas situacoes de muitas daquelas entidades educacionais. 

que muitas delas estao realizando obras de construpao, das quais depcn- 
•de o seu funcionamento normal. Somente apos o termino dessas obras e que, 
naturalmente, requererao a indispensavel licenga para o ministramento dos 
seus cursos. 

Nao se Ihes devera exigir, previamente, o que somente podcm conseguir 
apds a conclusao de suas instalacoes. 

Como oportunamente assevera o ilustre autor de proposicao, "nao e justo 
que, nessa fase de edificacao de predios, quando avulta o esforco da entid'ade 
particular para prestar um servico a coletividade brasileira, fique ela ao desam- 
paro de auxilio do poder piiblico". 

Somos, assim pela aprovagao do projeto. 
Sala das Comissdes, 11 de dezembro de 1961. — Ary Vianna, Presidente — 

Daniel Krieger, Relator — Fausto Cabral — Irineu Bornhausen — Lobao da 
Silveira — Mem de Sa — Joaquim Parente — Fernandcs Tavora — Menezes 
Pimentel. 

PARECER N" 836, DE 1961 
Da Comissao de Economia, sobre o Projeto de Lei da Camara n." 198, 

de 1961 (n.0 3.728-A/61, na Camara), que prorroga ate 31 de dezembro 
de 1962 o prazo a que se rcfere a Lei n.0 2.892, de 28 de abril de 1961. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
O projeto prorroga ate 31 de dezembro de 1962 o prazo previsto no art. 1.° 

da Lei n.® 3.892, de 28 de abril de 1961 e que se refere ao art. 11 da Lei n.® 3 .782, 
de 22 de julho de 1960, que revigora a Lei n.® 1.522, de 26 de dezembro de 1951, 
alterada pelas de n.°s 3.084, de 29 de dezembro de 1956; 3.344, de 14 de dezem- 
bro de 1957; 3.415, de 30 de junho de 1958; 3.590, de 22 de julho de 1959 e 3.929, 
de 31 de julho de 1961. 

A Lei n.® 1.522, de 26 de dezembro de 1951, revigorada sucessivamente, 
estando sua ultima prorrogagao para esgotar-se a 31 do corrente mes, e o Diplo- 
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ma que autoriza o Governo Federal a intervir no dominio economico, para assegu- 
rar a livre distribulgao de produtos necessarios ao consume do povo. 

O art. 1.° dessa Lei relaciona a autorizagao conferida ao Poder Executive, 
para intervir na esfera economica, com o que dispoe o art. 146 da Carta Magna. 
O art. 2.° fixa, justamente, as diferentes modalidades de intervengao prevista. 
O art. 3.° determina que a Comissao Federal de Abastecimento e Pregos 
(COFAP) instituida no Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio e com au- 
tonomia administrativa, sera o orgao de execugao da Lei. E a vigencia da mesma, 
pelo prazo de cinco anos, foi estabelecida no seu art. 41. 

Ve-se, portanto, atraves no exposto, que o orgao criado em 1951 funcionaria 
dentro de um periodo limitado de tempo, tendo por objetivo assegurar a estabi- 
lidade no setor de abastecimento, entao sob a influencia de fatores considerados 
anormais e transitorios. 

Mas, o que deveria durar apenas cinco anos ja esta durando dez. As repetidas 
prorrogagoes do prazo de vigencia da Lei constituem reconhecimento tacito — 
pelo Poder Legislativo da Republica — de que prejudicaria o interesse publico a 
extingao da COFAP. 

Nao obstante, todavia, a pacifica certeza que os legisladores vem, ha um dece- 
nio, alimentando sobre a necessidade de continuar existindo no Pais organismo 
controlador de pregos, nao parecem co-participar do mesmo ponto de vista, 
opinloes outras, enunciadas em setores nao parlamentares da vida nacional. E, ao 
ensejo de cada renovagao da vigencia da Lei da COFAP, reabre-se o dialogo 
antigo, entre os que raciocinam em termos academicos e os que raciocinam em 
termos politicos, sobre o que do Estado cumpre fazer, para assegurar o abas- 
tecimento alimentar das populagoes, scm a indesejavel pressao dos pregos, 
para cima. 

Dando de nossa parte a contribuigao que nos parece oportuna, nesse dialogo 
a que aludimos, observaremos que a formulagao do problema, aparentemente 
solucionado ha dez anos com a criagao de um organismo especial, foi uma formu- 
lagao feita a base de falso pressuposto. E a falsidade desse pressuposto consistiu, 
exatamente, no fato dos autores da Lei n.0 1.522. terem imaginado que deveriani 
encontrar solugao de emergencia para simples problema conjuntural, quando a 
verdade e que o desajustamento que ocorre na produgao e na comercializagao 
dos generos alimenticios, em nosso Pais, decorre da existencia de algo mais 
profundo e mais amplo, ou seja, de um problema estrutural. 

Enquanto as estruturas hoje instaladas em todos os setores da vida brasileira 
— nao apenas nas economicas, assinale-se — nao forem globalmente adapta- 
das para conter o que existe de concrete e de dinamico no processo social da 
nacionalidade — os desajustes persistirao e a crise continuara, sempre, escondida 
no horizonte incerto do futuro. 

O reconhecimento dessa verdade, entretanto, nao deve e nao pode servir de 
motivo para impedir a objetivagao da sempre necessaria politica de curto prazo, 
em cuja area estao situadas medidas como esta, que prorroga por um ano a 
existencia do drgao encarregado de zelar pelo abastecimento de generos alimen- 
ticios ao povo e de policiar os pregos desses mesmos generos. 

Enquanto considerarmos a COFAP orgao apenas destinado a anular os efeitos 
inflexiveis da Lei da oferta e da procura, obviamente ela sera inocua. Mas, desde 
o momento em que a considerarmos um organismo que, mesmo sem repetir o 
milagre biblico da multiplicagao dos paes, coiba os abusos, policiando a espe- 
culagao, 6 claro que ela tern ainda grande missao a cumprir neste subdesenvol- 
vido Pais, na defesa do interesse publico, nao devendo, assim, desaparecer. 

E 6 por tals razoes que damos ao presente projeto nosso parecer favoravel. 
Sala das Comissoes, 11 de dezembro de 1961. — Fausto Cabral, Presidente em 

exercicio e Relator — Lobao da Silveira — Fernandes Tavora — Sebastiao Archer 
— Ovidlo Teixeira. 
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PARECER N." 837, DE 1961 
Da Comissao de Fmangas, sobre Projeto de Lei da Camara n.0 198, 

de 1961, (n.0 3.728-A/61, na Camara) que prorroga ate 31 de dezembro 
de 1962 o prazo a que se refere a Lei n.0 2.892, de 28 de abril de 1961. 

Relator: Sr. Ary Vianna 
Trata o projeto da prorrogaQao, ate 31 de dezembro de 1962, do prazo previsto 

no art. 1.° da Lei n.0 3.892, de 28 de abril de 1961, e que se refere ao artigo 
11 da Lei n.0 3.782, de 22 de julho de 1960, que revigora a Lei n.0 1.522, de 
26 de dezembro de 1951, alterada pelas de n.0s 3.084, de 29 de dezembro de 
1956; 3.344, de 14 de dezembro de 1957; 3.415, de 30 de junho de 1958; 3.590, 
de 22 de julho de 1959; e 3.929 de 31 de julho de 1961. 

Na proposigao em estudo as implicagoes predominantes sao, de fato, as de 
ordem economica. Apenas subsidiariamente, e naquele sentido generico em que 
o bom atendlmento do interesse economico de uma coletividade nacional contri- 
bui, tambem, para resguardar o interesse financeiro da mesma — so nesse sentido, 
repetimos, — cabe identificar e apreciar um aspecto financeiro na materia anali- 
sada. 

A manutengao da COFAP, em periodo de tempo que ja perfaz um decenio, 
tem visado, apenas, atenuar dificuldades maiores que, por certo, incidiriam sobre 
as classes populares — se elas tivessem de enfrentar, sozinhas, o livre jogo dos 
produtores e dos intermediarios, para obter os allmentos necessaries a subsis- 
tencia. 

Ora, em que pesem suas deficiencies funcionais, parece-nos evidente que a 
COFAP vem contribuindo para manter no Pais um minimo de normalidade, no 
que se relaciona com a mecanica do abastecimento dos generos de primeira neces- 
sidade. E essa projegao economica de sua existencia apresenta significado finan- 
ceiro de inegavel natureza positive. 

Nosso parecer e, desse modo, favoravel ao projeto. 
Sala das Comissoes, 11 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 

Ary Vianna, Relator — Fausto Cabral — Femandes Tavora — Filinto Miiller — 
Joaquim Parente — Irineu Bornhausen — Menezes Pimentel — Ruy Carneiro. 

PARECER N.0 838, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, ao oficio s/n.0 de 9-12-61 do Senhor Govcr- 
nador do Estado da Bahia, solicitando alteragao da Resolugao n.0 62, de 
1961, que autorizou o Governo do Estado da Bahia, a assumir, perante 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento, as obrigagoes e responsa- 
bilidades necessaries a efetivagao e resgate de um emprestimo ate o limite 
de Cr$ 1.200.000.000,00, de modo a ajusta-lo a nova situagao criada. 

Relator: Sr. Mem de Sa 
O Senado Federal, atendendo a solicitagao do Senhor Governador da Bahia, 

aprovou a Resolugao n.0 62, de 1961, mediante a qual fol dada autorlzagao ao 
Governo daquele Estado a assumir, perante o Banco Interamericano de Desen- 
volvimento, as obrigagoes e responsabilidades necessarlas a efetivagao e resgate 
de um emprestimo ate o limite de Cr$ 1.200.000.000,00,_ou o equivalente em 
moeda estrangeira, ao cambio vigente na data da operagao, que a Superinten- 
dencias de Aguas e Esgotos do Reconcavo irla contrair com o mencionado Banco, 
para a ampliagao do slstema de abastecimento de agua a cldade do Salvador. 

Agora, em oficio de 9 do corrente, o eminente Governador Juracy Magalhaes 
volta a dirigir-se ao Senado, pedlndo seja modificada a redagao da citada reso- 
lugao, tendo em vista o equivoco, pols que o Banco Interamericano de Desenvol- 
vimento deseja que as autorizagoes legislativas, relativas ao emprestimo que vai 
fazer, para a finalidade indicada, precisam mencionar o montante da operagao 
em dolares americanos. 
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Realmente, todas as aucorizagoes outorgadas pelo Senado, para emprestimos 
no exterior, realizados pelas Unidades da Federagao, sempre se referem aos mon- 
tantes da transagao na moeda do pais, que concede o financiamento. 

Quanto ao merito do pedido, nada tern esta Comissao a aditar ao que consta 
de seu Parecer n.0 139, de 27 de novembro ultimo, em que a operagao foi ampla- 
mente examinada. 

Assim, atendendo a nova manifestagao do Senhor Governador da Bahia, e 
tendo era conta que se trata, apenas, de alterar a redagao da Resolugao n.0 62, 
para que da mesma, a autorizagao do emprestimo se refira ao montante deste 
em dolares, a Comisao de Finangas apresenta a consideragao do plenario o 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUCAO N.0 69, DE 1961 
Altera a redagao da Resolugao n." 62, de 1961, autorizando o Governo 

do Estado da Bahia a assumir perante o Banco Interamericano de Desen- 
volvimento as obrigagdes e responsabilidades necessarias a efetivagao de 
um emprestimo ate o limite de US§ 4,120,000.00 (quatro milhoes, cento e 
vinte mil dolares). 

O Senado Federal resolve: 
Artigo unico — O artigo rinico da Resolugao n.0 62, de 1961, do Senado Fe- 

deral, pasa a ter a seguinte redagao: 
"Fica autorizado o Governo do Estado da Bahia a assumir, perante o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, as obrigagoes e responsabili- 
dades necessarias a efetivagao de um emprestimo ate o limite de 
US$ 4,120,000.00 (quatro milhoes, cento e vinte mil dolares) ou o seu 
equivalente em cruzeiros, ao cambio que for ajustado no respective con- 
trato de financiamento, com prazo de llquidagao nao inferior a 15 (quinze) 
anos, e juros e comissoes nao superiores a 6% iseis por cento) ao ano, 
que a Superintendencia de Aguaas e Esgotos do Reconcavo, entidade 
autaquica daquele Estado, esta autorizada a contrair com o mencionado 
Banco, pela Lei Estadual n.0 1.549, de 16 de novembro de 1961, alterada 
pela Lei Estadual n.0 1.571, de 9 de dezembro do corrente, para a amplia- 
gao do sistema de abastecimento de agua a cidade de Salvador." 

Sala das Somissoes, 1 2de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Mem de Sa, Relator — Joaquim Parente — Filinto Miiler — Ary Vianna — Mene- 
zes Pimentel — Lobao da Silveira — Irineu Bomhausen — Joao Arruda. 

PARECER N.0 839, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, ao Projeto de Resolugao 
n.0 69, de 1961, que altera a redagao da Resolugao n.0 62, de 1961, autori- 
zando o Governo do Estado da Bahia a assumir perante o Banco Intera- 
mericano de Desenvolvimento as obrigagdes e responsabilidades neces- 
sarias a efetivagao de um emprestimo ate o limite de US? 4,120,000.00 
(quatro milhoes, cento e vinte mil dolares). 

Relator: Sr. Lourival Fontes 

O Projeto de Resolugao que a Comissao de Finangas apresenta, visa a alterar 
a redagao da Resolugao n.0 62, de 1961, mediante a qual o Senado Federal, aten- 
dendo sollcitagao do Senhor Governador da Bahia, concedeu autorizagao para 
que esse Estado assumisse as obrigagoes necessarias a efetivagao de um emprestimo 
que a Superintendencia de Aguas e Esgotos do Reconcavo vai contrair com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, para ampliar o sistema de servigos 
de aguas da cidade de Salvador. 

A alteragao proposta pela nova resolugao, decorre do oficio que o Senhor 
Governador da Bahia acaba de dirigir ao Senado, sollcitando que a autorizagao 
para a operagao de credlto mencione o montante deste em moeda americana, pois, 
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como e corrente em todas as transagoes de financiamento intcrnacional, sempre 
a operagao e feita na moeda da nagao que concede o emprestimo. 

Trata-se, portanto, de simples alteragao de redagao, relatlva a um pormenor 
de carater financeiro. 

Esta Comissao que se manifestou, quanto ao merito do emprestimo e da auto- 
rizacao, em seu Parecer de n.0 740, da 30 de novembro ultimo, nada tern a obje- 
tar a nova Resolugao, pelo que a recomenda a aprovagao do plenario. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger Presidente — 
Lourival Fontes, Relator — Ary Vianna — Heribaldo Vieira — Ruy Palmeira — 
Mem de Sa — Joao Villasboas. 

PARECER NP 840, DE 1961 
Da Comissao Diretora. sobre o Projeto de Resolugao n.0 61, de 1961 

Relator: Sr. Cunha Mello 
Face a Resolugao nP 6, de 1960 (Regulamento da Secretaria do Senado), o 

cargo isolado de provimento efetivo de Oficial Arquivologlsta independe de 
titulos, de especializagao e de concurso. 

Fica, desta sorte, atendida a diligencia solicltada pelo nobre Senador Lino de 
Matos. 

Sala da Comissao Diretora, 12 de dezembro de 1961. — Auro Moura Andrade, 
Presidente — Cunha Mello, Relator — Gilberto Marinho — Novaes Filho — Ma- 
thias Olympio — Guido Mondin. 

PARECER NP 841, DE 1961 

Redagao final do Projeto de Rcsolugao nP 49, de 1961, que suprime 
expressao constante do art. IP da Resolugao nP 9, de 1960. 

Tendo o Senado aprovado substitutivo da Comissao de Finangas ao Projeto 
de Resolugao nP 49, de 1961, a Comissao Diretora apresenta a redagao final da 
proposigao votada, nos seguintes termos: 

RESOLUQAO NP 
Artigo linico — E prorrogada, ate 21 de abril de 1964, a concessao, aos servi- 

dores da Secretaria do Senado Federal, com exercicio em Brasilia, das diarlas a 
que se refere o art. IP da Resolugao nP 9, de 1960. 

Sala da Comissao Diretora, 12 de dezembro de 1961. — Moura Andrade — 
Cunha Mello — Argemiro de Figueiredo — Novaes Filho — Mathias Olympio. 

PARECER NP 842, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 
Camara nP 165, de 1961 (nP 2.946/57, na Camara), que autoriza o Poder 
Executive a construir e pavimentar os trechos da estrada Rio—Bahia— 
Arassuai—Diamantina e Diamantina—Curvelo. 

Relator: Sr. Lourival Fontes 

fi o Poder Executive, pelo presente projeto, autorizado a construir e pavimentar 
os trechos da estrada Rio—Bahia—Arassuai—Diamantina e Diamantina—Curvelo 
(art. IP), devendo, para tanto (art. 2.°), ser incluida no orgamento da Uniao, por 
tres exercicios financeiros consecutivos, a importancia do Cr$ 80.000.000,00 (oiten- 
ta milhoes de cruzeiros). 

O projeto obedeceu. em sua origem, ao disposto no artigo 67, § IP, da Consti- 
tuigao, sujeitando, no mais, as normas regimentals apllcavels a esp6cle. 

Acontece, no entanto, que a redagao do artigo 2.° fugiu a boa t^cnlca legis- 
lativa, sendo necessario corrigir essa pequena falha. 
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Isso posto, opinamos favoravelmente ao projeto, com a seguinte emenda de 
redaQao: 

EMENDA N.0 1-CCJ 

Ao artigo 2.° 
onde se diz: 

"se incluira" 
Diga-se: 

o orcamento geral da Uniao incluira. 
Sala das Comissoes, 11 de dezembro de 1961. — Daniel Kricger, Presidente, em 

exercicio — Lourival Fontes, Relator — Ruy Carneiro — Heribaldo Vieira — 
Mem de Sa — Joao Villasboas — Ary Vianna. 

PARECER N.0 843, DE 1961 

Da Comissao de Transporte Comunicacoes e Obras Publicas, sobre 
o Projeto de Lei da Camara n.0 165, de 1961 (n.0 2.946/57, na Camara), 
que autoriza o Poder Executive a construir e pavimentar os trechos de 
estrada Rio—Bahia—Arassuai—Diamantina e Diamantina—CuTvelo. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
A ligagao entre Sao Paulo e o Nordeste brasileiro, atualmente, e feita median- 

te a utilizaQao das rodovias BR-2 — Rio—Sao Paulo — BR-3 — Rio—Petropolis— 
Areal e BR-4 — Areal—Teofllo Otoni—Itaobim—Feira de Santana. 

O prcsente projeto, que autoriza o Poder Executive a construir e pavimentar 
os trechos da estrada Rio—Bahia—Arassuai—Diamantina e Diamantina—Curvelo, 
cstabelece essa ligagao pelo caminho mais curto, atraves das seguintes estradas: 

1) BR-55, entre Sao Paulo e Belo Horizonte; 
2) BR-3, entre Belo Horizonte e Curvelo; 
3) BR-49, entre Curvelo e Diamantina; 
4) BR-48, entre Diamantina e Itaobim, na BR-4; e 
5) BR-4, a partir de Itaobim para o nordeste brasileiro. 

Confrontando-se os dois tragados, verifica-se que o estabelecido no projeto 
encurta a dlstancia em 160 qullometros (320, em viagem de Ida e volta), o que sig- 
nifica uma economia formidavel de tempo, de combustivel, de material rodante 
e, em consequencia, um barateamento no prego das mercadorlas transportadas, 
nao se falando no interesse militar melhor atendido com essa ligagao assim mais 
rapida. 

Alids, cumpre assinalar que o Congresso Nacional ja reconheceu que estradas 
ligando as Capitais dos Esetados do Norte e Nordeste as dos Estados do Sul, sao 
de alto interesse nacional e devem ter carater preferencial, pois a Lei n.0 2.975, 
de 27-11-56, inclui as rodovias BR-48 e BR-49 no Piano Rodoviario Nacional. 

Acontece que o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem organizou o 
"Programa Quinqiienal" do atual governo antes da promulgagao daquela lei. 
dele nao constando a ligagao Belo Horizonte—Curvelo—Diamantina—Arassuai— 
Itaobim, constante das rodovias BR-3, BR-49 e BR-48, fazendo-se precise que o 
Congresso vote recursos para atender as despesas de construgao e pavimentagao 
dos trechos citados. 

A ligagao, como se preve na presente proposigao, e do maior interesse para 
a economia nacional, bastando conslderar que e elevado o mimero de veiculos 
de alta tonelagem que trafegam entre Sao Paulo e as Capitais dos Estados do 
Nonieste brasileiro. 
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Cabe, ainda, registrar, que, nao incluindo a pavimentagao entre Curvelo— 
Diamantina—Itaobim, restam apenas, para um trafego normal em otimas condl- 
goes, 15% do total da teraplenagem e obras de arte. 

Ante o exposto, tendo em vista as grandes vantagens economicas que advl- 
rao para o Pals com a construgao e pavimentagao dos trechos da estrada em 
referenda, opinamos favoravelmente ao projeto com a Emenda n.0 1-CCJ. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Jorge Maynard, Presidente — 
Fausto Cabral, Relator — Joao Arruda. 

PARECER N.0 844, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 165, 
de 1961 (na Camara, n.0 2.946-B/57, que autoriza o Poder Executivo a 
construir e pavimentar os trechos da Estrada Rio—Bahia—Arassuai— 
Diamantina e Diamantina—Curvelo. 

Relator; Sr. Ary Vianna 
Pelo presente projeto, e o Poder Executivo autorizado a construir e pavimen- 

tar os trechos de estrada Rio—Bahia—Arassuai—Diamantina e Diamantina—Cur- 
velo, 

Determina o art. 2.° que, nos tres exerciclo financelros subseqiientes a apro- 
vagao da lei, se incluira a importancia de oitenta milhoes d'e cruzeiros, consigna- 
da ao Ministerio da Viagao e Obras Publicas — Departamento Nacional de Estra- 
das de Rodagem — destinada a atender as despesas das obras. 

Evidentemente, a redagao d'esse artigo 2.° e defeituosa; todavia, a douta 
Comissao de Constituigao e Justica, oportunamente, ofereceu emenda corrigindo 
essa falha, em obediencia a melhor tecnica legislativa. 

No que tange a esta Comissao examinar, quanto a repercussao financeira 
do projeto, e esta de somenos, tendo-se em vista a destinagao dos quantitativos, 
que serao investidos em rodovias de alta significagao economica para uma exten- 
sa e rica regiao do Pais, 

Somos, assim, pela aprovagao do projeto e da Emenda n.0 1-CCJ que Ihe fol 
aditada. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Ary Vianna, Relator — Filinto Miiller — Lobao da Silveira — Joaquim Parente 
— Fausto Cabral — Ruy Cameiro — Arlindo Rodrigues — Irineu Bomhausen — 
Ruy Palmeira — Menezes Pimentel. 

PARECER N.0 844-A, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 14, de 1961 (na Camara n.0 67-A/61), que autoriza o regis- 
tro do contrato celebrado entre a Uniao e a Remington Rand do Brasil, 
para a execugao, no exercicio de 1958, dos servigos mecanizados de lan- 
gamento, arrecadagao e estatistica do Impost© de Renda, nas Delega- 
cias Regionais do Imposto de Renda em Sao Paulo, Belo Horlzonte, Porto 
Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador, Niterdi e Curitiba. 

Relator: Sr. Daniel Krieger 

Atraves da Mensagem n.0 462, de 20 de outubro de 1959, o Sr. Presidente da 
Republica solicitou ao Oongresso Nacional, nos termos do art. 77, § 1.°, da Cons- 
tituigao Federal, fosse registrad'o o contrato celebrado entre a Uniao e a 
Remington Rand do Brasil para execugao, no exercicio de 1958, dos servigos 
mecanizados de langamento, arrecadagao e estatistica do Imposto de Renda, 
nas Delegacias Regionais do Imposto de Renda em Sao Paulo, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Fortaleza, Recife, Salvador, Nlteroi e Curitiba, a fim de ser efetuado 
o conseqiiente pagamento dos servigos executados. 
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A solicitatjao presidencial decorre do ato denegatdrio do Tribunal de Oontas 
ao registro do referido contrato, sob os fundamentos seguintes: 

a) apesar de celebrado para vigorar a partir do registro no mesmo 
Tribunal, a d'espesa foi empenhada para prestacao de servicos durante 
todo o exercicio de 1958, conforme se depreende da clausula 5.a, o que 
Ihe da efeito retroativo; 

b) de acordo com os recibos da caucao e da cota de fiscalizagao, os 
recolhimentos destinam-se a garantir a execugao de contrato para gozo 
dos favores do Decreto-lei n.0 300, d'e 24 de fevereiro de 1938, quando o 
contrato em exame se destina a regular a locagao de maquinas e de ser- 
vIqos tecnicos. 

Posteriormenute, e em razao, mesmo, desse decisorio, o Ministerio da Fazenda, 
em Exposicao de Motives submetida ao Chefe do Governo, solicitou, no que 
atendido o registro, sob reserva da despesa como "Restos a Pagar" de 1958; 
todavia, a Egregia Corte de Contas decidiu nao ordenar o competente registro, 
"por decorrer a despesa de contrato cujo registro foi anteriormente denegado, 
nao se destroi o conteudo do § 1.° do art. 77 da Constituigao Federal, pelo 
disposto no § 3.° desse mesmo artigo". 

Dessa forma, e atendido o mandamento constitucional, foi o processado 
remetido a Camara dos Deputados, que aprovou o registro, nos termos do presen- 
te Projeto de Decreto Legislative, o qual, d'o ponto de vista que a esta Comissao 
cabe examinar, nada apresenta que obste a sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, 11 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Mem de Sa, Relator — Ary Vianna — Heribaldo Vieira — Ruy Cameiro. 

PARECER N.0 884-B, DE 1961 

Da Comissao de Financas, ao Projeto de Decreto Legislative, n.0 14, 
de 1961 (n.® G7-A, de 1961, na Camara), que autoriza o registro de con- 
trato celebrado entre a Uniao e a Remington Rand do Brasil, para a 
execugao, no exercicio de 1958, dos servigos mecanizados de langamento, 
arrecadagao e estatistica do Imposto de Renda, nas Delegacias Regionais 
do Imposto de Renda em Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, 
Fortaleza, Salvador, Niteroi e Curitiba. 

Relator: Sr. Ary Vianna 
O projeto de Decreto Legislative n.® 14, de 1961 (np 67-A, de 1961, na Camara), 

determina o registro do contrato celebrado entre a Uniao e a Remington Rand 
do Brasil, para a execugao, no exercicio de 1958, dos servigos mecanizados de 
langamento, arrecadagao e estatistica do Imposto de Renda, nas Delegacias Regio- 
nais do Imposto de Renda em Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, 
Fortaleza, Salvador, Niteroi e Curitiba. 

O registro e pedido em Mensagem do Poder Executive ao Congresso Nacional, 
em face da recusa pelo Tribunal de Constas da Uniao, ate mesmo ante pedido de 
reconsideragao formulada apos o "registro sob reserva" ordenado pelo Sr. Presi- 
dente da Republica, atendendo a exposigao de motivos do Ministerio da Fazenda, 
no caso, o grande interessado em que ditos servigos de mecanizagao nao sofres- 
sem solugao de continuidade, resultando dai series prejuizos para a arrecadagao 
do imposto de renda. 

Diante dlsto so restava o recurso ao registro na forma do artigo 77 da Consti- 
tuigao, Isto e, o registro ordenado atraves de Decreto Legislativo. 

Do ponto de vista financeiro e da boa ordem dos servigos administrativos 
afetos a Fazenda Nacional, o registro do contrato com a Remington Rand do 
Brasil e em todo sentido recomendavel. Trata-se de contrato com despesa ja 
devidamente empenhada, estando a depender os respectivos pagamentos da provi- 
dencla em exame. 
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Nestas condi^oes, a Comissao de Finarnjas e de parecer favoravel ao projeto 
de Decreto Legislative n.0 14, de 1961. 

Salas das Comissoes, 11 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Rry Vianna, Relator — Lobao da Silveira — Mem de Sa — Joaquim Parente — 
Irineu Bornhausen — Fausto Cabral — Femandes Tavora — Menezes Pimentel. 

PARECER N" 884-C, DE 1961 

Da Comissao de EducaQao e Cultura sobre o Projeto de Lei da Camara 
n.0 182, de 1961 (n.0 4.634-B/58, na Camara), que Integra na Universi- 
dade da Bahia, sob o regime do art. 17 da Lei n." 1.254, de 4 de dezem- 
bro de 1950, o Instituto de Musica da Bahia, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Mem de Sa 
Pelo presente Projeto, propoe o nobre Deputado Aliomar Baleeiro a inclusao 

do Instituto de Musica da Bahia entre os estabeleclmentos de ensino superior 
subvencionados pela Uniao, de conformidade com o disposto na Lei n.0 1.254, 
de 4 de dezembro de 1950, que determina normas sobre o sistema federal de 
ensino superior. 

Estabelece, ainda, o projeto que, no Orgamento da Uniao sera incluida, 
anualmente, a subvengao de CrS 2.500.000,00 (dois milhoes e quinhentos mil 
cruzeiros), para a manutengao do referido Instituto, ficando, tambem aberto 
o credito especial de igual importancia, para atender ao pagamento da citada 
subvengao no corrente exercicio financelro. 

O Instituto de Musica da Bahia. tradicional e conceituado estabelecimento 
de arte e cultura do Pais, preenche, cabalmente, os requisites constantes do art. 
17, da supramencionada Lei que dispoe o sistema federal de ensino superior, 
ou sejam: 10 anos de funcionamento e mimero de matriculas que justifica a sua 
inclusao na categoria de estabelecimento subvencionado. 

Nascida de iniciativa oficial nos fins do seculo passado, sob a denominagao 
de Conservatorio de Musica, anexo a Escola da Belas Artes entao mantida pelo 
Estado da Bahia, desde sua fundagao, representa o velho Instituto atraves de 
seus 60 (sessenta) anos de existencia, raro example de esforgo e tenacidade de 
quantos, abnegadamente, se devotam a causa da educagao, e ao incentlvo da arte 
e da cultura. 

Mantendo-se, no inicio, nao sem grandes dificuldades de ordem financeira, 
e gragas, unicamente, das escassas subvengoes estaduais, ameagadas em epoca de 
crise ate de desaparecerem, o referido Instituto encontrou na Sociedade Auxi- 
liadora do Conservatorio criada por abnegados baianos a garantia de sua sobrevl- 
vencia, ate conseguir autorizagao para funcionamento como orgao equiparado 
aos do Ministerio da Educagao e Cultura. 

Sendo o mais antigo estabelecimento no genero em todo o leste e norte do 
Brasil, vem mantendo, com alta proficiencia, cursos regulamentares equivalentes 
aos do padrao federal, destacando-se, ainda, em realizagoes benemeritas de card- 
ter artistico-filantropico. 

Vitima das vicissitudes geradas pela inflagao e do abandono por parte dos 
poderes publicos, que nem ao menos Ihe pagam, pontualmente, os escassos auxi- 
lios que Ihe vinham prestando, a situagao do Instituto de Musica da Bahia e 
sobremodo precario, sobrevivendo, atualmente, com deficits e dificuldades de 
toda ordem. 

Entendemos, do ponto de vista da Comissao de Educagao e Cultura, que a 
materia deve merecer todo o apoio, de vez que constituira, sem duvlda, erro 
imperdoavel langar-se ao desamparo instituigao de tao assanalados servlgos a 
cultura brasileira. 

De fato, aos poderes publicos incumbe vir em socorro de entidades culturais 
como a de que trata o projeto, que, alem de satisfazer todas as exigencias e flna- 
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lidades legais, tem dado sobejas demonstraQoes de alto conceito em que e tido 
e do elevado nivel de ensino cultural e artlstlco que vem ministrando ha mais de 
meio seculo. 

Somos, assim, pela aprovagao do projeto, nos termos em que foi proposto. 
Sala das Comlssoes, 6 de dezembro de 1961. — Menezes Pimentel, Presidente 

— Mem de Sa, Relator — Lima Teixeira — Lobao da Silveira — Lino de Mattos. 

PARECER N.0 844-D, DE 1961 
Da Comissao de Finan?as, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 182, 

de 1961 (n.0 4.634-B/58, na Camara), que integra na Universidade da 
Bahia, sob o regime do art. 17 da Lei n.0 1.254, de 4 de dezembro de 
1950, o Institute de Musica da Bahia, e da outras providencias. 

Relator; Sr. Ary Vianna 
Propoe o projeto em exame, de autoria do nobre Deputado Aliomar Baleeiro, 

que o Institute de Musica da Bahia seja incluido entre os estabelecimentos de 
ensino superior subvencionados pela Uniao, de acordo com o que determina 
a Lei n.0 1.254, de 4 de dezembro de 1950, que dispoe sobre o sistema federal 
de ensino superior. 

Em seu art. 2.° prescreve o projeto que sera incluida, anualmente, no Orga- 
mento da Uniao, a subvengao de Cr$ 2.500.000,00 (dois milhoes e quinhentos 
mil cruzeiros), destinada a subvencionar o referido Institute. 

A douta Comissao de Educagao e Cultura, apreciando a materia do ponto 
de vista de sua competencia especifica, julgou-a merecedora de aprovacao, aten- 
dendo a que seria grave erro langar-se ao abandono estabelecimento cultural 
com tao relevantes servigos prestados a causa da cultura e da arte. 

O Institute de Musica da Bahia, conforme assevera aquele orgao tecnico 
cumpre cabalmente as exigencias e flnalidades da lei que regula o sistema 
federal de ensino superior, e vem demonstrando, atraves de seus 62 anos de exis- 
tencia, alto nivel de instrugao artistica que o situa entre os mais categorizados 
estabelecimentos culturais de grau superior do Pais. 

Ocorre, porem, que o Institute de Musica da Bahia, por forga das ruinosas 
conseqiienclas da inflagao que vem afligindo o Pais e do desamparo dos poderes 
publlcos, que nem ao menos Ihe pagam os escassos auxilios que vinha recebendo 
encontra-se, presentemente, em situagao das mais precarias, o que tem tornado 
mesmo dificultosa a sua sobrevivencia. 

E o referido Institute de Musica um dos mais antlgos estabelecimentos no 
genero do Brasil e os cursos que ministra sao considerados equivalentes aos de 
padrao federal. 

Estamos que nao pode o governo deixar de amparar entldades culturais e 
artisticas como o tradicional institute baiano, razao por que a subvencao orca- 
mentaria conslgnada para a sua manutengao se afigura inteiramente justificavel 
e necessaria. 

Em face do exposto, somos pela aprovagao do presente projeto. 
Sala das Comlssoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger Presidente  

Ary Vianna, Relator — Joaquim Parente — Lobao da Silveira — Fernandes Tavora 
— Irineu Bornhauscn — Mem de Sa — Menezes Pimentel Joao Arruda 

O SR. PRESWtNTE (Moura Andrade) — No expediente lido figura a Mensa- 
gem n.0 270 (n,0 de orlgem 597), do Sr. Presidente da Republica, comunlcando 
as razoes do veto aposto ao art. 5.° do Projeto de Lei da Camara n.0 127 de 1961, 
que estlma a recelta e fixa a despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 
1962. 

Estabelece o Regimento Comum, em seu art. 45, que, recebido qualquer veto, 
o Presidente do Senado convocara o Congresso Nacional para se reunir com a 
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antecedencia minima de quinze dias e maxima de vinte e cinco, a fim de apre- 
cia-lo. 

Nao sendo possivel reunir-se o Congresso Nacional para deliberar sobre o veto 
de que trata a mensagem presidencial referida, com observancia da antecedencia 
minima estabelecida no Regimento Comum, a Presidencia do Senado deixara 
para a sessao legislativa seguinte a convocagao a ser feita. 

Esta Presidencia devera promover a respectiva convocagao de ambas as Casas, 
para apreciacao do veto a Mensagem n.0 270, apenas na proxima sessao legislativa, 
em virtude da previsao do encerramento da presents Sessao Legislativa no 
proximo dia 15 do corrente. 

Ha oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidents, ja se vai reduzindo 

muito a tempestade da SUDENE. 
Antes de comegar o men discurso de hoje, desejo cumprir um grande dever, 

um dever de consciencia: apresentar, desta tribuna, os meus comovidos agradeci- 
mentos ao grande orgao da imprensa carioca o Diario de Noticias, pelo fato de 
ter esse jornal, na fase mais aguda da crise, oferecido as suas mais destacadas 
colunas para que eu, em entrevista completa sobre a materia, pudesse esclarecer a 
opiniao publica a respeito do verdadeiro sentido das emendas que ofereci ao 
Projeto do Piano Dire tor da SUDENE. 

A atitude desse jornal, Sr. Presidente, para mim e historica. Numa bora em 
que se fechavam as portas de quase toda a Imprensa Nacional, aquele jornal 
tomava a atitude corajosa de divulgar o meu pensamento, naquela bora inacel- 
tavel e inacessivel a opiniao publica nacional. 

Desejo, ainda, agradecer ao Dr. Alvaro Costa, Profesor da Faculdade de 
Direito de Fortaleza, uma das grandes expressoes da cultura do Nordeste brasileiro, 
o telegrama que me dirigiu a respeito do momentoso assunto. 

Eis o texto do telegrama: 
"Como brasileiro, cumpro o dever de manifestar a Vossa Excelencia 

meu aplauso a sua atitude no caso SUDENE, visando a restabelecer aquele 
orgao as verdadeiras finalidades, protegendo a economia nordestina, 
baseada tambem na produtividade agricola e na defesa do homem do 
campo, sobretudo contra os deslocamentos forgados da populagao, em 
prejuizo da nossa economia e em beneficio de latifundiarios de outras 
regioes. Respeitosamente. (a) Alvaro Costa. Professor da Faculdade de 
Direito." 

Aproveito ainda a oportunidade, Sr. Presidente, para agradecer a carta de 
solidariedade, que muito me honra, recebida do Almirante Edmundo Amorim do 
vale, da qual lerei alguns trechos, que devem figurar no discurso que estou 
proferindo. 

Nessa carta, o eminente brasileiro, grande patriota e ex-ministro da Marinha 
declara-se plenamente solidario com os pontos de vista que aqui tenho defendido 
e faz questao de assinalar, no seu final, que nao se manifesta movido por partida- 
rismo politico ou para atingir alguns fim oculto mesmo porque — diz o ilustre 
militar dirigindo-se a mim — "o Partido a que V. Ex.a pertence nao desfruta 
da minha simpatia". 

Passo a leitura dos trechos dessa carta que deverao figurar nesta modesta 
oragao: 

"Rio, 4 de dezembro de 1961 
Prezado Senador Argemiro de Figueiredo 

Atenciosos cumprimentos. 
Acabo de ler sua magnifica entrevista concedida ao Diario de Noticias, 

sobre a politica social e economica do Nordeste. 
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Nao sou filho dessa regiao, nasci no Rio de Janeiro mas, como brasi- 
leiro, acompanho a vida de todo o pais com interesse e sem regionalismo. 
Estou, portanto, a par dos sofrimentos da zona que V. Ex.a represents 
no nosso Parlamento, que e de fato de extrema penuria. 

Nao e, entretanto, necessario ser nordestino e la ter vivido como 
V. Ex.a para aquilatar com justeza das ponderaveis e irrefutaveis razdes 
apresentadas em sua oportuna entrevista para melhor solugao dos pro- 
biemas que afligem a populagao dessa vasta regiao. 

evidente, parecendo nao admitir discussao que a Sudene so pode 
e deve ser orgao de planejamento. Relegar ao abandono os outros orgaos 
tecnicos especializados de execugao ja existentes e inconcebivel. Se esses 
orgaos por ma administragao nao tem colimado seus fins, a solugao e 
corrigi-los dando-lhes melhor organizagao e principalmente homens de 
elevado gabarito, honestos, competentes e altivos que saibam resistir a 
influencia de politicos desonestos que so visam a satisfagao de seus inte- 
resses subalternos. Realmente sempre ouvi as piores referencias ao Dep. 
de Obras Contra as Secas — tido como industria das secas para enrique- 
clmento de alguns — mas, a solugao nao e abandona-lo e sim corrigi-lo, 
bem como aos outros orgaos que nao tenham cumprido suas finalidades. 
Quern pode garantir que o setor executive da Sudene que pretende substi- 
tuir esses orgaos, nao falhara no futuro mais fragorosamente. Principal- 
mente se continuar a praxe de alguns, de colocar no topo das adminis- 
tragoes adeptos do credo vermelho, pois o seu planejamento e execugao 
e tecnica e calculadamente organizado para agravar a solugao dos diferen- 
tes problemas. 

Diz V. Ex.a, muito bem, no final da entrevista: 
"Crime ha nos que planejam e nos que se deixam seduzir." 

O caminho da recuperagao, preconizado por V. Ex.a, parece-me o 
linico aceitavel, isto e, duas etapas, na primsira resolvendo o problema 
ecologico de atendimento imediato, atraves de processes tecnicos e meios 
adequados e na segunda entao o piano de desenvolvimento economico 
atraves de intense parque industrial. Ainda ha dias li com grande inte- 
resse a solugao que me pareceu magistral, apresentada por uma Comissao 
de Tecnicos de Israel, para solugao do flagelo das secas no Nordeste. 
Nao sou tecnico no assunto, mas o bom senso aconselha considera-lo 
e estuda-lo com desvelada atengao, pois o pequeno pais de Israel e hoje 
verdadeiro -milagre de recuperagao e assombroso progresso. 

Muitas outras consideragoes sobre o assunto em aprego deixo de fazer 
para nao me alongar. Mas, para finalizar, desejo ressaltar o absurdo 
de pretender transformar em operario o homem do campo nao prepa- 
rado e improvavelmente educavel para suas novas atividades, antes de 
toma-lo pela educagao tecnica conveniente, campones eficiente e pro- 
dutor de viveres (o que mais falta a Nagao) e materia-prima para con- 
sumo na industria local. 

Subscrevo-me com grande consideragao e o maior aprego. — Almi- 
rante Ref. Edmundo J. Amorim do Valle." 
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Passo agora, Sr. Presidente, a pronunciar o men discurso de hoje, ainda 
referente ao caso da Sudene; 

Sr. Presidente, nao sao demais as palavras que terei de proferir. E esta 6 a 
primeira vez, em que inicio um discurso invocando a generosa atengao dos meus 
eminentes colegas e solicitando que nao me faqam as honrosas intervenqoes, 
posto que elas sempre ilustram os meus argumentos. Quero assumir sozinho a 
responsabilidade do que vou dizer; e jamais desejaria que os meus companheiros 
fossem envolvidos nessa onda apaixonada e louca, que a vilania do 6dio e ceguel- 
ra da incompreensao fizeram cair sobre mim, com o poder fluminense dos raios. 
O meu caso. Sr. Presidente, exprime uma crise seria ou o retrocesso de uma 
civilizaqao. Neste seculo, jamais se viu condenar-se alguem, sem previo juiga- 
mento. Ate a tirania de Fidel Castro curva-se com respeito ao postulado uni- 
versal, e organiza tribunais onde os acusados falam e se defendem. E eu fui 
condenado sem ser ouvido. 

Nessa desgraga que a Nagao testemunhou, nao venho penitenclar-me, nao 
venho _confessar-me arrependido. Ao contrario, faqo, ainda nesta hora, perante 
a Nagao e o Senado, uma reafirmaqao de luta, sem treguas e sem descanso. Se 
tudo comegasse de novo e eu tivesse a previsao segura do que iria sofrer, nao 
hesitaria. Sr. Presidente, cm palmilhar a mcsma rota, pontilhada de escarpas 
e agudos espinhos. Nao me animaria, ja o disse, em manter fidelidade ao erro; 
mas nunca cederei um passo na manutengao dos imperatives de mlnha cons- 
ciencia. 

A ultima atitude nao e propria dos homens. Ela define as criaturas anomalas, 
desfibradas; caracteriza os covardes e os degradados. 

Sei o quanto me custou e o quanto me vai custar essa atitude de resistencia 
paraibana. 

Vamos agora, quando crepita com menos violencia a fogueira das paixoes, 
tentando impor a luz serena da razao nos quadros sociais que torceram a ver- 
dade e, sobretudo, naqueles que se deixaram confundir e explorar. 

Nao envolva-m o meu partido, que nao fechou nem podia fechar questao, 
em torno de um piano de estruturagao economica da complexa regiao nordestina. 
E se impusesse uma conduta partidaria, Intransigente e uniforme, esta nao 
poderia ser a de recusar-me o apoio. A mlnha luta e essencialmente humana, 
social e trabalhista. Nao defendo os grupos economicos, favorecidos pelo Poder 
Publico, muitas vezes covados na miseria do povo. Defendo uma regiao flagelada; 
uma imensa populagao que sofre, nos campos, os horrores da fome e da sede. 
Defendo vinte milhdes de brasileiros desamparados. Defendo as mulheres e as 
criangas que deixam os lares e caem pelas estradas do sertao, sem ajuda e sem 
amparo. Defendo os menos favorecidos. Os pobres, os humildes, os que sofrem 
a tortura do flagelo climatico. Tambem nao comprometam a lideranga do 
Partido Trabalhista Brasileiro, no Senado. Nao sou eu quern a exerce. Ha cerca 
de um ano, ela esta nas maos seguras e fortes do meu ilustre companheiro o 
nobre Senador Barros de Carvalho. 

Mesmo apoiado, como ful, se nao me engano, por toda bancada trabalhista 
nesta Casa, o lider do partido nao teve oportunidade de falar. 

Vamos a outros pontos. Sr. Presidente, que precisam ser esclarecidos perante 
a Nagao. 

Movimentaram-se governadores nordestinos, drgaos de classes, sindlcatos, 
operarios e estudantes, todos envolvidos na mais deploravel confusao de todos 
os tempos. Foram convocados, pelo Sr. Celso Furtado para defender a Sudene, 
que as minhas emendas, aprovadas pelo Senado, iriam destruir. 

Mas, a verdade, a dolorosa verdade, e que ninguem conhecia as minhas 
emendas. 
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Ao que informa o Diario cle Pernambuco do dia 7 deste mes, na sessao 
"Periscopio", a causa do desacato sofrido pelo eminente Governador Cid Sam- 
paio teria sido a honesta recusa do mesmo em assinar um manifesto contra 
aquelas emendas, por nao conhece-las. Essa atitude de retidao, bom senso e 
cavalheirismo teria provocado o insulto das massas aguladas. 

Na mesma segao daquele jornal o Sr. Francisco Falcao teve a coragem de 
afirmar que ninguem, em Pernambuco, conhece as emendas, e, nem mesmo pela 
rampa, o Piano Diretor, 

O Sr. Celso Furtado e o grupo vermelho por ele recrutado, como t^cnico, a 
serviQo da Sudene, foram perfeltos no planejamento e execugao do movimento 
popular do Recife. Semearam a confusao e o terror. Coisas incriveis foram ditas 
a respeito da^s malsinadas emendas. Ja esclareci, em discurso anterior, o sentido 
de todas elas e nao irei repetir a materia, a nao ser nas linhas gerais que passo 
a expor. A Sudene nao fixou piano unilateral. Envolveu nos seus estudos o 
problema complexo do Nordeste e fixou os seus rumos — eletrificagao, rodovias, 
industrias etc. Dos imimeros setores de service e obras que o piano envolvia, a 
principal das minhas emendas, atingia apenas um deles, preconizando maiores 
recursos para o combate aos efeitos das secas. Exigia, com apoio, no art. 198 
da Constltuicao, que o recurso previsto no texto refcrido nao tivesse destinacao 
diferente daquele que a Lei Maior do pais havia determinado: obras sociais e 
economicas que defendessem as populagoes rurais contra os efeitos das secas. 
E impunha que o Departamento de Obras Contra as Secas, orgao especializado 
e integrado na Sudene desse preferencia aos servigos e obras de construgao 
de barragens, irrigagao e perfuragao de pogos tubulares. 

E e de notar, Sr. Presidente, que essa minha emenda ja estava, quase na 
Integra, consagrada na Lei Organica da propria Sudene, como se ve do art. 29 
da Lei n.0 3.692, de 15 de dezembro de 1959. Eis o texto do artigo, na Integra: 

"Os recursos correspondentes a dois por cento da renda tributaria 
da Dniao, previsto no art. 198 da Constituigao, serao aplicados prefe- 
rencialmente, em obras de agudagem, irrigagao, perfuragao de pogos tubu- 
lares e nao poderao ser reduzidos por ordem do Poder Publico." 

Em que, portanto, a minha emenda significava a destruigao da Sudene 
pretexto perverso dos comunistas, para o movimento do Recife? 

Quando o Congresso, nem o Congresso, podera alterar o destino do recurso 
previsto no texto constitucional? Quando tern ele aplicagao especifica, por forga 
da vontade soberana do Constituinte de 1946? 

E ainda mais, Sr. Presidente, quando a minha emenda era quase a repro- 
dugao flel da propria lei que criou a Sudene, desde 1959? 

Onde o meu crime? Onde o crime do Senado que aprovou a emenda? Estaria 
no fato de ter dado ao DNOCS o direito de executar os servigos e obras refe- 
ridos na emenda? Mas, nao e o DNOCS o orgao especializado da Uniao e da 
propria Sudene para execugao daqueles trabalhos? 

Ha receios de que se efetivem as irregularidades e crimes a que denominam 
"industria das secas"? Como, se a minha propria emenda determinava que a 
Sudene acompanhasse os servigos e obras do DNOCS e a fiel aplicagao das 
verbas? 

E por que, Sr. Presidente. tenho lutado para que se respeitem, ao menos, 
aqueles recursos de destinagao constitucional especifica? Nao e so obediencia a 
Lei Maior da Republica. Nao e so o texto da propria Lei Organica da Sudene, 
que preclsa ser cumprido. E, Sr. Presidente, e acima de tudo, a certeza de que 
a salvagao do Nordeste esta, irrecusavelmente, nas obras e servigos preconizados 
na emenda que apresentei. Enquanto os efeitos das secas nao forem debelados 
ninguem conseguira estruturar a economia nordestina. Nao poucas vezes o tenho 
repetldo. Porque se verificou a calamidade de 1958? Por que faltavam rodovias? 
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Por que eram poucas as empresas industrials? For que nao havia energia eletrica? 
So os loucos, Sr. Presidente, ou os agentes da subversao social como e o Supe- 
rintendente da SUDENE, darao resposta afirmativa a essas perguntas. 

Por que e que se torturam, nesta hora, os tres milhdes de baianos, os milha- 
res de sergipanos, cearenses, rio-grandenses-do-norte e pernambucanos, com os 
efeitos de uma seca que apenas comeqa a deflagrar-se? Por que eles deixam 
as suas terras e emigram? Por que a fome os aflige? Por que a sede dizima os 
rebanhos e leva a terras estranhas os seres humanos, no drama tragico das 
retiradas? O que Ihes faltou, quando viviam antes tranqiiilos e felizes? Quem 
recusara responder, Sr. Presidente, que essa desordem economica e social emerge 
da incuria governamental? Da ausencia dos servigos e obras necessaries a fixagao 
do homem ao meio? Os servigos e obras de agudagem e irrigagao, de pogos tubu- 
lares, que permitam aquilo a que tenho chamado uma agricultura de subsis- 
tencia, capaz de resistir ao impacto das secas. 

Foi o meu crime, Sr. Presidente. Crime, em pensar que um Senador nordes- 
tino poderia emendar o piano da Sudene no proposito de obter, em favor de 
sua regiao, maiores verbas, para realizagao daqueles servigos e obras. Crime, 
porque me opus tambem aos deslocamentos populacionals, provocados por agao 
do proprio governo, atraves da Sudene, sob o pretexto de estabelecer a colo- 
nizagao dos nordestinos nas terras publicas do Maranhao. Crime, porque entendi 
que esses deslocamentos planejados vao desabitar a zona rural do Ceara, da 
Paraiba e do Rio Grande do Norte, atraindo os bragos agricolas que sustentam 
as populagoes urbanas. Crime, porque entendi que as colonias agricolas deve- 
riam ser fundadas nas zonas umidas de cada Estado do Poligono das Secas, 
no sentido de evitar os desequilibrios fatais entre a produgao e o consumo, 
provocados pela emigragao do brago. 

Crime, porque entendi que a politica do deslocamento populacional e agres- 
siva ao sistema da Constituigao, que preconiza a assistencia ao nordestino no 
proprio local onde ele vive e trabalha. 

Crime, porque entendo que essa politica vai despovoar os tres Estados mais 
atingidos pelas secas. 

Crime, porque afirmo que essa nao e a solugao do problema nordestino. 
E a fuga ao problema ecologico. E a capitulagao da tecnica em face do fenomeno 
climatico. 

E mesmo que as minhas emendas fossem desarrazoadas e improcedentes, 
onde a razao desse tumulto, porque um parlamentar, no exercicio das prerro- 
gativas do mandate, exerce o direito de modificar uma proposigao legislativa? 

Sr. Presidente, nesta hora de apreensoes nacionais, o meu caso pessoal expri- 
me apenas um sintoma da crise moral, social e economica que estamos vivendo. 
Os acontecimentos do Recife, articulados a outros pontos do Nordeste, tern um 
sentido diferente daquele que se ostentou. As emendas que sugeri, nao dariam, 
em bom senso, motivo aquela convulsao social. Ninguem conhecia as emendas 
que apresentei. Ninguem conhecia o proprio Piano Diretor da Sudene. Desacata- 
se um Chefe do Estado, porque se recusa assinar um manifesto de repudio as 
emendas que nao conhecia. 

Tudo, Sr. Presidente, os sintomas evidentes de um piano preconcebido. Era 
precise fazer-se assim. Veneer pela confusao e pelo terror. Nao adiantava dis- 
cutir o piano. Nao convinha deixar a imprensa nacional acessivel a discussao 
das ideias. Era preciso confudi-la tambem — para forga-la a tomar posigao 
unilateral. 

O Congresso, este nao podia ser confundido. Mas era preciso tentar coagl- 
lo pela onda amotinada e ameagadora que rugia nas plagas do Recife. Coagi-lo, 
pela presenga, na Camara dos Deputados, durante cinco dias, do Sr. Celso 
Furtado e um grupo bem escolhido de sequazes que Ihe abria alas, nas passagens 
constantes pelas duas Casas do Congresso. 
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Nao dlrei que a Camara dos Deputados tenha abdicado de sua dignidade 
civica e cedido a pressao. Direi, sim, que tentaram faze-la votar sob pressao. 

Um Senador ja estava arrastado ao pelourinho da condenagao piiblica, por- 
que tivera a coragem de discordar. Os que Ihe seguisscm o caminho teriam o 
mesmo destino. 

Nao venho homenagear o Senado, que entendeu apoiar-me. E menos censu- 
rar a Camara que me recusou apoio. 

Venho por em destaque esta bora delicada da vida nacional. Salientar para 
onde estao conduzlndo este Pais. Pais onde a pressao das massas alucinadas 
ja tenta eliminar as prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional. Elimi- 
nar a sua tradiqao; a sua dignidade civica; o seu patrimonio moral; os seus 
deveres malores perante a Republica e perante a Patria. 

Mas, nao conseguirao levar-nos ao charco, Sr. Presidente. O Congresso nao 
ird a lama. Esta Casa nao cedera a pressao dos agentes da desordem social. 
Aqui nao ha traidores da Patria nem ha covardes. Ha homens de honra. Ninguem 
recuara um passe na linha reta do dever. La fora esta o Governo. Um honrado 
Chefe de Estado e um Gabinete de patriotas. E a eles, que eu quero dirigir-me 
no final destas palavras. Aos civis e, sobretudo, aos militares que sao a guarda 
das instltuiqoes republicanas. Examinem os acontecimentos do Recife, nas suas 
orlgens e nas suas intenqoes. Vejam o que se quer fazer da Sudene, nas maos 
temerarias de agentes do credo vermelho. Vejam como pretendem torna-la intan- 
givel e impenetravel, pelo processo bolchevista da ameaqa e do terror. 

Vejam as maos de quern a Naqao esta depositando os bilhoes de cruzeiros 
destinados a salvaqao do Nordeste. 

Examinem, por amor a Patria, a Democracia e a Republica, as razoes mais 
profundas da intranqullldade nacional; e salvem este Pais. Salvem o Brasil da 
dissoluqao, da desordem e do sangue. Assegurem a tranqiiilidade da familia 
braslleira, pelo poder da autoridade, que nao e arbitrio, mas o fundamento da 
ordem juridica, da ordem moral e da ordem social do povo. Assegurem a liber- 
dade, que nao 6 anarquica nem instrumento de subversao. Mas, o poder da 
inteligencia, da vontade e da agao, nos Ihnitcs da cocxistencia social. Sr. Presi- 
dente, tudo pelo Brasil. 

Um Brasil emancipado e forte. Um Brasil cristao. 
Um Brasil feliz, pelo imperio da paz e pela vitalidade das instituiqoes demo- 

craticas. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador e cum- 

primentado.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Continua a hora do expediente. 
Tern a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho. (Pausa.) 
Nao esta presente. 
Tern a palavra o nobre Senador Sergio Marinho. 
O SR. SERGIO MARINHO — Sr. Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 
Rui Palmeira. 

O SR. RUY PALMEIRAS — Senhor Presidente, tanto se tem falado, tanto se ha 
dito, sobre problemas dos dias que vivemos, que as palavras comegam a perder 
sentido, ou antes comegam a ter um torn ridiculo. Palavras novas nao ressusci- 
tam id&as velhas ou batldas, ou gastas. Se ha na propaganda a tecnica da repe- 
tlgao ela serve para sugestlonar, para induzir, para incutlr um pensamento, ou 
um propdsito. Se apenas repete vocabulos, se somente repisa expressoes, satura, 
enfara. Cansamos de ouvir e de tanto ouvir, as expressoes vao se desmoralizando. 
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Faz-se chavao de qualquer slogan sugestivo. A psicologia coletiva de brasileiros 
nao suporta a mondtona repeticjao de expressoes, ainda que elas representem o 
pensamento mais serio, a ideia mais elevada. Para nds, a fadiga de ouvir e terri- 
vel. A degradagao das palavras termina por comprometer a ideia. Ninguem abuse 
da complexa psicologia do nosso povo. Se o fizer, em pouco nao sera levado a 
serio. E muitos tern sucumbido pelo esquecimento dessa verdade. 

Ha, porem, o que dizer, alem do tanto que se tem falado sobre os dias que 
correm. Alguma coisa estranha se passa: o Brasil perdeu o juizo antes de ter 
perdido as esperangas. Sd isto explica, sd isto justifica, sd isto torna possivel 
compreender o comportamento coletivo. Nem as massas descobrem os lideres, 
nem lideres encontram massas. Um especialista que nos observasse havia de 
encontrar um desajustamento tantas as agdes insensatas, incompreensiveis. Damos 
a iddia de uma Nagao desarvorada, de um barco cuja tripulagao exausta da luta 
contra a tormenta, traumatizado, pelos perigos que atravessou, desiludida de con- 
trolar a marcha cansada de uma faina que parece va se entrega ao destine, ao 
azar. Sustenta as posigdes, nao abandona os postos, mas jd nao reage, ja nao 
espera e atd como aqueles tem ansias de que tudo acabe, para repousar, para 
livrar-se da luta, mesmo que o repouso venha da morte. Como se fosse o enjoo 
da saturagao, da fadiga, em que qualquer descanso serve. Alguma situagao que 
se assemelha a dos que ja nao pressentem, mas sentem e veem que a frente estao 
os rochedos da praia contra os quais tudo se vai espatificar e nao mais movi- 
mentam o leme, para mudar de rumo, porque o cansago os convenceu de que nao 
vale a pena. 

Onde estao os que comandam, os que dirigem? 
Sera que nao vale mais a pena resistir ou tentar controlar? 
A Nagao caminha ao leu. Desesperada e desentendida. Nao se somam nem 

os desejos, nem os propdsitos, nem os esforgos. Afundamo-nos no tragico diver- 
sionismo de guerras particulares, senao pessoais. Cada um puxa para um lado. 
Tomou conta de nds uma manifestagao mdrbida de patriotismo que leva ao ddio 
de uns contra os outros. Dividimo-nos no modo de querer o bem da Pdtria e com 
isto sd mal Ihe fazemos. Investimos uns contra os outros, em vez de contra os 
males nos atirarmos. Cada individuo, ou cada grupo, imagina ser possivel sd pen- 
sar em si, sd cuidar de si, isoladamente, embora cercado de interesses diferentes 
e ate contraditdrios. Ninguem ve limites ao seu direito, ningudm leva em conta 
os seus deveres. Como se a Nagao pudesse ser soma de desentendimento e desco- 
nhecimento. E nao ajustamento, compreensao, colaboragao, identidades. Parece- 
mos um amontoado de divergencias inconciliAveis. O absurdo, o impossivel. Cada 
um e dono da verdade, cada um desconhece o patriotismo do outro. Temos a 
unldade do sofrimento, das atrlbulagoes os males. Temos a miseria como inimigo 
comum. Sabemos ser Impossivel combate-la, combatendo-nos. Mas a linguagem 
que usamos e incompreensivel. 

Nao e instrumento de aproximagao e entendimento, antes de agressao e de 
distanciamento. Que Nagao resistira a este processo por muito tempo? Consumi- 
mo-nos nestas lutas est^reis, do vale tudo, em que divergir pela ideia ou pelo 
interesse e ignominia que justifica atirar vitriolo a face. Cavamos abismo entre 
brasileiros, tomando pela difamagao impossivel reduzir antagonismos. Incitamos 
uns contra os outros aqueles que deveriam ter como tarefa comum a redugao dos 
desniveis. Os que se combatem nao sugerem remedies que curem males, recla- 
mam medidas que os agravem. Nao e o desejo de solucionar problemas que fo- 
menta emulagoes. E somente o capricho de contrariar e gerar dificuldades que 
imaginam ser para o grupo adverse e na verdade sao para todos. Perturba-se a 
visao de tal forma por esse ddio que ninguem enxerga, ninguem vislumbra uma 
salda que seja benefica a todos. Somente se cuida de fazer o que convdm a um 
grupo ou o que molesta o outro. Cada um se encastela na cidadela dos seus inte- 
resses econdmicos ou politicos e pensa viver a sua vida indiferente aos outros 
ou hostil aos outros. Cada um toca fogo num lugar, numa verdadeira piromania. 

Saimos de uma grave crise politico-militar confiantes e ate tranqiiilos. Muda- 
mos de Presidente. Mudamos de regime, mas nao nos encontramos. Quase tres 



- 401 - 

meses e a Nagao pelos seus dirigentes ainda parece perplexa. Eram temores que 
afligiam. Para deles fugir, transformaram-se as instituiqoes. A consciencia da 
grave conjuntura exigiu transigencias de quantos tinham responsabilidades. E eles 
atenderam, justiga se Ihes faga. Naquele instante houve unidade de propdsitos. O 
patriotismo nao foi aquele sentimento morbido que divide, difama e destrdi. Foi 
o puro amor pela Patria. Inspirou igualmente a civis e militares. Nunca serd dema- 
siado louvar os que souberam abrir mao a direitos ou renunciar ao emprego da 
forga. Era preciso encontrar, e foi encontrada, uma fdrmula que salvasse a demo- 
cracia. 

A encruzilhada foi transposta. De la para ca d o que estamos vendo. Desne- 
cessdrio d descreve-lo. Mas a verdade d que mudando de sistema nao mudamos 
de vida. Perturbados pela transformagao, ainda desabituados ao Parlamentarismo, 
hesitamos. Noventa dias foram poucos para o ordenamento das coisas. E atd ago- 
ra presenciamos e suportamos um regime timido, as apalpadelas, buscando-se a 
si prdprio sem encontrar-se. Sem deixar de ser presidencialista e sem chegar a 
ser parlamentarista. Antes, hibrido, e como tal, infecundo. O que o marca d a 
indecisao. Pouco importa que o componham homens capazes e aqui proclamo que 
em alguns reconhego valor acima do comum. A verdade d que o trimestre decor- 
rido nao deu oportunidade a que parasse nas maos do Govemo, o comando dos 
acontecimentos na sua plenitude. Muita coisa se faz ou se deixa de fazer porque 
se ignora a quern cabe ou cabera a autoria. Nao sabe o Presidente se ainda Ihe 
cabe a iniciativa, ou certo de que Ihe cumpre, esbarra com igual compreensao 
das suas atribuigoes, do Primeiro-Ministro. Desastrosa essa dicotomia. Nao se 
atritam, nao se desentendem. Simplesmente nao se compreendem. E na aparencia 
tudo corre placido. Mas na realidade nada corre, nada anda. Dobrou a burocracia. 
Os papdis tern maiores caminhos a percorrer, mais remansos onde parar, mais 
maos por onde passar. Em cada gabinete o tropismo d positive para os assuntos 
pacificos ou simpdticos. E negative para os que sao insoluveis ou de solugao 
dificil e unpopular. A competencia de cada um d assim fixada. Pela ansia de asses- 
sores que removem constrangimentos. A Nagao anda aos tombos, agitada, camba- 
leante como se tomada do mal de Parckinson. Tonta, zonza. Ao Deus dara. Alguma 
coisa estd errada. Nao faltam, certamente, nem ao Presidente, nem ao Primeiro- 
Ministro, nem ao Gabinete, o patriotismo e o bom proposito. Ai de nos se os 
faltassem. 

Hd. talvez, um defeito, no que se poderia chamar o sistema eletronico da 
administragao. Ele sd liga fustigado por algum contato. Uma greve, por exem- 
plo. E hd greves por tudo e para tudo. Nunca tantas se verificaram. Greves de 
classe, de grupos, de individuos. Particulares e pessoais. Greves justas e greves 
legais. Greves pollticas e com elas, agitagoes. 

A verdade 6 que cada dia maior se faz a erosao no sistema. E a crise econo- 
mica e d social, jd bastantes para grandes temores, se junta a crise de autoridade, 
que as torna mais graves. 

Nem se investe de autoridade o Presidente, cauteloso de parecer usurpador, 
nem ousa o Primeiro-Ministro assumi-la, escrupuloso de invadir drea estranha. 
Apagados e fluidos sao os llmltes. O temor de desrespelta-los gera omlssoes fatais 
d autoridade cuja ausencia d por sua vez fatal ds instituigoes. 

Omissoes que a muitos parecem conspiragao. E sao sd omissoes. 

O Governo d de coalisao. Dele participam quase todos os Partidos nacionais. 
Os embaragos que defronta nao sao criados por uma oposigao, pois oposigao orga- 
nizada nao hd. Hd somente vozes divergentes, algumas autorizadas, que o criti- 
cam sem dlflcultar-lhe a agao. Dlficll compreender. Sr. Presidente, o que se passa. 
Mas hd que diagnostlcar a enfermidade. A remincia do Sr. Jan'io Quadros deu 
lugar d crise. E da crise nasceu o que ai estd. 

O Sr. Sergio Marinho — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. RUY PALME1RA — Com muito prazer. 
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O Sr. Sergio Marinho — Lamento discordar de V. Ex.a, quando afirma que a 
remincia do Sr. Janio Quadros desencadeou a crise. A crise pre-existe, e de muito, 
& remincia. Mesmo sem dar ao episodic as dimensoes que usualmente a ele se 
emprestam, a remincia do Sr. Janio Quadros apenas exacerbou a crise. Esta, como 
V. Ex.a sabe, resulta sobretudo do processo de mudanga que se verifica no Brasil 
de algum tempo para ca — mudanga na acepgao sociolbgica do termo — e esse 
processo seguiria seu curso sem mais tropegos, nao fossem os continuados erros 
que a administragao piiblica perpetrou, dentre os quais avulta, como de maior 
responsabilidade na exacerbagao do processo de mudanga, os gastos desproporcio- 
nais as possibilidades do Brasil. A dissipagao dos dinheiros publicos deu a crise 
matiz que ela ate entao nao possuia, o que exacerbou o processo de maneira 
perigosa, a ponto de dar a remincia do Sr. Janio Quadros tonalidade dramdtica. 
& por isso que, geralmente, nos inclinamos a admitir aquela remincia como fator 
preponderante da crise dentro da qual vivemos. Estou de pleno acordo com V. 
Ex.a no que diz respeito a debilidade com que se pratica o regime parlamentar 
no momento presente, mas, a meu ver — e nesse ponto discordo do nobre colega 
— essa debilidade resulta, muito mais, da natureza dos homens incumbidos de 
executar o regime que dele, propriamente. Nao sou partidario do regime parla- 
mentar. Sempre o combati; e so o aceitei sob a coagao dos acontecimentos. Mas 
acredito que possua plasticidade suficiente para permitir que, dentro dele e em 
respeito ao que ele estabelece, se possa dar solugao aos problemas que angustiam 
o Brasil. Muito obrigado a V. Ex.a 

O SR. RUY PALMEIRA — Nao ha diivida, nobre Senador Sergio Marinho. de 
que a crise nao nasceu da remincia do Sr. Janio Quadros, mas sua eclosao se 
deu com essa remincia. ' 

Viviamos, com certa cronicidade, em processo de desajustamento, e quando 
critico o mau funcionamento do parlamentarismo, nao o condeno. Sou partidario 
desse regime desde 1946, acompanhando as ideias dos nobres representantes do 
Partido Libertador. 

Prossigo, Sr. Presidente. 

Entenderam-se ou apenas se juntaram as forgas politicas que compoem o 
Govemo. A seriedade da hora exigira que se ensaiasse uma uniao que tantos pre- 
gavam ha tanto. Mas esta uniao ou jungao, nao esta funcionando. Nem ajudou 
a fazer andar a maquina administrativa na forma desejada e desejavel, nem criou 
aquela amena convivencia politica que era tao aconselhavel. Somos todos Govemo, 
comprometidos todos direta ou indiretamente nas suas decisoes por forga do 
sistema. As circunstancias o determinaram para que o novo regime pudesse 
funcionar, e, assim, preservadas fossem as instituigoes. Tres meses de vida mos- 
tram que tambem politicamente as coisas nao estao bem. Falta lucidez nos que 
imaginam que a crise de agosto deu o Poder a um partido ou restabeleceu um 
sistema de forgas em bases anteriores. E sao muitos os que pensam nessa restau- 
ragao Integral. Podem agir, e alguns o estao fazendo nessa persuasao. Mas devem 
ser advertidos de que cometem um erro que pode ser irreparavel. A gravidade 
da hora vivida pelo Brasil com a inflagao comandando tudo, com a fome insta- 
lada em cada lar pobre, com o desespero correndo as ruas, com o meio rural 
atraindo agitadores para explorar as suas angiistias, sugere que meditem, que 
reflitam, que pensem tres vezes, antes de agir. Se para triturar forgas politicas 
puserem a maquina administrativa a servigo de interesses eleitorais estarao crian- 
do condigoes insuportaveis para a sobrevivencia do regime. Se fungoes publicas 
de diregao forem entregues por motives politicos e, se cargos forem oferecidos 
para aliciamento eleitoral, se autarquias forem parar em maos de elementos par- 
tidarios com o fim de melhorar posigoes eleitorais, nem o Govemo se agiientard, 
nem a Nagao suportard as consequescias dessa insensatez. Estamos a quase dez 
meses das eleigoes gerais, e alguns pregam sua antecipagao, e lugares hd onde jd 
oferecem bons empregos federals em troca de apoio. A que chegaremos em junho 
ou julho. Se a um ou dois ou tres partidos derem o poder de comandar as autar- 
quias ou departamentos nacionais e de despachar para os Estados chefes que levem 
recomendagoes de influir para a eleigao de seus candidates, estaremos voltando 
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a um passado que o povo ja condenou. Podem alguns beneficiar-se dessa conduta- 
Mas a Nagao sofrera as conseqiiencias do erro. 

Como compreender um Governo de coalisao que nao seja isento, isto d, que 
nao permita a interferencia da maquina administrativa na politica partidaria? 

Estamos todos tao conscientes das terriveis dificuldades do momento que 
nao podemos aceitar como possivel qualquer infidelidade a uma orientagao que 
deve decorrer da prdpria composigao do Governo. Seria infiel a si prdprio o 
Governo, como tal quern na area da sua competencia seja considerado, se fugisse 
de ser imparcial. 

A perturbagao psicoldgica coletiva, o passionalismo de que esta possuido o 
Brasil, no enfrentar seus problemas, reclama dos seus dirigentes, serenidade. Nao 
aquela Serenidade aparente, fria, calculada, dirigida, que decorre da malicia. Mas 
aquela, outra profunda, natural, sincera, que nasce do bom senso. bom senso 
que sugerimos. 

Nunca nos pareceu mais oportuna, util e necessaria a uniao de todos. De todos 
os partidos, de todos os homens, de todas as tendencies. Uniao a base da compre- 
ensao, uniao sincera com propdsitos elevados. Para que seja nacional e dura- 
doura. E assim atenda aqueles anseios do povo brasileiro, cansado do nada e 
carente de tudo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa requerimento que 

vai ser lido. 
E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 563, DE 1961 
Pelo falecimento do Dr. Durval Neves da Rocha, eminente brasileiro que 

honrou a representagao da Bahia nesta Casa. tendo exercido numerosas outras 
elevadaa funcjoes no Estado e na Uniao, requeremos. nos termos do art. 214, n-2, 
do Regimento Interno e de acordo com as tradigoes do Senado, as seguintes 
homenagens de pesar: 

1) Insercao, em ata, de um voto de profundo pesar; 
2) apresentagao de condolencias a familia e ao Governo da Bahia. 
Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Lima Teixeira — Cunha Mello 

— Novies Filho — Jorge Maynard — Ruy Carneiro — Pedro Ludovico — Ary 
Vianna — Lobao da Silveira — Nelson Maculan — Heribaldo Vieira — Lino de 
Mattos — Argemiro de Figueiredo — Jarbas Maranhao — Mathias Olympic. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em vo.agao o requerimento. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (Para encaminhar a votagao) — Sr. Presidente, 
acabo de receber a infausta noticla do falecimento do ex-Senador Neves da 
Rocha, ocorrido na cidade de Salvador. 

Alcangara aquels eminente politico a avangada idade de setenta anos e, 
junto com sua familia, dssfrutava o merecido repouso dos relevantes servigos 
prestados ao Pais. No Senado da Republica, como representante do Estado da 
Bahia e integrando a bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, pela atuagao, 
pela operosidade nas Comlssoes Tecnlcas e no Plenario, muitas vezes doixou 
evidenciado seu valor, sua capacidade de trabalho, sua dedicagao a Bahia. 

Relembro Neves da Rocha, nestc instante, com muita emogao. Ha pouco, 
nao sao decorrldos mais de oito dias, desse eminente colega recebia uma carta 
em que fazia referencias a discurso por mim proferido nesta Casa sobre o alto 
custo de vida; ao mesmo tempo em que sua palavra de incentive nos animava 
a que continuassemos na luta pelos interesses do povo, manifestava, tambem, 
a saudade do convivlo que, aqui, mantivera com todos os colegas. Neves da 
Rocha, espirito devotado a causa publica, no Senado eempre se bateu com acen- 
drado interesse pelas causas da nossa terra, a Bahia! 
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O Sr. Filinto Miiller — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Ouqo V. Ex.a com grande prazer. 
O Sr. Filinto Miiller — Aparteio V. Ex.8 porque o Lider do meu Partido, 

no momento, nao S3 encontra em plenario. Creio, entretanto, ao solldarizar-me 
com V. Ex.8 na homenagem que esta prestando ao nosso saudoso colega Neves 
da Rocha, infcerpretar os sentimentos do Partido Social Democratico ao qual 
pertenqo. Todos que com ele convivemos, aqui no Senado, podemos atestar nao 
somente as qualidades ressakadas por V. Ex.8, de nobreza de sentimentos, de 
capacidade de trabalho e dedicagao a causa piiblica, como alnda acrescentar 
que ele era um espirito sempre voltado para a solugao dos problemas nacionals 
e, em eepecial, a dos da sua querlda Bahia. Eu, que tive a felicidade de con- 
viver mais de perto com Neves da Rocha, recebo a noticla do seu desaparecl- 
mento com profundo pesar. Sinto que um espirito tao brilhante, tao liicido, 
tao generoso, que um homem tao vivido e de acendrado patriotismo tenha 
desaparecido tao cedo quando dele, do seu valor a Nagao muito poderia ainda 
esperar. Em nome do meu Panido, solidarizo-me com as homenagens que 
V. Ex.8 presta a memoria de Neves da Rocha e apresento os meus pesames 
ao Estado da Bahia, que ele tao bem representou e tanto dignificou nesta Casa. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Agrade?o, senslbilizado, a manifestagao de pesar 
do eminente colega Filinto Miiller, tambem grande amigo de Neves da Rocha. 

O Sr. Novaes Filho — A bancada do Partido Libertador da integral soli- 
dariedade as justas homenagens que V. Ex.8 tributa a memoria de um dos 
mais dignos brasileiros que conheci, o engenheiro Durval Neves da Rocha, que 
representou o Estado da Bahia nesta Casa do Congresso. Alem das suas quali- 
dades pessoais, do seu cara.er, dos principios que ele encarnava, do homem 
modelar que era, na vida piiblica e privada, o engenheiro Neves da Rocha foi 
um grande Prefeito de Salvador. Sua gestao assinalou-se atraves de obras 
relevantes, que hao de mcstrar sempre as geracoes vindouras a eflciencia e a 
capacidade de um grande administrador. Por tudo isso eu me as^ocio as home- 
nagens que V. Ex.8 presta a memoria do ilustre baiano, trazendo-lhe tambem 
minha palavra de saudade. Privel da amlzade de Neves da Rocha e muito 
me honrei no excelente convivio com ess3 saudoso homem piiblico. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sou muito grato a manifestagao que V. Ex.8 

acaba de fazer sobre a vida de Neves da Rocha, que tao bem conheceu, nao 
apenas nesta Casa como atraves dos assinalados servigos que prestou a Bahia. 

O Sr. Rui Palmeira — Permite V. Ex.8 um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com satisfagao. 

O Sr. Rui Palmeira — Em nome da bancada da Uniao Democratlca Naclonal, 
psocio-me a homenagem que V. Ex.8, e creio que todo o Senado, ora prestam 
a memoria do ex-Senador Neves da Rocha. Os que aqui conviveram com o 
saudoso baiano guardam dele, com a saudade, a lembranga melhor, pols recor- 
dam o convivio com um homem dominado por um raro espirito piiblico. Foi 
um Senador exemplar, trabalhador, amigo da sua gente, e sempre representou 
nesta Casa, com a maior eficiencia, com o maior brilho, com a maior dlgnidade, 
o Estado da Bahia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito agradeco o aparte do nobre Senador Rui 
Palmeira. 

Sr. Presidente, Neves da Rocha exerceu, alem da Prefeitura da Capital da 
Bahia no periodo do Govemo Landulpho Alves, a Secretarla de Viagao e Obras 
Piiblicas. Como politico, teve que termlnar o mendato senatorial de Landulpho 
Alves apos sua morte. 

Sr. Presidente, neste instante a Bahia sofre uma grande perda. Neves da 
Rocha deixou em sua terra tragos marcantes da sua personalidade. A frente 
da Prefeitura de Salvador, realizou obra inegavelmente dlgna dos malores enco- 
mios, ainda hoje exortada por todos aqueles que acompanharam sua adml- 
nistragao. 
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O Sr. Gilbcrto Marinho — V. Ex.a da licenca para um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Gilbcrto Marinho — Companheiro e amigo que tive a honra de ser 

nesta Casa do emlnente baiano ora desaparecido, quero trazsr minha solida- 
riedade as palavras que V. Ex.a profere, neste instante, em sua homenagem, 
reaflrmando a minha viva, sincsra e profunda admiraqao, nao eo pelos aprimo- 
rados dotes de espirito daqusle saudoso representante do glorioso Estado da 
Bahia, como pela sua extraordinaria elevaQao moral. 

O SR. LIMA TEIXEIRA Muito agradecido pelo veraz depoimento de 
V. Ex.a sobre a personalldade de Neves da Rocha. 

O Sr. Mourao Vi^ira — Permite V. Ex.® um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 
O Sr. Mourao Vieira — Neste momento estou investido apenas de uma 

credencial — a afe'.iva. Conheci Neves da Rocha desde os primeiros momentos 
quando cheguei ao Senado. Dele me aproximei s pude verificar que esse ilustre 
brasileiro, alem do talento a que V. Exa se refere, tinha uma qualidade extra- 
ordinaria: era sobretudo um bom. Seu pensamento estava sempre voltado para 
as coisas espirltuais. Muitas vezes Neves da Rocha e eu, que residi no Estado 
que V. Ex.a representa nesta Casa, conversamos sobre o destino daquela terra, 
principalmente de Salvador, cidade pela qual ele tinha verdadeira adoraqao. 
Asslm, incorporo pessoalmente a manifestaijao de minha tristeza ao pesar da 
repreeentaqao da Bahia no Senado Federal. Neves da Rocha era, replto, um bom 
a servigo das melhores causas, das causas da Bahia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito agradecido a V. Ex.a 

O Sr. Jorge Maynard — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 

O Sr. Jorge Maynard — Em nome do Partido Social Progressista e no men 
proprio, quero manifestar meu prof undo pesar pelo falecimento do ex-Senador 
Neves da Rocha. Conheci S. Ex.a ha muitos anos, quando Prefeito de Salvador, 
e pude aquilatar a grande obra que executou na Capital baiana e a hones:idade 
que imprimiu a sua brllhante administragao. Por essa razao a noticla do fale- 
cimento do seu ilustre cosstaduano encheu-nos de tristeza. Na sua passagem 
pelo Senado da Republlca fez Neves da Rocha grandes amizades e ate hoje 
o recordamos com saudade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito agradecido a V. Ex.a 

O Sr. Ruy Carneiro — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 
O Sr. Ruy Carneiro — Muito embora o Lider da Maioria, Senador Filinto 

Miiller, ja tenha falado pelo Partido Social Democratico, nos que privamos da 
amizade e do fino trato de Neves da Rocha nesta Casa, nao podemos deixar 
de render nossa homenagem, em nome do Partido Social Democratico, Segao 
da Paraiba, ao grande baiano cuja memoria V. Ex.a reverencia neste instante. 
Aqul deixamos nosso prelto de saudade ao extraordinario representante da Bahia 
que passou por esta Casa honrando sobremaneira o mandato que o generoso 
povo daquela nobre terra Ihe conferiu. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito agradecido a V. Ex.a 

O Sr. Barros Carvalho — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 
O Sr. Barros Carvalho — O discurso de V. Ex.a esta sendo entremeado de 

apartes os mals eloqiientes sobre a personalidade de Neves da Rocha, nosso 
velho companheiro da Segao baiana do Partido Trabalhis'.a Brasileiro. Em nome 
desse Partido, que tenho a honra de liderar no Senado, associo-me as justas 
homenagens que a Casa ora presta a um homem que se conduziu sempre, na 
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sua vida particular e publlca, com a maior elegancia, probidads e idoneidade. 
Todos nds lamentamos, sentimos e choramos a perda de um grande compa- 
nheiro e, sobretudo, de um cavalheiro sempre igual e sempre bom para todos. 
Perdemos um grande amigo. A Bahia esta realmente de luto. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito agradecido ao nobre Senador Barros 
Carvalho. 

Sr. Presidente, parece que Neves da Rocha, ao se despedir desta Casa, no 
termino do seu mandate, confessava a muitos amigos o pressentimento de que 
sua vida terminaria em breve. Sua grande preocupaqao era deixar a familia 
em condicoes de suportar os encargos que se ihe oferecessem com o seu fale- 
cimento. 

Mesmo quando o seu coraqao fraquejava, nunca se sentiu um homem desa- 
nimado. Acreditava sinceramente que pudessemos, nessa luta que travamos 
sempre pela Democracia — porque tambem era um grande democrata — veneer 
todas as dificuldades, como vencemos a ultima crise. 

Tenho em meu poder carta recente desse eminente amigo que, acompa- 
nhando pari passu os momentos dificeis que atravessamos na ultima crise poli- 
tico-militar, manifestava sua solidariedade ao Congresso com a mesma enfase 
com que nesta tribuna, muitas vezes, como representante da Bahia, defendla 
intransigentemente os projetos que apresentava e as medidas que beneflciavam 
o nosso Estado. 

Sr. Presidente, e com profundo pesar que, neste instante, em nome da 
representaqao da Bahia nesta Casa, solicito a V. Ex.a sejam transmitldos a 
familia de Neves da Rocha os votos de pesar do Senado Federal, onde deixou 
tra?os marcantes de sua personalidade e de sua dedicaqao aos interesses do 
Brasil. 

Perde a Bahia um dos seus eminentes filhos, numa hora em que alnda 
podia prestar grandes serviqos ao Brasil. 

Sr. Presidente, o Senado da Repiiblica, neste instante, pela sentida mani- 
festaqao de seus ilustres membros, acaba de externar a dor que a todos consterna. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votagao o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
Em virtude da deliberaqao do Pienario, a Mesa inserira em ata um voto 

de pesar e apresentara condolencias a familia e ao Estado da Bahia. 
A Mesa tambem se associa as justas homenagens prestadas a memorla do 

Senador Durval Neves da Rocha, que ainda recentemente pertencia a esta Casa, 
onde representou com muita dignidade o povo da Bahia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Vivaldo Lima. 

O SR. VIVALDO LIMA — Sr. Presidente, como 6 do conheclmento de todos, 
o preceito constitucional que determina a realizaqao de operaqoes de recensea- 
mento em todo o territbrio nacional, em cada decenio, fez com que fosse pro- 
cedido o censo geral em 1960. 

A publicidade em torno desses trabalhos censi.arlos levantou a opinlao 
piiblica, despertando geral curiosidade quanto aos resultados, tanto mals que, 
segundo noticiario fartamente divulgado pela imprensa, deveria ser empregado, 
no computo final, um aparelhamento eletronlco dos mais modernos e completos, 
o denominado "computador eletronlco". 

A demora, porem, na publicaqao dos dados redundou em ambiente de des- 
conflanqa quanto a precisao das tecnicas de colheita de dados e de interpretaqao 
de resultados. 
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Apssar da intensa campanha pubiicitaria de qua se csrcou o censo de 1960, 
tem chegado ao meu conhecimento inumeros casos de domicilios nao visitados 
pelos agentes recenseadores, o que, inegavelmente, constitui grave irregularidade, 
inadmissivel mesmo, falseando, portanto, o fenomeno estatistico. 

O prssente requcrimento de informaQoes pre'.ende esclarecer essas e outras 
duvldas que eontinuam pairando sobre as cifras publicadas pelo Institute Bra- 
sileiro de Geografia e Estatistica, responsavel por todas as pesquisas cefnsitarias 
no Brasll. 

Isto posto, Sr. Presidente, nos termos do Regimento Interne, requeiro sejam 
solicitadas ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica as seguintes infor- 
maqoes: 

1 — Qual o estado em que se encontram os trabalhos de apuraqao 
do censo de 1960? 

2 — Se os dados referentes ao censo de 1960 e publicadas nos jomais 
do Estado da Guanabara estao de acordo com os boletins do Servigo 
Nacional de Recenseamento. 

3 — Quals os Estados em qua nao faram ultimados os servigos do 
censo de 1960, se por acaso isso se verificou em algum? 

4 — No caso de haver algum Estado incluido no caso anterior, esta 
o Estado da Guanabara nessa situagao? 

5 — No caso de nao estar o Estado da Guanabara incluido na situa- 
gao acima, a noticia publicada no Correio da Manha de 21 de novembro 
ultimo, a respeito de dados do censo de 1960, representa realmente o 
que consta dos dados oficiais do Servigo Nacional de Recenseamento? 

6 — Quais as dotagoes de qualquer especie atribuidas ao Institute 
Brasileiro de Geografia e Estatistica para realizagao do censo de 1960 
e qual o total dessas dotagoes realmente recebidas pelo Institute? 

7 — Se houve necessidade de solicitagao ao Congresso de reforgo 
de dotagao para fiel execugao dos trabalhos do censo de I960. 

8 — Se foram usados, nos trabalhos de apuragao desse censo, os 
servigos do computador eletronico adquirido pelo Institute. 

9 — Qual o custo real desse aparelho e dos aparelhamentos com- 
plementares, indispensaveis ao seu perfeito rendimento tecnico? 

10 — Quantos agenles recenseadores foram empregados nos traba- 
lhos de colheita de dados para o censo de 1960, em todo o territorio 
nacional? 

11 — Quantas foram as pessoas admitidas para os trabalhos de 
apuragao dos resultados desse censo? 

12 — Se foram adotadas, no preenchimento dos boletins domicilia- 
res, as mesmas normas ja adotadas nos censos anteriores ao de 1960 e, 
em caso negative, quais as normas adotadas no ultimo censo? 

13 — Relagao nominal dos agentes recenseadores, distribuidos por 
todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro. 

Estas as informagoes que desejo, no requerimento que encaminho a Mesa, 
para os efeltos cabiveis. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Mesa encamlnhara o requeri- 
mento de informagoes do nobre Senador Vivaldo Lima. 

Sobre a mesa Requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretarlo. 
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fi lido e aprovado o seguinte; 

REQUERIMENTO N.0 564, DE 1961 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa 

de intersticio e previa distribuicao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 148, de 1961 a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Victorino Freire. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa outro Requerimento, 

cuja leitura vai ser feita pelo Sr. l.0-Secretario. 
fi lido e aprovado o seguinte: 

REQUERLMENTO N o 565, 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 Resolugao n.0 

61, de 1961, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 
Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Mathyas Olympic. 
O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, pego a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra, pela ordem, o 

nobre Senador Mem de Sa. 
O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, solicitaria que o Sr. l.0-Secretario 

lesse sempre a ementa dos projetos cuja dispensa de intersticio e solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Atendendo a questao de ordem 

levantada pelo nobre Senador Mem de Sa, solicito ao Sr. l.0-Secretario proceda 
a leitura da ementa do Projeto. 

O Sr. l.0-Secretario precede a leitura da ementa do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votagao o requerimento do 
nobre Senador Mathyas Olympio, de dispensa de intersticio para o Projeto n.0 

61, de 1961. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, qiveiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. A materia figurara na Ordem do Dia da proxima sessao. 
Sobre a mesa requerimento que sera lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

£ lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 566, DE 1961 

Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa 
de intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 182/61 que Integra na Universidade da Bahia o Institute de Miislca da 
Bahia, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Mem de Sa. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A materia figurara da Ordem do 

Dia da proxima sessao. 
Sobre a mesa outro requerimento que sera lido pelo Sr. l.0-Secretario, 

fi lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 567, DE 1961 

Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa 
de intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto de Dei da Camara 
n.0 165/61, que autoriza o Poder Executive a construir e pavimentar os trechos 
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da estrada Rio—Bahia—Arassuai—Diamantina e Diamantina—Curvelo, a fim 
de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Ruy Carneiro. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A materia figurara da Ordem do 

Dia da proxlma sessao. 
Sobre a mesa outro requerimento que sera lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

B lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N." 568. DE 1961 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dlspensa 

de intersticio e prevla distribuiQao de avulsos para o Projeto de Resolir^ao n.0 

70, de 1961, que altera a Resolugao n.0 71, de 1961, a fim de que figure na Ordem 
do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Lima Teixeira. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O Projeto figurara na Ordem do 

Dia da proxima sessao. 
Sobre a mesa outro requerimento que sera lido pelo Sr. l.0-Secretirio. 

£ lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 569, DE 1961 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dlspensa 

de intersticio e previa distribuiQao de avulsos para o Projeto de Decreto Legis- 
lative n.0 14, de 1961, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A materia figurara na Ordem do 
Dia da proxima sessao. 

Sobre a mesa Projeto de Resolivgao que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secret^rlo. 
£ lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUgAO N.° 70, DE 1961 

Poe a disposi?ao da Prefeitura do Distrito Federal o Oficial Auxi- 
liar da Ata, Rene Nunes. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo unico — £ posto a disposigao da Prefeitura do Distrito Federal, nos 

termos dos arts. 92 e 369, da Resolugao n.0 6, de 1960, para exercer, em comis- 
sao, o cargo de Diretor do Departamento de Turismo e Recreagao, sem percep- 
gao de vencimentos e sem onus para o Senado, o Oficial Auxillar da Ata, PL-4, 
do Quadro desta Secretaria, Rene Nunes. 

Justificagao 

Nao havendo qualquer onus para o Senado, a Comissao Dlretora concor- 
dou e submete a consideragao de seus pares o presente projeto de resolugao. 

Dizem os disposltivos acima citados: 

"Art. 92 — O afastamento do funcionario para servir em outra 
repartigao, por qualquer motiyo, so se verificara nos casos prevlstos neste 
Regulamento, mediante previa autorizagao do Senado para fim deter- 
mlnado e prazo certo, nunca superior a dois anos, prorrogaveis." 

"Art. 369 — Os funcionarios da Secretaria nao poderao ser requi- 
sltados para servir em qualquer outro ramo do poder publlco, exceto 
para mlssoes e comlssoes de carater temporario, ou para servir em orga- 
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nismos internacionais integrados pelo Brasil, mediante previa permis- 
sao do Senado." 

Sala das Sessdes, 12 de dezembro de 1961. — Moura Andrade — Cunha 
Mello — Argemiro de Figueiredo — Novaes Filho — Mathyas Olympic. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O projeto de resolugao sera publi- 
cado e incluido na Ordem do Dia, 

Sobre a mesa outro Projeto de Resolugao que vai ser lido pelo Sr. 1.°- 
Secretario. 

fi lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUOAO N.0 71, DE 1961 
Nomeia para o cargo de Dentista, PL-4, Aurisan Ramos Caiado. 

O Senado Federal Resolve: 
Artigo unico — fi nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regi- 

mento Intemo, para exercer o cargo isolado, de Dentista, PL-4, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Aurisan Ramos Caiado. 

Justificagao 
Tendo sido criado, pela Resolugao n.0 64, de 1961, o cargo de Dentista. a 

Comisao Diretora, em obediencia ao disposltivo acima citado, propoe a considera- 
gao do Senado o nome de Aurisan Ramos Caiado para o seu preenchlmento, 
vlsto como o candidate preenche as exigencias constantes da referida Resolugao. 

Sala da Sessoes, de dezembro de 1961. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O projeto de resolugao sera publi- 

cado e incluido na Ordem do Dia. 
Sobre a mesa requerimento de urgencia que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario 

fi lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N." 570, DE 1961 
Nos termos do art. 330, letra , do Regimento Intemo, requeremos urgencia 

para o Projeto de Lei da Camara n.0 143 de 1961, que dispoe sobre a organizagao 
do Ministerio da Indiistria e Comercio. 

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Filinto Miiller — Joao Villasboas 
— Fausto Cabral — Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O requerimento que acaba de ser 
lido sera votado no fim da Ordem do Dia, na forma do Art. 328, letra c, do 
Regimento Intemo. 

Sobre a mesa outro requerimento de urgencia que vai ser lido pelo Sr. 1.°- 
Secretario. 

fi lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 571, DE 1961 

Nos termos do art. 330, letra , do Regimento Intemo, requeremos urgencia 
para o Projeto de Lei da Camara, n.0 125, de 1961, que autorlza o Poder Executive 
a conceder um auxilio de Cr$ 10.000.000,00 ao Hospital dos Sindlcatos Reunidos 
de Caxias do Sul e da outras providencias. 

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Guido Mondin — Daniel Krieger. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O presente requerimento sera votado 

no fim da Ordem do Dia nos termos do art. 328, letra c, do Regimento Interno. 
A Presidencia defere o requerimento de informagoes que foi lido pelo Sr. 

Senador Vivaldo Lima e encaminhado a Mesa. 
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fi o seguinte o requerimento deferido: 

REQUERIMENTO N.0 572, DE 1961 

Nos termos do Rcglmento Interne, requeiro sejam solicitadas ao Institute 
Brasileiro de Geografla e Estatistica as seguintes informacoes: 

1 — Qual o estado em quo se encontram os trabalhos de apuraqao 
do cense de 1960? 

2 — Se os dados referentes ao censo de 1960 e publicados nos jornais 
do Estado da Guanabara estao de acordo com os boletins do Servigo 
Nacional de Recenseamento? 

3 — Quais os Estados em que nao foram ultimados os servigos do 
censo de I960, se por acaso isso se verificou em algum? 

4 — No caso de haver algum Estado incluido no item anterior, esta 
o Estado da Guanabara nessa situagao? 

5 — No caso de nao estar o Estado da Guanabara incluido na situa- 
gao acima, a noticia publicada no Correio da Manha de 21 de novembro 
ultimo, a respeito de dados do censo de 1960, representa realmente o que 
consta dos dados oficiais do Servigo Nacional de Recenseamento? 

6 — Quais as dotagoes de qualquer especle atribuidas ao Institute 
Brasileiro de Geografia e Estatistica para realizagao do censo de 1960 
e qual o total dessas dotagoes realmente recebidas pelo Institute? 

^ — Se houve necessidade de solicitagao ao Congresso, de reforco 
de dotagao para fiel execugao dos trabalhos do censo de 1960? 

8 — Se foram usados nos trabalhos de apuragao desse censo, os 
servigos de computador eletronico adquirido pelo Institute? 

9 — Qual o custo real desse aparelho e de pegas complementares, 
indispensaveis ao seu perfeito rendimento tecnico? 

10 — Quantos agentes recenseadores foram empregados no servigo 
de colhelta de dados para o censo de 1960, em todo o territorlo nacional? 

11 — Quantas foram as pessoas admitidas para os trabalhos de apu- 
ragao dos resultados desse censo? 

12 — Se foram adotadas, no preenchimento dos boletins domicilia- 
res, as mesmas normas ja adotadas nos censos anteriores ao de 1960, 
e em caso negative, quais as normas estabelecidas no ultimo censo? 

13 — Relagao nominal dos agentes recenseadores, distrlbuidos por 
todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro. 

Justificagao 

Como e do conhecimento de todos, o preceito constitucional que determine 
a realizagao de operagoes de recenseamento em todo o territdrio nacional, em 
cada decenlo, fez com que, fosse procedido o censo geral, em 1960. 

A publicldade em torno desses trabalhos censitarios, levantou a opiniao piiblica, 
despertando geral curiosidade quanto aos resultados, tanto mais que, segundo 
noticlario fartamente dlvulgado pela imprensa, deveria ser empregado, no compute 
final, um aparelhamento eletronico dos mais modernos e completes, o denomi- 
nado "computador eletronico". 

A demora, porem, na publlcagao dos dados, redundou em ambiente de descon- 
fianga quanto a precisao das tecnicas de colheita de dados e de interpretagao 
de resultados. 

Apesar da intensa campanha publicitarla de que se cercou o censo de 1960, 
tern chegado ao meu conhecimento inumeros casos de domicilios nao visitados 
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pelos agentes recenseadores, o que, inegavelmente, constitui grave irregularidade, 
inadmissivel, mesmo, falseando, portanto, o fenomeno estatistico. 

O presente requerimento de informagoes pretende esclarecer essas e outras 
diividas que contlnuam pairando sobre as cifras publicadas pelo Institute Brasi- 
leiro de Geografia e Estatistica, responsavel por todas as pesquisas censitarias 
no Brasil. 

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Vivaldo Lima. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Vai ser lido mais um requerimento. 

fi lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIiMENTO N.0 173, DE 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interne, requeiro dis- 

pensa de pubiicaqao para a imediata discussao e votagao da redagao final do 
Projeto de Resolugao n.0 49, de 1961, que suprime expressao constante do art. 
1° da Resolugao n.0 8, de 1961. 

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Novaes Filho. 
O SR.^ PRESIDENTE (Moura Andrade) — Passa-se, imediatamente, a votagao 

da Redagao Final do Projeto de Resolugao n.0 49, de 1961, constante do Parecer 
n.o 841. 

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

Esta aprovada. 
Vai a promulgagao. 
Passa-se a 

Item 1 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 134, de 1965 (n.o 465, 
de 1955, na Casa de origem) que estabeiece regime especial para a nave- 
gagao fluvial e lacustre no interior do Pais (em regime de urgencia, nos 
termos do art. 330, letra b, do Regimento Interne, em virtude do Reque- 

n'0 1961, do Sr. Senador Benedicto Valladares, como Lider do PSD), tendo 

PARECERES (n.os 185, 186, 187, 330, 836, da 1959; e 265, de 1961): da Co- 
missao de Justica; 1.° parecer — pela rejeigao do projeto; 2.° parecer  
favoravel a emenda nP l-C; 3.° parecer — contrario a emenda n.0 3 da 
Comissao de Transportes, Comunicagoes e Obras Piiblicas, favoravel ao 
projeto, com a emenda que oferece, sob nP l-C; e dependendo de pro- 
nunciamentq, da Comissao de Finangas sobre o projeto e as emendas 
e da Comissao de Transportes sobre a emenda nP 2. 

Tem a palavra o nobre Senador Jorge Maynard para emitir parecer sobre 
a Emenda nP 2. 

O SR. JORGE MAYNARD — Sr. Presidente, a Emenda nP 2 e supressiva do 
art. 3.°, que esta assim redigido: 

"Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao e 
sera regulamentada no prazo maximo de 90 (noventa) dias." 

A Comisao de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas aceita o parecer 
da Comissao de Constitulgao e Justlga, pela rejeigao da Emenda nP 2, mantendo, 
portanto, o Projeto no seu texto original. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 
Mem de Sa, para emitir o parecer da Comissao de Finangas sobre o Projeto e 
sobre a Emenda. 
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O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, a Comissao de Finangas devera pronun- 
ciar-se apenas sobre a emenda porque sobre o projeto ha pronunciamento anterior. 

O projeto voltou as Comissoss para que estas se manifestassem sobre a Emen- 
da n.0 2, de Plenario, de autoria do Senador Mourao Vieira, que tem por fim 
suprimir o art. 3.° 

Se nao me falha a memoria, o nobre Senador Mourao Vieira apresentou essa 
emenda com o objetivo de permitir melhor estudo do projeto, atraves de informa- 
eoes que seriam sollcitadas para que Ihe fosse dada uma nova redagao que o 
escoimasse dos inconvcnientes que apresenta. 

Assim, a Comissao de Finangas, acompanhando as que ja emitiram parecer 
sobre essa emenda, se pronuncia pela sua rejelgao. (Muito bem!) 

O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, pego a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 

Coimbra Bueno. 
O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, gostaria que V. Ex.a me orientasse 

sobre a votagao, porquanto a Emenda n.0 1-C € substltutlva apenas do art, 1.° 
e nao de todo o projeto. 

Nessas condigoes, entendo que o projeto devera ser votado sem prejuizo da 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A orientagao da votagao sera dada 
pela Presidencia depois de encerrada a discussao da materia. Nessa oportunidade 
a Presidencia atendera a V. Ex.a 

O SR. COIMBRA BUENO — Obrigado a V Ex.a 

O Sr. Lobao da Silveira — Sr. Presidente, pego a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 

Lobao da Silveira. 
O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Sr. Presidente, gostaria que V. Ex.a me 

fizesse chegar as maos o projeto. (O orador e atendido.) 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente Projeto de Lei objetiva simpli- 

ficar as formalidades atualmente exlgidas para a navegagao fluvial e lacustre 
no Brasil. Envolve, pois, assunto de grande interesse para as populagoes que 
habitam as margens dos rios e dos pequenos cursos dagua. 

Sabemos essa gente nao dispos dos nossos meios de transportes, tais como 
camlnhoes, automoveis, carrogas e cavalos; contam apenas com pequenas embar- 
cagoes, que apresentam embaragos e estorvos, de toda sorte mas que sao o unico 
melo de locomogao nos pequenos rios e lagos do nosso interior. 

O projeto objetiva slmplificar uma serie de formalidades que, ate hoje, vem 
sendo exigidas aos pobres caboclos e proprietarios rurais do interior do Pais. 

Diz a lei: 
"Art. 1.° — As embarcagoes ate 30 (trinta) toneladas de carga, empre- 

gadas na rede fluvial e lacustre dentro do Pais, seja qual for a sua 
utlllzagao, fleam isentas das segulntes exigencias; 

1 — despacho da Alfandega relative a procedencia e portos de 
destlno; 

2 — vias de manifesto de carga; 
3 — relagao de passageiros; 
4 — passe da Coletoria Federal; 
5 — passe da Capitania dos Portos; 
6 — passe da Policia Maritima e Aerea; 
7 — passe da Inspetoria de Saude dos Portos; 



- 414 - 

8 — passe da Guardamoria da Alfandega; 
9 — licenga da Comissao de Marinha Mercante. 
Art. 2.° — Ficam mantidas as exigenclas relativas as condigoes de 

seguranga das embarcagoes. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao e 
sera regulamentada no prazo maximo de 90 (noventa) dias. 

Art. 4.° — Revogam-se as disposigoes em contrario." 

A todas essas formalidades, Senhor Presidente, estao sujeitas as pequenas 
embarcagoss. Ha muitos anos os nossos caboclos ja deviam ter iniciado um 
movimento de revolta, em conseqiiencia das persegulgoes e violencias que sofrem 
por parte de autoridades, e das restrigoes impostas ao direito que tern de viajar, 
de andar e de transportar cereals nas suas pequenas embarcagoes. 

O projeto em discussao tramita no Congresso Nacional ha cinco longos anos, 
de manelra que me parece justa a aspiragao e o anseio que aquelas populagoes 
tem de ver aprovada essa lei. 

Tenho recebido inumeros apelos, Sr. Presidente, no sentido de facilitarmos um 
pouco a vida das populagoes rurais que habitam as margens dos rios, lagos e 
igarapes. 

Dou, portanto, meu voto favoravel ao Projeto e contrario a todas as emendas 
apresentadas, para nao suscitar maior delonga a sua aprovagao. (Muito bcm!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Abre-se, preliminarmente, a dis- 
cussao quanto a constitucionalidade do Projeto, uma vez que o Parecer da 
Comissao de Constituigao e Justiga Ihe foi desfavoravel, sob a invocagao de 
inconstituclonalidade. 

Em discussao o Projeto, quanto a sua constitucionalidade, 
O SR. COIMBRA BUENO — (Pela ordcm.) — Sr. Presidente, pergunto a V. 

Ex.a se se discute, no momento, apenas a constitucionalidade do projeto. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta apenas sendo discutido o pro- 

jeto quanto a sua constitucionalidade, em vista do parecer contrdrio da Comissao 
de Constituigao e Justiga. 

O SR. MEM DE SA — (Pela ordem.) — Sr. Presidente, e certo que o parecer 
da Comissao de Constituigao e Justiga e contrario ao projeto. Mas, a mim se me 
afigura que o parecer nao conclui pela inconstituclonalidade, nem mesmo aborda 
esse aspecto. 

O parecer da Comissao de Constituigao e Justiga e contrario ao merito do 
projeto e os argumentos que alinha sao a esse respeito. O parecer se refere aos 
inconvenientes do projeto do ponto de vista da fiscalizagao, citando as informa- 
goes recebidas do Ministerio da Eazenda. Mas, nenhuma palavra se le no parecer 
a respeito da constitucionalidade. 

Creio, por isso, que nao e caso de se abrir a discussao sobre a constitucio- 
nalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Presidencia acolhe a questao de 
ordem levantada pelo nobre Senador Mem de Sa. O parecer da Comissao de 
Constituigao e Justiga, conforme bem esclarece S. Ex.a, versa, particularmente, o 
problema da fiscalizagao. Assinala as inconveniencias do projeto e nao a inconsti- 
tucionalidade. 

Em discussao o projeto. 
O SR. COIMBRA BUENO — Pego a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 

Coimbra Bueno. 
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O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente e Senhores Senadores, a Comissao 
de ConstituiQao e Justiga, como acaba de ser ressaltado, opinou pela rejeigao do 
projeto. 

Por outro lado, a Comissao de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas 
opinou favoravelmente ao projeto, com a Emenda n.0 1 a ele oferecida, depen- 
dendo, naturalmente, do pronunciamento da Comissao de Finangas. Esta opinou 
contra o projeto. 

Assim, Sr. Presidente, duas Comissoes sao favoraveis ao projeto. Parece-me, 
entretanto, que ha tendencia do Senado para sua rejeigao. Pego a atengao do 
Senado para as palavras que acabam do ser pronunciadas pelo nobre Senador 
Lobao da Silveira, que bem representa a Amazonia, uma das regioes mais interes- 
sadas na aprovagao do projeto e da Emenda n.0 1-C a ele apresentada. Esta emen- 
da, sem contrariar o que o nobre Senador Lobao da Silveira acaba de acentuar, 
constitui aspiragao de todas as populagoes ribeirinhas do Pais, das populagbes 
que vivem as margens do Amazonas e dos seus afluentes, do rio Sao Francisco, 
enfim, de todos os rios que compdem esse formidavel sistema de navegagao, 
infelizmente abandonado desde os primdrdios da Repviblica. 

Esses habitantes do interior, que vivem sobretudo da navegagao fluvial, neces- 
sitam e devem ser primordialmente atendidos com esse projeto. Contudo, nao 
podemos esquecer situagoes especiais tao bem ressaltadas pelos Srs. Ministros 
da Fazenda e da Viagao e Obras Publicas, enfim, pelos drgaos publicos que con- 
sultados durante esses cinco anos do Executivo sistematicamente se manifestaram 
contra esse projeto, em face do temor de com ele incentivar-se o contrabando, 
sobretudo nas regioes fronteirigas do Pais. 

Nao podemos ignorar que o contrabando se verifica sobretudo nas fronteiras 
territoriais, como seja o caso do contrabando com o Paraguai, a Bolivia e outros 
paises separados, muita vez, por veios de agua, de nossas fronteiras. 

O Sr. Lobao da Silveira — Permite V. Ex.a outro aparte? 
O SR. COIMBRA BUENO — Com todo o prazer. 
O Sr. Lobao da Silveira — A fungao da Alfandega e da Fazenda e fiscalizar 

todas as embarcagoes que, embora dispensadas de outras formalidadcs, nao estao 
isentas da fiscalizagao alfandegaria e do Ministerio da Fazenda para evitar o 
contrabando. Apenas propugno que fiquem isentas das formalidades absurdas que 
existem. 

O SR. COIMBRA BUENO — Pego a atengao de V. Ex.a para os pareceres sobre 
a materia. Ignoro se o nobre colega teve oportunidade de ler. Segundo esses 
Pareceres a isengao completa de documentagao dificultaria, em certos casos, a 
fiscalizagao. De maneira que pleiteio o apoio do nobre representante do Estado 
do Pard, Senador Lobao da Silveira, para que. ao inves de corrermos o risco puro 
e simples da rejeigao desse projeto, em face das ponderagoes sobre o que nele 
se contem, e a menos que me engane, parece ser esse o pensamento do Senado 
sobre o assunto, poderiamos aprova-lo dando azo a que se aperfeigoasse no futuro. 
E, por outro lado, tendo em vista as informagoes do Executivo, que tern sido 
sistematicamente contra o projeto, prestigiassemos as autoridades executivas, pois, 
realmentc, constitui uma calamidade o contrabando que se verifica no Pais, sobre- 
tudo nas fronteiras da Bolivia e do Paraguai. 

O Sr. Lobao da Silveira — O contrabando se faz atraves das grandes embar- 
cagoes, dos grandes navios e at6 de avioes, e para eles nao existe fiscalizagao. 

O SR. COIMBRA BUENO — Realmente, contrabando de maneira geral, se faz 
por navios do cabotagem de longo curso, e ate por avioes. Mas devo lembrar ao 
nobre colega que uma simples canoa pode contrabandear milhoes e milhoes de 
cruzeiros. 

O Sr. Lobao da Silveira — Enquanto as pequenas embarcagoes que trans- 
portam generos de alimentagao e mais cereais estao sujeitas a restrigoes como 
passe alfandegario, correios e coletorias e mais uma serie de outras formalidades, 
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os avioes nada sofrem, entram e saem livremente sem fiscalizagao de Alfandega 
e de coletoria. 

O SR. COIMBRA BUENO — Concordo com V. Ex,a Mas essa fiscalizagao 
deve ser Incentivada, e intensificada, sobretudo por nos, do Congresso Nacional, 
que a sentimos indispensavel. 

O Sr. Lobao da SilveWa — Nao devemos entorpecer a vida do Pais como se 
entorpece a vida dos caboclos que moram a margem dos rios e ficam multas 
vezes nos Portos da cidade semanas e semanas aguardando formalidades, Ucenga 
da Capitania, da Coletoria de Mesa de Renda, dos Correios, e outras, impedidos ae 
sair e arcando com despesas e gastos excessivos. 

O SB. COIMBRA BUENO — Agradego o aparte do nobre Senador Lobao 
da Silveira. sobretudo ao citar o caso dos avioes, S. Ex.a vem em socorro da 
minha argumentagao. O grosso do contrabando neste Pais se faz realmente atra- 
ves de avioes ou embarcagoes de pequeno calado, de dificil controle. Nas embar- 
cagoes de longo curso e grande tonelagem, nas embarcagoes costeiras, esse con- 
trole e relativamente facil pois as autoridades aduaneiras ja dispoem de meios 
para exerce-lo, na maioria dos portos brasileiros. So mesmo em condigoes excep- 
cionals esses contrabandos se verificam, naturalmente desde que as autoridades 
sejam honestas. 

£ bom acentuar que essas autoridades, com os meios de que dispoem, podem 
evitar o contrabando atraves de embarcagoes de longo curso, ou embarcagoes 
costeiras. A dificuldade maior e evita-lo atraves dos avides que correm em todo 
o territdrio nacional, como V. Ex.a bem acentuou, e atraves das pequenas em- 
barcagoes. 

Estou com V. Ex.a quando pretende atender aos canoelros... 
O Sr. Lobao da Silveira — Os canoeiros esperam ha muitos anos. 
O SR. COIMBRA BUENO — ... que ha muitos anos vivem em dlflculdades 

neste Pais e navegam em condigoes dificilimas, obrigadas a apresentar um 
volume de dez ou doze documentos para transportar sua produgao de um ponto 
do territorio a outro, as vezes a uma localidade situada a centenas de quilo- 
metros da fronteira, sem possibilidade de fazer contrabando. Haja vista as 
embarcagoes que trafegam no rio Sao Francisco e em todo o colosso fluvial deste 
Pais, muitas vezes a mais de quinhentos quilometros da fronteira. 

Dentro desse criterio, procuramos ouvir imimeras autoridades sobre um 
Projeto dificilimo, versando materia na qual nao tsmos experiencla. 

O Sr. Lobao da Silveira — Permite V. Exa um outro aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO — Com muita honra. 

O Sr. Lobao da Silveira — Nao sao as embarcagoes as unicas responsaveis 
pelos contrabandos, nem os caminhoes, nem as carrogas. Sabe V. Ex.a que na 
fronteira do Rio Grande do Sul se faz contrabando de gado para o Paragual, 
Argentina e outros paises, sem canoas, sem embarcagdes, sem nada. 

O SR. COIMBRA BUENO — No caso do gado nao e preciso embarcagao 
porque o gado vai com as proprias patas. Ninguem o ignora. 

O Sr. Filinto Miiller — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO — Com muito prazer. 

O Sr. Filinto Miiller — Estou de pleno acordo com o nobre Senador Lobao 
da Silveira quanto ao seu ponto de vista sobre o Projeto. Nao creio que sejam as 
pequenas embarcagoes veiculos proprios para o contrabando. O contrabando 6 
feito, como ha pouco acentuou S. Ex.a, atraves de grandes navios e de avides que 
atravessam as frontelras. Se nao houver da parte do Governo a decisao de levar 
avante o combate ao contrabando, mesmo praticando arbitrlo, ele contlnuara a 
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entrar no terrltorio nacional pelos grandes portos e pelos avioes. Sao essas 
pequenas embarcacoes, para as quais se querem criar facilidades, que promovem 
o desenvolvimento no interior do Pals. No interior de Mato Grosso e de Goias, 
mesmo no limite dos dois Estados, temos rios navegavets nos quais trafegam 
pequenas embarcaqoes. Entretanto, e quase impossivel essa navegaqao, tais os 
tropeqos e as dificuldades que se Ihe apresentam. Poderia citar inumeros fatos 
de meu conhecimento, de armadores e pequenos proprietaries dessas embar- 
caqoes, quo abandonaram a profissao porque as dificuldades criadas pela Capitania 
dos Portos, sobretudo em face da legislaqao vigente, tornavam impossivel viver a 
custa dessa navegaqao. Assim, todas as providencias que vtsem a facilitar a nave- 
gaqao interna no Pais, no aproveitamento dos nossos rios, parecem-me acertadas. 
Dessa forma, dou meu Integral apoio ao ponto de vista do nobre Senador Lobao 
da Sllveira assim, dou integral apoio ao que conhece o problema e esta defen- 
dendo, a meu ver, a justa causa. 

O SR. COIMBRA BUENO — O aparte de V. Ex.a vem em abono da minha 
argumentaqao. 

Nao sou contra a aprovaqao deste Projeto. Se tivessemos que optar entre a 
aprovoqao e a re.'eiqao, eu o aprovaria Entretanto, apelo ao Senado no sentido 
de que ouqamos as autoridades que, durante mais de cinco anos, foram consul- 
tadas. Eu proprlo, na Comissao de Transportes, Comunicaqoes e Obras Publicas, 
tive oportunidade de solicitar-lhes audiencla e com elas troquei id^ias. Dessas 
conversaqoes pude concluir que nem as autoridades competentes dispoem de 
elementos seguros. Nao possuem experiencia que Ihes possibilite uma informaqao 
conclusiva. Meu ponto de vista 6 o de que devemos manter o Projeto com a 
emenda que dd cobertura as empresas e as autoridades executivas. Assim, entendo 
que a Emenda 1-C atende inclusive aos meus nobres aparteantes pois atraves 
dela protegeremos, em todo terrltorio nacional, navegaqao fluvial, sobretudo a 
reallzada pelos menos protegidos pela sorte, que usam barcos de pequeno calado 
para o transporte de sua produqao. Entretanto, tambem devemos dar cobertura 
as autoridades de fronteira, protegendo a falxa de fronteira situada ate 50 qui- 
lometros. Entao, dentro de dois ou tres anos, essas autoridades poderao dispor 
de experiencia e de elementos capazes de Ihes permitir uma sugestao segura 
para o melhoramento, inclusive, da navegaqao lacustre e fluvial. 

O fato e que todo o Pais esta sendo vitima de um contrabando realizado 
cm grande escala e que prejudica, indistintamente, a todas as classes socials. 

O Sr. Filinto Miiller — Opina V. Ex.a favoravalmente a Emenda 1-C? 

O SR. COIMBRA BUENO — Perfeitamente! Sou favoravel ao Projeto com 
a Emenda 1-C. 

O Sr. Filinto Miiller — Essa emenda fala, em embarcaqoes ate um metro e 
oitenta de calado, substituindo a expressao "30 toneladas''. constante do Art. 1.° 
do Projeto. Parece-me, entretanto, que as embarcaqoes de um metro e oitenta, 
via de regra tern capacidade superior a 30 toneladas. Desse modo, facilltariamos 
em muito o transporte do proprio contrabando. A unica restriqao ao contra- 
bando seria a faixa de 50 quilometros. Sabe, porem. V. Ex,a que 50 qullometros 
nao tern o menor sentido, atualmente, pois essa distancia pode ser perfeitamente 
coberta de automovel em apenas uma bora. Acresce, repito, que nao e atraves 
de pequenas embarcacoes que o grande contrabando se realiza. fi precise, isto 
sim, adotarem-se providencias como aquela determinada pelo Sr. Janio Quadros 
quando chegou a Santos um navio conduzindo grande partida de contrabando 
de alto custo: nao permitiu fosse desembarcado e levado a leilao, porque jus- 
tamente o desembarque e o leilao muitas vezes dao resultado contrario. Um ato 
dessa natureza talvez seja de arbitrio mas defende os interesses do Pais contra 
o contrabando, e nao anima os contrabandistas. 

O SR. COIMBRA BUENO — Creio que num ponto de vista, pelo menos, 
estamos de acordo: na aprovaqao do Projeto. 
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O Sr. Filinto Miiller — Exato. 
O SR. COIMBRA BUENO — Quanto a substituigao da expressao "30 tone- 

ladas" pela "ate 1 metro e 80 de calado", lembraria a V. Ex.® que noasa indiistria 
naval carece de estimulo e a melhor maneira de estimula-la, nesse setor, e 
justamente limitar o calado em vez de tonelagem, O dLspositivo representaria, 
portanto, um incentivo a construcao de barcos modernos, capazes de realizar 
nossa navegagao lacustre e fluvial. 

O que ocorre e que nossos armadores nao dispoem de barcos modernos nem 
reformam seus antigos projetos de cinqiienta anos. 

Nao ignora V. Ex.a que o projeto de um barco novo como esse calado envolve 
problemas seriissimos. No Brasil, talvez apenas a Universidade de Sao Paulo dis- 
ponha de tanque experimental para embarcacoes dessa capacidade. De um modo 
geral nossos projetos, depois de elaborados, tern que ser submetidos a estudos, 
em escala conveniente, na Holanda, nos Estados Unidos e na Inglaterra, no 
Laboratorio Hidrotecnologico. Tambem panso sejam os de que lanqamos mao 
habitualmente. De maneira que o projeto de um novo tipo de embarcagao fluvial 
no Brasil custa alguns milhoes de cruzeiros. E o que vem fazer esses armadores 
sistematicamente neste Pais? 

Pura e simplesmente -executam projetos obsoletos, na maioria com mais de 
cinqiienta anos de existencia. Con he 50 perfeitamente o assunto porque ha anos, 
quando no Govemo de Goias, pedi auxilio ao Institute de Pesquisas Tecnologicas 
de Sao Paulo, que mandou um representante. Este foi enviado a Holanda, e 
estuda, ate hoje, 0 tipo de barco para substituir as obsoletas embarcagoes que 
navegam no rio Tocantins e no Baixo Amazonas, barcos que ainda nao foram 
substituidos pelo desinteresse complete dos armadores, que construiram as em- 
barcagoes a base de novos e onerosos projetos que tern de ser desenvolvidos no 
exterior. 

Quando o Laboratorio Hidrotecnologico estiver funcionando plenamente em 
Sao Paulo, admito que sera mais facil. De maneira que a substituigao do calado 
de trinta toneladas pelo de um metro e oitenta, se destina justamente a esti- 
mular novos projetos, principalmente agora que se procura incrementar a indus- 
tria da construcao naval. 

Outro argumento: a questao dos cinqiienta quilometros vem justamente de- 
monstrar que toda embarcagao que for pilhada nesse trecho — sao cinqiienta 
quilometros para um lado e cinqiienta para 0 outro, portanto cem quilometros — 
pelas autoridades aduaneiras e que nao estejam nas condigoes requeridas, ime- 
diatamente deverao ser apreendidas, sob a simples presungao de contrabando. 
Basta uma embarcagao entrar nesta faixa de fronteira para que os fiscals ponham, 
imediatamente maos nela. Isso facilitara, na opiniao dos fiscais, imensamente, 
a agao nas faixas de fronteira. 

De modo que a exclusao de uma pequena faixa ao longo das fronteiras, 
nao exclui o favorecimento de todos aqueles que navegam em talvez mais de 
oito milhoes de quilometros quadrados neste Pais. Desfavorecem, realraente, 
aqueles que navegam nessa pequena faixa, mas numa segunda etapa, ja com 
a experiencia da vigencia desta lei durante um ou dois anos — lei essa que 
dorme no Congresso Nacional ha mais de cinco anos, e com a experiencia hau- 
rida com a exclusao dessa faixa, as proprias autoridades federals estarao capa- 
citadas a melhor informar o Congresso Nacional para o aprimoramento da lei. 

De sorte que pleiteio do Senado a adogao do projeto com essa cautela, 
para que assim atendamos tambem as ponderagoes, que nao podemos delxar 
passar em brancas nuvens, das autoridades responsavels pelo contrabando. De 
outra forma, num momento como este, em que estamos sendo vitimas de con- 
trabando, nao atendendo as autoridades, estaremos, automaticamente, facili- 
tando, queiramos ou nao, 0 contrabando. 

O Sr. Lobao da Silveira — Permite V. Ex.a um aparte? 
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O SR. COIMBRA BUENO — Pois nao. 
O Sr. Lobao da Silveira — Quem mais estimula o contrabando neste Pais e o 

Governo. Se a mercadoria contrabandeada fosse apreendida e destruida ou reex- 
portada ao porto de origem, como sugeriu o nobre Senador Filinto Muller, nao 
haveria mais contrabando; mas o Governo leiloando o contrabando, da ao comer- 
ciante um documento licito para uma coisa ilicita, e com esse documento con- 
tinua a vigorar, permanentemente o contrabando, porque entram mercadorias 
que sao vendidas com essa licenqa de mercadorias contrabandeadas. 

O SR. COIMBRA BUENO — Agradego o aparte de V. Ex.a Seria o caso de 
V. Ex.a oportunamente, apresentar projeto no sentido — alias louvavel — do 
Governo destruir esses trustes de contrabando. 

V. Ex.a_sabe perfeitamente que sao importadas maquinas, ate automoveis 
dos quais sao tiradas pegas essenciais. Essas maquinas entram em leiloes e nao 
alcangam bom prego, porque nao podem funcionar sem aquelas pegas essenciais. 
Aqueles que as arrematam surgem, milagrosamente, com essas maquinas funcio- 
nando, porque as citadas pegas necessarias entraram no Brasil por outras vias, 
talvez por aviao. 

Ultimando minhas palavras, Sr. Presidente, pego a atengao do Senado para 
a necessidade da aprovagao do projeto e, tambem, para a conveniencia da sua 
aprovagao ccm a Emenda n.0 2, substitutiva do art. 1.°, porque ate certo ponto 
favorece, como os nobres apartcantes acabam de destacar, essa grande explo- 
ragao de oito milhoes de quilometros quadrados do Pais, deixando excluida peque- 
na faixa, que mais tarde podera ser atendida, numa segunda etapa, por outra 
lei. 

Poderemos aprovar tranqiiilamente o projeto, certos de estar apoiando as 
autoridades do Executivo, atraves de varios Governos — o projeto esta aqui 
ha cinco anos — aqueles que sao responsaveis pela fiscalizagao, sem priva-los 
de, oportunamente, dar-nos, a base de sua experiencia, as sugestoes devidas no 
sentido de corriigr as falhas do projeto, isto e, estender seus beneficios a essa 
faixa de trafego dentro de cinqiienta quilometros de nossas fronteiras. (Mui- 
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Mourao Vieira. 

O SR. MOURAO VIEIRA — Sr. Presidente, os argumentos do nobre Senador 
por Goias, alem de tecnicos, seriam convincentes se realmente atendessem ao 
espirito do legislador da outra Casa do Congresso Nacional. 

O que o Deputado autor do projeto desejava, era que as embarcagoes ate 
trinta toneladas tivessem as vantagens da proposigao, ao passo que o nobre 
Senador Coimbra Bueno preve essas mesmas vantagens para embarcagoes ate 
um metro e oitenta centimetros de calado, 

Nao sou tecnico, evidentemcnte, em assuntos relacionados com a navegagao, 
nem tampouco de construgao naval, mas parece que o que aqui esta excede tudo 
o que se desejava. 

Tenho a impressao de que uma embarcagao de um metro e oitenta centimetros 
de calado pode incluir em seu bojo varias vezes trinta toneladas, porem esse 
nao e o espirito dos que defendem o projeto. Desejamos que seja facilitada a 
pequena navegagao, ate determinado limite. Dai por diante, tambem nao inte- 
ressa a economia da regiao sejam isentas as embarcagoes de grande capacldade 
daquelas regras especiais impostas as embarcagoes. Ficaria, entao, a navegagao 
fluvial completamente fora de todas as normas ja instituidas pela Capitania 
dos Portos. 

Quanto ao contrabando, tenho a impressao de que a emenda do eminente 
Senador goiano realmente, — estou analisando o problema com espirito aberto — 
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nao_ podera influir. O que falta a Alfandega do Brasil sao fiscais para a verifi- 
cagao, in loco, em plena selva amazonica, por exemplo, a cinquenta quilometros 
da fronteira; sao homens capazes de ocupar qualquer embarcagao que por la 
singre. Sabemos perfeitamente que o proprio contrabando e normal pela fron- 
teira viva entre a Venezuela e o Territorio do Rio Branco, e feito abertamente. 
Nao ha autoridades para coibi-Io nessa regiao, quanto mais em pleno rio Javari, 
sobretudo na fronteira com o Peru. 

Apesar do alto sentido de cooperagao do nobre Senador por Goias, combato 
a emenda de S. ExA, porque nao vira realmente em atendimento ao que desejam 
os idealizadores do projeto da Camara dos Deputados, evidentemente de origem 
amazonica. 

O Sr. Coimbra Bueno — Pcrmite V. Ex.a um aparte? 

O SR. MOURAO VIEIRA — Com prazer. 

O Sr. Coimbra Bueno — Quanto a primeira parte do discurso de V. Ex.a, 
creio que V. Ex.a nao prestou atengao quando me referi a tonelagem e calado, 
Nao entendo que trinta, quarenta, cinquenta ou sessenta toneladas seja motiva- 
gao^ no problema do contrabando, para a adogao desse ou daquele tipo de embar- 
cagao. V. Ex.a sabe que a maioria dos contrabandos nao vai a trinta toneladas, 
e pode valer trinta, quarenta, ate cem milhoes de cruzeiros, pois a grande parte 
das mercadorias contrabandeadas tern valor intrlnseco. Trinta toneladas seria 
uma liberalidade extremada. Poderiamos dizer tres ou trezentas toneladas, uma 
vez que a questao de toneladas nao importa. A emenda visa justamente melhorar 
as embarcagdes que trafegam neste Pais. Como acabo de dizer, baseado em infor- 
magoes obtidas de quern as podia dar, essas embarcagdes devem ser estimuladas 
para ser abandonado esse processo obsoleto. Quanto ao aspecto de calado a emenda 
seria perfeitamente defendida; deveriamos realmente adotar calado e nao llmitar 
a tonelagem. Com relagao a segunda parte, entendo que a faixa de cinquenta 
quilometros e um auxilio nao perfeito, mas constitui uma cautela indispensavel. 
V. Ex.a ha de reconhecer isto. Num percurso de seis quilometros, uma embarca- 
gao de pequena velocidade pode ser pilhada na faixa de fronteira. O simples 
fato de ser pilhada nesta faixa, correndo o risco de, nao possuindo os documentos 
de habilitagao exigidos, se expor a uma fiscalizagao rigorosa ja e uma cautela, 
um minimo que se pode conceder as autoridades executivas deste Pais, que ha 
cinco anos reclamam a aprovagao desse projeto. Sou favoravel a sua aprovagao, 
com ressalvas, porque atende, realmente, as necessidades do Pais. 

O SR. MOURAO VIEIRA — Essas cautelas a que V. Ex.a se refere nao im- 
pressionam aos que querem construlr embarcagoes mais modernas. 

O Sr. Coimbra Bueno — Sem prejuizo algum. 
O SR. MOURAO VIEIRA — Em 1956 o Presidente desta Casa fol relator de 

um projeto neste sentido que, na ocasiao, nao pode ser aprovado porque preci- 
sava ser escoimado de imperfeigoes. Depois de varios entendimentos foi ele con- 
vertido num outro que nao foi apresentado, e onde se previa a construgao de 
estaleiros em regioes onde nao existem. 

O Sr. Coimbra Bueno — Estaleiros ja estao sendo construidos. 

O, SR. MOURAO VIEIRA — A essa altura, vencidas todas estas dificuldades, 
contrarias a Emenda n 0 1, estamos realmente querendo a aprovagao do projeto... 

O Sr. Coimbra Bueno — Estou de acordo com V. Ex.a, com um pouco de cau- 
tela. 

O SR. MOURAO VIEIRA — ... com a rejeigao da Emenda n.0 1. No mais, 
concordo plenamente com V. Ex.a 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Continua em discussao. (Pausa.) 

Mais nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
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Sobre a Mesa requerimento de destaque que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretarlo. 
6 lido o seguinte 

REQUEKIMENTO N.0 574, DE 1961 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 310, letra b, do Regimento Interne, requeiro 

destaque, para rejeigao, itens 1 e 2 do art. 1.°, do Projeto de Lei da Camara n.0 

134, de 1956. 
Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Mem de Sa. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votaqao o requerimento. 
O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Sr. Presidente, desejaria esclarecesse V. Ex.a 

a que projeto se refere o requerimento em votaqao. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Trata-se de requerimento de des- 

taque para rejeiqao dos itens 1 e 2 do art. 1.° do projeto. 
O Sr. Coimbra Bucno — Sr. Presidente, peqo a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 

Coimbra Bueno. 
O SR. COIMBRA BUENO — Parece-me qus, com a rejeiqao dos arts. 1.° e 2°, 

fica ellmlnado, pura e simplesmente, o projeto, uma vez que so possui dois artigos. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Trata-se da rejeiqao dos itens 1 e 2 

do art. 1.° do projeto. O requerimento e de destaque, para o efeito da retirada 
de expressoes constantes dos itens 1 e 2. 

O Sr. Mem de Sa — Sr. Presidente, peqo a palavra, para melhor esclarecer 
a matdria aos meus eminentes Pares. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Mem de Sa. 

O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, o objetivo do requerimento e uma tenta- 
tiva de conciliaquo que experimentei, em face dos debates que acabam de ser 
travados. 

Todos os inconvenientes apontados ao projeto resldem na possibilidade de se 
favorecer ou facilitar, o contrabando ja imenso no Brasil 

Ha, realmente, um pouco de candura na preocupaqao de defender o Pais 
contra o contrabando. Ele se faz de tantas formas e tao escancaradamente que 
se me afigura um tanto ingenuo o dispositive que queira coibi-lo. 

O Sr. Filinto Midler — Nessas embarcagoes pequenas.,, 
O SR. MEM DE SA — Nao sao tao pequenas, se me permite o nobre Lider da 

Maioria. Sendo embarcagoes de trinta loneladas, podem ate transportar quinze 
automoveis, cem refrigeradores e nao sei quantas centenas de radios, uisque etc. 
Com um metro e oitenta de calado e capacidade para trinta toneladas, podem 
conduzir uma boa carga de contrabando. 

Nao ha diivida que ha excesso de burocracia pesando sobre o transporte 
fluvial e lacustre dessas pequenas embarcagoes. £ o que se ve da enumeragao de 
isengoes do art. 1.°, onde existe um rol de nada menos que nove exigencias, algu- 
•mas das quais verdadeiramente inadmissiveis. Como se exigir de uma pequena 
embarcagao relagao de passageiros, passes da Coletoria Federal, da Capitanla 
dos Portos, da Policia Maritlma e Aerea, da Inspetoria de Saude da Guarda- 
morla da Alfandega, licenga da Comissao de Marinha Mercante?... 

O Sr. Filinto Miiller — V. Ex.a permite um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Pois nao. 
O Sr. Filinto Miiller — O pior nao esta relacionado: exige-se uma tripulagao 

absurda em relagao ao tamanho da embarcagao, o que e normal na Marinha 
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Mercante do Brasil. O projeto so nao me e totalmente simpatico por esta circuns- 
tancia; nao se cuidou do excesso de tripulagao. 

O Sr. Lobao da Silveira — Deve-se levar em consideragao o tempo que as 
embarcagoes param nos portos, a espera, para atender a todas essas exigencias 
e as extorsoes que sofrem das autoridades inescrupulosas do Pais. 

O SR. MEM DE SA — Realmente, ha uma quantidade e uma multiplicidade 
de exigencias que levam a burla das leis, as quais deixam de ser cumpridas por 
inexeqiiiveis. 

Sr. Presidente, em face deste debate, eu, sendo simpatico ao objetivo do 
projeto, imaginei tornar, ainda, obrigatorio apenas dois dos itens, que dlzem de 
perto com o problema da fiscalizagao alfandegaria, para evitar contrabando, 
isto e, o despacho da alfandega relativo a procedencia, ao porto de destino e as 
vias de manifesto de cargas. 

Com esses dois documentos exe^ce-se fiscalizagao. Se houver contrabando 
sera por burla a lei, nao pela omissao da lei. 

O Sr. Filinto Miiller — Esta claro. 
O SR. MEM DE SA — Assim, ficam essas embarcagocs isentas do todos os 

demais requisites que atualmente delas se exigem. 

Apenas ficam em vigor essas duas exigencias: as embarcagoes deverao levar 
o despacho da Alfandega e as vias de manifesto de carga. 

Nada mais que isso. Parece-me um meio termo razoavel, que concilia as 
correntes em choque. Tenho, a esse respeito, o ponto de vista favoravel de emlnen- 
tes Srs. Senadores. Dai a razao de ser do requerimento de destaque para a rejeigao 
desses dois itens. (Muito bem!) 

O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, dou meu apoio a esse reque- 
rimento porque entendo que vem ao encontro de um ponto de vista que defendo, 
e assi-m atenderemos, ao menos em parte, aos clamores das autoridades exe- 
cutivas, com relagao a esse projeto que elas mesmas apelidaram de "projeto 
do contrabando". Devida ou indevidamente, nao o sei. 

Com a exclusao dos itens 2 e 3 e mais a adogao da taxa de fronteira, admito 
que o projeto ficara em condigoes de funcionar durante dois ou tres anos. 

Conforme o nobre Lider da Maioria acentuou, ele surgiu para corrigir um 
dispositivo eivado de defeitos, inclusive a questao do mimero de tripulantes. 

Sabemos todos que esse e o maior empecilho a nossa navegagao costeira, 
quer seja de longo curso, quer ao longo da costa ou a interiorana. Essa exigen- 
cia absurda do mimero de tripulantes e que faz com que os barcos adquiridos 
pelo Brasil, que aqui chegam, funcionando perfeitamente, apesar de em uso a 
quinze ou mais anos, nao consigam ficar em servigo por tempo apreciavel, nao 
agiientam funcionar com uma tripulagao de trinta a quarenta por cento acima 
da normal, em obediencia as exigencias descabidas vigentes no momento. Para 
isso e que o Lider da Maioria chamou a atencao do Plenario, a fim de que o 
projeto seja modificado tambem neste ponto. 

De sorte que, apoiando a exclusao desses dois itens, apelo para a aprovagao 
da Emenda n.0 l-C, que preve essa medida e satisfara as autoridades executivas, 
alarmadas com a perspectiva da aprovagao desse projeto. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, o pedido de destaque para os dois 
itens citados, isto e, o relativo ao despacho alfandegario e aquele referente as 
vias de manifesto de carga, implica a anulagao do projeto. 

O que se pretende evitar com esse projeto e a exigencia de formalidades 
legais para as embarcagoes pequenas que fazem o trafego fluvial de regioes 
como a Amazonia, onde os pequenos rios nem sequer podem ser vistos pela 
Alfandega. 
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Um pais que nao dispoe de alfandega maritimamente aparelhada para fazer 
a vigilancia que Ihe compete, que nao dispoe de capitania de portos devidamen- 
te suprida do material adequado para seus misteres, nao se pode dar ao luxo 
de exigencias dessa ordem, feitas para embarcaqoes pequenas que transpor- 
tam generos alimenticios de primeira necessidade. 

Nao estou de acordo com o nobre Senador Mem de Sa, quando diz que uma 
embarcagao de trinta toneladas pode transportar quinze automoveis. fi precise 
que S. Ex.a convenha no seguinte: uma embarcagao de trinta toneladas nao 
transporta trinta toneladas, pois nao tem volume suficiente para carregar mais 
de quatro ou seis automoveis. Em peso, tera capacidade, mas nao tera em volume. 

O Sr. Mem de Sa — Permita-me V. Ex.a esclarecer. Quando se diz uma 
embarcagao de trinta toneladas, quer-se dizer que a capacidade da carga e de 
trinta toneladas. 

O SR. PAULO FENDER — E uma interpretagao de V. Ex.a 

O Sr. Mem de Sa — E a outra interpretagao e de V. Ex.a 

O SR. PAULO FENDER — Entendo que essa seja uma embarcagao que, no 
total, tenha trinta toneladas; no seu peso e mais a sua carga. Entendo assim. 
O que a lei nao distingue nao nos e licito distinguir. 

O Sr. Mem de Sa — V. Ex.a e que esta distinguindo. 

O SR. PAULO FENDER — Eu estou distinguindo com a lei. A lei diz: 30 tone- 
ladas. Eu nao fago a distingao que V. Ex.a quer entre carga e tonelagem da 
embarcagao. 

O Sr. Mem de Sa — fi a distingao classica, que todos sabemos. 
O SR. PAULO FENDER — Nao e sabido por mim, logo a minha interpre- 

tagao e valida. 
O Sr. Mem de Sa — Pode ter apoio, mas nao para esta argumentagao. 
O SR. PAULO FENDER — Tenho o apoio de outros Senadores para esse 

argumento. 

O Sr. Mem de Sa — Nao para essa interpretagao. 

O SR. PAULO FENDER — A lei, Sr. Presidente, de acordo com o que estd 
escrito no projeto, nao faz a distingao a que o Senador Mem de Sa se refere. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — (Fazendo soar a campainha.) — 
Lembro aos nobres senadores que, no encaminhamento de votagao, nao sao 
permitidos apartes. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, dizia eu que o destaque dessas 
duas emendas visa simplesmente, por via obliqua, anular a inteireza do proje- 
to. O que se quer, com o projeto, e evitar a burocracia no servigo das pequenas 
embarcagdes que transportam alimentos para o povo desassistido. 

Com essas consideragoes pego ao Senado nao aceite o destaque pedido pelo 
nobre Senador Mem de Sa, em que pese os propositos sempre elevados com que 
S. Ex." intervem nos projetos que apreciamos. 

Pego ao Senado que aprove o projeto como veio da Camara dos Deputados, 
para que suba imediatamente a sangao a fim de que o pequeno produtor de ge- 
neros alimenticios de primeira necessidade da regiao amazonica tenha muito 
mais facilitado o trafego fluvial das pequenas embarcagoes, o que nao acontece 
hoje em dia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votagao o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
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Esta aprovado. A parte destacada fica excluida do projeto. 
Em votagao o projeto, salvo as emendas. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, salvo as emendas, queiram perma- 

necer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado o projeto. 

fi o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 134, DE 1956 
(N.0 4G5-B, de 1955, na Camara dos Deputados) 

Estabelece regime especial para a navegacao fluvial e lacustre do 
interior do Pais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — As embarcaQoes ate 30 (trinta) toneladas de carga, empregadas 

na rede fluvial e lacustre dentro do Pais, seja qual for a sua utilizaqao, ficam 
isentas das seguintes exigencias: 

1 — Relagao de passageiros; 
2 — Passe da Coletoria Federal; 
3 — Passe da Capitania dos Portos; 
4 — Passe da Policia Maritima e Aerea; 
5 — Passe da Inspetoria de Saude dos Portos; 
6 — Passe da Guardamoria da Alfandega; 
7 — Licenga da Comissao de Marinha Mercante. 

Art. 2.° — Ficam mantidas as exigencias relativas as condigoes de seguran- 
ga das embarcagoes. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao e serd re- 
gulamentada no prazo maximo de 90 (noventa) dias. 

Art. 4.° — Revogam-se as disposigoes em contrario. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votagao a Emenda n.0 1-C, de 

autoria do nobre Senador Coimbra Bueno e adotada pela Comissao de Comu- 
nicagoes, Transportes e Obras Publicas. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta rejeitada. 
O SR. COIMBRA BUENO (Pela ordem.) — Sr. Presidente, requeiro verifi- 

cagao de votagao. 
O SB. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Vai se proceder a verificagao de 

votagao requerida pelo nobre Senador Coimbra Bueno. 
Queiram levantar-se os Senhores Senadores que aprovam a emenda. 

(Pausa.) 
Queiram sentar-se os Senhores Senadores que aprovam a emenda e levan- 

tar-se os que a rejeitam. (Pausa.) 
A emenda foi rejeitada. 

£ a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N.0 1-C 
De-se ao art. 1.° a seguinte redagao: 

"Art. 1.° — As embarcagoes ate 1,80 m de calado, empregadas na 
rede fluvial e lacustre internas, desde que trafegando ate 50 km das 
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linhas, de fronteiras terrestres e da costa atlantica, seja qual for a sua 
utilizaqao, ficam isentas das seguintes exigencias: 

1 — Despacho da Alfandega relative a procedencia e portos de 
destine; 

2 — Vias de manifesto de carga; 
3 — Relacjao de passageiros; 
4 — Passe da Coletoria Federal; 
5 — Passe da Capitania dos Portos; 
6 — Passe da Policia Maritima e Aerea; 
7 — Passe da Inspetoria de Saude dos Portos; 
8 — Passe da Guardamoria da Alfandega; 
9 — Licenqa da Comissao de Marinha Mercante." 

O SR. FILINTO MOLLER (Pela ordem.) — Sr. Presidente, desejava que 
V. Ex.a me informasse, ja que o pedido de destaque formulado pelo nobre Se- 
nador Mem de Sa foi para rejeiqao, se estao rejeitados os dois itens? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O projeto esta sendo votado sem 
os itens 1 e 2. 

O SR. PAULO FENDER (Para declara^ao de voto.) — Sr. Presidente, quero 
dizer a V. Ex.a que nao pedi verificaqao de voto na ocasiao em que devia 
faze-lo porque nao percebi ter V. Ex.a dito que o destaque era para rejeigao. 
Supunha que o destaque era para votagao e nao para rejeigao. For isso, fago 
bem claro, neste Plenario, que votei iludido, porque nao ouvi V. Ex.a dizer que o 
destaque era para rejeigao. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Presidencia lamenta que 
V. Ex.a nao tivesse percebldo o fato, porque entao V. Ex.a teria contribuido 
com seu brilhante talento para melhor esclarecimento do Plenario. Entretanto, 
a Presidencia facilitou todo debate possivel em torno do requerimento. V. Ex.a 

falou, falaram os Srs. Senadores Lobao da Silveira, Coimbra Bueno e Mem 
de Sa e todos encaminharam e discutiram o requerimento para rejeigao. 

O SR. PAULO FENDER (Pela ordem.) — Sr. Presidente, se V. Ex.a me permi- 
te, nao tenho mesmo a intengao de altercar com a Presidencia, no entanto, 
6 praxe votarmos os destaques para votagao e nao para rejeigao. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O Regimento declara expressamente 
quais os tipos de destaques que podem ser requeridos e, entre eles, esta incluido 
o destaque para rejeigao. 

Da mesma forma, o Regimento declara expressamente que nao e permitido 
levantar duas questoes de ordem sobre o mesmo assunto. 

Passa-se a votagao da Emenda n.0 2. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram conservar-se sentados. 

(Pausa.) 
Esta rejeitada. 

E a seguinte a emenda rejeitada: 
EMENDA NP 2 

Suprima-se o art. 3° 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A materia vai a Comissao de Rela- 

gao, para a redagao final. 
Discusao unica do Projeto de Lei da Camara nP 152, de 1961 (nP 3.078. 

de 1961, na Casa de origem) que altera o art. IP da Lei nP 3.205, de 15 
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de julho de 1957 fque modifica o art. 1.° da Lei n.0 402, de 24 de setembro 
de 1948, que reestrutura os cargos de tesoureiro do Servigo Publico 
Federal) — em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra b, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento n.0 506, de 1961, dos 
Srs. Caiado de Castro, Daniel Krieger (Lider da Uniao Democratica Nacio- 
nal) e Benedicto Valladares (Lider do Partido Social Democratico) 

dependendo das Comissoes de Servifo Publico e de Finan^as. 
Sobre a mesa pareceres que vao ser lidos pelo Sr. l.0-Secretario. 

Sao lidos os seguintes 

PARECER N.0 845, DE 1961 
Da Comissao de Servi?o Publico Civil, sobre o Projeto de lei da 

Camara n." 152, de 1961 (n.0 3.078-B, de 1961 na Camara), que altcra 
o art. 1.° da Lei n.0 3.205, de 15 de julho de 1957, e da outras provi- 
dencias. 

Relator: Sr. Jarbas IVIaranhao 
O presente projeto visa a alterar o art. 1° da Lei n.0 3.205, de 15 de julho 

de 1957, para dar-lhe a seguinte redagao: 
"Art. 1.° As Tesourarias das Repartigoes subordinadas ao Ministerio 

da Fazenda e das Autarquias Federais, ficarao classificadas em tres cate- 
gorias 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-Auxillar, simbolo 4-C. 

2.a Categoria — Tesourarias compreendendo a 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 a dos Estados do Mara- 
nhao, Piaui, Amazonas, Alagoas, Sergipe e Mato Grosso; Tesoureiro, 
cargo em Comissao, simbolo 4-C; Tesoureiro-Auxiliar, simbolo 6-C. 

Paragrafo linico — Os Tesoursiros, cargo em Comissao, serao obriga- 
toriaraente Tesoureiros-Auxiliares, efetivos, do quadro permanente res- 
pectivo, e nenhuma Tesouraria podera funcionar sem seu Titular "o 
Tesoureiro". 

O art. 1.° da Lei n.0 3.205, de 1957, por sua vez, modificou o art. 1.° da 
Lei n.0 403, de 24 de setembro de 1948, pela forma que se segue: 

Art. 1.° As Tesourarias das repartigoes subordinadas ao Ministerio 
da Fazenda sao classificadas em 5 (cinco) categorias, de acordo com a 
a arrecadagao, os pagamentos ou a movimentagao de valores a seu cargo, 
da forma seguinte: 

1.a Categoria — Tesourarias de movimento superior a CrS 
6.000.000.000,00 (seis bilboes de cruzeiros), compreendendo as do Distrito 
Federal e Estados de Sao Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul; Te- 
soureiro, cargo em Comissao, simbolo CC-3; Tesoureiro-Auxillar, cargo 
isolado, simbolo CC-5. 

2.a Categoria — Tesourarias de movimento superior a Cr$   
2.000.000.00 fdois bilboes de cruzeiros), at^ Cr$ 6.000.000.000,00 (seis 
bilboes de cruzeiros), compreendendo as dos Estados de Pernambuco, 
Bahia e Rio de Janeiro; Tesoureiro, cargo em Comissao, simbolo CC-4; 
Tesoureiro-Auxiliar, cargo isolado, simbolo CC-6. 
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3.a Categoria — Tesourarias de movimento superior a Cr$   
400.000.000,00 (quatrocentos milhoes de cruzeiros), ate CrS 2.000.000.000,00 
(dois bilhoes de cruzeiros), compreendendo as dos Estados do Ceara, 
Parana, Santa Catarina, Para, Rio Grande do Norte e Paraiba: Tesoureiro, 
cargo em Comissao, simbolo CC-5; Tesoureiro-Auxlliar, cargo isolado, 
simbolo CC-7. 

4.a Categoria — Tesourarias de movimento superior a Cr$   
250.000.000,00 (duzentos e cinqiienta milhbes de cruzeiros), ate CrS 
400.000.000,00 (quatrocentos milhoes de cruzeiros), compreendendo as 
dos Estados do Espirito Santo, Maranhao, Piaui, Amazonas, Alagoas e 
Goias: Tesoureiro, cargo em comissao, simbolo CC-6; Tesoureiro-Auxiliar, 

cargo isolado, padrao "O". 
5.a Categoria — Tesourarias de movimento superior a Cr$   

250.000.000,00 (duzentos e cinqiienta milhoes), compreendendo as dos 
Estados de Serigpe e Mato Grosso: Tesoureiro, cargo em comissao, sim- 
bolo CC-7; Tesoureiro-Auxiliar, cargo isolado, padrao "M". 

O art. 1.° da Lei n.0 403, de 1947, assim prescrevia; 
"Art. 1.° — As Tesourarias das reparticoes subordinadas ao Ministeiio 

da Fazenda sao classificadas em 5 (cinco) categorias, de acordo com a 
arrecadagao, os pagamentos ou a movimentagao de valores a seu cargo 
da forma seguinte: 

1.a Categoria — Tesourarias de movimento superior a dois (2) bilhoes 
de cruzeiros, compreendendo as do Distrito Federal e Estado de Sao 
Paulo; Tesoureiro, cargo em comissao, padrao "O"; Tesoureiro-Auxiliar, 
cargo isolado, padrao "M". 

2.a Categoria — Tesourarias de movimento superior a duzentos (200) 
milhoes ate 2 (dois) bilhoes de cruzeiros, compreendendo as dos Esta- 
dos do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro: 
Tesoureiro, cargo em Comissao, padrao "N"; Tesoureiro-Auxiliar, cargo 
isolado, padrao "L". 

3.a Categoria — Tesouraria de movimento superior a cinqiienta (50) 
milhoes ate 200 (duzentos milhoes de cruzeiros), compreendendo as dos 
Estados da Bahla, Parana, Santa Catarina, Para e Ceara: Tesoureiro, 
cargo em Comissao, padrao "M"; Tesoureiro-Auxiliar, cargo isolado, 
padrao "K". 

4.a Categoria — Tesourarias do movimento superior a vinte e cinco 
(25) milhoes ate cinqiienta (50) milhoes de cruzeiros, compreendendo 
as dos Estados de Alagoas, Paraiba, Amazonas, Sergipe e Rio Grande 
do Norte: Tesoureiro, cargo em Comissao, padrao "L"; Tesoureiro-Auxi- 
liar, cargo isolado, padrao "J". 

5.a Categoria — Tesourarias de movimento inferior a (25) vinte e 
cinco milhoes de cruzeiros, compreendendo as dos Estados de Mato 
Grosso, Espirito Santo, Maranhao, Goias e Piaui; Tesoureiro, cargo em 
Comissao, padrao "K"; Tesoureiro-Auxiliar, cargo isolado, padrao "I". 

Como se observa, ha no projeto um erro de tecnica legislativa que cumpre 
reparar, els que o dispositivo vigorante, na parte substantiva, e o art. 1.° da 
Lei n" 403, de 1947, alterado apenas no que tange a redagao, pelo art. 1.° da 
Lei n.0 3.205, de 1957, que manteve expressamente a sua vigencia. 

Desta sorte, o projeto, consoante a boa tecnica, deveria reportar-se ao pre- 
ceito substantive vigente, ou seja, ao art. 1.° da Lei n.0 403, de 1947, assinalando 
a alteraqao redaclonal estabelecida pela Lei n.0 3.205, de 1957. Do modo em que 
esta redigido o art. 1.° do projeto, o que se altera 6 o art. 1.° da Lei n.0 3.205, 
de 1957, preceito este tipicamente adjetivo, indicador da vigencia do art. 1.° da 
Lei n.o 403, de 1947. 
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Assim, se vingasse a forma de redagao dada ao art. 1.° da proposigao, as 
conseqiiencias, embora aparentemente triviais, nao o sao verdadeiramente, visto 
que tal procedimento impllcaria na revogagao tacita do art. 1.° da Lei n.0 403, 
de 1947, inutilizando, inclusive, outros disposltivos desse mesmo diploma legal, 
que guardam relagao dlreta de vivencia juridica com este. 

O art. 2.° da Lei n.0 403, de 1947, por exemplo, que completa a sua existen- 
cia positiva com o art. 1.° dessa mesma lei, nao teria como sobreviver, caso 
aquele dispositive viesse a desaparecer. 

Prescreve o art. 2° da Lei n.0 403, de 1947: 

"Art. 2.° — Sobre as mesmas bases estabelecidas no artigo anterior, 
sao classificadas as Tesourarias dos demais Minlsterios ou servigos auto- 
nomos." 

Alem deste, varios sao os artigos da Lei n.0 403, de 1947, que se reportam 
ao seu art. 1.°, como base de sua vitalidade juridica. 

Como se ve, o lapso de tecnica legislativa aqui apontado poderia ensejar, no 
campo da interpretagao juridica, solugoes discrimlnatorlas, situando fora da 
orbita legal numerosas classes de servidores, ja amparadas pelo art. 2.° da Lei 
n.0 403, de 1947, tais como as dos Tesoureiros dos demais Ministerios e as das 
autarquias federals. 

Nessa ordem de consideragoes, ha ainda que atender a situagao dos tesou- 
reiros enquadrados pelo Piano de Classlficagao de Cargos nos termos da Lei 
n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, que nao lograram obter os beneficios da legis- 
lagao que Ihes e especifica, a vista de, a epoca em que surgiram as lels especiais 
sobre Tesoureiros e Tesoureiros-Auxiliares, exercerem cargos de nomenclatura 
diferente, porem, de natureza e atribuigoes iguais as dos entao legalmente am- 
parados. 

De fato, desde o advento das Leis n.0 403, de 1947 e 3.205, de 1957, que certas 
cartegorias de servidores, embora com atribuigoes e encargos equivalentes aos 
dos beneficiados pelos referidos diplomas legais, estao excluidos dos beneficios 
dessas lels, por efeito de interpretagao administrativa. 

que a letra expressa das citadas leis se referia aos cargos de Tesoureiro 
(em comissao) e Tesourelro-Auxiliar, sem cogitar das demais categorias que, 
embora jungidas a cargos de nomenclatura diferente, executavam as mesmas 
tarefas das entao juridicamente protegidas. 

Assim se procedeu em relagao as classes de Hel de Agendas, Fiel de Tesou- 
reiro e outras, em obediencia ao sentido literal das leis que regiam a especle. 

A Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, procurou, de certo modo, solucionar 
o problema, elevando os nlvels de vendmentos das classes prejudicadas, sem, 
contudo, lograr atingir os tetos retribuitivos dos cargos tutelados pelas lels 
especiais. 

Desta sorte, os cargos de Fieis de Agenda e Fieis de Tesoureiro vieram a 
ser classificados nos niveis 17 e 18, em situagao de flagrante inferioridade pe- 
rante os demais cargos de Tesoureiro, colocados estes em padrdes que variam de 
CC-3 a CC-5, cujos estipendios sao bem mals elevados. 

Ora, o projeto pretende atribuir aos Tesoureiros e Tesoureiros-Auxiliares os 
padroes estabelecidos pela Lei n.0 3.780, de 1960, esquecendo de incluir na orbita 
de sua atuagao as demais classes de Tesoureiros. 

Acresce mais sallentar, que, agora, com a edigao da Lei de Classlficagao de 
Cargos, nao e mais possivel admltir-se a exclusao das classes supra-referidas, 
eis que tem elas nomenclatura igual as das discriminadas no projeto. 

O projeto, portanto, para que nao venha a apresentar eiva de inconstitucio- 
nalidade, diante do preceituado no § 1.° do art. 141 da Constituigao Federal, deve 
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atender ao principio de isonomia all inserto, assegurando igual retribuigao aque- 
les que executam iguais tarefas. 

Outro assunto, que entendemos deve ser cogitado pelo projeto, e o relative 
aos interinos substitutes. 

Como se sabe, o cargo de Tesoureiro-Auxiliar e isolado de provimento efe- 
tivo, fazendo-se o seu preenchimento por simples ato de nomeagao, sem que 
preceda qualquer exigencia de concurso ou outra modalidade de selegao com- 
petitiva. 

Ocorre, pois, que, com o afastamento do titular efetivo do cargo, as vagas 
sao providas interinamente, em carater de substituigao, permanecendo o assim 
nomeado, nao raro, por muitos anos no exercicio do cargo, porem, sem nenhum 
direito die permanencia no mesmo. 

Advindo a vaga, em condigao definitiva, pela morte, aposentadoria ou 
demais formas de vacancia do cargo piiblico, podera ela ser preenchida ao 
alvedrio do Governo, exonerado o interino-substituto que a estiver ocupando, 
sem maiores formalidades. 

Para impedir os excesses do poder discricionario, foi que o legislador, em 
referenda ao provimento de tais cargos, estabeleceu medidas acauteladoras, 
editando lels que, iterativamente, asseguravam ao interino substitute o apro- 
vamento efetivo nos respectivos cargos. 

Os arts. 10 da Lei n.0 403, de 1947; 3.° da Lei n.0 3.205, de 1957; e 12 da Lei 
n.0 3.826, de 1960 (Lei de Paridade), sao exemplos dessa orientagao. Todos esses 
dispositivos, porem, tinham feigao transitoria, beneficiando apenas aqueles que, 
a epoca, se encontrassem na condigao prevista. Ora, acontece que hoje, um ano 
apds o ikltimo preceito legal pertinente a esp4cie, ja existem interinos-substitu- 
tos em exercicio, sem a necessaria protegao legal, contudo. 

fi pois aconselhavel que se mantenha o espirito das leis anteriores, calcado 
que estd no principio de etica administrativa. 

Por outro lado, do cote jo entre o preceituado pelo art. 1.° da Lei n.0 403, de 
1947, com as modlficagoes introduzidas pelo art. 1.° da Lei n.0 3.205, de 1957, e as 
disposlcoes do art. 1° do projeto, verifica-se que este ultimo apresenta orienta- 
cao intelramente diversa da estabeleclda naqueles diplomas, os quais, na estru- 
turagao tecnlca das Tesourarias, obedecem ao crlterio da movimentagao de 
valores, indioe este capaz de aferlr a real posigao em que devem situar-se tais 
orgaos, consoante o grau de dificuldades das atribuigoes conferidas aos que 
nteles executavam as suas tarefas. 

Ademais, e bom salientar que, pelo criterio de classificagao segundo o mo- 
vimento de valortes, as tesourarias poderiam ser reajustadas dentro de novos 
escaloes, em periodos qiiinquenais, conforme atingissem as condigoes exigidas 
para a categoria imedlatamente superior. Assim, se uma Tesouraria colocada 
na 4.a categoria, ao fim de 5 anos, atingisse o teto de movi-mentagao de valores 
fixado para a 3.a categoria, seria automaticamente reclassificada, passando para 
a posigao superior que Ihe competlsse, ou seja, neste exemplo, a 3.a categoria. 

Da forma em que esta vazado o art. 1.° do projeto, porem, nao sera mais 
possivel a efetivagao desss processo de promogao, a vista de ter sido excluido o 
sistema da movimentagao de valores, 

Por isso, as Tesourarias s6 poderao ser reestruturadas, para atingir aos ni- 
veis pratlcos de sua movimentagao, atrav^s de uma nova lei que, concretamente, 
assim determine. 

Diga-se, ainda, que o projeto, nesse particular, nao apresenta qualquer sen- 
tido tecnico, eis que langa, em tres categorias as Tesourarias de determinados 
Estados, a proposito de uma organizagao geografica totalmente desarrazoada. 

Com tal procedimento, sao colocadas as Tesourarias situadas nos Estados de 
Sao Paulo, Mlnas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Rio de Ja- 
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neiro, Guanabara e Distrito Federal, na l.a categorla; enquanto as doa demais 
Estados sao distribuidas pelas duas restantes categorlas, sem qualquer funda- 
mento de ordem tecnica. 

Consldere-se, ainda, que o projeto, ao contrario do disposto nas leis ante- 
riores, nao definiu sequer, a natureza do cargo de Tesoureiro-Auxiliar, promo- 
vendo a diivida quanto ao carater de seu provimento. 

Alem disso, a proposiqao e omissa, no que tange a extensao de seus bene- 
ficios aos conferentes e conferentes de valores, classes essas ja legalmente equi- 
paradas as dos tesoureiros (art. 15, da Lai n.0 403, de 1947). 

Do exposto, ressalta que a melhor solucao para o caso e manter-se as cate- 
gorlas fixadas pela legisla^ao vigente, com o criterio da movimentacao do valo- 
res, apenas alterando-se os simbolos de retribui?ao dos cargos, para situa-los. nos 
moldes da padronizagao geral adotada para o serviQO publico. 

Opinamos, pois, pela aprovacao do projeto, nos termos das seguintes 
emondas: 

N.0 1 — CSPC 

De-se ao art. 1.° do projeto a seguinte redagao: 
"Art. 1.° — O art. 1.° da Lei n.0 403, de 24 de setembro de 1947, mo- 

dificado pelo art. 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 sao classificadas em 5 (cinco) categorlas, de acordo com a 
arrecadacao, os pagamentos ou a movlmentagao de valores a seu cargo, 
na forma seguinte: 

l.a Categoria — Tesourarias de movimento superior a CrS   
6.000.000.000,00 (seis bilhoes de cruzeiros), compreendendo as do Dis- 
trito Federal e as dos Estados de Sao Paulo, Mlnas Gerals, Rio Grande do 
Sul e Guanabara: Tesourelro. cargo em Comissao. simbolo 3-C; Tesou- 
reiro-Auxiliar, cargo isolado, de provimento efetivo, simbolo 5-C. 

2.a Categoria — Tesourarias de movimento suoerior a Cr$ 2.000.000.000.00 
(dois bilhoes de cruzeiros), ate 6.000.000.000,00 (seis bilhoes de cruzei- 
ros), compreendendo as dos Estados de Pernambuco, Bahia e Rio de Ja- 
neiro; Tesoureiro, cargo em Comissao, simbolo 4-C; Tesoureiro-Auxiliar. 
cargo isolado, de provimento efetivo, simbolo 6-C. 

3.a Categoria — Tesourarias de movimento sunerio'- a CrS   
400.000.000,00 (quatrocestos milhoes de cruzeiros) ate Cr$ 2.000.000.000,00 
(dois bilhoes de cruzeiros), compreendendo as dos Estados do Ceara, Pa- 
rana, Santa Catarlna, Para, Rio Grande do Norte e Paraiba: Tesoureiro, 
cargo em Comissao, simbolo 5-C; Tesoureiro-Auxiliar, cargo isolado, de 
provimento efetivo simbolo 7-C. 

4.a Categoria — Tesourarias de movimento superior a CrS   
250.000.000,00 (duzentos e cinqiienta milhoes de cruzeiros), ate Cr$ .... 
400.000.000,00 (quatrocentos milhoes de cruzeiros) ate Cr$ 2.000.000.000,00 
dos Estados do Espirlto Santo, Maranhao, Plaui, Amazonas, Alagoas e 
Goias: Tesoureiro, cargo em Comissao, simbolo 6-C: Tesoureiro-Auxiliar, 
cargo isolado, de provimento efetivo, simbolo 8-C. 

5.a Categoria — Tesourarias de movimento inferior a CrS   
250.000.000,00 (duzentos e cinqiienta milhoes de cruzeiros), compreen- 
dendo as dos Estados de Sergipe e Mato Grosso: Tesoureiro, cargo em 
Comissao, simbolo 7-C; Tesoureiro-Auxiliar, cargo isolado, de provimento 
efetivo, simbolo 9-C." 

N.o 2 — CSPC 
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Inclua-se o seguinte: 
"Art. — Esta lei se aplica, de igual modo, a todos os cargos de Tesoureiro, 

Conferente e Conferente de Valores, da Administragao centralizada ou autar- 
qulca do Poder Executivo Federal, inclusive aos classlficados pela Lei n.0 3.780, 
de 12 de julho de 1960." 

N.0 3 — CSPC 
Inclua-se o seguinte: 
"Art. — Sao extensivos aos atuais Tesoureiros-Auxiliares, Conferentes e 

Conferentes de Valores, interinos substitutes, os beneficios do art. 3.° da Lei 
n° 3.205, de 15 de julho de 1957." 

N ° 4 — CSPC 

Inclua-se o seguinte: 

"Art. — A vantagem financeira estabelecida pelo art. 9° da Lei n.0 3.826, 
de 23 de novembro de 1960, nao incide sobre os valores dos simbolos fixados 
nesta lei, sendo, entretanto, por eles absorvida." 

Sala das Comissoes, 11 de dezembro de 1961. — Mourao Vieira, Presidente — 
Jarbas Maranhao, Relator — Fausto Cabral — Joaquim Parente — Sebastiao 
Archer. 

PARECER N.0 846, DE 1961 

Da Comissao de Finan5as, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 152, 
de 1961 (n.0 3.078-B, de 1961, na Camara), que altera o art. 1.° da Lei 
n.0 3.205, de 15 de julho de 1957, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Barros de Carvalho 
O projeto em exame objetiva alterar o art. 1.° da Lei n.0 3.205, de 15 de 

julho de 1957, para estabelecer um novo criterio de classificacao das tesoura- 
rias das repartiqoes do Poder Executivo Federal, segundo o escalonamento geo- 
graflco por Estados. 

A Comissao de Servi?o Publico Civil, orgao tecnico ao qual incumbe o exa- 
me do m^rito da proposiQao, depois de minucioso estudo da materia, conclui 
pela apresentagao de 4 emendas, que visam aos seguintes objetivos; 

a) corrigir falhas de tecnica lagislativa e revigorar o sistema de 
classificacao das Tesourarias, consoante o processo estabelecido pelas 
Lels n.03 403, de 1947 e 3.205, de 1957 (emenda n.0 1 — CSPC); 

b) ampllar a area de aplica?ao das medidas consubstanciadas no 
projeto, arrolando todos os cargos de Tesoureiros, Conferente e Confe- 
reste de Valores, da administracao dlreta ou indireta do Poder Executivo 
(emenda n.0 2 — CSPC); 

c) estender aos atuais interinos substitutes os beneficios do art. 3.° 
da Lei n.0 3.205, de 1957, ou seja, o aproveltamento desses servidores nos 
cargos que vlerem a vagar (emenda n.0 3 — CSPC); 

d) esclarecer que o abono de 44%, fixado pela Lei n.0 3.826, de 1960 
(paridade) nao incide sobre os padroes referidos no projeto, sendo, po- 
r6m, por eles absorvidos (emenda n.0 4 — CSPC). 

Como se observa, a par das consideragoes expendidas pela Comissao de 
ServiQO Publico Civil, referentes, prlncipalmente, ao art. 1.° do projeto, ha con- 
tudo, materia ainda nao apreciada, e que dlz respeito ao ambito de estudo desta 
comissao. 

Os arts. 2.° e 3.° do projeto sao os que versam assunto eminentemente finan- 
celro, estando, portanto, a merecer o exame direto deste orgao tecnico. 
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Dispoe o art. 2.° do projeto: 

"Art. 2.° — O auxilio para diferenga de caixa de que trata o art. 137 
da Lei n.0 1.711, de 1957, passa a ser de 10% (dez por oento) dos venci- 
mentos e vantagerLS recebidas pelos Tesourelros e Tesoureiros-Auxlllares." 

O art. 127 da Lei n.0 1.711, de 1952, prescreve: 

"Art. 137 — Ao funcionario que, no desempenho de suas atribuigoes, 
pagar ou receber em moeda corrente, poder^i ser concedido auxilio fixa- 
do em 5% do padrao do vencimento para compensar diferenga de caixa." 

Ressalta do cotejo entre os dois dispositivos supra transcritos, que, nos ter- 
mos do preceituado pelo projeto, o auxilio para diferenga de caixa incidira sobre 
os vencimentos e vantagens, enquanto o da lei estatutdria atinge apenas o ven- 
cimento. 

Ora, sabendo-se que a expressao "vantagem", na terminologia de nosso direi- 
to administrativo positivo, corresponde a soma de retribulgoes conferldas ao 
funcionario (vencimento + gratificagoes + abonos + saldrio-familia), tem-se 
que o auxilio para diferenga de caixa seria calculado sobre coeficientes extra- 
nhos a medida, alterando a linha juridico-admlnistratlva tragada pela Lei n.0 

1.711, de 1952 (Estatuto dos Puncionarios Publicos Civls) e promovendo de modo 
permanente e progressivo, aumento de despesa. 

No que tange ao art. 3.° do projeto, que prescreve a retroatividade dos bene- 
ficios financeiros a data da Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, apesar da des- 
pesa que a medida acarreta, damos-lhe o nosso acolhlmento, como medida de 
justlga administrativa, eis que varios servidores, a esse respeito, ja lograram 
obter ganho de causa em mandados de seguranga. 

Assim, opinamos pela aprovagao do projeto e das Emendas de nps 1 CSPC a 
4 CSPC, apresentando, ainda, a seguinte; 

EMENDA NP 5-CF 

Ao art. 2.° do projeto 

suprima-se a expressao: "e vantagens". 
Sala das Comissoes, 11 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 

Barros Carvalho, Relator — Lobao da Silveira — Fausto Cabral — Ary Vianna 
— Irineu Bornhausen — Mem de Sa — Joaquim Parente — Fernandes Tavora. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Foram enviadas a Mesa emendas 
que vao ser lidas pelo Sr. IP-Secretario. 

Sao lidas e apoiadas as seguintes; 

EMENDA NP 6 
Inclua-se onde convier: 
Art  — Os cargos de conferentes do Ministerio da Fazenda — lotagao 

da Caixa de Amortizagao e da Casa da Moeda — passam a denominar-se confe- 
rentes de valores. 

Paragrafo unico — Os cargos ocupados pelos conferentes de valores, integra- 
dos na parte suplementar do Quadro do Pessoal do Ministerio da Fazenda — 
lotagao da Caixa de Amortizagao e Casa da Moeda — passam a compor o Quadro 
Permanente do mesmo Ministerio. 

Justificagao 

Como justificagao da presente, anexamos copias das informagoes prestadas 
pelas duas referidas repartigoes, em resposta a consulta formulada pela Comissao 
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do Servigo Piiblico do Senado Federal, sobre a presente emenda, conforme consta 
no Processo n.0 S.C. 275.387/61 do Ministerio da Fazenda. 

Sala das Sessoes, 11 de dezembro de 1961. — Gilberto Marinho — Guido Mondin 
— Caiado de Castro. 

EMENDA N.0 7 

Ao Projeto de Lei nP 152/61, da Camara (n.0 3.078-B/61, na Casa de origem). 
Substitua-se o caput do art. 1.° do projeto pelo seguinte; 

"Art. 1.° — As Tesourarias das repartigoes subordinadas ao Ministerio 
da Fazenda, autarqnias federals e demals ministerios, ficarao classifica- 
das em tres categorias, na forma seguinte:" 

Sala das Sessoes, 11 de dezembro de 1961. — Nelson Maculan. 

EMENDA NP 8 

Os tesourelros do Grupo Ocupacional: AF-700 — Tesoureiros lotados em re- 
partigoes do Ministerio da Fazenda, passam a denominar-se Tesoureiro-Auxiliar, 
com o simbolo correspondente a Tesouraria a cuja lotagao pertengam. 

Justificagao 

Objetiva a emenda a nivelar os einco tesoureiros, AF-701-18B, e seis tesou- 
reiros AF-701-17A, do Ministerio da Fazenda, que, por forga do sistema de classi- 
flcagao de cargos de que trata o anexo I da Lei nP 3.780, de 12-7-60 (Piano de 
Classificagao), ficaram em situagao visivelmente inferior aos sens colegas tesou- 
relros-auxillares regidos pelas Leis np® 403 e 3.205, de 24-9-48 e 15-7-57 respecti- 
vamente. 

Essa situagao nao deve perdurar a vista do postulado constitucional da igual- 
dade de vencimentos para iguais atribuigoes e responsabilidades. 

Certo de estar exercitando elementar principio de justiga, nao tenho diivida 
em submeter a presente emenda a alta consideragao de meus Pares. 

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Rcginaldo Femandes. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao o projeto com as 

emendas. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, declararei encer- 

rada a discussao. 
Esta encerrada. 
O projeto vai as Comlssoes de Constituigao e Justiga, de Servigo Publico Civil 

e de Flnangas, a fim de que se pronunciem sobre as emendas. 
Prlmeira discussao do Projeto de Lei do Senado nP 33, de 1960, de 

autorla do Sr. Senador Geraldo Llndgren, que determina sejam efetivados 
os professores do ensino primario e medio que fizerem provas de selegao 
para o magisterio de Brasilia (em regime de urgencia, nos termos do art. 
330, letra "c", do Regimento Interno, em virtude do Requerimento nP 507, 
do Sr. Senador Heribaldo Vieira, como lider da UDN, aprovado na sessao 
de 5 do mes em curso), tendo 

PARECERES da Comissao de Constituigao e Justiga, favoravel, nos 
termos do substitutlvo que oferece; da Comissao de Educagao e Cultura, 
favoravel ao substitutlvo; da Comissao de Servigo Publico Civil, favoravel 
ao substltutivo, com a subemenda que oferece; da Comissao de Finangas, 
favoravel ao substitutlvo e a subemenda, e dependendo de novo pronun- 
ciamento da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre a subemenda. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Ha requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. IP-Secretarlo. 
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fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 575, DE 1961 
Nos termos do art. 335 do Regimento Interno, requsiro seja retirado da 

Ordem do Dia. pelo prazo de 72 horas, o Projeto de Lei do Senado n.0 33, de 1960, 
para a seguinte diligencia: Audlencia do Sr. Prefeito do Distrito Federal. 

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Victorino Freire. 
O SR. PRESIDENTE (iMoura Andrade) — Em votacao o requerimento. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, foi pedida a retlrada do pro- 

jeto da Ordem d'o Dia pelo prazo de 72 horas. 
Dentro de 72 horas o Congreaso fecha, pois deveremos entrar em recesso no 

proximo dia 15, Se aprovado o requerimento, o projeto nao sera votado nesta 
sessao legislativa. 

E o que submeto a consideragao do Senado, pedindo ao nobre Senador 
Victorino Freire, autor do requerimento, que ao menos reduza o prazo para 48 
horas. 

Acho muito justo o ped'ido de audiencia ao Prefeito. Apenas, lembraria que, 
concedida essa audiencia, iremos pratlcamente impedir a votagao do projeto, 
(Muito bem!) 

O SR. VICTORINO FREIRE (Para encaminhar a votacao. Nao foi revisto 
pelo orador.) — Sr. Presidente, o nobre Senador Caiado de Castro apresentou 
o argumento de que o prazo de 72 horas e muito longo. A verdade, porem, e 
que o Senado nao pod'e votar projeto desta natureza em tumulto, sem que os Srs. 
Senadores estejam convenientemente esclarecidos. 

Ademais. o Sr. Prefeito do Distrito Federal ja informou por intermedio do 
seu Secretario, ao nobre Senador Heribaldo Vieira, que as informaQoes serao 
prestadas pelo Senhor Diretor da Secretaria de Saude. 

Dai por que apresentei este requerimento. Acho que, assim, teremos tempo 
para votar, ate sexta-feira proxima, esta proposiqao. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votaqao o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como se cncontram. 

(Pausa.) 
E^ta aprovado. 
O projeto voltara a Ordem do Dia depois de cumprida a diligencia requerida 

em plenario. 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n." 158, de 1961 (n.0 

1.102, de 1959, na Casa de origem). que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministerio da Fazenda (Tribunal de Contas) o credito espe- 
cial de Cr$ 234.175,00 para pagamento de diferenca de vencimentos e 
gratificacao adicionai ao Ministro Rubem Machado Rosa, incluido em 
Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio concedida na sessao 
anterior a requerimento de Senhor Senador Daniel Krieger, tendo Pare- 
cer favoravel da Comissao de Finanqas. 

Em discussao. (Pausa.) 
Nao havendo quern faqa uso da palavra, declare encerrada a discussao. 
Em votacao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer como se 

encontram. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
O projeto vai a sanqao. 
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fi o sflguinte o projeto aprovado qua vai a sanQao: 
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 158. DE 1961 

Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, 
Tribunal de Contas, o credito especial de CrS 234.173.00, para pagamento 
da diferen<;a de vencimentos e gratilicatao adicional ao Ministro Rubem 
Machado da Rosa. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — £ o Poder Executive autorizado 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 dife- 
renca de vencimentos e gratificaqao adicional ao Ministro Rubem Machad'o 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) gratificaQao adicional no periodo de 1.° de agosto de 1957 a 31 d'e dezembro 

de 1958 — Cr$ 139.315,00; 
b) diferemja de vencimentos — 1.° de agosto de 1953 a 31 de dezembro de 

1958 — Cr$ 94.880,00. 
Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publica<;ao, revogadas 

as disposicoes em contrario. 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 193, de 1961 (n.0 

2.839, de 1961, na Casa de Origem que dispoe sobre a organiza^ao do 
Ministerio da Industria e do Comercio incluido em Ordem do Dia em vir- 
tude de dispensa de intersticio concedida na sessao anterior, a requeri- 
mento do Sr. Senador Filinto Miiller), tendo pareceres favoraveis, das 
Comissoes de Serviqo Publico e de Finanqas. 

Em discussao. (Pausa.) 

Nao havendo quern peca a palavra, declare encerrada a discussao. 
Em votaQao. 
O projeto vai a sangao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer como se 

encontram. (Pausa.) 
Estd aprovado. 

Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 194, de 1961 (n.0 

3.491, de 1961, na Casa de origem, que modifica as Leis n.0s 3.551, de 
13 de fevereiro de 1959; 3.770, de 7 de junho de 1960, suspendendo o 
vencimento de debitos dos triticultores, e da outras providencias, incluido 
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio concedida na 
sessao anterior a requerimento do Senhor Senador Daniel Krieger). tendo 
Pareceres favoraveis das Comissoes de Agricultura, Pecuaria, Flores- 
tas, Caqa e Pesca; de Economia e Finan^as. 

Em discussao. (Pausa). 
Nao havendo quern sobre cla se manifeste, declare encerrada a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer como se 

encontram. (Pausa.) 

Esta aprovado. 
O projeto vai a sangao. (Pausa). 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

dots requerimentos de urgencia. 
— Na hora q'o expediente foram lidos 
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O de n.0 570 esta prejudicado em virtude da aprovapao da materia constl- 
tuinte da Ordem do Dia de hoje. Ped'ia urgencia para o Projeto de Lei da Camara 
nP 193/61. 

Outro requerimento lido no expediente, foi o de n.0 571, de autoria dos 
Senhores Senadores Guido Mondin e Daniel Krieger. 

Em votacao. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram conservar-se como se acham. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 
O projeto figurara na Ordem do Dia da terceira sessao ordinaria consecutiva 

a presente. 
Esta esgotada a materia constante da Ordem do Dia. 
Nao ha orador inscrito para esta oportunidada. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nao ha mais orad'or inscrito. 

(Pausa). 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao. Antes, porem, convoco 

os Senhores Senadores para uma outra extraordinaria, as 21 horas e 30 minutos, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara nP 148, de 1961 (nP 4.323, 

de 1958, na Casa de origem), que concede isenqao de impost© de importagao e de 
consume para maquinaria importada pela Companhla Brasllelra de Caldeiras, 
para a ampliaqao de sua fabrica de Varginha (incluido em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de intersticio, concedida na sessao anterior a requerimento 
do Sr. Senador Victorino Freire), tendo pareceres favoraveis (sob n.os 82G e 
827, de 1961) das Comissoes de Economia e de Finan^as. 

2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara nP 165, de 1961 (nP 2.946, de 

1957, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executive a construlr e pavi- 
mentar os trechos da Estrada Rio—Bahia—Arassuai—Diamantina e Diaman- 
tina—Curvelo (incluido em Ordem do Dia em virtude de adiamento de intersticio, 
concedida na sessao anterior, a requerimento do Senhor Senador Ruy Carneiro, 
tendo pareceres (sob n.os 842, 843 e 844, de 1961) das Comissoes de Constitui?ao 
e Justica, favoravel, com a emenda que oferece, de redapao (nP 1-CCJ); de 
Transportes, Comunicacoes e Obras Publicas — favoravel ao projeto e a emenda; 
de Financas, favoravel ao projeto e a emenda. 

3 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara nP 182, de 1961 (nP 4.634, 
de 1958, na Casa de origem), que Integra na na Unlversldad'e da Bahia, sob o 
regime do art. 17 da Lei nP 1.254, de 4 de dezembro de 1950, o Institute de 
Musica da Bahia e da outras providencias (incluido em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de intersticio, concedida na sessao anterior, a requerimento 
do Sr Senador Mem de Sa, tendo pareceres favoraveis das Comissoes de Educa- 
cao e Cultura e de Financas. 

4 
Discussao unica do Projeto de Decreto Legislative nP 14, de 1961 (nP 67, 

de 1961, na Camara dos Deputados), que autoriza o registro de contrato celebrado 
entre a Uniao e a Remington Rand do Brasil, para a execugao, no exercicio cfe 
1958, dos serviqos mecanizados de lanqamento, arrecadacao e estatistlca do 
Imposto de Renda, nas Deiegacia Regionais do Impost© de Renda em Sao Paulo, 
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Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador, Niteroi e Curitiba 
(incluido na Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio, concedido na 
sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador Daniel Kriegen, tendo pareceres 
favoraveis das Comissoes de Constitui(;ao e Justica e de Financjas. 

5 
Discussao unica do Projeto de ResoluQao n.0 61, de 1961, de autoria da 

Comissao Diretora, que nomeia Maria Judith Rodrigues para o cargo d'e Oficial 
Arquivologista, PL-3 do Quadro da Secretaria do Senado Federal, tendo Parecer 
da Comlssao Diretora, sob n.0 840, com esclarecimento solicitado pelo Sr. Sena- 
dor Lino de Matos, atraves do Requerimento n.0 553, de 1961, aprovado na 
sessao de 11 do mes cm curso. 

6 
Discussao linica do Projeto de Resolugao n.0 69, de 1961, de autoria da 

Comissao de Finanqas (oferecido como conclusao de seu Parecer n.0 830), que 
altera a redacao da Resoluqao n.0 62, de 1961, que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a assumir perante o Banco Interamericano de Desenvolvimento as 
obrigaqoes e responsabilidades referentes a efetivaqao de um emprestimo ate o 
limite de US$ 4.120.000,00, tendo parecer, sob n.0 839, de 1961, da Comissao de 
ConstltuiQao e Justiqa, favoravel. 

7 
Discussao unica do Projeto de Resolucao n.0 70, de 1961, de autoria da 

Comissao Diretora, que poe a disposigao da Prefeitura do Distrito Federal, sem 
percepgao de vencimentos e sem onus para o Senado, o Oficial Auxiliar da Ata, 
PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado, Bene Nunes. 

8 

Discussao linica do Projeto de Resolugao n.0 71, de 1961, de autoria da 
Comissao Diretora, que nomeia Aurizan Ramos Calado, para o cargo isolado, de 
Dentista, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Esta encerrad'a a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 17 horas e 45 minulos.) 

PRESIDftNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 21 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs Senad'ores: 

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias 
de Assunpgao — Lobao da Silvelra — Victorino Freire — Sebastlao Archer — 
Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — 
Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho 
— Reginald© Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao 
Arruda — Ruy Carneiro — Novaes Fllho — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho 
— Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — 
Ovidio Telxeira — Lima Teixeira — Ary Vianna — Arlind'o Rodrigues — Caiado 
de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Milton Campos — Moura 
Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Joao Villas- 
boas — Filinto Miiller — Aid Guimaraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan 
— Saulo Ramos — Irlneu Bornhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa— 
Guldo Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o com- 
pareclmento de 50 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, declaro aberta a 
sessao. 

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

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

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
Do Sr. Presidente da Repiiblica 
— N.0 271 (n.0 ds origem 596j, de 11 de dezembro — Agradecs a remessa de 

um dos autografos do Decreto Legislative n.0 15, de 1961; 

MENSAGEM N.0 272, DE 1961 
(N.0 398, na origem) 

Excelentissimo Senhor Presidente do Senad'o Federal 
De acordo com o paragrafo primelro do artigo 205, da Constituicao Federal, 

combinado com o item XVI do artigo 3.° do Ato Adicional, tenho a honra de 
submeter a aprovacao dessa ilustrada Casa do Congresso Nacional a escolha de 
Apolonio Jorge de Faria Sales para membro do Conselho Nacional de Economia, 
na vaga decorrente da nomeacao de Fanor Cumplido Junior para outro cargo 
publico. 

O indicado. como se verifica do seu "curriculum vitae' anexo, pela sua fecun- 
da atuacao, inclusive no que diz respeito aos livros e trabalhos publicados, esta 
em condicoes de integrar aquele ilustrado orgao, eis que preenche integral- 
mente os pressupostos constitucionais relatives a materia. 

Brasilia, 12 de dezembro d'e 1961. — Joao Goulart. 
<A Comissdo de Ecojwmia.) 

Do Sr. Presidente do Conselho de Ministros: 

NV 4, dc 1961 (n.0 de origem PR 32.408/61) — Comunica haver encaminhado 
ao Ministerio da Fazenda o Requerimento n.0 434, de 1961, do Sr. Senador Jose 
Feliciano. 

PARECER N" 847. DE 1961 

Da Comissao de Constituicao e Justica, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.0 32, de 1961, ue institui o Premio Visconde de Sao Leopoldo o 
da outras providencias. 

Relator: Sr. Heribaldo Vieira 
O nobre Senador Salvlano Leite apresentou o Projeto de Lei n.0 32, de 1961, 

institulndo o "Premio Visconde de Sao Leopoldo", para ser, em sessao solene, 
todos os anos, no dia 11 de agosto, conferldo ao melhor aluno concludente do 
curso de ciencias juridicas, nas Faculdades de Direlto oficializadas pelas Congre- 
gaqoes respectivas. 

O premio constara de uma medalha de ouro, tendo no anverso a data 11 de 
agosto de 1827 e a efigie de Jose Feliciano Fernandes Plnheiro, Visconde de Sao 
Lopoldo que, naquela data, criou as duas primeiras Faculdades de Direito do 
Brasil, a de Olinda e a de Sao Paulo, e, no verso, a inscricao "Ao Merito" e o nome 
do aluno premiado. 

O Projeto e de toda oportunidade e tem uma finalidade educaclonal das 
mals louvaveis, pois estimula e incita a emulaqao entre os jovens academlcos, 
para a conquista da insignia que Ihe marca o merito. Da-se medalha a todo 
mundo, atualmente, nas pugnas esportivas ou sob qualquer outro pretexto. Este 
premio instituido no projeto e, porem, des mais nobres, .sobretudo em um Pais, 
como o nosso, que tem mais da metade de sua popuiaqao composta de analfa- 
betos. 

Do ponto de vista constitucional nenhuma censura ha que fazer, salvo quanto 
ao artigo 4°, que autoriza a abertura do credito necess^rio a confecqao das 
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medalhas, pois cnvolve materia financeira, que escapa a iniciativa do Senauo 
(artlgo 67, § 1°, da Constituiqao Federal. 

No sentido de escoima-lo da inconstitucionalidade assinalada, apresentamos 
emenda supresslva do artigo 4.°, que podera ser restaurado na Camara, na esfera 
dos poderes de iniciativa que a Constituigao Ihe nao nega. 

Opinamos, em conseqiiencia, favoravelmente ao projeto. com a seguinte 
emenda: 

EMENDA N.0 1 (CCJ) 

Suprima-se o artigo 4.° 

Sala das Comissoes, 4 de outubro de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presidente 
— Heribaldo Vieira, Relator — Lourival Fontes — Milton Campos — Aloysio de 
Carvalho — Vivaldo Lima — Lima Telxeira. 

PARECER N" 848, DE 1961 

Da Comisao de Educagao e Cultura, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n.0 32, de 1961, que institui o Premio Visconde de Sao Leopoldo e da 
outras providencias. 

Relator: Sr. Mem de Sa 

O projeto de lei em exame, de autoria do nobre Senador Salviano Leite, 
institui a concessao anual do "Premio Visconde de Sao Leopoldo" ao aluno que 
concluir, em primeiro lugar, o curso de ciencias juridicas, nas diversas Facul- 
dades de Direito, oficalizadas, existentes no Brasil. 

2. O "Premio Visconde de Sao Leopoldo" constara da entrega, no dia 11 de 
agosto de cada ano e em sessao solene perante as Congregagoes das Faculdades 
de Direito, de uma medalha de ouro, na qual estarao gravadas, de um lado, a 
efigle do Visconde de Sao Leopoldo, seu nome e a data "11 de agosto de 1827", 
e, do outro lado, as palavras "Ao M6rlto" e o nome do aluno premiado. 

3. Em sua justlficagao, o autor teceu comentarios sobre a ilustre figura de 
Jose Feliciano Fernandes Pinhelro, Visconde de Sao Leopoldo, criador das Facul- 
dades de Direito de Ollnda e de Sao Paulo. 

O aparecimento das academias no Brasil permitiu-nos, sem duvida alguma, 
atingir a almejada emanclpagao, tanto intelectual, como esplritual, da posigao 
de dependencia em que nos encontravamos em face das catedras das Unlversl- 
dades de Colmbra. A mocidade brasileira conseguiu, desta forma, campo propicio 
para a expansao e a irradiagao de suas ideias e anseios. Tivemos, tambem, a 
oportunidade de ver o nascimento, com as academias, de grandes nomes e de 
grandes jurisconsultos. 

4. O projeto visa, aslm, nao so a dar uma justa homenagem a quern dela fez 
jus, como, tambem, a incentlvar e estimular os jovens estudantes de direito a 
obter, atraves da dedlcagao ao estudo e sob o exemplo de um grande vulto, uma 
dlstingao que somente sera concedida "Ao Merito". 

5. Ante o exposto e tendo em vista o alto interesse que o projeto desperta, do 
ponto de vista educaclonal, opinamos pela sua aprovacao, com a supressao pro- 
posta na emenda da Comissao de Constituigao e Justiga. 

Sala das Comissoes, 24 de outubro de 1961. — Menezes Plmentel, Presidente 
— Mem de Sa, Relator — Saulo Ramos — Jarbas Maranhao — Lobao da Silveira. 
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PARECER N ° 849, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 32, 
de 1961, que institui o Prctnio Visconde de Sao Leopoldo e da outras pro- 
videncias. 

Relator: Sr. Joaquim Parente 

De iniciativa do nobre Senador Salviano Leite, o presente projeto institui o 
Premio Visconde de Sao Leopoldo, a ser atribuido, anualmente, ao melhor aluno 
que concluir o curso de ciencias juridicas em qualquer das Faculdades de Direlto 
oficializadas. 

A proposicao vem despachada a este orgao em razao do seu art. 4.°, que 
autoriza o Poder Executive a abrir os necessaries creditos para atender as des- 
pesas decorrentes da outorga do citado premio. Entretanto, a douta Comissao 
de Constitulqao e Justlga, opinando sobre a materia, apresentou emenda, no 
sentido de corrigir inconstitucionalidade que seria justamente, a disposigao con- 
tida no art. 4.° do projeto, eis que, ao Senado, e defesa a iniciativa de leis de 
carater financeiro. 

Esta Comissao, nada tendo a opor ao projeto, manifestou-se pela aprovagao 
da emenda da Comissao de Constituiqao e Justiqa. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presldente — 
Joaquim Parente, Relator — Fernandes Tavora — Ary Vianna — Lobao da Silveira 
— Fausto Cabral — Mem de Sa — Eugenic Barros — Irineu Bornhausen. 

PARECER N.0 850, DE 1961 

Da Comissao de Constituiqao e Justiqa, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 82, de 1961 (na Camara, n.0 4.801-C/59), que retiflca, sem 
onus, a Lei Orqamentaria para o exercicio de 1958). 

Relator: Sr. Jefferson de Aguiar 

O presente projeto retifica, sem onus, a Lei n.0 3.327, de 3 de dezembro de 
1957, que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio de 1958. 

As retificaqoes propostas dizem respeito, apenas, a denomlnaqao de enti- 
dades asslstenciais e educacionals subvencionadas atraves de dlversos subanexos 
do Orqamento da Uniao. 

Em Plenario, foram apresentadas duas emendas a proposiqao, ambas com o 
mesmo objetivo, so que em relaqao a Lei Orqamentaria para o corrente exercicio. 

Do ponto de vista juridico e constituclonal, nada ha que obste a aprovaqao 
do projeto e das emendas, razao por que opinamos pela aprovaqao. 

Mas deve ser aprovada, em conseqiiencia, a redaqao do art. 1.° do projeto, 
nestes termos: 

EMENDA N.0 1 CCJ 

"Art. 1.° — Ficam retificadas, nos termos desta lei, as leis n.0s 3.327, 
de 3 de dezembro de 1957, e 3.834, de 10 de dezembro de 1960, que 
estimam a Receita e fixam a Despesa da Uniao para os exercicios de 
1958 e 1961." 

Sala das Comissoes, 27 de setembro de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presldente 
e Relator. — Milton Campos — Herivaldo Vielra — Daniel Krieger — Miguel 
Couto — Lourival Fontes — Lima Teixeira. 
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PARECER N.0 851, DE 1961 
Da Comissao de Finan<;as, sobre emendas ao Projeto de Lei da Cama- 

ra n." 82, de 1961 (na Camara, n.0 4.801-C/59), que retifica, sem onus, a 
Lei Orcamentaria para o cxcrcicio financeiro de 1958. 

Relator:Sr. Daniel Krieger 

O Projeto de Lei da Camara n.0 82, de 1961, que retifica, sem onus, a Lei 
Ortjamento para o exercicio de 1958. ao qual esta Comissao ja ofereceu parecer 
favoravel, volta ao nosso exame, a fim de que nos manifestemos sobre as emen- 
das n.03 1 e 2, Plenario, e 3-CCJ, da Comissao de Constitui?ao e Justiija. 

As emendas de Plenario visam ao mesmo objetivo do Projeto, isto e, retifica- 
goes de nomes de entidades contempladas com auxilios e subvenqoes. So que 
essas modificaQoes dizem respeito ao OrQamento do corrente exercicio e nao ao 
de 1958. 

A emenda da Comissao de Constituiqao e Justiga altera a redagao do art. 
1.° do projeto, no sentido de incluir no seu texto o numero da Lei que aprovou 
o Orgamento de 1961. Julgamos desnecessaria essa alteragao, pois as emendas de 
Plenario ja o fazem. 

Asslm, opinamos pela aprovagao das emendas n.0s 1 e 2 e pela rejeigao da 
de n.0 3-CCJ, apresentando a Emenda n.0 1 a seguinte; 

SUBEMENDA 
Acrcscente-se; 
3.1.12 — Fundo Nacional do Ensino Medio 
Onde se le: 
21 — Rio de Janeiro 
Ginasio Municipal Rio das Flores   Cr$ 100.000,00 
Leia-se; 
Ginasio Santa Teresa de Rio das Flores  Cr$ 100.000,00 
£: o parecer. 

Sala das Comlssoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente e 
Relator — Ary Vlanna — Joaquim Parentc — Lobao da Silveira — Irineu Bor- 
nhauscn — Mem de Sa —Fausto Cabral — Eugenio Barros — Fernandes Tavora. 

PARECER N.0 852, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.® 116, 

de 1961 (n.0 3.376-C, de 1957, na Camara), que concede pensao mensal 
de Cr$ 3.000,00 a Belisario Alves, ex-estafeta de correio a cavalo do 2.° 
Distrito de Pinheiro Machado, Rio Grande do Sul. 

Relator: Sr. Fernandes Tavora 

Trata-se do projeto de lei, apresentado pelo nobre Deputado Cesar Prieto, 
concedendo pensao especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Belisario Alves, ex-estafeta 
de correio a cavalo do 2,° Distrito de Pinheiro Machado, Rio Grande do Sul, 
devendo a referida pensao correr por conta da dotagao orgamentaria do Minis- 
terio da Fazenda, destinada aos penslonistas da Uniao. 

Na justificagao do Projeto, destaca-se um trecho sobre a vida do ex-estafeta 
que merece aqui ser transcrito: 

"Recebia, quando particulares Ihe davam, alguns mil reis, e com eles 
malnha seu lar humllde, onde argamassava, com sua moral de homem 
correto, a instrugao e a educagao de seus filhos. Durante 42 anos, isto, 
de Janeiro de 1914 at6 Janeiro de 1956, exerceu essa noiblitante quanto 

exaustlva fungao de correio particular." 
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No que tange a Comissao de Finangas examinar, o projeto encontra-se em 
condigoes de ser aprovado, inclusive por nao constituir precedente e tratar-se 
de medida justa e humana. 

Assim, tendo em vista nada existir que Ihe possa ser oposto, opinamos pela 
aprovagao do projeto. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Fernandes Tavora, Relator — Ary Vianna — Joaquim Parente — Lobao da Sil- 
veira — Irineu Bornhausen — Mem de Sa — Fausto Cabral — Eugenio Barros. 

PARECER N.0 853, DE 1961 
Da Coraissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 153, 

de 1961 (n.0 981-A/59, na Camara), que concede pensao mensal de CrS 
4.940,00 a Manoel Brito da Silva, ex-servidor do Ministerio da Agricultura. 

Relator: Sr. Fernandes Tavora 

1. O presente projeto, originario de Mensagem do Poder Executive apresentada 
em concordancia com o art. 67 da Constituigao, visa a conceder a Manoel Brito 
da Silva, ex-servidor do Ministerio da Agricultura, a partir de Janeiro do cor- 
rente ano, uma pensao especial de Cr$ 4.940,00, correndo a despesa a conta da 
dotagao orgamentaria destinada ao pagamento de pensionistas a cargo do Minis- 
terio da Fazenda. 

2. Em sua Exposigao de Motives ao Sr. Presidente da Republica, o Ministro da 
Agricultura esclarece que o ex-servidor em questao afastou-se do servigo por 
ter sido considerado portador do mal de Hansen e que: 

"Nao encontrando amparo legal para a concessao da aposentadoria 
solicitada, tendo em vista que a epoca em que o servidor foi obrigado a 
afastar-se do servigo nao fazia jus aquele beneficio, julga justo, sob o 
ponto de vista humanitario, que Ihe seja concedida uma pensao especial, 
atendendo a triste circunstancia em que se deu o afastamento." 

3. O valor da pensao especial, informa o Ministro da Agricultura, corresponde 
a referencia inicial de salario, de acordo com a Lei n.0 2.745, de 12 de margo de 
1956, acrescido do abono de 30% concedido pela Lei n.0 3.531, de 19 de Janeiro 
de 1959. 
4. A Comissao de Finangas, tendo em vista nada existir que possa ser argiiido 
contra as disposigoes contidas no projeto, que nao constituirao precedente, opina 
pela sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Fernandes Tavora, Relator — Ary Vianna — Victorino Freire — Lobao da Silveira 
Fausto Cabral — Joaquim Parente — Irineu Bornhausen — Mem de Sa — Euge- 
nio Barros. 

PARECER N.0 854, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 168, 
de 1961 (n.0 1.962-C/52 — na Camara), que concede isengao de direitos 
de importagao para o material importado pela Companhia Brasileira de 
Fiagao e Tecelagem de Manaus, Estado do Amazonas, e outras conge- 
neres. 

Relator: Sr. Lobao da Silveira 

O projeto que passamos a relatar concede isengao de direitos de importagao 
e demais taxas aduaneiras para maquinarias e material acessorio destinado a 
instalagao de fabricas de aniagem ja instaladas, ou que vierem a ser instaladas, 
dentro do prazo de dois anos, nos Estados da Amazonia. 

Este e o alcance do projeto. Sua ementa, todavia, reza que a isengao diz 
respeito, apenas, a Companhia Brasileira de Fiagao e Tecelagem de Juta, de 
Manaus, Estado do Amazonas. 
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De fato era esta a intcngao original do projeto de autoria do nobre Depu- 
tado Jaime Araujo, o que, entretanto, recebeu substitutivo concedendo a isengao 
para todas as fabricas de aniagem dos Estados da Amazonia, formulado pela 
Comissao de Economia da Camara dos Deputados. 

A alteragao deve-se ao problema da industrializagao da juta, a respeito da 
qual ha pareceres favoraveis do Ministerio da Fazenda e do Conselho Nacional 
de Economia. 

Nessas condigoes, a Comissao de Finangas e de parecer favoravel a isengao, 
na forma proposta pelo projeto em aprego. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Lobao da Silveira, Relator — Ary Vianna — Joaquim Parente — Irineu Bor- 
nhausen — Mem de Sa — Fausto Cabral — Eugenio Barros — Fernandes Tavora. 

PARECER N.0 855, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 174, 
de 1961 (n.0 130-B/55, na Camara), que autoriza o Poder Executive a 
promover a alienagao, por intermedio dos Governos dos Territorios do 
Acre, Amapa, Rio Branco e Rondonia, a seus servidores, dos imoveis de 
alvenaria, de madeira de lei, adobe ou de construgao mista, pertencentes 
ao patrimonio da Uniao e localizados nas sedes municipals, vilas e povoa- 
dos daquelas Unidades de fronteira. 

Relator; Sr. Fernandes Tavora 

1. Trata-se do projeto de lei, apresentado pelo nobre Deputado Coaraci Nunes, 
autorizando o Poder Executive a promover a alienagao, por intermedio dos Gover- 
nos dos Territorios do Acre, Amapa, Rio Branco e Rondonia, a seus respectivos 
srvidores, dos imoveis residenciais de alvenaria, de madeira de lei, adobe ou 
de construgao mista, pertencentes ao patrimonio da Uniao e localizados nas 
sedes municipals, vilas e povoados daqueles territorios, que nao forem necessaries 
ao servigo publico. Determina, ainda, seja observado, no que couber, o disposto 
nos arts. 2.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.° e 8.°, com os seus respectivos paragrafos, e art. 7.° 
da Lei n.0 1,455-A, de 11 de outubro de 1951. 
2- A Lei n.0 2.307, de 30 de agosto de 1954, estendeu aos Territorios Federals 
do Acre, Amapa e Rio Branco a autorizagao concedida ao Territdrio do Guapore 
Pela Lei n.0 1.455-A, de 11 de outubro de 1951, para alienar, aos seus servidores, 
imoveis residenciais pertencentes a Uniao. 

A Lei n.0 1.455-A/41 so mencionava, expressamente, imoveis de alvenaria. 
Entretanto, a grande maioria das casas residenciais em questao sao construidas 
de madeira de lei, adobe ou de construgao mista. 

Conforme esclareceu o autor em sua justificagao: 

"A alienagao destas ultimas e, assim, tanto ou -mais que a das habi- 
tagoes de alvenaria, de absoluta conveniencia para a Uniao e para os 
funcionarios; nao so por desonerar os cofres publicos de freqiientes des- 
pesas, em material e pessoal, para conservagao e reparos, como porque 
o custo total da obra, sendo relativamente modesto, permite construgoes 
em maior numero, servindo a mals familias e facilitando prestagoes e 
prazos razoaveis para a indenizagao." 

3 A proposigao visa assim, a corrigir um lapso existente em nossa legislagao, 
sendo, portanto oportuna e interessante. A alienagao possibilitara, nao so que 
os servidores dos Governos dos Territorios adquiram a sua casa prdpria, como, 
tambem, que maior numero de residencias venham a ser construidas com o 
Produto das vendas. 
4- Chamamos a atengao da Comissao de Redagao para a ementa do projeto 
^do nao corresponde ao seu texto. 
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5. Em face do exposto e tendo em vista nada existir, no que diz respeito a 
Comissao de Finanqas, que possa ser oposto ao projeto, opinamos pela sua apro- 
vagao. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Kricger, Presidente 
Femandes Tavora. Relator — Ary Vianna — Joaquim Parente — Lobao da SU- 
veira — Irineu Bornhausen — Mem de Sa, vencido — Fausto Cabral — Eugenio 
Barros. 

PARECER N.0 856, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 175 (n.0 3.378-A/61, na Camara), bem como sobre a emenda 
a ele apresentada, o qual aplica aos cargos e fungoes do Quadro de 
Pessoal dos orgaos da Justiga do Trabalho da l.a Re.giao disposigoes 
das Leis n.0' 3.780, de 12 de julho de 1960, e 3.826, dc 23 de novembro 
de 1960, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Ruy Carneiro 
Na forma do Regimento Interno, vem a esta Comissao o Projeto de Lei da 

Camara n.0 175, de 1961, de iniciativa da Comissao de Constituigao e Justiga 
da Camara dos Deputados, que aplica aos cargos e fungoes do Quadro do Pessoal 
dos orgaos da Justiga do Trabalho da l.a Regiao disposigoes das Leis n.0s 3.780, 
de 12 de julho de 1960, e 3.826, de 23 de novembro de 1960, e da outras provi- 
dencias. 

Determinou a remessa da proposigao a necessidade regimental de ser apre- 
ciada a emenda de plenario do nobre Senador Eugenio Barros, propondo a supres- 
sao, no art. 7° do projeto, das expressoes: "isoladcs de provlmento efetivo, bem 
como os" e o 5 1.° do mesmo artigo. 

Pela referida emenda, apenas os cargos iniciais das carreiras de Auxiliar 
Judiciario e de Servente do Quadro do Pessoal da Secretaria e mais orgaos da 
Justiga do Trabalho da l.a Regiao, serao provides mediante concurso piiblico 
de provas, organizado pelo Tribunal, ficando excluidos desta exigencia os cargos 
isolados de provhnento efetivo do citado Tribunal, que, pelo que se deve depreen- 
der, serao de livre nomeagao. 

Ja o § 1° do mesmo art. 7.°, cuja supressao e, tambem, proposta pela 
emenda, estabelece que estao excetuados da exigencia do concurso piiblico de 
provas os cargos de Almoxarife, Avaliador, Depositario e Secretario da Junta 
de Conciliagao e Julgamento, exigindo-se, porem, para o provimento deste ultimo 
cargo, o diploma de Doutor ou Bacharel em Direito. 

Quanto ao aspecto estritamente juridico e constitucional sobre que incumbe 
manifestar-se esta Comissao, nada ha que contra-indique a aprovagao do projeto 
e emenda, cabendo, entretanto, a Comissao de Servigo Piiblico Civil, dentro da 
esfera de sua competencia apreciar-lhes a conveniencia e oportunidade. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Kricgcr, Presidente 
— Ruy Carneiro, Relator — Lima Teixeira — Ary Vianna — Heribaldo Vieira 
— Barros Carvalho. 

PARECER N® 857, DE 1961 

Da Comissao de Servico Piiblico Civil, sobre a Emenda n.® 1, ao 
Projeto de Lei da Camara n.® 175, de 1961 (n.® 3.378-A, de 1961, na 
Camara), que aplica aos cargos e fungoes do Quadro do Pessoal dos 
orgaos da Justiga do Trabalho da l.a Regiao disposigoes das Leis n.os 3.780, 
de 12 de julho de 1960 e 3.826, de 23 de novembro de 1960, e da outras 
providencias. 

Relator: Sr. Joaquim Parente. 
Por ter recebido emenda de plenario, de autoria do nobre Senador Eugenio 

Barros, retoma a esta Comissao o presente projeto de lei, que aplica aos cargos 
e fungoes do Quadro do Pessoal dos orgaos da Justiga do Trabalho da l.a Regiao 
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disposipoes das Leis n.os 3.780, de 12 de julho de 1960 e 3.826, de 23 de novem- 
bro de 1960, e da outras providencias. 

Propoe a referida emenda dispensar da exigencia do concurso publico de 
provas, a que se refere o art. 7.° do projeto, os ocupantes de cargos isolados 
de provlmento efetivo da Secretarla e mais drgaos da Justi?a do Trabalho da 
l.a Regiao, bem como suprimlr o § 1.° do citado dlspositivo que prescreve sejam 
excetuados da norma estabelecida no artigo os cargos de Almoxarife, Avaliador, 
Depositario e Secretario de Junta de Concilia?ao e Julgamento, este ultimo 
devendo ser provide por portador de diploma de Doutor ou Bacharel em Direito. 

Nao nos parece conveniente e oportuna a adogao das medidas constantes 
da emenda de vez que contrarlam o principio moralizador da exigencia do 
concurso publico para o provlmento de cargos, alem de nao se ajustar as normas 
estabelecidas nas leis votadas pelo Poder Legislative, que prescrevem a exigencia 
de concurso mesmo para provlmento dos cargos isolados de sua Secretarla, e 
era cuja organizaQao de servigos se fundam os Tribunals de Justiga do Trabalho 
para estruturar o quadro do pessoal de suas Secretarias. 

Opinamos, assim, pela rejelgao da Emenda n.0 1. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Mourao Vieira, Presidente 
— Joaquim Parente, Relator — Mem de Sa — Sebastiao Archer. 

PARECER N." 858, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre a Emenda n.0 1 ao Projeto de Lei 
da Camara n.0 175, de 1961 (n.0 3.378-A/61, na Camara), que aplica 
aos cargos e fungdes do Quadro do Pessoal dos orgaos da Justiga do 
Trabalho da l.a Regiao disposigoes das Leis n.os 3.780, de 12 de julho 
de 1960 e 3.826, de 23 de novembro de 1960, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Ary Vianna. 

Volta a esta Comissao, em virtude de emenda de plenario, o projeto de lei 
da Camara que aplica aos cargos e fungoes do Quadro do Pessoal dos orgaos da 
Justiga do Trabalho da l.a Regiao disposigoes das Leis n.os 3.780, de 12 de julho 

A referida emenda, apresentada pelo nobre Senador Barros Carvalho, visa 
a tornar dispensavel o concurso publico de provas, de que trata 0 art. 7° do 
projeto, para provlmento dos cargos isolados do referido Tribunal. 

Sobre a materia ja se pronunciaram, favoravelmente, a douta Comissao de 
Constltulgao e Justiga, que a apreciou apenas sob o seu aspecto juridico-cons- 
tltuclonal, e a ilustrada Comtssao de Servigo Publico Civil, que a julgou incon- 
veniente e inoportuna do ponto de vista de sua atribuigao, de vez que atenta 
contra as normas estabelecidas nas leis votadas pelo Poder Legislative, as quais 
instltuem a exigencia do concurso mesmo para provimento de cargos isolados. 

A materia sobre que versa a emenda, nao obstante escapar da competencia 
estrlta desta Comissao, parece-nos tambem desaconselhavel, em face das judi- 
ciosas razdes aduzidas pela Comissao de Servigo Publico Civil. 

Nestas condigoes, manlfestamo-nos contrarios a aprovagao da Emenda n.0 1. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Ary Vianna, Relator — Victorino Freire, vencido — Fausto Cabral — Mem 
de Sa — Joaquim Parente — Irineu Bornhausen — Femandes Tavora — Mene- 
res Pimentel — Eugenic Barros, vencido. 
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PARECER N.0 859, DE 1961 
Da Comissao de Financas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 169, 

de 1961 (na Camara n.0 2.435-B/60), que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministerio da Via^ao e Obras Piiblicas, o credito especial 
de Cr$ 450.600.000,00, para reequipamento da navega^ao do rio Sao 
Francisco e da outras providencias. 

Relator: Sr. Joaquim Parente. 

Originario de Mensagem do Poder Executivo, o projeto em exame autoriza 
a abertura, pelo Ministerio da Viaqao e Obras Piiblicas, do credito especial de 
Cr$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqiienta milhoes), para atender as despesas 
com o reequipamento da navegagao do rio Sao Francisco. 

Esse reequipamento compreende a aquisigao de navios de passageiros, bate- 
loes de carga, lanchas, construcao do estaleiro de Pirapora e financiamento 
dessas atividades a particulares, por intermedio da Carteira de Revenda da 
Comissao do Vale do Sao Francisco. 

Justificando a medida, diz o Chefe do Govemo, em sua mensagem ao Con- 
gress© Nacional, que a mesma "se afigura imperativa por representar um com- 
plemento natural da construcao da Usina de Tres Marias (...), alem dos grandes 
beneflcios que trara ao desenvolvimento industrial e agricola do Pais (...) 

Sem diivida, a providencia se impoe, pois, a par da futura extensao das 
linhas de transmissao de Tres Marias, o problema da navegabilidade do rio 
Sao Francisco devera ter apressada a sua solugao, pois atraves dessa via natural 
de transporte devera escoar-se a produgao agricola da vasta reglao a ser 
recuperada. 

O credito se faz, assim, mais do que necessario, razao por que opinamos 
favoravelmente ao projeto. 

Sala das Comlssoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Joaquim Pajente, Relator — Ary Vianna — Lobao da Silveira — Irineu 
Bornhausen — Mem de Sa — Fausto Cabral — Eugenio Barros — Fernandes 
Tavora. 

PARECER N.0 860, DE 1961 
Reda^ao final do Projeto de Resolu?ao n.0 65, de 1961, que nomeia 

Lidia das Dores Mata para o cargo vago de Enfermeira, PL-7, do Quadro 
da Secretaria do Senado. 

A Comissao Diretora apresenta, a seguir, a redagao final do Projeto de 
Resolugao n.0 65. de 1961, aprovado sem emendas: 

RESOLUCAO N o 

O Senado Federal resolve; 
Artigo unico — fi nomeada, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do 

Regimento Interno, para o cargo isolado de Enfermeira, PL-7, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Lidia das Dores Mata. 

Sala da Comissao Diretora, 12 de dezembro de 1961. — Moura Andrade 
— Cunha Mello — Argemiro de Figueiredo — Novaes Filho — Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do expedlente. 
O Sr. l.0-Secretario vai proceder leitura de requerimento de urgencla. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N." 576, DE 1961 

Nos tennos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, requeremos urgencla 
para o Projeto de Lei da Camara n.0 105, de 1961, que autoriza o Poder Executivo 
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a abrir, pelo Ministerio da Saude, o credito especial de CrS 20.000.000,00 para 
a construcao do Hospital do Jornalista. 

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Victorino Freire — Daniel 
Kricger — Filinto Miiller — Ruy Carneiro — Gilbert© Marinho — Fausto Cabral 
— Lino de Mattos. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O requerimento sera votado no 
tlm da Ordem do Dla, conforme determina o art. 328 do Regimento Intemo. 

O Sr. lo-Secretario vai proceder leitura de outro requerimento. 
£ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 577, DE 1961 
Requeremos, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interne, urgcncia 

para o Projeto de Lei da Camara n.0 196, de 1961, que autoriza o Poder Executive 
a abrir o cr^dlto especial de Cr$ 5.000.000,00 para a conclusao da sede da 
Assocla<;ao Medlca do Piaui, em Teresina. 

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Barros Carvalho — Leonidas 
Mello — Mathias Olympio — Filinto Miiller — Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Este requerimento sera igualmente 
votado no fim da Ordem do Dia, nos termos do art. 328 do Regimento Intemo. 

Tern a palavra o nobre Sr. Senador Paulo Fender. 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, Srs. Senadores, como e do conhe- 

cimento do Senado, desliguei-me do Partido Trabalhlsta Brasileiro para integrar 
outro Partido no concerto da democracia brasileira, o Movimento Trabalhista 
Renovador. 

Na minha definiijao de atitude, quando abandonava as fileiras do Partido 
Trabalhista Brasileiro em que vlnha lutando ha quinze anos, disse que conti- 
nuaria coerente com a politlca do trabalhador nacional que sempre defendi. 

Reconheqo nos meus ex-colegas de Partido que ocupam cadeira na Camara 
dos Deputados e no Senado da Republica todas as qualidades morais e civicas 
para defender a mesma causa. 

Acredlto-me, portanto, vinculado ainda a esses colegas, quer na Camara, 
quer no Senado, dentro mesmo dos prlncipios ideologicos que defendo. Entre- 
tanto, as causas politicas que constltuem os programas partidarios frontam-se, 
muitas vezes, com obstaculos de estrutura, de organizagao e de direQao que nos 
aceitamos, suportamos ou podemos deixar de aceitar ou de suportar. 

O Partido Trabalhista Brasileiro, no Estado do Para, era realmente, pela 
sua Seqao Regional, a unlca agremlagao que desfraldava a bandeira trabalhista 
nos termos em que ela 6 colocada, adstrltos a defesa das vindicagoes maiores 
ou menores do trabalhador nacional. 

All, em comicios publlcos, em diversas campanhas, mesmo antes de conseguir 
eleigao, eu tlve a fortuna de esclarecer o operariado nacional sobre seus direitos, 
sobre a defesa desses direitos, sobre a conduta que deveria ter, sobre o estoicismo 
qu deveria manlfestar, sobre a reslstencia que deveria ostentar diante de qual- 
quer forma de opressao, a fim de que fosse respeitada a pessoa humana do 
trabalhador: os seus direitos numa socledade de classes; o direito ao lar digno, 
a subsistencia garantida, o amparo a familia em todos os setores socials. 

A minha luta, Sr. Presidente, no trabalhismo brasileiro, nao poderla ficar 
adstrita as limltagoes das frontelras de uma agremiagao politica, mesmo porque 
as causas dessa luta transbordam dessas fronteiras, ultrapassam-nas, para poder 
sltuar-se em outras agremlagoes, como e o caso do Partido Trabalhista Nacional, 
que ja tern represcntante no Senado Federal, e como e o caso do novel Partido 
que integro, de que jd sou representante nesta Casa, que e o Movimento Tra- 
balhista Renovador. 
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Este movimento. Sr. Presidente, foi idealizado pelo Deputado Fernando Fer- 
rari, homem do Sul, que, como eu, homem do Norte, tem lutado pela caim 
trabalhista, a causa em si, na sua pureza, na sua verdade, na sua grandeza. 
E porque essa causa existe, Sr. Presidente, em qualquer consciencia democratica 
e licito que, para defende-la, ocupemos a trincheira que melhor nos aprouver. 

E por isso, Sr. Presidente, que, atendendo a condicoes peculiarissimas do 
Partido Trabalhista do meu Estado e verificando que ali nao poderia defender 
a causa trabalhista na sua maior grandeza, resolvi resignar a legenda desse 
Partido. Mas nao resolveria resignar jamais ao meu espirito de luta pela causa 
trabalhista, que tanto e do Partido Trabalhista Brasileiro como e, tenho certeza, 
do Movimento Trabalhista Renovador. 

Entao, Sr. Presidente, para que conste dos Anais, passo a ler para o Senado, 
nos seus principais fundamentos, o programa do Movimento Trabalhista Reno- 
vador. Antes, porem, quero declarar que esse Partido foi devldamente registrado 
na Justl?a Eleitoral e o seu reglstro, com a nominata do seu Diretorio Nacional, 
se acha publicado no Diario da Justiga, de 16 de outubro do corrente ano. 

PROGRAMA DO MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR — OBJETIVOS 
PUNDAMENTAIS 

Nenhuma crianga sem escola por motlvos de pobreza; 
Nenhuma familia sem casa por falta de crddito para adquirl-la; 
Nenhum trabalhador a envelhecer com medo por ausencia de seguro 

social; 
Nenhum lavrador sem terra por inexlstencia de financiamento para 

compra-la. 
O Movimento Trabalhista Renovador, crlado sob o signo do naclona- 

lismo e da austeridade, objetiva realizar o trabalhismo: doutrina politico- 
social que consagra a dignificagao do trabalho em todas as suas formas, 
aceitando-o como principal fator da produgao e considerando-o base 
moral da propriedade. 

Num clima de respeito aos direitos individuals e em consonancia com 
os principles demccraticos, luta o trabalhismo por assegurar o pleno 
desenvolvimento social e economico do Pais, atraves de uma politica 
nacionalista, dlnamica e austera, que de combate sistemdtico a todas as 
formas de usura social e integre os trabalhadores urbanos, a classe m6dla 
e as massas rurais na vida efetiva da Nagao. 

O trabalhismo renovador cumprira sua missao politica sob a 6gide 
do nacionalismo: sentlmento de nacionalldade enralzado na alma brasl- 
leira, que se bate, no campo economico, pela partlcipagao crescente do 
trabalho nacional nos frutos da produgao nacional e, no piano politico, 
pela autodeterminagao da comunidade patria. 

A fim de atender aos ideais de justiga e de solldariedade humana, o 
Movimento Trabalhista Renovador constitul-se em instrumento congra- 
gador dos trabalhadores das cidades e dos campos, defendendo ativa- 
mente suas reivindicagoes, para que desfrutem, crescentemente, dos bens 
da civiiizagao e gozem de nivel social compativel com a exlstencla 
humana. 

Asslm considerando e levando em conta que o caminho das reformas 
basicas e o mais adequado, no atual estaglo da vida do Pais, para atlngir 
seus grandes fins sociais, politicos e economicos, adota o Movimento 
Trabalhista Renovador o seguinte programa partidario: 

A — PLANO INTERNO 
1 — ORDEM SOCIAL 

a) Reforma Agraria — objetivando a valorizagao efetiva do homem 
rural e o aumento de sua produtividade, atraves de pianos basicos, dos 
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quais constem os seguintes pontos fundamentals: instituiQao do regime 
juridico e do seguro social proprio do lavrador, com abono para as faml- 
lias de escassos recursos; dlsciplma?ao dos arrendamentos rurais e dos 
contratos de exploraqao agricola; simplificaQao dos processes de legiti- 
magao de terras, expedlndo-se titulos de propriedade aos posseiros que 
as trabalham por mais de cinco anos; credito supervislonado, sem juros 
e a longo prazo, para a aqulsiqao da pequena e da media propriedade 
agraria e dos instrumentos de trabalho indispensaveis a sua exploragao; 
desapropriagao dos latifundios improdutivos e das terras valorizadas por 
investimentos piiblicos, e sua revenda a lavradores sem terra; colonizaqao 
das terras publicas; estimulo ao cooperativismo da produqao e do con- 
sumo; garantia de pregos justos para as colheitas e para a criagao; aldela- 
mento assistido e difusao intensiva de hospitals e escolas tecnicas no 
meio rural; estimulo aos empreendimentos industrials destinados ao 
aproveitamento racional dos recursos do campo. 

b) Desenvolvimento do slndicalismo, nas cidades e nos campos, sem 
tutela ou interferencia do Estado, atribuindo-se a totalidade do imposto 
sindical as proprias entidades sindicais, para organizagao e manutengao 
de cooperativas, aquisigao de sedes proprias, organizagao de cursos tec- 
nlcos e de alfabetizagao, e instalagao de colonias de ferias. 

c) Instituigao do salario movel familiar e profissional, com revisoes 
periodicas das pensoes e aposentadorias, a fim de garantir a estabilidade 
do valor dos salaries e dos proventos. 

d) Credito a longo prazo, sem juros, ao trabalhador, para aquisigao 
da casa propria, dos Instrumentos de trabalho e custeio de cursos de 
aperfeigoamento tecnico. 

e) Direito de greve sem limitagoes, senao aquelas expressas na Cons- 
titulgao Federal. 

f) Unificagao do seguro social e de sua adminlstragao, sob a diregao 
dos associados e dos servidores, com rlgorosa aplicagao dos recursos 
arrecadados no interesse exclusivo dos contribulntes. 

g) Beguro-desemprego. 
E ha os pontos expresos do Programa, que se referem, naturalmente, a todos 

aqueles aspectos socials mais cruciantes da realidade brasileira, como: 

h) Extlngao do analfabetismo a curto prazo, mediante campanha 
intensiva, de ambito nacional, que mobilize todas as camadas da popula- 
gao e utilize as modernas tecnicas de comunicagao as massas. 

I) Reforma do slstema educacional vigente. adaptando-se os curri- 
culos as exigenclas das regioes geo-economlcas. Criagao de uma rede 
de escolas prlmarias rurais e escolas tecnicas de diversos niveis para 
trabalhadores, capatazes e admlnistradores. Modemizagao do ensino uni- 
versitario com objetlvo de colocar ao alcance dos estudantes todos os 
meios tecnlcos e clentificos atuals. 

j) Democratizagao da cultura, mediante efetiva aplicagao do disposi- 
tlvo constltucional que presceve o ensino primario gratuito e obrigatbrio, 
dando-se igual enfase a criagao de estabelecimentos de ensino tecnico, 
dos graus secundarios e superiores, capazes de despertar e aprimorar 
vocagbes, sob regime de gratuldade, bolsas de estudos e taxas modicas 
ao alcance do povo. 

k) Protecao e estimulo ao artesanato, nos seus aspectos socio-eco- 
nomicos-culturals. 

1) Incentlvo ao teatro popular, particularmente pela formagao de 
grupos cenlcos regionais. 
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m) Preservagao e amplo incentive a todas as manifestagoes folclori- 
cas, como expressao do mais puro naclonalismo. 

n) Obrigatoriedade do ensino de educagao moral e civica e nogoes 
elementares de Relagoes Humanas nas escolas primarias e secundarias. 

o) Defesa e incentive da escola publica, reconhecendo-se, todavla, 
a escola particular como indispensavel a democracia, concedendo-se-lhe, 
excepcionalmente, auxilio estatal, quando de carater pioneiro, altruistico, 
rellgioso ou filantropico. 

p) Implantagao de ampla rede hospitalar flexivel, constituida por 
unldades mistas, inclusive moveis, modeladas conforme os indices noso- 
logicos de cada regiao e sob a orientagao de um unico orgao estatal. 

q) Campanha de educagao sanitaria, com planificagao e efetivagao 
sob a orientagao de um unico orgao especializado. 

r) Revisao da regulamentagao das emissoes de TV e Radio, de modo 
que atuem como veiculos de cultura e sadio entretenlmento. 

s) Campanha nacional de extingao das favelas, mocambos e alagados. 
Programa simultaneo de urbanizagao, municipal e distrltal, mediante ins- 
talagao de sistemas de agua, esgoto, bem como calgamento, luz e estimulo 
a formagao de sociedades recreativas. 

t) Criagao e defesa de bosques, jardins, parques recreativos, ruas 
de recreio, clubes de ruas, dando-se priorldade as zonas operarias. 

u) Aperfeigoamento da legislagao protetora do trabalho. 

Sao aspectos fundamentals da ordem social do Movlmento Trabalhista Reno- 
vador. 

Quanto a ordem economica defendemos: 

a) Incremento da industrializagao, com estimulo prioritario a m^dia 
e a pequena empresa e a industria nacional substltutiva das importagoes, 
mantida a iniciativa privada enquanto exerclda no interesse social, evi- 
tando-se o lucro imoderado e reprimindo-se os abusos do poder econo- 
mlco. 

b) Combate a inflagao e reforma tributarla que reduza os impostos 
indiretos, transforme o imposto de renda em fonte principal de receita, 
taxe progressivamente os lucres extraordinarios, as herangas e isente do 
imposto de renda os salaries e ganhos reduzidos. 

c) Disciplinagao dos investimentos estrangeiros e das remessas de 
lucros para o exterior. 

d) Reforma bancarla que integre os estabeleclmentos de ctedito na 
sua verdadeira fungao social e economica, em slntonia com uma politlca 
de justiga e de enriquecimento da Nagao. Proibigao dos emprestlmos 
meramente especulativos. 

e) Monopolio estatal na exploragao do petroleo, dos mlnerios nobres, 
da energia eletrica e adogao de uma politica de estatlzagao progressiva 
dos demais setores da energia. 

f) Himinagao dos desniveis economicos entre as varlas regioes do 
Pais, atraves de medidas efetivas e planiflcadas de desenvolvimento, 
dando-se carater prioritario a integragao do Nordeste. 

g) Supressao das despesas inuteis ou improdutivas. 

h) Estimulo a imigragao dirigida, atraves da selegao de mao-de- 
obra qualificada e de tecnicos especializados, proporcionando-lhes condl- 
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goes indispensaveis a sua fixagao no Pais. Obrigatoriedade de 2/3 de 
elementos nacionais na composlgao das novas colonias. 

i) Participagao do trabalhador nos lucros das empresas, com regu- 
lamentagao do Inclso constitucional e imediata apllcagao da lei. 

j) Ampla industrializagao do turismo nacional como fonte de divisas 
e meio de aproximagao entre regioes e povos. 

k) Aceleragao do programa de reaparelhamento do parque ferro- 
viario nacional, em sintonia com medidas que coibam os gastos super- 
fluos e reajustem realisticamente as tarifas insuficientes. 

1) Construgao e pavimentagao de rodovias, objetivando uma maior 
eficiencia do sistema de transporte existente, dando-se prioridade aque- 
las destinadas a substituir linhas ferreas antieconomlcas. 

m) Defesa da industria de construgao naval, em bases concretas que 
atendam os altos interesses do Pais. Reaparelhamento dos portos e for- 
magao do pessoal especializado, tanto embarcadigos como portuarios, 
objetivando a necessarla melhoria dos servigos de navegagao. 

n) Reestruturagao dos Correios e Telegrafos, dando-se enfase ao 
treinamento de pessoal especializado, tecnica e psicologicamente prepa- 
rado para desempenhar suas altas responsabilidades. 

o) Solugao estatal para o problema do servigo telefonico. 

A ordcm social do programa do Movimento Trabalhista Renovador esta per- 
feitamente atuallzada e constitul objeto de tantos e tantos Projetos da Lei que 
tramltam nas duas Casas do Congresso e sao do conhecimento dos Congressistas. 

A ordem juridica impoe: 

a) Revisao do Codigo Civil de modo a exprimir a realidade brasileira 
em termos do bem comum social, com reformulagao dos direitos da 
mulher. 

Alias, Sr. Presidente, neste particular, cumpre-me assinalar que apre- 
sentei nesta Casa e esta em tramitagao nas Comissoes, Projeto que instltui 
o regime de seis boras de trabalho para a mulher comerciaria e operaria, 
anteclpando-me, portanto, ao proprlo programa do meu Partido. 

b) Revisao do Codigo de Processo Civil a fim de tornar a Justlga 
efetivamente mais rapida e mals barata. Maior latitude na fungao do 
Juiz, tornando sua participagao na llde obrigatoriamente ativa ("norma 
agendl") em todos os casos em que ele tern a faculdade de intervir, de 
modo que a sentenga seja realmente uma expressao da Verdade e da 
Justiga. 

c) Revisao do Codigo Penal e efetiva aplicagao da poiitica de recupe- 
ragao do delinqiiente preconizada por aquele diploma. 

d) Codificagao das leis trabalhistas e supressao de instancias, visando 
a acelerar o processo obreiro. Elevagao do Tribunal Superior do Trabalho 
a ultima Instancia das lides trabalhistas. 

A elevagao do Tribunal Superior do Trabalho a ultima instancia e uma das 
nossas principals causas e nos a defenderemos ate a vitoria final, fi uma necessi- 
dade da ordem poiitica brasileira. 

c) Legislagao de amparo as empregadas domesticas, de modo a me- 
Ihorar as relagoes profissionais e humanas com as donas-de-casa. 

Quero, alias, neste particular, lembrar o saudoso Senador Atilio Vivacqua 
que lutou, nesta Casa, pela melhoria das condigoes das domesticas brasiieiras. 



f) Nacionalizagao dos depositos bancarios, com rigorosa regulamen- 
tagao e fiscallzagao das atividades dos bancos estrangeiros no Pais. 

g) Transformacao da Constituigao Brasileira, do tipo rigldo em tipo 
flexivel, de modo que o sistema de reforma constitucional seja facilitado 
num piano mais simples de fixagao de principlos e formulaQao de ideias, 
capaz de acompanhar as tendencias da conjuntura nacional. 

h) Direito de voto ao analfabeto e ao soldado. 
Sr. Presidente, temos defendido muito, nesta Casa, o direito de voto aos 

analfabetos e aos soldados. Achamos que aqueles que participam da produgao, 
que contribuem para a riqueza social, nao podem ser afastados do processo elei- 
toral da escolha de seus govemantes, embora sejamos de opiniao, tambem, que 
o analfabeto nao podera galgar poslgao de responsabilidade na dlrecjao do Pals 
sem que se eduque, sem que se instrua, sem que possa, mentalmente, esta a 
altura de cumpri-la. 

Quanto ao aspecto propriamente politico, Sr. Presidente, fica bem ressalvado 
o item que preve a aboli^ao das imunidades parlamentares. fi evidentemente 
revolucionario no sistema parlamentar braslleiro, mas o meu Partldo defende 
a tese porque acredita na imunidade moral intangivel dos verdadelros repre- 
sentantes do povo que nao precisam de imunidades para acoberta-los de delitos 
que nao cometem e que jamais poderao cometer. 

Diz o item: 
i) Aboligao das imunidades parlamentares, de modo que o repre- 

sentante do povo possa exercer a plenitude dos seus deveres de cldadao 
responsavel; 

j) estimulo ao municipalismo, atraves de auxilio federal e slmultaneo, 
fortalecimento do espirito comunitario, de modo que, na medida do 
possivel, os problemas municipals sejam resolvidos pelos prdprlos muni- 
cipes, usando recursos locais; 

k) reforma da legisla?ao eleitoral, com instituigao da Lei Organica 
dos Partidos Politicos, com base nos seguintes pontos essencials; cedula 
oficial para todos os pleitos; temporariedade dos cargos partidarios de 
diregao; fiscalizagao rigorosa dos recursos financeiros das agremiagoes 
politicas; igual oportunidade dos partidos aos meios de divulgagao; 
combate sistematico a corrupgao partidaria e as desonestidades piibllcas, 
com o confisco dos bens mal-havidos, em favor de obras asslstencials; 
punigao severa dos beneficiarios do enriquecimento iliclto e da malver- 
sagao dos fundos publicos; 

1) aparelhamento adequado da maqulna do Estado, que Ihe possi- 
bilite o atingimento pleno e rapido dos seus grandes fins socials, poli- 
ticos e economicos; 

m) responsabilizagao sumarla dos agentes do poder publico que 
atentarem contra as garantias democraticas do cidadao. 

No piano externo defendemos; 

1) Efetivagao das relagoes diplomatlcas e comerciais do Brasll com 
todos os povos do mundo, em consonancla com o tradiclonal espirito 
de confratemizagao do povo brasilelro e objetivando uma sadla exis- 
tencla benefica a Humanidade. 

2) Respeito a autodeterminagao dos povos, condenando-se quaisquer 
ingerencias nos assuntos intemos de outras nagoes e quaisquer tipos 
de Imperialismo, ostenslvos ou escusos, que atentem contra a soberania 
dos povos. 

3) Fortalecimento da ONU como entidade destlnada a absorver defi- 
nltivamente blocos e organizagoes continentals capazes de comprometer 
uma maior compreensao universal. 
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4) finfase a aproxima?ao e entendimentos com todos os paises afro- 
asiatdcos, particularmente aqueles das areas subdesenvolvidas, em defesa 
de uma Terceira Forga visando a autentica dignificagao da condiQao 
humana. 

Eis ai, Sr. Presidente, o programa do Movimento Renovador Trabalhista 
que del a conhecer ao Senado da Republica. £ um movimento serio que podera 
produzir todos os efeltos socials de que necessita a Na^ao para o aperfelgoamento 
do seu processo democratico e para a fixaijao definitiva da ordem politico- 
partldarla e que contara sempre com ideallstas como o Deputado Fernando 
Ferrari, o grande semeador desta obra que e seu Partido, Partido que hoje tern 
ambito naclonal e que, pelas Inumeras adesoes que esta recebendo, sera sem 
duvlda grande fortja polltica a atuar na democracia braslleira nas elei?6es 
de outubro. 

Tenho dito. (Muito bem! Muito bcml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa requerimento que 
sera lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

£ lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 578, DE 1961 

Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interne, requeiro dispensa 
de interstlclo e previa distribuiQao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 155, de 1961, que isenta do.s impostos de importacao e de consumo equipa- 
mento a ser importado pela Radio Marajoara, a fim de que figure na Ordem 
do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Scssoes, 12 de dezembro de 1961. — Lobao da Silveira. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em virtude do requerimento ora 

aprovado, a materia para a qual foi concedlda dispensa de interstlclo figurarfi 
na Ordem do Dla da proxima sessao. 

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

REQUERIMENTO N." 579, DE 1961 

Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa 
de intersticio e previa dlstribuiQao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n." 198, de 1961 (n.0 3.728, de 1861, na Casa de origem), que prorroga at6 
31 de dezembro de 1962 o prazo a que se refere a Lei n.0 3.892, de 28 de abril 
de 1961, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Ruy Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em virtude do requerimento ora 
aprovado. a materia para a qual foi concedida dispensa de intersticio figurara 
na Ordem do Dia da proxima sessao. 

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

REQUERIMENTO N." 580, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicagao p ara a imediata discussao e votagao da redaeao final 
do Projeto de ResoluQao n.0 65, de 1961, que nomeia Lidia das Dores Matta para 
o cargo vago de Enfermelra, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
llda no expedlente. 

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Lobao da Silveira. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andradei — De acordo com o voto do Plenario, 
p£ussa-se a imediata discussao da redagao final do Projeto ds Resolucao n.0 65, 
de 1961. 

Em discuasao a redagao final, 
Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votacao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. Vai a promulgagao. (Pausa ) 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 148, de 1961 
(n.0 4.322, de 1958, na Casa de origem), que concede isenQao de imposto 
de importaQao e de consumo para maquinaria importada pela Compa- 
nhla Brasileira de Caldeiras, para a ampliagao de sua fabrica em Var- 
ginha (incluido em Ordem do Dia em vlrtude da dispensa de intersticlo, 
concedida na sessao anterior a requerimento do Sr. Senador Victorino 
Frelre), tendo 
PARECERES FAVORAVEIS (sob n,t« 826 e 827, de 1961), das Comissoes 
— de Economia e de Finan^as. 

Em discussao o projeto. (Pausa.) 
Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
O projeto vai a sangao. 

E o seguinte o projeto aprovado; 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N." 148, DE 1961 

(Na Camara n.0 4.322-C/1958) 
Concede isengao do imposto de importagao e de consumo para maqui- 

naria importada pela Cia. Brasileira de Caldeiras, para a ampliagao de 
sua fabrica em Varginha. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — £ concedida isengao do imposto de Importagao e de consumo, 

mantida a taxa de despacho aduaneiro, para a maquinaria constante das Llcen- 
gas n.03 DG 58/1617-1614 e DG 58/1618-1615, de 30 de Janeiro de 1958, a ser 
importado pela Companhia Brasileira de Caldeiras, para a ampliagao de sua 
fabrica em Varginha, no Estado de Minas Gerais. 

Art. 2.° — A isengao concedida nao abrange o material com similar nacional. 
Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publlcagao. 
Art. 4.° — Revoga-se as disposigoes em contrarlo. 

Item 2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 165, de 1961 

(n.0 2.946, de 1957, na Casa de origem), que autorlza o Poder Executivo 
a construir e pavimentar os trechos da Estrada Rio—Bahia—Arassuai— 
Dlamantlna e Dlamantina—Curvelo (Incluido em Ordem do Dia em 
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virtude de dispensa do intersticio, concedido na sessao anterior, a reque- 
rimento do Sr. Senador Ruy Carneiro), tendo 
PARECERES (sob n.os 842, 843 e 844, de 1961), das Comissoes 
— de Constitui^ao c Justiga, favoravel, com a emenda que oferece, de 

redagao (n.0 1-CGJJ); 
— de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas favordvel ao projeto 

e a emenda: 
— de Finangas, favordvel ao projeto e d emenda. 

Em discussao o projeto com a respectiva emenda. (Pausa.) 
Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao o projeto, sem prejuizo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta. aprovado. 
Em votagao a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. A materia vai a Comissao de Redagao. 

fi o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N." 165, DE 1961 
(N.0 2.94G-B, de 1957, na Camara dos Deputados) 

Autoriza o Poder Executive a construir e pavimentar os trechos da 
Estrada Rio—Bahia—Arassuai—Diatnantina e Diamantina—Curvelo. 

O Congresso Naclonal decreta: 
Art. 1.° — E o Poder Executive autorizado a construir e pavimentar os 

trechos da Estrada Rio—Bahia—Arassuai—Diamantina e Diamantina—Curvelo. 
Art. 2.° — Nos tres exercicios financeiros subseqiientes a publicagao desta 

lei se inclulra a importancia de Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhoes de cruzeiros), 
conslgnada ao Minlsterio da Viagao e Obras Publicas — Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem, destinada a atender as despesas de construgao e 
pavlmentagao das obras previstas no artigo anterior. 

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

Item 3 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 182, de 1961 

(n.0 4.634, de 1958, na Casa de origem), que Integra na Universldade 
da Bahia, sob o regime do art. 17 da Lei n.0 1.254, de 4 de dezembro 
de 1950, o Instituto de Musica da Bahia e da outras providencias (inclui- 
do em Ordem do Dia em virtude da dispensa de intersticio, concedlda 
na sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador Mem de Sa), tendo 
PARECERES FAVORAVEIS das Comissoes 
— de Educagao e Cultura; e 
— de Finangas. 

Em discussao o Projeto. (Pausa.) 
O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente. desejava apenas, antes de ser votado 

o Projeto, chamar a atengao da douta Comissao de Redagao no sentido de corri- 
glr a ementa da proposigao que incide em equivoco quando enuncla: "Integra 
na Unlverskiadc da Bahia, sob o regime do art. 17 da Lei n.0 1.254, de 4 de dezem- 
bro de 1950, o Instituto de Musica da Bahia". 
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Efetivamente, nao ha integragao do Institute de Musica na Univcrsidade da 
Bahla. O que o Projeto determina e que o Institute de Musica da Bahia fique 
incluido entre os estabelecimentos superiores subvencionados pela Uniao na 
forma do art. 17 da Lei n.0 1 254, de 4 de dezembro de 1950, que estabclcce sub- 
vengao para os institutes de ensino superior. 

Assim, desejo chamar a atengao da Casa no scntido de que seja corrigida 
a ementa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Continua a discussao. (Pausa.) 
Mais nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da palavra, cncerro a dis- 

cussao. 
Em votagao o Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
O projeto vai a Comissao de Redagao, a fim do corrigir a ementa. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 182, DE 19G1 

(N.0 4 634-B. na Camara) 

Integra na Univcrsidade da Bahia, sob o regime do art. 17 da Lei 
n.0 1.254, de 4 de dezembro de 1950, o Instituto de Musica da Bahia, 
e da outras providcncias. 

O Congresso Nacional docreta: 

Art. 1.° — Fica o Instituto de Musica da Bahia incluido entre os estabeleci- 
mentos de ensino superior subvencionados pela Uniao, na forma do art. 17 da 
Lei n.0 1 254, de 4 de dezembro de 1950. 

Art. 2.° — No Orgamento da Uniao sera incluida, anualmcnte, a subvengao 
de Cr$ 2.500.000,00 (dois milhoes e quinhentos mil cruzeiros), para a manuten- 
gao do Instituto de Musica da Bahia. 

Art. 3.° — Fica aberto ao Ministerio da Educagao e Cultura e distribuido 
automaticamente a Divisao de Orgamento do mesmo Ministerio, o credito espe- 
cial de Cr$ 2 500.000,00 (dois milhoes c quinhentos mil cruzeiros) para atendcr 
ao pagamento da subvengao de que trata o art. 2.°, no exercicio de 1959. 

Art. 4.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigocs em contrario. 

Item 4 

Discussao unica do Projeto de Decreto Legislativo nP 14, de 1961 (n.0 

67, de 1961, na Camara dos Deputados), que autoriza o registro do con- 
trato celebrado entre a Uniao e a Remington Rand do Brasil, para a 
execugao, no exercicio de 1958, dos servigos mecanizados de langamonto, 
arrecadagao e estatistica do Imposto de Renda, nas Delegacias Rogionais 
do Imposto de Renda em Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alcgro, Recife, 
Fortaleza, Salvador, Nitcrbi e Curitiba (incluido em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de intersticio, concedido na sessao anterior, a reque- 
rimento do Sr. Senador Daniel Krieger), tendo 

PARECERES FAVORAVEIS das Comissoos 
— de Constituiguo e Justiga; e 
— de Finangas. 

Em discussao. (Pausa.) 



Nao havendo quem peqa a palavra, dcclaro-a encerrada. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que aprovam o projeto, queiravn conservar-se senta- 

dos. (Pausa.) 
Esta aprovado, O projeto vai a Comissao de Redagao. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 14, DE 1961 
(N.0 67-A. na Camara) 

Autoriza o registro do contrato celcbrado entre a Uniao e a Remington 
Rand do Brasil, para a execugao, no exercicio de 1958, dos servigos meca- 
nizados de langamento, arrecadagao e estatistica do Imposto de Rcnda, 
nas Delegacias Regionais do Imposto dc Rcnda em Sao Paulo, Belo Hori- 
zonte, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador, Niteroi e Curitiba. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Pica determinado o registro do contrato celebrado entre a Uniao 

e a Remington Rand do Brasil, para a execugao, no exercicio de 1958, dos servigos 
mecanizados de langamento, arrecadagao e estatistica do Imposto de Renda, nas 
Delegacias Regionais de Imposto de Renda em Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador, Niteroi e Curtiba. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposigoes em contrario. 
Item 5 

Biscussao unlca do Projeto de Resolugao n 0 61, de 1961, de autoria 
da Comissao Diretora, que nomeia Maria Judith Rodrigues para o cargo 
de Oflclal Arquivologista, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
tendo 

PARECER da Comissao Diretora. sob n.0 840, com esclarecimentos 
sollcitados pelo Sr. Scnador Lino de Mattos, atraves do Requerimento 
n." 553, de 1961, aprovado na sessao de 11 do mes em curso. 

Em dlscussao. 
Nao havendo quem pega a palavra, declaro-a encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, quciram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
O projeto vai ii Comissao Diretora para a redagao final. 
Item 6 

Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 69, de 1961, de autoria 
da Comissao de Finangas (oferecido como conclusao de seu Parecer n.0 

838), que altera a redagao da Resolugao nP 62, de 1961, que autoriza o 
Governo do Estado da Bahia a assumir perante o Banco Interamericano 
de Dcsenvolvimento as obrigagoes e responsabilidades referentes a efeti- 
vagao de um emprestlmo ate o limite de US$ 4.120.000,00, tendo 

PARECER sob n.0 839, de 1961, da Comissao 
— de Constituigao e Justiga, favoravel. 

Em discussao. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Estd encerrada. 
Em votagao. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
O projeto vai a Comissao de Redaqao. 
Item 7 

Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 70, de 1961, de autoria 
da Comissao Diretora. que poe a disposiqao da Prefeitura do Distrito 
Federal, sem percepqao de vencimentos e sem onus para o Senado, o 
Oficial Auxiliar da Ata, PL-4, do Quadro da Secrctaria do Senado, Rene 
Nunes. 

Em discussao. 
Nao havendo quern queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
O projeto vai a Comissao Diretora, para a redagao final. 

Item 8 

Discussao unica do Projeto de Resoluqao n.0 71, de 1961, de autoria 
da Comissao Diretora, que nomeia Aurlsan Ramos Caiado, para o cargo 
isolado, de Dentista, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Em discussao. 
Nao havendo quern queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada, 
Em votaqao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
O projeto vai a Comissao Diretora, para a redaqao final. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andradc) — Esta esgotada a materia constante 

da Ordem do Dia 
Passa-se a votaqao dos Requerimentos n.0s 576 e 577, lidos na hora do expe- 

diente. de urgencia para os Projetos de Lei da Camara n.08 105 e 196, ambos 
de 1961. 

Em votaqao o Requerimento n.0 576. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. O projeto figurara na Ordem do Dia da terceira sessao ordi- 

naria consecutiva a presente. 

Em votaqao o Requerimento n.0 577. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. O projeto a que se refere sera incluido na Ordem do Dia da 

terceira sessao ordinaria seguinte a presente. (Pausa.) 
Convoco uma sessao extraordinarla para as 22 horas e 30 minutos. Constarao 

da pauta as materias para as quais foi concedida dispensa de intersticio. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-sc a sessao as 22 horas e 20 minutos.) 



250.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 12 de dezembro 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 — Lconidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — 
Fausto Cabral — Fernandas Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — 
Reginaldo Fernandas — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao 
Arruda — Ruy Carneiro — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho 
— Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — 
Ovidlo Teixeira — Lima Teixeira — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Caiado 
de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Milton Campos — Lino 
de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Joao Villasboas — Filinto 
Miiller — A16 Guimaraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — 
Irineu Bornhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondln. 

O SR. PRES1DENTE (Moura Andrade) — A lista de presenqa acusa o compa- 
recimento de 50 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

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

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

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N" 861, DE 1961 
Da Comissao de Constituicao e Justica sobre o Projeto de Lei do 

Senado n.0 37, de 1961, que dispoe sobre o loteamento ou desmembra- 
mento de terras rurais e da outras providencias. 

Relator: Sr. Lourival Fontes 

Um problema que vem chamando a atenqao dos estudiosos de nossos proble- 
mas soclo-economicos e que ja apresenta. sem duvida, aspectos bem graves, e o 
da especulaqao imoblliaria, que vem atingindo, fundo, a economia agraria das 
regioes proximas dos centres urbanos de maior densidade demograflca. 

Assim, e como bem acentua o eminente Autor do projeto que iremos discutir, 
"vastas glebas, que se destinavam tradicionalmente ao abastecimento dos micleos 
urbanos foram retalhadas em lotes de dimensoes exiguas e transferidas a tercei- 
ros, medlante o pagamento do preqo em prestaqoes. O Estado do Rio, que atrav^s 
de produqao agricola diverslficada, concorria com contingente apreciavel para o 
abastecimento do antigo Distrito Federal, constituiu presa dos que preferem o 
ganho facil ao penoso amanho da terra. Loteados os imoveis rurais e alienados 
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os lotes, de regra, a particulares residentes nas cidades e algumas vezes ate no 
estrangeiro, suas terras se tomam incultas, quando nao sofrem a devastaqao dos 
responsaveis pelos aludidos loteamentos". 

O fenomeno, sabemos todos, nao se restringe ao Estado do Rio, pois e verifi- 
cavel, com maior ou menor intensidade, em todo o territdrio patrio. 

Essa pratica, incessante e crescente, ja constitui verdadeira catastrofe nacional 
e esta a exiglr pronto corretivo, de parte das autoridades responsaveis pelo bem- 
estar das coletividades. 

II. Atento ao fato, e tendo em vista, que ex vi do prescrito no art. 147 da 
Constituigao, o uso da propriedade esta condicionado ao bem-estar social, o 
ilustre Senador Afranio Lages apresentou a consideraqao da Casa a presente 
proposiqao, que procura disciplinar o loteamento ou desmembramento de terras 
rurals e da outras providencias. 

III, Estabelece o projeto (art. 1°) que as terras situadas fora dos peri- 
metros urbano e suburbano dos centres de populaqao com mais de dez mil 
habitantes, nao poderao ser objeto de loteamento ou desmembramento total 
ou parcial para destina-Ias a fins estranhos as atlvidades agricolas, sendo que, 
mesmo o loteamento dessas terras para constituigao de sitios ou granjas, so sera 
permltido se a area dos lotes e outros fatores tornarem economicamente possivel 
a sua exploraqao (§ 1.°). 

Em casos excepcionais (§ 2.° do art. 1.°), procedendo audiencia do respec- 
tive Governo estadual, admitir-se-a o loteamento ou desmembramento de Imo- 
veis rurais para ampliagao ou fundagao de novos centres urbanos ou a instala- 
gao de unidades industrials. 

O memorial e o piano de loteamento ou desmembramento das terras em 
apre?o serao (art. 2.°) submetidos a aprovagao do Ministerlo da Agricultura, ouvi- 
da, em cada caso, a Associaqao Rural dos Municipios onde se situarem as mesmas, 
nao podendo os Cartbrios do Registro de Imoveis competentes, sob pena de nuli- 
dade do ato e responsabilidade do seu titular, inscrever e averbar o loteamento 
ou desmembramento. 

O micleo colonial de iniciativa particular (art. 3.°) nao estara sujeito a exi- 
gencia do registro instituido pelo Decreto-Iei n." 58, de 10 de dezembro de 1937, 
quando sua implantagao se fizer com a assistencia financeira da Carteira de 
Colonizaijao do Banco do Brasil S.A. ou de sociedade de economla mista na qual a 
Uniao ou os Estados sejam detentores da maloria de suas aqoes. 

O merito da proposi?ao devera ser apreciado pela Comissao de Agricultura, 
Pecuaria, Florestas, Caqa e Pesca. 

A nos, compete-nos examinar a materia apenas do ponto de vista constltu- 
cional e juridlco. 

Ja lembramos que, na apresentagao do projeto, seu autor fez referenda ao 
art. 147, da Constitui?ao Federal, que condiclona o uso da propriedade ao bem- 
estar social. 

Ora, na hipdtese, e evidente esse interesse social, pois a exploraqao de nossas 
fazendas pelos especuladores imobiliarios vem incidindo negativamente na pro- 
dugao, com series onus para as populaqoes urbanas. 

As restriqoes que se pretende impor, na especie, ao uso da propriedade, sao 
legitimas, pois encontram amparo no texto constitucional. 

Dessa maneira, encarado no tocante a constitucionalidade e juridlcidade, o 
projeto esta em condi^oes de ser aprovado, e neste sentldo oplnamos. 

Salas das Comlssoes, 29 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Lourival Fontes, Relator — Milton Campos — Mem de Sa — Ary Vianna — He- 
ribaldo Vieira — Ruy Palmeira. 
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PARECER N." 8G2, DE 19G1 

Da Comissao de Agricultura, Pecuaria, Florestas, Ca<;a e Pesca sobre 
o Projeto de Lei do Senado n.0 37, de 19G1. que dispoe sobre o loteamento 
on desmembramento de terras rurais e da outras providencias. 

Relator: Sr. Eugcnio Barros 

Materia de alta relevancia comporta o presente projeto. sabido que uma 
das caracteristicas dos surtos inflacionarios e o incremento das capitaliza^oes em 
imoveis, urbanos ou rurais. A especulagao imobiliaria desenvolve-se acelerada- 
mente nas epocas de inflagao. Ha como que uma ansia incontida de todos em 
aplicar o mais depressa possivel o dinheiro recebido. E. na escolha, inevitavel- 
mente, os imoveis, urbanos ou rurais, tern a preferencia absoluta, pela seguranga 
que representam como investimento. 

2. Aliar a esse desejo de todos as facilidades do Decreto-lei n.0 58, de 10 de 
dezembro de 1937, que regulamentou a venda de imoveis em prestagoes, foi, para 
os terrenistas e loteadores problema de facil solugao. 

3. Sem uma disciplina dessas aplicagoes, entretanto, perdeu o Decreto-lei 
n.0 58 o que de bom poderia contcr nos objetivos que tinha em vista, de nivel 
mais alto. E o que se viu foi verdadeira corrida imobiliaria, cada empresa apre- 
sentando os pianos mais mirificos possiveis, na busca louca de cllentes ingenuos 
ou desavisados, que Ihes dessem a cobertura bancaria e comercial imprescindi- 
vel para maiores lances. 

4. Depois da especulagao desenfreada com os condominios de apartamen- 
tos, passaram aquelas empresas, pela saturagao desse tipo de mercado, aos 
loteamentos rurais, de campo, de praia, de granjas, de sitios, de chacaras, etc., 
mas nao para oferece-los a lavradores autenticos, verdadeiros, que, de fato, os 
cultivassem. Foram, sim, ofertados, como diz o ilustre Autor do projeto, a homens 
tipicamente de cldade, do Pais e mesmo do exterior, que tinham como unico 
objetivo, a um tempo, capitalizar suas economias, fugindo desesperadamente ao 
avlltamento da moeda, e aguardar a valorizagao de suas chacaras, sitios, granjas 
ou "fazendinhas", para revende-las por melhor preco. 

5. A seguir, partiram os loteadores para os condominios de veraneios, em 
geral nas imedlagoes das cidades, onde tambem terras agricultaveis foram sacri- 
ficadas a corrida imobiliaria. Mas, de todas essas formas de loteamento, a que 
maiores e sensiveis danos vem causando a economia de subsistencia, e a dos 
loteamentos urbanos, proximos as cidades do interior e mesmo das capitals, mas 
nao tao proximos que ihes dessem condigoes de vingar, como prolongamento des- 
sas cidades, pois, na quase totalldade dos casos, nem sequer atendiam ao rumo 
natural de crescimento desses centros. 

6. Nessas condigoes, aquelas terras de otima qualidade ao redor das cida- 
des do interior, principalmente, e das capitals e principals micleos dos Estados, 
que poderlam e deveriam mesmo constituir. por lei, a natural reserva para a for- 
magao do "clnturao verde" destinado ao abastecimento local e das comunidades 
adjacentes, hoje estao, em grande parte, inutilizadas definitivamente para esse 
fim, pela existoncla, nessas areas, devidamente registrados. de numerosos lotea- 
mentos urbanos, que de urbanos nada tern, pois, as municlpalidades a que se 
vinculam nenhuma possibilldade Ihes assiste de dar a eles condigoes de utiliza- 
gao proxima ou mesmo remota como bairros resldenciais, destinados a atender 
ao crescimento natural dessas cidades. 

7. Entendemos, pois, um crime que se esta cometendo impunemente contra 
o future de nossos nucleos urbanos a utilizagao de terras de cultura, situadas em 
derredor das cidades, para loteamentos urbanos que nao reunem condigoes de 
sobrevivencia como tal, prejudicando vitalmente o abastecimento futuro de tais 
comunidades. 
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8. O projeto do ilustre Senador Afranio Lages procura impor disciplina a 
materia, cerceando, ate onde o permite a licenga constitucional, o mau uso da 
propriedade, atendendo, alias, ao preceituado no art. 147 da Carta Magna, que 
declara estar o uso da propriedade "condicionado ao bem-estar social". 

9. Preve, ao mesmo tempo, o projeto, de par com as limltaQoes que impoe, 
a maneira de se permitir o loteamento, nas areas rurais, quando condi?6es de 
progresso o determinem. 

10. Dai, considerando de alta relevancia o projeto de lei em exame, que 
representa, quando menos, o passo inicial da dlsciplina?ao do problema, de 
magna importancia para o Pats, e estando ele cercado das cautelas que o assunto 
exige, somos pela sua integral aprovagao. 

£ o parecer. 
Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Nelson Maculan, Presldente 

— Eugenio Barros, Relator — Ovidio Teixeira — Lino Teixeira. 

PARECER N.o 863, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Resolugao n.0 71, de 1961, que nomeia 

para o cargo de Dentista, PL-4, Aurisan Ramos Caiado. 
A Comissao Diretora apresenta, nos segulntes termos a redagao final do 

Projeto de Resolugao n.0 71, de 1961, aprovado sem emenda: 

RESOLUQAO N.0 

O Senado Federal resolve; 
Artigo linico — £ nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regi- 

mento Intemo, para exercer o cargo isolado, de Dentista, PL-4, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, AURISAN RAMOS CAIADO. 

Sala da Comissao Diretora. 12 de dezembro de 1961. — Moura Andrade — 
Gilberto Marinho — Novaes Filho — Guido Mondin. 

PARECER N.0 864, DE 1961 
Da Comissao de Constituigao e Justica, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n." 31, de 1961, que dispoe sobre financiamento as prefeituras 
municipais, com garantia das cotas constitucionais dos arts. 15, S 4.°, e 
20, da Constituiqao Federal, e da outras providencias. 

Relator; Sr. Barros Carvalho 
O objetivo do presente projeto, de autoria do eminente Senador Nelson 

Maculan, e permitir as prefeituras municipais nova forma de anteclpagao de 
receita, com o flto de atender aos servigos de abastecimento de agua, esgotos, 
energia e combate a erosao. 

Para tanto, dispoe (art. 1.°) que ficam as Caixas Economicas Federals, o 
Banco do Brasil, o Banco Nacional do Desenvolvimento Economico e os Institutes 
de Previdencia Social — estes quando houver recursos disponivels autorizados a 
financiar, ate o limite de 80%, a juros maximos de 5% ao ano, os creditos a que 
as prefeituras municipais tiverem direito, por forga do disposto nos arts. 15, 5 4.°, 
e 20 da Constituigao Federal, 

O financiamento em aprego. no entanto, so sera concedido (art. 2.°), as pre- 
feituras que apresentem pianos de trabalho, reletivo aos servigos supra-indicados, 
aprovados pelos orgaos tecnicos federals especiflcos, ou, na falta destes, pelo 
SENAM (Servigo Nacional de Assistencia aos Municiplos). 

Concede-se ainda as Prefeituras <art. 3.°) a faculdade de sancionar ate 80% 
das dotagoes orgamentarias federals a que tiverem direito, diretamente ou em 
convenio com os orgaos federals respectivos, dada que respeitadas as condlgoes 
fixadas nos arts. 1.°, paragrafo unico, e 2.° 
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II — Em que pese as controversias que sempre surgem nesta Comissao, 
quando em debates projetos como o presente, a propdsito da conceituagao de 
materla financeira, para efeito de fixacao de competencia desta Casa para 
Iniciar projetos de lei, estamos que, na especie trata-se de assunto economico 
e nao financelro, pelo que e legitima a competencia do Senado para apresentar 
a proposiQao. 

Nao se cria, no caso, nem se extingue, nenhum tribute, nao se aumenta nem 
se dlminui recelta, nao se altera de nenhum modo o orQamento. O que o projeto 
faz e apenas dlsclplinar o emprego, pelos municipios, de recursos financeiros que 
Ihe cabem, facllltando-lhes a soluQao de seus problemas de base. 

A materia regulada no projeto e de carater diretamente administrativo e, 
indlretamente, economico, pois e evidente que, dispondo de estradas e de energia 
eletrica, os municipios terao ante si novos e maiores perspectivas de desenvol- 
vlmento. 

Assim, nao nos parece que o presente projeto incida nas limitagoes do 
art. 67, § 1.° 

III — Cumpre observar, agora, que o projeto, oferecido a consideraqao da 
Casa antes da emenda constltucional que instituiu nova discrimina<?ao de rendas 
em favor dos municipios, precisa e obvio, adaptar-se a mesma, mesmo porque, 
com aquela emenda, ira aumentar consideravelmente a capacidade financeira dos 
municipios, gratjas aos novos recursos que, atraves dela, Ihes sao atribuidos. 

IV — Ante o exposto, esta Comissao opina favoravelmente ao projeto, com 
a seguinte 

EMENDA N.0 1-CCJ 
Redija-se assim o final do art. 1°: 

"... tiverem direito por forqa do disposto nos arts. 15, l§ 4.° e 5.°, e 
20, da Constituigao Federal." 

Sala das Comlssoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Barros de Carvalho, Relator — Mem de Sa, com restricao — Heribaldo Viana — 
Ruy Carneiro  Ary Vianna. 

PARECEB N." 865, DE 1961 

Da Comissao de Financas, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n.0 31, de 1961, que dispoe sobre financiamento as prefeituras munici- 
pais, com garantia das cotas constitucionais dos arts. 15, § 4.°, e 20, da 
Constitui^ao Federal e da outras providencias. 

Relator: Sr. Fausto Cabral. 
O projeto d'ispoe, no art. 1.°, que ficam as Caixas Economicas Federals, o 

Banco do Brasll, o Banco Nacional do Desenvolvimento Economico e os Insti- 
tutos de Previdencia Social — estes, quando dispuserem de recursos — autori- 
zados a financlar at6 o limite de 80%, a juros maximos de 5% ao ano, os credi- 
tos a que as prefeituras municipals tiverem direito, por forga do disposto nos 
arts. 15, 5 4.°, e 20, da Constltuigao Federal. 

A concessao do financiamento fica, todavia, por determinaQdo expressa do 
art. 2.°, condicionada a apresentagao, pelas prefeituras, de pianos de trabalho 
para aplicagao dos recursos pleiteados. E essa apllcaQao devera fazer-se no sen- 
tido de dotar as areas urbanas e rurais d'os municipios. dos servigos piiblicos de 
malor importancia para o bem-estar das populates locais. 

Pelo art. 3.° do projeto, poderao ainda as prefeituras caucionar ate 80% das 
dotaijoes orpamentarias federals a que tiverem direito, diretamente ou em con- 
venio com os drgaos federals respectivos, observadas as condicoes previstas nos 
arts. 1.°, paragrafo unlco, e 2.° 
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OpinancJo sobre a proposiQao, achou a douta Comi&sao de Constituigao e 
Justiga que a materia regulada no mesmo e, predominantemente, de carater 
administrativo e economico. Na verdade. sen objetivo unlco e, apena^, permitir 
as prefeituras uma antecipagao de receitas para melhor atender ao interesse 
coletivo. 

Nao havendo, portanto, quaisquer contra-indicagoes de ordem financeira a 
proposlcao, e a ela favoravel noaso parecer, bcm como a emenda d'a Comlssao de 
Constitmcao e Justiga. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961 — Daniel Krieger, Presidente. — 
Fausto Cabral, Relator — Mem de Sa, com restricoes. — Ary Vianna — Barros de 
Carvalho — Joaquim Parente — Menezes Pimente! — Lobao da Silveira. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do expediente. 

Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 582, DE 1961 

Com fundamento no art. 212, 2-4, do Regimento Interno requeiro a constitui- 
gao de uma Comissao de 3 membros para visitar, em nome do Senado, o Sr. 
Senador Francisco Gallotti e expressar-lhe os votes que os membros desta Casa, 
seus colegas, formulam pelo seu rapido restabelecimento. 

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1961. — Filinto Miillcr — Mem de Sa — 
Paulo Fender — Cunha Mello — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O requerimento sera votado no 
final da Ordem do Dia. 

£ lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 582, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro dis- 
pensa de publicagao para a imediata discussao e votacao d'a redagao final do 
Projeto de Resolugao n.0 71, de 1961. 

Sala das Sessoes, 12 ds dezembro de 1961. — Mathias Olympic. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em virtude da aprovagao do reque- 
rimento, passa-se a discussao d'a redagao final do Projeto de Resolugao n.0 71, 
de 1961, constante do Parecer n.0 863, lido no expediente. 

Em discussao. 

Nao havendo quern queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 

Esta encerrada. 

Em votagao. 

Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final queiram permanecer senta- 
dos. (Pausa.) 

Esta aprovada. Vai a promulgagao. 

Discussao unica do Projeto d'e Lei da Camara n.0 155, de 1961 
(n.0 23, de 1961, na Casa de origem), que isenta dos impostos de impor- 
tagao e de consume equipamento a ser importado pela Radio Marajoara 
Ltda., para a instalagao de uma estagao de televisao na cidade de Bolem, 
Estado do Para (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
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intersticio concedida na sessao anterior a requerimento do Sr. Senador 
Lobao da Silveira) tendo 
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 834, de 1961, d'a Comissao 
— de Finan^as. 

Em discussao. 
Nao havendo quem qucira usar da palavra, mcerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votaQao. 
Os Srs. Senadores quo aprovam o projeto queiram permanecer sentad'os. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado que vai a sangao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 155, DE 1961 
(N.0 23-B, de 1959, na Casa de Origem) 

Isenta dos impostos de importacao e de consumo equipamento a scr 
importado pela Radio Marajoara Ltda., para a instala^ao de sua esta^ao 
de tclevisao na Cidade de Belem, Estado do Para. 

O Congresso Ncional decreta: 
Art. 1.° — E concedida isen?ao dos impostos de importagao e de consumo, 

ressalvada a taxa de despacho aduaneiro, para o equipamento constante da 
llcen<;a DG-58-7416 7 438, emitida pela Carteira o'e Comercio Exterior, a ssr 
importado pela Radio Marajoara Ltda., para a instalaijao de uma esta^ao 
transmlssora de televisao, na Cidade de Belem, Estad'o do Para. 

Paragrafo unico — O favor de que trata este artigo nao abrange o material 
com similar naclonal. 

Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposi(;6es em contrario. 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 198, de 1961 (n.0 

3.728, de 1961, na Casa de origem), que prorroga ate 31 o'e dezembro de 
1962 o prazo a que se refere a Lei n.0 3.892, de 28 de abril de 1961 (inclui- 
do em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio, concedida na 
sessao anterior, a requerimento do Sr. Senad'or tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0s de 1961, das Comissoes 

— de Economia e dc Financas. 

O SB. MEM DE SA — Pcqo a palavra pela ordem, Sr. Presidente. 
O SB. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra pela ordem o nobre 

Sr. Senador Mem de Sa. 
O SR. MEM DE SA (Pela ordem) — Sr. Presidente, desejava que V. Ex.a 

esclarecessc a Casa a que prazo se refere a lei que e prorrogada. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O projeto refere-se a prorroga?ao 
da COFAP. 

O SR. MEM DE SA — Muito obrigado. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao. 
Nao havendo quem quelra usar da palavra, encorrarei a discussao. (Pausa.) 
Estd encerrada. 
Em vota?ao. 
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Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Esta encerrada. 
E o seguinte o projeto aprovado que vai a sancao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 198, DE 19C1 
Prorroga ate 31 tie dezembro de 1962 o prazo a que se refere a Lei 

n.0 2.892, de 28 de abril de 1961; tcndo parecer favoravel da Comissao de 
Economia (pendente de parecer da Comissao de Constituicao e Justi^a). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° —.£ prorrogado ate 31 de dezembro de 1962 o prazo previsto no 

art. 1.° da Lei n.0 3,892, de 28 de abril de 1961 e que se refere ao artigo 11 da 
Lei n.0 3 782, de 22 de julho de 1960, que revigora a Lei numero 1.522, de 26 de 
dezembro de 1961. alterada pelas de n.os 3.084, de 29 de dezembro de 1956; 3.344 de 
14 de dezembro de 1967; 3.415, de 30 de junho de 1958, e 3.590, de 22 de julho 
de 1959. 

Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data da sua publicaQao, revogadas 
as disposicoes em contrario. 

Discussao unica do parecer da Comissao de Relatjoes Exteriores sobre 
a Mensagem n.0 260 (n.0 de origem ), pela qual o Sr. Presidente da 
Republica submete ao Senado a escolha do Diplomata Vasco Tristao 
Leitao da Cunha para exercer a funcao de Embaixador Extraordinario e 
Plenipotenciario do Brasil junto ao Governo da Uniao das Repiiblicas 
Socialistas Sovieticas. 

Discussao unica do Parecer da Comissao de RelaQoes Exteriores 
sobre a Mensagem n.0 237 (n.0 de origem 593), pela qual o Sr. Presidente 
da Republica submete ao Senado a escolha do Diplomata Joao Baptista 
Pereira para exercer a funtjao de Embaixador Extraordinario e Plenipo- 
tenciario do Brasil junto ao Governo de Sao Salvador. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A materia d'evera ser discutida e 
votada em sessao secreta, conforme determina o Regimento. 

Na mesma oportunidade, sera discutida e votada outra Mensagem do Sr. 
Presidente em que submete ao Senado a escolha do diplomata Joao Batista 
Pereira para Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do Brasil junto ao 
Governo de El Salvador. 

A sessao vai transformar-se em secreta. Solicito aos Srs. Funcionarios as 
prov dencias necessarias. 

(As 22 horas c 48 minutos a sessao transforma-se em secreta, vultandu 
a ser publica as 23 horas e 10 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta reaberta a sessao. 
No inicio da sessao foi lido requerimento do nobre Senador Filinto Miiller 

e outros Srs. Senadores, que recebeu o n.0 581. 
Em discussao o requerimento. (Pausa.) 

Nao havendo quern pega a palavra, declaro-a encerrada. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 
Para constituirem essa comissao designo os nobres Senadores Filinto Miiller, 

Daniel Krieger e Barros Carvalho. 
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Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao designando para a 
proxlma a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1 
Votaqao, em discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 65, de 1961 

(n.0 3.600, de 1957, na Casa de origem) que autoriza o Poder Executive a abrir, 
pelo Minist^rio da Saude, o credito especial de Cr$ 4.000.000,00, para prosse- 
guimento das obras do Hospital Matogrossesse do Penfigo, com sede em Campo 
Grande, Estado de Mato Grosso (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, 
letra "c", do Regimento Interno, em virtude do Requerimento n.0 , de 1961, 
do Sr. Senador Filinto Midler e outros Srs. Senadores, aprovacao na sessao 
extraordinaria de 6 do mes em curso), tendo 

PARECERES FAVORAVEIS (n.0* 550 e 551, do 1961), das Comissoes 
— de Saiide Piiblica; e 
— de Finan<;as e dependendo de pronunciamento da Comissao de Cons- 

tituicao e Justica sobre o projeto e a emenda de Plenario e das outras 
Comissoes sobre a emenda. 

2 
Discussao unica do Projeto de Rcsolugao n.0 68, de 1961, que altera o Regi- 

mento Interno do Senado Federal (em regime de urgencia, nos termos do 
artigo 330, letra "c", do Regimento Interno, em virtude do Requerimento n.0 

537, de 1961, do Sr. Senador Daniel Krieger, como Lider da UDN, aprovado na 
sessao extraordinaria de 6 do mes em curso), dependendo de pronunciamento da 
Comissao de Constitui^ao e Justi^a. 

3 
Discussao iinica do Projeto de Lei da Camara n.0 114, de 1961, (n.0 2.295, 

de 1957 na Casa de origem) que concede subven<;ao anual as Universidades 
equiparadas, mantldas por instituigoes de carater privado (em regime de ur- 
gencia, nos termos do art. 330, letra "c", do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento n.0 536, de 1961, do Sr. Senador Daniel Krieger, como Lider da 
UDN, aprovado na sessao extraordinaria de 6 do mes ein curso), dependendo de 
pronunciamento das Comissdes 

— de Constituigao e Jusliga; 

— de Educagao c Cultura; e 
— de Finangas. 

4 

Discussao iinica do Projeto de Lei da Camara n.® 156, de 1961 (n.0 413, de 
1959, na Casa de origem) que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Minis- 
tdrio da Saiide, o crddlto especial de Cr$ 15.000.000.00, destinado a construgao 
de um hospital na cidade de Manaus, Estado do Amazonas (em regime de 
urgencia, nos termos do art. 330, letra "c", do Regimento Interno, em virtude 
do Requerimento n.® 528, de 1961, dos Srs. Cunha Mello, Barros Carvalho, como 
Lider do PTE e Daniel Krieger, como Lider da UDN), dependendo do pronun- 
ciamento das Comissoes 

— de Constltuigao e Justiga; 
— de Saude Piiblica; e 
— de Finangas. 

5 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.® 157, de 1961 (n.® 452, 
de 1959 na Casa de origem) que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo 
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Ministerio da Saiide, o creditx) especial de Cr$ 10.000.000,00, destinado a cons- 
truQao de uma maternidade no bairro de Sao Raimundo, na cidade de Manaus, 
Estado do Amazonas (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra c, 
do Regimento Intemo, em virtude do Requerimento n.0 527, de 1961, dos Sn. 
Cunha Melo, Barros Carvalho, como Lider do PTB e Daniel Krieger, como Lider 
da UD\), dependendo de pronunciamento da Comissao de FinanQas. 

6 
Votacao, em discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 121, de 

1961 (n.0 305, de 1959, na Casa de origem), que isenta do imposto de Impor- 
tagao e de consume equipamento destinado a ampllagao da fabrica de soda 
caustlca da Companhia Eletroquimica Pan-Americana, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS (numeros 748 e 749, de 1961), das Comlssoes 

— de Economia e 
— de Finangas. 

7 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 169, de 1961 (n.0 2.435, 

de 1960, na Casa de origem). que autoriza o Poder Executive a abrlr, pelo 
Ministerio da Viagao e Obras Publlcas, o credito especial de Cr$ 450.000.000,00, 
para equipamento da navegagao do rio Sao Francisco e da outras providenclas 
(incluido em Ordem do Dia nos termos do art, 171, n,0 n, letra a, do Regimento 
Intemo), dependendo de 

PARECER da Comissao de Financas. 
8 

Discussao unica do Projeto de Decreto Leglslativo n.0 12, de 1961, orlglnarlo 
da Camara dos Dputados (n.0 81, d 1961, na Casa de origem), que dlspoe 
sobre a fixagao do subsidio do Presldente da Republlca, no period© presidencial 
de 1961 a 1966, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 809 e 810, de 1961, das Comlssoes 
— de Constituigao e Justiga e 
— de Finangas. 

9 
Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 4, de 1961, que altera 

o inciso I do art. 945 do Cddigo de Processo Civil e o art. 1.° do Decrebo-lel 
n.0 3.077, de 26 de fevereiro de 1941, tendo 

PARECERES (sob n.os 754 e 755, de 1961) da Comissao 
— de Constituigao e Justiga, favoravel. nos termos da emenda que oferece; 
— de Finangas, favoravel ao projeto e a emenda. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 23 horas e 25 minutos.) 



251.a Sessao da 3.a Sesao Legislativa da 4a Legilatura 
em 13 de dezembro de 19G1 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 14 horas c 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores; 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias 

de Assumpfjao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — 
Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente 
— Fausto Cabral — Fernandcs Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — 
Reginald© Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao 
Arruda — Ruy Cameiro — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho 
— Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — 
Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodri- 
gues — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedicto 
Valadares — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro 
Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Joao Villasboas — Filinto 
Miiller — Lopes da Costa — A16 Guimarass — Caspar Velloso — Nelson Maculan 
— Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — 
Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presemja acusa o compa- 
recimento de 51 Senhores Senadores. Havendo numero legal, declare aberta 
a sessao. 

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

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

EXPEDIENTE 

OFfCIO 

N.0 2.155. do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Dcputados, cncaminhando 
autografo do seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 199, DE 1961 
(N.0 3.624, de 1961, na Camara) 

Permitc aos Sargentos do Exercito, que possuam mais de eineo anos 
de servi«;o, reengajarem ate adquirirem estabilidade. c da outras pro- 
videneias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Os Sargentos do Exercito que possuam mais de 5 (cinco) anos 

de serviQO poderao reengajar ate adquirirem a estabilidade. independentemente 
do CAS ou curso equivalente e desde que satlsfaqam os demais requisites da 
LSM, flcando, porem, sujeitos a posse dos referidos cursos, para efeito de pro- 
moqao a graduaQao imediata. 

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

(As Couiissocs de Scguranqa Nacional c de Finangas.) 
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OF1CIO 
N.0 2.157, do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, encaminhando 

autografo do seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 200, DE 1961 
(N.0 3.541, de 1961, na Camara) 

Or^a a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exerci- 
cio de 1962. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — A Receita do Distrito Federal para o exercicio de 1962 e or?ada 

em CrS 1.839.136.412,00 (um bilhao, oitocentos e oitenta e nove milhoes, cento 
e trinta e seis mil, quatrocentos e doze cruzeiros) de acordo com a especifica?ao 
abaixo e quadros anexos: 
Receitas correntes 
a> Renda Tributaria Cr$ 

Impostos   1.220.091.000,00 
Taxas   171.825.412,00 
b) Contribuigao de melhoria   1.000.000,00 
c) Renda Patrimonial   11.420.000,00 
d) Rendas diversas   31.300.000,00 
e) Transferencias correntes   453.500.000,00 

Total da Receita   1.889.136.412,00 
Art. 2.° — A Despesa do Distrito Federal e fixada em Cr$ 1.889.136.412,00 

(um bilhao, oitocentos e oitenta e nove milhoes, cento e trinta e seis mil, 
quatrocentos e doze cruzeiros) distribuida pelas unldades admlnlstrativas abaixo 
especificadas e discriminadas em anexo: 

Cr$ 

Gabinete do Prefeito   34.432.000.00 
Comissao de Incentive a Iniciativa Privada   6.986.000,00 
Conselho de Planejamento   2.800.000,00 
Assessoria de OrganizaQao e Orqamento   16,696.000,00 
Assessoria de Planejamento   45.233.350,00 
Secretaria Geral de Admlnistra^ao   272.097.100,00 
Procuradoria Geral   10.860.000,00 
Superintendencia Geral de Educaqao e Cultura   190.215.162,00 
Secretaria Geral de Assistencia   270.710.000,00 
Superintendencia Geral de Economia   184.302.400,00 
Superintendencia Geral de Seguranqa e Interior   168.083.000,00 
Superintendencia Geral de Agricultura   483.021.000,00 
Departamento de Estradas de Rodagem   143.276.000,00 
Tribunal de Contas   55.424.400,00 

1.889,136.412,00 
Art. 3.° — Fazem parte intsgrante da presente lei os anexos que a acom- 

panham especificando a Receita e discriminando as Despesas. 
Art. 4.° — Fica o Prefeito expressamente autorizado a: 

I — Realizar operaqoes de credito por anteclpacao da Receita, ate o llmlte 
de Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhoes de cruzeiros). 

II — Abrir os creditos suplementares que se fizerem necessaries ate o maxl- 
mo de 20% (vinte por cento) da Receita orQada. 

III — Firmar com a Uniao convenio para a admlnistra(;ao de cobranga 
dos tributos previstos na presente lei. 
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Art. 5.° — A Receita a que se refere a presente lei sera arrecadada de 
acordo com a legislaQao tributaria em vigor no Estado de Goias e no Municipio 
de Planaltlna, a 21 de abril de 1960, respectivamente nas partes relativas aos 
tributes de competencia estadual e municipal, na forma do que dispoe o art. 50 
da Lei Federal n.0 3.751, de 13 de abril de 1960. 

Art. 6.° — Esta lei entrara em vigor em 1.° de janeiro de 1962, revogadas as 
disposicoes em contrario. 

(A Comissdo de Finanqas.) 
OFICIO 

N.0 6.220, de 24 de novembro, da FederaQao das Industrias do Estado de 
Sao Paulo — Encamlnha consideragoes sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 61, 
de 1961, que dispoe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados e regula o exerci- 
clo da profissao de advogado. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
Sobre a mesa requerimentos que vao ser lidos pelo Sr. l.0-Secretario. 

Sao lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N." 583, DE 1961 
Nos termos do art. 300, letra b, do Regimento Intemo, requeremos urgencia 

para o Projeto de Lei da Camara n.0 152, de 1961, que altera o art. 1.° da 
Lei n.0 3.205, de 15 de julho, que modifica o art. 1.° da Lei n.0 402, de 24 de 
setembro de 1948, reestrutura os cargos de Tesoureiro do Servigo Publico Federal. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Jarbas Maranhao — Gilberto 
Marinho — Ruy Carneiro — Barros Carvalho — Benedicto Valladares — Joao 
Villasboas — Filinto Miiller. 

REQUERIMENTO N." 584, DE 1961 

Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgencia 
para o Projeto de Lei da Camara n.0 64, de 1961, que regula o exercicio da 
profissao de geologo. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Fernandes Tavora — Victorino 
Freire — Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — De acordo com o que preceitua o 
Regimento, os requerimentos que acabam de ser lidos serao votados ao final 
da Ordem do Dia. 

Tcm a palavra o nobre Senador Sergio Marinho. primeiro orador inscrlto. 

O SR. SERGIO MARINHO — Sr. Presidente, Srs. Senadores, aceitei o parla- 
mentarismo sob coagao, coagao dos acontecimentos. Declarei isso no momento 
em que encaminhava a votagao do ato adicional que mudou o regime de Govemo. 

Entretanto, Sr. Presidente, nao me alinho hoje entre aqueles que entendem 
que o parlamentarismo nao seja um sistema com plasticidade suficiente para 
dentro dele encontrarmos as solugoes para os nossos problemas. Hoje eu me incli- 
no a encontrar no regime parlamentar de govemo, nao apenas aquela virtude 
negativa que todos n6s proclamavamos, principalmente aqueles que fazem do par- 
lamentarismo a sua bandeira. Virtude negativa que consiste exatamente em im- 
pedir que o presidenclallsmo vigente no Brasil, transformado numa ditadura eco- 
nomica, perdurasse. Hoje vejo no parlamentarismo nao so essa virtude negativa 
de evltar o presidenclallsmo com todos os seus males, mas vejo tambem no parla- 
mentarismo qualidade e virtude positiva e desde logo, Sr. Presidente, pudemos ali- 
nhar dentro desses titulos grandes de virtude positiva, aquela que o parlamenta- 
rismo proporciona, isto e, um maior entrosamento, uma compreensao maior entre 
os poderes conflgurados no sistema representativo. 



Se nos nao conseguimos, ao longo de nossa Historia Republlcana, que o 
presidencialismo se transfigurasse numa anomala concentragao de poder — 
poder politico e poder economlco — facultando ao Poder Executive a dissipagao 
de recursos piiblicos em obras improdutivas e fazendo pesar sobre o destino 
do Pais a ameaga de tumulto no memento da sucessao presidencial, se nos nao 
tivemos a forga de evitar que o presidencialismo se transfigurasse nesta coisa 
anomala. devemos nos esforcar no sentido de que o parlamentarismo incipiente 
nao se encaminhe para uma dessas formas anomalas que seria sua desca- 
racterizagao. 

Como V. Ex.a sabe, Sr. Presidente, no regime parlamentar os Poderes sao 
independentes, como o sao tambem no regime presidencialista. Mas, no parla- 
mentarismo, o Poder Executivo e exercido sob o signo, sob a inspiragao da 
confianga no Parlamento. Essa circunstancia, que e uma circunstancia essenciai 
ao regime, impoe que a atuagao do Executivo se realize em consonancia com 
a atividade do Poder Legislativo: Executivo e Legislative devem conduzir-se, 
na mecanica do novo regime, como orgao em perfeita sintonia. 

O Poder Executivo e, como todos sabemos, exercido por dois orgaos: a 
Presidencia da Republica e o Ministerio, que recebe a denominagao de Gabinete. 

Ora, sendo o Presidente da Republica irresponsavel, a responsabilidade da 
condugao da coisa publica permanece inteiramente com o Gabinete, quer o 
Gabinete considerado coletivamente, quer individualmente cada Ministro com- 
ponente desse Gabinete. 

Essa associagao, esse trabalho combinado do Poder Executivo com o Parla- 
mento e sobremodo util ao interesse coletivo, e sobremodo util porque traz ao 
Executivo os subsidies indispensaveis a elaboragao das leis, subsidies de que 
o Poder Executivo dispoe mais fartamente do que o Poder Legislativo. E recebe 
o Executivo, nessa atividade combinada, o influxo indispensavel a sua vitalidade, 
influxo esse proporcionado pelo ambiente do Parlamento, onde todos os proble- 
mas sao ventilados, discutidos naquela atmosfera de calor e debate que e a 
atmosfera propria do Parlamento. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. SERGIO MARINHO — Concede o aparte a V. Ex.a com muito prazer. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Ougo, com muita atengao, o dlscurso de V. Ex.a 

Afigura-se-me que V. Ex.a que a independencia entre os Tres Poderes existe no 
regime parlamentarista como existia no presidencialista. Parece-me que ha um 
equivoco. No regime parlamentarista os Poderes nao sao independentes entre si 
— salvo o Judiciario que goza de ampla independencia — porque o Poder Legis- 
lativo pode ser dissolvido pelo Executivo, Nao tern, portanto, soberania como 
no presidencialismo. Por seu turno, o Conselho de Mlnistros pode cair por ato 
da Camara dos Deputados, o que prova que tambem o Executivo nao tern a 
necessaria independencia. De forma que me parece que, na verdade, essa inde- 
pendencia entre Poderes existe apenas no presidencialismo. 

O SR. SeRGIO MARLNHO — V. Ex.a tern toda razao no conceitual problema 
da independencia dos Poderes, que depende apenas do entendimento que por- 
ventura tenhamos do vocabulo "independencia". V. Ex.a sabe que no proprio 
regime parlamentar, onde a proclamada independencia dos Poderes e relativa, 
porque muito mais do que dependentes, os Poderes sao interdependentes, tanto 
assim que colaboram, no regime parlamentar, essa independencia nao esta 
ausente pelo fato de o Ministerio ser uma delegagao do Parlamento; isso nao 
significa que nao tenha seu ambito, sua faixa de independencia. 

Muito obrigado pela colaboragao trazida pelo nobre Senador Heribaldo 
Vieira, porque, desse modo, S. Ex.a contribul para que eu possa transmitlr meu 
pensamento ao Senado de maneira mais explicita. 

Sr. Presidente, dessa colaboragao, dessa conexao indispensavel entre as auto- 
ridades de um e de outro orgao, isto e, entre o Parlamento e o Gabinete, com as 
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contribuigoes indispcnsaveis existentes no Parlamento onde a opiniao piiblica esta 
representada em todos os sens matizes, os subsidios, os dados trazidos pelo 
Gabinete, dados de ordem tecnica, dados obtic'os pelos sens assessores, dessa 
colaboragao e das vantagens sobretudo dessa colaboragao, e que decorre a razao 
de se sustentar a convenlencia da legislagao delegada que resulta, justamente 
da consideragao desse conjunto de vantagens que resulta ainda do aspecto tec- 
nico, quo a legislagao nos nossos dias, incontestavelmente exige: esse aspecto 
t^cnico assumido pcla legislagao e, evidentemente, o argumento mais forte que 
milita em favor da leglslagao delegada. 

No regime parlamentar, o Presidente da Republica e irresponsavel; V. Ex.a 

sabe, Sr. Presidente, por que no regime parlamentar e indispensavel que assim 
se conceitue esse orgao, o Presidente da Republica. O regime parlamentar se 
inspira, justamente, em principlo que, dentro do Direito consuetudinario ingles 
constltul um verdadeiro aforismo. "The King canno rong" e porque o Rei nao 
pode causar dano, a sua pessoa e irresponsavel. Portanto, no regime parlamentar 
o Presidente da Republica e Irresponsavel e sendo irresponsavel o Presidente 
da Republica, essa circunstancia atribui a ele qualidades diversas e exige de 
sua parte na dosincumbencia daquelas atribuigoes, da facilidade que a Constituigao 
ihc atribui, um comportamento que o leva a se colocar eqiiidistante das facgoes 
em litigio, dos varios partidos que atuam no cenario do Pais. Essa irresponsa- 
bilidade do Presidente constitui ate um pressuposto essencial na pratica do regime 
parlametar. 

Outro pressuposto nao mcnos relevante do que este, Sr. Presidente, e aquele 
segundo o qual o Parlamento, deve constantemente demonstrar a sua faculdade 
de captar os Influxes da opiniao piiblica. 

No que diz respeito ao primeiro pressuposto devemos esperar que o Senhor 
Piesidsnte da Republica, honrando o compromisso que ospontaneamente assumiu 
de respeitar a Constituigao emendada, a Constituigao com o Ato Adicional que a 
ela hoje se^ segue se coloque fora e acima dos Partidos, adotando uma posigao 
de eqiildlstancia entre as facgoes em luta e que jamais se sirva do cargo para 
fortalecer, melhorar e amparar a situagao do Partido do qual e o Chefe. 

No que diz respeito ao outro pressuposto da capacidade de o Parlamento 
de captar os fluxos da opiniao piiblica, deparamo-nos com o espetaculo desa- 
lentador: ha, entre o Parlamento e os centres de acumulagao demografica do 
Pais, um isolamento espacial irrcmovivel. 

Ora afastado o Parlamento dessas acumulagoes demograficas, longe dos fluxos 
da opiniao piiblica, dos centros onde esses fluxos se geram e onde passam a agir 
e entreagir, longe dos centros onde a difusao atua permanentemente, o Parla- 
mento apresenta um aspecto de vulnerabilidade evidente ao dominio dos pequenos 
grupos parlamentares, pequenos, porem, atuantes, coesos, decididos. E, nesse caso, 
o regime apresenta o risco de se descaracterizar. Descaracterizar-se-ia o regime, 
nessa hipotese, pela implantagao de uma ditadura parlamentar, ou exatamente 
de uma ditadura de um pequeno grupo parlamentar. 

Esse, Sr. Presidente, o grande risco com o qual nos defrontamos no momento 
atual, e esse risco se acentua ainda mais, porque nao ha, da parte daqueles que 
apoiaram a adogao do regime, nao ha da parte daqueles a quern cumpre defender 
o regime a energia e a constancia necessarias para que o regime fique ao amparo 
de ataques dessa natureza. 

Agora, Sr. Presidente, presenciamos esse espetaculo, proposigoes importan- 
tisslmas, de grandes reflexos na opiniao piiblica, proposigoes de cujo acerto ou 
desacerto depende o destino do Brasil de hoje e de amanha proposigoes dessa 
magnitude, foram elaboradas e votad'as no Parlamento sem a presenga do Pri- 
melro-Mlnistro. 

Ora, Sr. Presidente, tal coisa jamais poderia ocorrer nao so porque o Primeiro- 
Minlstro e o elemento indispensavel, quo deve estar permanentemente no Parla- 
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mento, como porque a sua presenca aJi iria levar aos Icgisladores contribuigoes 
indispensavels que so o Poder Executive dispoe. 

O regime Parlamentar, Sr. Presidente, como V. Ex.a sabe, e um regime em 
que a consxao entre Executive e Legislatiyo e tao intima e tao necessaria, tao 
essencial, que alguns autores denominam o Regime Parlamentar de Governo como 
regime de governo de persuasao, pois e atraves da persuasao que o Poder Exe- 
cutive, pela vez do Primeiro-Ministro, pode influir nos d'ebates que se processam 
no Parlamento, mostrando com cs dados com os subsidies que possul, que deter- 
minada proposi?ao e conveniente que o Parlamento a aprove, a modifique ou a 
rejeite. 

A arma do Primeiro-Ministro e a persuasao e o local onde ele atua e no 
Parlamento. 

Alterado esse esquema, Sr. Presidente, caminharemos, inevitavelmente, para a 
desfiguracao do regime. Nao se alegue que o Primeiro-Ministro sobrecarregado 
d'e fun^oes administrativas, nao pode permanecer no Parlamento, debatendo os 
assumes de interesse do Executivo. Essa alegaqao nao precede. 

Se as tarefas administrativas o impedem de permanecer no Parlamente, entao 
que se crie a figura do Vice-Primeiro-Ministro e a ele se atribuam as funqoes 
administrativas. O que nao e possivel e falar-se em Parlamentarismo sem que 
o Primeiro-Ministro esteja presente e atuante aos trabalhos do Parlamento. 

A omissao do Primeiro-Ministro na eiaboraqao dessas proposiqdes importantes, 
Sr. Presidente, e inteiramente incompreensivel e ainda mais injustit'icavel. a 
opiniao publica olha para espetaculo dessa natureza, estarrecida porque nao ha 
como explicar que, no momento em que os esforgos sao encaminhados no sentido 
de institucionalizar-se o regime incipiente, o Primeiro-Ministro nao esteja a 
1'rente dos trabalhos legislatives, debatendo, conversando, persuadindo. 

O voto de confianga ou de desconfianga e um episodic comum, para nao 
dizer rotineiro, na pratica do regime parlamentar. E exatamente gragas a utili- 
zagdo dessa valvula, gragas a, utiiizagao desse mecanismo que as crises sao 
evitadas e as instituigoes se consolidam. 

Jamais o Primeiro-Ministro devera temer o voto o'e desconfianga. E prefe- 
rivel que venha o voto de desconfianga e que se constitua um novo Ministerio, 
um novo Gabinete do que haver a omissao do Primeiro-Ministro. Esta, num 
momento como este, da a opiniao publica, ao Pais inteiro, a sensagao dolorosa 
de ausencia do Governo a frente dos destines da Nagao. 

Ha um livro famoso e que agora o nobre Senador Felinto Miiller pos aqui 
nas minhas maos, restituiuao-o. E oe autoria de um beorista tchecoslovaco 
chamado Jan Kezak. Este livro percorre hoje o mundo inteiro, traduzido em 
todas as linguas. Intitula-se: "El assalto al Parlamento" (a edigao e em cas- 
temanoi. Nele se descreve, com mlnudencias, como um pequeno grupo parla- 
mentar decidido, impregnado — ideologicamente, pode ocupar o Parlamento, 
sem dlsparar um tiro e implantar, portanto, uma ditadura parlamentar, trans- 
formando, a seu bel-prazer, a indole das instituigoes existentes. 

O Sr. Felinto Miiller — V. ExA permlte um aparte? 

O SR. SERGIO MARINHO — Com muito prazer. 
O Sr. Felinto Miiller — Esse livro, nobre Senador, retrata, com exatidao 

impressionante, o que esta ocorrena'o no Brasil. Ele descreve o que aconteceu 
na Checoslovaquia ate a implantagao do comunismo naquele Pais. Se V. Ex.a se 
dedicar a leitura dessa obra com toda atengao, verificara que os mesmos meto- 
dos, os mesmos pianos, a mesma orientagao sao aplicados no Brasil. Terminei 
a leitura de "El assalto al Parlamento" profundamente imprcssionado. Gostarla 
que todos os homens de responsabilidade da nossa terra lessem esse livro mag- 
nifico e, atraves de suas paginas ficassem habilitados a tomar provldencias 
para impedir que no Brasil desaparega a liberdade e seja implantada uma dita- 
dura. 
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O SR. SfiRGIO MARINHO — V. Ex.a trouxe ao meu modesto discurso uma 
contribuicao vallosa que revela a sua acuidade intelectual e resulta, tambem, 
da autoridade que possui como lider da maior bancada nesta Casa. 

Gragas a Deus, esta convlcgao, de que poderemos acordar no dia de ama- 
nha e contemplar instituigocs diversas daquelas que deixamos na vespera esta 
se generallzando entre os homens de rcsponsabilidade do Brasil. 

Sr. Presldente, agradecendo o aparte do eminente Senador Filinto Miiller 
quero resumir, em poucas palavras, para conhecimento do Plenario, a tecnica 
usualmente adotada no assalto, ao parlamento, pelas minorias ousadas, tecnica 
essa que foi coroada de pleno exito na Checoslovaquia. 

Um grupo de parlamentares ideologicamente preparados, comega a atuar 
de maneira uniforme e ousada, no parlamento. Essa atuagao chama a atsngao 
sobre suas pessoas, porque eles se sucedem repetindo os mesmos refroes, repe- 
tindo os mesmos slogans e os mesmos estereotipos. 

Mas, V. Ex.a3 sabem perteitamente quais sao as virtudes da repeti?ao. A 
repetlQao cansa e depois do cansago, aquilo que a repetigao traz se impregna 
no nosso psiquismo e vemo-nos guardando, retendo aquilo que a repetigao traz. 
Mas, enquanto os parlamentares pertencentes a esse grupo, passam a atuar 
dessa maneira, sucede a agao de baixo-movimento da massa, infiltracao nos 
orgaos da impressa — e isso e feito coordenadamente, dentro de uma sintonia 
admiravel. Se um parlamentar que nao pertenca a essa equipe, a esse grupo de 
combate — chamemos assim — aborda um assunto, discorre sobre um problema, 
ao que aquele parlamentar diz nao se da absolutamente repercussao: nao tem 
ressonancia, como que cai uma cortina de silencio sobre o que ele profere, en- 
quanto que qualquer coisa pronunciada por um dos elementos desse grupo 
atuante, tem imediatamente uma extraordinaria repercussao em todos os meios 
de d'ivulga^ao, na imprensa falada, escrita, na televisao, etc. 

Quanta um desses parlamentares agitam a bandeira de reivindicagoes, ime- 
diatamente aquilo que se faz um leitmotiv, desperta as massas e essas sao mo- 
bilizadas para dar amplitude, ressonancia aquilo que foi proferido. 

Assim, gragas a essa agao combinada de cima e de baixo, os timidos, aqueles 
que nao querem lutar, os comodistas vao, aos poucos, sendo encurralados, sendo 
muitas vezes levados a votar contra suas convicgoes, porque ha como que uma 
coagao generallzada. 

Aqueles quo votam proposigoes favoravelmente aos interesses do grupo sao 
delirantemente aplaudidos e terao, a cobertura da sua votagao, na melhor im- 
prensa. 

Aqueles que tiverem a petulancia de votar contra aquilo que o grupo pre- 
coniza, esses sao apupados, escorragados e assim aos poucos a penetragao vai 
progredindo e essa torrente de demagogia em que ha um pouco de demencla, 
de passionlsmo, essa torrente val-se apoderando das Casas do Parlamento ate 
conseguir dominar para entao dar o golpe definitive nas institulgoes. 

Sr. Presldente, eu nao sel se para o Brasil de hoje, para o Brasil desta hora 
dramdtlca que estamos vlvendo seria de desejar que assumisse o cargo de Prl- 
meiro-Ministro uma personalidade infensa ao regime narlnmentar e mais alnda 
infensa ao slstema representatlvo de governo. Eu nao sei se seria mais con- 
venlente, porque talvez a eclosao de um acontecimento dessa natureza trauma- 
tizasse profundamente a opinlao do Brasil e tivesse a virtude de galvanizar, de 
polarizar todas aquelas energlas, todas aquelas forgas, todas aquelas opinioes 
que sao realmente favordveis d continuagao do regime representative no Bra- 
sil. (Muito beni! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) _ Tem a palavra o nobre Senador Iri- 
neu Bomhausen por cessao do Senador Joao Villaboas. 

O SR. IRINEU BORNHAUSEN — Sr. Presldente, Srs. Senadores, vive o Bra- 
sil dias tumultuosos, cuja gravldade e desnecessaria acentuar. A crise politica, 
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da qual nao conseguimos ainda emergir, trouxe confusao e d'esalento a5 coren- 
tes de opiniao organizada. A aiimentar es^a crise politica, uma cruse social, talvez 
sem par em nossa histdria, eclode em aspectos de gravidade indisfarqavel; popu- 
lagoes inteiras, em crescimento explosive, reclamam o seu direito imprescritivel 
de participar do process© politico e economico, de falar e ser ouvida pelos diri- 
gentes. de ter assegurado o minimo necessario a dignidade de sua vida, de ver 
respeitado o seu direito de viver. E, ainda mais grave — causa ou efeito dessa 
crise politica e social, nao importa aqui averigua-lo — uma crise economlca 
ameaga tragar a tudo e a todos, levando de roldao Instituigoes que nossa civili- 
zagao crista construiu, no curso de seculos, e que nos cumpre defender e legar 
aos nossos descendentes. 

Confundidos e perplexes, setores inteiros da opiniao piiblica, renunciam ao 
direito de pensar, ao esforco de pensar, ao dever de pensar, para se deixarem 
iludir e guiar por "slogans" e refroes, formulas enlatad'as, na maloria vinda do 
exterior, que em nada concorrem para superar a crise mas antes a agravam pela 
instilagao de novos venenos no corpo ja debilitado da Nagao. 

Nesta hora, Senhores Senadorss, entendo que ha um dever primeiro ao 
qual nao podemos faltar sob pena de trairmos nao so o mandate, de que esta- 
mos investidos, mas sobretudo a Patria, que nos cobrara uma a uma nossas ati- 
tudes; — e o dever da verdade, de busca-la e de a proclamarmos veemente, 
qualsquer que sejam as conseqiiencias que dai advenham, ou possam advlr. 

Tudo isso, que esta, por certo, na consciencia de todos, eu o repito ao iniciar 
a manifestagao qua sinto de meu dever formular perante o Senado relativamente 
no gravissimo problema criado com o projeto, chamado de remessa de lucros, 
ora sob apreciagao desta Casa. E que esse projeto nao podera ser entendldo, na 
sua gestao, nos seus preceitos, nas suas intengoes e nas suas conseqiiencias, sem 
que tenhamos uma nitida consciencia da criss em que nos debatemos e d'a con- 
fusao e a perplexidade que se instalaram em tantos setores da opiniao publica. 
Cumpre-nos, por isso, fazer o maior esforgo para ver com clareza todos os aspec- 
tos do assunto, e, a seguir proclamar, sem meias palavras, as conclusoes alcan- 
gadas e sustentar as medidas que a situagao impoe, na defesa do interesse geral. 

A primeira indagagao que cumpre formular no exame da materla, a questao 
inicial e a de saber se devemos prescindlr, neste instante, do capital estrangelro, 
de todo capital estrangelro. ou de algum capital estrangeiro. Esta questao llmi- 
nar deve ser respondida. obviamente e so a luz da conclusao adotada sera pos- 
sivel o exame do projeto. 

£ indubitavel, que toda a Nagao — sem excegao nem mesmo dos que se 
encontram. de boa-fe, a servico de ideais marxistas — deseja e quer o d'esenvol- 
vimento economico do Pais. Mais ainda. esse desenvolvlmento — qualquer que 
seja o destino que nos espere, ou o rumo que tomem os acontecimentos — 6 um 
imperativo de sobrevivencia do Pais como um todo, e de cada um de seus habl- 
tantes. 

fi amplamente conhecido que o ritmo de crescimento do produto real de um 
Pais depende, fundamentalmente, de sua taxa de investimento, isto e, da per- 
centagem do seu produto total destinado a formagao de capital: — este 6 um 
axioma economico, que dispensa demonstragao. 

Ora. so existem duas maneiras possivels de aumentar os investlmentos: .— 
incrementar a formagao intema de poupangas ou imports-las do exterior, sob 
a forma de capitals estrangeiros. Fora dai. dessas duas hlpdteses, nao ha outras. 

E evidente, asslm, que se quisessemos ou quisermos prescindlr do capital 
rstrangeiro e correlatamente assegura'- oxi incrementar o ritmo de desenvolvl- 
mento naclonal, teriamos ou teremos de aumentar a taxa Intema de poupanga. 

Esse aumento e, realmente, algo de muito desej^vel: mas ocorre que, num 
Pais ainda em estagio de subdesenvolvimento. ele signlflca penoso sacrlficlo 
que se impoe a populagao, porque so ocorrera pela remincla de parte substanclal 
do seu consumo presente. ja de si insatlsfatorio. So os investlmentos flnanclados 



com poupangas trazidas do exterior dispensam essa dura correlagao entre pro- 
gresso e sacrificio, numa fase, como a que atravessamos, de nossa economia. 

Essas conslderagoes, Senhores Senadores, que tomo de emprestimo aos eco- 
nomlstas, e sobre as quais nao ha divergencias, ja nos permitem uma primeira 
conclusao, essenclal para o exame de problema: — em principio a colaboracao 
do capital estrangelro e nao so desejavel como imprescindivel para o desenvol- 
vlmento economico do Pais, sem agravar as dificuldades, ja quase insustenta- 
veis, de vida do povo. Dai o esforgo universal, que fazem todos os paises subde- 
senvolvidos nao domlnados por tensoes emocionais ou por objetivos de politica 
unlpartldaria, de atrair as poupanqas externas, de criar condl?6es para o in- 
gresso e permanencia dos capitais estrangeiros, imprescindiveis ao sau processo 
de desenvolvimento. 

O Sr. Pedro Ludovico — Da V. Ex.a licenqa para um aparte? 
O SR. IRINEU BORNIIAUSEN — Com muito prazer. 
O Sr. Pedro Ludovico — Estou de pleno acordo com V. Ex.a Entendo que o 

Brasil preclsa de capital estrangeiro mas sua aplicagao deve ser disciplinada. 
Em nosso Pais o capital estrangeiro e mais garantido do que o nacional pois 
este, para importar, enfrenta grandes dificuldades no licitar divisas. O capital 
estrangeiro nos traz dolares, ou moedas valorizadas mas tambem equipamentos 
velhos, ja bastante usados, sem a menor cerimonia. A remessa de lucros, muitas 
vezes, se faz muito alem do permitido, sub-repticiamente. Na Italia, por exemplo, 
o capital estrangeiro so pode remeter para o exterior 6% dos lucros. Pelo projeto, 
podera remeter 10%. Embora eu nao esteja de acordo, in totum, com o projeto, 
permlta-me V. Ex.a que dlscorde um pouco da sua argumentagao, quando diz 
que vivemos uma crise politica. Nossa crise e economica e financeira e e tambem 
de autoridade. Esse o ponto fraco do Brasil, que nos esta trazend'o ruina e aborre- 
dmento. 

O SR. IRINEU BORNIIAUSEN — Nossa crise e total. 
Muito agradecldo a V. Ex.a 

Sr. Presldente, estou de pleno acordo com a regulamentagao da remessa de 
lucros, mas atraves de lei que nao proiba a entrada de capital estrangeiro, a fim 
de permitir o maior desenvolvimento do nosso Pais. 

E indubitavel que cabe distinguir entre capital que vem efetivamente con- 
correr para o processo de desenvolvimento da economia brasileira e o capital de 
tlpo predatorio, que tern a repulsa geral. Impoe-se. portanto, a instituigao de um 
regimen que, mantendo as presentes condigoes, ou criando novas, para atrair o 
capital estrangeiro que interessa ao Pais, coate a acao ou vede a entrada dos 
que Ihe possam ser prejudlclals. 

Ter-se-ia, em segundo lugar, de indagar; estarao aqueles capitais espoliando 
a Nagao, gerando lucros fabulosos que anemizam nossa economia atraves do fluxo 
inexaurivel da remessa de lucros? 

A analise fria das estatisticas feitas pelos orgaos tecnicos do Governo leva 
a conclusoes intelramente diversas. 

Com efeito — e o que se apura de dados oficiais — em media, desde o termino 
da guerra, as remessas se tern mantido em torno de 40 milhoes de dolares anuais 
— o que representa apenas 4 milesimos da renda nacional. Em especial, no periodo 
em que se suprlmlram os controles as remessas cairam substancialmente, a ponto 
de, nos ultimos anos, os gastos de divisas para turismo, para atender aos passeios 
dos capitalistas caboclos, tcrem sido superiores as remessas de lucros como acen- 
tuou o nobre Senador Mem de Sa. 

Verlfica-se agora que, embora visando a disciplinar a remessa de lucros, a 
proposlgao aprovada na Camara nao consulta, pelos seus excesses, aos interesses 
da Nagao, que, como vimos, precisa acelerar o seu processo de desenvolvimento 
e nao ver estagnadas as suas forgas de expansao economica, no interesse do 
proprlo povo, cujo bem-estar nos cabe promover. 
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O projeto, sob o pretexto de regular remessas de lucros, e creditos de capitals 
estrangeiros, decreta, em verdade, pela via indireta de insuportavel regulamen- 
tapo, a morte de todo o capital estrangeiro no Pals. E, nesse proposlto, chega a 
minucias e preceitos de todo inaceitavel, que ja foram amplamente examinados 
no proprlo parlamento e, de modo impressionante, na imprensa de todo o Pals 
em manifestagao unanime. 

Sacrifica-se, assim, de modo irremediavel o esforgo de capitallzagao do Pais 
como instrumento do progresso economico e social. 

Dir-se-ia que se trata de projeto do antidessnvolvimento ou melhor do 
desenvolvlmento do pauperismo, como acentuou o ilustre Deputado Raymundo 
Padilha na sua Declaragao o'e voto perante a Comissao de Finangas. 

Alem disso, como demonstrou o Sr. Diretor da SUMOC, agrava-se alnda mais 
o desequilibrio da balanga de pagamentos. 

Tudo quanto cumpre promover no interesse do povo, o projeto por metodo 
curioso de sinats trocados, procuro aniquilar. Urge incrementar a produqao 
ampliar as fontes criadoras o'e riqueza, estimular a Instalagao de novas indus-' 
trias, incentivar a mecanizacao e o aperfeigoamento das atividades agricolas 
elevar o padrao de vida dos trabalhadores das cidades e dos campos, assegurar 
o pleno emprego e atraves de todas essas meoidas, criar de verdade — e nao por 
meio de slogans emocionais ou politicos — o ambiente de progresso economico 
capaz de permitir e de propiciar a realizagao de uma justa estrutura social 
na qual os pobres recebam mais, pcssuam mais e vivam melhor, em rltmo cres- 
cente de prosperidade e bem-estar. 

Ao inves disso, o projeto visa nao so a criar uma cortina de ferro para 
impedlr a vinda para o Pais de novos investid'ores estrangeiros, como alnda 
a afugentar os que ja estao integrados na economia brasileira. E o bloquelo 
do nosso desenvolvimento ou a teoria da estagnagao. 

Aspecto grave e fundamental, que a todos deve impressionar e o do cresci- 
mento, ar.o a ano, do mercado de trabalho, que precisa encontrar em novas ativi- 
dad'es produtivas e na expansao das que la exlstem, empregos capazes de absor- 
ve-Io por inteiro evitando-se assim o gravissimo fenomeno social do desemprego. 

Acentue-se que, ainda recentemente, o programa do Governo assinala, na 
parte primeira que ha 13 anos a taxa de crescimento do produto nacional bruto 
nao corresponde a taxa d'e crescimento demografico do povo brasileiro. Disso 
resulta que se deve esperar nos prdximos 10 anos desemprego em massa caso nao 
se interrompa o ritmo do desenvolvimento industrial do Pais, o que ocorrera, sem 
duvida, se o Senado nao introduzir alteragoes substanciais retificadoras dos 
excesses e equivocos consagrados no projeto que nao consulte aos reais e verda- 
deiros interesses, da Nagao brasileira como um todo e tambem de todos os seus 
filhos ricos ou pobres, grandes ou pequenos. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. IRINEU BORNHAUSEN — Com muito prazer. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Ougo, com a maior atengao, o brilhante discurso 
de V. Ex.a... 

O SR IRINEU BORNHAUSEN _ Muito obrigado 

O Sr. Heribaldo Vieira — ... e quero prestar um depoimento. Tenho ouvldo 
de vanos elementos da Frente Nacionalista — e mesmo das correntes de esquer- 
da mais avangada, na Camara dos Deputados — que o projeto, que v. Ex.a 

examina necessita de corregao pois, contem imperfelgoes graves e que o Senado 
nao deve absolutamente, se furtar de prestar esse servlgo a Nagao, corrlglndo o 
aludido projeto. 

O SR. IRINEU BORNHAUSEN — Muito obrigado. O aparte de V. Exa honra 
o meu discurso, nobre Senador Heribaldo Vieira. 
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O concslamento, a interrupQao ou o adiamento de novos grandes projetos 
de investimentos no Brosil — no setcr industrial — eis u:n fato novo que, nos 
ultimos dias, se patentcou. 

Disso e sinal evidente os fcnomenos observados nao so no mercad'o cambial 
como ainda nas Bolsas de Valores de todo o Pais. 

Recfuzem-se, desse modo, as possibilidades de trabalho para o operario brasi- 
leiro, aspecto que ninguem nesta Casa pode dcixar de profuno'amente considerar. 

Senhores Senadores: 
Em verdade, poucos foram os momentos, na historia desta Casa, em que tao 

grandes responsabilidades pesaram sobre ela. A Naqao esta em suspenso, aguar- 
dando o seu pronunciamento; para ela se voltam os desalentados, e tambem 
os que ainda creem no Brasil e na sua capacidade de enfrentar e veneer dificul- 
dades. Ha semanas que o Pais todo anseia por tranqiiilidao'e, clama por confianqa, 
para que Ihe seja possivel trabalhar porque so com trabalho se constroi a 
grandeza da Patria. 

O Senado da Republica, consciente de sua responsabilidade, com o pensa- 
mento no future do Pais, ha de contribuir com a sua ponderacao o seu saber, a 
sua fe no destino das nossas instltuicoes demccraticas. para que se restaure o 
cllma propicio ao trabalho criador e as iniciativas uteis, dentro de principios que 
conduzem a justiQa social e a melhoria de condiqoes de vida para tod'os. 

Senhor Presidente e Senhores Senadores, 

A opiniao pubsica brasileira, atraves de manifestaqoes inequivocas de todos 
os orgaos da imprensa e de todas as classes reprssentativas da produgao, em 
exame objetivo e realista, ja deu sinal eloquente cie que o interesse do Brasil 
esta vivamente ferldo pelo projeto, cujas demasias e excesses ela, opiniao publi- 
ca, repele e condena. 

Cabe, portanto, agora ao Senado, em obediencia ao sentimento nacional, 
promover exame profundo do projeto para torna-lo compativel com as reals 
necessidades do desenvolvimento economico do Brasil, tarefa fundamental na 
fase hlstbrica que vivemos. 

O Sr. Sergio Marinho — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. IR1NEU BORNHAUSEN — Com mui'.o prazer concedo aparte ao 
emlnente colega. 

O Sr. Sergio Marinho — Estou ouvindo atentamente o bem argumentad'o 
discurso com que V. Ex.a esta brindando o Senado da Republica, nesta hora. 
V. Ex.a versa na rcalidade, com os dado.s de que dispoe, uma das proposi?6es de 
maior alcance e significacao ja elaboradas no Parlamento brasileiro nestes ulti- 
mos tempos. Nao ha exagero em chamar essa proposicao de "suicida" ou "maso- 
quista" porque o que ela na realidade faz e ferir de morte o Brasil. V. Ex.a alude 
a pronunciamento das classes produtoras, pronunciamento que salvaguarda nao 
apenas os sens interesses mas tambem os dos seus colaboradores, isto e, daqueles 
que com o seu trabalho ajudam a construir o Brasil. E esses serao os maiores 
sacrlficados caso a proposiqao seja vitoriosa. Ao pronunciamento das classes 
produtoras peqo permissao a V. Ex.a para juntar o de um o'os homens mais 
argutos, de um dos homens mais ausentss de quaisquer atividades partidarias 
de um dos homens que tern mats responsabilidade. no Brasil, pela fundaqao da 
Soclologia que e Gllberto Frelre esta defendendo seus interesses quando ele se 
exprime dessa maneira a respeito da proporcao em causa. Ele acaba de chegar 
da Alemanha Ocldsntal, em entrevista perguntou-lhe o reporter: 

De acord'o com os atuais progresses da ciencia social e possivel ao 
cientista social prever que rumo esta tomando o Pais? 

Como V. Ex.a sabe e ninguem ignora Gilberto Freire e um dos mais com- 
pletos clenttstas socials de que dispomos, homem cujos trabalhos e cuja colabora- 
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Cao o astrangeiro constantemente esta requisitanto. Em resposta a pergunta do 
reporter ele declarou: 

"O cientista social tende a considerar as situagoes socials a longo 
prazo e nao nos seus aspectos apenas imediatos. Estes sao inquetantes, 
no caso braslleiro. fi evidente que atravessamos uma crise gravisslma de 
lideranga, que a subita substituigao do presidencialismo pelo parlamen- 
tarismo veio agravar. A recente votagao, pela Maioria da Camara d'os 
Deputados, de uma lei escandalosamente antibrasileira e favoravel ape- 
nas a alguns industrials que so enxergam seus intsresses, e a agitadores 
empenhados em urbanizar o Brasil, e exemplo expressive da crise a que 
me refiro." 

fi este o depoimento de Gilberto Amado que, pelo seu carater de absoluta 
insuspeigao, pego a V. Ex.a que inclua no grande discurso que esta pronunciando. 

O SR. IRINEU BORNHAUSEN — Agrad'ego o aparte de V. Ex.a, valiosa con- 
'.libuigao que, com multo prazer, incluo no meu discurso. 

O projeto como se acha nao pode prevalecer, porquanto gera a estagnagao, 
afugentando forgas crlad'oras de trabalho e, assim aprofundando o subdesen- 
volvimento de que cumpre nos libertemos em ritmo acelerado na area da nossa 
agricultura e da nossa industria. 

O Sr. Joaquim Parente — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. IRINEU BORNHAUSEN — Com muito prazer. 
O Sr. Joaquim Parente — V. Ex.a esta pronunciando discurso de grande opor- 

tunidade, nao so para esta Casa mas para toda a Nagao. Como bem disse o nobre 
Senador Heribaldo Vielra, grande numero de Deputados reconhece a necessidade, 
de, no Senado, oferecermos ao projeto as emendas que se tornam neoessarias. 
Estou certo, assim, de que nossa colaboragao sera bem recebida pela Camara 
dos Deputacfos e aceltas as emendas que visem a aperfelgoar projetos de tanta 
importancia para a Nagao. Congratulo-me com V. Ex.a pelo brllhante discurso 
que esta proferlndo neste momento, trazendo-nos valiosos subsidies para quando 
discutirmcs a materia. 

O SR. IRINEU BORNHAUSEN — Agradego a V. Ex.a, nobre Senador Joaquim 
Farente, a valiosa colaboragao que tambem presta ao meu discurso. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. IRINEU BORNHAUSEN — Com muita honra. 
O Sr. Lima Teixeira — E a primeira vez que intervenho neste assunto. Se- 

gundo me parece, o bom senso esta indicando que devemos procurar o meio- 
termo, nem tanto ao mar nem tanto a terra. O projeto, escoimado os excessos, 
deve ser aprovado. O que nao e possivel e anularem-se de uma vez todas as 
iniciativas que pretendem llmitar a remessa de lucros para o estrangeiro. 

O SR. IRINEU BORNHAUSEN — E a tese que estou defendend'o. Devemos 
escoima-lo dos equivocos e excessos. 

O Sr. Lima Teixeira — Entao nao devemos estar na tribuna a malsinar o 
projeto em sua Integra. Nao! Tambem nao devemos impedir que o capital es- 
trangeiro traga ao Pais o desenvolvimento de que o Brasil necessita. For isso 
mesmo, o papel do Senado e escoimar a proposigao desses excessos. Mas chegar- 
se ao ponto de, como querem alguns, por por terra tudo quanto ja foi felto, sera 
um erro dos mals graves! Peco a V. Ex.a que me perdoe haver interrompido 
seu brilhante discurso. 

O SR. IRINEU BORNHAUSEN — Muito obrigado. Fico sobremodo honrado 
com o aparte de V. Ex.a 

O Sr. Lima Teixeira — A honra e reciproca, nobre colega. 
O SR IRINEU BORNHAUSEN — Obrigado a V. Ex a 

E, assim, dever desta Casa emenda-lo, reestrutura-lo, apsrfeigoa-lo, cm 
obediencia aos mais genuinos interesses do Pais. 
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Falo com o pensamento exclusivo no Brasil, que quer o capital estrangeiro 
para dele servir-se — e nao para servi-lo — e para com ele crescer e prosperar. 

Se o Senado nao lograr a seguranga de que emendas sabias serao, afinal, 
indubitavelmente aceitas pela Camara, entao, repito, com o pensamento na 
Patrla brasileira, so nos restara a altemativa de sua rejeigao total. 

Tenho dito. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador e cumprimcntado.) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esgotada a bora do Expediente. 
Sobre a mesa a redaQao final que vai ser lida pelo Sr. l.0-Secretario. 

li lida a seguinte: 

PARECER N.0 866, DE 1961 
Rcda^ao Final do Projeto de Lei da Camara n." 146, de 1961 <n.0 

174-C, de 1959, na Camara). 
Rclator: Mcnczcs Pimentel 
A Comissao apresenta a reda^ao final do Projeto de Lei da Camara n.0 146, 

de 1961 (n. 174-C/59, na Camara), que altera o Quadro da Secretaria do Tribunal 
Superior Eleitoral e da outras providencias. 

Sala das Comissoes, 13 de dezembro de 1961. — Ary Vianna, Prcsidente — 
Menczes Pimentel, Relator — Caiado de Castro. 

ANEXO AO PROJETO N.0 866, DE 1961 
Reda^ao Final do Projeto de Lei da Camara n.0 146/61 (n.0 174-C, 

de 1959, na Camara), que altera o Quadro da Secretaria do Tribunal 
Superior Eleitoral e da outras providencias. 

(N.0 174-C, na Camara) 
Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral e da 

outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1." — O Quadro de Funcionarios da Secretaria do Tribunal Superior 
Eleitoral, compreendendo cargos isolados e de carreira e fun^oes gratificadas, 
fica reorganizado de conformidade com a presente lei e passa a ter a estrutura, 
o escalonamento, a nomenclatura, o numero de cargos e classes, os niveis de 
vencimentos c os simbolos dos cargos em comissao e das fungoes gratificadas 
constantes da tabela anexa, ressalvadas, cam relaqao aos atuais servidores, as 
situagoes ja constituidas. 

Art. 2.° — Fica criad'a a carreira de Auxiliar de Limpaza, com a estrutura 
e o escalonamento da tabela que acompanha a presente lei. 

Art. 3." — Os cargos de Auxiliar de Portaria, constantes da tabela anexa, 
serao exercidos pelos ocupantes dos cargos isolados de provimento efetivo, de 
Auxiliar de Portaria, Continuo, Servente, Guarda Eleitoral e Ascensorista, cons- 
tantes de tabela anexa a Lei n.0 3 .480, de 5 de dezembro de 1958. 

g l.o — Os ocupantes da classe final de carreira de Auxiliar de Limpeza 
terao acesso, metade por merecimento e metade por antiguidade, ao cargo de 
Auxiliar de Portaria. 

c 2.0   Sao extintos, a medida que forem vagando. 5 tcinco) cargos de 
Ajudante de Chefe de P'ortaria e 20 (vinte) de Auxiliar de Portaria. 

g 3.0   preenchldos 17 (dezessete) cargos da carreira de Auxiliar de Lim- 
peza, os demals so o poderao ser a medida que forem vagando os cargos men- 
cionados no paragrafo anterior. 



- 482 - 

Art. 4.° — No primeiro provimento dos cargos ora criados observar-so-ao as 
seguintes norm as: 

1.°) o primeiro provimento dos cargos isolados sera feito com o aproveita- 
mento dos funcionarios que vem exercendo as funqoes correspondentes; 

2.°) o preenchimento das vagas, nas classes intermadiarias das carreiras do 
que trata a presente lei sera feito por promoqao; 

3.°) terao prioridade, no provimento das vagas da classe inicial da carreira 
de Ofcial ou Auxiliar udiciario. os funcionarios requisitados ha mais de 2 (dois) 
anos, desde que sejam efetivos e hajam ingrassado na carreira a que pcrtencem 
mediante concurso de provas; 

4.°) serao aproveitados, como Auxiliar de Portaria, os extranumerarios men- 
salistas ainda existentes. 

Paragrafo unico — As vagas de extranumerarios decorrentes do aproveita- 
mento de seus ocupantes como Auxiliar de Portaria nao serao preenchldos (Loi 
n.0 1.814, de 14 de fevereiro d'e 1958, art. 8.°). 

Art. 5.° — Sao extintos, na Carreira de Taquigrafo, os seguintes cargos: 
1 (um) de Taquigrafo Revisor, cujo ocupante passara a exercer o cargo de Di- 
retor de Service de Taquigrafia; e, a medida que forem vagando, 1 (um) da 
classe PJ-4 e 2 (dois) PJ-5. 

Paragrafo linico — O preenchimento dos cargos da classe PJ-8 ser4 feito 
a proporcao que forem vagando os cargos das classes PJ-4 e PJ-5. 

Art. 6.° — Sao extintos, a medida que forem vagando, os seguintes cargos: 
Secretario-Geral da Presidencia, Auditor Fiscal, Assessor Administrativo, Reda- 
tor Principal, 3 (tres) Redator, Bibliotecario-Auxiliar, Zelador, Contador, Arqui- 
vista, Arquivista-Auxlliar, Almoxarife-Auxlllar, Protocollsta, Protocollsta-Auxi- 
liar e Eletriclsta-Auxlliar. 

Art. 7.° — As atribuicoes dos cargos enumerados na tabela anexa serao defl- 
nidas no Regimento Intemo ou em Instrucdes balxadas pelo Tribunal Supe- 
rior Eleitoral. 

Art. 8.° — Estende-se aos funcionarios da Secretaria do Tribunal Superior 
Eleitoral, a partir da vigencia desta lei, o disposto no art. 1.° da Lei n.0 264, de 
25 de fevereiro de 1948, com as alteragoes constantes do art. 7.° da Lei n.0 3.890, 
de 1.° de abril de 1961. 

Art. 9.° — Os funcionarios do Quadro da Secretaria do Tribunal Superior 
Eleitoral, ora a dlsposlQao de outros orgaos, no Estado da Guanabara, que, ate 
30 ftrinta) dias apds a vigencia desta lei, nao requererem a sua transferencia 
nara Brasilia, passarao a integrar, automaticamente, o Quadro Suplementar do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Guanabara. 

Art. 10 — O pagamento do vencimento, gratificaqao adicional por tempo de 
service e salario-familia dos funcionarios que passarem a Integrar o Quadro 
Suplementar, correra por conta das dotaqoes proprlas atualmente atribuidas ao 
Tribunal Superior Eleitoral e que serao destacadas para o Tribunal Eleitoral da 
Guanabara. 

§ 1.° — Aos integrantes do Quadro Suplementar nao serao pagas diarias ou 
qualquer outra vantagem especial atribuida aos domais funciondrios do Tribunal 
Superior Eleitoral pelo exercicio em Brasilia. 

8 2.° — Nas propostas orcamentarias elaboradas pelo Tribunal Superior Elei- 
toral. a partir da vigencia desta lei, serao previstas as despesas a serem efetuadas 
pelo Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara com o Quadro Suplementar. 

§ 3.° — Os cargos correspondentes aos funcionarios que passarem a integrar 
o Quadro Suplementar nao poderao ser preenchldos pelo Tribunal Superior Elei- 
toral, enquanto estiverem em atividade os atuais ocupantes. 
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Art. 11 — Os funcionarios de que trata o artigo anterior, enquanto integra- 
rem o Qnadro Suplementar, nao terao direito a promocoes e so farao jus aos 
aumentos de vencimentos da ordem geral, alem dos acrescimos na gratificaQao por 
tempo de scrvico. 

Art. 12 — Cabera ao Tribunal Superior Eleitoral preencher as vagas que 
ocorrerem no Quadro Suplementar, depois de observadas as exigencias legais 
relativas a promoQoes porventura cabiveis. 

Paragrafo linico — O funcionario nomeado tera exercicio, obrigatoriamente, 
em Brasilia. 

Art. 13 — O funcionario do Quadro Suplementar podera, a qualquer tempo, 
requerer sua transferencia para Brasilia, com a conseqiiente volta ao Quadro 
do Tribunal Superior Eleitoral. 

8 1.° — Verificada a hipotese prevista neste artigo o funcionario nao tera 
direito a reclamar o pagamento a'e quaisquer vantagens que tsnha deixado de 
perceber por motivo de pertencer ao Quadro Suplementar, nem pedir revisao 
de tempo do servigo para efeito de promogao. 

8 2.° — O funcionario que voltar para o Quadro do Tribunal Superior Elei- 
toral passara a ter exercicio obrigatbrio em Brasilia, nao podendo ser novamente 
reincluido no Quadro Suplementar ou colocado, sob qualquer pretexto, a dispo- 
sigao de orgao sediado fora do Distrito Federal. 

8 3.° — Enquanto nao for extinto o Quadro Suplementar sera apllcado o 
disposto neste artigo, no § 1.° do art. 1.°, e nos arts. 11 e 13, a todos os funcio- 
narios do Tribunal Superior Eleitoral que estejam, ou forem colocados, a dispo- 
sigao de qualquer orgao cediado fora do Distrito Federal. 

8 4.° — Os funcionarios nomeados para o Quadro da Secretaria em virtude 
desta lei servirao em Brasilia, obrigatoriamente, pelo menos durante 2 (dois) 
anos, a eles se aplicando, apos o decurso desse prazo, o disposto no artigo 
anterior. 

Art. 14 — Cabera ao Presidente do Tribunal determlnar a apostila dos titu- 
los dos atuais funcionarios, ante a situagao decorrente desta lei. 

Art. 15 — Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciario 
— Justiga Eleitoral — Tribunal Superior Eleitoral, o credito especial de 
Cr$ 18.000.000,00 (dezoito milhoes de cruzeiros) para atend'er, no corrente exer- 
cicio, as despesas rcsultantes da prcsente lei. 

Art. 16 — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
Quadro do Pessoal da Secretaria 

Niimero 
dc Cargos 

Simbolo 
ou 

I — Cargo em Comissao 

1 Diretor-Geral PJ 

II — Cargos isolados de provimento efetivo 

1 Secretario-Geral da Presidencia (*)   PJ 

2 Diretor de Dlvisao 
1 Auditor Fiscal (*) 
8 Diretor de Servigo 

PJ- 0 
PJ- 0 
PJ- 1 
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Niimero Simbolo 
de Cargos ou 

1 Diretor do Servigo de Taquigrafia   PJ- 1 
1 Medico     PJ- 3 
1 Assessor Administrativo (*)   PJ- 1 
1 Redator Principal (*)   PJ- 2 
5 Redator (**)   PJ- 4 
1 Bibliotecario    PJ- 4 
1 Bibliotecario-Auxiliar (*)   PJ- 6 
1 Zelador (*)   PJ- 4 
1 Contador (*)   PJ- 4 
1 Almoxarife-Auxiliar (•)    PJ- 6 
1 Protocolista (*)   PJ- 4 
1 Protocolista-Auxiliar (*)   PJ- 6 
1 Chefe de Portaria   PJ- 4 
5 Ajudante de Chefe de Portaria (*)   PJ- 6 
1 Eletriclsta    PJ- 6 
1 Eletricista-Auxiliar (*)   PJ-10 
4 Motorista   PJ- 8 
1 Mecanioo   PJ- 7 
1 Marceneiro   PJ- 9 

20 Auxiliar de Portaria (****)   PJ- 7 
13 Auxiliar de Portaria   PJ- 9 

III — Cargos de Carreira 
6 Oficial Judiciario    PJ- 3 
1 Arquivista (*)   PJ- 4 
1 Almoxarife   PJ- 4 
1 Arquivista-Auxiliar (*)   PJ- 6 
8 Oficial Judiciario   PJ- 4 

10 Oficial Judiciario   PJ- 5 
14 Oficial Judiciario   PJ- 6 
18 Oficial Judiciario    PJ- 7 

G Auxiliar-Judiciario   PJ- 8 
9 Auxiliar-Judiciario    PJ- 9 
2 Taquigrafo (♦)   PJ- 5 
4 Taquigrafo (•♦)   pj- 6 
4 Taquigrafo (•*»>   PJ- 4 

18 Auxiliar de Limpeza   PJ-12 
24 Auxiliar de Limpeza   PJ-13 

IV — Fungao Gratiflcada 
1 Auxiliar de Gabinete do Presidente (****•)   1-F 

(•) — Extinto quando vagar 
(**) — Extinto os 3 (tres) primeiros cargos que se vagarem 

(***) — Extinto o prlmeiro cargo que vagar 
(*'**) — Extintos os 20 (vinte) primeiros cargos que se vagarem 

(•«•••) — Somente podera ser preenchida apds a extingao do cargo de Secreta- 
rio-Geral da Presidencia. — 
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Projeto publicado no "Diario do Congresso Nacional", de 9 de novembro 
de 1961. 

O SR. PRESIDENTE (Cunra Mello) — For tratar-se da materla em regime 
de urgencia, passa-se a sua imediata discussao. 

Em discussao a redagao final que acaba de ser lida. (Pausa.) 
Nenhum Senhor Senador desejando usar da palavra, encerro a discussao. 
Em votaqao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

O projeto vai a sanqao. 
Sobre a mesa comunicagao que sera lida pelo Sr. l.0-Secretario, 

E lida a seguinte 

COMUNICAQAO 

Exmo. Sr. Presidente da Comissao Diretora. 
Comunico a V. Ex.11, para efeitos regimentals, que estoir credenciado pelo 

Movlmento Trabalhista Renovador, de que sou unico representante nesta Casa, 
para lider do mesmo no Senado. 

Brasilia, 13 de dezcmbro de 1961. — Paulo Fender. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A Mesa fica inteirada. 
Sobre a mesa projeto de resolugao que vai ser lido pelo Senhor l.0-Secretario. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLU^AO N." 72. DE 1961 
Altera em parte o Anexo a que se refere o art. 8.° da Resolu^ao n.0 6, 

de 1960. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.° — O Anexo a que se refere o art. 8.° da Resolugao n.0 6, de 1960, 

e alterado em parte, passando a vigorar com a modlflca?ao constante da seguinte 
estrutura: 

ISOLADOS 

1. Oflcial Arquivologista — PL-3. 

2. Oficial Arquivologista — PL-4 — 2 vagos. 
Art. 2.° Revogam-se as disposiqdes em contrfirlo. 

Justifica^ao 

O presente projeto visa a criar 1 cargo de Oficial Arquivologista e alterar o 
padrao desses cargos de PL-6 para PL-4. Tais medldas estao recomendadas pela 
llderanpa desta Casa, atendendo as necessldades do servico. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Moura Andrade — Cunha Mello 
  Gilberto Marinho — Novaes Filho — Guido Mondin. 

(As Comissoes de Constituiguo e JustiQa. e de Finangas.) 
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O SR. PRESI DEN TE (Cunha Mello) — O Expediente vai a publicacao. 

Passa-se a 
ORDEM DO DIA 

Item 1 

Votagao, em discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 65, de 
1961 (n.0 3.600, de 1957, na Casa de origem) que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministerio da Saiide, o credito especial de Cr$ 4.000.000,00, 
para prosseguimento das obras do Hospital Mato-grossense do Penfigo, 
com sede em Campo Grande, Estado de Mato Grosso (em regime de ur- 
gencia, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude 
do Requerimento n,0 ..., de 1961, do Senhor Scnador Filinto Midler e 
outros Senhores Senadores, aprovado na sessao extraordindria de 6 do 
mes em curso), tendo Pareceres favoraveis (nps 550 e 551, de 1961), das 
Comissoes de Saiide Piiblica e de Finangas e dependendo de pronuncia- 
mento da Comissao de Constituigao e Justiga sobre o projeto e a emenda 
de Plenario e das outras Comissoes sobre a emenda. 

Sobre a mesa os pareceres das Comissoes sobre o projeto e a emenda, que vao 
ser lidos pelo Senhor IP-Secretario. 

Sao lidos os seguintes 

PARECERES N.os 857, 868 e 850, DE 1961 

NP 867, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 
Camara nP 65, de 1961 (nP 3.600-B/57, na Camara), que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Saiide, o credito especial 
de CrS 4.000.000,00 (quatro milhoes de cruzeiros), para prosseguimento 
das obras do Hospital Mato-grossense de Penfigo, com sede em Campo 
Grande, Estado de Mato Grosso. 

Relator: Sr. Aloisio de Carvalho 

A Comissao de Constituigao e Justiga vem o Projeto nP 65/61 para d'ar parecer 
sobre emenda que Ihe foi apresentada em plenario. 

O Projeto manda auxiliar com Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhoes de cruzel- 
rosj o Hospital Mato-grossense de Penfigo com sede cm Campo Grande, Estado 
de Mato Grosso, autorizando o Poder Executivo a abrir o necessarlo credito espe- 
cial, pelo Ministerio da Saiide. 

A emenda inclui na proposicao com igual auxilio o Hospital de Penfigo de 
Uberaba, Minas Gerais, aumentando, conseqiientemente, para Cr$ 8.000.000,00 
(oito milhoes de cruzeiros) o credito a ser aberto. Porque o projeto se reportasse 
a uma so entidade beneficiaria, impondo-lhe a obrigagao de prestagao de contas 
do auxilio recebido dentro de dois anos apos a data do respectivo pagamento, 
ainda a emenda corrige o texto, para que fique pluralizada a indicagao. 

Nada ha a opor as alteragoes propostas, do ponto de vista juridlco-consti- 
tucional. 

Sala das Comissoes, em 20 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presldente 
— Aloysio de Carvalho, Relator — Lourival Fontes — Ileribaldo Vieira — Vivaldo 
Lima — Nogueira da Gama — Milton Campos. 
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N." 868, de 1961 

Da Comissao dc Saiide Piiblica sobre o Projeto de Lei da Camara 
n.0 65, de 1961 (n." 3.600-B-57 na Camara), que autoriza a abertura, 
pelo Poder Exccutivo, do credito especial de Cr$ 4 000 000,00 (quatro mi- 
Ihoes de cruzeiros), para prosseguimento das obras do Hospital Mato-gros- 
sense do Penfigo, Campo Grande, Estado de Mato Grosso. 

Relator: Sr. Fernandes Tavora 

1. O presente projeto de lei, de autoria do nobre Deputado Castro Pinto, 
autoriza o Poder Executivo a abrir, atraves do Ministerio da Saude, o credito 
especial de Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhoes de cruzeiros), destinado a auxiliar 
o pro&seguimento d'as obras do Hospital Mato-grossense do Penfigo, situado em 
Campo Grande, Estado de Mato Grosso. 

2. Esta Comissao ja examinou, anteriormente, o merito da materia, tendo 
opinado pela sua aprovaQao. 

Submetido o projeto a discussao do plenario desta Casa, foi objeto de emenda, 
razao pela qual retornou ao estudo das Comissoes. 

3. A emenda apresentada visa a ccnceder igual amparo ao Hospital do Pen- 
figo de Uberaba, Estado de Minas Gerais, para ampliagao de suas instalacdes, 
um vez que o referido Hospital vem exercendo, com grandes dificuldades, a 
mesma missao do Hospital Mato-grossense do Penfigo a ser merecedor, tambem, 
de amparo estatal. 

Nestc sentido, amplia o credito especial para CrS 8.000.000,00 (oito milhoes 
de cruzeiros) e corrige a redacao do texto do projeto de maneira a abranger os 
dois Hospitals. 

4. Do ponto de vista da Comissao de Saude Publica, nada mais certo, justo 
e humano que se destine o maximo de auxilio possivel para o combate ao pen- 
figo, conhecido, popularmente, sob o nome de "Fogo Selvagem" e que, conforme 
ja anteriormente afirmamos, e uma terrivel molestia, de tratamento dificilimo. 

5. Em face do exposto e tendo em vista o alto fim colimado, do ponto 
de vista da Comissao de Saude Publica opinamos pela aprova?ao da emenda 
apresentada em plenario. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Reginaido Fernandes, Pre- 
sidents — Fernandes Tiivora, Relator. 

N." 869, de 1961 

Da Comissao de Finan<;as, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 65, 
de 1961 (n.0 3.600-B, de 1957, na Camara), que autoriza a abertura pelo 
Poder Exccutivo, do credito especial de Cr$ 4 000 000,00 (quatro milbbes 
de cruzeiros), para prosseguimento das obras do Hospital Mato-grossense 
do Penfigo de Campo Grande, Estado de Mato Grosso. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 

A vista de ter recebido emenda em plenario, volta ao estudo desta Comissao 
o Projeto de Lei da Camara n.0 65, de 1961, que autoriza a abertura, pelo Poder 
Executivo, do credito especial de CrS 4.000.000,00 para prosseguimento das obras 
do Hospital Mato-grossense do Penfigo, Campo Grand'e, Estado de Mato Grosso. 

A emenda aumentou para CrS 8.000.000,00 o credito especial previsto no art. 
2° do projeto para o flm de atender, tambem. as necessidades do Hospital de 
Penfigo de Uberaba, no Estado de Minas Gerais. 
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Como se observa, a emenda se justifica plenamente eis que atende as finali- 
dades do projeto, ou seja o combats a molestia do penfigo. 

Nestas condiQoes, opinamos, tambem pela aprovagao da emenda de Plemirio. 
Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 

— Fausto Cabral, Relator — Joaquim Parente — Ary Vianna — Fernandes Tavo- 
ra — Barros de Carvalho — Lobao da Silveira — Eugenio Barros — Irineu 
Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao o Projeto e a Emenda. 
(Pausa.) 

Nao havendo quern pe^a a palavra. declaro encerrada a discussao. 
Em votagao o Projeto, sem prejuizo da Emenda. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto, queiram permanccer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 
Em votagao a Emenda. 

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanscer sentados. 
(Pausa.) 

Esta aprovado. 
O Projeto val a Comissao de Redagao. 

fi o seguinte o projeto aprovado; 

PROJETO DE LEI DA CA.MAKA N." 65, DE 1961 

Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da Saiidc, o 
credito especial de Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhocs de cruzeisos), para 
prosseguimento das obras do Hospital Mato-grossense do Penfigo, com 
sede em Campo Grande, Estado de Mato Grosso. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — fi concedido o auxiiio de CrS 4.000.000,00 (quatro milhoes de cru- 
zeiros) ao Hospital Mato-grossense do Penfigo, com sede em Campo Grande, Esta- 
do de Mato Grosso, para prosseguimento da construgao do seu novo predlo. 

Art. 2.° — Para atender ao disposto no artlgo anterior, fica o Poder Exe- 
cutive autorizado a abrir o credio especial de CrS 4.000.000,00 (quatro milhoes 
de cruzeiros) pelo Ministerio da Saiide. 

Art. 3.° — A entidade beneficiaria prestara contas do auxiiio rcccbido dentro 
de dois anos apos a data do rerpsctivo pagamento. 

Art. 4.° — Esta lei entrara em vigor na data de suu publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

Item 2 

Discussao linica do Projeto de Resolugao n.0 68, da 1961, que altera 
o Regimento Interno do Senado Federal (em regime de urgencia, nos 
termos do art. 330, letra "c", do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento n.0 537, de 1961, do Sr. Senador Daniel Krieger, como 
Lider da UDN, aprovado na sessao extraordinaria de 6 do mes em curso), 
dependendo de pronunciamento da Comissao de Constituigao e Justiga. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O Sr. l.0-Secretario, procedera a lei- 
tura do Parecer da Comissao de Constituigao e Justiga. 

E lido o seguinte: 
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PARECER N.0 870. DE 1961 
Da Comissao de Constitui^ao e Justi?a sobre o Projeto de Resolu?ao 

n.0 68, de 1961, que altcra o Rcgimento Intcrno do Senado. 
Relator: Senador Ileribaldo Vieira. 
O fato de, em 1960, haver o Congresso passado a funcionar em Brasilia, 

para onde se transferiu a Capital da Republica. bastaria para mostrar a neces- 
sidade de alterar-se o Regimento Interno do Senado. que data de 1959. 

£ que as circunstancias que envolvem o funcionamento do Parlamento na 
nova metropole criaram condicoes tais de trabalho que aquele diploma legal, 
em diversos pontos, passou a nao satisfazer mais as solicitacoes legislativas, nesta 
Casa. 

Mais do que isso, porem, e mesmo sem levar em conta outras modifica- 
Qoes cuja necessidade a cxperiencia indicara, a instltui?ao, no pals, do regime 
parlamentarista veio tornar imperativa a revisao do Regimento. 

Efetivamente, nao poderiam deixar de incidir na maneira de agir do Con- 
gresso, e portanto do Senado, encontrando na nossa lei interna as correspon- 
dentes normas reguladoras, as inovapoes politicas do sistema parlamentar, tais 
como a supressao do cargo de Vice-Presidente da Republica, em cujas atribui- 
qocs se incluia a de presidir o Senado: a competencia do Senado para indicar 
o Presidente do Conselho de Ministros, quando a Camara dos Deputados tenha 
recusado, por tres vezes, os nomes propostos pelo Presidente da Republica; a 
facuWade dada ao Senado de se opor a composiQao do Conselho aprovada pela 
Camara; a transferencia para o Presidente do Conselho, de prerrogativas ate 
entao psrtencentcs ao Presidente da Republica e o direito assegurado ao Presi- 
dente do Conselho, aos Ministros e aos Subsecretarios de Estado de participa- 
rem das discussocs em qualquer dos ramos do Congresso Nacional. 

0 prescnte projeto, elaborado por uma Comissao Especial, visa a atender 
as exigencias disso dccorrentes, buscando fazer com que o Regimento Interno a 
elas responda de maneira efetlva e eficaz. 

A Comissao aproveitou-se do ensejo para proceder a uma revisao integral 
do Regimento, procurando, alem do adequa-lo a nova estrutura politica do pais, 
corrigi-lo em suas falhas e completa-lo em suas omissoes. 

1 — O Projeto da nova redaqao a diversos artigos, ao mesmo tempo faz 
acresclmos a muitos outros, sempre obediente aquele proposito acima apontado, 
de situar o Regimento em concordancia com as reais necessidades de trabalho 
do Plenario e das Comissoes Tecnicas. 

Ill — Esta Comissao examinou, artigo por artigo, a proposi?ao em debate, 
bem como as razdes em qve se baseou a Comissao Especial para propor as 
numerosas modiflcagoes apresentadas e dessa analise atenta concluiu pela exce- 
lencla e oportunidade do trabalho. 

Estamos certos, de que muitas dificuldades e controversias surgidas no estu- 
do e votacao de projetos e do outras medldas e atos legislatives serao superadas, 
com a aprovaqao das alteragoos surgidas no Regimento. com real proveito para 
os trabalhos da Casa e maior prestigio do Senado. 

Isto posto, e como o projeto jamais fugiu as normas constitucionais e juri- 
dicas relatlvas ao assunto, opinamos por sua aprovaQao. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Herivaldo Vieira, Relator — Lima Teixeira — Ary Vianna — Mem de Sa — Bar- 
ros Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mcllo) — Foram enviadas a Mesa duas Emendas 
que serao lldas pelo Sr. l.0-Secretario. 
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Sao lidas e apoiadas as seguintes: 

EMENDA N.0 1 

Ao art. 46: 
Substitua-se a redacao do art. 46 pelo seguinte: 
Art. 46 — A Mesa se compoe de um Presidente, dois Vice-Presidentes, qua- 

tro Secretaries e dois Suplentes de Secretaries. 

Justificacao 
A composigao aqui proposta para a Mesa do Senado, parece atender com 

malor propriedade as necessidades dos trabalhos parlamentares, alem de se en- 
quadrar mais perfeitaments ao padrao geralmente encontrado em assembieias a 
convengoes de qualquer especie. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Vivaldo Lima. 

EMENDA N.0 2 
Ao art. 95: 
Acrescente-se: 
e) opinar sobre as atividades da Cruz Vermelha brasileira; 
f) opinar sobre questoes de fronteiras e limites da Republlca; 
g) integrar, por um dos seus membros, todas as delegagoes enviadas pelo 

Senado ao estrangeiro, para Conferencias, Congresses ou acontecimentos conge- 
neres; 

h) opinar sobre os assuntos submetidos ao Senado referentes a Organizagao 
das Nagoes Unidas e a entidades internacionais economicas e financelras. 

Justificagao 

A projegao que vem tendo em todo o mundo, a atividade dos organismos 
de ambito intemacional, fez com que a Comissao de Relagoes Exterlores do 
Senado assuma importancia crescente entre os orgaos tecnicos desta Casa do 
Congresso. A finalidade da presente emenda e justamente ampliar as atribui- 
goes capazes de permitir a sua maior atividade especifica no cenario dos traba- 
lhos parlamentares. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Vivaldo Lima. 
O SR. PRESIDENTE (Cunra Mello) — Em discussao o Projeto e as Emendas. 

(Pausa.) 
_ 

Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 

O Projeto volta as Comissoes competentes, para se pronunciarcm sobre as 
emendas. 

Item 3 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 114, de 1961 (n.0 

2.295, de 1957, na Casa de origem) que concede subvengao anual as 
Universidades equiparadas, mantidas por instituigoes de carater privado 
(em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra "c", do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento n,® 536, de 1961, do Sr. Senador 
Daniel Krieger, como Lider da UDN, aprovado na sessao extraordinaria 
de 6 do mes em curso), dependendo de pronunciamento das Comissoes 
de Constitulgao e Justiga, de Educagao e Cultura e de Finangas. (Pausa.) 

A Mesa encaminha Oficio de Retificagao que vai ser lido pelo Senhor 1.°- 
Secretario. 

I 
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fi lido o segulnte: 
Brasilia, em 12 de dezembro de 1961. 
Encaminhamento de retificagao. 
Projeto n.0 2.295-C, de 1957. 

Sr. Sccretario: 
Tenho a honra de enviar a Vossa Excelcncia, a retificagao solicitada pelo 

Senado Federal, ao autografo do Projeto n.0 2 295-C, de 1957, no qual por equi- 
voco consta no art. 1.° a expressao "anual". 

Cumpre-me na oportunidade em que encaminho o novo oficio, esclarecer a 
V. Ex.a, que a manifestagao do Plenario da Cavnara dos Deputados, aprovando 
a emenda da Comissao do Educacao, foi no sontido de eliminar a citada expres- 
sao. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelencia os protestos de minha 
elevada estima e consideragao. — Jose Bonifacio, l.0-Secretario. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello). — O Sr. l.0-Secretario procedera a lei- 
tura dos Pareceres emitidos pelas Comissoes de Constituigao e Justiga, Educagao 
e Cultura e Pinangas, sobre essa retificagao. 

Sao lidos os seguintes: 

PARECERES M.os 871, 872 E 873, DE 1961 
N.0 871, de 1961 

Da Comissao dc Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n." 114, dc 1961 (n.0 2.295-C, de 1957), que concede subvengao 
anual as Univcrsidades equiparadas, mantidas por instituigoes de cara- 
ter privado. 

Rclator: Sr. Ruy Carneiro 
A vista de ter sido cumprida diligencia requerida por esta Comissao, volta 

ao nosso estudo o Projeto de Lei da Camara n.0 114, de 1961, que concede sub- 
vengao anual as Universidades equiparadas mantidas por instituigoes de carater 
privado. 

A diligencia tinha por objeto obter esclarecimentos da Camara dos Depu- 
tados, sobre a permancncia ou nao da expressao "anual", constante do art. 1.° 
do projeto, verificando-se que, conforme atestavn os avulsos anexos, tal palavra 
tenha sido excluida da proposlgao, atraves de emenda aprovada pelo plenario 
da outra Casa do Congresso. 

De fato, o oficio que ora chega ao nosso conhecimento atesta o equivoco 
por nos assinalado, recomendando a exclusao da palavra "anual" existente no 
art. 1.° do projeto. 

Assim, positivando o equivoco constante do autografo da Camara dos Depu- 
tados, opinamos pela aprovagao do projeto, com a exclusao da palavra "anual" 
inscrita no art. 1.° do projeto, chamando, ao mesmo tempo, a atengao da Comissao 
de Redagao sobre a ementa do mesmo. 

Sala das Comissoes, 13 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Ruy Carneiro, Relator — Lourival Fontes — Milton Campos — Rui Palmeira — 
Mem de Sa. 

N" 872, de 1961 
Da Comissao de Educagao e Cultura, sobre o Projeto de Lei da Cama- 

ra n.0 114, de 1961 (n.0 2.295-C/57, na Camara), que concede subvengao 
anual as Univcrsidades equiparadas, mantidas por instituigoes de carater 
privado. 

Relator: Sr. Menczcs Pimentel 
O projeto em aprego dispoe em seu art. 1.° que, a cada uma das Universidades 

equiparadas, mantidas por instituigoes de carater privado, atualmente existentes 
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no Pais, fica concedida a subvengao de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhoes de cru- 
zeiros). 

De acordo, ainda, com este dispositivo o art. 2.° determina quo o Poder 
Executive fica autorizado a abrir, pelo Ministerio da Educagao e Cultura — 
Diretoria do Ensino Superior — o credito especial de CrS 70.000.000,00 (setenta 
milhoes de cruzeiros), destinado ao pagamento, no exercicio financeiro em curso, 
da subvengao mencionada no art. 1.°, a sete universidades que o projeto enu- 
mera. 

Em seu art. 3.°, a proposigao estabelece que a subvenqao citada devera ser 
concedida para aplicapao em aquisipoes, construpoes, instalapoes e manutenpao 
dos estabelecimentos, cursos e servipos, nao prejudicando a perceppao de quais- 
quer outras subvenpoes que vierem a ser concedidas pelos poderes piiblicos a 
estabelecimentos de ensino integrantes das universidades contempladas. 

Do ponto de vista da competencia especifica desta Comissao, o projeto so 
pode merecer apoio, em face das suas finalidades de difusao e estimulo ao ensino 
de grau superior, o qual deve continuar a merecer dos poderes publicos todo o 
amparo e assistencia. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovapao do projeto, com a identificapao 
formulada pela Camara dos Deputados. 

Sala das Comissoes, em 13 de dezembro de 1961. — Menezes Pimentcl, Presi- 
dente e Relator — Arlindo Rodrigues — Saulo Ramos — Jarbas Maranhao. 

N.0 873, de 1961 

Da Comissao de Finanpas. sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 114, 
de 1961 (n.0 2.295-C/57 na Camara), que concede subvenc^o anual as 
Universidades equiparadas, mantidas por instituipoes de carater privado. 

Relator: Sr. Vitorino Freire 

O presente projeto de lei, apresentado pclo nobre Deputado Nelson Omegna, 
concede a todas as Universidades equiparadas, mantidas por instituipoes de cara- 
ter privado atualmente existente no Pais, a subvencao do Cr$ 10.000.900 00 
'art. 1°). 

2. O art. 2.° autoriza o Poder Executive a abrir. pelo Ministerio da Educapao 
e Cultura, o credito especial de Cr$ 70 000.000,00 isetenta milhoes de cruzeiros) 
destinado ao pagamento, no corrente exercicio, da subvenpao de que trata o 
art. 1.° as sete universidades que menciona. 

3. A subvenpao de que trata o art. 1.° e concedida para aplicapao em aqui- 
sipoes, construpoes. instalapoes e manutenpao dos estabelecimentos, cursos e ser- 
vipos, nao prejudicando quaisquer outras subvenpoes porventura concedidas pelos 
poderes publicos. 

4. A materia ia foi objeto de estudos por parte das Comissoes de Consti- 
tuipao e Justipa e de Educapao e Cultura, tendo recebido pareceres favoraveis. 

No que tange a Comissao de Finanpas examinar, nada ha que possa ser 
oposto ao projeto. razao pela qual opinamos pela sua aprovapao, com a ressalva 
apontada pela Comissao de Constituipao e Justipa. 

Sala das Comissoes, 13 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidcnte — 
Victorino Freire, Relator — Saulo Ramos — Joaquim Parente — Irineu Bornhau- 
sen — Menezes Pimentel — Fernandes Tavora — Ary Vianna — Mem de Sa. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao o Projeto. (Pausa.) 
Nao havendo quern queira discuti-lo, vou submete-lo a votapao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. O Projeto ira a sanpao. 
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fi o seguinte o projeto aprovado, que vai a sanqao; 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 114, DE 1961 
(N." 2.295-C/57, na Camara) 

Concede subvencao anual as Univcrsidades equiparadas. mantidas 
por institui?6es de carater privado. 

O Congresso Nacional decreta: 
y\rt. 1.° — £ concedida a subvenqao afinal de CrS 10 000 000,00 <dez milhoes 

de cruzeiros) a cada uma das Universidades equiparadas, mantidas por Insti- 
tuiqoes de carater privado, atualmente existentes no Pals. 

Art. 2.° — Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da 
Educaqao e Cultura — Diretoria do Ensino Superior — o credito especial de 
CrS 70.000.000,00 (sctenta milhoes de cruzeiros), dcstinado ao pagamento, no 
corrente excrcicio, da subvengao de que trata o art. 1.° a Universidade Catolica 
de Pernambuco, a Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, a Pontificia 
Universidade Catolica de Sao Paulo, a Universidade Catolica de Campinas, a 
Universidade Mackenzie de S. Paulo, a Pontificia Universidade Catolica de Porto 
Alegre e a Universidade Catolica de Minas Gerais. 

Art. 3.° — A subvengao de que trata esta lei e concedida para aplicagao em 
aquisigoes, construgoes, instalagoes e manutengao dos estabelecimentos, cursos 
e servigos, e nao prcjudica a percepgao de quaisquer outras subvengoes concedidas 
pelos poderes publicos a estabelecimentos de ensino integrantes das universidades 
contempladas. 

Ar. 4.° — Esta lei entrara cm vigor na data de sua poblicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario. 

Item 4 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 156, de 1961 (n.0 

413, de 1959, na Casa de origem) que autcriza o Poder Executivo a abrir, 
pclo Ministerio da Saude, o credito especial de CrS 15.000 .000,00 destinado 
a construgao de um hospital na cidade de Maues, Estado do Amazonas 
(em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra "c", do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento n.0 528, de 1961, dos Senhores Cunha 
de Mello, Barros Carvalho, como Lider do PTB e Daniel Krieger, como 
Lider da UDN), dependendo de pronunciamento das Comissoes de Cons- 
tituigao e Justiga, de Saude Publica e de Finangas. (Pausa.) 

Sao lidos os seguintes 

PARECERES N.0s 874, 875 E 876, DE 1961 
N.0 874, de 1961 

Da Comissao de Conslitulgao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n." 156, de 1961 (n." 413, de 1959, na Camara) que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Saude, o credito especial de 
Cr$ 15.000.000,00, destinado a construgao de um hospital na cidade de 
Maues, Estado do Amazonas. 

Relator: Sr. Lourival Fontes 

A Constituigao Federal, em seu artigo 67, § 1.°, faculta a Camara a iniciativa 
de projctos como o prescnte, de autoria do ilustre Deputado Joao Veiga, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Saude, o credito especial 
de 15 .000 .000,00, destinado a construgao de um hospital na cidade Maues, Estado 
do Amazonas. 

Por outro lado o Autor da proposigao, na justificativa da mesma, demonstra 
cabalmente a sua'necessidade, pois revela que o municipio citado, possuidor de 
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uma populagao de quinze mil habitantes e de uma area geografica maior que 
a do Estado do Rio de Janeiro, nao conta para sens habitantes, praticamente, 
cam nenhuma assistencia hospitalar. 

"Em cinco municipios do Amazonas, com uma populagao de 28.784 habitan- 
tes, temos uma populagao de 23.873 dos nao atendido", informa ele, baseado em 
dados fornecidos por uma revista especializada. 

A medida proposta tern, assim, como se ve, inteiro cabimento, e, dcssc modo, 
nada havendo, do ponto de vista constitucional e juridico, que invalide o projeto, 
somos pela aprovagao deste. 

Sala das Comissoes, 6 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Lourival Fontes, Relator — Milton Campos — Mem de Sa — Ary Vianna — 
Heribaldo Vieira — Rui Palmeira. 

N.0 875, de 1961 
Da Comissao de Saiide Piiblica sobre o Projeto de Lei da Camara 

n.0 156, de 1961 (n.0 413-B/59, na Camara) que autoriza o Poder Executive 
a abrir, pelo Ministerio da Saude o credito especial de CrS 15.000.000,00, 
destinado a construgao de um hospital na cidade de Maues, Estado do 
Amazonas. 

Relator: Sr. Sauio Ramos 
O projeto em exame, originario da Camara dos Deputados, autoriza o Poder 

Executive a abrir o credito especial de CrS 15.000.000,00, destinado a construgao 
de um hospital, na cidade de Maues, Estado do Amazonas. 

Estabelece o art. 2° do projeto que a importancia supra mencionada, median- 
te convenio, podera ser entregue ao governo do Estado do Amazonas, devendo 
dito convenio deteivninar a planta e orgamento, previamente aprovados pelo 
Ministerio da Saude bem como fixar as condigoes de pagamento do auxilio con- 
cedido. 

Do ponto de vista da competencia desta Comissao, somos de parecer que 
o projeto deve merecer integral apoio, atendendo-se a que a assistencia hospi- 
talar no Brasil, notadamente nas regioes menos desenvolvidas e por isso mesmo 
mais carentes de serviges medicos e hospitalares, esta, muito aquem das reais 
necessidades do povo. 

Acresce que a construgao de um hospital, como a de que trata o projeto, em 
regiao que realmente esta a reclamar maior atengao dos poderes publicos no 
setor da saude e de higiene, vira contribuir para solucionar em grande partc 
o grave problema da humanizagao de importantes zonas da Amazonia, como a do 
municipio de Maues, que hoje ocupa o 8.° lugar entre os 43 existentes no Estado. 

Diante do exposto, esta Comissao opina pela aprovagao do projeto. 

Sala das Comissoes, 13 de dezembro de 1961. — A16 Guimaracs, Presidente 
— Saulo Ramos — Relator — Pedro Ludovico — Fcrnandes Tavora, 

N.0 876, de 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 156, 

de 1961 (na Camara n.0 413-B/59) que autoriza o Poder Executive a 
abrir, pelo Ministerio da Saiide, o credito especial de CrS 15.000.000,00, 
destinado a construgao de um hospital na cidade de Maues, Estado do 
Amazonas. 

Relator: Sr. Lobao da Silveira 

Pelo presente projeto, e o Poder Executive autorizado a abrir, pelo Ministerio 
da Saiide, o credito especial de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhoes de cruzeiros), 
destinado a construgao e equipamento de um hospital, na cidade de Maues, no 
Estado do Amazonas. 
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Estabelece a proposigao que a importancia acima referida podera ser entre- 
gue, mediante convcnio, ao Governo daquele Estado, apos aprovagao de planta 
e orgamento pelo Ministerio da Saiide, que fixara as condigoes de pagamento do 
auxilio concedido. 

A materia ja foi examinada pelas Comissoes de Constituigao e Justiga e de 
Saude, que concluiram pela sua aprovagao. 

A vista dos pronunciamentos tecnicos das aludidas Comissoes e tendo em 
vista o objetivo do credito, opinamos favoravelmente a proposigao em cxame. 

o parecer. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Lobao da Silveira, Relator — Ary Vianna — Irineu Bornhauscn — Fausto 
Cabral — Barros Carvalho — Eugenio Barros — Joaquim Parente — Menezes 
Pimentel. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao o Projeto. (Pausa.) 

O SR. MOURAO VIEIRA — Senhor Presidente, discutir nao sera o assunto, 
antes louvar e agradecer tanto a iniciativa do Deputado Joao Veiga, represen- 
tante do meu Estado, como aos demais pares de S. Ex.a, na Camara e, ja agora, 
tambem ao Senado da Republica que, certamente, aprovara esse credito que 
representa velha aspiragao dos habitantes de Mundurucania. Maues, como todos 
sabem, ocupa hoje o setimo lugar na escala de importancia dos municipios do 
Estado que conta atualmente com 79 municipios. Maues e o fulcro, o centro da 
pujante agricultura do guarana, e pode-se mesmo dizer que dentro em breve, 
se podera tornar grande centro industrial, pois conta com a materia-prima neces- 
saria a fabricagao de refrigerantes, xaropes e outras formas agradaveis de con- 
verte-lo em bebida. 

O guarana — como todos sabem — tern imensa aplicagao na medicina, dai 
ser de todo clogiavel que se instale em Maues um hospital, de vez que no Baixo- 
Amazonas, so o municipio de Parintins conta com uma unidade hospitalar. 

Espero, portanto, que o Senado, dentro de poucos minutos, aprove o credito 
especial de dez milhoes de cruzeiros para instalagao do hospital na cidade de 
Maues, uma das grandes aspiragoes do povo do Baixo-Amazonas. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Continua a discussao. (Pausa.) 

Nao havendo quern pega a palavra, encerro a discussao. 

Em votagao. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. — (Pausa.) 

Esta aprovado. O projeto ira a sangao. 
g o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 156, DE 1961 

(N.0 413-B, dc 1959, na Camara de origem) 

Antoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da Saiide, o 
credito especial dc CrS 15.000.000,00. destinado a construgao de um 
hospital na cidade de Maues, Estado do Amazonas. 

O Congrcsso Nacional decreta. 

Art 1 o _ pica o Poder Executive autorizado a abrir, pelo Ministerio da 
SaiidP n creditn esnecial de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhoes de cruzeiros), des- 

de Maues'no 

Estado do Amazonas. 
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Art. 2.° — A importancia referida no art. 1.°, mediante convcnio, podera 
ser entregue ao Governo do Estado do Amazonas. 

Paragrafo unico — O convenio estabelecera a planta e orgamento, aprovados 
pelo Ministerio da Saude e fixara as condigoes de pagamento do auxilio con- 
cedido nesta lei. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas 
as disposigoes evn contrario. 

Item 5 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 157, de 1961 (n.0 

452, de 1959 na Casa de origem) que autoriza o Poder Executive a abrir, 
pelo Ministerio da Saude, o credito especial de Cr$ 10.000,000,00, desti- 
nado a construgao de uma maternidade no bairro de Sao Raimundo, na 
cidade de Manaus, Estado do Amazonas (em regime de urgencia, nos 
termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude do Regi- 
mento n.0 527, de 1961, dos Srs. Cunha Mello, Barros Carvalho, como 
Lider do PTB e Daniel Krieger, como Lider da UDN), dependendo de 

pronunciamento da Comissao de Finangas. (Pausa.) 
Sobre a mesa Parecer que sera lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lido o seguinte 

PARECER NP 877, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projcto de Lei da Camara n.0 157, 
de 1961 na (Camara n.0 452-B/59), que autoriza o Poder Executive a 
abrir, pelo Ministerio da Saiide, o credito especial de Cr$ 10.000.000,00, 
destinado a construgao de uma maternidade no bairro de Sao Raimun- 
do, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, 

Relator: Sr. Lobao da Silveira 

Pelo presente projeto, de iniciativa do nobre Deputado Joao Veiga, lica o 
Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Saude, o credito especial 
de Cr$ 10.000.000,00, destinado a construgao de uma maternidade no bairro de 
Sao Raimundo, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. 

A referida importancia sera entregue ao Governo do Estado, mediante planta 
e orgamento, aprovados pelo Ministerio da Saude, atraves de convenio que fixara 
as condigoes de pagamento do auxilio concedido, 

A proposigao e justificada pelo seu autor, tendo em vista a necessidade impe- 
riosa e inadiavel de se dar a uma populagao de cerca de 2 mil almas, que e a 
quanto montam os habitantes do bairro de Sao Raimundo, assistencia 'medico- 
bospitalar de que carecem, sobretudo, no campo da obstetricia e da Puericultura. 

Diante do exposto, somos pela aprovagao do Projeto. 

Sala das Comissoes, 11 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Lobao da Silveira, Relator —- Ary Vianna — Fausto Cabral — Irineu Bornhau- 
sen — Joaquim Parente — Fernandes Tavora — Mem de Sa — Menezes Pimentcl. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao o Projeto (Pausa.) 

O SR. MOURAO VIEIRA — Senhor Presidente, volto a tribuna, para novos 
louvores a iniciativa do Deputado Joao Veiga, da abertura do credito de dez 
milhoes de cruzeiros para instalagao de uma maternidade no bairro de Sao Rai- 
mundo, na Cidade de Manaus. 

Nos, que conhecemos aquela regiao, bem avaliamos o alcance da medida para 
a antiga ilha, hoje bairro de Sao Raimundo, ligado a Manaus por uma ponte 
edificada no governo do Presidente Eurico Dutra. 
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Sao Raimundo tem atualmente vida propria, porque nele se instalou o mata- 
douro municipal e um contingente humano muito elevado vive especialmente 
do comercio de carnes e seus derivados. 

fi bem certo que o Estado do Amazonas possui atualmente boa maternidade, 
que e a "Balbina Mestrinho", obra essa realizada no atual Governo, mas o bairro 
de Sao Raimundo na realidade necessitava dessa maternidade, porque, como 
disse, pela sua posigao topografica ja tem vida propria e e mais do que um 
suburbio. 

Estou certo de que o Projeto, que figura em pauta por iniciativa dos nobres 
Senadores Cunha Mello, Daniel Krieger e Barros Carvalho, tera a aprovaqao 
do Senado. 

Tenho, assim, justificado o meu voto e o apelo que fago aos demais Sena- 
dores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE — (Cunha Mello) — Continua em discussao o projeto. 
(Pausa.) 

Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 157, DE 1961 
(N.0 452-B, de 1959, na Camara de origem) 

Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da Saiide, 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. 

O Congresso Nacional decreta: 

qn ■ 1'0 ~ Fica 9 Pocier Executive autorizado a abrir, pelo Ministerio da 
rin - ' 0 credlto especial de Cr$ 10.COO.000,00 (dez milhoes de cruzeiros) destina- a construgao de uma maternidade no bairro de Sao Raimundo, na cidade 
ae Manaus, Estado do Amazonas. 

E (■ ^■0 — ^ irnportancia referida no art. 1.° sera entregue ao Governo do ^stado do Amazonas, mediante planta e orcamento, aprovados pelo Ministerio 
a Saude, atraves de convenio que fixara as condigoes de pagamento do auxilio 

concedido por esta lei. 

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

Item 6 

Votagao, em discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 121, 
de 1961 (n.0 305, de 1950, na Casa de origem), que isenta do imposto de 
importagao e de consumo equipamento destinado a ampliagao da fabrica 
de soda caustica da Companhia Eletroquimica Pan-Americana, tendo pa- 
receres favoraveis (n os 748 e 749, de 1961), das Comissoes de Economia 
e de Finangas. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A discussao d'o projeto foi encerrada 
sessao anterior. 
Em votagao. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 

o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao: 

PROJETO DE LEI DA CA.MARA N.0 121, DE 1961 
(N.0 305-C, de 1959, na Camara) 

Isenta do imposto de importancia e de consumo cquipamento desti- 
nado a ampliagao de fabrica de soda caustica da Companhia Eletroqui- 
mica Pan-Americana. 

O Congresso Nacional o'ecreta: 
Art. 1.° — fi concedida isencao dos impostos de importagao e consumo para 

os materials discriminados nas licengas n.0s DG-58-9340-9304, 53-8341-9305, 
58-9342-9306 589343-9307, 58-9344-9308, 58-9345-9309, 58-9346-9310, 58-9347-9311 e 
58-9348-9312, emitidas pela Carteira de Comercio Exterior, a serem importados 
pela Companhia Elotroquimica Pan-Americana, para a ampliacao de sua fabrica 
de soda caustica. 

Art. 2.° — O favor a que se refere o artlgo anterior nao abrange o material 
com similar nacional. 

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

Item 7 
Discussao do Projeto de Lei da Camara n.0 169, de 1961 (n.0 2,435, 

de 1960, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executive a abrir, 
pelo Ministerio da Viagao e Obras Piiblicas, o credito especial de 
Cr$ 450.000.000,00 para reequipamento de navegagao do Rio Sao Francisco 
e da outras providencias (incluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 171, n.0 II, letra a. do Regimento Interno), dependendo de Parecer 
da Comissao de Finangas. 

Em discussao o projeto. (Pausa.) 

Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a a'iscussao. 

Em votagao. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O projeto ira a sancao. 

£ o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 169, DE 1961 
(N.0 2 435-B, de 1960, na Camara dos Deputados) 

Autoriza o Poder Exccutivo a abrir, pelo Ministerio da Viagao c Obras 
Piiblicas, o credito especial de Cr$ 450 000 000,00 (quatrocentos e cinqiicn- 
ta milboes de cruzeiros), 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 Pii- 

blicas, do credito especial de Cr$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqlienta mllhoes 
de cruzeiros), para atender as despesas com o reequipamento da navegagao do rio 
Sao Francisco. 
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Paragrafo unico — A importancia referida neste artigo sera aplicada consoante 
as seguintes estimativas de custo: 

Cr$ 
2 navlos de passageiros a 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 CrS 40 000.000,00   80.000.000,00 
Construgao de um estaleiro em Pirapora   100 000.000,00 
Para financiamento a particulares por intermedio da Car- 

teira de Revenda da CVSF   70.000.000,00 

TOTAL   450.000.000,00 

Art. 2.° — O presente credito se destina a aquisigao de navios de passageiros, 
bateloes de carga, lanchas, construgao de estaleiro e financiamento dessas ativi- 
dades a particulares por intermedio da Carteira de Revenda da Comissao da Vale 
do Sao Francisco. 

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

Item 8 
Discussao unica do Projeto de Decreto Legislativo n.0 12, de 1961, originario 

da Camara dos Deputados (n.0 81, de 1961, na Casa de origem), que dispoe sobre 
a fixagao do subsidio do Presidente da Repiiblica, no periodo presidencial de 1961 
a 1966, tendo Pareceres favoraveis, sob n.0s 809 e 810, de 1961, das Comissoes de 
Constituigao e Justiga e de Finangas. (Pausa.) 

Em discussao o projeto. (Pausa.) 
Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores quo o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estd aprovado. 

E o seguintc o projeto aprovado, que vai a Comissao de Redagao: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 12, DE 1961 

Dispoe sobre a fixagao do subsidio do Presidente da Repiiblica, no 
periodo presidencial de 1961 a 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — E fixado o subsidio do Presidente da Repiiblica, no periodo presi- 
dencial de 1961 a 1966, em Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) mensais. 

Art. 2.° — O Presidente da Repiiblica percebera, ainda, a importancia de 
Ci$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros) mensais, a titulo de representagao. 

Art. 3.° — Este decreto legislativo entrara em vigor na data de sua publicagao, 
revogadas as disposigoes em contrario. 

Item 9 

Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 4, de 1961, que altera o 
inciso I do art. 945 do Codigo de Processo Civil e o art. 1° do Decreto-lel 
n.0 3.077, de 26 de fevereiro de 1941, tendo: Pareceres (sob n.0s 754 e 755, de 1961); 
da Comissao de Constituigao e Justiga, favoravel, nos termos da emenda que 
oferece; da Comissao de Finangas, favoravel ao projeto e a emenda. (Pausa.) 

Em discussao o projeto com a emenda. (Pausa.) 
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Nao havendo quem pega a palavra, encerro a discussao. 
Em votagao o projeto, sem prejuizo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) Esta 

aprovado. 
Em votagao a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queram permanecer sentados. (Pausa.) Esta 

aprovado. 
£ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 4, DE 19G1 
Altera o inciso I do art. 945 do Codigo do Processo Civil e o art. 1.° 

do Decreto-lei n.0 3.077, de 26 de fevereiro dc 1941. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — O inciso I do art. 945 do Codigo do Processo Civil passa a ter a 

seguinte redagao: 
"I — no Banco do Brasil, na Caixa Economica ou em Banco de que os Estados- 

membros da Uniao sejam acionistas, e do qual possuam mats de metade do capital 
social integralizado, ou, a falta de tais estabelecimentos de credito ou agencias 
suas, no lugar, em qualquer estabelecimento de credito, a criterio do juiz da 
causa, as quantias em dinheiro, as pedras e metais preciosos e os papeis de crddito." 

Art. 2.° — O corpo do art. 1.° do Decreto-lei n.0 3.077, de 26 de fevereiro de 
1941, passa a ter a seguinte redagao: 

"Quaisquer importancias em dinheiro, cujo levantamento ou utllizagao depender 
de autorizagao judicial, serao obrigatoriamente recolhidas ao Banco Nacional do 
Desenvolvimento Economico, ou a Banco de que os Estados-membros da Uniao 
sejam acionistas, e do qual possuam mais de metade do capital social integra- 
lizado". 

Art. 3.° — O corpo do art. 2.° do Decreto-lei n.0 3.077, de 26 de fevereiro de 
1941, passa a ter a seguinte redagao: 

"Serao recolhldos ao Banco do Brasil S.A. ou a Banco de quo os Estados- 
membros da Uniao sejam acionistas, e do qual possuam mais de metade do capital 
social integralizado, todos os depdsitos em dinheiro para garantir a execugao ou 
pagamento de servigos de utilidade publica recebldos dos consumldores ou assinan- 
tes pelas empresas concessionarias." 

Art. 4.° — As importancias referidas nos artigos, cuja nova redagao foi dada 
pelos artigos anteriores quando relatives a depdsitos h disposigao da Justiga de 
qualquer Estado membro ou feitos para garantir a execugao ou o pagamento de 
servigos de utilidade publica (estadual ou municipal) serao automaticamente trans- 
feridos para o Banco estadual respectivo, que preencha as condigoes menclonadas 
nos artigos citados, onde houver dito Banco, devendo a transferencia estar con- 
cluida dentro do prazo de 90 dias a contar da promulgagao desta lei. 

Art. 5.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrdrio. 

£ a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N.0 1-CCJ 
No inciso 1,° do art. 1.°, bem como no corpo do art. 2°, e ainda no corpo do 

art. 3.°, suprimam-se as palavras "sejam acionistas, e do qual". 

O projeto vai a Comissao de Redagao. 
Esta esgotada a materia da Ordem do Dia. 
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Vai-se proceder a votagao do requerimento, lido na hora do Expediente, que 
pede urgencia, nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei da Camara n.0 162, de 1961. 

Em votagao o Requerimento n.0 583. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Estd aprovado. 
Aprovado o requerimento de urgencia, passa-se imediatamente ii discussao 

e votagao do Projeto de Lei da Camara n.0 162, de 1961. 

A matdria depende dc parcceres das Comissoes de Constituigao e Justiga e de 
Servigo Publico Civil. 

Tern a palavra o nobre Senador Daniel Krieger, Presidente da Comissao de 
Constituigao e Justiga, para designar relator, a fim de emitir parecer sobre a 
matdria. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, designo o nobre Senador Lourival 
Fontes. 

O SR. LOURIVAL FONTES — Sr. Presidente, do ponto de vista constitucional, 
nao hd qualquer impedimento d aprovagao do Projeto c das emendas que Ihe 
foram apresentadas. 

fi o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O projeto depende ainda do parecer da 

Comissao de Servigo Publico Civil. 
Tern a palavra o nobre Senador Jarbas Maranhao, a fim de emitir parecer, 

em nome daquele drgao tdcnico. 
O SR. JARBAS MARANHAO — Sr. Presidente, a Emenda n.0 6 merece parecer 

favoravel da Comissao de Servigo Publico Civil, o que ela tern em vista e grupar, 
em uma so nomenclatura, cargos de igual natureza de atribuigoes, de iguais direitos, 
deveres e responsabilidades e com os mesmos vencimentos 

Por outro lado, a emenda nao aumenta a despesa, pois que nao aumenta os 
vencimentos dos aludidos cargos. A emenda e do maior interesse para o Servigo 
Publico, porquanto e indiscutivel o crescimento astronomico dos servigos de admi- 
nistragao da Casa da Moeda e da Caixa de Amortizagao. 

O Sr. Gilberto Marinho — Muito bem! 
O SR. JARBAS MARANHAO — Esse crescimento 6 tal que o prdprio Diretor 

da Caixa de Amortizagao chcgou a dizer ser prudente recomendar a criagao de 
novos cargos para o atendimcnto desses servigos. 

A emenda visa evitar a extingao de cargos, como ocorrera se persistir a situa- 
gao atual e quando chega a ser nccessario ate a criagao de novos cargos naqueles 
setores da Administragao Federal. 

De referencia ao meio circulante, Sr. Presidente, basta dizer que a m^dia do 
movlmento dlario de notas, na Caixa de Amortizagao, de trinta e cinco mil, em 
1946, elevou-se,em 1961, a quatrocentos e trinta e dois mil. O numero de notas, 
que, naquele ano, era de duzentos e oitenta e quatro milhoes, novecentos e oitenta 
mil e cinqiienta e nove, em 1961, passou para um bilhao, quatrocentos e setenta 
e dois milhoes, quarenta e quatro mil e novecentos e vinte e um e meia nota. O 
valor em cruzeiros modificou-se de vinte bilboes e cerca de quinhentos milhoes, 
para duzentos o oitenta e oito bilhoes, novecentos e sessenta e oito milhoes, oito- 
centos e vinte e oito mil e seiscentos e quarenta e nove. 

Quanto a fabricagao de selos e titulos, temos, aqui os dados tambem convin- 
centes em 1946, a quantidade de cinco bilhoes, setecentos e oitenta milhoes, trezen- 
tos mil, cento c noventa e nove duplicou, em 1960, para dez bilhoes, cento e qua- 
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renta e sete milhoes, seiscentos e cinqiienta e dois mil e duzentos e vinte e oito. 
E a importancia, que era de cerca de oito bilhoes, elevou se, em 1960, para aproxi- 
madamente noventa e nove bilhoes de cruzeiros. 

Sr. Presidente, esses mimeros bastam para justificar a aprovagao da Emenda 
n.0 6, apresentada ao Projeto n.0 152, de 1961. 

De referencia as outras emendas, o parecer da Comissao de Servigo Publico 
Civil e no sentido de que sejam as mesmas rejeitadas. 

A Emenda n.0 7 choca-se com a Emenda n.0 1, da Comissao de Servigo Publico 
Civil, que melhor situa o problema dentro das exigencias tdcnicas. 

Quanto a Emenda n.0 8, repete, praticamente, o disposto na Emenda n.0 2 
da mesma Comissao de Servigo Publico Civil, estando, por isso, prejudicada. 

Em conclusao, o parecer da Comissao de Servigo Publico Civil e pela aprova- 
gao da Emenda n.0 6, e pela rejeigao das de n.0s 7 e 8. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o Relator da Comissao 
de Finangas para emitir parecer sobre as emendas. 

O SR. BARROS DE CARVALHO — (Nao foi revisto pelo orador.) — Sr. Presi- 
dente, diante da exposigao feita pelo Sr. Relator da Comissao de Servigo Publico 
Civil, a Comissao de Finangas manifesta-se pela aprovagao da Emenda n.0 6, que 
vem apenas dar nova organicidade aos cargos de Tesoureiro e de Conferente do 
Valores. 

Esta Comissao opina pela aprovagao da Emenda n.0 6 e pela rejeigao das de 
n.0s 7 e 8. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O Senado acaba de ouvir os pareceres 
das Comissoes de Constituigao e Justiga, de Servigo Publico Civil e de Finangas. 

O parecer da Comissao de Constituigao e Justiga e favoravel a todas as 
emendas, do ponto de vista constitucional: o parecer da Comissao de Servigo 
Publico Civil e pela aprovagao da Emenda n.0 6 e rejeigao das de n.0s 7 e 8; igual 
e o parecer da Comissao de Finangas. 

Passa-se a votagao do projeto, ressalvadas as emendas. 
A votagao, nos termos do Regimento, sera secreta e far-se-a por meio de 

esferas brancas para aprovagao do projeto e negras, para rejeigao. 
Em votagao o projeto. 
O Sr. l.0-Secretario vai proceder a chamada, de norte para sul. 

(Procetle-se a chamada) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Votaram 40 Srs. Senadoros. 
Vai-se proceder a apuragao. (Pausa.) 
Na urna foram encontradas 7 esferas pretas e 33 brancas. 

Esta aprovado o projeto. 

Em votagao as emendas das Comissoes Tecnicas e a de n.0 6 de Plendrio, 
que tem pareceres favoraveis. 

Os Srs. Senadores que as aprovam votarao com esferas brancas e os que 
as rejeitam, com esferas pretas. 

(Procede-se a chamada) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Vai-se proceder a apuragao. (Pausa.) 
Na urna foram encontradas 8 esferas pretas e 30 brancas. 
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Estao aprovadas as Emendas apresentadas pelas Comissoes Tecnicas e a de 
n.0 6, de Plenario. 

Em vota?ao as Emendas n,03 7 e 8 que receberam pareceres contraries das 
Comissoes T6cnlcas. 

Os Srs. Senadores que as rejeitam votarao com a esfera preta, e os que as 
aprovam, com a esfera branca. 

Vai-se proceder a chamada, que sera do Norte para o Sul. 
Vai-se proceder a apura?ao. (Pausa.) 

Na urna foram encontradas 11 esferas brancas e 21 pretas. 
As emendas estao rejeitadas. 

A materia vai a Comissao de Redagao. 

Passa-se a votacao do Requerimento n.0 584, lido na hora do Expedlente, que 
pede urgencia, nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interne, para o Pro- 
Jeto de Lei da Camara n.0 64, de 1981, que regula o exercicio da profissao de 
Geologo. 

Em votagao o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quelram permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta aprovado. 

Em conseqiiencla da deliberaqao do Plenario, nos termos do Regimento In- 
terno, passa-se imedlatamente a discussao e votaqao do projeto com as emen- 
das apresentadas. 

O Sr. i.0-Secretario procedera a leitura de pareceres sobre a Mesa. 
Sao lidos os seguintes: 

Da Comissao de Constituigao e Justi^a, sobre o Projeto de Lei n.0 64, 
de 1961 (n.0 2.028 na Camara), que regula o exercicio da profissao de 
Geologo. 

Relator: Sr. Milton Campos 

O Projeto n.0 64/61, aprovado na Camara dos Deputados, origlnou-se da 
iniclativa do Poder Executive e cuida da regulamenta?ao da profissao de Oe6- 
logo, atividade profisslonal e clentifica que, dessa forma, se especializa. 

As doutas Comissoes de Educacao e Cultura e de Servigo Publico emitiram 
pareceres com emendas. Em discussao o projeto, foram apresentadas em Plena- 
rio clnco emendas subscrltas pelo nobre Senador Guldo Mondim. Em virtude 
disso, velo o caso a esta comissao e ir& ainda as comissoes que antes o haviam 
examlnado. 

As emendas nao envolvem materia da constltucionalidade ou da tecnica 
legislativa que possa embaragar o seu exame, quanto ao m6rito, pelas duas outras 
comissoes acima referidas. fi certo que, em contrirlo aos intultos do projeto, as 
emendas alargam a competencla para o exercicio da profissao de Gedlogo at6 
aos nao diplomados, desde que tenham uma prdtlca de cinco anos. 

Mas a Constitul?ao atrlbui a lei disciplinar o exercicio das profissoes, e parte, 
para isso, do prlncipio de liberdade profisslonal (art. 141, § 14). As emendas nao 
sao, pois, inconstitucionais embora possam nao ser convenientes, mas esse ultimo 
aspecto escapa & competencla desta comissao. 

Sala das Comissoes, 23 de novembro de 1961. — Daniel Krieger, Presldente 
— Milton Campos, Relator — Ary Vianna — Heribaldo Vieira _ Lourival Fontes 
— Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho. J 
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N.0 879. de 1961 
Da Comissao de Service Piiblico Civil, sobre o Projeto de Lei da Ca- 

mara n.0 64, de 1961 (n.0 2.028-B/60 na Camara), que regula o exercicio 
da profissao de Geologo. 

Relator: Sr. Joaquim Parente 
1. O presente projeto retomou ao exame desta comissao em face de terem 

sido apresentadas quatro emendas em Plenario, de autorla do nobre Senador 
Guldo Mondlm. 

2. O merito das emendas ja foi examinado pela douta Comissao de Edu- 
cagao e Cultura, que se manifestou totalmente contrarla a sua aprovaQao. 

3. No que tange a esta Comissao examinar, somos pela rejeigao das emen- 
das, pelas razdes a seguir expostas. 

A Emenda n.0 2, que modifica a redagao do art. 1.° do projeto, contem em 
seu item c disposigao totalmente inversa as colimadas pelo projeto, ao permitir o 
exercicio da profissao de Geologo aos que tiverem ocupado, por tempo nao infe- 
rior a cinco anos, cargos para os quais se exige conhecimentos especializados de 
geologia ou executado trabalhos da mesma natureza. O projeto regula a men- 
cionada profissao em bases corretas. A excecao criada pela emenda nao atende 
as normas educaclonais que devem prevalecer na formagao desta importante 
profissao. 

A Emenda n.0 3, que determina a supressao do art. 2.° e seu paragrafo uni- 
co, esta prejudlcada pela Emenda n.0 1, apresentada pela comissao. 

Quanto a Emenda n.0 4, que suprime as alineas a e d e o paragrafo unlco do 
art. 6°, estamos de pleno acordo com as razoes que levaram a Comissao de Edu- 
cagao e Cultura a oplnar contra. 

A Emenda n.0 5, que manda acrescentar a alinea e do art. 6.°, depols da pala- 
vra "superior": "desde que satisfagam as demais exlgencias legals para o exercicio 
do magisterio", e superflua, uma vez que as normas educacionais que regulam 
a mat^rla ja discipllnam o assunto de maneira correta. 

4. Em face do exposto, a Comissao de Servigo Piiblico Civil opina pela 
rejeigao das Emendas de n.0 2 a 5. 

Sala das Comlssoes, 13 de dezembro de 1961. — Mourao Vieira, Presidente — 
Joaquim Parente, Relator — Sebastiao Archer — Nelson Maculan — Jarbas Ma- 
ranhao. 

N.0 880, de 1961 
Da Comissao de Educagao e Cultura sobre as emendas ao Projeto de 

Lei da Camara n." 64, de 1961 (n.0 2.028-B, de 1960, na Camara), que regula 
o exercicio da profissao de Geologo. 

Relator: Sr. Menexes Pimentel 

Cabe a Comissao de Educagao e Cultura, na forma regimental, ater-se ao 
exame da emenda e subemenda da Comissao de Servigo Piiblico Civil, das quatro 
emendas oferecidas em plenario ao presente projeto que regula o exercicio da 
profissao de Geologo. 

As emendas, se nao envolvem materia contrarla aos preceitos constltucionals 
nem a tecnica legislativa, consoante parecer da douta Comissao de Constituigao 
e Justlga, apresentam, todavia, inconvenientes que nao as recomendam, data venia, 
a aprovagao pelo Senado. 

Na realidade, a Emenda n.0 2, ao art. 1.°, dando-lhe nova redagao, inova a 
materia, apenas, quanto ao seu item c, facultando, tambem, o exercicio da pro- 
fissao de Geologo "aos que tiverem. por tempo nao inferior a cinco anos, ocupado 
cargos para os quais se exige conhecimentos especializados dc geologia, ou exe- 
cutado trabalhos da mesma natureza". 
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Nao nos parace oportuna a adogao da emenda, tendo em vista que os termos 
da reda?ao do projeto ja atende satisfatoriamente aos seus objetivos, ao delimi- 
tar de maneira conveniente a esfera do exercicio da profissao de Geologo. 

Acresce que o item aditado ao art. 1° subverte a propria estrutura da pro- 
fissao, introduzindo medida intelramente desaconselhavel do ponto de vista peda- 
gogico. 

Quanto a Emenda n.0 3, supressiva do art. 2.° do projeto e seu paragrafo 
iinico, entendemos que deve ser considerada prejudicada em face da emenda substi- 
tutiva apresentada pela ilustrada Comissao de Serviqo Piiblico que, de acordo 
com as normas admlnlstrativas, sana as falhas contidas no citado disposltivo. 

No que tange a Emenda n.0 4 que suprime, entre as atribui?6es conferidas 
aos geologos, a de prooeder a trabalhos topograficos e geodesicos como de pros- 
pecqao e pesquisa para a cubaqao de jazidas e determinagao de seu valor econo- 
mico, somos de opinlao que, pelas razoes contidas no primltivo parecer desta 
comissao, deve ser igualmente rejeitada. 

A Emenda n.0 5, aditiva da alinea c do art. 6.°, manda acrescentar, depois 
da palavra "superior" as seguintes expressoes: "desde que satisfaqam as demais 
exlgencias legais para o exercicio do magisterio". 

Julgamos que a emenda em tela nao deve tambem merecer aprova?ao, de vez 
que as normas da legislaqao do ensino ja disciplinam a especie. 

De fato, invariavelmente, em todas as ieis reguladoras de qualquer profissao 
liberal, institui-se o principio pelo qual o profissional, regularmente habilitado 
para o exercicio da profissao, esta apto igualmente ao exercicio do magisterio das 
disclplinas constantes do curriculo dos cursos formadores das profissoes liberals. 

Em face do exposto, a Comissao de Educa^ao e Cultura opina favoravelmente 
a Emenda n.0 1-A e a subemenda a Emenda n.0 1 da Comissao de Servl?o Publl- 
co Civil a Emenda n.0 2, com subemenda e contrariamente as Emendas n.0s 2, 3, 
4 e 5, de plenarlo. 

Sala das Comissoes, 13 de dezembro de 1961. — Menezes Pimentel, Presidente 
e Relator — Arlindo Rodrigues — Jarbas Maranbao — Saulo Ramos. 

Bern como a Emenda n.0 2, nos termos da seguinte subemenda: A letra c, 
acrescente-se apos a expressao "cinco anos" a seguinte: "n adata da publicagao 
desta lei". — Menezes Pimentel, Relator. 

N." 880-A, de 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 64, 
de 1961, que regula a profissao de Geologo. 

Relator: Sr. Ary Vianna 

1. Trata-se de projeto de lei, oriundo da Camara dos Deputados, regulando 
a profissao de Geologo. 

2. A materia foi objeto de estudos por parte das ilustradas Comissoes de 
Educagao e Cultura e de Servlgo Public© Civil, que opinaram pela sua aprovagao, 
tendo merecido emendas tanto nas comissoes como em plenario. 

3. O merito do assunto escapa a algada da Comissao de Flnangas, por per- 
tencer, exclusivamente, aquelas comissoes, que ja opinaram pela aprovagao do 
projeto e pela rejelgao das emendas de plendrio. 

4. Assim, a Comissao de Flnangas acompanha os pareceres das Comissoes 
de Educagao e Cultura e de Servigo^ Publico Civil, opinando, tambem, pela apro- 
vagao do projeto e contrariamente as emendas de plenarlo. 

Sala das Comissoes, 13 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Ary Vianna, Relator — Saulo Ramos — Fernandes Tavora — Mem de Sa — 
Joaquim Parcnte — Irineu Bornhauscn — Victorino Freire — Menezes Pimentel. 
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O SR. PRESEDENTE (Cunha Mello) — Nos termos do Regimento, abre-se a 
dlscussao a respeito da subemenda a Emenda n.0 2. 

Em discussao a subemenda a Emenda n.0 2. (Pausa.) 
Nao havend'o quern quelra fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
A vota?ao se processara secretamente. 
Em votagao o projeto sem prejuizo das emendas. 
O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, V. Ex.a determinou que a vota?ao 

fosse secreta Nos termos do Regimento, votaQao desta natureza so se apllca 
em assunto sigiioso. Creio que a interpretagao da Mesa e demasiadamente rlgo- 
rosa porque o projeto regulamenta a profissao de geologo. Ha um artigo que se 
refere aos servidores geologos. Nao ha interesse especifico do funcionario, apenas 
regulariza a situagao dos servidores geologos. Parece-me, salvo melhor juizo de 
V. Ex.a, que esta e uma interpretaqao demasiadamente rigorosa. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A Mesa vai resolver a questao de 
ordem suscitada pelo nobre Senador Mem de Sa. 

Teria razao o nobre Senador Mem de Sa se nao houvesse, como ha no texto 
do projeto, o art. 2.° que dispoe sobre o seguinte: 

"Os servidores publicos que, dentro do prazo de seis meses, contados 
da data da publicagao desta lei, provarem, perante o Conselho Regional 
de Engenharla e Arquitetura, que, posto nao satlsfagam as condigoes do 
art. 1.° a data da referida publicagao, exergam cargo ou fungao para 
os quais se exijam conhecimentos especializados de geologia, poderao 
continuar a exerce-los." 

Interessa objetivamente os funcionarios. Em face desse disposltivo a Mesa 
esta obrigada a adotar o processo da votagao secreta. 

Val-se proceder a chamada. 
(Procede-se a chamada) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Responderam a chamada 35 Senhores 
Senadores. 

Vai-se proceder a apuragao. (Pausa.) 
Na uma foram encontradas 3 esferas pretas e 32 esferas brancas. 
O Projeto esta aprovado. 
Passa-se a votagao da emenda. 

Suspendo a sessao por 10 minutos, a fim de que a Mesa proceda a 
ordenagao das emendas com pareceres favoraveis e contrarlos das Comis- 
soes Tecnicas. 

Esta reaberta a sessao. 
Nos termos do Regulamento Interno, passa-se a discussao das Emendas n.0s 

1 e 2 e respectivas subemendas. 
Em discussao. 
O SR. PAULO FENDER (Pela ordem) — Sr. Presidente, as emendas e sube- 

mendas em discussao nao foram publicadas no avulso. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O Projeto esta em regime de urgencia 

especial. 
O SR. PAULO FENDER — Pedlria entao a V. Ex.a, Sr. Presidente. fizesse 

chegar ao meu conheclmento o teor das emendas e subemendas. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Atendendo a solicitagao do nobre 
Senador Paulo Fender, o Sr. l.0-Secretarlo vai proceder a leltura das Emendas 
n.0s 1 e 2 e respectivas subemendas. 
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(Sao liclas as emendas.) 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presldente, o esclarecimento de que necessl- 

tava e-me suflclente para dar por encerrada a discussao. de minha parte. 
Ofarigado a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Continua a discussao. (Pausa.) 
Mais ncnhum Sr. Senador desejando usar da palavra, declaro encerrada a 

discussao. 
Em votagao a Emenda n.0 1, sem prejuizo da subemenda. 
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovada. 
Em votacao a Subemenda a Emenda n.0 1. 
Os Srs. Senadores que aprovam a subemenda, queiram permanecer sentados, 

(Pausa.) 
Esta aprovada. 
Em votagao a Emenda n.0 1-A, do autoria da Comissao de Servigo Publico 

Civil. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. 

Em votagao a Emenda n.0 2, sem prejuizo da subemenda. 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer como se encontram. 

(Pausa.) 
Esta aprovada, 
Em votagao a Submenda a Emenda n.0 2. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer como estao, (Pausa.) 
Esta aprovada. 
Em votagao as Emendas n.0s 3, 4 e 5, com pareceres contraries das Comissoes 

Wcnicas. 
Os Srs. Senadores que aprovam as emendas, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Estao rejeitadas as emendas. 
A materia vai a Comissao de Redagao. 

Ha sobre a mesa duas redacoes finais que vao scr lidas pelo Sr. IP-Secretario. 

Sao lidas as s-egulnles 

PARECER N." 881, DE 1961 

Redagao final do Projcto de Resolugao n.0 61, de 1961, que nomeia 
Maria Judith Rodrigues Oficial Arquivologista, PL-3, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

A Comissao Diretora apresenta a reo'agao do Projeto de Resolugao n.0 61, 
de 1961, nos seguintes termos: 

RESOLUCAO N.0 

O Senado Federal resolve: 

Artigo unico — E nomeada, de acordo com o art. 85, alinea c, item 2, da 
Resolugao n." 2, de 1959 (Regimento Interne), para o cargo de Oficial Arquivolo- 
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gLsta. PL-3. do Quadro da Secretaria do Ssnado Federal, vago nos termos cto 
art. 1.° da Resolucao n.0 23, de 1961, Maria Judith Rodrigues. 

Sala da Oomissao Diretora, 13 de dezembro de 1961, — Auro Moura Andrade 
— Cunha Mello — Gilberto Marinho — Mathyas Olympic — Guide Mondin. 

PARECER \ o 882, DE 1961 
Reda^ao final do Projeto de Resolugao n.0 70, de 1961, que poe a 

disposicao da Prefcitura do Distrito Federal o Oficial Auxiliar de Ata, 
Rene Nunes. 

A Comiasao Diretora apresenta a redagao final do Projeto de Resolucao n.0 70 
de 1961, nos seguintes termos. 

RESOLUgAO N.0 

O Senado Federal resolve: 
Artigo unico — £ posto a disposigao da Prefeitura do Distrito Federal, nos 

termos dos arts. 92 e 369 da Resolugao n.0 6, de 1960, para exercer, em comissao, 
o cargo de Diretor do Departamento de Turismo e Recreagao, pelo prazo de dois 
anos, sem percepcao de vencimentos e sem 6nus para o Senado, o Aficial Auxiliar 
da Ata. PL-4, Rene Nunes. 

Sala da Comissao Diretora, 12 de dezembro de 1961. — Auro Moura Andrade 
— Gilberto Marinho — Cunha Mello — Novaes Filho — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O Sr. l.0-Secretario ira proceder a 
leitura de requerimentos para a imediata discussao e votaqao das redagoes finais 
que acabam de ser lidas. 

Sao lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N." 585, 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 Resoluqao n." 61, de 1961. 

Sala das Sessdes, 13 de dezembro de 1961. — Gilberto Marinho. 

REQUERIMENTO N." 586, DE 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315 do Regimento Interno, requeiro dis- 

pensa de publicaqao para a imediata discussao e votagao da rcdagao final do 
Projeto de Resoluqao n.0 70, de 1961. 

Sala das Sessdes, 13 de dezembro de 1961. — Gilberto Marinho — Novaes 
Filho — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — De acordo com o voto do Plendrio, 
passa-se a imediata discussao da materia. 

Em discussao a redaqao final referente ao Projeto de Resoluqao n.0 61, de 1961. 
Nao havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. Em 

votaqao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. O projeto vai a promulgaqao. 
Em discussao a redaqao final do Projeto de Resoluqao n.0 70, de 1961. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, cncerrarei a 

discussao. 
Esta encerrada. 
Em votaqao. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. O projeto vai a promulgagao. 
Nao ha oradores inscritos. (Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao convocando os Srs. 

Senadores para uma sessao extraordinaria, hoje, as 21 horas, com a seguinte: 

ORDEIVI DO DIA 

1 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 96, de 1961 (n.0 822, de 1959, 
na Camara), que autoriza o Poder Executive a abrir, atraves do Minist^rio da 
Educagao e Cultura, o credito especial de Cr$ 1.000.000,00 (um milhao de cruzei- 
ros), para acorrer as despesas com a realizagao do IV Congresso Brasileiro de 
Ensino da Matematica, a efetuar-se cm Belem, Estado do Para, tendo 

PABECERES FAVORAVEIS, sob n.0s 831, 832 e 833, de 1961, das Comissoes 
de Constitulgao e JustiQa, Educagao e Cultura e de Finangas. 

2 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 62, de 1961, de autoria da 

Comissao Diretora, que nomeia Marcos Vieira para o cargo de Oficial Arquivo- 
logista, PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

3 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 116, de 1961 (n.0 3.376, de 

1957, na Casa de origem), que concede pensao mensal de Cr$ 3.000,00 a Beliskrio 
Alves, ex-estafeta de Correio, a cavalo, do 2.° Distrito de Pinheiro Machado, tendo 
parecer favoravel, sob n.0 853, de 1961, da Comissao de Finangas. 

4 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 149, de 1961 (n.0 3.099, de 

1961, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Tribunal de 
Contas da Uniao o credito especial de Cr$ 107 100,00 para pagamento de despesas 
de gratificagao adicional, tendo parecer favoravel, sob n.0 811, de 1961, da Comissao 
de Finangas. 

5 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 153, de 1961 In.0 981-A/59, 

na Casa de origem). que concede pensao mensal de CrS 4 940,00 a Manoel Brito 
da Silva, ex-servidor do Ministerio da Agricultura, tendo parecer favoravel, sob 
n.0 853, de 1961, da Comissao de Finangas. 

6 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 160, de 1961 (n.0 881, de 
1959, na Casa de origem i, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio 
do Trabalho e Previdencia Social, o credito especial de Cr$ 78,000.00 para paga- 
mento de gratificagao adicional a Crisantemo Pontes de Carvalho e Souza, auxi- 
liar administrative, tendo parecer favoravel, sob n.0 813, de 1961, da Comissao de 
Finangas. 

7 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 168, de 1961 (n.0 1.962, de 
1952, na Casa de origem), que concede isengao de direitos de importagao para 
o material importado pela Companhia Brasileira de Fiagao e Tecelagem de Ma- 
naus, Estado do Amazonas, e outras congeneres, tendo parecer favoravel, sob n.0 

854, de 1961, da Comissao de Finangas. 
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8 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 171, de 1961 (n.0 676, de 1959, 

na Casa de origem), que da nova redagao ao art. 1.° da Lei n.0 3.550, de 12 de 
fevereiro de 1959, que dispoe sobre o pagamento de subvengoes orgamentdrias 
concedidas a conta do Fundo Nacional de Ensino Medio, tendo parecer favoravel, 
sob n.0 835, de 1961, da Comissao de Finangas. 

9 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 174, de 1961 (n.0 130, de 1955, 

na Casa de origem), que da nova redagao ao art. 1.° da Lei n.0 2.307, de 30 de 
agosto de 1954, que autoriza o Poder Executive a alienar aos servidores dos Terri- 
torios do Acre, Amapa, Rio Branco e Rondonla os imbveis residencials de alve- 
naria, madeira de lei, adobo ou de construgao mista, pertencentes ao patrimonio 
da Uniao e localizados nas sedes municipais, vilas e povoados daquelas unidades 
de fronteiras, tendo parecer favoravel, sob n.0 855, da Comissao de Finangas. 

10 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 177, de 1961 (n.0 2.934, de 

1961, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio 
da Fazenda, ao Poder Judiciario — Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, 
o credito especial de Cr$ 65.000,00, para pagamento de despesas realizadas no ano 
de 1959, com substituigdes de funcionarios da Secretaria do mesmo drgao, tendo 
parecer favordvel, sob n.0 814, de 1961, da Comissao de Finangas. 

11 
Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 31, de 1961, de autoria do 

Sr. Senador Nelson Maculan, que dispoe sobre financiamento as Prefeituras Muni- 
cipais, com garantia das cotas constitucionais dos arts. 15, § 4.°, e 20 da Constitui- 
gao Federal, e da outras providencias, tendo pareceres (n.0s 864 e 865, de 1961) das 
Comissoes de Constituigao e Justiga, favoravel, com a emenda que oferece, sob 
n.0 1-CCJ; de Finangas, favoravel ao projeto e a emenda. 

12 
Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 37, de 1961, de autoria 

do Sr. Senador Afranio Lages, que dispoe sobre o loteamento ou desmembra- 
mento de terras rurais e da outras providencias, tendo pareceres favoraveis, sob 
n.0s 861 e 862, de 1961, das Comissoes de Constituigao e Justiga, favoravel; de 
Agricultura, Pecuaria, Florestas, Caga e Pesca, favoravel. 

13 
Discussao unica do Parecer da Comissao de Economia sobre a Mensagem n.0 

272 (n.0 de origem 598), de 12 do mes em curso, pela qual o Sr. Presidente da 
Repiiblica submete ao Senado a escolha do Sr. Apolonio Jorge de Farias Sales 
para o cargo de membro do Conselho Nacional de Economia. 

Estd encerrada a sessao. 

(Encerra-sc a sessao as 17 horas e 45 minutos.) 



252.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislature 
em 13 de dezembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. MOLRA ANDRADE 
As 21 horas achamse presentes os Srs. Senadores: 

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias 
de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — 
Eugenic Barros — Lednidas Mello — Mathias Olympic — Joaquim Parente — 
Fausto Cabral — Fernandes Tdvora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — 
Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Flgueiredo — Joao Arruda 
— Ruy Carnelro — Novaes Fllho — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho — 
Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio 
Telxeira — Lima Teixeira — Del Caro — Ary Vianna — Paulo Fernandes — Arlindo 
Rodrigues — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Affonso 
Arinos — Benedito Valadares — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de 
Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Fellciano — Joao Villas- 
boas — 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 acusa o compa- 
recimento de 54 Srs. Senadores. Havendo mimero 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, 6 sem debate aprovada. 

O Sr. l.0-Secretario le o seguinte; 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM N.® 273, DE 1961 
(N.® 599, da Presidencia) 

Senhores Membros do Senado Federal: 

De acordo com o preceito constitucional, tenho a honra de submeter & apro- 
vagao de Vossas Excelencias a nomeagao que desejo fazer do Senhor Nelson 
Tabajara de Ollveira para exercer a fungao de Embaixador Extraordinario e 
Plenipotencidrio do Brasil junto ao Governo da Repiiblica do Haiti, nos termos 
do art. 23, 5 3.® da Lei n.® 3.917, de 14 de julho de 1961, observado o disposto no 
art. 37, item B, da mesma lei. 

Os m^ritos do Senhor Nelson Tabajara de Oliveira, que me induziram a esco- 
lhe-lo para o desempenho dessa elevada fungao constam da anexa informagao 
do Mlnistro das Relagoes Exteriores. 

Brasilia, 13 de dezembro de 1961. — Joao Bclchior Marques Goulart. 
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CURRICULUM V1TAE 
MINISTRO NELSON TABAJARA DE OLIVEIRA 

1. Nasceu na cidade de Avare, Estado de Sao Paulo, em 6 de abril de 1904. 

2. Ingressou no Ministerio das Relagoes Exteriores, na qualidade de Auxi- 
liar-contratado, designado para servir no Consulado-Geral do Brasil em Changai, 
em 1931; de 1933 a 1934 esteve afastado do Ministerio das Relaqoes Exteriores; 
reingressou, ainda na qualidade de Auxiliar-contratado, em 1934; nomeado C6nsul 
de Terceira Classe, em 1934; promovido, por merecimento, a Consul de Segunda 
Classe, em 1937; promovido a Consul de Primeira Classe, por antiguidade, em 1945; 
Conselheiro, em 1952; promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 
em 1952. 

3. Fosto em que serviu: Auxiliar-contratado no Consulado-Geral em Changai; 
Auxiliar-contratado, encarregado de dirigir provisoriamente o Consulado em Hong- 
Kong; Auxiliar-contratado, no Consulado-Geral em Montevideo; Consul no Consu- 
lado em locoama; Segundo-Secretario, na Embaixada em Buenos Aires; Consul- 
Adjunto, no Consulado em Chicago; Encarregado do Consulado em Chicago; Con- 
sul, em Chicago; Primeiro-Secretario, na Embaixada em Bogota; Encarregado de 
Negocios em Bogota; Ministro da Segunda-Classe, na Secretaria de Estado; Envia- 
do Extraordinario e Ministro Plenipotenciario junto ao Governo do Estado de 
Israel e ao Governo da Repiiblica Popular da Polonla. 

4. Alem dessas fungoes, exerceu ainda o Diplomata Nelson Tabajara de 
Oliveira as seguintes missoes e comissoes: Auxiliar da Delegagao do Brasil a 
Conferencia da Paz, para solugao do conflito do Chaco, em 1935; Conselheiro da 
Embaixada Especial para representar o Brasil nas solenidades de posse do Senhor 
Laureano Gomes, Presidente da Colombia, em 1950; Chefe da Divisao do Orga- 
mento do Ministerio das Relagoes Exteriores, em 1951; Membro da Comissao de 
Estudo e Planejamento do novo Edificio do Ministerio das Relagoes Exteriores, 
em 1952; Chefe da Divisao Consular do Ministerio das Relagoes Exteriores, em 1954. 

O Diplomata Nelson Tabajara de Oliveira e indicado para exercer as fungoes 
de Embaixador Extraordinario c Plenipotenciario do Brasil junto ao Governo da 
Republica do Haiti. — Jorge d'Escragnolle Taunay, Chefe da Divisao do Pessoal. 

(A Comissao de Relagoes Exteriores.) 

OF1CIO 
Do Sr. IP-Secretario da Camara dos Deputados, encaminhando autdgrafo do 

seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 201, DE 1961 

(N.0 3.140, na Camara) 

Modifica a taxa de custeio do Instituto Brasilciro do Sal, referida na 
letra "a" do art. 8.° da Lei n.0 3.137, de 13 de maio de 1957, e da outras 
providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — A taxa de custeio a que se refere a letra "a" do art. 8.° da Lei 
n.0 3.137, de 13 de maio de 1957, passa a ser de 5% (cinco por cento) sobre a 
media dos pregos, fixados nas duas zonas salineiras, definidas no art. 21 da 
referida lei. 

Art. 2.° — A declaragao de taxa de que trata o artigo anterior sera feita pelo 
Conselho Deliberative do Instituto Brasileiro do Sal, ao fixar anualmente os 
pregos do sal, na conformidade da letra "a" do art. 7.°, da Lei n.0 3.137, de 13 
de maio de 1957. 
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Paragrafo linico — Para o presente ano salineiro, prevalecera para efeito da 
cobranQa da taxa do Institute Brasileiro do Sal, a media dos pregos ora vigentes 
nas duas zonas salineiras. 

Art. 3.° — A arrecadapao da taxa de que trata esta lei se fara no momento 
da retirada do sal da salina, para qualquer destine dentro do Pais. 

Art. 4.° — Pica acrescentado ao art. 14 da Lei n.0 3.137, de 13 de maio de 
1957, o seguinte paragrafo unico; 

"Paragrafo unico — As cotas extras concedidas na vigencia da legislagao ante- 
rior serao mantidas e reconhecidas pelo Institute Brasileiro do Sal." 

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

(As Comissocs de Economia e de Finangas.) 

AVISO 

N.0 2.363, de 1.° de dezembro, do Senhor Ministro da Marinha transmitindo o 
pronunciamento dc Ministerio a seu cargo sobre o Projeto de Lei da Camara 
n.0 87, de 1961, 

PARECER N.0 883, DE 1961 

Da Comissao de Finangas sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 128, 
de 1961 (n.0 4.024-B-58 na Camara) que concede isengao de direitos, imposto 
de consumo e taxas aduaneiras pira mercadorias procedentes dos Estados 
Unidos, doados a Confederagao Evangelica do Brasil e importadas com 
licenga da CACEX, sem cobertura cambial. 

Relator: Sr. Barros de Carvalho. 

1 Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Deputado Lauro Cruz, 
concedendo isengao de direitos, de adicionais, das taxas portuarias, do imposto 
de consumo e de quaisquer outros onus, com excegao da Taxa de Previdencia Social, 
para as mercadorias procedentes dos Estados Unidos, doados a Confederagao 
Evangelica do Brasil e discriminadas no art. 1.° do projeto, com licenqa de impor- 
taqao da CACEX, sem cobertura cambial, que ja se encontram nos armazens do 
Porto do Rio de Janeiro ou ainda por embarcar. 

2. O art. 2.° esclarece que as mercadorias enumeradas no art. 1.° destinam- 
se a fins educatlvo-religiosos, segundo o programa do Centre Audio-Visual 
Evangelico, fillado a Confederagao Evangelica do Brasil. 

3. Em sua justificagao ao projeto o autor esclarece: 

"O presente projeto tern em vista conceder isengao de impostos alfan- 
degarios para um aparelhamento eletronlco destinado excluslvamente a 
fins rellgiosos, que uma entidade religiosa recebeu por doagao, sem 
cobertura cambial, e cuja importagao foi autorizada pelo Poder Executive. 
O matcrial consta das llcengas cujas fotocopias estao anexas ao Projeto. 
Nao ha qualquer objetivo comercial no seu uso. Do aparelhamento consta 
igualmente um orgao cuja utllizagao com flnalidade religiosa dispensa 
qualquer justificagao." 

4. A materla foi devidamente examinada pelos brgaos tecnlcos do Poder 
Executive, havendo a CACEX emitldo as competentes llcengas anexas por fotoco- 
pla, sem cobertura cambial. 

Nao existe, tambem, qualquer aspecto comercial na importagao, uma vez 
que os materials se destinam, excluslvamente, a fins religiosos. 
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5. Em face do exposto e tendo em vista a inexistencia de qualquer aspecto 
desfavoravel, no que diz respeito a Comisao de FinanQas, e, ainda, nao constituir 
precedente as disposigoes constantes do projeto, opinamos pela sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente^—■ 
Barros Carvalho, Relator — Ary Vianna — Fernandes Tavora — Lobao da Silveira 
— Fausto Cabral — Joaquim Parente — Mem de Sa — Irineu Bornhausen — 
Eugenio Barros. 

PARECER N.0 884, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.® 195, 
de 1961 (na Camara n.0 1.103-B/59) que autoriza o Poder Executive a 
abrir ao Poder Judiciario — Justiga Eleitoral — Tribunal Eleitoral de 
Minas Gerais o credito especial de Cr$ 56.649,40, para pagamento 
de substituigoes de funcionarios de sua Secretaria, no exercicio de 1957. 

Relator: Sr. Ary Vianna 

Pelo presente projeto, e o Poder Executive autorizado a abrir, pelo Poder 
Judiciario — Justiga Eleitoral — Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 
o credito especial de Cr$ 56.649,40, para pagamento de substltuigao de funcio- 
narios de sua Secretaria, no impedimento dos respectivos titulares, no exercicio 
de 1957, 

A proposigao e originaria de solicitagao do Tribunal interessado e formulada 
pela Comissao de Orgamento e Fiscalizagao Financeira da Camara dos Deputados. 

A vista da destinagao do credito especial de que trata o projeto, somos pela 
aprovagao. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Ary Vianna, Relator — Fernandes Tavora — Irineu Bornhausen — Fausto Cabral 
— Barros Carvalho — Joaquim Parente — Lobao da Silveira — Eugenio Barros. 

PARECER N.® 885, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.® 196, 
de 1961 (n.° 1 646-B/60, na Camara), que autoriza o Poder Executive a 
abrir, pelo Ministerio da Educagao e Cultura, o credito especial de Cr$ 
5.000 000,00, para conclusao das obras do edificio-sede da Associagao 
Piauiense de Mcdicina, em Tercsina. 

Relator: Sr. Joaquim Parente 

O projeto em exame, de autoria do nobre Deputado Lustosa Sobrinho, visa 
autorizar o Poder Executive a abrir pelo Ministerio da Educagao e Cultura, o 
credito especial de Cr$ 5.000.000,00 para auxiliar a Associagao Piauiense de Medi- 
cina a concluir as obras do edificio de sua sede, em Teresina, Estado do Piaui. 

Fundada ha mais de duas decadas e mantida gragas a abnegagao e ao idea- 
lismo de seus associados, a associagao Piauiense de Medicina vem prestando os 
mais assinalados servigos a causa da cultura, notadamente das ciencias medicas, 
atraves de congresses de carater cientifico e da benem^rita obra assistencial 
prestada a populagao piauiense. 

Tudo quanto a entidade tern realizado e fruto da tenacidade de seus mem- 
bros, da dedicagao e esforgo despendidos em favor das classes menos favorecldas 
do Estado mais desfavorecido da Uniao. 

Ate agora nenhum auxilio recebeu dos poderes piiblicos e sua sobrevivencia 
deve-se aos parcos socorros de piauienses despreendidos e dos servigos de seus 
associados. 
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O credito proposto e dos mais insignificantes face ao vulto das obras e dos 
services ja reallzados pela benemerita associacao. 

justo, pois, que se aprove o projeto em aprego cujo auxilio previsto con- 
tribuira para que aquela instituigao cientifica possa levar a cabo seu vasto pro- 
grama de assistencia medica e cultural. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Joaquim Parente, Relator — Ary Vianna — Mem de Sa — Irineu Bornhausen 
— Eugenio Barros — Lobao da Silveira — Fernandes Tavora — Barros Carvalho. 

PARECERES N.os 886, 887 E 888, DE 1961 
N.0 886, de 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 125, de 1961 (n." 2,109/56, na Camara), que autoriza o Poder 
Executive a conceder um auxilio de CrS 10.000.000,00 ao Hospital dos 
Sindicatos Reunidos de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul e da outras 
providencias. 

Relator: Sr. Daniel Krieger 
Pelo presente projeto sao concedidos os seguintes auxilios; Cr$ 10.000.000,00 

a Sociedade Beneficente dos Trabalhadores de Caxias do Sul, para a construgao 
do Hospital Beneficente dos Trabalhadores de Caxias do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul; CrS 10.000 000,00 a Sociedade Evangelica Beneficente de Lon- 
drina, Estado do Parana; Cr$ 3.000.000,00 a Sociedade Beneficente dos Traba- 
lhadores de Santa Catarina, com sede em Itajai; e CrS 10.000.000,00 a Santa 
Casa de Mlsericordia, de Juiz de Fora. 

Para atender as referidas despesas, autoriza-se o Poder Executive a abrir, 
pelo Ministerio da Saude, o credito especial de CrS 33.000.000,00. 

As prestagoes de contas dos auxilios em tela deverao ser feitas dentro de 
dois anos apos a data do respective pagamento. 

II — O autor da proposigao, Deputado Arruda Camara, justificou-a devida- 
mente. 

III — Do ponto de vista constitucional e juridico o projeto esta em condigoes 
de ser aprovado e nesse sentido opinamos. 

Sala das Comissoes, 25 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente e 
Relator — Aloyslo de Carvalho — Milton Campos — Nogueira da Gama  Lima 
Teixeira — Heribaldo Vieira. 

N.0 887, de 1961 

Da Comissao de Saiide sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 125, 
de 1961 (n.0 2.109-C/56, na Camara). que autoriza o Poder Executivo 
a conceder um auxilio de Cr$ 10.000.000,00 ao Hospital dos Sindicatos 
Reunidos de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e da outras provi- 
dencias. 

Relator: Sr. Saulo Ramos 

O presente projeto de lei, apresentado pelo nobre Deputado Arruda Cama- 
ra, autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Saiide, o credito 
especial de Cr$ 33.000.000,00 dentro da seguinte discriminagao: Cr$ 10.000.000,00 
a Sociedade Beneficente dos Trabalhadores de Caxias do Sul, para a construgao 
do Hospital Beneficente dos Trabalhadores de Caxias do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul; Cr$ 10.000.000,00 a Sociedade Evangelica Beneficente de Lon- 
drina, Estado do Parana; CrS 3,000.000,00 a Sociedade Beneficente dos Traba- 
lhadores de Santa Catarina e CrS 10 000.000,00 a Santa Casa de Misericordla 
de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, para termino de suas obras. 
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2. O projeto primitivo autorizava apenas a abertura do credito de dez 
milhoes de cruzeiros destinados a construcao do Hospital Beneficente dos Tra- 
balhadores de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, sofreu, entretanto, 
emendas na Camara dos Deputados, aumentando o credito especial, a fivn de 
atender as necessidades de outras sociedades beneficentes. 

3. Do ponto de vista da Comissao de Saiide, a proposigao so deve merecer 
aprovagao. De fato, todas as iniciativas governamentais que visem a construgao, 
instalagao e manutengao de hospitals, de servigos medicos e assistencia, sao alta- 
mente louvaveis e merecedoras do apoio de todos aqueles que se se preocupam 
com a solugao do problema hospitalar no Pais. 

4. Assim, tendo em vista a alta finalidade colimada pelo projeto, opinamos 
pela sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, em de novembro de 1961. — A16 Guimaraes, Presi- 
dente — Saulo Ramos, Relator — Pedro Ludovico — Fernandes Tavora. 

PARECER N" 888, de 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 125, 
de 1961 (n.0 2.109-C/56, na Camara), que autoriza o Poder Executive a 
conceder um auxilio de Cr$ 10.000.000,00 ao Hospital dos Sindicatos 
Reunidos de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e da outras provi- 
dencias. 

Relator: Sr. Irineu Bornhausen 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do ilustre Deputado Arruda Camara, 
autorizando a abertura, pelo Poder Executivo e atraves do Ministerio da Saude, 
do Credito especial de Cr$ 33.000.000,00 (trinta e tres milhoes de cruzeiros) a 
ser concedido, na forma discriminada no art. 1.°, como auxilio as seguintes enti- 
dades; Sociedade Beneficente dos Trabalhadores de Caxias do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul; Sociedade Evangelica Beneficente de Londrina, Estado do 
Parana; Sociedade Beneficente dos Trabalhadores de Santa Catarina, Itajai, Esta- 
do de Santa Catarina e Santa Casa de Misericordia, Juiz de Fora, Estado de Minas 
Gerais. 

2. Em sua forma original, o projeto autorizava a abertura do credito espe- 
cial de CrS 10.000.000,00 (dez milhoes de cruzeiros) para atender as obras do 
Hospital Beneficente dos Trabalhadores de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, da Sociedade Beneficente dos Trabalhadores de Caxias do Sul. 

3. A Camara dos Deputados, entretanto, houve por bem emendar o projeto, 
para o fim de estender o seu amparo a outras sociedades beneficentes, igual- 
mente merecedoras, o que, em conseqiiencia, ocasionou o aumento do credito 
especial para CrS 33.000 000,00. 

4. No que tange a esta Comissao examinar, nada existe que possa ser oposto 
ao projeto, que se encontra devidamente documentado e cujas disposigoes sao 
justas, uma vez que concedem o amparo estatal as sociedades beneficentes, real- 
mente merecedoras, que irao realizar obras meritorias. 

5. Chamamos a atengao da ilustre Comissao de Redagao para a ementa 
do projeto que nao corresponde ao seu texto. 

6. Assim, a Comissao de Finangas opina pela aprovagao do projeto. 

Sala das Comissoes, 13 de dezembro de 1961. — Daniel Krleger, Presidente 
— Irineu Bornhausen, Relator — Saulo Ramos — Vltorino Freire — Joaquim 
Parente — Fernandes Tavora — Ary Vianna — Menezes Pimentel. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do expediente. 

Sobre a mesa requerimento de urgencia que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
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fi lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 587. DE 1961 

Nos termos do art, 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgencia 
para o Projeto de Resolugao n.0 72, de 1961, que altera, em parte, o anexo a 
que se refere o art. 8.° da Resolugao n.0 6. de 1960. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Filinto Miiller — Barros de 
Carvalho — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Lino de Mattos — Benedito 
Valladares. 

O SR. PRES1DENTE (Moura Andrade) — Na forma do Regimento Interno, 
o requerimento sera votado ao fim da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa outro requerimento de urgencia que vai ser lido pelo Senhor 
l.0-Secretario. 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N." 588, DE 1961 

Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgencia 
para o Projeto de Lei da Camara n.0 199, de 1961 (n.0 3.624-A/61, na Casa de 
origem), que permite aos sargentos do Exercito que possuam mais de cinco anos 
de servigo reengajarem ate adquirirem estabilidade e da outras providencias. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961 — Gilberto Marinho — Filinto 
Midler — Benedito Valladares — Daniel Krieger — Lino de Mattos. 

O SR. PRES1DENTE (Moura Andrade) — Na forma do art. 328 do Regimento 
Interno, este requerimento sera votado ao fim da Ordem do Dia. 

O Sr. l.0-Secretarlo ira proceder a leitura de outro requerimento. 

E lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.° 589, DE 1961 

Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
Intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 125, de 1961, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do expediente. 

Tern a palavra o nobre Senador Jarbas Maranhao. (Pausa.) 

Nao esta presente. 

Nao ha mais oradores inscritos. 

Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 174, de 1961 (n.0 130, 
de 1955, na Casa de origem), que di nova redagao ao art. 1.° da Lei 
n.0 2.307, de 30 de agosto de 1954, que autoriza o Poder Executive a 
alienar aos servigos dos Territdrios do Acre, Amapa, Rio Branco e Ron- 
dflnia, os imdveis residenciais de alvenaria, madeira de lei, adobe ou de 
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construgao mista, pertencentes ao patrimonio da Uniao e localizados nas 
sedes municipals, vilas e povoados daquelas unidades de fronteiras, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n.0 855, da Comissao de Finangas. 
Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarel a discussao (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados (Pausa.) 
Esta aprovado. 
£ o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 174, DE 1961 

Da nova redagao ao art. 1.° da Lei n.0 2.307, de 30-8-54, autorizando 
o Poder Executivo a alienar aos servidores dos Territorios do Acre, Amapa, 
Rio Branco e Rondonia, os imoveis residenciais de alvenaria, madeira 
de lei, adobe ou de construgao mista, pertencentes ao patrimonio da 
Uniao e localizados nas sedes municipals, vilas e povoados daquelas uni- 
dades de fronteira. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1.° — E o Poder Executivo autorizado a promover a alienagao, por inter- 

medio dos Governos dos Territorios do Acre, Amapa, Rio Branco e Rondonia, a 
seus respectivos servidores, dos imoveis residenciais de alvenaria, de madeira de 
lei, adobe ou de construgao mista, pertencentes ao patrimonio da Uniao e loca- 
lizados nas sedes municipals, vilas e povoados daquelas unidades de fronteira, 
que nao forem necessaries ao servigo publico, observado, no que couber, o dis- 
posto nos arts. 2°, 4.°, 6° 7.° e 8.°, com seus respectivos paragrafos, e art. 
9.° da Lei n.0 1.455-A, de 14 de outubro de 1961. 

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

Votagao, em discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 175, 
de 1961, n.0 3.378-A-61, na Casa de origem) que aplica aos cargos e 
fungoes do Quadro do Pessoal dos orgaos da Justiga do Trabalho da l.a 

Regiao, disposigSes das Leis n.0s 3.780, de 12 de julho de 1960, e 3.826, 
de 23 de novembro de 1961 e da outras providencias, tendo Pareceres 
(n.0s 783, 784, 856, 857 e 858, de 1961); 

I — Sobre o Projeto — da Comissao de Servigo Publico Civil, favo- 
ravel; de Finangas, favoravel; II — Sobre a emenda de Plenario: da 
Comissao de Constituigao e Justiga, pela constitucionalldade; da Comis- 
sao de Servigo Publico Civil, contrario; da Comissao de Finangas, con- 
trario. 

Em votagao o Projeto. sem prejuizo da Emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados, (Pausa.) 
Esta aprovado. 
Em votagao a Emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados, (Pausa.) 
Esta rejeitada. 
O Projeto Iri a sangao. 
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fi o seguinte o projeto aprovado, qwe vai a sanqao: 

PUOJETO DE LEI DA CAMARA N.0 175, DE 1961 
Aplica aos cargos e fundoes do quadro do pessoal dos orgaos da jus- 

ti?a do trabalho da l.a regiao, disposi?6es das Leis n.0s 3.780, de 12 de 
julho de 1960, e 3.826, de 23 de novembro de 1960, e da outras provi- 
dencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Os niveis de vencimento-base, a razao horizontal e os valores dos 

simbolos dos cargos em comlssao do Quadro do Pessoal da Justiga do Trabalho 
da l.a Regiao, sao os seguintes: 

Niveis ou Simbolos Referencia — Base 
Progressao 

horizontal 

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 1.460,00 
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-11   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-15   19.000,00 650,00 

Art. 2.° — Os valores do vencimento mais a gratificagao mensal das fungoes 
gratificadas do mesmo Quadro sao: 

Cr$ 
1-F   44.000,00 
2-F   42.000.00 
3-F   40.000,00 
4-F   33.000,00 
5-F   37.000,00 
6-F   36.000,00 
7-F   35.000,00 

Paragrafo unico — Se a funcao 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 partlr da 
vlgencla desta Lei, gratificagao adicional por tempo de servigo nas mesmas 
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bases da percebida pelos funcionarios da Secretaria do Tribunal Superior do 'j.Ta- 
balho, por forca do disposto no art. 5.° da Lei n.0 2.336-A, de 19 de novembro 
de 1954. 

Paragrafo linico — O servidor, desde o momento em que passa a perceber 
gratificaqao adicional por tempo de servico perde o dlreito a percepcao de novas 
vantagens da progressao horizontal, incorporando-se, porem, aos seus venci- 
mentos aquelas que vinha percebendo ate entao. 

Art. 4.° — O Quadro de Pessoal do Tribunal Regional e mais orgaos da 
Justi?a do Trabalho da l.a Regiao, aprovado pela Lei n.0 409, de 25 de setembro 
de 1948 e alterado por leis subseqiientes, fica acrescido dos cargos e fungoes 
constantes da Tabela n.0 I, anexa. 

§ l.o — Os atuais cargos e iuncoes do referido Quadro passam a ter os 
niveis e simbolos de vencimentos constantes da Tabela n.0 II, ressalvadas em 
relacao aos atuais servidores as situagoes ja constituidas em virtude de lei ou 
de decisao judiciaria proferida pela Justica comum ou pelo proprio Tribunal Re- 
gional da l.a Regiao da Justica do Trabalho. 

§ 2.° — Os valores dos niveis e simbolos de vencimentos dos cargos e fungoes 
referldos no paragrafo anterior, serao os fixados na presente lei. 

§ 3.° — Entre os novos cargos e fungoes a que faz referenda este artigo, 
estao incluidos os destinados a lotagao nas Juntas de Conciliagao e Julgamento 
crlados pela Lei n.0 8.610. de 11 de agosto de 1950. 

Art. 5.° — As disposigoes da Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, artigos 
14, paragrafos 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 
drgaos da Justiga do Trabalho, de que trata esta Lei. 

Art. 6.° — fi incorporado aos vencimentos dos servidores referldos nesta 
Lei o abono de que trata a Lei n.0 3.887, de 18 de julho de 1959. 

Art. 7.° — Os cargos isolados de provlmento efetivo, bem como os inlciais 
das carreiras de Auxiliar Judiciario 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 Secretario da Junta de Conciliagao e Julgamento, exigido, 
porem, para o provimento deste o diploma de Doutor ou Bacharel em Direito. 

§ 2.° — As vagas nas classes intermediarlas e finals das carreiras a que 
se refere este artigo, bem como nas de Oflcial Judiciario, serao providas por 
promogao, altemadamente, por antiguidade e mereclmento. 

§ 3.° — As vagas, na classe inicial da carreira de Oficial Judiciario serao 
providas, altemadamente metade por acesso de ocupantes da classe final da car- 
reira de Auxiliar Judiciario e metade por concurso de provas. 

§ 4.° — As carreiras de Oflcial e Auxiliar Judiciario ficam estruturadas em 
tres e duas classes respectivamente, e terao os simbolos constantes da Tabela 
n.0 II, anexa. 

§ 5.° — E dispensado o intersticio legal nas promocoes decorrentes de nova 
estrutura do Quadro aprovado por esta Lei e ate sua completa normallzagao. 

§ 6.° — No enquadramento dos cargos, classes e series de classes das car- 
reiras do referido Quadro, observar-se-ao as regras e a proporgao estabelecidas 
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 comissao serao provides por funcionarios efetivos do 
Quadro da Regiao, escolhidos polo Presidente do Tribunal. 



- 521 - 

Art. 9.° — A lotagao das Juntas de ConciliaQao e Julgamento da l.a Regiao 
da Justi?a do Trabalho sera fixada pelo Presidente do Tribunal em face das 
necessidades de cada uma e dentro dos seguintes limites maximos; 

a) Junta de Conciliagao e Julgamento da Cidade do Rio de Janeiro: 1 Chefe 
de Secretaria; 2 Oficiais Judiciaries; 4 Auxiliares Judiciaries; 1 Porteiro dos Audi- 
torios; 1 Oficial de Justiga e 2 Serventes; 

b) demais Juntas de Conciliagao e Julgamento: 1 Chefe de Secretaria; 1 
Oficial Judiciario; 2 Auxiliares Judiciaries; 1 Oficial de Justiga; 1 Servente e 1 
Porteiro de Auditorio. 

Paragrafo linico — Havera sempre um Distribuidor, quando na mesma cida- 
de, funcionarem duas ou mais Juntas. 

Art. 10 — O art. 7.° da Lei n® 2.183, de 3 de marco de 1954, nao se aplica 
aos servldores dos Quadros do Pessoal de Justiga do Trabalho, nem dos demais 
orgaos do Poder Judiciario, pagos pelo Tesouro Nacional. 

Art. 11 — £ revogada a Lei n.0 2.488, de 16 de maio de 1955. 
Art. 12 — A modificagao, a reestruturagao de Quadro de Pessoal e a alteragao 

de valores de padroes, classes, niveis e simbolos de vencimentos de cargos ou 
fungoes das secretarias e servigos auxiliares da Justiga do Trabalho da l.a Regiao, 
bem como de quaisquer outros orgaos do Poder Judiciario, serao sempre feltas 
atraves de lei, mediante proposta do Tribunal interessado, ressalvados aos ser- 
vidores os recursos judiciais previstos em lei para, atraves da Justiga comum, 
haverem as reparagoes a que se julguem com direito. 

§ 1.° — As declsoes dos Tribunals em processo administrativo, que importem 
em modificagao ou reestruturagao do Quadro de Pessoal, na alteragao de valores 
de padroes, niveis ou simbolos de cargos ou fungoes ou em elevagao de venci- 
mentos, nao obrigarao o Tesouro Nacional a efetuar o pagamento delas resul- 
tantes. 

§2.° — O funcionario ou autoridades que requisitar ou autorizar adianta- 
mento, a conta do credito orgamentario ou adicional, para atender a pagamento 
de despesa decorrente de decisao declaratdria ou administrativa contraria ao 
disposto neste artigo, incidira nas sangoes do art. 315 do Codigo Penal, al6m 
da devolugao da quantia paga, acrescida das comunicagoes de lei. 

Art. 13 — As atuais Segoes Administrativa e Judiciaria da Secretaria do 
Tribunal ficam transformadas em corpos isolados de provimento em Comissao 
sob a denomlnagao de Diretoria dos Servigos Administrativos e Judiciaries, res- 
pectivamente, subdivldida a primeira em Segao de Pessoal e Segao de Material 
e Orgamento e a segunda, em Segao Processual e Segao de Acordaos e Translados. 

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 Auditorio poderao ser atribuidos outros encargos 
de secretaria, alem das atribuigoes especificas do cargo. 

Art. 16 — H: o Poder Executive autorizado a abrir, ao Poder Judiciario, — 
Justiga do Trabalho — Tribunal Regional do Trabalho da l.a Regiao — o 
credito especial de Cr$ 89.900.000,00 (oitenta e nove milhoes 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 
as vantagens financeiras, resultantes da classificagao dos cargos e fungdes e da 
Incorporagao de 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, 
respectivamente, 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 1 (art. 4.° e seu § 3.°) 

Numero w.-ypi 
de Cargos ou 

Car«os Simbolo 

Cargos em Comissao 
1 Secretario de Presidente   pj_ i 
1 Subsecretario de Tribunal   pj. 3 
2 Diretor de Servigo   pj. 2 
1 Chefe de ServiQO 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, 

localizadas no Estado da Guanabara   pj- 1 
5 Chefe de Secretaria de Juntas de Conciliagao e Julgamento, 

localizadas no Estado da Guanabara   pj- 2 
1 Medico   pj. 5 
1 Bibliotecario   pj- 6 
1 Almoxarife   pj- 6 
1 Depositario para Juntas de Conciliagao e Julgamentos no 

Estado 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 Auditdrio de Juntas de Conciliagao e Julgamento 

no Estado da Guanabara   pj- 8 
5 Porteiro de Auditdrio de Juntas de Conciliagao e Julgamento 

fora do Estado da Guanabara   pj- 9 
2 Enfermeiro   PJ-15 
2 Motorista   PJ-12 

10 Guarda Judiciario   PJ-12 
20 Servente (J.C.J. da Guanabara)   PJ-13 

5 Servente U.C.J. localizados fora da Guanabara)   PJ-14 
1 Medico   Pj. 5 

Cargos de Carrelra 
5 Oficial Judiciario   Pj. 5 
7 Oficial Judiciario   pj. g 

10 Oficial Judiciario   Pj. 7 
20 Auxiliar Judiciario   Pj_ g 
25 Auxiliar Judiciario   Pj_ 9 

Fungoes Gratificadas 
1 Chefe de Guarda Judiciario   7.p 
1 Zelador  ^   7_F 
1 Distribuidor Chefe dos Oflciais de Justiga ^ ' 7-p 
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JUSTICA DO TRABALHO DA l.a REGIAO 

Quadro do Pessoal (Secretarla do TRT e JCJS) 

Tabela 11 — (Art. 4.° §§ 1.° e 2.°) 

Numero Nivel 
de Cargos ou 

Cargos Simbolo 

Cargos em Comissao 

1 Diretor de 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 localizadas 

fora do Estado da Guanabara   PJ- 9 
1 Arquivista   PJ- 6 
1 Contador   PJ- 5 

15 Oficial de Justiga do Juntas de Conciliagao e Julgamento 
com sede no Estado da Guanabara   PJ- 3 

5 Oficial de Justiga de Juntas de Conciliagao e Julgamento 
localizadas fora do Estado da Guanabara   PJ- 2 

15 Porteiro de Auditories de Juntas de Conciliagao e Julgamento 
com sede no Estado da Guanabara   PJ- 8 

5 Porteiro de Auditorios de Juntas de Conciliagao e Julgamento 
com sede fora do Estado da Guanabara   PJ- 9 

37 Servente de Juntas de Conciliagao e Julgamento do Estado 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 

Publicado no Diario do Congresso Nacional — (Segao II), de 25 de novembro 
de 1961. 
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Item 2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 168, de 1961 (n.0 

1.962, de 1952, na Casa de origem) que concede isengao de direitos de 
importagao para o material importado pela Companhia Brasileira de Fia- 
gao e Tecelagem de Manaus, Estado do Amazonas, e outras congeneres, 
tendo Parecer favoravel, sob nP 854, de 1061, da Comissao de Finangas. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao o projeto. 
Nao havendo quern queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs, Senadores que o aprovam, queiram pcrmanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 168, DE 1961 
(N.0 1.962-C, de 1952, na Camara de origem) 

Concede isengao do direitos de iniportagao para o material impor- 
tado pela Companhia Brasileira de Fiagao e Tecelagem de Juta do Manaus, 
Estado do Amazonas, e outras congeneres. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1.° — E concedida isengao de direitos de importagao e denials 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 insta- 
lar, dentro de dois anos, nos Estados da Amazonia. 

Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data da sua publicagao rcvogadas as 
disposigoes em contrario. 

Item 3 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 153, de 1961 (nP 

981-A/59, na Casa de origem), que concede pensao mensal de CrS 4.940,00 
a Manoel Brito da Silva, ex-servidor do Ministerio da Agricultura, tendo 
Parecer favoravel, sob nP 853, de 1961, da Comissao de Finangas. 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quern queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta aprovado. 
E o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao; 

PROJETO DE LEI DA CAMARA NP 153, DE 1961 
(NP 981-A/59, na Camara de origem) 

Concede pensao especial de CrS 4.940,00 mensais a .Manoel Brito da 
Silva, ex-servidor do Ministerio da Agricultura. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. IP — E 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. 
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Art. 2.° — A despesa com o pagamento da pensao especial prevista nesta 
lei correra a conta da dotagao orgamentaria destinada ao pagamento de pensio- 
nistas a cargo do Ministerio da Fazenda. 

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

Item 4 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 116, de 1961 (n.0 

3.376, de 1957, na Casa de origem) que concede pensao mensal de 
Cr$ 3.000,00 a Belisdrio Alves, ex-estafeta de Correio a cavalo do 2.° Dis- 
trito de Pinheiro Machado, tendo Parecer favoravel, sob n.0 853, de 1961, 
da Comissao de Finangas. 

Em discussao o projeto. 

Nao havcndo quern queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 

Esta encerrada. 

Em votagao. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta aprovado. 
E o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 116, DE 1961 
(N.0 3.376-C, de 1937, da Camara) 

Concede pensao mensal de CrS 3.000,00 a Belisario Alves, ex-estafeta 
de Correio a cavalo do 2.° Distrito de Pinheiro Machado, Rio Grande do 
Sul. 

O Congreso Nacional decreta; 
Art. 1.° — E concedida pensao mensal de Cr$ 3.000,00 (tres mil cruzeiros) a 

Belisario Alves, ex-estafeta de Correio a cavalo do 2.° Distrito de Pinheiro Ma- 
chado, Rio Grande do Sul, enquanto viver. 

Art. 2.° — O pagamento da pensao correra a conta da dotagao 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. 

Item 5 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 160, de 1961 (n.0 881, 
de 1959, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministerio do Trabalho e Previdencia Social, o credito especial de 
Cr$ 78.000,00 para pagamento de gratificagao adicional a Crysanthemo 
Pontes de Carvalho e Souza, auxiliar administrativo, tendo Parecer favo- 
ravel sob n.0 813, de 1961, da Comisao de Finangas. 

Em discussao o projeto. 

Nao havendo quern queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 

Estd encerrada. 

Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
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£ o seguinte o projeto aprovado que vai a sangao; 

PROJETO DE LEI DA CAIVIARA N.0 160, DE 1961 
Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio do Trabalho e 

Previdencia Social, o credito especial de CrS 78.000,00, para pagameuto 
de gratifica^ao adicional a Crysanthemo Pontes de Carvalho c Souza, 
auxiliar administrativo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — £: o Poder Executive autorizado a abrir, pelo Ministerio 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 administrativo, referencia 
28, da Comissao Federal de Abastecimento e Pregos, dos exercicios de 1957 
a 1958. 

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

Item 6 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 177, de 1961 

(n.0 2.934, de 1961, na Casa de origem) que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, ao Poder Judiciario — Tribunal 
Regional Eleitoral de Pernambuco, o credito especial de CrS 65.000,00, 
para pagamento de despesas realizadas no ano de 1959, com substituigoes 
de funcionarios da Secretaria do mesmo orgao, tendo Parecer favoravel 
sob n.0 814, de 1961, da Comissao de Finangas. 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 

fi o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 177, DE 1961 
(N.0 2.934-A, de 1961, na Camara dos Dcputados) 

Autoriza _o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, ao 
Poder Judiciario — Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o credito 
especial de Cr$ 65.000,00, para pagamento de despesas realizadas no ano 

de 1959, com substituigoes de funcionarios da Secretaria do mesmo Orgao. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — £ o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, 
ao Poder Judiciario — Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o credito 
especial de CrS 65.000,00 (sessenta e cinco mil cruzeiros), para pagamento do 
despesas realizadas no ano de 1959 com substituigoes de funcionarios da Secre- 
ria do mesmo Orgao. 

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

Item 7 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 149, de 1961, 
(n.0 2.099, de 1961, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo 
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a abrir ao Tribunal de Contas da Uniao o credito especial de 
Cr$ 107.000,00, para pagamento de despesas de gratifica^ao adicional, 
tendo Parecer favoravel sob n.0 811, de 1961, da Comisao de Finangas 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votaqao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 

£; o seguinte o projeto aprovado, que vai a sanqao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 149, DE 1961 
(N.0 3.099-A, na Camara) 

Autoriza o Podcr Executive a abrir, ao Tribunal de Contas da Uniao, 
o credito especial de Cr$ 107.100,00 para pagamento de despesas de grati- 
ficaqao adicional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica o Poder Executive autorizado a abrir, ao Tribunal de Contas 

da Uniao, o credito especial de CrS 107.100,00 icento e sete mil e cem cruzeiros), 
para atender ao pagamento de gratificaqao adicional, referente ao periodo de 
julho a dezembro de 1959, ao Ministro do mesmo Tribunal Rubem Machado da 
Rosa. 

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

Item 8 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 171, de 1961, (n,0 

676, de 1959, na Casa de origem, que da nova redagao ao art. 1.° da Lei 
n.0 3.550, de 12 de fevereiro de 1959, que dispoe sobre o pagamento de 
subvengoes orgamentarias concedidas a conta do Fundo Nacional de Ensi- 
no Medico, tendo Parecer favoravel sob n.0 885, de 1961, da Comissao 
do Finangas. 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pcrmaneccr sentados. 
Esta aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N « 171, DE 1961 
(N.0 C70-B, tic 1959, na Camara dos Deputados) 

Dii nova redagao ao art. 1.° da Lei n.0 3.550, dc 13 de fevereiro de 
1959, que dispoe sobre o pagamento de subvengoes orgamentarias conce- 
didas 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 autorizada a funcionar. 



- 528 - 

Art. 2.° — Revogadas as disposigoes em contrario, a presente lei entrara cnl 
vigor na data ds sua publicagao. 

Item 9 
DLscussao unica do Projeto de Lei da Cavnara n.0 96, de 1961, 'n.0 323. 

de 1950, na Camara). que autoriza o Poder Executivo a abrir, atraves 
do Ministerio da Educagao e Cultura ,o credito especial de Cr$ 1.000 .000,00 
(um milhao de cruzeiros;, para ocorrer as despesas com a realizagao do 
Quarto Congresso Brasileiro de Ensino da Matematice, a efetuar-sc crn 
Belem, Estado do Para, tendo Pareceres favoraveis sob n.0s 831, 832 e 
833, de 1961, das Comissoes de Constituigao c Justica; Educagao c Cultura 
e de Finangas. 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quern queira u;ar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pormanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 

S o seguinto o projeto aprovado, que vai a sangao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 96, DE 1961 
(N.0 822-B, de 1939, na Camara) 

Autoriza o Podor Executivo a abrir ao Ministerio da Educagao e Cul- 
tura, o credito especial de CrS 1.000.000,00, para ocorrer as despesas com 
a realizagao ao Quarto Congresso Brasileiro de Ensino da Matevnatica, 
a efetuar-se em Belem, Estado do Para. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica c Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministerio da Edu- 

cagao e Cultura, o credito especial de CrS 1.000.000,00 (um milhao de cruzeiros), 
para ocorrer as despesas com a realizagao do Quadro Brasileiro do Ensino da 
Matematica, a efetuar-se em Belem, Capital do Estado do Piaui, em 1961. 

Art. 2.° — A importancia mencionada no artigo primeiro desta lei, sera 
entregue a Comissao organizadora do Quarto Congresso Brasileiro de Ensino da 
Matematica, a qual prestara contas de sua aplicagao ao Ministerio da Educagao 
e Cultura, 

Paragrafo linico — Parte da soma constante deste auxilio sera obrigatoria- 
mento aplicada na confecgao dos anais do Congresso, que se distribuirao aos 
congressistas e entidades nacionais interessadas na materia versada pelo cer- 
tame. 

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

Item 10 
Primeira discussao do Projeto de Lei do Seuado ne 37, de 1961, d<; 

autoria do Sr. Senador Afranio Lages), que dispoe sobre o loteamento 
ou desmembramento de terras rurais e da outras providencias, tendo: 
Pareceres favoraveis, sob n.0s 861 e 862 ds 1961, das Comissoes de Cons- 
tituigao e Justiga, favoravel; de Agricultura, Pecuaria, Florestas, Caga e 
Pesca, favoravel. 

Em discussao. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
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Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Esta aprovado. 
O Projeto voltara a Ordem do Dia, para segunda discussao, apos o inters- 

ticio regimental. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 37/1961 
Dispoc sobre o lotcamento ou dcsmcmbramcnto de terras rurais e 

da outras providencias. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — As terras situadas fora dos perimetros urbanos e suburbanos dos 

centres de populagao com mais de dez mil habitantes (10.000) nao poderao ser 
objeto de loteamento ou desmembramento total ou parcial para destina-las a 
fins estranhos as atividades agricolas. 

SI.0 — O loteamento ou desmembramento das terras em referencia ainda 
que para constitui^ao de sitios, granjas, pequena ou media propriedade so sera 
permitida se a area dos lotes e fatores outros tornarem possivel economicamente 
a sua exploragao, 

§ 2.° — Em casos excepcionais, precedendo audiencia do respectivo Governo 
Estadual, atraves de orgao especializado e observado o disposto no artigo seguinte, 
admitir-se-a o loteamento ou desmembramento de ivnoveis rurais para a amplia- 
gao ou fundagao de novos centros urbanos ou instalagao de unidades industriais. 

Art. 2.° — O memorial e o piano de loteamento ou desmembramento das 
terras referidas no artigo anterior serao submetidas a aprovagao do Ministerio 
da Agricultura, por intermedio dos orgaos existentes nos Estados, e do Institute 
Nacional de Imigragao e Colonizagao (INIC), este quando se tratar de area nao 
inferior a 1.000 hectares, e ouvido em cada caso a Associagao Rural do Muni- 
cipio sobre a sua oportunidade e conveniencia. 

Paragrafo linico — O Cartbrio do Registro de Imoveis de situagao das terras 
nao procedera, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de seu titular, 
a inscrigao e averbagao do loteamento ou desmembramento bevn como a trans- 
crigao das alienagoes dos lotes ou partes desmembradas sem que os interessados 
apresentem prova de que foram satisfeitas as exigencias previstas na presente lei. 

Art. 3.° — O micleo colonial de inciativa particular nao estara sujeito a 
exigencia do registro instituido pelo Decreto-lei n,0 58, de 10 de dezembro de 
1937, quando sua implantagao so fizer com a assistencia financeira da Carteira 
de Colonizagao do Banco do Brasil S/A ou da sociedade de economia mista na 
qual a Uniao ou os Estados sejam detentores da maioria de suas agoes. 

Art. 4.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

Sala das Sessocs, 13 do setembro de 1961. — Afranio Lagcs. 
Item 11 

Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 31, de 1961, de 
autoria do Sr. Senador Nelson Maculan, que dispoe sobre financiamento 
as Prefeituras Municipios com garantia das cotas constitucionais dos 
arts. 15, § 4.° e 20, da Constituigao Federal, e da outras providencias, 
tendo Pareceres (n.0s 864 e 865, de 1961), das Comissoes: de Constituigao 
e Justiga, favoravel, com a emenda que oferece, sob n.0 l-CCJ; de Finan- 
gas, favoravel ao projeto e a emenda. 

Em discussao o Projeto com a Emenda. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra encerro a dis- 

cussao. 
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Em votagao o Projeto, sem prejuizo da Emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta aprovado. 
Em votagao a Emenda. 

O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, pego a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra, pela ordem, o nobre 
Senador Mem de Sa. 

O SR. MEM DE SA — Solicita a V. Ex.a fizesse ler a Emenda que desconhego. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Emenda e da Comissao de Cons- 

tituigao e Justiga. 
Manda redigir o final do art. 1.° do Projeto da seguinte forma: 

O SR. MEM DE SA — Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votagao a Emenda. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. 
A materia vai a Comissao de Redagao a fim de redigir o vencido e voltar 

a segunda discussao apos decorrido o prazo regimental. 
E o seguinte o projeto aprovado, que vai a Comissao de Redagao: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 31, DE 1961 

Dispoc sobre financianiento as Prefeituras Municipals, com garautia 
das cotas constitucionais dos arts. 15, paragrafo 4.°, e 20, da Constituigao 
Federal, e da outras providcncias. 

Art. 1.° — Ficam as Caixas Economicas Federals, o Banco do Brasil S/A, 
o Banco Nacional do Desenvolvimento Econdmico S/A, bem como outros estabe- 
lecimentos oficiais de credito ou que possuam departamento crediticio, e, ainda, 
os Institutes de Previdencia Social, estes, quando houver recursos disponiveis, 
autorizados a financiar, ate o limite de 80%, a juros maximos de 5% ao ano, os 
creditos a que as Prefeituras Municipais tiverem direito por forga do disposto 
nos arts. 1.615, § 4.° e 20, da Constituigao Federal. 

Paragrafo unico — As Prefeituras Municipais so terao direito aos beneficios 
previstos nesta lei quando expressamente se comprometerem a aplicar os recursos 
constitucionais referidos em obras de abastecimento de agua, servigos de esgotos 
sanitarios, combate a erosao, fornecimento de energia eletrica atraves de drgao 
publico ou de economia mista de que o Municipio participe em condigoes majo- 
ritarias de capital e administragao, pavimentagao e obras complementares, e cons- 
trugao de estradas municipais e obras de arte delas. 

Art. 2.° — O financiamento a que alude o artigo anterior so sera concedido 
as Prefeituras que, atendendo ao disposto no paragrafo unico do art. 1.°, apre- 
sentarem pianos de trabalho aprovado pelos drgaos tecnicos federals especificos, 
ou pelo SENAM (Servigo Nacional de Assistencia aos Municipios), se nao existi- 
rem os primeiros, bem como tenham suas contas da execugao orgamentaria pres- 
tadas as Camaras Municipais, nos prazes legais aprovadas sem impugnagao. 

Art. 3.° — A mesma faculdade estabelecida no art. 1.° e nas condigoes fixadas 
em seu paragrafo unico e no art. 2.° desta lei pode ser utilizada pelas Prefeituras 
para caucionar ate 80% das dotagoes orgamentarias federals a que tiveram direito, 
diretamente ou em convenio com os drgaos federals respectivos. 

Art. 4.° — Revogadas as disposigdes em contrario, esta lei entrara em vigor 
na data da publicagao. 

Sala das Sessdes, 23 de agosto de 1961. — Nelson Maculan. 
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Justificagao 

O presente projeto, fruto de sugestao do Sr. Armando de Lima Uchoa, Prefeito 
Municipal de Nova Esperanga, Estado do Parana, durante o "I Encontro Traba- 
Ihista" ali realizado e promovido pelo Diretdrio Regional do Partido Trabalhista 
Brasileiro- em principios de maio do corrente ano, objetiva permitir as Prefeituras 
Municipais nova forma de antecipagao de receita com o fim exclusivo de atender 
a obras especificadas no paragrafo unico do art. 1.° e sob as condigoes gerais 
estabelecidas no art. 2°. 

Identica faculdade tambem se outorga quanto as dotagoes orgamentarias 
federals a que os municipios tiverem direito, conforme dispoe o art. 3.°, tudo com 
o objetivo de facilitar as comunidadcs interioranas pronta disponibilidade de 
fundos com os quais possam organizar pianos mais longos com execugao 
assegurada. 

Como se sabe, muitas vezcs os municipios nao se arriscam a pianos mais 
ousados de realizagdes porque nao sabem quando receberao as cotas constitu- 
cionais, unico recurso de que, em geral, podem langar mao para obras, uma vez 
que as ordinarias se destinam — e sao insuficientes quase sempre — ao atendi- 
mento normal da administragao. 

Com o projeto, impoe-se aos municipios, para que possam obter essa anteci- 
pagao de receita, a obrigatoriedade de aplica-la nos empreendimentos de base, isto 
<5, naqueles que podem organizar uma infra-estrutura condicionadora de futures 
atrativos para a fixagao do homem interiorano. 

Nao tern o projeto pretensoes de coisa definitiva, mas tao somente o passo 
inicial, de onde os nobres Senadores, em melhores e mais profundos esludos, pode- 
rao apresentar o edificio final. Quando, e se transformado em lei, sera ele, sem 
diivida, mais um elemento de progresso para os nossos municipios, com reflexos, 
evidentemente, sobre todo o Pais. 

Essa a intengao. Cabe ao Senado dccidir sobre a melhor forma de objetiva-la. 
Sala das Sessoes, 23 de agosto de 1961. — Nelson Maculan. 

Item 12 

Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 62, de 1961, de autoria 
da Comissao Diretora, que nomeia Marcos Vieira para o cargo de Oficial 

Arquivologista, PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 
Em discussao o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra, encerro a 

discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta aprovado. Ira a Comissao Diretora para redagao final. 

Item 13 

Discussao unica do Parecer da Comissao de Economia sobre a Mensa- 
gem n.0 272 (n.0 de origem 598, de 12 do mes em curso), pela qual o Sr. 
Presidente da Repiiblica submete ao Senado a escolha do Sr. Apolonio 
Jorge de Farias Sales para o cargo de membro do Conselho Nacional de 
Economia. 

Nessa fase de votagao o Senado passara a deliberar em segao secreta. Solicito 
aos Srs. funcionarios as providencias necessarias. 

(A sessao transforma-se em secreta as vinte e uma horas e vinte e 
cinco minutos e volta a ser piiblica as vinte e duas horas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — No inicio da Ordem do Dia foram 
lidos requerimentos de urgencia que vao ser votados nesta oportunidade. 

O requerimento, de autoria dos nobres Senadores Filinto Miiller, Barros Car- 
valho, Heribaldo Vieira, Jorge Maynard, Lino de Mattos e Joao Villasboas, solicita, 
nos termos do art. 330, letra b, do Requerimento Interno, urgencia para o Proje- 
to de Resolugao n.0 72, de 1961, que altera o art. 3.° da Resolugao n.0 6, de 1960. 

Os Srs. Senadores quo aprovam a urgencia requerida, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Esta aprovada. 
Em conseqiiencia, passa-se, imediatamente, a discussao da mat^ria. 

Tern a palavra o nobre Senador Heribaldo Vieira, que devera rclatar o projeto 
pela Comissao de Constituigao e Justiga. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Sr. Presidente, o Projeto de Resolugao n.0 72, 
de 1961, da douta Comissao Dirctora, obodece rigorosamentc a tccnica legislativa 
e nao tern nenhum aspecto inconstitucional, pelo que merece aprovagao da Comis- 
sao de Constituigao e Justiga. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Prcsidcncia solicita o parccer da 
Comissao de Finangas. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Senhor Presidente, dcsigno Relator da Comissao 
de Finangas o nobre Senador Lobao da Silveira. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Lobao da Silveira, para emitir parecer pela Comissao de Finangas. 

0 SR. LOBAO DA SILVEIRA — Sr. Presidente, o Projeto de Resolugao n.0 72, 
de 1961, altera, em parte, o quadro anexo a que se refere o art. 8.° da Resolugao 
n.0 6, de 1960, que passara a vigorar com a modificacao constante da seguinte 
estrutura: 

ISOLADOS 

1 — Oficial Arquivologista — PL-3. 
2 — Oficiais Arquivologistas — PL-4 — 2 vagos. 
Nada obsta a aprovagao do Projeto, segundo o parecer da Comissao de Finan- 

gas. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao o Projeto. 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra, declararei encer- 

rada a discusao. (Pausa). 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto queiram permanecer sentados. 

(Pausa). 

Esta aprovado o Projeto. 

O Sr. Mem de Sa — Sr. Presidente, pego a palavra para uma declaragao de 
voto. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 
Mem de Sa. 

O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, desejo que conste de ata que sempre 
votei contra resolugoes da especie da que ora se aprovou. 

Entendo que o Senado cada vez erra mais ao criar reiteradamente cargos 
desnecessarios. 



Desejo pois qua se registre que minha reacao tem sido, invaxiavelmente, con- 
traria a criaqao de cargos superfluos no Quadro da Secretaria desta Casa do 
Legislativo. (Muito bcm!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A declaraqao de voto de V. Ex." 
constara da ata. 

O outro requerimento assinado pelos nobres Senadores Benedito Valadares, 
Filinto Mliller e Daniel Krieger refere-se ao Projeto de Lei n.0 199, de 1961, da 
Camara dos Deputados. 

Em votagao o requerimento. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta aprovado. Em conseqiiencia da deliberagao do Plenario, passa-se imedia- 
tamente i votagao da materia. 

O Sr. l.0-Secretario procedcra a leitura dos pareceres das doutas Comissoes 
de Seguranga Nacional e de Finangas. 

Sao lidos os seguintes: 

N.0 889, de 1961 

Da Comisao de Seguranga Nacional, sobre o Projeto de Lei da Camara 
n.0 199, de 1961 (n.0 3.624, de 1961, na Camara), que permite aos sargentos 
do Excrcito, que possuam mais de cinco anos de servigo, reengajarem ate 
adquirirem cstabilidadc. 

Relator: Sr. Arlindo Rodrigues 

Sempre procuramos, no estudo de projetos relatives as Forgas Armadas, se- 
guir o criterio de, havendo, a respeito, pronunciamento dos Ministerios Militares, 
adotar o ponto de vista destes, e isto pela razao muito logica de que a eles deve, 
efetivamente, caber, na especie, a palavra delinitiva. 

Ora, na hipotese, trata-se de projeto de iniciativa do Poder Executive que 
atendeu, para tanto, a sugestoes do Senhor Ministro da Guerra. 

O titular da citada Secretaria de Estado, em Exposigao de Motives endere- 
gada ao Senhor Presidente do Conselho de Ministros, mostrou a necessidade de se 
dar estabilidade aos sargentos que possuam mais de cinco anos de servigo, fazen- 
do-o atraves de um longo e fundamentado estudo sobre o problema. 

Lembrou o Senhor Ministro da Guerra que as providencias ja tentadas para 
regular a materia nao obtiveram exito, inclusive um projeto, vetado pelo ex- 
Presidente Janio Quadros, e, mencionando esta e outras circunstancias, aecntuou 
que "nao pode o atual Governo, e muito menos o Ministro da Guerra, ignorar 
este assunto, que exige uma solugao imediata, nem tampouco omitir-se, deixando 
que surja novo projeto de lei, onde, por falta de um conhecimento detalhado 
da questao, das repercussoes que trara para a eficiencia do Exercito e da injustiga 
em dar extensao do direitos a sargentos em completa desigualdade de situagao, 
venha o problema a agravar-se em vez de ser resolvido". 

O projeto, visando a solucionar de vez a questao, dispoe que os sargentos do 
exercito que possuam mais de cinco anos de servigo poderao reengajar ate adqui- 
rirem a estabilidade, independentemente da CAS ou curso equivalente e desde que 
satisfagam os demais requisites da LSM, ficando, porem, sujeitos a posse dos 
referidos cursos, para efeito de promogao a graduagao imediata. 

Trata-se, como se ve, de proposigao equilibrada e justa e que vira por cobro 
ao estado de inquletagao e insatisfagao que lavra entre os sargentos. 

Somos, pelo exposto, favoravel ao projeto. 
Sala das Comissoes, 13 de dezembro de 1961. — Zacharias de Assumpgao, Pre- 

sidente e Relator — Jarbas Maranhao — Miguel Couto — Sergio Marinho. 



N.0 890, de 1961 

Da Comissao de Financas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 199, de 
1961, (n.0 3.624-61 na Camara), que permite aos Sargentos do Exercito, 
que possuam mais de cinco anos de servifo, reengajaram ate adquirirem 
estabilidade e da outras providencias 

Relator: Sr. Ary Vianna 
Sala das Comissoes, 13 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 

projeto, que permite se de estabilidade aos sargentos que possuam mais de cinco 
anos de servigo, independentemente de CAS ou curso equlvalente e desde que 
satisfagam os demais requisites da LSM. 

Do ponto de vista das finangas publicas, cabe observar que nao havera au- 
mento de despesa. 

Nada impede, assim, a aprovagao do projeto, e neste sentido opinamos. 
Sala,das Comissoes, 13 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 

Ary Vianna, Relator — Joaquim Parente — Caspar Velloso — Barros de Carvalho 
— Irineu Bornhausen — Filinto Miiller — Fernandes Tavora — Eugenio Barros 
— Mem de Sa — Saulo Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao o Projeto de Lei da 
Camara dos Deputados, n.0 199. (Pausa.) 

Tern a palavra o nobre Senador Caiado de Castro. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, desejava pronunciar apenas 

algumas palavras. Foi com muito prazer que tomei conhecimento deste Projeto, 
de iniciativa do Poder Executivo, a pedido do Sr. Ministro da Guerra. Da ultima 
vez que projeto semelhante tramitou nesta Casa, tive oportunidade de ao com- 
bate-lo, apontar os erros graves que continha e os males que traria, se aprovado, 
para o Pais. 

Dias depois o Chefe do Estado-Maior do Exercito, ao comparecer ao Senado, 
apresentou exatamente as mesmas razoes que eu havia apresentado, contra s.quele 
projeto. 

Vejo, agora, que o projeto apresentado por solicitagao do ilustre Sr. Ministro 
da Guerra, homem qqq recomenda o Exercito, pela sua cultura, pela sua bravura 
serena e, sobretudo. iyjn.lado humano com que procura abordar todas as ques- 
toes conseguiu harmonizar os interesses do Exercito com as questSes de familia. 
Temos, no Exercito, cerca de tres mil e oitocentos sargentos, quase todos casados, 
e que nao se poderiam reengajar ate atingir o tempo de estabilidade, por nao 
possuir curso de aperfeigoamento. 

O Sr. Ministro da Guerra, apos estudo bastante aprofundado, chegou a 
conclusao de que a aprovacao do projeto nao acarretaria maiores despesas ao 
Pais, nem- prejudicaria — o que era o ponto principal — a eficiencia da tropa 
porque os sargentos do Exercito que houvessem completado os 5 anos e per- 
manecessem ate 10 para completar o periodo de estabilidade, nao poderiam 
ser promovidos. Serao promovidos, apenas, aqueles que continuarem a estudar 
e a aperfeicbar-se. Nao prejudicam o acesso dos que fazem o curso na Escola 
das Armas de Sargentos, porque o numero de vagas que existe no Exercito 
— cerca de 1.800 — cobre com grande folga aqueles que se encontram nestas 
condigoes, 

Este projeto, alem de merecer, a aprovagao do Senado, faz jus aos elogios 
daqueles que conbecem bem a carreira das armas e por ela se interessam, 
porque consegue harmonizar justamente o lado humano com o lado de eficiencia 
da tropa, e, sobretudo, estimula aqueles que estudam e aqueles que procuram 
habilitar-se para se tornarem mais capazes. 

Nestas condigoes, voto favoravelmente a aprovagao do projeto. 
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Aos que ja tem 5 anos garantimos a permanencia ate completar 10 anos, 
sem acesso para os que nao qulserem ou nao puderem estudar. 

PeLa argumentaQao do proprio Ministro da Guerra, nao ha qualquer prejuizo 
para a eficiencia da tropa e tampouco para aqueles que fazem o Curso das 
Armas e que ingressam na carreira. 

Estas as palavras que desejava proferir a guisa de esclarecimento. (Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Continua em discussao o projeto. 
(Pausa.) 

Mais nenhum Sr. Senador desejando usar da palavra. encerro a discussao. 
Em votacao. 
Os Senhores Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer senta- 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai a sansao. 
Sobre a mesa redagao final que vai ser lida pelo Sr. l.0-Secretario. 

£ lido o seguinte: 

PARECER N o 891, DE 1961 
Reda?ao final do Projeto de Resolmjao n." 72, de 1961, que altera 

em parte o anexo a que se refere o art. 8.° da Resolu?ao n.0 6, de 1960. 
A Comissao Diretora apresenta a redagao final do Projeto de Resolugao 

n.^ , de 1961, nos seguintes termos: 

RESOLU^AO N." 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1.° — O anexo a que se refere o art. 8.° da ResoluQao n.0 6, de 1960, 

e alterado em parte, passando a vigorar com a modificaQao constante da seguinte 
estrutura: 

ISOLADOS 

1 — Oficial Arquivologista — PL-3; 
2 — Oficial Arquivologista — PL-4; 2 vagos. 
Art. 2.° — Revogam-se as disposicoes em contrario. 
Sala da Comissao Diretora, 13 de dezembro de 1961. — Auro Moura Andrade 

— Cunha Mello — Argemiro de Figueiredo — Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — For tratar-se de materia em regi- 

me de urgencia, passa-se a sua imediata discussao. 
Em discussao a redaqao 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. O projeto vai a promulgaqao. 
Esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Nao ha oradores inscritos. (Pausa.) 
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Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessao, convocando os Srs. Sena- 
dores para outra, extraordinaria, as 22 horas e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 125, de 1961 (n.0 2.109, 
de 1956, na Camara, que autoriza o Poder Executive a conceder um auxilio de 
Cr$ 10.000.000,00 ao Hospital dos Sindicatos Reunidos de Caxias do Sul, no 
Rio Grande do Sul, e da outras providencias (incluldo em Ordem do Dla em 
virtude de dlspensa de Interstlcio, concedida na sessao anterior, a requerimento 
do Sr. Senador Guido Mondin), tendo pareceres favoraveis das Comlssoes de 
Constitui?ao e Justica, Saude Piiblica e Finan?as. 

2 
Discussao unica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre a 

Mensagem n.0 265 (n.0 de origem 591), pela qual o Sr. Presidente da Republica 
submete ao Scnado a escolha do Diplomata Theodomiro Tostes para exercer 
a funeao de Embaixador Extraordinarlo e Plenipotenciario do Brasil junto ao 
govemo da Nicaragua. 

3 

Discussao unica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre a 
Mensagem n.0 263, de 1961 (n.0 de origem 589), pela qual o Sr. Presidente da 
Republica submete ao_ Senado a escolha do Diplomata Carlos Jacyntho de Barros 
para exercer a fungao de Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario 
do Brasil junto ao govemo da Republica Popular da Romania. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 22 horas e 20 minutos.) 



253.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 13 de dezembro de 1961 

( Extra ordinaria) 

PRESIDfeNCIA 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 Olympio — Joaquim Parente — 
Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho 
— Reginaldo Fernandes — Dix Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao 
Arruda — Ruy Carneiro — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho 
— Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — 
Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodri- 
gues — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valla- 
dares — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludo- 
vico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Joao Villasboas — Filinto Miiller 
— Lopes da Costa — Alo Guimaraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan — 
Saulo Ramos — Irineu Bornhausen Daniel Krieger — Mem de Sa   Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenqa acusa o com- 
parecivnento de 54 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 

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

O Sr. l.0-Sccrctario le o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES N.0* 892, 893 E 894, DE 1961 

N.0 892, de 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 105, de 1961, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministerio da Saiide, o credito especial de CrS 20 .000 .000,00 (vinte milhoes 
de cruzeiros) para a construgao do Hospital do Jornalista, e da outras 
providencias. 

Relator: Sr. Jefferson de Aguiar. 

O Projeto de Lei n.0 1.650-B, de 1956, da Camara dos Deputados, autoriza o 
Poder Executivo a abrir pelo Ministerio da Saiide, o credito especial de Cr$ 
20.000.000,00 (vinte milhoes de cruzeiros) para a construgao do Hospital do 
Jornalista. 
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A proposigao foi aprovada pela Camara dos Deputados sem as alteragoes 
que deveriam ter sido adotadas, em decorrencia da transferencia da Capital e 
pelo decurso do tempo, da data da sua apresentagao ate o ano em que sa operou 
a sua aprovagao. 

Dai por que a proposigao se refere a terrenes do patrimonio da Prefeitura 
"Municipal do Distrito Federal" e ao orgamento dos exercicios de 1957 e 1958 
(arts. 2° e 5.°). 

O projeto foi encaminhado ao Senado Federal pelo Oficio n.0 1.279, de 10 
de agosto de 1961. 

Assim, o projeto pode ser aprovado cam as modificagoes consubstanciadas 
nas seguintes emendas: 

EMENDA N.0 1-CCJ 
O art. 1.° tera a seguinte redagao: 
Art. 1.° — O Poder Executivo e autorizado a abrir, pelo Ministerio da Saude, 

o credito especial de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhoes de cruzeiros) para a cons- 
trugao ou aquisigao de hospital destinado a dar assistencia aos jornalistas, grafi- 
cos, distribuidores e vendedores de jornais, e trabalhadores em geral, que prestam 
servigos nas empresas jornalisticas, no Estado da Guanabara. 

Paragrafo linico — O auxilio previsto nesta lei sera pago a Associagao Brasi- 
leira de Imprensa, que promovera a construgao ou aquisigao do hospital previsto 
neste artigo. 

EMENDA N.0 2-CCJ 

Ao art. 2°; 

Onde se le: 
"na Capital da Republica" 

retifique-se para: 

"na Cidade do Rio de Janeiro" 
Onde se le: 

"da Prefeitura do Distrito Federal" 
retifique-se para: 

"do Estado da Guanabara, de entidade autarquica, de sociedade de economia 
mista ou de particulares". 

EMENDA N.0 3-CCJ 
Ao art. 3.° 

Onde so le; 
"na Capital da Republica" 

retifique-se para: 

"na Cidade do Rio de Janeiro". 

EMENDA N.0 4-CCJ 

O art. 5.° tera a seguinte redagao: 

Art. 5.° — As leis orgamentarias dos 5 (cinco) anos subseqlientes a data 
da vigencia desta lei consignarao dotagoes de Cr$ 10.000.000,00, por exercicio 
financeiro, a titulo de auxilio a Associagao Brasileira de Imprensa, para o prosse- 
guimento, conclusao e manutengao do hospital a que se refere esta lei. 
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As doutas Comissoes de Legislagao Social, Saude Publica e de Finangas opi- 
narao sobre o merito da proposigao. 

Sala das Comissoes, 23 de agosto de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presidente 
— Aloysio de Carvalho, — Relator — Miguel Couto — Silvestre Pericles — Lima 
Teixeira — Nogueira da Gama — Heribaldo Vieira — Afranio Lages. 

N.0 893, de 1961 

Da Comissao de Legislagao Social sobre o Projeto de Lei da Camara 
n." 105, de 1961 (n.0 1.650-B/56 na Camara), que autoriza o Poder Exe- 
cutive a abrir, pelo Ministerio da Saiide, o credito especial de Cr$ 
20.000.000,00 para a construgao do Hospital do Jornalista, e da outras 
providencias. 

Relator: Sr. Menezes Pimentel 

1 Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Deputado Chagas Freitas, 
autorizando o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Saude, o credito espe- 
cial de Cr$ 20.000.000,00 (vinte mllhoes de cruzeiros), destinado a adquirir ou 
construir o Hospital do Jornalista, por intermedio da Associagao Brasileira de 
Imprensa, na Capital da Republlca, visando a dar assistencia a classe dos jor- 
nalistas, graficos, distribuidores e vendedores de jornais e trabalhadores em 
empresas jornalisticas em geral. 

2. O art. 2.° do projeto autoriza, ainda, a doagao, pelo Poder Executivo, de 
terreno de propriedade da Uniao na Capital da Republica, ou a permuta por 
outro de propriedade da Prefeltura, e consequente doagao a ABI, para a cons- 
trugao do hospital, que se denominara "Hospital Herbert Moses". 

3. Submetida a materla ao exame da Comissao de Constituigao e Justiga, 
recebeu parecer favoravel, com emendas destinadas a adaptar o seu texto as 
alteragoes ocasionadas com a mudanga da Capital para Brasilia e a corrigir certas 
imperfelgoes de redagao e outras oriundas do tempo decorrido. 

4. No que diz respeito a esta Comissao so um aspecto deve ser estudado: e 
o que diz respeito a determlnagao contida no art. 4.° do projeto que estabelece 
que o IAPC, I API e IAPTEC flrmarao contratos com o Hospital dos Jomalistas, 
a fim de que a asslstencla medica aos aposentados que pertengam as referidas 
categorias profisslonais seja prestada naquele Hospital. 

5. Os Institutes da Previdencla Social tern por obrigagao legal prestar assis- 
tencia medica aos seus segurados e o fazem, dispendendo largas quantias com 
esse fim, ao manter hospitais, ambulatorios e clinicas das mais variadas e, inclu- 
sive firmando convenios com outros hospitais, em lugares onde nao os tenha. 
Nos grandes centres, mantem os seus servlgos medicos atendendo a todos os 
associados que deles necessitam. 

6. Parece-nos, entretanto, que a expressao utilizada no projeto — flrmarao 
contratos" — Invade o principlo da autonomia administrativa da prevldencia 
social, ultlmamente consolidada com a promulgagao da Lei nP 3.397/60 — Lei 
Organlca da Prevldencia Social, o que deve ser evitado. 

7. O estabelecido no art. 4.° visa a atender a segurados das instituigoes 
previdenclarias mencionadas, dando-lhes a assistencia a que fazem jus. Nada 
impede, assim, sejam tais contratos firmados, desde que a decisao da sua compe- 
tencla ou nao fique a criterio das administragoes dos institutos, dentro das suas 
possibilidades flnanceiras e, ainda, que nao gastem com isso, mais do que normal- 
mente o fazem com o tratamento dos mesmos segurados em seus hospitais e 
servigos medicos. 
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8. Em face do exposto, somos pela aprovapao do projeto, na forma das 
emendas da Comissao de Constituigao e Justiga, com as seguintes emendas: 

EMENDA N.0 5 (CLS) 
De-se ao art. 4.° a seguinte redagao: 
Os Institutes de Aposentadoria e Pensoes dos Comerciarios dos Institutes e 

dos Empregados em Transportes e Cargas poderao firmar contratos com o Hospi- 
tal do Jornalista, a fim de que a assistencia medica aos associados daquelas autar- 
quias pertencentes as categorias profissionais referidas no art. 1.°, seja prestada 
no referido Hospital." 

EMENDA N.0 6 (CLS) 
Acrescente-se ao art. 4.°: 
Paragrafo unico. Os Institutes nao poderao gastar, com a assistencia medica 

a que se refere este artigo, importancia superior a normalmente dispendida com 
o tratamento dos mesmos segurados pelos seus servigos medicos e hospitalares." 

Sala das Comissoes, 13 de dezembro de 1961. — Lima Teixeira, Presidente — 
Menezes Pimentel, Relator — Miguel Couto — Arlindo Rodrigues — Lino de 
Mattos. 

N.0 894, de 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre Projeto de Lei da Camara n.0 105, 

de 1961 (n.0 1 650-B, de 1956, na Camara), que autoriza o Poder Executive 
a abrir, pelo Ministerio da Saude, o credito especial de Crf 20.009.000,00 
para a construgao do Hospital do Jornalista, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Ary Vianna 
O projeto autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da saude, o 

credito, de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhoes de cruzeiros), para que a Associagao 
Brasileira de Imprensa, sediada no Estado da Guanabara, adquira ou construa 
o Hospital do Jornalista. Esse estabelecimento prestara servigos medico-hospi- 
talares a clases dos Jornaiistas, graficos, distribuidores e vendedores de jornais 
e a trabaihadores outros vinculados a empresas que editem publicagoes diarias 
ou periodicos. 

O projeto confere. ainda, autorizagao ao Poder Executivo para doar terreno 
de propriedade da Uniao, no Estado da Guanabara, ou a permuta-lo com outro 
de propriedade desse Estado, para que no mesmo seja construido o Hospital. 

Os Institutes de Aposentadorias e Pensoes dos Comerciarios, dos Industriarios 
e dos Empregados em Transportes e Cargas farao contratos com o Hospital do 
Jornalista, para que a assistencia hospitalar aos associados das referidas autar- 
quias, pertencentes as categorias profissionais, mencionadas no art. 1.°, venha a ser 
prestada no hospital de que trata a proposigao. 

Dotagoes de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhoes de cruzeiros) figurarao nas Leis 
Orgamentarias, de 1957 e 1958, para o prosseguimento da obra prevista no projeto. 

A destinagao de recursos publicos, para a construgao de hospital que sera 
utilizada por uma classe numerosa e que tantos servigos presta a coletividade, 
como e o caso da classe integrada por jornaiistas e demais auxiliares das empre- 
sas que se dedicam a edigao de jornais e revistas — esta perfeitamente justificada 
do ponto de vista social e, assim, perdem significado as possiveis impllcagSes de 
ordem financeira do projeto. 

Assim, em face do exposto, opinamos favoravelmente a materia, com as 
emendas das Comissoes de Constituigao e Justiga e de Leglslagao Social. 

E o parecer. 

Sala das Comissoes, 13 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Ary Vianna, Relator — Gaspar Velloso — Victorino Freire — Fausto Cabral 
— Irineu Bornhausen — Saulo Ramos — Eugenio Barros — Fernandes Tavora. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O Sr. l.0-S€cretario ira proceder a 
leitura de Projeto de Resolugao. 

lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUgAO N.0 73, DE 1961 

Nomeia Manoel Jose de Souza para o cargo de Oficial Arquivologista. 
PL-4 do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo unico. nomeado, de acordo com o art, 85, alinea c, item 2, da Reso- 
lugao n.0 2, de 1959 (Regimeilto Interno), para o cargo vago de Oficial Arqui- 
vologista, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Manoel Jose de 
Sousa. 

Justificagao 

A Comissao Diretora propoe a consideragao da Casa a presente nomeagao 
para o cargo vago de Oficial Arquivologista, PL-4, criado pela Resolugao n.0 ... 
de 1961. 

LEGISLAQAO CITADA 

Resolugao n.0 2, de 1959 

"Art. 85. A Comissao Diretora compreende, alem de outras, as seguintes atri- 
buigoes privativas: 

c) proper, privativamente, no Senado, em Projeto de Resolugao: 

2 — a nomeagao, demissao e aposentadoria de funcionarios da Secretaria: 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Moura Andrade — Cunha Mello 
1— Gilberto Marinho — Argemiro de Figueiredo — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O Projeto sera publicado e incluido 
em Ordem do Dia. 

O Sr. l.0-Secretario ira proceder a leitura de Requerimento de Urgencia. 

£ lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 590, DE 1961 

Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgencia 
para o Projeto de Lei da Camara n.0 200, de 1961, que orga a Receita e fixa a 
Despesa do Dlstrito Federal para o exercicio de 1962. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Victorino Freire — Filinto Miiller 
— Daniel Krieger — Jorge Maynard — Lino de Mattos — Benedito Valladares. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O requerimento que acaba de ser 
lido, nos termos do Regimento Interno, sera votado apos a Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, outro requerimento que vai ser lido, 

lido o seguinte; 

REQUERIMENTO N.0 591, DE 1961 

Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgencia 
para o Projeto de Resolugao n.0 68, que altera o Regimento Interno do Senado. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961 — Daniel Krieger — Benedito 
Valladares. 
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O SR. PRESIDENE (Moura Andrade) — O Requerimento de urgencia para o 
Projeto de Resoluqao n.0 68, de 1961, sera votado ao final da Ordem do Dla, 
conforme determina o art. 328 do Regimento Intemo. 

O Sr. l.0-Secretario Ira proceder a leitura de Requerimento solicitando dis- 
pensa de intersticio. 

E lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N® 592, DE 1961 

Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Intemo, requeiro dispensa 
de intersticio e previa distribuiqao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.® 196, de 1961, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A materia a que se refere o reque- 
rimento figurara na Ordem do Dia da proxlma sessao. 

O Sr. l.0-Secretario vai proceder a leltura de requerimento de intersticio, de 
autoria do nobre Senador Ruy Cameiro. 

£ lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.® 593, DE 1961 

Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.® 105, de 1961, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Ruy Carnelro. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em conseqiiencla da deliberagao 
do Plenario, a materia figurara na Ordem do Dla da proxlma sessao. 

Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.® 125, de 1961 (n.® 
2.109, de 1956, na Camara), que autoriza o Poder Executive a conceder 
um auxllio de Cr$ 10.000.000,00 ao Hospital dos Sindicatos Reunidos de 
Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e da outras providencias (incluido 
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio, concedida na 
sessao anterior, a requerimento do Senhor Senador Guido Mondin), tendo 
Pareceres favoraveis das Comlssoes de Constltulgao e Justiqa e Saude 
Ptiblica e Finangas. (Pausa.) 

Em discussao o projeto. 

Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra, encerro a dis- 
cussao. (Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra, encerro a 
discussao. (Pausa.) 

Esta encerrada. 

Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
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£ o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 125, DE 1961 
(N.0 2.109-C/56, na Camara) 

Autoriza o Poder Executive a conceder um auxilio de CrS 10.000.000,00 
(dez milhocs de cruzeiros), ao Hospital dos Sindicatos Reunidos de Caxias 
do Sul, no Rio Grande do Sul, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Sao concedidos os seguintes auxilios: CrS 10.000.000,00 (dez mi- 
Ihoes de cruzeiros) a Sociedade Beneficente dos Trabalhadores de Caxias do Sul, 
para a construijao do Hospital Beneficente dos Trabalhadores de Caxias do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul; CrS 10.000.000,00 (dez milhoes de cruzeiros), a 
Sociedade Evangellca Beneficente de Londrina, Estado do Parana; Cr$ 3.000.000,00 
(tres mllhbes de cruzeiros) a Sociedade Beneficente dos Trabalhadores de Santa 
Catarlna, com sede em Itajai, Estado de Santa Catarina; e Cr$ 10.000.000,00 
(dez milhoes de cruzeiros) a Santa Casa de Misericordia, de Juiz de Fora, Estado 
de Minas Gerais, para o termlno de suas obras. 

Art. 2.° — Para atender ao disposto no artigo anterior, fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir, pelo Minlsterio da Saude, o credito especial de CrS 33.000.000,00 
(trinta e tres milhoes de cruzeiros). 

Art. 3.° — As prestaQoes de contas dos auxilios de que trata esta lei deverao 
ser feitas dentro de 2 (dois) anos, apos a data do respectivo pagamento. 

Art. 4.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publica^ao, revogadas as 
dlspositjoes em contrario. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O Senador devera deliberar sobre 
duas mensagens, nas quais o Exm.0 Sr. Presidente da Republica submete a apre- 
cla?ao desta Casa a escolha dos Diplomatas Carlos Jacinto de Barros, para exercer 
a fun?ao de Envlado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario do Brasil junto 
a Republica Popular da Romania, e Theodomiro Tostes, para Embaixador Ex- 
traordinario e Plenipotenciario junto ao Governo da Nicaragua. (Pausa.) 

Tratando-se de materia a ser apreciada em sessao secreta, solicito aos senho- 
res funcionarios da Mesa que tomem as providencias de direito. 

(A sessao transforma-se em sessao secreta as 23 horas e volta a ser 
publica as 23 horas e 30 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Na hora do Expediente foi lido o 
Requerimento n.0 590, pelo qual foi solicltada urgencia, nos termos do art. 330, 
letra b, do Reglmento Interno, para o Projeto de Lei da Camara n® 200, de 1961, 
que orga a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exerciclo de 1962. 

Em votacjao. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta aprovado. 

Em conseqiiencia, passa-se, imediatamente, a discussao e votaQao da materia. 

Discussao tinica do Projeto de Lei da Camara n.® 200/61, que or?a a 
receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercicio de 1962. 
(Pausa.) 

O Sr. 1.°- Secretario procedera a leitura do parecer da Comissao de Finan?as. 



- 544 - 

£ lido o seguinte 

PARECER N ° 895, DE 1961 

Da Comissao de Finangas ao Projeto de Lei da Camara n.0 200, de 
1961 (n.0 3.541-B, de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a 
Despesa do Distrito Federal para o exercicio de 1962. 

Relator: Sr. Victorino Freire 

O Projeto de Lei da Camara n.0 200, de 1961, estima a Receita e fixa a 
Despesa do Distrito Federal para o exercicio financeiro de 1962. 

Na forma do projeto, a Receita e estimada em Cr$ 1.889.136.412,00 (um 
bilhao, oitocentos e oitenta e nove milhoes, cento trinta e seis mil e quatrocentos 
e doze cruzeiros), e a Despesa fixada em igual quantia. Nao ha, assim, previsao 
de deficit ou superavit, revelando-se o orcamento em perfeito equilibrio. £ de se 
imaginar que o equilibrio seja apenas formal, dada a situagao ainda imprecisa da 
situacao administratlva da nova Capital da Republica, ou seja, da Prefeitura de 
Brasilia. 

De qualquer modo, se tivermos em vista o orgamento do exercicio em curso, 
que ja se finda, as previsoes, tanto da Receita, quanto da Despesa a ser realizada, 
em 1962, apresentam melhorias. 

O eminente Senador Mem de Sa, relator de semelhante proposicao em junho 
do ano corrente, quando tao-somente veio a ser aprovado o orgamento de Brasilia 
para 1961, assinalou, com oportunidade, a relevancia dos orgamentos publicos, em 
Brasilia, a fim de que venha a nova Capital Federal a contar com uma adminls- 
tragao a altura de suas necessidades. De fato, correspondem a uma verdade as 
expressoes do eminente relator, ao dizer; "O retardamento de tao importante 
instrumento govemamental representa, portanto, mais um onus imposto pela 
tumultuada mudanga para Brasilia". 

No que tange a 1962, felizmente, o orgamento da Prefeitura local ja nao 
sera promulgado com atraso, o que constitui um avango real, capaz de propiciar 
meihores e mais ordenados metodos de trabalho a administragao. 

Mas, examinemos em linhas gerais o orgamento de Brasilia para 1962. Do 
mesmo modo que para o exercicio em curso, a Receita, conforme dispoe o art. 5.° 
do projeto, "sera arrecadada de acordo com a legislagao tributarla em vigor no 
Estado de Goias e no Municipio de Planaltina", tudo de acordo com o que dispoe 
o art. 50 da Lei Federal n.0 3.751, de 13 de abril de 1960. 

Isto signiflca que Brasilia continuara, em 1962, sem legislagao propria no 
que concerne a tributes, o que mostra a necessidade de cuidarmos disto, multo 
embora a legislagao e o codlgo tributario municipal aplicados venham, em parte, 
satisfazendo as mais prementes necessidades do Distrito Federal. Imperioso e, 
entretanto, que se tenha em vista a especial estrutura de Brasilia, a sua propria 
vocagao de cidade moderna e cidade modelo, a fim de que tal sltuagao nao per- 
dure ainda por multo tempo. Ja e hora, queremos dizer, de se dotar Brasilia de 
todos os seus instrumentos proprios, os quais, a nosso ver, para corresponderem 
a sua magnitude, devem ter feigao propria, peculiar e certamente diferente de 
tudo quanto existe em outras munlcipalidades. 

De acordo, portanto, com a legislagao citada (art. 50 da Lei n.0 3.751, de 13 
de abril de I960), combinada com a legislagao tributaria do Estado de Goias e 
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do Municipio de Planaltlna, a renda tributaria de Brasilia, para 1962, provira do 
segulnte: 

CrS 
— Impostos   1.220.091.000,00 
_ Taxas   171.825.412,00 

A estas rendas, acrescente-se: 
Cr$ 

— Contribui?ao de Melhoria   1.000.000,00 
— Renda Patrimonial   11.420.000,00 
_ Rendas Diversas   31.300.000,00 
— Transferencias Correntes   453.500.000,00 

No que diz respeito a Despesa, flxada em CrS 1.889.136.412,00, sua distribui- 
<jao pelas diversas "unldades administrativas", sera a seguinte; 

Cr$ 
— Gabinete do Prefeito   34.432.000,00 
— Comissao de Incentive a Iniciativa Privada   6.986.000,00 
— Conselho de Planejamento   2.800.000,00 
— Assessorla de Organizagao e OrQamento   16.696.000,00 
— Assessorla de Planejamento   45.233.350,00 
— Secretaria Geral de AdministraQao   272.097.100,00 
— Procuradoria Geral   10.860.000,00 
_ Superintendencia Geral de Educagao e Cultura   190.215.162,00 
— Secretaria Geral de Asslstencla   270.710.000,00 
— Superintendencia Geral de Economia   184.302.400,00 
— Superintendencia Geral de Seguramja e Interior   166.083.000,00 
— Superintendencia Geral de Agrlcultura   483.021.000,00 
— Departamento de Estradas de Rodagem   148.276.000,00 
— Tribunal de Contas   55.424.400,00 

TOTAL   1.889.136.412,00 

A dlscrlminasao da despesa, cuja transcri?ao fizemos, revela, em parte, o 
criterio de apllcacao dos recursos pslos diversos setores da ainda imprecisa admi- 
nlstragao de Brasilia. E de se presumir que dita distribui?ao tenha atendido aos 
problemas prioritarios da nova Capital, limitando, tanto quanto possivel, as des- 
pesas que imediatamente nao contribuam para a consolidagao da nova Capital 
como cldade onde realmente possa o Governo Federal funcionar, nela podendo 
vir a manter, dentro de prazo o mais curto possivel, maiores quadros de servido- 
res e, assim, maior niimero de servlQos de sua superior administragao. 

O orqamento em si nada nos revela a esse respeito, ate porque nao se faz 
acompanhar de texto atrav6s do qual se esclareQa quais os criterios de indole 
pratica e de politlca adminlstrativa obedecidos na sua elaboragao. 

Certamente, ainda e cedo para que se obtenha semelhante soma de informa- 
qoes. O Senado, entretanto, nao pode permanecer desatento a tais aspectos. 
Competindo-lhe dar o seu assentimento ao nome do Prefeito de Brasilia, neces- 
sita o Senado, por isso, muito mais que a Camara, contar com precisas informa- 
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c5es a respeito dos projetos e pianos pretendidos pela Prefeitura local, para cada 
exercicio, visto que, de posse deles, mais facil Ihe sera compreender a exata desti- 
nacao dos recursos que autoriza. 

A julgar, entretanto, pelos valores da tabela cuja transcriqao fizemos, verifi- 
ca-se ser intencao da Prefeitura impulsionar os problemas relativos a um abaste- 
cimento mais economico da nova Capital, no que concerne a produtos agricolas, 
dado que, para a Superintendencia Geral de Agricultura, e fixada uma despesa de 
Cr$ 483.021.000,00, que nao tem paridade com nenhuma outra estipulada para os 
demais orgaos, cujos valores vao, no maximo, a Cr$ 272.097.100,00, como e o caso 
da Secretaria Geral de Administracao, talvez o mais importante setor, na atual 
conjuntura, da administracao da Brasilia. Significativa, tambem, embora um 
pouco menor, e a dotacao destinada a Secretaria Geral de Assistencia (Cr$ 
270.710.000,00), a cargo da qual estao afetos todos os problemas atinentes ao 
estado sanitario e a educacao sanitaria da populaqao de Brasilia. 

Para a Superintendencia Geral de Seguranqa e Interior o orgamento de 
Brasilia, para 1962, a nosso ver, atribui recursos ainda muito aquem de suas 
necessidades, nao apenas de instalagao, mas de expansao. Este e o aspecto que 
esperamos seja corrigido no orgamento do Exercicio de 1963, pois todos nbs sabe- 
mos o desamparo sob o qual esta vivendo a populagao de Brasilia no que diz 
respeito a seguranga, quer em materia de transito, quer de ordem publica, 
mediante um policiamento ostensivo capaz de transmitir tranquilidade as fami- 
lias que aqui residem. 

A Superintendencia e atribuida uma dotagao equivalente a Cr$ 168.083.000,00, 
menor que a destinada a chamada "Superintendencia Geral de Economia" — 
Cr$ 184.302.400,00 — sobre cujas atribuigoes nao dispomos de nogoes precisas e 
cujas atividades, so em parte, devem corresponder as de fazenda propriamente 
dita. Com esta observagao desejamos, apenas, assinalar a exigiildade dos recursos 
revertidos em favor da Superintendencia de Seguranga e Interior, a respeito de 
cujas necessidades estamos melhor informados. 

Com essa ligeira analise, concluimos nosso parecer sobre a proposigao em 
aprego. fi de se louvar o esforgo dispendldo pelos orgaos competentes da Prefei- 
tura no sentido de formular um orgamento adequado aos atuais problemas de 
sua administragao. E de se esperar, por outro lado, que em relagao ao orgamento 
para 1963, possamos contar com pianos mais definidos e mais explicitos. Para 
tanto, constitui seguranga, a presenga, na Prefeitura local, de um administrador 
seguro, sereno e equilibrado e, alem disso, movido por sincere entusiasmo pela 
nova Capital da Republica. 

Nestas condigoes, a Comissao de Finangas e de parecer favoravel ao projeto 
de orgamento do Distrito Federal para 1962. 

Sala das Sessoes. 13 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Victorino Freire, Relator — Filinto Miiller — Caspar Velloso — Fausto Cabral — 
Mem de Sa — Fernandes Tavora — Joaquim Parente — Ary Vianna. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, declaro en- 

cerada a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. O processo ira a sangao. (Pausa.) 
Na bora do expediente, foi lido o Requerimento n." 591, em que e solicitada, 

nos termos do art. 30, letra b, do Regimento Interno, urgencia para o Projeto de 
Resolugao n.0 68. de 1961 que altera o Regimento Interno do Senado. 
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Em votagao o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. Em conseqiiencia passa-se, imediatamente, a deliberagao da 

materla. 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 68, de 1961, que altera o 

o Regimento Interne do Senado Federal (em regime de urgencia, nos 
termos do art. 330, letra "c", do Regimento Interno, em virtude do Re- 
querimento n.0 537, de 1961, do Sr. Senador Daniel Krieger, como Lider 
da UDN, aprovado na sessao extraordinaria de 6 do mes em curso), 
dependendo de pronunciamento da Comissao de Constituigao e Justiga. 

(Pausa.) 
Sobre a mesa requerimento de retirada de emenda que vai ser lido pelo 

Sr. l.0-Secretario. 
fi lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 594, DE 1961 
Requeiro, nos termos do art. 212, letra s, do Regimento Interno, a retirada da 

Emenda n.0 1, de minha autoria, ao Projeto de Resolugao n® 68, de 1961, que 
altera o Regimento Interno do Senado Federal. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Vivaldo Lima. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em virtude da aprovagao do reque- 

rknento a emenda sera retirada. 
Tern a palavra o nobre Senador Heribaldo Vieira, para emitir parecer sobre 

a Emenda n.0 2. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Sr. Presidente, o nobre Senador Vivaldo Lima, 
Presidente da Comissao de Relagoes Exteriores, apresentou a Emenda n.0 2. 

A emenda, inspirada no Regimento Interno do Congresso Americano, vem 
preencher uma lacuna do Regimento da Casa. 

Sobre o aspecto constitucional nada ha que impega, antes e salutar, a mani- 
festagao da Comissao de Relagoes Exteriores sobre os referidos assuntos, que 
se relacionam com a politica externa do Pais. Assim, a Comissao de Constituigao 
e Justiga da seu parecer, aprovando a referida emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tera a palavra o nobre Senador 
Daniel Krieger para emitir parecer sobre a emenda em nome da Comissao 
Especial. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, Srs. Senadores, a emenda apre- 
sentada pelo eminente Senador Vivaldo Lima e procedente. Preenche, indis- 
cutivelmente, uma lacuna do Regimento e embora todos os poderes a que ela se 
refere sejam implicitos no proprio texto da Lei Interna, sera melhor precisa-los 
dentro da competencia da Comissao de Relagoes Exteriores. 

O parecer da Comissao Especial e, pois, favoravel a emenda, com uma sub- 
amenda. 

A letra c diz: 

"Integrar por um de seus membros todas as delegagoes enviadas pelo 
Senado ao estrangeiro para Conferencias, Congresses ou acontecimentos 
congeneres." 

Opinamos seja substituido esse dispositive pela seguinte subemenda: 
"Integrar por um de seus membros todas as delegagoes enviadas pelo 

Senado ao estrangeiro em assuntos pertinentes a politica externa do 
Pais." 
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£: o parecer do relator. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao a emenda de au- 

toria do Senador Vivaldo Lima e a subemenda, da Comissao Especial. (Pausa.) 
Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Bm votaqao o Projeto de Resolugao n.0 68, salvo a emenda e respectiva 

subemenda. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 
Passa-se a votagao em primeiro lugar, da subemenda de autoria da Comissao 

Especial. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que aprovam a subemenda, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Em votagao a emenda, 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 

O projeto vai a Comissao Especial para a redagao final. (Pausa.) 
Sobre a mesa requerimento de dispensa de intersticio que vai ser lido pelo 

Sr. l.0-Secretario. 
E lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 595, DE 1961 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 

intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto de Lei do Senado 
n.0 31, de 1961, que dispoe sobre financiamento as Prefeituras Municipals cam 
garantia das quotas constitucionais dos arts. 15, § 4.° e 20, da Constituigao 
Federal, e da outras providencias, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao 
seguinte. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Nelson Maculan. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em virtude da deliberagao do Ple- 

nario, a materia entrara na Ordem do Dia da sessao seguinte. 
Sobre a mesa outro requerimento de dispensa de intersticio que vai ser lido 

pelo Sr. l.0-Secretario. 
E lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 596, DE 1961 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 

intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto de Lei do Senado 
n.0 37, de 1961, que dispoe sobre o loteamento ou desmembramento de terras 
rurais e da outras providencias, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao 
seguinte. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Joao Villasboas. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em virtude da deliberagao do Ple- 
nario, a materia entrara na Ordem do Dia da sessao seguinte: 

Sobre a mesa outro requerimento de dispensa de intersticio, que vai ser lida 
pelo Sr. l.0-Secretario. 

i 
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lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 597, DE 1961 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Intemo, requeiro dispensa de 

intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto de Resolugao n.0 73, de 
1961, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Lino de Mattos. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A materia a que se refere o reque- 

rimento figurara na Ordem do Dia da sessao seguinte. (Pausa.) 
Convoco os Senhores Senadores para uma sessao extraordinaria as 24 boras, 

quando serao apreciadas as materias para as quais o Plenario concedeu dispensa 
de intersticio. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao. 
Designo para a proxima sessao extraordinaria a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.® 73, de 1961, de autoria da Co- 

missao Diretora, que nomeia Manoel Jose de Sousa para o cargo de Oficial Arqui- 
vologista PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal incluido em Ordem 
do Dia era virtude de dispensa de intersticio concedida na sessao anterior a re- 
querimento do Sr. Senador Lino de Mattos). 

2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.® 196, de 1961 (n.® 1.646, de 

1960, na Casa de origem, que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio 
da Educaqao e Cultura, o credito especial de Cr$ 5,000.000,00 para a conclusao 
das obras do edificio-sede da Associagao Piauiense de Medicina (incluido em 
Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio concedida na sessao anterior 
a requerimento do Sr. Senador Mathias Olympio), dependendo de pronunciamen- 
to das Comissoes. 

3 
Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.® 31, de 1961, de autoria 

do Sr. Senador Nelson Maculan, que dispoe sobre financiamento as Prefeituras 
Municipals dos arts. 15, § 1.® e 20, da Constituigao Federal, e da outras provi- 
dencias (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio conce- 
dida na sessao anterior a requerimento do autor), tendo pareceres n.°s 864 
e 865, de 1961, das Comissoes de Constituigao e Justiga, favoravel, com a emenda 
que oferece, sob n.® 1-CCJ; de Finangas, favoravel ao projeto e a emenda. 

4 

Segunda discussao do Projeto de_ Lei do Senado n.® 37, de 1961, de autoria 
do Senador Afranio Lages, que dispoe sobre o loteamento ou desmembramento 
de terras rurais e da outras providencias (incluido em Ordem do Dia em virtude 
de dispensa de intersticio concedida na sessao anterior a requerimento do 
Sr. Senador Joao Vlllasboas) tendo pareceres favoraveis, sob n.°s 861 e 862, de 
1961, das Comissoes de Constituigao e Justiga e de Agricultura, Pecuaria, Flores- 
tas, Caga e Pesca. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 23 horas e 55 minutos.) 



254.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 13 de dezembro de 1961 

( Ex t r aor dinaria) 

PRESlDfiNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 10 horas acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Mourao Vleira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 
Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — 
Sebastiao Archer — Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olym- 
pio — Joaquim Parente — Fausto Cabrel — Fernandes Tivora — Mene- 
zes Pimentel — Sergio Marinho — Reginalds Fernandes — Dlx-Huit 
Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao Arruda — Ruy Carnelro — 
Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho — Ruy Palmei- 
ra — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio 
Teixelra — Lima Teixeira — Del Caro — Ary Vlanna — Arlindo Rodrl- 
gues — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Be- 
nedito Valadares — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos 
Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Joao Vlllasboas 
— 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 acusa o compa- 
recimento de 54 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, 

pesta em discussao, e sem debate aprovada. 
G Sr. l,0-Secretario, le o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER N.0 896, DE 1961 

Redagao final do Projeto de Resolugao n.0 62, de 1961, que nomeia 
Marcos Vieira para o cargo de Oficial Arquivologista, do Quadro da 
Secretaria do Senado. 

Tendo a Resolugao n.0 de 1961, alterado para FL-4 o padrao de venci- 
mento do cargo de Oficial Arquivologista, a Comissao Diretora apresenta, nos 
segulntes termos, a redagao final do Projeto de Resolugao n.0 62, de 1961, apro- 
vado pelo plenario. 

RESOLUgAO 

O Senado Federal resolve: 
Artigo unico — E nomeado, de acordo com o art. 85, alinea c, item 2, da 

Resolugao nP 2, de 1959 (Reglmento Intemo), para o cargo de Oficial Arquivolo- 
gista, PL-4. do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Marcos Vieira. 

Sala da Comissao Diretora, de dezembro de 1961. 
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PARECER N." 897, DE 1961 
Reda^ao final do Projelo de Rcsoliu-ao n.0 69 de 1961, que altera a 

reda^ao da Resolu^ao n." 62, de 1961. 
Rflator; Sr. Caiado de Castro. 
A Comissao apresenta a reda(;ao final do Projeto de Resolucao n.0 69, de 1961. 
Sala d'as Comissoes, 13 de dezembro de 1961 — Ary Vianna, Presidente — 

Caiado de Castro, Relator — Daniel Krieg-er. 
ANEXO AO PARECER N.0 897, DE 1961 

Reda^ao final do Projeto de Resoluijao n.0 69, de 1961, que altera a 
redacao da Resolupao n.0 62, de 1961. 

Fago saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUCAO NP , DE 1961 
Altera a redacao da Resolu^ao n." 62, de 1961, autorizando o Gover- 

no do Estado da Bahia a assumir perante o Banco Interamerlcano de 
Desenvolvimento as obrigaQoes e rcsponsabilidades necessarias a efetiva- 
?ao de um emprestimo ate o limite de USS 4 120 000,00 (quatro milhoes 
cento e vinte mil dolares). 

Artigo unico — O artigo unico da Resolugao n.0 62, de 1961, do Ssnado 
Federal, passa a ter a seguinte reda?ao: 

"Fica autorizado o Governo do Estado da Bahia a assumir, perante 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento, as obrigaqoes e respon- 
sabilidades necessarias a efetivaQao de um emprestimo ate o limite de 
US$ 4.120.000,00 (quatro milhoes, cento e vinte mil dolares) ou o seu 
equivalente em cruzeiros no cambio que for ajustado no respectivo con- 
trato de financiamento, com prazo de liquidaqao nao inferior a 15 (quinze) 
anos, e juros e comissoes nao superiores a 6% (seis por cento) ao ano, 
que a Superlntendencia de Aguas e Esgotos do Reconcavo, entidade 
autarquica da quele Estado, esta autorizada a contrair com o menciona- 
do Banco, pela Lei Estadual n.0 1.549, d'e 16 de novembro de 1961, alte- 
rada pela Lei Estadual n.0 1.571, de 9 de dezembro do corrente, para a 
ampllacao do sistema de abastecimento de agua a cidade de Salvador. 

O Sr. IP-Secretario prcced'era a leitura de Requerimento de urgencia. 
fi ido o seguinte: 

REQUERIMENTO NP 598, DE 1961 

Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgencia 
para o Projeto de Lei da Camara nP 201, de 1961. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Filinto Miiller — Benedito Val- 
ladares  Daniel Kriger — Reginaldo Fernandes — Miguel Couto. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esse requerimento sera votado ac 
fim da Ordem do Dla. 

O Sr. IP-Secretario ira proceder a leitura de requerimento de dispensa de 
publicacao. 

fi lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO NP 599, DE 1961 

Dispensa de publicaijao para imediata discussao e vota?ao. 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, Go Regimento Interno, requeiro dis- 

pensa de publlca?ao para a imediata discussao e votagao da redacao final do 
Projeto de Resoluqao nP 62, de 1961. 
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Sala das Se&soes, 13 de dezembro de 1961. — Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Aloura Andrade) — Em votagao a Reda^ao Final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentado-s. (Pausa.) 
Esta aprovada. 
Tam a palavra o nobre Senador Paulo Fender. 
O SR. PAULO FENDER — Senhor Presidente, Senhores Senadores, ocupo a 

tribuna para, em rapidas palavras, dizer ao Senado algo do que se passou na XI 
Conferencia da FAO onde compared como representante desta Casa. 

A Conferencia se realizou em Roma, no decurso d'o mes transato e, no intui- 
to de oferecer ao arquivo do Senado como objeto de exame, estudo e consulta 
os avulsos da referida Conferencia, venho a esta tribuna, Senhor Presidente, 
assinalando em nota que enviarei a Mesa para publicagao, as itens principals 
do que ali se debateu. 

"A XI Conferencia d'a FAO foi, talvez, a mais significativa de todas, tendo 
assinalado profundas alteragoes na politica geral da Organizagao, no sentido de 
transforma-la em efetlvo instrumento de agao contra o subdesenvolvimento no 
mundo. 

A entrada dos novos paises africanos, iniciada na Conferencia de 1959, atin- 
giu agora proporgoes de "invasao pacifica" com a admlssao, em bloco, da Repu- 
bllca Central Africana, China, Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Costa 
do Marfim, Dahomel, Gabao, Madagascar, Mauritania, Senegal, Volta Superior. 

A natural aproximagao entre os paises em processo de desenvolvlmento deu 
lugar a formagao de um grande bloco afro-asiatico-latino-americano, que soma 
72 paises, dentre os 100 membros da FAO. Esse bloco reuniu-se algumas vezes, 
tendo elegido para presidi-lo o Chefe da Delegagao brasilelra, o que assegurou ao 
nosso Pais nitlda posigao de lid'eranga de um conjunto de paises que representa 
quase tres quartas-partes do total de membros da Organizagao. 

Essa maioria maciga deslocou decididamente a tfinica das atividades da FAO 
para a solugao dos problemas mais prementes do subdesenvolvimento. 

Com efeito, a XI Conferencia assinala o inicio da execugao de um programa 
organico de trabalho, muito mais amplo e ambicioso que os anteriores, com base 
em um orgamento de mais de US$ 30 milhoes. 

Pela sua orientagao nitidamente "desenvolvimentista", o projeto fora jd quali- 
ficado de "Orgamento dos Paises subdesenvolvidos", tal a enfase atribuida 
assistencia is nagoes nao industrializadas. 

£ de salientar o entusiasmo e decisao com que os paises em processo de 
desenvolvimento apoiaram a aprovagao do orgamento sem quaisquer emenda, 
resistindo as discretas tentativas dos paises desenvolvidos de reduzir-lhe o total. 
Foi, assim, aprovada a proposta original, com um unico corte de US$ 400.000, que 
nao afetara a implementagao dos programas previstos. 

Refletindo, alias, a grande preocupagao da FAO com os problemas africanos, 
o Diretor-Geral, em cumprimento a resolugao emanada da 34.® Sessao do Conselho, 
apresentou um estado denominado AFRICA SURVEY, no qual foram catalogados 
ou, pelo menos, identificados os problemas economicos e socials que afligem o 
Continente. Esse documento foi preparado pelo Secretariado, com a colaboragao 
da UNESCO, OIT e Comissao Economica para a Africa, tendo a Conferencia dado 
instrugoes ao Diretor-Geral no sentido da sua implementagao. 

Foi, ademais, aprovado um programa especial de educagao e treinamento na 
Africa, incluido no orgamento para o prdximo bienio, e reclamado um maior 
entrosamento com a UNESCO e com a Organizagao Internacional do Trabalho. 

Outro aspecto digno de mengao muito especial e a consolidagao da tendencia 
a implementar o programa de utilizagao de excedentes. Sente-se que a orientagao 
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geral envolve, rapidamente, de sua concepgao inicial, bilateral e eminentemente 
politica, sem vinculagao efetiva aos programas de desenvolvimento, para adquirir 
um carater marcante de solidariedade no piano multilateral. 

Tal programa ser£ administrado por um comite intergovemamental de vinte 
paises, dez dos quais escolhidos pelo Conselho da FAO e dez pelas Naqoes Unidas. 
Dentre os paises ja selecionados pelo Conselho figura o Brasil, devendo a Assem- 
blela da ONU, em 11 de dezembro proximo, decidir sobre a escolha dos membros 
restantes. 

Esse Comite abririi, sem duvidas, largos horizontes ^ agao da FAO na luta 
contra o subdesenvolvimento. 

A escala de contribuigoes foi, tambem, revista, passando a ser adotada a das 
Naqoes Unidas. Com relaqao ao Brasil. a alteragao e de pouca monta. 

Vale, ainda, assinalar a grande utilidade dos contatos realizados entre mem- 
bros da Delegagao do Brasil e o Secretariado da Organizagao, principalmente no 
que tange h. coordenagao de providencias visando a execugao de um plano-piloto 
de desenvolvimento economico no Nordeste, atraves da utilizagao de excedentes 
agricolas, para cujos estudos iniciais a FAO enviara, em breve, ao Brasil, pessoal 
habilitado. 

Em entendimentos com o Diretor-Geral, o Chefe da Delegagao transmitiu uma 
s6rie de reivindicagoes concretas no sentido do fornecimento de assistencia tticnica, 
por parte da FAO, destacando enfaticamente os setores de credito e extensao rural. 

Outro ponto abordado com o Diretor-Geral diz respeito h realizagao da 
conferencia conjunta OEA/PAO que o Chefe da Delegagao do Brasil propos se 
reunisse em Recife. Trata-se de uma sugestao, do maior interesse para o nosso 
pais, nao so pela honra de acolher o congresso, mas, sobretudo, pela oportunidade 
de que tecnicos internacionais de grande envergadura se reunam no cenario nordes- 
tino e possam sentir de perto as angustiantes reivindicagoes daquela importante 
parte do territdrio brasileiro. Naturalmente, o local da reuniao dependera da 
comprovagao da existencia de facilidades materials adequadas. 

Convdm registrar que a Campanha Mundial contra a Fome assumiu novo 
aspecto deixando a fase do debate o da formulagao de iddias, para ingressar no 
caminho das solugoes praticas, da implementagao de projetos-piloto. O Diretor- 
Geral, interpelado pessoalmente pelo Chefe da Delegagao do Brasil, assegurou que 
o programa da Campanha se desenvolvera de acordo com a assistencia permanente 
e informal que Ihe prestarao expoentes mundiais na luta contra a fome e o 
subdesenvolvimento, entre os quais incluiu o prdprio Chefe da Delegagao do Brasil, 
que considera um dos maiores inspiradores do movimento. 

Nas eleigoes realizadas durante a Conferencia e a Sessao do Conselho que 
Ihe seguiu, o Brasil obteve vitdrias muito significativas. 

Inicialmente, o nosso pais foi escolhido para integrar a Comissao Geral da 
Conferencia, o que nos permitiu defender a manutengao dos direitos do voto da 
Bolivia e do Paraguai, ameagados de cassagao em virtude de atraso no pagamento 
de suas contribuigoes. 

Para o Conselho da Organizagao, fomos tambdm eleitos por unanimidade, 
quer do grupo latino-americano que patrocinou a nossa candidatura, como do 
plendrio. Por outro lado, foi consagrada a nossa reeleigao para a Comissao de 
Produtos de Base. 

Com a remogao do Ministro Arnaldo Vasconcellos para Washington, vagou-se 
o seu lugar de Presidente da Comissao de Finangas, cujos membros sao escolhidos 
a tltulo pessoal. Em atengao & recomendagao do Itamarati, foi coordenada, com 
grande exito, a candidatura do Ministro Sergio Correa da Costa, para membro, 
que obteve 24 dos 26 votos computados. 
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Finalmente, o Brasil foi tambem eleito membro do Comite Intergovernamental 
que coordenara o programa de utilizagao de excedentes para o desenvolvimento 
economico. Nao obstante haver a escolha sido processada por unanimidade, houve 
grande trabalho de "lobby", nao tendo sido afastado, entretanto, um so momento, 
o generalizado sentimento favoravel a participaQao brasileira no importante 
Comite." 

Sr. Presidente, congratulo-me com a Delegapao Brasileira, com todos os seus 
membros, com o ilustre nutricionista Deputado Josue de Castro, em nome do 
Senado que ali representei. Consigno, nesta oportunidade, meus agradecimentos 
ao Embaixador Hugo Gouthier e ao Ministro Sergio Correa da Costa, que foram 
muito gentis na recepgao que nos deram e nas facilidades que nos ofereceram 
para que pudessemos trazer para esta Casa do Congresso Nacional todos os 
subsidies que aqui estao e que passo as maos de V. Ex.a (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O Sr. Jarbas Maranhao enviou ii 
Mesa discurso para ser publicado, na forma do disposto no Regimento Interno. 

S. Ex.a sera atendido. 
fi o seguinte o discurso do Senador Jarbas Maranhao: 

Tomada de consciencia da questao alimentar no universe. Responsa- 
bilidade da dcmocracia ante o espectro da pobreza. O Brasil e o estigma 
da fome. 

Ja foi notada que a histbria da humanidade e, em grande parte, a hlstbrla 
da luta contra a fome. 

A luta continua com as novas experiencias de fome exaltadas na crise das 
ultimas guerras mundials. 

Sessenta por cento da populaqao do globo, dispondo de menos de 2.200 calorias 
por individuo, sofre de fome. Apenas dezessete por cento consomem mais de 2.700 
calorias. A parte restante vive as portas da prestaqao. 

Sente-se, assim, em toda rudeza, a terrivel extensao de pauperlsmo, quando 
"das 60 milhoes de mortes a mais, 30 a 40 milhoes devem ser atribuidas a des- 
nutriqao". 

Preocupado com o avango da fome sobre o mundo, o Presidente Roosevelt 
convocou as Nagbes Unidas a Conferencia de Hot Springs, em maio de 1943, para 
o debate de problemas agricolas e alimentares. 

Surgiu a FAO — Organizagao de Alimentagao e Agricultura das Nagoes Unidas 
— numa tomada de consciencia da questao alimentar no Universe. 

Esse organismo encarregado de investigar e atacar o problema em sua ampli- 
tude mundial, a falta de poderes decisivos, tern sido, infelizmente, limitado a uma 
especie de brgao consultivo internacional, restringida sua missao, que era a de 
promover a elevagao dos standards de vida e nutrigao dos povos. 

A FAO desejou poderes mais amplos, Instigou a criagao do Comite Interna- 
cional da Crise Alimentar; mas viu projetos seus da malor relevancla recusados 
ou procrastinados pelas grandes potencias, como os que visavam criar o Conselho 
Mundial de Alimentagao, a Camara de Compensagao Internacional de Produtos 
Agricolas, a Reresva Internacional Contra a Fome. 

Tern sido das mais posltivas sua contribuigao no campo do progresso cienti- 
fico; no terreno das pesquisas economicas e sociais, atravbs de missoes que estu- 
dam problemas e apresentam projetos de desenvolvimento, enviando assessores 
a govemos, organizando cursos, concedendo bolsas para formagao de tbcnicos. 

Os seus dirigentes tudo tern feito a flm de que ela nao falte a humana e 
imensa tarefa a que foi destinada. Tarefa cuja significagao e alcance podem bem 
ser percebidos e avallados, quando se sabe que "dos dois e melo bllhoes de seres 
vivos que habitam nosso planeta, cerca de um bilhao e setecentos milhoes ainda 
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nao consegulram libertar-se do circulo de ferro da fome"; quando nao se ignora 
que "os 19 paises mais ricos, contando apenas 16% da populaqao do mundo, 
usufruem mais de 70% da renda mundial, enquanto que os 15 paises mais pobres, 
onde vivem mais de 50% do efetivo humano, recebem menos de 10% da renda 
mundial". 

Diante de um mundo, que permanece assim, cheio de agressivos contrastes, 
de riqueza e miseria economica, de abundancia e pobreza, de nagoes prosperas 
e povos subdesenvolvidos, tern a FAO usado o valor de seus especialistas, num 
esforgo inaudito de construir o melhor, perseguiqao as medidas necessarias. 

Todavia, como registra Rene Masseyeff, os seus projetos verdadeiramente im- 
portantes sobre o piano internacional, possiveis de conduzir a soluqoes eficazes, 
conheceram todos a mesma sorte, nao por deficiencia dos servigos da FAO, mas 
pela repugnancia dos governos em modificar o statu quo atual. 

E, no entanto, para ser debelada a fome — fenomeno universal — imperiosa 
se faz uma agao conjunta dos responsaveis pelo bem-estar publico, nos varios 
paises. 

Dessa maneira e enquanto os objetivos dos pianos mundiais nao puderem 
ser concretizados — o que e, nas atuais circunstancias, muito dificil, em face dos 
conflitos de interesses economicos, e politicos entre diferentes paises — temos 
que reagir, no Brasil, contra o estigma da fome, que nos relega a um piano de 
inferioridade so igual ao dos povos mais atrasados do mundo. 

Cabe a nossa democracia a grande responsabilidade de enfrentar o problema 
angustiante. 

Um sistema de governo que aspira atingir as elevadas finalidades do huma- 
nismo politico, atraves da democracia politica, economica, etnica e social, nao se 
pode curvar inerte ante o espectro da fome e da pobreza. 

Ao povo brasileiro a fome esta em violento desafio. Ou o regime erUrenta e 
extingue a pemiria alimentar do Pais, ou sera diluido, derrotado pela miseria das 
massas. Destruido pela revolta do povo excitado na fome. 

O SR. PRESIDENTE (IVIoura Andradc) — Nao ha mais oradores inscritos. 

Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 73, de 1961, da Comissao 
Diretora. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, declare encer- 
rada a discussao. (Pausa.) 

Esta encerrada a discussao, 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. O projeto vai a Comissao Diretora para redagao final. 

Discussao unica do Projeto de Lei, da Camara dos Deputados, n.0 196, 
de 1961. 

Os pareceres foram lidos na sessao anterior. Esta o projeto em condigoes de 
ser submetido a discussao. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, declaro encerrada 
a discussao. (Pausa.) 

Esta aprovado. O projeto vai a sangao. 
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Votacao em discussao linica do Projeto de Lei n.0 31, de 1961, da 
Camara dos Deputados, incluido na Ordem do Dia em virtude de dispensa 
de intersticio concedida na sessao anterior. 

Sobre a Mesa emendas que serao lidas pelo Sr. l.0-Secretario. 
Sao lidas as seguintes: 

EMENDA N.0 1 
Ao art. 1.°: 
Onde se le: 5% (cinco por cento). 
Leia-se: 12% (doze por cento). 

Justifica^ao 
Da tribuna. 
Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961, — Mem de Sa. 
O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, pego a palavra para justiflcar minha 

emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 

Mem de Sa, para jnstificar a emenda de sua autoria. 
O SR. MEM DE SA CNao foi rcvisto pelo orador) — Sr. Presidente, Srs. Sena- 

dores, apenas duas palavras para justiflcar a emenda que aprcsentei. 
O projeto tem finalidade altamente meritoria — a de permitir que as Caixas 

Economicas e outras entidaees nacionais de credito fag am emprestimos as Prefei- 
turas municipals para saneamento, agua e esgotos, dando como garantia suas 
quotas de impostos da Uniao. 

Mas o art. I,0 estabelece que essas operagoes serao efetuadas a juros de cinco 
por cento ao ano. 

Parece-me que esse dispositive vai contra a finalidade do projeto porque, se 
determina que esses emprestimos sejam feitos a cinco por cento ao ano, nenhuma 
prefeitura por eles se interessara, pois as entidades de credito todas elas estao 
operando, para emprestimos hipotecarios e ate para aquisigao de casa propria, 
a doze por cento ao ano, 

O Sr. Gilberto Marinho — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Com muito prazer. 

O Sr. Gilberto Marinho — Vossa Excelencia torn integral razao, principal- 
mente atendendo-se ao cada vez mais clevado custo do dinheiro para aquelas 
instituigoes de credito popular, 

O SR. MEM DE SA — Muito agradecido ao subsidio que traz, com a autori- 
dade de quern foi Diretor da Caixa Economica e, por conseguinte, conhece perfei- 
tamente o assunto. 

O custo do dinheiro da Caixa Economica e muito alto, mas mesmo que nao o 
fosse, na situagao que o Brasil atravessa, nenhuma entidade de credito pode 
operar a menos de doze por cento. De modo que a autorizagao que se da no 
projeto, se tomara completamente ficticia; jamais sera aplicada e nenhuma 
prefeitura obtera emprestimo para finalidade de utilidade social. 

Dai a razao de ser da minha emenda que, aparentemente, prejudica as prefei- 
turas mas que, na realidade, toma possivel o que se pretende. (Muito hem!) 

O SR. PRESID'ENTE (Moura Andrade) — Os Srs. Senadores que apoiam a 
emenda do nobre Senador Mem de Sa queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta apoiada. 
Sobre a Mesa outra emenda que sera lida pelo Sr. l.0-Secretario. 
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£ lida e apoiada a seguinte: 

EMENDA N.0 2 
Ao art. n.0 

Suprimam-se as expressoes: 
"a juros maximos de 5% ao ano". 

Justifica^ao 
A supressao dessas palavras se impoe a fim de que se torne exeqiiivel a lei, 

orientando cada instituigao as operaqoes que realizar de acordo com as suas possi- 
bllidades. — Guide Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao o projeto com as 
emendas. (Pausa.) 

Nao havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussao, 

Em virtude da apresentagao de emendas, o projeto sai da Ordem do Dia para 
que as Comissoes se manifestem sobre elas. 

Segunda discussao do Projeto de Lei n.0 37, de 1961. 
Em discussao o projeto. (Pausa.) 
Nao havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
O projeto vai a Comissao de Redagao. 
Esgotada a Ordem do Dia. 
Na hora do Expediente foi lido o Requerlmento n.0 598, pelo qual e pedida 

urgencia, nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interne, para o Projeto 
de Lei da Camara n.0 201, de 1961. 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Esta aprovado. 
Em consequencia, passa-se imediatamente a discussao e votagao do projeto. 
Vao ser lidos os pareceres. 

Sao lidos os seguintes; 

PARECERES N.0« 898 E 899, DE 1961 

Da Comissao de Economla, sobre o Process© de Lei da Camara n.0 

201 (n.0 3.140/61, na Camara), que modifica a taxa de custeio do Ins- 
tituto Brasileiro do Sal, referida na letra "a" do artigo 8.° da Lei n.0 

3.197, de 13 de maio de 1957, e da outras providencias. 
Relator: Sergio Marinho 
O projeto dispoe (art. 1.°) que a taxa de custeio a que se refere a letra a 

do art. 8.° da Lei n,0 3.137, de 13 de maio de 1957, passa a ser de 5% (cinco 
Por cento) sobre a m6dia dos pregos, fixados nas duas zonas salineiras, defi- 
oidas no art. 21 da referida lei. 

Dispoe, ainda (art. 2.°) que a declaragao de que trata o art. 1.° sera feita 
pelo Conselho Deliberativo do Institute Brasileiro do Sal, ao fixar anualmente 
os pregos do sal, na conformidade da letra g do art. 7.° da Lei n.0 3.137, de 13 
de maio de 1957. 



Fica igualmenfce prevista no projeto (art. 3°), que a arrecada?ao da taxa 
de que trata o mesmo se fara no momento da retirada do sal da galina, para 
qualquer destino dentro do Pals. 

A proposi?ao foi encaminhada ao Congresso pelo Poder Executive, com 
mensagem acompanhada de exposiqao de motlvos do Mlnlsterlo da Industria e 
do Comercio, na qual esta dito que a taxa proposta devera assegurar ao Instltuto, 
no primelro ano de sua vigencia, cerca de cento e quarenta milhoes de cruzeiros 
(Cr$ 140.000.000,00), de acordo com as estlmatlvas de produijao disponlveis. 

A produqao salineira tera de expandir-se — acentua o documento em refe- 
renda — e "com o total estimado de Cr$ 140.000.000,00 (cento e quarenta mi- 
lhoes de cruzeiros) atender-se-ia nao apenas o custeio do Instltuto Brasllelro 
do Sal, da ordem de Cr$ 62.000.000,00 (sessenta e dols milhoes de cruzeiros) 
por for?a dos aumentos com o funcionalismo iLei de ClassificaQao e Paridade) 
mas tambem haveria margem razoavel para o desempenho das suas miiltiplas 
atribui?6es". 

As razoes alegadas mostram que o objetlvo em vista e assegurar o pleno 
funclonamento de um orgao cujo trabalho esta relacionado com importante 
setor da produ?ao nacional. As medidas propostas. sao asslm, em toda linha, 
convenientes ao interesse da economia do Pals. 

Pelo exposto, opinamos favoravelmente ao projeto. £ o parecer. 
Sala das Comissoes, de dezembro de 1961. —- Caspar Velloso, Presldente — 

Sergio .Marinho, Relator — A16 Guimaraes — Del Caro — Fernandes Tavora — 
Lobao da Silveira. 

N." 899, de 1961 
Da Comissao de Financas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 201 

(n.0 3.140-A-61, na Camara), que modifica a taxa de custeio do Institute 
Brasileiro do Sal, referida na letra "a" do art. 8.° da Lei n.0 3.137, de 13 
de maio de 1957, e da outras providencias. 

Relator: Saulo Ramos 
O projeto em exame, de iniciativa do Poder Executivo, tern por objetlvo 

alterar a taxa de custeio no Institute Brasileiro do Sal, flxada na Lei n.0 3,137, 
de 13 de maio de 1967, passando a ser de 5% (cinco por cento) sobre a media 
dos preqos estabelecidos nas zonas salinelras a que se refere a cltada lei. 

Em seu art. 2.°, determina o projeto que cabera ao Conselho Deliberative 
do Institute Brasileiro do Sal fazer a declaraqao da referida taxa, na data da 
flxaqao anual dos preqos do Sal, prevalecendo, entretanto, no presente ano 
sallneiro, para efeito da cobranca da taxa do Instltuto, a media dos preqos que 
vlgorou atualmente nas duas zonas salineiras. 

Estabelece, ainda, o projeto que a arrecadaqao da taxa se fara no ato da 
retirada do sal da sallna, para qualquer destino dentro do Pais, flcando man- 
tidas e reconhecidas pelo Instltuto Brasileiro do Sal as cotas extras que foram 
concedidas na vigencia da legislacao anterior. 

As medidas consubstanciadas na proposiqao sao inteiramente fundadas e ne- 
cessdrias, de vez que, para o normal funcionamento daquela autarquia, a receita 
da taxa entao vlgente tem-se positivado insuficiente. 

Acresce que no exame procedido no reajustamento da taxa, os estudos se 
fixaram no sistema ad valorem, atendendo as suas vantagens, em confronto com 
os impasses naturais de encontrar-se pelo criterio especiflco o quantitative mals 
vantajoso e desejavel. 

O projeto nao inova materia estranha na nossa legislacao, encontrando 
mesmo amparo legal nos dlspoUsltlvos que, vlsando a fins identlcos, alteraram 
a taxa de propaganda do Institute Nacional do Mate, cujo llmite 6 de 7% 
(sete por cento) do valor medio deste produto nos portos de embarque. 
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A proposicao, procurando corrigir a receita deficitaria daquela importante 
autarquia, tornando percentual a taxa de manutenqao, atualmente fixa, vira 
prove-Ia dos recursos indisponiveis ao seu normal funcionamento. 

Por estas razoes, esta Comissao e de parecer que o projeto deve ser apro- 
vado. 

Sala das Comissoes, 12 de dezembro da 1961 — Daniel Krieger — Presidente 
— Saulo Ramos, Relator — Ary Vianna — Lobao da Silveira — Del Caro — Fer- 
nandes Tavora — Irineu Bornhausen — Eugenio de Barros — Caspar Velloso. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao o projeto. (Pausa.) 
Se nenhum Senador quiser usar da palavra, encerrarel a discussao. 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sen- 

tado. (Pausa.) 
O Projeto ira a Sangao. 
Sobre a mesa Redagao Final ao Projeto de Rcsolugao n.0 68, de 1961, 

que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretarlo. 
6 lido e aprovado o seguinte: 

PARECER N.0 980, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Resolugao n.0 68, de 1961, que altera 

o Regimento Interno do Senado. 
Relator: Daniel Krieger 
A Comissao Especial apresenta a redagao final (fls. anexas) do Projeto de 

Resolugao n.0 68, de 1961, que altera o Regimento Interno do Senado. 
Sala das Comissoes, 13 de dezembro de 1961. — Menezes Pimenta, Pre- 

sidente — Daniel K^ieger, Relator — Heribaldo Vieira — Lima Teixeira — Gas- 
par Vianna — Argemiro de Figueiredo. 

(O texto da redagao final a que se refcre o parecer foi publicado no DCN 
Sessao II, de 14-12-61.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa requerimento que 
vai ser lido. 

E lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N." 601, DE 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro dispen- 

sa de publicagao para a imcdiata discussao e votagao da redagao final do Projeto 
de Resolugao n.0 63, de 1961. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Vivaldo Lima. 
Em discussao a redagao final. 
Nao havendo quern queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 

Estd encerrada. 
Em votagao. 

Os Srs. Senadores que aprovam o Parecer n.0 900, queiram permanecer senta- 
dos. (Pausa.) 

Estd aprovado. A materia vai a promulgagao. 
Sobre a mesa Redagao Final ao Projeto de Resolugao n." 73, de 1961, que 

vai ser lida pelo Sr. l.0-Secretdrio. 
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£ lido o seguinte 

PARECER N.0 901, DE 1961 

Redacao final do Projeto de Resolu^ao n.0 73, de 1961, que nomeia 
Manoel Jose de Souza para o cargo de Oficial Arquivologista, PL-4, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

A Comissao Diretora apresenta a redagao final do Projeto de Resolutjao n.0 73, 
de 1961, nos seguintes termos: 

RESOLUCAO N.0 

O Senado Federal resolve: 
Artigo unico — fi nomeado, de acordo com o art. 85, alinea c, item 2, da Re- 

solugao n.0 2, de 1959 (Regimento Interne), para o cargo vago de Oficial Arqui- 
vologista, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Manoel Jose de Souza. 

Sala da Comissao Diretora, dezembro de 1961. — Moura Andrade — Cunha 
Mello — Gilberto Marinho — Argemiro de Figueiredo — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sob re a mesa requerimento que 
vai ser lido. 

E lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 602, 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 Resolugao n.0 73, de 1961. 

Sala das Sessoes, 13 de dezembro de 1961. — Lino de Mattos. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao a redagao final. 
Nao havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Parecer n.0 901, queiram permanecer sen- 

tados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
Em virtude da deliberagao do Plenario o projeto vai a promulgagao. 
Esta esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao. 
Designo para a sessao ordinaria de amanha a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 105, de 1961 (n.0 1.650, de 
1956, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministdrio 
da Saude, o credito especial de Cr$ 20 .000 .000,00, para a construgao do Hospital 
do Jornalista (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio, 
concedida na sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador Ruy Carneiro), tendo 
pareceres favoraveis, sob n.0s 892, 893 e 894, de 1961, das Comissoes de Constituigao 
e Justiga, de Legislagao Social e de Finangas. 

2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 128, de 1961 (n.0 4.024, de 

1958, na Casa de origem), que concede isengao de direitos, imposto de consumo 
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e taxas aduaneiras para mercadorias procedentes dos Estados Unidos, doadas & 
Confederagao Evangelica do Brasil e importadas com licenga da CACEX, sem 
cobertura cambial, tendo parecer favoravel da Comissao de Finangas. 

3 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 140, de 1961 (n.0 2.861, de 

1961, na Casa de origem), que concede isengao dos impostos de importagao e de 
consumo para o equipamento de um drgao liturgico ao Colegio Santa Marcelina, 
do Rio de Janeiro, tendo parecer favoravel sob n.0 791, de 1961, da Comissao de 
Finangas. 

4 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 195, de 1961 (n.0 1.103-B, de 

1959, da Casa de origem), que autoriza o Poder Executive a abrir ao Poder Judi- 
ciario — Justiga Eleitoral — Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais — o 
credito especial de Cr| 56.649,40, para pagamento de substituigoes de funcionarios 
de sua secretaria no exercicio de 1957, tendo parecer favoravel, sob n.0 884, de 
1961, da Comissao de Finangas. 

5 
Discussao unica do Parecer da Comissao de Redagoes Exteriores sotare a 

Mensagera n.0 264 (n.0 de origem 590), pela qual o Sr. Presidente da Republica 
submete ao Senado a escolha do Diplomata Frederico de Chermont Lisboa para 
exercer a fungao de Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do Brasil junto 
ao Governo do Senegal. 

6 
Discussao unica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre a 

Mensagem n.0 266 (n.0 de origem 592) pela qual o Sr. Presidente da Republica 
submete ao Senado a escolha do Diplomata Manoel Antonio Maria de Pimentel 
Brandao para exercer a fungao de Enviado Extraordinario e Plenipotenciario do 
Brasil junto ao Governo da Republica Popular da Hungria. 

Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao a zero hora e 40 minutos.) 



255.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 14 de dezembro de 1961 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, CUNHA MELLO, 

GILBERTO MARINHO E ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 

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

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias 
de Assupgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — 
Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — 
Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Mendes Pimentel — Sergio Marinho — 
Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao 
Arruda — Ruy Carneiro — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho 
— Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Herlbaldo Vieira — 
Ovidio Teixelra — Lima Teixelra — 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 — Aid 
Guimaraes — Caspar 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 53 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare 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 le o seguinte; 

EXPEDIENTE 

OFICIOS 
Da Camara dos Deputados, encaminhando autografos do seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 202, DE 1961 
(N.0 3.209-B, na Camara) 

Complementa o art. 8.° da Emenda Constitucional n.0 3, c da outras 
providencias. 

G Congresso Nacional decreta; 

Art. 1.° — Aos membros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal 
de Recursos, do Tribunal de Contas da Uniao, ao Procurador, aos Auditores e aos 
Procuradores-Adjuntos do Tribunal de Contas da Uniao e atribuida, pelo efetivo 
exercicio em Brasilia, uma diaria correspondente ate 1/20 (um vinte avos) de 
seus vencimentos. 

Art. 2.° — Aos funcionarios publicos federals e autarquicos, pelo efetivo 
exercicio em Brasilia e concedida uma diaria na base de ate 1/30 (um trlnta avos) 
dos respectivos vencimentos. 
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Paragrafo unico — O Consultor-Geral da Repubiica, o Procurador-Geral da 
Republica, o l.0-Subprocurador da Repubiica, os Procuradores da Repubiica lota- 
dos em Brasilia, bem como os Consultores Juridicos e os demais membros do 
Servigo Juridico da Uniao que exergam na atual Capital da Repubiica, em carater 
permanente, as fungoes do seu cargo, tambem perceberao uma diaria na base de 
ate 1/30 (um trinta avos) de seus vencimentos. 

Art. 3.° — No calculo da remuneragao dos Procuradores da Repubiica, lota- 
dos em Brasilia, observar-se-a um limite de 95% (noventa e cinco por cento) 
sobre o vencimento do Procurador-Geral da Repubiica, previsto no paragrafo 
unico do art, 5.° da Lei n.0 3.414, de 20 de julho de 1958, excluidas do referido 
calculo as diarias e a gratificagao mensal de representagao de que trata esta lei. 

Art. 4.° — As diarias referidas nos artigos anteriores irao sendo gradual e 
obrigatoriamente absorvidas, na razao de 30% (trinta por cento) dos aumentos 
ou reajustamento dos atuais vencimentos dos beneficiados por esta lei. 

S 1.° — Os funcionarios publicos federais e autarquicos, que venham a ser 
transferidos para Brasilia na vlgencia desta lei, nao poderao, em qualquer hipo- 
tese, perceber diarias superiores a parcela ainda nao absorvida, no memento, 
das diarias ja concedidas aos funcionarios de igual nivel de vencimentos. 

§ 2.° — A soma mensal das diarias mencionadas nos artigos anteriores nao 
podera, em qualquer caso, ser inferior ao total das vantagens concedidas mensal- 
mente, ate esta data, aos servidores beneficiados por esta lei, e em cujo gozo se 
encontrem 

Art. 5.° — Somente na proporgao em que forem sendo absorvidas, as diarias 
concedidas por esta lei serao incorporadas aos proventos da inatividade. 

Art. 6.° — Para efeito do calculo das diarias a que se referem os arts. 1.° e 
2.° os vencimentos sao os flxados pela Lei n® 3.414, de 20 de junho de 1959, 
acrescidos dos abonos de que tratam o art. 2.°, letra n, da Lei n.0 3.531, de 1959, 
e art. 93 da Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, e os arts. 6.° e 7.° da Lei 
n.® 3.826, de 23 de novembro de 1960, excluidas as gratificagoes ou acrescimos. 

Art. 7.® — Suspender-se-a o pagamento da diaria ao beneficiado pela pre- 
sente lei que se afastar temporariamente, mesmo licenciado, do exercicio de suas 
fungoes em Brasilia, salvo nas hipoteses previstas nos itens I, II e III do art. 88 
da Lei n.° 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Art. 8.® — Perdera igualmente o direito ao pagamento da diaria o beneficiado 
pela presente lei que for removido ou passar a ter exercicio fora de Brasilia. 

Art. 9.® — Os Ministros do Superior Tribunal Militar e do Tribunal Superior 
do Trabalho, desde que as referidas Cortes se transfiram para Brasilia, e a partir 
da instalagao de seus trabalhos na nova Capital da Repubiica, perceberao as 
diarias referidas no art. 1.® da presente lei. 

Paragrafo unico — Por igual os Procuradores-Gerais da Justiga Militar e da 
Justiga do Trabalho e os demais representantes do Ministerio Publlco das referidas 
Justlgas que, por forga de lei devam servir junto as respectivas Procuradorias 
Gerais, perceberao as diarias referidas no art. 2.® desta lei. 

Art. 10 — Aos membros do Tribunal de Justiga e da Justiga de l.a Instancia 
do Distrito Federal e ao Juiz Presidente da Junta de Conciliagao e Julgamento 
de Brasilia fica assegurada a percepgao da diaria prevlsta no art. 1.® desta lei. 

Paragrafo unico — Por igual fica assegurada ao Procurador-Geral da Justiga 
e demais membros do Ministerio Piiblico do Distrito Federal, a percepgao da 
diaria prevista no art. 2.® da presente lei. 

Art. 11 — As dlsposigoes, efeitos e beneficios prevlstos nos artigos anteriores 
nao se estenderao: 

a) aos inativos (Lei n.® 2.622, de 18 de outubro de 1955); 
b) aos Marechais (Lei n." 1.488, de 20 de dezembro de 1951); 
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c) aos membros do Conselho Nacional de Economia (Lei n.0 2.696, de 14 de 
dezembro de 1955), enquanto nao passarem a ter efetivo exercicio em Brasilia; 

d) aos Magistrados, membros do Ministerio Publico, Procuradores da Fazen- 
da Nacional e Procuradores de Autarquias que nao estejam em efetivo exercicio 
na atual Capital da Republlca; 

e) aos Juizes e Procuradores do Tribunal Maritimo ou a outros quaisquer 
servidores equiparados, para efeitos de vencimentos, a membros do Poder Judlcid- 
rlo ou do Ministerio Publico. quer da Uniao, quer da Justlga do Distrito Federal, 
salvo se estiverem em efetivo exercicio em Brasilia. 

Art. 12 — A gratificaqao mensal de representagao devlda aos Presldentes dos 
orgaos do Poder Judiciario e aos membros do Ministerio Publico, em efetivo 
exercicio em Brasilia sera: 

I) Presidente do Supremo Tribunal Federal — Cr$ 40.000,00 (quarenta mil 
cruzeiros); 

II) Procurador-Geral da Republica — Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros); 

III) Presidente do Tribunal Federal de Recursos, do Tribunal de Contas da 
Uniao, do Tribunal Superior Eleitoral, l.0-Subprocurador da Republica. Procurador- 
Geral do Tribunal de Contas da Uniao e Presidente do Tribunal de Justiga do 
Distrito Federal e Procurador-Geral da mesma Justiga — Cr$ 20.000,00 (vinte mil 
cruzeiros); 

IV) Presidente do Tribunal do Juri do Distrito Federal — Cr$ 6.000,00 (sels 
mil cruzeiros). 

Paragrafo linico — Os presidentes do Superior Tribunal Militar e do Tri- 
bunal Superior do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiga do Trabalho e Pro- 
curador-Geral da Justiga Militar terao direlto a gratificagao mensal de represen- 
tagao, no valor de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) desde que as referldas 
Cortes se transfiram para Brasilia e a partir da efetiva instalagao de seus traba- 
Ihos na Capital da Republica. 

Art. 13 — Fica revogado o paragrafo linico do art. 14 da Lei n.0 3.751, 
de 13 de abril de 1960, e demais dispositivos que estabelegam vinculagao de 
classes entre os membros e servidores do Tribunal de Contas da Uniao e os do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, respeitados os atuals vencimentos e 
vantagens. 

Art. 14 — Aos membros do Tribunal Superior Eleitoral escolhldos dentre 
os jurlstas, quando exergam fungao publlca, sera assegurada a percepgao de 
diarias, sob o mesmo criterio adotado relativamente aos Magistrados intsgrantes 
deste Tribunal. 

Paragrafo linico — Quando a escolha recair em Jurista que nao exerga 
fungao piiblica ser-lhe-a atribuida diarla igual a mats elevada que vler a 
receber nos termos desta lei, o membro do Tribunal que exercer fungao publlca. 

Art. 15 — E o Poder Executive autorizado a abrir ao Ministerio da Justiga 
e Negocios Interiores o credito especial ate o limite de Cr$ 250.000.000,00 (duzentos 
e cinqiienta milhdes de cruzeiros) para atender, no corrente exercicio, as despe- 
sas decorrentes desta lei. 

Art. 16 — Ficam aprovadas as diarias e ajudas de custos concedldas at6 
esta data, a qualquer titulo, aos beneficiados pela presente lei, em razao da trans- 
ferencia da Capital da Uniao para o Planalto Central do Pais. 

Art. 17 — A presente lei entrara em vigor na data da sua publicagao, revo- 
gadas as disposlgoes em contrario. 

(As Comissoes de Servigo Publico Civil e de Finangas.) 
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PARECER N.0 902, DE 1961 

Da Comissao de Seguran<;a Nacional, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 24, de 1961 (n.0 2.891-B/57, na Camara), que inclui na reser- 
va do Service de Saude do Exercito, um posto de Segundo-Tenente, am- 
paradas pelas disposicoes da Lei n.0 3.169, de 1.° de junho de 1957, as 
enfermeiras que foram convocadas para a Forca Expedicionaria Brasi- 
Icira, e, posteriormente, designadas para permanecerem nos hospitals 
militares de Natal ou de Recife, nos anos de 1944 a 1945. 

Relator: Sr. Jarbas Maranhao. 

1. Trata-se do projeto de lei, apresentado pelo nobre Deputado Benjamin 
Farah, inclulndo na Reserva do Servipo da Saude do Exercito, no posto de Se- 
gundo-Tenente, amparadas pelas disposigoes da Lei n.0 3.160, de 1.° de junho de 
1967, as enfermeiras convocadas para integrar a Forga Expedicionaria Brasileira 
e, posteriormente designadas para permanecerem nos hospitals militares de 
Natal e do Recife nos anos de 1944 a 1945 a fim de cuidar dos feridos recambiados 
do teatro de operagoes da Italia. 

O art. 2.° do projeto estende o amparo do art. 1.° as enfermeiras especiali- 
zadas em evacuacao a^rea de feridos que serviram na base aerea de Parnamirim 
(Natal) e as que fizeram transportes de feridos evacuados do teatro de operagoes 
da Italia, de Natal para o Rio d'e Janeiro. 

2. A materia ja foi objeto de estudos por parte desta Comissao e da Comis- 
sao de Finangas, tendo merecido pareceres pela sua aprovagao. 

3. O nobre Senador Caiado de Castro, entretanto. peio Requerimento n.0 239, 
de 1961, sollcitou novas informagoes ao Ministerio da Guerra, que as prestou pelo 
Aviso n.0 129-DI-DF, de 20 de novembro proximo passado. 

O assunto retornou ao exame desta Comissao em face do Requerimento 
n.0 461/61. 

4. O texto do atual projeto e originario da aprovacao pela Camara dos 
Deputados do substitutlvo apresentado pelo Ministerio da Guerra, ao projeto 
inicial, em suas informagoes aquela Casa (Aviso n.0 221-10, de 22-3-60). 

Naquela ocasiao, o referido Ministerio esclarecia: 

"Nestas condigoes, veio a caber-lhes, nao por escopo, mas por ato 
de comando, tarefa a exercer no territorio nacional, mas nem por isso 
menos honrosa ou destituida de perigos, que os houve nas viagens mari- 
tlmas sujeltas a torpedeamento submarlno, nos avioes da FAB, transpor- 
tando feridos. 

Justa se afigura a intencao do legislador, equiparando uns e outros 
servlgos, ate por que assim impunham as condigoes de uma guerra no 
exterior, send'o mister deslocar enfermeiras para o teatro de operagoes 
e conservar outras para o atendimento e transporte, no Pais, dos feridos 
evacuados do "front", nao havendo razao. portanto, para discriminar 
entre missoes que atendiam a mesma finalidade e implicavam os mes- 
mos sacrificios. 

Esclarece, ainda, o autor do projeto, ao justifica-lo, serem apenas 
duas as enfermeiras que, convocadas, foram mandad'as servir nos Hospi- 
tals Militares de Natal e Recife. No entanto, outras enfermeiras, com os 
mesmos direltos, estao sendo esquecidas, portanto, igualmente convoca- 
das naquele periodo de guerra, serviram na Base Aerea de Parnamirim, 
onde prestaram cuidados de enfermagem e proced'eram ao transporte de 
feridos evacuados do T. O. da Italia, de Natal para o Rio, tendo, para 
tanto, se submetido a curso especializado na Base Aerea americana de 
Natal. Sendo assim, os servigos dessas enfermeiras, que sao em numero 
d'e cinco, foram identicos aos prestados pelas contempladas no presente 
projeto. 
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Deixa-las, por omissao, a margem do projeto que ora visa reparar 
injustigas, seria, e obvio dizer, preparar o camlnho para novas e nao 
menores injustl^as, razao por que e justo que se Ihes assegurem os mes- 
mos beneficios que a proposigao atual consubstancia." 

5. Assim, verifica-se que a extensao dada ao projeto foi sollcltada pelo 
proprio Ministerio da Guerra, uma vez que a proposigao Inlcial abrangla, tao- 
somente, as enfermeiras portadoras da Medalha de Guerra Instituida pelo 
Decreto-lei n.0 6.795/45. 

6. Agora, o atual Ministro da Guerra, respondendo Item por Item as inda- 
gacoes 6*0 nobre Senador Caiado de Castro, informa: 

I — serem 7 (sete) as enfermeiras beneficladas pelo projeto; 
II — nao constar dos documentos da epoca o numero de feridos acompa- 

nhados por cada uma das enfermeiras; 
HI — que duas enfermeiras realizaram vlagens entre Natal ou Recife e o 

Rio de Janeiro, nada constando em rela?ao as outras; 

IV — que a idade d'essas enfermeiras varia entre 41 e 58 anos; 
V — que a Diretoria de Saude do Exercito, reconslderando sua informajao 

anterior favoravel ao projeto, esclareceu que; 

"Os inconvenlentes da inclusao dessas enfermeiras como 2.0-Tenen- 
tes Enfermeiras na Reserva do SS residem nas condlQdes de idade a'as 
mesmas, que as torna praticamente inaptas para desempenharem 
funcoes em campanha, condi^oes estas precipuas na forma?ao de reser- 
vas"; 

VI — que a movimentagao das enfermeiras foi feita por proposta do entao 
Chefe do Servigo de Saude, nao tendo sia'o possivel apurar as razoes que a deter- 
minaram, por falta de documentagao arquivada. 

7. Estamos de acordo com as primeiras informagoes do Ministdrio da Guerra. 
O problema, a nosso ver, situa-se, inteiramente, dentro do campo da justlga 

social. 

A nossa legislagao deve permanecer dentro da linha ate agora adotada; a da 
protegao aos mais fracos e aos mais necessitados. 

8. As enfermeiras em questao foram convocadas para servlr ao Pais. Esta- 
vam prontas para entrar em agao em qualquer lugar e a qualquer hora. Foram 
designadas para servir no Brasil por ato do comando e nao por escolha. A sua 
tarefa foi desempenhada: e tanto a cumprlram em terrltdrio nacional como em 
estrangeiro. 

Nao nos parece justo amparar-se somente as que serviram no "front", quando 
as que aqui estavam tambem executaram os seus misteres especificos, em zona 
considerada de operagoes de guerra, e prontas a serem, a qualquer momento, 
enviadas para a frente de batalha. 

9. Agora, alegando-se inaptidao por condigao de idade, deixa-se de dar o am- 
paro estatal & essas enfermeiras, parece-nos injusto e desumano, fugindo, comple- 
tamente, aos designios e aos escopos collmados pela justiga social, quebrando-se 
aquele meio-termo justo, aquela proporlconalidade, que deve presidlr as relagoes 
entre uns e outros, dentro da solidariedade social. 

A respeito, assim se manifestou o Professor Leon Duguit, da Faculdade de 
Direito da Unlversidade de Bordeus: 

"O Estado e obrigado a por ao servigo da solidariedade social todo 
o poder de que dispoe: por conseqiiencia, ele d obrigado, por direito, a 
fazer todas leis que assegurem a cada um a possibilidade material e 
moral de colaborar na solidariedade social." 
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iu. A justiga social nao pode ser medida e pesada com exatidao. Pode-se, 
entretanto, vislumbrar certos limites dentro dos quais estA contida. 

Ha na sociedade uma escala de padroes, consistindo o problema em averiguar 
se e justo que determinado fato seja de uma forma e em tirar as conseqiiencias 
de acordo com a solugao que for dada. O progresso social e uma evoluqao de 
padroes. O seu problema fundamental consiste em assegurar um padrao objetivo 
em correspondencia com o subjetivo, quando, entao, sera satisfeita a justiga social, 
que e uma proporcionalidade na qual cada um deve receber em relagao ao valor 
de sua contribuigao ao bem-estar geral. 

As enfermeiras a que se refere o projeto contribuiram efetivamennte em prol 
do Pais, dentro de suas capacldades e habilitagoes proprias, ao cuidarem dos 
feridos braslleiros recamblados do teatro das operagoes de guerra. Envelheceram, 
sim, mas cumprindo com o seu dever, dentro do exercicio de sua profissao. 

Nao merece, nem recebera a nossa acolhida a alegagao de que as referidas 
enfermeiras estao em idade avan^ada e, consequentemente, inaptas para o servigo. 
O amparo Ihes e devido como contraprestagao a contribuigao que elas deram 
a Nagao em 1944 e 1945, e nao pelo que poderao realizar agora. 

11, fi do nosso conhecimento o grande niimero de leis amparando e bene- 
ficiando, merecidamente, aos que estiveram em combate efetlvo durante a guerra. 
Estas disposigoes legais, entretanto, foram estendidas, mais tarde, a todos quantos 
seviram, no Brasil, em zonas perigosas, de provaveis ataques, uma vez que o 
desempenho de suas fungoes nestas zonas nao era destituido de perigos. 

Algumas destas extensocs foram at^ exageradas, mas existem, e em grande 
mimero. 

As enfermeiras em questao, entretanto, serviram, realmente, em zonas perigo- 
sas, como Natal e Recige, prestando loda a sua colaboragao ao esforgo de guerra. 
Ampara-las e medida de justiga, de humanidade e de solidariedade social. 

12. Pelas razoes expostas e tendo em vista, ainda, nada existir no que dlz 
respeito a seguranga nacional que possa ser oposto ao projeto, opinamos pela 
sua aprovagao. 

Sala das Comissdes, 13 de dezembro de 1961. — Zacharias de Assumpgao, 
Presidente — Jarbas Maranhao, Relator — Artlndo Rodrigues — Nelson Ma- 
culan — Sergio Marinho. 

PARECER N" 903, DE 1961 
Da Comissao de Agricultura, Pecuaria, Floresta, Ca?a e Pesca, sobre 

o Projeto de Lei da Camara n.0 63, de 1957 (n.0 750, de 1955, na Cama- 
ra), que proibe durante 5 (cinco) anos a exportagao de couros de ani- 
mals silvestres mamiferos. 

Relator: Sr. A16 Gulmaraes 

O projeto de lei da Camara, ora analisado, proibe em todo o Pais, durante 
cinco anos, a exportagao de couros de animals silvestres mamiferos. E deter- 
mina ainda que o Ministerio da Agricultura promova, nesse espago de tempo, 
a criagao de parques flonestals nacionais ou em cooperagao com Estados e muni- 
cipios, para refuglo da fauna silvestre do Pais, nas fontes e nas proporgoes que 
considerar necess^rias. 

Sobre a proposigao, emitlram pronunciamentos nesta Casa as Comissoes de 
Constituigao e Justiga, reconhecendo-lhe a constitucionalidade: a Comissao de 
Economia, favoravelmente, sobre o merito, e a de Finangas, que nao julgou 
cabiveis, do ponto de vista financeiro, quaisquer objegoes ao projeto. Em sequen- 
cia, foi, sobre o mesmo, solicltada a opiniao do Ministerio da Agricultura. 

Informa o referido Ministerio que a Segao de Pesquisas da Divlsao de Caga 
e Pesca vem, de M multo, observando a exportagao de peles de anlmais silves- 
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tres que se faz no Pais, a fim de restringi-la, atraves de medidas proibitivas 
fixadas em portarlas. Mas, a falta de fiscalizaqao toma inocuas as proibi?6es 
e o fluxo das exportagoas continua, em ritmo indesejavel ao Pais. 

Aquela Secretaria de Estado encarece, ainda, a necessidade de ser redobrada 
a vigllancia "para evitar-se o exterminio dos animais silvestres, bem como a 
saida elandestina de suas peles". E reconhece a inteira oportunidade do projeto, 
ponderando, todavia, sobre a conveniencia de complementar os sens dispositlvos 
com outros que determlnem "a apreensao, como contrabando, dos couros a que 
se refere o art. 1.° do projeto, alem de sujeitar o infrator a sanqoes penais". 

Sobre o merito da proposlgao pensamos existir plena coincidencia entre 
o projeto e o interesse publico. Essa, alias, e tambem, como vimos, a opiniao 
do Ministerio da Agricultura, manifestada em resposta a consulta do Senado 
Federal. 

Concordamos, outrossim, com as sugestoes contidas no parecer do Minis- 
terio citado, relativamente ao estabelecimento de sanqdes economicas e penais 
para os infratores. 

Somos, assim, pela aprovacao do projeto, com a seguinte: 

EMENDA N ° 1 

Acrescente-se ao art. 1.°: 
Paragrafo unico — A infraqao do disposto neste artigo e punivel com a perda 

da mercadoria apreendida ou multa no valor do dobro do preqo da mercadoria 
exportada. 

Sala das Comissoes, 7 de dezembro de 1961. — Nelson Maculan, President© 
— Aid Guimaraes, Relator — Lobao da Silveira — Ovidio Teixeira. 

PARECERES N.0s 904 E 905, DE 1961 

N.0 904, de 1961 

Da Comissao de Constltuiqao e Justiqa, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 33, de 1961 (n.0 1.643-B/60, na Camara), que altera, sem onus, 
a Lei n.0 3.682, de 7 de dezembro de 1959, que estima a Receita e fixa 
a Despesa, para o exercicio de 1960. 

Relator: Sr. Heribaldo Vieira 

O presente projeto, oriundo da Camara dos Deputados, tern a finalidade de 
alterar, sem onus, o Orqamento da Uniao para o exercicio de 1960, no sentido 
de corrigir erros de redaqao que dificultam a execuqao da Lei de Meios. 

No Senado, ofereceram-lhe emendas do mesmo teor os nobres Senadores 
Filinto Miiller (Emenda n.0 1), Miguel Couto (Emenda n.0 2), Jefferson de 
Aguiar. (Emendas nP® 3 e 4). 

Em que pese ja estar encerrado o exercicio de vigencia da mencionada lei, 
constata-se que as verbas correspondentes as retificaqoes de que trata o pro- 
jeto estao inscritas em "restos a pagar", ex vi do art. 11, § 3°, da Lei nP 1.493, de 
13 de dezembro de 1951, promulgado em 11 de fevereiro de 1952, podendo ser 
pagos, durante o periodo de cinco anos, desde que seja aprovada a proposiqao 
em causa. 

Nao havendo qualquer infringencia de ordem constitucional ou que atente 
contra prescriqoes de lels ordinarias. opinamos pela aprovaqao do projeto e 
emendas. 

Sala das Comissoes, 25 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Heribaldo Vieira, Relator — Aloysio de Carvalho — Miguel Couto — Milton Cam- 
pos — Lima Teixeira — Nogueira da Gama. 
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N" 905, de 1961 

Da Comissao de Finan?as, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 33, 
de 1961 (na Camara, n.0 1.643-B/60), que altera, sem onus, a Lei n.0 3.682, 
de 7 de dezembro de 1959, que estima a Receita e fixa a Despesa para o 
exercicio de 1960. 

Relator: Sr. Saulo Ramos 

O presente projeto altera, sem onus, a Lei n.0 3.682, de 7 de deaembro de 
1959, que estima a Receita e fixa a Despesa para o exercicio de 1960. 

Trata-se de modificacoes de nomes de entidades culturals e assistenciais 
subvencionadas pela Uniao. 

Quanto em Pienarlo o projeto recebeu quatro emendas: tres (1, 2 e 3) alteran- 
do a Lei Orgamentaria de 1961, e uma (4) dando nova redagao a ementa, a fim 
de comportar as modificagoes resultantes daquelas. 

O projeto, assim como as emendas, apenas corrigem, como se disse, nomes 
de entidades contempladas com subvengoes; e, embora o orgamento de 1960 ja 
tenha sua vigencia encerrada, como a tera, dentro em dias, o de 1961, e opor- 
tuno lembar-sie que as subvengoes respectivas estao, por forga do art. 11, § 3.°, 
da Lei n.0 1.493, de 13-12-1951, inscritas em "restos a pagar". Conseqiientemente, 
tais subvengoes poderao ser pagas durante os proximos cinco anos. No presente 
caso, o pagamento esti na dependencia das retificagoes em exame. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovagao do projeto e das Emendas de 
n.0s l a 4. 

fi o pareoer. 

Sala das Comissoes, 13 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Saulo Ramos, Relator — Ary Vianna — Joaquim Parente — Lobao da Silveira 
— Irfneu Bornhausen — Mem de Sa — Fausto Cabral — Eugenio Barros — Fer- 
nandes Tavora. 

PARECERES N.0* 906, 907 E 908, DE 1961 
N o 906, de 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga ao Projeto de Lei da Cama- 
ra n.0 1.174-B (no Senado n.0 75, de 1961), que autoriza o Poder Executi- 
ve a abrir, pelo Ministerio da Edueagao e Cultura, o credito especial de 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhoes de cruzeiros) destinados a obras e equi- 
pamentos da Escola Politecnica de Campina Grande, Estado da Pa- 
raiba. 

Relator: Sr. Barros de Carvalho 

O projeto origlnario da Camara dos Deputados autoriza o Poder Executive 
a abrir, pelo Ministerio da Educacao e Cultura. o credito especial de Cr$ 
20.000.000,00 (vinte milhoes de cruzeiros) como auxilio a Escola Politecnica de 
Campina Grande, Estado da Paraiba. 

A Constituigao Federal, em seu art. 75, permite a abertura de credito espe- 
cial com autorlzagao legislativa e outorga, em seu art. 67, paragrafo 1°, a Ca- 
mara dos Deputados, a iniciativa de todas as leis sobre materia financeira. 

Inumeras sao as escolas de nivel superior que tern recebido auxilio identi- 
co ao que trata o projeto. 

No caso em exame, trata-se de um estabelecimento de ensino superior que 
relevantes servlgos tern prestado ^ instrugao no Estado da Paraiba e em todo o 
Nordeste. A escola em aprego e reconhecida pelo Ministerio da Edueagao e Cul- 



- 570 - 

tura como capaz de expandir e aprimorar o ensino de engenharia e fazer con- 
vergir o interesse das novas geragoes para a solugao dos problemas da tecnica 
modema. 

Somos, pois, de parecer favoravel ao projeto. 

Sala das Comissdes, 2 de agosto de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presidents 
— Barros de Carvalho, Relator — Silvestre Pericles — Daniel Krieger — Noguei- 
ra da Gama — Lourival Fontes — Lima Teixeira — Brasilio Celestino. 

N.0 907, de 1961 
Da Comissao de Educagao e Cultura, sobre o Projeto de Lei da Ca- 

mara n.0 75, de 1961, (n.0 1.174, de 1959, na Camara), que autoriza o Po- 
der Executivo a abrir, pelo Ministerio da Educagao e Cultura, o credito 
especial de Cr$ 20.000.000,00 destinado a obras e equipamentos da Es- 
cola Politecnica de Campina Grande, Estado da Paraiba. 

Relator: Sr. Jarbas Maranhao 
O presents projeto, de inlciativa da Camara dos Deputados, autoriza o Po- 

d-er Executivo a abrir, pelo Ministerio da Educagao e Cultura, o credito especial 
de Cr$ 20.000.000,00, destinado a obras e equipamentos da Escola Politecnica 
de Campina Grande, Estado da Paraiba, devendo, ainda, o Poder Executivo, para 
a mesma finalidade, incluir em tres exercicios consecutivos, na proposta orga- 
mentaria, a dotagao supramencionada. 

Poucas sao ate, infelizmente, no Pais, as instituigoes de nivel superior 
tecnico capazes de oferecer condigoes pedagogicas satisfatorias para a forma- 
gao de cientistas e pesquisadores de alto nivel. 

Ora, como ninguem ignora, sao estes profissionais os grandes responsaveis 
pelo progresso economico e industrial da Nagao, e os institutes tecnicos os gran- 
des campos de prepare pessoal indispensavel a sua seguranga e prosperidade. 

A Escola Politecnica de Campina Grande, malgrado as dificuldades cres- 
centes que tern enfrentado, vem cumprindo com eficiencia sua importante tafe- 
fa de centro cientifico habilitador de imimeros estudantes, nao so do Estado 
da Paraiba, como de outras Unidades da Federagao. 

Seu prestigio nasceu e e medido exatamente pela capacidade que tem demons- 
trado de oferecer novas oportunidades de formagao superior a estudantes prove- 
nientes precisamente das localidades mais desprovidas de instituigoes de ensino 
tecnico especializado. 

O Brasil, que ora se empenha na luta pelo seu desenvolvimento industrial e 
tecnico, nao pode esperar que os cientistas e os tecnicos, de que tanto necessita, 
surjam como meros efeitos ou por agao espontanea. 

Faz-se mister organizar em bases efetivas sua prdpria pesquisa tecnoldgica 
e cientifica, bem como o recrutamento, dentro do proprio Pais, de seus tecnicos 
e cientistas reclamados pelas atividades economicas nacionais. 

Ao assinar dois convenios com o Ministerio da Educagao e Cultura, foi a 
Escola Politecnica de Campina Grande reconhecida e proclamada como institute 
de ensino "capaz de expandir e aprimorar o ensino de engenharia e de fazer con- 
vergir o interesse das geragoes novas pela solugao dos problemas da tecnica 
voltada para as contingencias que o Nordeste atravessa". 

Julgamos, todavia, que, em face do disposto na Lei n.0 3,641, de 10 de outubro 
de 1959, que altera dispositivo da Lei n® 1.254, de 4 de dezembro de 1950, que 
dispde sobre o sistema federal de ensino superior, as cotagoes consignadas no 
projeto, como auxilio orgamentario, precisava ser restringidos. 

Assim, e que, de conformidade com o § 1.°, inciso I, do art. 16 da citada 
Lei nao obstante a Escola Politecnica de Campina Grande satisfazer o disposto 
no inciso II do I 2.° da mesma lei sd podera fazer jus ao auxilio de Cr$ 4.500.000,00. 
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Nestas condigSes, somos pela aprovagao do projeto com a seguinte emenda: 

EMENDA N.0 1-CEC 
Ao art. 2.° 

Onde se diz; 

"... a dotacao de vinte milhoss de cruzeiros". 

Diga-se: 

"... a dotagao de Cr.$ 4,500,000,00 (quatro milhoes e quinhentos mil cruzeiros.") 

E o nosso parecer. 

Sala das Comissoes, 19 de setembro de 1961. — Menezes Pimentcl, Presidente 
— Jarbas Maranhao, Relator — Lobao da Silveira — Saulo Ramos — Padre 
Calazans. 

N.0 908, de 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 75, 
de 1961 (na Camara, n.0 1.174/59), que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministerio da Educagao e Cultura, o credito especial de   
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhoes de cruzeiros), destinado as obras e equi- 
pamentos da Escola Politecnica de Campina Grande, Estado da Paraiba. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 

Pelo presente projeto, e o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio 
da Educagao e Cultura, o credito especial de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhoes de 
cruzeiros), como auxilio a Escola Politecnica de Campina Grande, Estado da 

Com a mesma finalidade devera ser incluida, em tres exercicios consecutivos, 
na proposta orgamentdria, identica dotagao. 
Paraiba, para obras e equipamentos de suas instalagoes definitivas. 

O credito especial e as dotagoes referidas serao automaticamente registrados 
Pelo Tribunal de Contas e distribuidos ao Tesouro Nacional. 

Ao ser apreciada pela Comissao de Educagao e Cultura, a proposigao recebeu 
emenda, no sentido de restringir as dotagoes nela consignadas a CrS 4.500.000,00, 
sob o fundamento de que assim determina a Lei n.0 1,254, de 4-12-50, alterada 
Pela de n.0 3.641, de 10-10-59, e que dispoe sobre o sistema federal de ensino 
superior. 

Acontece, todavia, que o auxilio de que cogita o projeto em exame nao e o 
mesmo disciplinado pelos citados diplomas legais. Trata-se, na especie, de destinar 
a Escola Politecnica de Campina Grande recursos "para as obras e equipamentos 
de suas instalagoes definitivas" e nao de subvengoes ou auxilios para a manu- 
tengao de cursos. 

E, se assim nao fora, o projeto tornar-se-ia inoquo com a adocao da emenda, 
lue procura dar o que jd d concedido por leis anteriores. 

Desta sorte, somos de parecer favoravel a proposigao e contrario a Emenda 
no 1-CEC. 

Sala das Comissoes, 13 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Fausto Cabral, Relator — Caspar Velloso — Irineu Bornhausen — Ary Vianna 
7" Saulo Ramos — Eugenio Bax-ros — Fernandes Tavora — Mem de Sa, favoravel 
a Emenda da CEC. 
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PAKECERES N.05 909 E 910, I)E 1961 
N.0 909, tie 1961 

Da Comissao clc Constituicao e Justi^a sobre o Projeto de Lei da 
Camara n." 129, de 1961 (n.0 2.675/61, na Camara) quc autoriza o Podcr 
Executive a abrir, pelos Ministerios da Educa?ao e Cultura, da Justi^a 
e Negocios Interiores, da Saiide e do Trabalho, Industria e Comercio, 
creditos especiais, no montante de Cr$ 8.000 000,00 destinados as institui- 
coes que especifica. 

Relator: Sr. Daniel Kriegcr 

E o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo presente projeto, atraves dos 
Ministerios da Educagao e Cultura, da Justiga e Negdcios Interiores, da Saiide 
e do Trabalho, Industria e Comercio, os creditos especiais de Cr$ 2.900.000,00, 
Cr$ 2.800.000,00, Cr$ 1.500.000,00 e CrS 800.000,00, respectivamente, destinados 
a pagaraento as instituigoes nele relacionadas. 

No pagamento das dotagoes em aprego, obedecer-se-a ao disposto da Lei n.0 

1.493, de 13 de dezembro de 1951, que dispde sobre o pagamento de auxilios e 
subvengoes, sendo as mesmas, por outro lado, automaticamente registradas pelo 
Tribunal de Contas e distrlbuidas ao Tesouro Nacional. 

II. O projeto e de autoria da Comissao de Orgamento e Fiscalizagao Finan- 
ceira da Camara e esta devidamente justificado. 

III. Do ponto de vista constitucional e juridico, nada hii quo invalide o 
projeto, razao por que opinamos por sua aprovagao. 

Sala das Comissbes, 25 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente e 
Relator — Aloysio de Carvaibo — Heribaido Vieira — Nogueira da Gama — 
Milton Campos — Lima Teixeira. 

N." 910, de 1961 

Da Comissao de Finangas sobre o Projeto dc Lei da Camara n.0 129, 
de 1961 (na Camara, n." 2.675-A/61) que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelos Ministerios da Educagao e Cultura. da Justiga e Negocios 
Interiores, da Saude e do Trabalho. Industria e Comercio, creditos especiais, 
ao montante de Cr$ 8 000 000,00, destinados as instituigoes que especifica. 

Relator: Sr. Caspar Velloso 

De iniciativa da ilustrada Comissao de Orgamento e Fiscalizagao Financeira 
da Camara dos Deputados, o projeto em exame autoriza ao Poder Executivo a 
abrir, pelos Ministerios da Educagao e Cultura, da Justiga e Negocios Interiores, 
da Saude e do Trabalho, Industria e Comercio respectivamente, os creditos 
especiais de Cr$ 2.900.000,00, Cr$ 2.800.000,00, Cr$ 1.500.000,00 e CrS 800.000,00, 
destinados ao pagamento de subvengoes ordinarias e extraordinarias com que 
foram contempladas diversas instituigoes. 

Estabelece a proposigao que o pagamento das referidas dotagoes obedecera 
as prescrigbes da Lei n.0 1.493, de 13 de dezembro de 1951, que dispbe sobre o 
pagamento do auxilio e subvengoes. 

Esta Comissao, nada tendo a opor ao projeto, opina pela sua aprovagao. 

Sala das Comissbes, 13 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente e 
Relator — Caspar Velloso — Fausto Cabral — Irineu Bomhausen — Ary Vianna 
— Saulo Ramos — Eugenio Barros — Mem de Sa. 
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PARECERES N.os 911, 912 E 913, DE 1961 
N." 911, de 1961 

Da Comissao de Economia sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
n.0 10, de 1961 (n.0 55-B, de 1960, na Camara), que aprova o Acordo de 
Comercio e Pagamcntos entre os Estados Unidos do Brasil e a Repiiblica 
Tchecoslovaquia, firmado no Rio de Janeiro, a 24 de junho de 1960. 

Relator: Sr. Fernandes Tavora 

O Projeto de Decreto Legislativo ora examinado aprova o Acordo de Co- 
mercio e Pagamentos entre o Brasil e a Tcheco-Eslovaquia, firmado no Rio de 
Janeiro, a 24 de junho de 1960. 

Determina o artigo 2.° da proposigao que seja acrescentado ao artigo 14 do 
Acordo de Comdrcio e Pagamentos, a que se refere o decreto legislativo previsto, 
o seguinte paragrafo: 

"Pardgrafo unico. As alteragoes nas listas de mercadorias dos pro- 
dutos brasileiros previstas no artigo 4° sempre que incluam materials 
basicos para o desenvolvimento da economia nacional, sd serao validas 
apds a aprovaqao, pelo Congresso Nacional, na forma da Constituiqao 
da Repiiblica dos Estados Unidos do Brasil." 

Dispoe o artigo 3.° do projeto que, da lista de mercadorias dos produtos 
brasileiros, organizada na forma do artigo 4.° do Acordo de Comercio e Pagamentos, 
seja suprimida a expressao: "minerios de manganes". 

A proposiqao teve origem na Camara dos Deputados, tendo sido apresentada 
na Comissao de Relaqoes Exteriores, pelo Deputado Moreira da Rocha, relator 
da Mensagem do Poder Executive que, submeteu o assunto a consideraqao do 
Congresso. E essa mensagem esta acompanhada de exposi?ao de motives do 
Ministro das Relaqoes Exteriores ao Senhor Presidente da Repiiblica, historiando 
fatos e alinhando esclarecimentos em torno da materia tratada. 

Diz a Mensagem citada que as relaqoes de comercio e de pagamentos entre 
o Brasil e a Tcheco-Eslovaquia, vinham sendo reguladas, a titulo precario, pelo 
Ajuste de Comercio de 17 de maio de 1950 e pelo Ajuste de Pagamentos da 
mesma data, ambos denunciados pelo Brasil em 15 de marco de 1956, mas pror- 
rogados, por mutuo consentimento das Partes. 

"... a fim de que o intercambio comercial nao sofresse interrupqao, 
durante o periodo em que as autoridades dos dois paises nao puderam 
iniciar negociagdes com vistas a conclusao de novo ato disciplinador de 
suas relagoes comerciais." 

Explica-se, em sequencia, que essas negociagoes foram retardadas, "pela neces- 
sidade de serem fixadas normas diretivas de carater geral, atinentes ao intercambio 
comercial do Brasil com paises de economia centralmente planificada, normas 
essas que obedecem a dois principios fundamentals". Consistem esses principios: 

1) na necessidade de incrementar as exportagoes de produtos primarios 
brasileiros para mercados cuja capacidade de consumir tais produtos seja 
ainda, susceptivel de expansao substancial; 

2) na criagao de novas fontes de suprimento de bens de capital 
necessdrios ao desenvolvimento econdmico do Brasil, de modo a evitar 
o agravamento de nossos compromissos financeiros com os paises de 
moeda forte. 

A exposigao de motives estende-se, ainda, em argumentagoes convincentes, 
sobre as diversas razoes tecnicas, ligadas ao interesse brasileiro, que condicionaram 
as disposigoes contidas nos 18 artigos do Acordo, bem como nas listas de produtos 
programadas para o intercambio brasilio-tcheco, no ano corrente. 
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Dando os motives que levaram os negociadores brasileiros a adogao de um 
prazo de vigencia de 5 anos para o Acordo, abandonando a praxe anterior que 
seguiamos, de so firmar ajustes desse tipo em prazo de vigencia, previsao de um 
ano, diz a exposigao em tela que um periodo mais longo para os acordos que 
o nosso Pais firme com outros de economia centralmente planiflcad'a, atende: 

"... a necessidade de ser o comercio exterior brasileiro dotado de 
instrumentos adaptados a tal tipo de economia, ja que a pratica de co- 
mercio com esses paises evidenciou que os acordos de vigencia anual 
nao eram instrumentos habeis a elevar o intercambio aos niveis desejados, 
o que, sem duvida, se deve, principalmente, a relativa inseguranga que 
um acordo a prazo curto apresenta para paises em que operagoes com 
o exterior e niveis de consumo sao previstos com grande antecedencia." 

Tendo em vista o assunto em exame, observamos que, para fins de analise 
e de compreensao, todos os elementos que integram ou que influenciam qualquer 
processo economico nacional, podem ser contidos na chave destas tres categorias 
globais: 

a) os meios ou recursos disponiveis, a curto e a longo prazo; 
b) as metas de longo prazo a atingir e as contingencias conjunturais 

a enfrentar; 
c) a politica de desenvolvimento posta em pratica, a qual utilizando 

racionalmente os recursos disponiveis, visa a apressar o atingimento das 
metas de longo prazo, corrigindo, no limite do possivel, os desajustamentos 
conjunturais. 

Aplicando-se a ideia que acaba de ser formulada a problematica economica 
da Nagao brasileira, observaremos que os recursos de que ela dispoe estao repre- 
sentados, sobretudo, pelo grau de integragao ja alcangado em sua economia 
interna e pela possibilidade que o Pais apresenta de exportar, em alta escala, 
alguns produtos primarios. 

Relativamente as metas economicas pelas quais optamos, exercendo nossa 
prerrogativa de povo soberano, estao elas sintetizadas na ideia substantiva do 
desenvolvimento, sem prejuizo de uma ampla garantia dos direitos civis e dos 
direitos sociais, a toda a populagao brasileira. 

Dentro dessa ordem de ideias, a orientagao que atende fundamentalmente 
ao interesse nacional brasileiro, em materia de politica economica externa, e a 
da diversificacao e a da ampliacao dos mercados recebedores de nossos produtos 
exportaveis, bem como a da obtencao de bens de produgao ou de alguns bens de 
consumo de alta essencialidade que ainda importamos, sem o oneroso desembolso 
de moeda morte. 

Ora, o Acordo de Comercio e de Pagamento firmado com a Theco-Eslova- 
qula, pelo qual estao previstas trocas no total de 70 milhoes de dolares no 
primeiro ano de vigencia, um aumento de 75% em relacao ao total verlflcado em 
1059, na mesma faixa d'e intercambio, e um instrumento que corresponde, sob 
qualquer aspecto, as exigencias inconfundiveis de interesse patrlo, tal qual nos 
o conceituamos. 

O acordo de que trata o projeto de decreto legislative que acabamos de estu- 
dar deve ser, assim, sem perda de tempo, aprovado pelo Congresso. 

Para restabelecer-se na sua plenitude o acordo assinado pelas autoricfades 
brasileiras e Tcheco-Eslovaquia, torna-se necessaria a apresentagao da emenda 
seguinte; 

EMENDA N.0 1-CE 
"Suprime-se do art. 3.° do Projeto, oriundo da Camara dos Deputados." 
fi o parecer. 
Sala das Comissoes, 11 de outubro de 1961. — Caspar Velloso, Presidente — 

Fernandes Tavora, Relator — A16 Guimaraes — Fausto Cabral — Del Caro — 
Santo Ramos. 
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N.0 912, de 1961 

Da Comissao de Rela?6es Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Le- 
gislativo n.0 10, de 1961 (n.0 35-B, de 1960), na Camara dos Deputados, 
que aprova o Acordo de Comercio e Pagamentos entre os Estados 
Unidos do Brasil e a Republica da Thcco-Eslovaquia, firmado no Rio de 
Janeiro a 25 de junho de 1960. 

Relator: Sr. Caspar Velloso. 

1. Em concordancia com o sstabelecido no art. 66, I, da Constituicao, o 
Exm.0 Sr. Presidente da Republica submeteu ao Congre^so Nacional, atraves da 
Mensagem n.0 382, de 15 de outubro de 1960, o "Acordo de Comercio e Pagamentos, 
entre os Estados Unidos do Brasil e a Republica da Tcheco-Eslovaquia", firmado, 
a 24 de junho de 1960, no Rio de Janeiro. 

2. A materia deu origem, na Camara dos Deputados, ao projeto de decreto 
iegislativo, ora em exame por esta Casa, que aprova o referido acordo. 

3. Segundo informa o Sr. Ministro das Relacoes Exteriores, em sua Exposi- 
qao de Motives ao Exm.0 Sr. Presidente da Republica, as relacoes de comercio 
entre os dois paises vinham sendo reguladas, a titulo precario, peio Ajuste de 
Comercio e peio de Pagamentos, ambos de 17 de maio de 1950, denunciados peio 
Brasil a 15 de margo de 1950, mas prorrogados, por mutuo consentimento das 
partes, a fim de nao permitir houvesse interrupgao no intercambio comercial, o 
que seria de todo inconveniente e prejudicial, enquanto as autoridades respectivas 
nao iniciassem e concluissem as indispensaveis negociagdes. 

O Acordo vira assim, substituir os ajustes ja denunciados e por fim a negocia- 
cocs necessarias ao comercio e pagamento entre o Brasil e a Tcheco-Eslovaquia. 

4. A Delegacao Brasileira, conforme afirma o Ministro das Relagoes Exte- 
riores, tendo em vista a necessid'ade de incrementar as exportacoes de produtos 
primaries braslleiros para mercados qus ainda possam consumir tais produtos 
e a criagao d'e novas fontes de suprimento de bens de capital propugnou pela 
elaboragao de um texto que atendesse as peculiaridades do intercambio comer- 
cial com a Tcheco-Eslovaquia, proporcionand'o a sua expansao. 

5. O Acordo tern o prazo de vigencia de cinco anos, prorrogavel por cada 
periodo de um ano, desde que uma das partes nao manifesto a vontade de 
denuncla-Io tres meses antes do seu termino. Desta forma, possibilitou-se um 
comercio mais seguro e estavel, uma vez ja ter ficado provado que acordo de 
vigencia anual nao sao instrumentos habeis a elevar o intercambio comercial aos 
niveis desejados, especialmente com paises de economia centralmente planifl- 
cada. 

Um dos pontos altos do Acordo e a possibilidade concedida ao Brasil, de 
adquirir bens e squipamentos med'iante financiamento a longo prazo e paga-los 
em mercadorlas mesmo apos a vigencia estabelecida. Este fato estimulara, sem 
duvida alguma as exportagoes brasileiras, uma vez que, normalmente, o paga- 
mento dsveria ser efetuado em moeda de livre conversibilidade. 

6. Convem acentuar que o Ministerio das Relagoes Exteriores, baseado em 
dados tecnicos, estimou que, somente no primeiro ano de vigencia do Acordo, 
serao efetuadas trocas no valor de setenta milhoes de dolares, o que representara 
um acrescimo de setenta e cinco por cento em relacao ao total ocorrido em 1959. 

7. Assim, julgamos altamente interessante a aprovacao do Acordo comercial 
com a Tcheco-Eslovaquia pelas esplendias perspectives que se nos apresentam 
e que nos posslbilitam aireditar, realmente, em uma crescente expansao e pro- 
gresso entre os dois paises. A Tcheco-Eslovaquia, pais eminentemente tecnico, 
fornecer-nos-a como principais produtos, equipamentos para usinas hidreletricas 
termeletrlcas, fabricas de clmentos, refinarias de petroleo, usinas d'e agucar, 
frigorificos, moinhos de trigo, locomotivas d'iesel, tratores, maquinas agricolas 
etc., enquanto que o Brasil exportara: cafe, cacau, minerios de ferro e manganes, 
algodao, la, madeiras, sisal, fumo, dleos vegetais, couros e peles etc. 
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8. Submetlda a materla ao exame da Comi&sao de Economia, dela mereceu 
parecer favoravel, com emenda supressiva ao art. 3° do projeto, visando a 
restabelecer na sua forma Inicial o Acordo assinad'o entre o Brasil e a Tcheco- 
Eslovaquia ja raferendado por aquele pais, uma vez que pelo mencionado art. 3.° 
do projeto o "minerio de manganes" foi retirado da lista de mercadorias brasi- 
leiras exportavel. 

9. Ante o exposto, opinamos pela aprovacao do projeto e da emenda da 
Comissao de Economia. 

Sala das Comi&soes, de outubro de 1961. — Vivaldo Lima, Presidente   
Caspar Velloso, Relator — Rui Palmeira — Lourival Fontes — Aloysio de Carva- 
Iho — Milton Campos — Heribaldo Vieira. 

N.0 913, de 1961 

Da Comissao de Finan^as, sobre o Projeto de Decreto Legislative n.0 

10, de 1961 (n.0 55 de 1960 na Camara) que aprova o Acordo de Comercio 
e Pagamentos entre os Estados Unidos do Brasil e a Repiiblica da Tcheco- 
Eslovaquia, firmado no Rio de Janeiro, a 24 de junho de 1960. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 

Aprova o presente projeto o Acordo de Comercio e Pagamentos entre o Brasil 
e a Tcheco-Eslovaquia, firmado no Rio de Janeiro a 24 de junho de 1960. 

II — O Ministerio das Relaqoes Exteriores, em ExposiQao de Motivos endere- 
cada ao Senhor Presidente da Repiiblica, d'eclara que o novo texto disciplinador 
do comercio e dos pagamentos entre o Brasil e a Tcheco-Eslovaquia "e merece- 
dor de aprovacao parlamentar e da retificagao do Pod'er Executlvo". 

III — As Comissoes de Economia e das Relaqoes Exteriores, examinando o 
merito do Acordo, oplnou pela sua aprovacao, havend'o o primelro daqueles 
drgaos tecnicos oferecido Emenda suprimindo o artigo 3.° do projeto que excluia 
o minerio de manganes da lista dos produtos brasileiros organizada na forma do 
artigo 4.° do Acordo. 

IV — Aceito o Acordo, com o qua! igualmente concordamos, queremos obser- 
var que o artigo 2.° do projeto nao tern cabimento e so pode ser prejudicial aos 
interesses comerciais e economicos do Brasil e da Tcheco-Eslovaquia, pois contem 
medida protelatdria dos negocios entre os dois paises. 

Alem disso, fala-se no artigo em aprovacao do Congresso Brasileiro, quando 
da inclusao d'e materials basicos para o desenvolvimento nacional nas listas refe- 
ridas na forma da Constltuiqao. 

Lemos e relemos a Constituicao e nela nao encontramos tal exigencia. 

Afora isso, cabe conslderar que as listas de mercadorias sao organlzadas por 
uma Comissao Mista constituida de representantes cfos Governos das Partes Con- 
tratantes, o que resguard'a os interesse das duas naqoes. 

Diante do exposto, esta Comissao opina pela aprova?ao do projeto e da 
emenda da Comissao de Economia e oferece ao projeto a 

EMENDA N." 3-CF 

Ao artigo 2.° e paragrafo linico; 
Suprima-se 

Sala das Comissoes, 13 de dezembro de 1961. — Daniel Kricgcr, Presidente -  
Fausto Cabral, Relator — Caspar Velloso — Irineu Bornhausen   Ary Vianna 
— Saulo Ramos — Fernandes Tavora — Mem de Sa. 
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PARECER N.0 914, DE 1961 
Reda^ao final das emendas do Senado do Projeto de Lei da Camara 

n° 152, de 1961 (n." 3.078/61, na Camara). 
Relator: Sr. Menezes Pimentel 
A Comi&sao apresenta a redacao final das emendas do Senado (fls, anexas), 

do Projeto de Lei da Camara n.0 152, de 1961 (n.0 3.078/61, na Camarai que altera 
o art. 1.°, da Lei n.0 3.205, de 15 d'e julho de 1967, e da outras providencias. 

Sala das Comissoes, 14 de dezembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente — 
Menezes Pimentel, Relator, — Ary Vianna. 

ANEXO AO PROJETO N.0 914, DE 1961 

Redacao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Camara 
n.0 152/61 (n.0 3.078, de 1961. na Camara) que altera o art. 1.° da Lei 
n.0 3.205, de 15 de julho de 1957, e da outras providencias. 

EMENDA N.0l 
(Corresponde a emenda n.0 1-CSPS) 

Ao art. 1.° 
De-se ao art. 1.° a seguinte redacao: 
"Art. 1.° — O art. 1.° da Lei n.0 403 de 24 de setembro de 1948, modificado 

pelo art. 1.° da Lei n.0 3.205, d'e 15 de julho de 1957, passa a ter a seguinte re- 
dacao: 

Art. 1.° — As Tesourarias das repartigoes subordinadas ao Ministerio da 
Fazenda sao classificados em 5 (clnco) categorias, de acordo com a arrecadagao, 
0,3 pagamentos ou a movimentacao de valores a seu cargo, na forma seguinte: 

1.a Categoria — Tesourarias de movimento superior a CrS 6.000.000.000,00 
(seis bilhoes de cruzeiros), compreendendo as do Distrito Federal e as dos Estados 
de Sao Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Guanabara; Tesoureiro, cargo 
em comissao, simbolo 3-C; Tesoureiro-Auxiliar, cargo isolado de provimento efetivo, 
simbolo 5-C. 

2.a Categoria — Tesourarias de movimento superior a CrS 2.000.000.000,00 
doi bilroes de cruzeiros), ate Cr$ 6.000.000.000,00 (seis bilhoes de cruzeiros), 
compreendendo as dos Estados de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro: 
Tesoureiro, cargo em comissao, simbolo 4-C: Tesoureiro-Auxiliar, cargo Isolado, 
de provimento efetivo, simbolo 6-C. 

3.a Categoria — Tesourarias de movimento superior a CrS 400.000.000,00 (qua- 
trocentos milhoes de cruzeiros), atd CrS 2.000 000.000,00 (dois bilhoes de cruzeiros), 
compreendendo as dos Estados do Ceard, Parana, Santa Catarina, Para, Rio Grande 
do Norte e Paraiba: Tesoureiro, cargo em comissao, simbolo 5-C; Tesoureiro- 
Auxiliar, cargo isolado, de provimento efetivo. simbolo 7-C. 

4.a Categoria — Tesourarias de movimento superior a CrS 250.000 000,00 (du- 
zentos e cinqiienta milhoes de cruzeiros), ate Cr$ 400 000.000,00 (quatrocentos 
milhoes de cruzeiros), compreendendo as dos Estados do Espirito Santo, Maranhao, 
Piaui, Amazonas, Alagoas e Goias: Tesoureiro, cargo em comissao, simbolo 6-C;' 
Tesoureiro-Auxiliar, cargo isolado, de provimento efetivo, simbolo 8-C. 

5a Categoria — Tesourarias de movimento inferior, a CrS 250.000.000,00 (du- 
zentos e cinqiienta milhoes de cruzeiros), compreendendo as dos Estados de 
Sergipe e Mato Grosso: Tesoureiro, cargo em comissao, simbolo 7-C; Tesoureiro- 
Auxiliar. cargo isolado, de provimento efetivo, simbolo 9-C." 

EMENDA N.0 2 
(Corresponde a Emenda n." 4-CSPC) 

Ao art. 2.° 
Suprima-se a cxpressao: "e vantagcm." 
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EMENDA N o 3 
(Corresponde a Emenda n.0 2-CSPC) 

mclua-se onde convier: 

"Art. Esta lei se aplica, de igual modo, a todos os cargos de Tesoureiro, 
Conferente e Conferente de Valores, da Administragao centralizada ou autarquica 
do Poder Executivo Federal, inclusive aos classificados pela Lei n,0 3.780, de 12 de 
julho de 1960." 

EMENDA N.0 4 
(Corresponde a Emenda n.0 4-CSPC) 

Inclua-se onde convier: 

"Art. Sao extensivos aos atuais Tesoureiros-Auxiliares, Conferentes e Cos- 
ferente de Valores, interinos substitutes, os beneficios do art. 2.°, da Lei n.0 3.205, 
de 15 de julho de 1957." 

EMENDA N.0 5 
(Corresponde a Emenda n." 4-CSPC) 

Inclua-se onde convier: 
"Art. A vantagem financeira estabelecida pelo art. 9.°, da Lei n.0 3.826, 

de 23 de novembro de 1960, nao incide sobre os valores dos simbolos fixados 
nesta lei, sendo, no entretanto, por eles absorvida." 

EMENDA N.0 6 
(Corresponde a Emenda n.0 6 de Plcnario) 

Inclua-se onde convier: 
"Art. Os cargos de Conferentes do Ministerio da Fazenda — lotagao da 

Caixa de Amortizapao e da Casa da Moeda — passam a denominar-se Conferentes 
de Valores. 

Paragrafo unico. Os cargos ocupados pelos Cenferentes e Conferentes de 
Valores, integrados na parte suplementar do quadro do pessoal do Ministerio 
da Fazenda — Lotaqao da Caixa de Amortizaqao e da Casa da Moeda — passam 
a compor o quadro permanente do mesmo Ministerio." 

PARECER N.0 915, DE 1961 
Reda^ao final do Projeto de Lei da Camara n." 165, de 1961 (n.0 2.946-B, 

de 1957, na Camara.) 
Relator: Sr. Menezes Pimentel. 
A Comissao apresenta a redaqao final do Projeto de Lei da Camara n.0 165, 

de 1961 (n.0 2.946-B/57, na Camara), que autoriza o Poder Executivo a construir 
e pavimentar os trechos de Estrada — Rio—Bahia — Arassuai — Diamantina 
e Diamantina—Curvelo. 

Sala das Comissoes, 14 de dezembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente 
— IMenezes Pimentel, Relator — Ary Vianna. 

ANEXO AO PARECER N.0 915, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Lei da Camara n.0 165, dc 1961 (n.0 2.946-B, 

de 1957, na Camara), que autoriza o Poder Executivo a construir e pavi- 
mentar os trechos de Estrada — Rio—Bahia — Arassuai — Diamantina 
e Diamantina—Curvelo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — £ o Poder Executivo autorizado a construir e pavimentar os trechos 

de estrada Rio—Bahia — Arassuai — Diamantina e Diamantina—Curvelo. 
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Art. 2." — Nos tres exercicios financeiros subseqiientes a publicaQao desta 
lei o orqamento geral da Uniao incluira a importancia de CrS 80.000 .000,00 (oitenta 
milhoes de cruzeiros), consignada ao Minist^rio da Viaqao e Obras Publicas — 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, destinada a atender as despesas 
de construqao e pavimentagao das obras previstas no artigo anterior. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicaqao, revogadas as 
disposigoes em contrdrio. 

PARECER N." 916, DE 1961 

Redagao final do Projeto de Lei da Camara n." 182, de 1961 (n.0 4.634, 
dc 1958, na Camara). 

Relator: Sr. Menezes Pimentel. 

A Comissao apresenta a redagao final do Projeto de Lei da Camara n.0 182, 
de 1961 (n.0 4.634/58, na Camara) que Integra na Universidade da Bahia, sob 
o regime do art. 17, da Lei n.0 1.254, de 4 de dezembro de 1950, o Institute de 
Musica da Bahia, e dd outras providencias. 

Sala das Comissoes, 14 de dezembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente 
— Menezes Pimentel, Relator — Ary Vianna. 

ANEXO AO PARECER N.0 916, DE 1961 

Redagao final do Projeto de Lei da Camara n.0 182, de 1961 (n.0 4.634, 
de 1958, na Camara), que inclui o Instituto de Musica da Bahia entre 
os estabelecimentos de ensino superior subvencionados pela Uniao, na 
forma do artigo 17, da Lei n.0 1 254, de 4 de dezembro de 1950, e da 
outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Pica 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.° — Pica absrto ao Ministerio da Educagao e Cultura e distribuido 
automaticamente a Divisao 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 exercicio de 1962. 

Art. 4.° —.Esta lei entrara em vigor na d'ata de sua publicacao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

PARECER N.0 917, DE 1961 

Redagao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Camara 
n.0 134, de 1956 (n.0 465-B-55 na Camara. 

Relator: Menezes Pimentel. 

A Comissao apresenta a redagao final da emenda do Senado (fl. anexa) ao 
Projeto de Lei da Camara n.0 234, de 1956 (n.0 465-B-55, na Camara), que estabe- 
belece regime especial para a navegagao fluvial e lacustre no interior do pais. 

Sala das Comissoes, 14 de dezembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente — 
Menezes Pimentel, Relator — Ary Vianna. 
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ANEXO AO PARECER N.0 917, DE 1961 
Redagao final da emenda do Scnado ao Projeto de lei da Camara 

n.0 134, de 1956 (n.0 465-B-55 na Camara), que estabelece regime especial 
para a nevega<;ao fluvial e lacustre no interior do pais. 

EMENDA N.0 1 
(Destaque cm Plenario) 

Ao art 1.°, itens 1 e 2. 
Suprimam-se os itens 1 (um) e 2 (dois) do art. 1.° 

PARECER N.0 918, DE 1961 
Reda^ao para segunda discussao do Projeto de Lei do Scnado n." 

4, de 1961, que altera o Inciso I, do art. 945, do Codigo do Process© Civil 
e os artigos 1.° e 2.°, do Decreto-Lei n.0 3.077, de 26 de fevereiro de 1941. 

Relator: Menezes Pimentel. 
A ComLssao apresenta a redacao para segunda discussao (fls. anexas), do 

Projeto de Lei do Senado n.0 4, de 1961. 
Sala d'as Comissoes, 14 de dezembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente — 

Menezes Pimentel, Relator — Ary Vianna. 

ANEXO AO PARECER N.0 918, DE 1961 
Redacao para segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n." 

4, de 1961, que altera o Inciso I, do art. 945, do Codigo de Processo Civil 
e os artigos 1.° e 2.°, do Decreto-Lei n." 3.077, de 26 de overeiro do 1941. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, 1.° — O inciso I do art. 945, do Codigo do Processo Civil, passa a ter 

a seguinte redacao: 
"I — No Banco do Brasil, na Caixa Economica ou em Banco de que 

os Estados-membros da Uniao possuam mais da metade do capital social 
integralizado, ou a falta de tais estabelecimentos de credito ou agendas 
suas, no lugar, em qualquer estabelecimento de credito, a criterio do Juiz 
da causa, as quantias em dinheiro, as pedras e metais preciosos e os 
papeis de cred'ito." 

Art. 2.° — O corpo do art. 1.°, do Decreto-Lei n.0 3.077, de 26 de fevereiro 
de 1941, passa a ter a seguinte redacao; 

"Quaisquer importancias em dinheiro, cujo ievantamento ou agili- 
zacao depender de autorizacao judicial, serao obrigatoriamente recolhidas 
ao Banco do Brasil S.A., as Caixas Economicas Federais ou Estaduais, 
ao Banco Nacional do Desenvolvimento Economico, ou a Banco de que 
os Estados-membros da Uniao possuam mais da metade do capital social 
integralizado." 

Art. 3.° — O corpo do art. 2.°, do Decreto-Lei n.0 3.077, de 26 de fevereiro de 
1941, passa a ter a seguinte redacao: 

"Serao recolhid'os ao Banco do Brasil S.A., ou a Banco de que os 
Estados-membros da Uniao possuam mais da metade do capital social 
integralizado, todos os depositos em dinheiro para garantir a execucao 
ou o pagamento de services de utilidade publica, recebidos dos consu- 
mid'ores ou assinantes pelas empresas concessionarias." 

Art. 4.° — As importancias referidas nos artigos. cuja nova redagao foi dada 
pelos artigos anteriores, quando relatlvas a depositos a disposigao da justlqa de 
qualquer Estado-membro ou feitos para garantir a execuqao ou o pagamento de 
services de utiidade publica local (estadual ou municipal), serao automatica- 
mente transferidos para o Banco estadual respective, que preencha as condi- 
coes mencionadas nos artigos citados, onde houver dito banco, devendo a trans- 
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ferencia estar concluida dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da pro- 
mulgacao desta lei. 

Art. 5.° — Esta lei entrara em vigor na data da sua publicagao revogadas 
a.s di.spo.sico-os em contrario. 

PARECER N.0 919, DE 1961 
Reda^ao final do Projcto de Decreto Legislative n.0 12, de 1961 (n.0 81, 

de 1961, na Camara). 
Relator: Sr. Menezes Pimentel. 
A Comissao apresenta a redacao final do Projeto de Decreto Legislativo 

n.0 12, de 1961 (n.0 81, de 1961, na Camara, que fixa o subsidio do Presid'ente da 
Republica, no periodo presidencial de 1961 a 1966. 

Sala das Comissoes, 14 de dezembro de 1961. — Sergio Marinho, Prosidente 
— Menezes Pimentel, Relator — Ary Vianna. 

ANEXO AO PARECER NP 919, DE 1961 
Redacao final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 12, de 1961 

(nP 81, de 1961, na Camara), que dispoe sobre a fixacao do subsidio do 
Presidente da Republica, no periodo presidencial de 1961 a 1966. 

Fago saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 66, item IX, 
da ConstituiQao Federal, e eu   Presidente do Senado 
Federal promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NP , DE 1961 

Fixa o subsidio do Presidente da Republica, no periodo presidencial 
de 1961, de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. IP — E fixado o subsidio do Presid'ente da Republica, no periodo presi- 

dencial de 1961 a 1966, em Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) mensais. 
Art. 2P — O Presidente da Republica percebera, ainda, a importancia da 

Cr$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros) mensais, a titulo de representacao. 
Art. 3P — Este decreto legislativo entrara em vigor na data de sua 

publicagao, revogadas as disposicdes em contrario. 
PARECER NP 920, DE 1961 

Redacao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Camara 
(nP 65, de 1961, (nP 3.600-B-57, na Camara). 

Relator: Menezes Pimentel 
A Comissao apresenta a reda?ao final da emenda do Senado (fl. anexa), ao 

Projeto de Lei da Camara nP 65, de 1961 (nP 3.600-B/57, na Camara), que auto- 
riza o Poder Executive a abrir, pelo Mlnisterio da Saiide, o credito especial de 
CrS 4.000.000,00 (quatro milhdes de cruzeiros), para prosseguimento d'as obras do 
Hospital Matogrossense de Penfigo, com sede em Campo Grande, Estado de Mato 
Grosso. 

Sala das Comissoes, 14 de dezembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente — 
Menezes Pimentel, Relator — Ary Vianna. 

ANEXO AO PARECER NP 920, DE 1961 

Redacao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Camara 
nP 65, de 1961 (nP 3.600-B/57, na Camara), que autoriza o Poder Executi- 
ve a abrir, pelo Ministerio da Saiide, o credito especial de Cr$ 4.000.000,00 
(quatro milh&es de cruzeiros), para prosseguimento das obras do Hospi- 
tal Matogrossense do Penfigo, com sede em Campo Grande, Estado de 
Mato Grosso. 
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EMENDA N.0 1 
1 — Acrascente-se, em seguida ao art. 1°: 
"Art. 2.° — £ concedido igual auxilio ao Hospital Penfigo de Uberaba, Estado 

de Minas Gerais, para ampliaQao de suas instalagoes." 
2 — No art. 2.° fque passara a ser o 3.°, onde se diz; 
"Para atender o disposto no artigo anterior", diga-se: 
"Para atender o disposto nos artigos anteriores", e onde se diz: 
"Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhoes de cruzeiros)", diga-se Cr$ 8.000.000,00 

(oito milhoes de cruzeiros)". 
3 — No art. 3.° (que passara a ser o 4.°, onde se diz: 
"As entidades beneficiarias prestarao contas dos auxilios recebidos." 
4 — De-se a seguinte redacao a ementa do projeto: 
"Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da Saiide, o credito espe- 

cial de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhoes de cruzeiros), para prosseguimento das 
obras do Hospital Matogrossense a'o Penfigo, com sede em Campo Grande, Esta- 
do de Mato Grosso, e para ampliagao das instalaqoes do Hospital de Penfigo em 
Uberaba, Estado de Minas Gerais". 

PARECER N.0 921, DE 1961 
Redacao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Camara 
n.0 64, de 1961 (n.0 2.028-B-1960, na Camara). 

Relator; Sr. Menezes Pimentel. 
A Comissao apresenta a redacao final do Projeto de Lei da Camara n.0 64, 

de 1961 (n.0 2.028-B/60, na Camara», que regula o exercicio da profissao de 
geologo. 

Sala das Comissoes, 14 de dezembro d'e 1961. — Sergio IVIarinho, Presidente — 
Menezes Pimentel, Relator — Ary Vianna. 

ANEXO AO PARECER N.0 921, DE 1961 
Redacao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

n.0 64, de 1961, (n.0 2.028-B de 1960, na Camara, que regula o exercicio 
da profissao de geologo. 

EMENDA N.0 1 
(Corresponde a emend'a n.0 2 de Plenario e respectiva subemenda daCEC) 

Ao art. 1.° 
De-se ao artigo 1.° a seguinte redacao: 
"Art. 1.° — O exercicio da profissao de geologo sera permitido; 
a) Aos portadores de diploma de geologo expedido por curso oficial; 
b) Aos portadores de diploma de geologo ou de engenheiro-geologo, expedido 

por estabelecimento estrangeiro de Ensino Superior depols de revalldado; 
c) Aos que tiverem, por tempo nao inferior a cinco anos, na data da publlca- 

qao desta lei, ocupado cargos para os quais exigem conhecimentos especlalizados 
de geologia, ou executad'o trabalhos da mesma natureza. 

EMENDA N.0 2 

(Corresponde a Emenda n.0 1A-CSPC) 
Ao art. 2.° e seu paragrafo. 
Substitua-se o art. 2.° e seu paragrafo pelo seguinte: 
"Art. 2.° — Esta lei nao prejudicara, de nenhum modo, os direitos e garan- 

que, na qualidade de naturalistas, devam ser enquad'rados na serie de Classe de 
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tias instituidos pela Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1950, para os funcionarios 
Geologo. 

EMENDA N.0 3 
(Corresponde a Emenda n.0 1-CEC e respectiva subemenda CSPC) 

Acrescente-se onde convier: 
"Art. — A competencia e as garantias atribuidas por esta lei aos gedlo- 

gos ou engenheiros-geologos sao concedidas sem prejuizo dos direitos e prerro- 
gativas conferidos a outros proflssionais da engenharia pela legislacao que Ihes 
e especifica. 

PARECER N.0 922, DE 1961 
Redacao final do Projeto de Dccreto Legislativo n.0 14, de 1961 (n.0 

67-61, na Camara). 
Relator: Sr. Menczes Pimentel. 
A Comissao apresenta a redaqao final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 14. 

de 1961 (n.n 67/51, na Camara). 
Sala das Comissoes, 13 de dezembro de 1961 — Sergio Marinho, Presidente — 

Menezes Pimentel — Relator — Ary Vianna. 

ANEXO AO PARECER N.0 922, DE 1961 
Rcdaciio final do Projeto de Decreto Legislative n.0 14, de 1961 (n.0 

67-A, de 1961, na Camara). 
Faqo saber que o Congresso Nacional aprovou nos termos do art. 77, § 1.°, 

da Constituigao Federal e en, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 , DE 1961 
Dctermina ao Tribunal de Contas da Uniao o rcgistro do contrato 

celebrado entrc a Uniao e a Remington Rand do Brasil para a execugao, 
no exercicio de 1958, dos servigos mecanizados de langamento, arrecada- 
gao e estatistica do Imposto de Renda, nas Delegacias Regionais do 
Imposto de Renda em Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, 
Fortaleza, Salvador^ Niteroi e Curitiba. 

O Congrosso Nacional decreta: 
Art. 1." — Fica determinado o registro, pelo Tribunal de Contas da Uniao. 

do contrato celebrado entre a Uniao e a Remington Rand do Brasil para a 
execucao, no exercicio de 1958, dos serviqos mecanizados de lanqamentos, arreca- 
dagao e estatistica do Imposto de Renda nas Delegacias Regionais do Imposto 
de Renda em Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador, 
Niteroi e Curitiba. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposigoes em contrario. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a hora do expediente. 
Ha oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Ssnador Ruy Cameiro. 
O SR. RUY CARNEIRO — Sr. Presidente, afastado dos trabalhos desta Casa 

ha varies meses, reinlcio minhas atividades depois de um periodo de licenga e 
de haver desempenhad'o, nos Estados Unidos, como integrante da Delegagao 
Brasileira, a missao que me foi confiada junto a XVI Assembleia Geral da Orga- 
nizagao das Nagoes Unidas. 

Nao e este o momento, Sr. Presidente, para a, apresentagao do relatorio 
sobre nossas atividades junto aquela grande instituigao democratica 

O proprio acumulo de trabalho, comum nesses ultimos dias de sessao legis- 
lativa, desaconsolha sua apresentagao. Fa-lo-ei, entretanto na mais proxima 
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oportunldade, atraves de um relate pormenorizado. Basta, neste ensejo, que eu 
diga apenas haver a Delegagao do Brasil bem cumprido o seu dever, assessorada 
pela magnifica equipe posta a sua disposiqao pelo Ministerio das Relaqoes Exte- 
riores. 

Mas, Sr. Presidente, permita-me V. Ex.a que aproveite o ensejo para focali- 
zar certos fatos ocorridos nesta Casa e no Pais durante a minha ausencia, e 
entre os quais avulta o da votaqao do Piano Diretor da SUDENE. Sabe o Senado 
que minha posiqao sempre foi favoravel a tal Piano. Experiente nos problemas 
do Nordeste e homem de fe, estou certo de que a instituigao daquele orgao de 
tal Piano trara os melhores resultados. Considero, porem, sem embargo desse 
ponto de vista, ser de meu estrito dever pronunciar uma palavra de defesa do 
nobre colega de representaqao, o eminente Senador Argemiro de Figueiredo, injus- 
tamente atacado naquela oportunidade. Embora divergindo de sua posigao dou- 
trinaria no problema, respeito-a totalmente, porque emitida por um homem de 
bem, insuscetivel de receber julgamentos contraries a sua honorabilidade pessoal. 
Reconhego e proclamo que a SUDENE, atraves do Piano Diretor votado pelo 
Congresso, reune condigoes de tornar-se o instrumento habil da redengao do 
Nordeste. Mas, igualmente reconhego e proclamo o direito do Sr. Senador Arge- 
miro de Figueiredo de emenda-lo de acordo com as suas convicgoes sobre a mate- 
ria, fazendo-o com espirito patriotico e conhecimento da questao. A rigor, esta 
nao e uma defesa de S. Ex.a, cuja conduta dela nao necessita. fi apenas um 
depoimento, que a minha consciencia exige e impoe, acerca de um dos homens 
piiblicos mais respeitaveis da Paraiba e do Nordeste. 

O Sr. Sergio Marinho — V. Ex.a permite um aparte? 
O SR. RUY CARNEIRO — Pois nao. 
O Sr. Sergio Marinho — Aproveito a oportunidade em que V. Ex.a relata a 

sua atividade na Organizagao das Nagoes Unidas e quando evoca, incidente- 
mente, o episodic aqui ocorrido com o nobre Senador Argemiro de Figueiredo, 
para dizer-lhe que me solidarizo, inteiramente, com as suas palavras, em defesa 
desse grande parlamentar. Votei contra as emendas de S. Ex.a porque entendia 
nao corresponderem aos beneficlos que todos nds desejamos sejam despejados 
sobre o Nordeste. Votei contra as emendas, mas nem por isso deixo de consi- 
derar o eminente Senador Argemiro de Figueiredo o parlamentar brioso, honesto 
e corajoso que todos nos nos acostumamos a olhar. 

O SR. RUY CARNEIRO — Agradego o aparte do ilustre Senador Sergio Mari- 
nho, representante do Rio Grande do Norte, vizinho ao meu Estado, a Paraiba, 
que, como um homem ilustre e digno vem corroborar meu alto conceito sobre 
o nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, li varios artigos e muitos comentarios, 
alguns ainda nos Estados Unidos da America do Norte, outros ja depois de 
meu regresso, em torno da figura do nobre Senador. Houve evidente exarcebagao 
de anlmo. 

S. Ex.a, ontem, em seu longo e brilhante discurso, atribui os ataques e acusa- 
goes ao fato de desconhecerem os termos das emendas, e portanto dos sens pro- 
positos e efeltos. 

Embora, conforme disse, o meu eminente colega nao tenha necessidade da 
minha defesa, devo dizer que nao merece essas criticas, esses ataques. E questao 
de ponto de vista. E licito a colega, nesta Casa, ter ponto de vista contrarol ao 
de todo o Senado. Ja havia ficado, alias, quando estavamos, ainda, no Estado 
da Guanabara, funcionando no Palacio Monroe, no primeiro projeto da SUDENE, 
em campo oposto ao de S. Ex.a, mas proclamo que o nobre Senador sempre agiu 
inspirado pela melhor das intengoes. 

Quando regressou do Oeste dos Estados Unidos a Comissao Especial de Seca, 
os seus componentes, os eminentes Senadores Jorge Maynard, relator da Comis- 
sao, Reginaldo Fernandes, Fausto Cabral e o orador prestaram aqul seu depol- 
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mento. Entendemos que, com os reservatorios dagua da Paraiba, do Ceara, enfim, 
do Nordeste, alem das perfuragoes de pogos, poderiamos fazer irrigagao. Nos 
Estados Unidos observavnos algo diferente: ha regioes onde praticamente nao 
chove. No Estado de Arizona, por exemplo, a precipitagao pluvial e de uma 
polegada por ano. No Nordeste as vezes ocorre estiagem durante um ou dois 
anos, mas sempre chove. Em contrapartida, ha naquelas regioes visitadas por 
nos a regularidade do degelo das montanhas Rochosas. Ora, que estamos fazendo 
com o grande volume dagua dos reservatorios, que a Nagao pagou para construir 
na Paraiba, no Ceara e em outros Estados? Forga em aproveita-lo para fazer 
canais de irrigagao. 

Mas isso foge ao meu assunto, trata-se apenas de ligeira dlgressao. 
Lamentei profundamente a maneira como o nobre Senador Argemiro de 

Figueiredo foi combatido. Reahnente as suas emendas provocaram repercussao 
em todo o Brasil e ate nos Estados Unidos chegou a ressonancia do seu ataque 
a SUDENE. Alias, Ihe falei pelo telefone a respeito. 

O Governo americano deseja cooperar com o desenvolvimento do Brasil, mas 
isso mediante uma previa planificagao. O Sr. Celso Furtado esteve em Washing- 
ton com o Presidente Kennedy cxpondo o piano da SUDENE, e os americanos 
acharam-no bom. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO — Com muita honra. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Estou chegando ao plenario nesse instante 
e vejo que V. Ex.a esta tratando de assunto da maior importancia para a vida 
do Nordeste. Ouvi quando V. Ex.a se referiu a necessidade dos servigos de irrigagao 
no Nordeste brasileiro, e acentuou que estamos com cerca de doze bilhoes de 
litros d'agua quase sem utilizagao esperando que se complete as obras contra as 
secas, isto e, que se faga a irrigagao, aproveitando as bacias planejadas e escolhidas 
por aquele Departamento. 

Pelo que depreendo, nobre Senador Ruy Carneiro, o ponto de vista que V. Ex.a 

defende, e exatamente o que esposamos. E que nao se antecipe o trabalho de 
industrializagao do Nordeste ao de combate as secas. Reconhecemos o patriotismo 
de todo esse trabalho de industrializagao que e, realmente indlspensavel ao piano 
politico do desenvolvimento nacional nao so da nossa regiao como em todo o 
Pais. O Nordeste, carece de uma politica de autodesenvolvimento, de organizagao 
economica-agricola que enviar essa desgraga que envolve todos os Estados do 
Poligono das Secas. Portanto, V. Ex.a nao tenha preocupagao em supor que, 
porventura, estejamos atacando ou combatendo o piano de industrializagao do 
Nordeste. Queremos que ele prossiga, mas que se de prioridade, ou pelo menos, 
se faga ao mesmo tempo, uma politica de atendimento as necessidades do homem 
que luta no campo. Ideal seria o piano da SUDENE se ele estabelecesse o desen- 
volvimento industrial do Nordeste e fizesse, ao mesmo tempo, uma politica de 
amparo ao nordestino, de combate a fome e a sede que atingem a todos os habi- 
tantes daquelas regioes, sobretudo nas zonas atingidas pela calamidade, e pro- 
pugnasse no sentldo da organizagao de uma economia agricola nessa regiao, 
amparando vinte milhoes de brasileiros. Assim teriamos combatido ou mesmo 
resolvido o problema principal que aflige a todo o Nordeste brasileiro, que e o 
problema das secas ou o problemas ecologico. 

O SR. RUY CARNEIRO — Agradego o aparte do nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo. Nao queria, alias, comentar o assunto da SUDENE, apenas querla 
dlzer, no momento em que retorno is mlnhas atividades no Senado, regressando 
de vlagem a ONU, que V. Ex.a e eu, sempre nos colocamos em pontos opostos, 
aqul no Senado, em questoes relativas a SUDENE. 

S. Ex.a, ao emendar o Piano Dire tor daquele Departamento, fol vitima de uma 
campanha que decorreu de exacerbagao de anlmos, porque V. Ex.a nao merecia 
aqueles ataques. E homem de bem, homem digno e nao quis, com aquelas emen- 
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das, fomecer recursos a Inspetoria das Secas, beneficiando-se, desse modo, para 
as eleigoes do proximo ano. 

Se fossemos esperar, na Paraiba, pela cooperagao daquele Departamento, 
nao estariamos aqui. Temos sido eleitos pelo nosso esforgo, dentro das maiores 
dlflculdades e atraves de lutas penosas. 

Uma vez, tive de conceder entrevista a um redator da revista "O Cruzeiro", 
em que me foi perguntado se era facil, na Paraiba, ser eleito Deputado ou Senador. 
Respondi-lhe, entao, que sim. Era facil, desde que deixassemos o "couro pregado 
na parede". 

fi uma expressao nossa, que os nordestinos a entendem muito bem. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Nobre Senador Ruy Carneiro, V. Ex.a acaba 
de se referir ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e essa e a 
feigao mais atacada em relagao as minhas emendas. O Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas, V. Ex.a sabe. foi meu adversario durante muitos anos 
na Paraiba e e do conhecimento do nobre colega que sempre fui um elemento 
inteiramente estranho a vida administrativa desse orgao. Quando defendo o Depar- 
tamento Nacional de Obras Contra as Secas e com o objetivo de fazer justiga 
aqueles grandes engenheiros, uns desaparecidos, outros que alnda vivem e que 
honram qualquer organizagao administrativa de qualquer parte do mundo. Tenho 
declarado que os desonestos, os que forem condenados por irregularidades num 
regime de clima honesto devem pagar na cadeia os seus crimes. Nao devemos 
consentir que essa difamagao venha inutilizar uma organizagao que prestou os 
mais inestimaveis servigos ao Nordeste. Quanto as minhas emendas, devo dizer 
que tem sentido respeitavel, respeitabilissimo, nao somente sob o aspecto dessa 
prerrogativa que todos nos parlamentares temos de emendar as proposigoes, que 
venham ao nosso conhecimento e discussao, quaisquer que elas sejam, mas porque 
em todas as emendas que apresentei tambem ao piano da SUDENE, na parte que 
toca ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, tive o cuidado justa- 
mente de evitar a acusagao de "industria de seca", em todas elas, sem excegao de 
uma so, de estabelecer, dado o cunho de especializagao que tem, que caberia ao 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, dentro de sua especializagao, 
mas a SUDENE como orgao controlador de diregao, ficaria com a incumbencia 
de fiscalizar e acompanhar a execugao das obras e flscalizar a aplicagao das 
verbas. Assim, nos termos das minhas emendas, toda e qualquer industria de 
seca que se viesse a efetivar, pelas emendas que apresentei, em nenhuma opor- 
tunidade ela poderia efetivar-se sem a participagao do proprlo orgao da SUDENE 
ao qual esta hoje o DNOCS incorporado. Pelas emendas sem a participagao da 
SUDENE nao se podera verificar a industria de secas. Em sintese, todas elas 
dao a SUDENE o direito de acompanhar e fiscalizar as obras e as verbas. 

O SR. RUY CARNEIRO — Agradego o aparte de V. Ex.a que vem ilustrar o 
meu discurso. 

Lamento, ja disse, o que ocorreu com V. Ex.a, que nao merecia o que Ihe foi 
imputado. V. Ex.a e um grande homem publico, um grande parlamentar. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Estou tranqliilo com mlnha consciencia e 
nao recuarei nas atitudes que tomei. 

O SR. RUY CARNEIRO — Nesta altura dos aconteclmentos, deveremos con- 
fiar e esperar que a SUDENE cumpra seu dever, que realize seu programa. fi o 
que esperamos da SUDENE. Todos dizem que o Departamento de Obras Contra 
as Secas fracassou, mas esta subordinado a SUDENE. Esperemos que a SUDENE 
ponha em execugao o piano de ajuda ao Nordeste, o necessario para melhorar 
as condigoes daquela regiao, que esta empobrecendo. Ela precisa sair desse dese- 
quilibrio economico com o Sul do pais. Dai a razao por que o atual governo dos 
Estados Unidos recebeu muito bem a proposta do entao Presidente Juscelino 
Kubitschek. Prova disso e, que criou a "Alianga para o Progresso, que esta dentro 
do espirito da Operagao Pan Americana, sugerida pelo Presidente Juscelino 
Kubitschek. 
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Alias, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na America do Norte, os brasileiros que 
ali se acham e que amam o Brasll ficam permanentemente assustados com as 
noticias procedentes do nosso Pais O aviltamento do cruzeiro e possibilidade 
de revoluQao. Durante os dois meses em que estive em Nova lorque, nao recebi 
uma so noticia otimista sobre o Brasil. 

Mas, Sr. Presidente, elogiou-se, no estrangeiro, a conduta de nosso Pais, que 
encontrou, em suas reservas de patriotismo, o caminho certo para emergir da 
recente e grave crise politica por que passou. A instituiqao do parlamentarismo, 
cujos efeitos nao se pode, ainda, examinar, ensejou, inegavelmente, a continuidade 
da democracia, arvorezinha fragil, de que falava o saudoso Otavio Mangabeira. 

Estou, de minha parte, com a consciencia tranqiiila de que, embora sem 
brilho, cumpri rigorosamente o meu dever. 

Sr. Presidente, a esse respeito devo, ainda, declarer que li os discursos aqui 
proferidos ontem pelo nobre Senador Argemiro de Figueiredo. Li os pronuncia- 
mentos dos nobres Senadores Sergio Marinho e Rui Palmeira. Foram verdadeiros 
toques de alarma acerca da sltuacao do Brasil da hora presente. Ouvi, apreensivo, 
todos esses pronunciamentos — nao diria pessimistas para nao ferir os nobres 
colegas, mas, o pessimismo Ja esta se generalizando no Brasil. Nao sou otimista, 
mas acredlto no Brasil. Dai por que acabo de declarer ao meu eminente colega 
e amigo, Senador Argemiro de Figueiredo, que acredito no exito da SUDENE, 
acrcdito que o Nordeste ressurgira, acredito na grandeza do Brasil, que ira para 
frente a despeito de todos os erros e falhas. Nos e todos os homens piiblicos de 
rcsponsabilldade deste Pais devemos unir os nosso espiritos, para que possamos 
pensar e agir nesse rumo; nao devemos ter medo, porque somos democratas. 
Devemos cumprir os nossos deveres, Deixemos de lado os extremistas mas pro- 
curemos cumprir os nossos deveres e servir bem a Patria, com fe e com alma, 
acreditando nos grandiosos destinos do Brasil. 

Nao iremos para a derrota ou para a ditadura. Esta provado uma vez mais, 
que a consciencia nacional repudia as ditaduras. Se assim nao fosse, quando o 
Presidente Janio Quadros renunciou, estaria aberto o caminho para as solugoes 
de fato._ As Forpas Armadas, porem, em sintonia perfeita com os anseios da 
Naqao nao admltiram fosse implantado um regime de exceqao na nossa Patria. 

Devemos, portanto, e servi-la bem, com amor, dedicagao e fe nos seus grandes 
destinos. 

No momento em que regresso dos Estados Unidos e volto ao convivio dos 
meus eminentes colegas desta Casa, espero poder ainda com maior devotamento 
trabalhar pelo engrandecimento do nosso Brasil. 

Sr. Presidente, aproxima-se o Natal e sob a inspiragao piedosa dos seus desig- 
nios, eu me prevaleqo do ensejo para que a data magna da Cristandade encontre 
os brasileiros sinceraments dispostos a conjugarem os seus melhores esforgos 
na gigantesca, mas fascinante tarefa de soerguimento da Nagao, no rumo do 
seu progresso e da sua grandeza. (Muito bem! Muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andradc) — Tern a palavra o nobre Senador 
Jarbas Maranhao. 

O SR. JARBAS MARANHAO — Senhor Presidente. Senhores Senadores, vim a 
esta tribuna fazer o comentario que me parece oportuno, sobre a investidura do 
escritor Eduardo Portella, na Direcao do Institute Brasileiro de Estudos Afro- 
Asiaticos. 

Esse Institute, criado ha alguns meses, na asfera da Presidencia da Republlca, 
e um organismo que tem a finalidade de pesquisar, planejar e fornecer elementos 
que permitam a formulaqao objetiva da politica brasileira para a Africa e para a 
Asia. E esta previsto, com elogiavel realismo, que a agao do Institute incidirA, 
harmoniosamente, nas tres faixas primordials: a economica, a cultural e a politica. 
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Cabe assinalar, Senhor Presidente, que a criagao do Institute Brasileiro de 
Estudos Afro-Asiasticos marca, entre outros fatos, a posigao nova assumida pelo 
Brasil, na area da politica externa. 

A historia de qualquer nagao e sempre uma historia que se divide em duas 
grandes fases distintas, perfeitamente caracterizadas. 

A primeira deias e a fase da formagao nacional, da aprendizagem historica e 
da iniciagao politica. a fase, na qual todas as manifestagoes vivenciais do grupo 
humano que estiver no centro do quadro, sao manifestagoes dominadas pelo 
sentido da passividade e do reflexo... 

Em politica, esse sentido de passividade assume a forma de uma subordinagao 
administrativa direta, e entao, quando os lagos de tal dependencia ja tiverem 
sido simbolicamente rompidos, adquire as caracteristicas nao muito diversas, de 
um imitacionismo generalizado dos modelos existentes das nagoes lideres, bem 
como da silenciosa aceitagao de um papel subaltemo no sistema geral montado 
e mantido, por essas nagoes, para a manutengao de um estado de coisas que so 
atende ao interesse delas. 

Em economia, as relagoes entre os povos lideres e os outros consistem, inva- 
riavelmente, na classica troca de materias-primas por produtos industrials. Aque- 
las, sujeitas a toda especie de oscilagao de prego, nao permitindo, por isso mesmo, 
que os povos que as vendem construam com rapldez a estrutura economica de 
seu pais e consigam elevar seu prdprio nivel de consumo. E os produtos indus- 
triais — para garantir justamente as condigoes de prosperidade nos paises que 
os exportam — oferecidos a pregos sempre ascendentes, ao parceiro pobre que 
nao tem a altemativa de recusa-los, pelo fato mesmo de nao estar aparelhado 
para o seu fabrico. 

Finalmente, na esfera cultural, a posigao dos povos imersos no subdesenvol- 
vimento esta evidenciada na propria superestimagao de todos os valores — espi- 
rituals, morais, intelectuais, materiais — ligados ao processo nacional dos povos 
lideres. E, numa complementagao logica a esse vassalismo toda a atlvidade inte- 
lectuai exercida por membros dos povos subalternos — na catedra, no jornal, no 
livro, no gabinete ou na tribuna parlamentar — caracteriza-se no empenho de 
racionalizar as coisas a favor de uma tese final que consagra, sempre, a expe- 
riencia de vida daqueles povos, como ideal de perfeigao para todas as nagoes 
existentes sobre a face da terra. 

Se quisesse incursionar atraves da historia do Brasil, para ilustrar as ideias 
que estou expendendo, facll seria encontrar fatos e pessoas que comprovam de 
mil maneiras o fenomeno focalizado... 

Aludirei, por exemplo, ao que tem ocorrido na esfera de nossa vida politica. 

As instituigoes e as definigoes que temos adotado, no roteiro de sucessivas 
cartas constitucionais exprimem a reprodugao, as vezes literal de instituigoes e 
definigoes fixadas, atraves de um processo evolutive proprio, no painel historico 
de nagoes lideres. E como nao existe a indispensavel conexao entre essas formas 
disciplinatorias, esses rdtulos e a realldade sociologica do pais em que sao implan- 
tados, o conteudo dessa realidade nao cabe — e nao poderia caber — nas ditas 
formas, e o extravasamento que se opera e, entao, chamado de corrupgao... 

Grande parte do apostolado politico do insigne Rui Barbosa, por exemplo, 
exprime a incontida indlgnagao do Mestre pelo fato de determinadas instituigoes 
poiiticas adotadas em nossa patria nao haverem dado aqui os mesmos excelentes 
resultados que produziram no pais de origem. fi essa deformagao das instituigoes 
nao seria mais do que a conseqiiencia do carater "corrupto", dos responsaveis 
pelo funcionamento delas... 

Rui, entao, achou que serviria bem ao Brasil, se lutasse, com as armas fabu- 
losas de seu talento, vigiando contra tudo que pudesse ferir a ortodoxia das leis 
ou manchar a pureza das doutrinas. Essa obstinagao, alias, em diagnosticar, 
assim as dificuldades, tem sido uma constante em nossa historia. 
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Ainda repercute nesta Casa a voz de um dos mais ilustres brasileiros que 
por aqui passaram — o saudoso Otavio Mangabeira — clamando, com desespero 
e grandeza, contra a crise moral que solapava o Pais... 

Nao e minha tese, no presente momento, nem o seria jamais, defender proce- 
dimentos viclosos ou justificar a desonestidade politica. 

A modesta observagao que pretendo fazer, e apenas contra a visao hiper- 
trofiada do problema, contida nessa ideia fixa de que atras de todo o desajus- 
tamento nacional existe apenas, exclusivamente, a falha moral dos homens pu- 
blicos. Evocaria mesmo, a proposito, aquela frase tao conhecida e tao velha, 
segundo a qual ha mais colsas entre o ceu e a terra que a nossa va intellgencia 
e dado imaginar... 

Acontece que a tradicional incapacidade nossa, para a plena compreensao 
da problematica do Pais — pelo proprio condicionamento dessa problemdtica a 
ideia conceitual do colonialismo e do subdesenvolvhnento — nao impediu que 
o processo nacional brasileiro prossegulsse ate o ponto em que hoje esta. 

Somos, agora, uma nagao de quase 70 milhoes de habitantes; com tantas 
cidades, maiores ou menores, espalhadas atrav^s dos 8 milhoes de quilometros 
quadrados, que constituem a nossa imensa base territorial; com vigoroso parque 
fabril em plena expansao, criando internamente, novos problemas e novas solu- 
qoes; com um extraordinario surto de progresso social e cultural, evidenclado 
no indice crescente de politizagao das massas e ate numa elevada capacita?ao 
das elites, para garantir a continuidade desse mesmo progresso. 

Ora, em qualquer pais onde ocorram fenomenos dessa ordem, existe uma 
naqao que logrou completar sua primeira fase hlstdrica. 

Ja e uma naqao formada, uma naqao adulta. Pode apresentar, ainda, serias 
deficiencias estruturais e materials, mas essas deficiencias sao conhecidas, medi- 
das e estudadas. 

Seu povo nao tern mais, por assim dizer, a vergonha de possulr problemas. 
Nao esconde a cabeqa sob a asa, como o avestruz, para nao ver o perigo. Prefere 
enfrenta-lo certo de que enfrentar qualquer problema e a melhor maneira de 
comeqar a soluciona-lo... 

fi esse, felizmente, o estado de espirito em que se encontra, hoje, o povo 
brasileiro. 

Depois de quatro seculos de processo historico, em que passamos por todas 
as etapas obscuras e penosas que marcam a trajetoria de um grupo humano 
nacional, na estrada do tempo, atingimos o limiar desta segunda fase, na qual 
vamos, nos mesmos, equacionar nossos problemas, diagnosticar nossas deficien- 
cias, formular nossas opqoes, emitir para o mundo, enfim a nossa mensagem 
autentica. 

Estamos no ponto em que vamos comeqar e de certo modo ja comeqamos a 
dar, com seguranqa olimpica, a nossa propria "resposta", aquele "desafio" rece- 
bido por todas as nacoes, desaflos exatamente, de que nos fala o hlstoriador 
Toynbee. 

Colecionamos, no presente momento, uma serie de expressivas aflrmaqoes de 
triunfo que nos situam, em lugar de destaque, em todas as esferas da agao 
humana, fazendo convergir sobre nos as atenqoes dos povos da terra. 

o que se passa, por exemplo, com a musica de Villa-Lobos, com a pintura 
de Portinari, com a arquitetura de Niemeyer, com a sociologia de Gilberto Freyre, 
com a literatura de Jorge Amado, com a capacidade militar de nossa gente, 
testada na Itdlia, e com as imimeras vitorias e recordes de categoria internacio- 
nal, acumulados por nossos esportistas. 

Um povo que irrompe com tal exuberancia, em determinado momento histori- 
co, influenciando com suas aqoes criadoras o cinerama do mundo, nao pode 
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deixar de empreender uma reformulaQao dos conceitos fundamentais que inspi- 
ram sua atividade. E essa revisao deve processar-se, com uma certa enfase, 
sobretudo no que se refere ao comportamento nacional quanto a sua politica 
intern a e externa. 

Na esfera da politica interna, independentemente das formas governamentais 
vigorantes, a nova posicao tende a caracterizar-se na cristalizaqao de uma 
opiniao publica, que desprezando slogans vazios e lideres sem ideias, busca 
identificar em metas e pianos o que melhor condiz com o interesse da coletivi- 
dade nacional. 

Lembrarei, por exemplo, que uma dessas metas, que passa a inspirar compor- 
tamentos coletivos e, bem ou mal, acabam ditando a palavra ultima, que preva- 
lece nos acontecimentos decisivos, e a meta da legalidade. Da compreensao pacifi- 
ca de que o respeito a lei e, em qualquer emergencia, o que mais convem a socie- 
dade. E que. se um problema existe, ele podera e devera ser resolvido dentro 
da lei, no maximo pela reforma ou pela substituigao do texto que encerre 
impropriedade e, nunca, pela violentagao pura e simples da ordem juridica. 

Todos nos ainda temos, bem fresca na memoria, a lembranga dos recentes 
episodios de crise politica que abalou o Pais e nao existe so-mbra de diivida de 
que os fatores circunstanciais que atuaram nessa crise, bem como seu epilogo, 
evidenciaram, de um modo bastante claro, no povo brasileiro, esse comporta- 
mento resolute a favor da legalidade, que indica a atitude de uma nagao ja 
amadurecida para viver a fase culminante de sua experiencia historica. 

Na esfera da politica externa, a afirmagao da maturidade nacional faz-se 
tambem, no sentido de uma adogao de novas posigoes. De um progressive desvin- 
culamento da linha ditada por tabus inconsistentes, passando essa politica a 
orientar-se, segundo as imposigoes diretas da opiniao publica e os efetivos inte- 
resses dos diversos setores da economia nacional. 

Abriu-se, para nosso Pais, nos ultivnos anos, no campo das relagoes exte- 
riores, a ampla frente representada por numerosas nagoes africanas e asiaticas 
que se emanciparam politicamente, desde o fim da Segunda Guerra. 

Estao essas nagoes vivendo, hoje, a mesma experiencia nacional que vivemos 
ha pouco mais de um seculo atras. E tern elas, com os seus paises subdesenvol- 
vidos, problemas, em grande parte, semelhantes aos do Brasil — fate que sugere, 
por isso mesmo, uma politica de aproximagao e de colaboragao, a ser por nos 
empreendida, para apressar a conquista dos objetivos comuns. 

Justamente, na faixa desses objetivos, isto e, para estudar, como vimos, os 
problemas que interessariam a uma politica brasilelra de relagoes com os paises 
africanos e asiaticos — e que foi criado, subordinado a Presidencia da Republica, 
o Institute Brasileiro de Estudos Afro-Asiaticos. 

Para organizar e presidir esse organismo foi escolhida pelo Presidente Janio 
Quadros, a figura jovem, credenciada por todos os titulos para o cargo, do escri- 
tor Eduardo Portella. 

Trata-se de uma das mais pujantes afirmagdes, entre os intelectuais brasi- 
leiros da nova geragao. 

Sua formagao ele a deve inteiramente ao Recife, em cuja atmosfera polemi- 
ca da Faculdade de Direito o seu espirito critico comegou o combate, porque e 
um escritor combatente, participante, e nao um simples espectador dos nossos 
dramas e das nossas lutas. 

Seu instrumento de acao e o ensaio: seja o ensaio literario, seja o ensaio 
politico. 

Formado em Direito, na Capital pernambucana, especializou-se na Europa, 
nas Universidades de Paris, Madrid e Roma, fazendo cursos de Filosofia, de 
Problemas Contemporaneos e de Literatura. 
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Sensivel aos problemas esteticos, inclinou-se pela critica literaria, e voltando 
ao Brasil dedicou-se definitivamente ao seu exercicio. 

No velho e austero Jornal do Comercio, da cidade do Rio de Janeiro, con- 
vidado por Santiago Dantas, entao Diretor do prestigioso e tradicional orgao, foi 
ocupar a mesma coluna em que estiveram noutros tempos, Jose Verissimo, 
Araripe Junior, Medeiros e Albuquerque. 

A sua critica e uma critica cminentemente estilistica, voltada para a razao 
interna da obra de arte literaria, para o que no autor e especifico, inerente, in- 
confundivel: o estllo. 

Ele se levantou contra a critica impressionista, entao dominante no Brasil, e 
passou a fazer a critica com outros criterios, com vistas a uma valorizagao 
ontologica da obra literaria. 

Da qualidade de seu trabalho e das suas virtudes de escritor, nos falam, com 
bastante eloqiiencia, conceitos emitidos pelas vozes autorizadas de Tristao de 
Ataide, Gilberto Freyre e Jorge Amado, por exemplo. 

Disse Tristao de Ataide que Eduardo Portella "e a primeira figura de nossa 
critica nesta bora". 

Na opiniao de Gilberto Freyre, revela-se nele "um critico literario com quali- 
dades que raramente se combinam — a inteligencia, a sensibilidade, o empenho 
de compreensao vasta, a preocupaqao pela palavra justa, o gosto pelo saber serio". 

Finalmente, na palavra de Jorge Amado, ele se identifica como um critico 
de verdadeira vocaqao, serio e profundo, equilibrado, cheio de amor pela litera- 
tura, e a quern nao falta grandeza humana . 

Publicou, ate agora, quatro livros de apreciavel valor: Dimensoes I, de criti- 
ca literaria, premiado, em 1959, pela Academia Brasileira de Letras e pela Pre- 
feitura do ex-Distrito Federal. Dimensoes II, continuagao da serie de estudos 
criticos. Jose de Anchieta, erudito c elegante ensaio sobre a poesia do Padre 
Anchieta, como iniciador da nossa historia literaria. E o ultimo — Africa — Co- 
lonos e Cumplices, que e um vigoroso ensaio politico sobre a realidade africana, 
vinculando-a ao momento brasileiro: corajoso depoimento contra o colonialismo 
em todas as suas formas e modalidades; vibrante libelo contra os movimentos 
de segregagao racial e a opressao, clara ou dissimulada, por parte de imperios 
coloniais em fase de desagregaqao. 

Nesse livro estao contidos todos aqueles principios que devem orientar a nova 
caminhada da nossa politica externa. 

fi um trabalho em que o autor mostra, sobretudo. sua face de sociologo. 
E sociologo ele o e, especialista na materia, inclusive por obrigaqao, como profes- 
sor de Sociologia da Universidade do Recife. 

Sua concepqao do fenomeno cultural como complexo sociologico sera elemen- 
to valioso nessa tarefa, nova e sedutora, com que o Brasil se lanqa para uma 
politica exterior resoluta e altiva. 

Sem outros compromissos senao com o destino do homem e a causa da cul- 
tura, Eduardo Portella e um escritor, e um escritor de sensibilidade politica. 

Nao e um abstraido do meio e do tempo. £ um intelectual comprometido 
com a sua realidade. 

Pois e justamente esse intelectual, cujo trabalho e rico de mensagem e de 
autenticidade, que foi confirmado, pelo atual Governo, na Direqao do Instituto 
Brasileiro de Estudos Afro-Asiaticos. 

Registrando o auspicioso fato, na tribuna desta Casa, nada mais precisaria 
acrescentar, senao que o Pais esta de parabens. Era o que tinha a dizer. (IMuito 
bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 
Saulo Ramos. 

O SR. SAULO RAMOS — Senhor Presidente, Srs. Senadores, venho a tribuna 
para trazer ao conhecimento da Casa um telegrama que recebi do Exm.0 Sr. Pre- 
sidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, vazado nos seguites termos: 

"A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, aprovando proposigao 
de autoria do Deputado Ademar Ghisi, em face das constantes chuvas 
que vem caindo no sul de Barriga Verde, ha mais de noventa dias, fazen- 
do apodrecer culturas, principalmente o milho, o arroz e a mandioca, 
impedindo o replantio dessas culturas com graves prejuizos para os la- 
vradores, quase todos comprometidos atraves de emprestimos com o 
Banco do Brasil, vem apelar para V. Ex.a, no sentido de que seja, por 
esse Banco oficial de credito, atraves das agencias de Tubarao e Cricifima, 
concedida uma moratoria a todos os lavradores comprometidos, bem como 
outorgando novos creditos para os plantadores clientes do Banco do 
Brasil, moradores em Ararangua, Jacinto Machado, Praia Grande, 
Sombrio, Turvo, Jaguaruna, Armazem, Urussanga e Criciuma. Salienta 
esta Assembleia a imensa necessidade da pronta instalagao da Agencia do 
Banco do Brasil no Municipio de Ararangua, para atendimento das 
reivindicagdes dos lavradores do extreme sul catarinense. A unica manei- 
ra de minorar os sofrimentos dos pobres e desassistidos lavradores do sul 
catarinense, data venia, sera atraves das providencias ora apontadas, 
para qual pede esta Assembleia respeitosamente sua especial atengao. 
Saudagoes, Deputado Joao Estivalet Fires, Presidente." 

Sr. Presidente, ha poucos dias o rico e prospero Vale do Itajai era castigado 
por chuvas torrenciais que causaram, na regiao, vultosos prejuizos a lavoura e 
a indiistria catarinense. 

Naquela ocasiao, tive oportunidade de apresentar ao Orgamento da Repii- 
blica, emenda elevando de duzentos para quinhentos milhoes de cruzeiros, a 
quantia destinada a atender a lavoura catarinense. Estava, entao, informado 
de que a catastrofe se alastrava pelo oeste do meu Estado. Agora, chegam noti- 
cias de que ja alcangou o sul do Estado. 

Venho por isso a tribuna fazer um apelo ao Sr. Primeiro-Ministro e ao 
Sr. Ministro da Agricultura, no sentido do atendimento das reivindicagoes da 
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Pessoalmente, procurarei 
entrar em contato com essas autoridades, a fim de que o pedido dos Deputados 
de minha terra tenha boa acolhida. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa requerimento, que 
vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 603, DE 1961 

Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgencia 
para o Projeto de Lei da Camara n.0 202, de 1961, que complementa o art. 6.° da 
Emenda Constitucional n.0 3, relativamente a Magistratura e ao Ministerio Publi- 
co e da outras providencias. 

Sala das Sessdes, 14 de dezembro de 1961. — Benedito Valladares — Filinto 
Miiller — Barros de Carvalho — Victorino Freire — Gilberto Marinho — Daniel 
Krieger — Fausto Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nos termos do Regimento Interno, 
o requerimento sera votado ao final da Ordem do Dia. 

Ha outro requerimento de urgencia, que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
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£ lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 604, DE 1961 
Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interne, requeremos urgencia 

para o Projeto de Lei da Camara n.0 135, de 1961 (n.0 4.770, de 1958, na Casa de 
origem), que dispde sobre a profissao de Bibliotecario e regula o seu exercicio. 

Sala das Sessoes, 14 de dezembro de 1961. — Filinto Muller — Benedito Valla- 
dares — Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nos termos do art. 328 do Regi- 
mento Interne, o requerimento que acaba de ser lido sera votado ao final da 
Ordem do Dia. 

Sobre a mesa projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
£ lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 53, DE 1961 

Determina a delimita?ao de zonas industrials no Distrito Federal. 
O Congresso Naclonal decreta: 
Art. 1.° — A Prefeitura do Distrito Federal, respeitado o piano diretor da 

Cidade de Brasilia, delimitara, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), as areas 
que deverao ser destinadas, exclusivamente, a instalacjao de pequenas e medias 
industrias. 

Art. 2.° — Serao reservadas, de inicio, e no prazo referido no artigo anterior, 
as areas industriais das chamadas cidades-satelites de BrasUia, as quais deverao 
situar-se fora dos respectivos perimetros urbanos e nao distantes mais de 6 (seis) 
quilometros destes. 

Art. 3.° — As areas ja alienadas, e que porventura se situarem dentro dos 
limites reservados as finalidades de que trata esta lei, serao desapropriadas nos 
termos da legisla?ao vigente. 

Art. 4.° — O Ministerio da Educatjao e Cultura, em convenio com a Prefeitura 
do Distrito Federal, instalara, em cada cidade-satelite, uma escola industrial. 

Art. 5.° — Esta lei entra em vigor na data de sua publicacjao, revogadas as 
disposi§6es em contrarlo. 

Justificagao 

Feita da tribuna. 
Brasilia, 14 de dezembro de 1961. — Paulo Fender. 

(As Comissoes de Constituiqao e Justica e de Educaqao e Cultura.) 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, Srs. Senadores, quase no encer- 

ramento desta sessao legislativa apresento um projeto de lei que visa a melhorar, 
em future proximo, as condi?6es de vida de Brasilia e que, por se constituir ape- 
nas de cinco artigos, passo a ler para o Senado: 

Determina a delimita§ao de zonas industriais no Distrito Federal. 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° A Prefeitura do Distrito Federal, respeitado o piano dire- 
tor da Cidade de BrasOia, delimitara, no prazo de 180 (cento e oitenta 
dias), as areas que deverao ser destinadas, exclusivamente, a instalaqao de 
pequenas e medias industrias. 

Art. 2.° — Serao reservadas, de inicio, e no prazo referido no artigo 
anterior, as areas industriais das chamadas cidades-satelites de Brasilia, 
as quais deverao situar-se fora dos respectivos perimetros urbanos e nao 
distantes mais de 6 (seis) quilometros destes. 
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Art. 3.° — As areas ja alienadas, e qus porventura se situarem den- 
tro dos limites reservados as finalidades de que trata esta lei, serao desa- 
propriadas nos termos da legislagao vigente. 

Art. 4.° — O Ministerio da Educagao e Cultura, em convenio com a 
Prefeitura do Distrito Federal, instalara, em cada cidade-satelite uma 
escola industrial. 

Art. 5.° — Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revoga- 
das as disposigoes em contrario. 

Sr. Presidente, quando da fundagao de Brasilia, nos primeiros debates que 
se travaram ainda no Monroe, no Rio de Janeiro, em torno da construgao desta 
grande e futurosa cidade, desta cidade em que sempre acreditei, tivemos em conta 
que ela seria apenas uma cidade administrativa. Havia, mesmo, uma certa inspi- 
ragao na cidade de Washington, nos Estados Unidos, que foi criada e fundada 
adrede para a capital de um grande pals e, por conseguinte, para conter, como 
cidade administrativa que era, pequeno numero de habitantes. 

Se examinarmos as estradas de Brasilia, isto e, as ruas de Brasilia, que sao 
estradas asfaltadas, verificaremos que, com excecao do grande eixo rodoviario, 
essas pequenas e estreitas estradas de asfalto nao conterao, no futuro, o trafego 
de uma cidade que venha a ter dois milhoes de habitantes, por exemplo. 

Brasilia, segundo sabemos, foi planejada e projetada para uma populagao 
nao superior a quinhentos mil habitantes, mas a simples instalagao da Capital no 
Planalto, trouxe, em consequencia, o afluxo incontido de grandes massas nordes- 
tinas, que para aqui se transportaram em busca de trabalho. Esses nordestinos 
se localizaram na Cidade Livre, que justamente hoje festeja a sua alforrla, e la 
permaneceram, porque Brasilia e cidade cujo prccesso de instalagao obedece a 
um criterio centrifugo, isto e, esta sendo construida da periferia para o centra, e 
nao do centro para a periferia, como e comum em qualquer construgao de cidade, 

Assim, os nordestinos que afluiram a Brasilia, ficaram nas cercanias, onde 
ha grandes espacos vazios que — ai vai a minha critica — foram reservados para 
certos micleos imobiliarios. 

Mas o meu projeto e esse; meu projeto transcende a ganancia impatrioti- 
ca dos que se prevalecem dos recursos da Patria para fazer sua economia par- 
ticular. 

Sr. Presidente, nao podemos ser insensiveis as grandes massas de trabalha- 
dores que se encontram na Cidade Livre, e nas cercanias, como no Gama, onde 
vivem mais de trinta mil habitantes, em Taguatinga, Sobradinho e Planaltina. 

Visitando, certa vez, a cidade do Gama, verifiquei que aquela populagao de 
perto de trinta e cinco mil habitantes nao tinha, na sua grande maioria, trabalho, 
passava fome. Cerca de um tergo dos homens, saia de madrugada, em cami- 
nhoes para as construcoes em Brasilia e algumas centenas de mulheres dedica- 
vam-se a lavagem de roupa e outros services domesticos, tambem em Brasilia. 

Sao, Sr. Presidente, aglomerados humanos, bracos de brasileiros que precisam 
de trabalho. O chamado setor industrial da nova Capital, criado de acordo com 
um plane j amen to para receber e acolher as industrias, as fabricas, esta hoje 
com a sua area inteiramente tomada. E necesasrio, portanto, que delimitemos 
outras areas e que haja, da parte do Governo, atuagao imediata no sentido de 
oferece-las as empresas, as industrias interessadas que queiram se instalar em 
Brasilia. O meu projeto, no artigo 1.°, da a Prefeitura prazo de cento e oitenta 
dias para delimitar, as areas destinadas ao setor industrial e no art. 2.° refere-se 
as cidades-satelites propriamente onde a Prefeitura podera de imediato, reser- 
va-las para as referidas industrias. 

Sr. Presidente, trata-se de uma contribuigao minha ao desenvolvimento de 
Brasilia, ao trabalho humano de que necessita a cidade e que espero seja aper- 
feigoada no entendimento dos meus colegas, a fim de que, em futuro nao muito 
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remote, possa a popula§ao de Brasilia ter dias melhores e mais felizes. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Os Srs. Senadores que apoiam o 
projeto do nobre Senador Paulo Fender, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Apoiado. 

O projeto vai as Comissoes. 
Sob re a mesa requerimentos que serao lidos pelo Sr. l.0-Secretario. 

Sao lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N.0 605, DE 1961 
Nos termos do art. 66, § 1.°, letra "b". do Regimento Interne, requeiro a 

prorrogacao, por mais um ano, de prazo da Comissao Especial do Projeto de 
Emenda a ConstituiQao n.0 9, de 1961. 

Sala das Sessoes, 14 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger. 

REQUERIMENTO N." 606, DE 1961 
Nos termos do art. 66, § 1.°, letra b, do Regimento Interne, requeiro a pror- 

rogacao, per mais um ano de prazo da Comissao Especial do Estudo dos Proble- 
mas das Secas do Nordeste. 

Sala das Sessoes, Sessoes, 14 de dezembro de 1961. — Ruy Carneiro. 

REQUERIMENTO N ° 607, DE 1961 
Nos termos do art. 66, § 1.°, letra b, do Regimento Interno, requeiro a prorro- 

gacao, por mais um ano, do prazo da Comissao Especial do Projeto de Emenda a 
Constituicao n.0 7, de 1961. 

Sala das Sessoes, 14 de dezembro de 1961. — Caiado de Castro, 

REQUERIMENTO N« 608, DE 1961 
Nos termos do art. 66, § 1.°, letra b, do Regimento Interno, requeiro a prorro- 

gacao por mais um ano do prazo da Comissao Especial do Projeto de Emenda a 
Constituicao n.0 3, de 1961. 

Sala das Sessoes, 14 de dezembro de 1961, — Caiado de Castro. 

REQUERIMENTO N.0 609, DE 1961 

Nos termos do art. 66, § 1.°, letra b, do Regimento Interno, requeiro a prorro- 
gacao, por mais um ano, do prazo da Comissao Especial do Projeto de Emendas 
a Constituicao n.0 4, de 1961. 

Sala das Sessoes, 14 de dezembro de 1961. — Cunha Mello. 

REQUERIMENTO N.0 610, DE 1961 

Nos termos do art. 66, § 1°, letra b, do Regimento Interno, requeiro a pror- 
rogacao, por mais um ano de prazo da Comissao Especial do Projeto de Emenda 
a Constituicao n.0 3, de 1961. 

Sala das Sessoes, 14 de dezembro de 1961. — Milton Campos. 

REQUERIMENTO N.0 611, DE 1961 

Nos termos do art. 66, § 1.°, letra b, do Regimento Interno, requeiro a pror- 
rogacao, por mais um ano de prazo da Comissao Especial do Projeto de Emenda 
a Constituicao n.0 2, de 1961. 

Sala das Sessoes, 14 de dezembro de 1961. — Cunha Mello. 
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REQUERIMENTO N.0 612, DE 1961 
Nos termos do art. 66, I 1°, letra b, do Regimento Interno, requelro a pror- 

rogagao, por mais um ano, do prazo da ComLssao Especial de Mudanga da 
Capital. 

Saia das Sessoes, 14 de dezembro de 1961. — Coimbra Bueno. 

REQUERIMENTO N.0 613, DE 1961 
Nos termos do art. 66, § 1.°, letra b, do Regimento Interno, requelro a pror- 

rogagao, por mais um ano, do prazo da Comissao Especial do Estatuto do Traba- 
Ihador Rural. 

Sala das Sessoes, 14 de dezembro de 1961. — Ary Vianna. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Os requerimentos que acabaram de 

ser lidos contam com o niimero necessario de assinaturas para o seu apoiamento. 
De acordo com o art. 226, I 2.°, do Regimento, serao discutidos e votados ao 

final da Ordem do Dla. 

Sobre a Mesa outro requerimento que sera lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
£ lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 614, DE 1961 

Nos termos do art. 211, letra n. do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
Intersticio e previa distribuigao de avulsos para o projeto a fim de que figure na 
Ordem do Dla da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 14 de dezembro de 1961. — Argemiro de Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O projeto para o qual foi solicitada 
dispensa de intersticio nao depende de apelamento nem de dlscussao. 

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Esta aprovado. 
Figurara na Ordem do Dia da proxima sessao. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Dlscussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 305, de 1961 (n.0 

1.650, de 1952, na Casa de origem) que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministerio da Saude, o credito especial de Cr$ 20.000.000,00, 
para a construgao do Hospital do Jomalista (incluido em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa de intersticio, concedida na sessao anterior, a 
requerimento do Sr. Senador Ruy Carneiro, tendo Pareceres favordveis, 
Sob n.0® 892, 893 e 894 de 1961, das Comissoes de Constitulgao e Justiga; 
de Legislagao Social; e de Finangas. 

Em dlscussao projeto e emendas. (Pausa.) 

Nao havendo quern queira discutlr o projeto e as emendas, encerro a 
discussao. 

Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Estd aprovado. 
Em votagao as emendas. 
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Os Senhores Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Estao aprovadas. 
A mat^ria vai a Comissao de RedaQao. 
Item 2 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 123, de 1961 (n.0 

4.024, de 1958, na Casa de origem) que concede isengao de direitos, im- 
posto de consumo e taxas aduaneiras para mercadorias procedentes dos 
Estados Unidos, doados a ConfederaQao Evangelica do Brasil e importadas 
com licenqa da CACEX, sem cobertura cambial, tendo Parecer favoravel 
da Comissao de Finanqas. 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quern faqa uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Em votapao o projeto, sem prejuizo das emendas. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. O projeto vai a sangao. 

Item 3 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 140, de 1961 (n.0 

2.861, de 1961, na Casa de origem) que concede isengao dos impostos de 
importagao e de consumo para o equipamento de um drgao liturgico ao 
Coldgio Santa Marcelina, do Rio de Janeiro, tendo Parecer favordvel sob 
n.0 791, de 1961, da Comissao de Finangas. 

0 SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Ao projeto foi apresentada emenda 
que vai ser llda pelo Sr. l.0-Secretario. 

fi lida e apoiada a seguinte; 

EMENDA N.0 1 

Acrescente-se: 
Fica tambem isento de impostos de consumo e de importagao, o material 

abalxo, destinado a Prelazia de Parlntins, Estado do Amazonas: 
1 motocicleta, tipo Guzzino, usada, de 65cc — matr. n.0 32.398; 
1 motocicleta. tipo Guzzino, usada, de 65cc — matr. n.0 159.823; 
1 carrinho, marca Fiat, usado, de 500cc — matr. n.0 509.031; 
1 motocicleta, marca Vespa, usada; 
1 motocicleta, tipo Guzzino, usada, de 65cc — matr. n.0 53.929; 
1 biclcleta motorlzada, tipo Alpino; 

1 lambreta. usada, modclo antigo. 

Justificagao 

O material acima especificado foi generosamente doado, por pessoas fislcas, 
na Italia, atendendo apelo do Pontificio Institute das Missoes, daquele pais, em 
favor da Prelazia de Parintins, Estado do Amazonas, para uso exclusive dos pa- 
dres missionarios que trabalham naquela instituigao religiosa. 

O material doado, em tela, serd incorporado ao patrimonio da referida Pre- 
lazia, e jamais serd objeto de transagao comercial. 

Pelo exposto, 6 desnecessdrio accntuar a utilidade desses veiculos, no trans- 
porte dos missiondrios para a execugao de suas drduas tarefas. 
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Sala das Sessoes, 14 de dezembro de 1961. — Vivaldo Lima. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao projeto e emenda. 
Se nenhum dos Srs. Senadores dcsejar fazer uso da palavra, encerrarei a dis- 

cussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
O Projeto volta a Comissao de Constituigao e Justiga e dc Finangas. 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 195, de 1961 (n.0 

1.103-B, de 1959, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executive 
a abrir, ao Poder Judiciario — Justiga Eleitoral — Tribunal Regional 
Eleitoral de Minas Gerais — o credito especial de CrS 56 649,40, para 
pagamento de substituigdes do funcionarios de sua Secretaria no exercicio 
de 1957, tendo: Parecer favoravel, sob n.0 884, do 1961, da Comissao de 
Finangas. 

Em discussao. 
Nao havendo quem pega a palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. O projeto vai a sangao. 

E o seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 195, DE 1961 

(N.0 1.103, de 1959, na Camara de origem) 
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciario — Justiga 

Eleitoral — Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o credito especial 
de CrS 56.649,40, para pagamento de substituigao de funcionarios de sua 
Secretaria no exercicio de 1957; tendo parecer favoravel da Comissao de 
Orgamento e Fiscalizagao Financeira. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — E o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciario — 

Justiga Eleitoral — Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o credito especial 
de CrS 56.649,40 (cinqlienta e seis mil, seiscentos e quarenta e nove cruzeiros 
e quarenta centavos), para pagamento de substituicoes de funcionarios de sua 
Secretaria, no impedimento dos respectivos titulares, no exercicio de 1957. 

Pardgrafo tinico — O pagamento a que se refere este arligo sera processado 
da forma seguinte: 

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

Item 4 

Projeto n.0 1.103/59, a que se refere o Parecer 

Cr$ 
Benedito Freitas   
Paulo de Aguiar Oliveira 

Pedro Alvarenga   
Amanda Paiva Miranda . 

44.543,00 
2.903,20 

6.000,00 
3.203,20 

Item 5 

Discussao unica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre 
a Mensagem n.0 264 (n.0 de origem 590), pela qual o Senhor Presidente 
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da Repiiblica submete ao Senado a escolha do Diplomata Frederico de 
Chermont Lisboa para exercer a fungao de Embaixador Extraordinario e 
Plenipotenciario do Brasil junto ao Governo do Senegal. 

Item 6 
Discussao unica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre 

a Mensagem n.0 260, (n® de origem 592), pela qual o Senhor Presidente 
da Repiiblica submete ao Senado a escolha do Diplomata Manoel Antonio 
Maria de Pimentel Brandao para exercer a fun?ao de enviado Extraordi- 
nario e Plenipotenciario do Brasil junto ao Governo da Repiiblica Popular 
da Hungria. 

Tratando-se de materias que deverao ser apreciadas em sessao secreta peqo 
aos srs. funcionarios da Mesa que tomem as providencias de direito. 

(A sessao transforma-se em secreta as 16 horas e 20 minutos e volta 
a ser ptiblica as 16 horas e 30 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta reaberta a sessao. 
Esgotada a Ordem do Dia. 
(Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar vou encerrar a sessao, convocando os Senhores 

Senadores para outra, extraordinaria, as 16 horas e 50 minutos com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgencia 
para o Projeto de Lei da Camara n.® 202, de 1961 (n.® 3.209, de 1961, na Casa de 
origem), que complementa o art. 6.® da Emenda Constitucional n.® 3, relativamente 
a Magistratura e ao Ministerio Piiblico e da outras providencias. — Benedito 
Valladares — Filinto Miiller — Barros de Carvalho — Victorino Freire — Gilberto 
Marinho — Cunha Mello — Daniel Krieger — Fausto Cabral. 

2 

Nos termos do art. 330, letra b. do Regimento Interno, requeremos urgencia 
para o Projeto de Lei da Camara n.° 135, de 1961 (n.® 4.770, de 1958, na Camara), 
que dispoe sobre a profissao de Bibliotecario e regula seu exercicio. — Filinto 
Miiller — Benedito Valladares — Daniel Krieger. 

3 

Discussao linica do Parecer da Comissao de Relaqoes Exteriores sobre a Men- 
sagem n.® 264 (n.® de origem 590), pela qual o Senhor Presidente da Repiiblica 
submete ao Senado a escolha do Diplomata Frederico de Chermont Lisboa para 
exercer a fungao de Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do Brasil junto 
ao Governo de Senegal. 

4 

Discussao linica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre a Men- 
sagem n.® 266 (n.® de origem 592), pela qual o Senhor Presidente da Repiiblica 
submete ao Senado a escolha do Diplomata Manoel Antonio Maria de Pimentel 
Brandao para exercer a fungao de enviado Extraordinario e Plenipotenciario do 
Brasil junto ao Governo da Repiiblica Popular da Hungria. 

Estd encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 16 horas e 45 minutos.) 



256.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 14 de dezembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E 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 — Mathlas 
Olympio — Joaquim Parente — Fausto Cabral — Fernandas Tavora   
Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Fernandes — Dix- 
Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao Arruda — Ruy Carnei- 
ro — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho — Ruy 
Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira 
— Orldio Teixeira — Lima Teixeira — Del Caro — Ary Vianna — Ar- 
lindo Rodrigues — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gilberto Mari- 
nho — Benedito Valadares — Milton Campos — Moura Andrade — Lino 
de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano   
Joao Villasboas — Fiiinto Muller — A16 Guimaraes — Caspar Velloso 
— Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel 
Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenca acusa o com- 
parecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a 
sessao. 

Vai ser lida a ata. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nao ha expediento a ser lido. 

Nao ha oradores inscritos. 

Nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da palavra, passa-se a Grdem 
do Dia. 

Em votagao o Requerimento n.0 603, lido na sessao anterior, que pede ur- 
gencia para o Projeto de Lei da Camara n.0 202, de 1961. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta aprovado. 

Passa-se a "imediata discussao do Projeto de Lei da Camara n.0 202, de 
1961, que complementa o art, 6° da Emenda Constitucional n.0 3, relativa- 
mente a Maglstratura e ao Ministerio Publico, e da outras provldencias". 
(Pausa.) 

Tern a palavra o nobre Senador Mourao Vieira para, como Presidente da 
Comissao de Servico Publico Civil, designar relator. 
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O SR. MOURAO VIEIRA — Sr. Presidente. de acordo com o Regimento, 
soliclto o prazo de cinco minutos para emitir parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta suspensa a sessao por cinco 
minutos. 

(A sessao e suspensa as 17 horas e cinco minutos e reaberta as 17 
horas e 10 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta reaberta a sessao. 
Para emitir parecer, em nome da Comissao de Servigo Publico Civil, tern a 

paiavra o nobre Senador Joaquim Parente. 

O SR. MOURAO VIEIRA — (Pela ordem) — Sr. Presidente, na qualidade 
de Presidente da Comissao de Servlgo Publico Civil, na ausencia do Relator 
Senador Joaquim Parente, avoco o projeto para emitir o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a paiavra o nobre Senador 
Mourao Vielra. 

O SR. MOURAO VIEIRA — A Emenda Constitucional n.0 3 estabeleceu, em 
seu art. 6.°, que os vencimentos dos funcionarios pulbicos civis e militares trans- 
feridos para a nova capital da Repiibllca serlam os aprovados na presente ses- 
sao leglslatlva. 

O projeto ora em exame tern por objeto, justamente, a complementagao 
daquele mandamento. E isto se faz mister, a vista de medidas tomadas ante- 
riormente e que estabeleceram disparidades e criaram controversias em rela- 
gao ao pagamento de vencimentos e vantagens deferidos a quantos vieram a ter 
exerciclo em Brasilia. 

Suas disparidades e controversias, deve assinalar-se, tiveram origem nao 
apenas no agodamento com que se efetivou a transferencia de orgaos da Admi- 
nlstragao como, tambem, no advento de varias leis e resolugoes referentes ao 
assunto. 

As disposigoes contidas no projeto vem regular e disciplinar, de maneira 
correta e efetlva, a concessao das vantagens e vencimentos devidos aos fun- 
clondrlos piiblicos civis e militares transferidos para Brasilia, que vinha sendo 
felta, at6 entao, indisciplinadamente e sem a menor uniformidade. 

O problema necessita ser urgentemente equacionado em bases corretas, 
equlllbradas e justas. A forma adotada pelo projeto parece-nos atender a estes 
principles, alem de soluclonar devidamente a materia. 

Pelas razoes expostas e tendo em vista nada existir no que diz respeito a 
Comissao de Servigo Publico Civil, que possa ser oposto ao projeto, opinamos 
pela sua aprovagao. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a paiavra o nobre Senador 
Ary Vianna, para emitir parecer em nome da Comissao de Finangas. 

O SR. ARY VIANNA — Visa o presente projeto a completar o art. 6° da 
emenda constitucional que determina: 

Art. 6.° Os vencimentos, subsidies, diarias e ajudas de custo conce- 
didos, a qualquer titulo, em razao da transferencia da Capital da Uniao 
para o Planalto Central do Pais, serao os aprovados pelo Poder Legisla- 
tive na sessao legislativa em que esta emenda for aceita. 

A proposlgao, como se ve. tern toda a oportunidade, eis que, promulgada a 
8 de junho do cadente ano, necessario se faz disciplinar, a feigao do andamento 
inscrlto na cltada emenda. o slstema de pagamento de evneimentos e vantagens 
a que tern direlto os servidores civis e militares. De fato, como bem acentua a 
llustrada Comissao de Servigo Publico Civil, em seu parecer, leis e resolugoes 
relatlvas ao assunto, e feitas sob o agodamento da mudanga da Capital Federal, 
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ocasionaram disparidades e desigualdades que precisam ser afastadas, em bene- 
ficio nao apenas dos servidores como da propria Administragao. 

O projeto, como podera verificar-se do seu exame, disclplina, de modo defi- 
nitive, a materia ao estipular, de acordo com as leis vigentes, os vencimentos, 
diarias e ajudas de custo, a que tem direito os servidores piiblicos mandados 
servir em Brasilia. 

Do ponto de vista que a esta Comissao cabe examinar, o projeto merece 
aprovaqao, pois as despesas a que atende sao decorrentes, inclusive, da correta 
aplicaQao de leis ja em vigor. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Os pareceres das duas Comissoes 
sao favoraveis ao projeto. Em discussao o projeto. (Pausa.) 

Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
O Projeto versa assunto relativo a servidores piiblicos. Nos termos do Regi- 

mento Interne, a votagao sera secreta. Os Srs. Senadores que o aprovam usarao 
a esfera branca e os que o rejeitam, a esfera preta. 

O Sr. l.0-Secretario vai proceder a chamada, do Sul para o Norte. 
(Procede-se a chamada) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Vai-se proceder a apuragao. (Pausa.) 
Foram encontradas na urna 42 esferas brancas e 1 esfera preta. 
O Projeto esta aprovado. 

Vai a sangao. (Pausa.) 
Em votagao o Requerimento n.0 604, lido na sessao anterior de urgencia, para 

o Projeto de Lei da Camara n.0 135, de 1961. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
Em face da deliberagao do Senado passa-se a imediata "discussao e votagao 

do Projeto de Lei da Camara n.0 135, de 1961, que dispoe sobre a profissao de 
Bibliotecario e regula o seu exercicio". (Pausa.) 

Pego o Parecer da Comissao de Educagao e Cultura sobre o Projeto. 
O SR. JARBAS MARANHAO — O projeto em exame, que dispoe sobre a pro- 

fissao de Bibliotecario, teve por objetivo, como declara seu ilustre autor, o deputado 
Roge Ferreira, regular a profissao e o exercicio das fungoes de bibliotecario. 

A legislagao referente aos cursos de biblioteconomia, formagao e profissao 
de bibliotecario. sobre ser fragmentaria, nao atende convenientemente as justas 
reivindicagoes daqueies profissionais, alem de nao se harmonizar com os processes 
modernos de ensino da biblioteconomia e com as atribuigoes exercidas pelos 
bibliotecarios. 

De 1915, data da criagao da primeira Escola de Biblioteconomia no Brasil, 
ate 1944, nenhuma lei foi elaborada dispondo sobre o exercicio da profissao de 
bibliotecario nem sobre os cursos de formagao desses profissionais. 

Durante este longo lapso de tempo foi baixado apenas o Decreto n.0 20.673. 
de 17 de novembro de 1931, determinando o restabelecimento na Biblioteca 
Nacional dos cursos de biblioteconomia, abolidos em 1922 e posteriormente reins- 
talados em 1930. 

Em 1944, dois importantes atos foram efetivados pelo Govemo Federal: 
o primeiro, dispondo sobre as finalidades da Biblioteconomia da Biblioteca Na- 
cional (Decreto-lei n.0 6.732, de 24 de julho de 1944) o segundo, dando nova orga- 
nizagao aos cursos de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional (Decreto-lei n.0 

6.440, de 27 de abril de 1944). 
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bem verdade que, cronologicamente, o Decreto n.® 23 .508, de 28 de novembro 
de 1933, antecedeu aquelas providencias governamentais. 

Cingiu-se, porem, ele a estabelecer apenas normas de menor importancia 
concernentes a seriaqao do curso de biblioteconomia e ao regime escolar do 
curriculo entao em vigor. 

J£L o Decreto-lei n.® 6.440, de 27 de abril de 1944, que traga as disposigoes 
gerais e reorganiza os cursos e o Decreto n.° 15.395, da mesma data, que aprova 
o regulamento daqueles cursos, marcam o passo mais avangado que se deu ate 
hoje na legislagao brasileira sobre o ensino de biblioteconomia e a profissao 
de bibliotecdrio. 

Ao determinar as finalidades do ensino de biblioteconomia, o Decreto-lei 
n.° 0.440, supramencionado. dividiu-o em tres categorias de cursos, a saber: 
curso fundamental, curso superior e cursos avulsos. 

Ainda este diploma legal dispos sobre o aperfeigoamento e especializagao dos 
cursos de biblioteconomia, sua constituigao, e sua cooperagao, constltuigao do 
corpo docente e organizagao da Secretaria da Biblioteca Nacional, revogando, 
assim, tudo quanto dispunham a respeito os Decretos n.os 20.673, de 17 de novembro 
de 1931, e 23.508, de novembro de 1933. 

Ja o Decreto n.® 15.395, que aprovou os cursos reorganizados, estabelece normas 
de adaptagao dos cursos de biblioteconomia, condigoes de admissao aos mesmos, 
seriagao do curriculo escolar, expedigao de diplomas e certificados, duragao dos 
cursos, organizagao diddtica e escolar, etc. 

Um ano mais tarde, o Decreto-lei n.° 7.402, de 23 de novembro, vinha alterar 
as carreiras de Bibliotecario e Bibliotecario-Auxiliar do Quadro Permanente do 
antigo Ministdrio da Educagao e Saude. 

Como se ve, fazia-se imperiosa a formulagao de diretivas novas e definitivas, 
que regulassem de maneira uniforme o exercicio da profissao de bibliotecario. 

O projeto em aprego, nao obstante as ligeiras falhas que apresenta em um 
ou outro dispositive e que procuramos sanar convenientemente, tem o grande 
merito de, nao sd promover as medidas mais reclamadas do ponto de vista 
tdcnico-pedagdgico, como tambem de regulamentar o exercicio da profissao de 
bibliotecario consoante as modcrnas normas do ensino de biblioteconomia e dos 
novos encargos cometidos, hoje, universalmente, aos tecnicos e especialistas em 
biblioteconomia. 

Do art. 1.® ao art. 8°, a proposigao versa sobre o exercicio propriamente dito 
da profissao de bibliotecario e das suas atribuigoes, estabelecendo que, em qualquer 
de seus ramos, sd sera ele permitido aos bachareis em biblioteconomia, portadores 
de diplomas expedidos por Escolas de Biblioteconomia de nivel superior, oficiais, 
equiparadas ou reconhecidas, ou que possuam diplomas expedidos por instituigoes 
estrangeiras, devidamente revalidados, de acordo com a legislagao vigente. 

Entre as atribuigoes confcridas aos bibliotecarios, mencionadas no artigo 6°, 
do Projeto, destacam-se a de dirigir, organizar e executar servigos tecnicos de 
repartigoes piiblicas federals, estaduais, municipals e autarquicas e empresas par- 
ticulares concernentes ao ensino de biblioteconomia; fiscalizagao de estabelecimen- 
tos de ensino de biblioteconomia: administragao e diregao de bibliotecas; e orga- 
nizagao e diregao dos servigos de documentagao. 

Dos arts. 9.® ao art. 26 sao fixadas as normas de organizagao e funcionamento 
dos Conselhos de Biblioteconomia. 

Os principios referentes as anuidades e taxas sao tratados nos artigos 27 a 
30 da proposigao. 

Os restantes artigos destinam-se a prescrever diretivas gerais e transitdrias. 



- 604 - 

Os bibliotecarios cuja profissao ja se encontra enquadrada no ramo das 
profissoes liberals por forga de lei, tem agora a regulamentagao da profissao e 
o exercicio de suas atividades devidamente atendidos pelo presente projeto, que, 
como sabemos, representa o resultado de urn consciente trabalho de equipe, tendo 
nele colaborado diretamente os mais destacados mestres e tecnicos no ensino da 
biblioteconomia. 

A proposigao, que merece ser aprovada por esta comissao, apresenta, porem, 
alguns senoes, os quais procuramos corrigir atraves das seguintes emendas: 

EMENDA N.0 1-CEC 

Inclua-se antes do art. I,0 o seguinte titulo: 
Do exercicio da profissao de bibliotecario e das suas atribuigoes. 

Justificagao 
Por um evidente lapso na feitura do projeto, deixou-se de inserir um titulo 

referente aos dispositivos que tratam do exercicio da profissao de bibliotecario 
e suas atribuigoes. 

EMENDA N.0 2-CEC 
Ao art. 6.°. 
Inclua-se o seguinte item: 

c) a execugao dos servigos de classificagao e catalogagao de manuscritos e de 
Livros Raros e Preciosos, de mapotecas, de publicagoes oficiais e seriadas, de 
bibliografia e referencia. 

Justificagao 
Ao fixar as atribuigoes cometidas aos bibliotecarios, deixou o Projeto de 

mencionar a fungao precipua da execugao de servigos de classificagao e catalo- 
gagao, bibliografia e referencia. 

Conferindo-lhe a competencia da organizagao de biblioteca, atividade vin- 
culada a finalidade social das bibliotecas, e as finalidades especificas dos varios 
tipos de bibliotecas, nao se compreende se omita a fungao que deve caber ao 
bibliotecario nos servigos de classificagao e catalogagao, tarefa que esta ligada 
intimamente a tecnica da biblioteconomia, atraves da aplicagao dos sistemas 
de classificagao bibliografica, do estudo de normas de catalogagao, da sua aplica- 
gao na redagao de noticias bibliograficas, bem como das operagoes necessarias a 
organizagao de catalogos de livros e de publicagoes seriadas (peribdicas). 

Tais atribuigoes, alias, resultam da necessidade mesma de se por em pratica 
os conhecimentos adquiridos pelos bibliotecarios no estudo das disciplinas que 
integram quer os cursos fundamentals, quer os cursos superiores de Bibliote- 
conomia. 

EMENDA N.0 3-CEC 
Ao art. 8.°. 
Suprima-se. 

Justificagao 

O art. 8.°, cuja supressao propomos, e manifestamente tautologico. 

De fato, alem da impropriedade contida na expressao "presente regulamen- 
tagao", quando devia ser: "presente lei", a medida proposta ja esta atendida 
quer pelo art. 1° que torna privativa dos bachareis em Biblioteconomia, o exer- 
cicio da profissao quer pelo art. 3.°, que assegura este exercicio aos atuais 
ocupantes efetivos de cargos tecnicos de Bibliotecarios e documentalistas. 
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Ademais, e per se notum que a todo aquele que preencha ou venha a 
preencher as exigencias contidas na lei, fica implicitamente assegurado o exer- 
cicio da profissao de Bibliotecario. 

EMENDA N.0 4-CEC 

Ao art. 1.°. 

Suprimam-se as expressoes: 

... "diplomados no Brasil" ,.. 

Justifica?ao 

As expressoes contrariam, a nosso ver, o disposto nos arts. 141, § 14 e 101 da 
Constituigao Federal. 

Efetivamente, o 5 14 do art, 141 da Lei Magna, prescrevendo a liberdade 
do exercicio de qualquer profissao, observadas as condigoes de capacidade que 
a lei estabelecer, e o art. 161, determinando que a lei regulara o exercicio das 
profissoes liberals e a revalidagao de diplomas expedidos por estabelecimentos 
estrangeiros de enslno, estao estreitamente ligados, embora o primeiro encerre 
uma amplitude muito maior. 

A Constituigao vigente alterou em substancia a orientagao anterior que 
somente permitia o exercicio das profissoes liberais aos brasileiros natos e aos 
naturallzados que tivessem prestado servigo militar no Brasil, excetuados os 
casos de exercicio legitimo na data da Constituigao e o da reciprocidade inter- 
nacional admitidos em lei e que somente aos brasileiros natos seria permitida 
a revalidagao de diplomas profissionais expedidos por institutes estrangeiros 
de ensino. 

A nossa Lei Magna suprimiu em boa bora certas restrigoes, especialmente 
as de carater discriminatorio quanto a nacionalidade. 

Alias, nao vemos como, exigindo-se como o faz o art. 1.° que a designagao 
profissional do Bibliotecario seja privativa dos bachareis, diplomados no Brasil, 
se possa conclliar com o disposto no item b do art. 2.° do mesmo projeto o exer- 
cicio da profissao, que permite, tambem aos bibliotccarios portadores de diplomas 
de instituigoes estrangelras que apresentem os seus diplomas revalidados no 
Brasil, de acordo com a legislagao vigente. 

Acresce, ainda, que aquela exigencia do art. 1.° em materia profissional e 
educacional, nao parega harmonizar-se com o proprio espirito da Lei de Diretri- 
zes e Bases, que nenhuma restrigao impos neste sentido. 

EMENDA N.0 5-CEC 
Ao art. 15. 

Suprima-se as expressoes: 

... "sera honorifico" ... 

Justlficagao 

Quer o art. 18, do projeto, que outorga ao Presidente do Conselho Federal 
de Biblioteconomia competencia para suspender, ate julgamento da dlregao do 
Conselho, decisao que o mesmo tome e Ihe parega inconveniente, quer o art. 19, 
que incumba ao Presidente a responsabilidade administrativa pelo Conselho Fe- 
deral de Biblioteconomia, inclusive pela prestagao de contas, perante o orgao 
federal competente, relevam a i-mportancia das atribuigoes do presidente, cujo 
mandato — evidentemente, nao pode ser meramente honorifico. 



- 606 - 

EMENDA N.0 6-CEC 
Ao art. 16. 
Acrescente-se in fine no item c, promovendo as providencias que se fizerem 

necessarias, tendentes a favorecer a homcgeneidade de orientagao dos servigos 
de biblioteconomia. 

Justificagao 
Nao parece que se deva dar como atribuigao a um orgao deliberativo, como 

o de que trata o projeto, o de tomar pura e simplesmente conhecimento de 
diividas suscitadas por drgaos a ele subordinados. 

O acrescimo por nos introduzido reproduz, alias, convenientemente, uma das 
finalidades dos Cursos de Biblioteconomia, qual seja o de manter a homogenei- 
dade basica dos servigos de biblioteconomia. 

E o parecer. Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra, ainda uma vez, o 

Sr. Jarbas Maranhao, para emitir parecer em nome da Comissao de Servigo Pu- 
blico Civil. 

O SR. JARBAS MARANHAO — O presente projeto visa a regular o exer- 
cicio da profissao de Bibliotecario, criando os drgaos necessarios a sua fisca- 
lizagao. 

A Comissao de Educagao e Cultura ja se manifestou na especie, aduzindo 
consideragdes favoraveis a aprovagao do projeto, sugerindo, entretanto, emendas 
que o corrigem tecnicamente, inclusive no que tange a sua redagao. 

Do estudo da proposigao, verifica-se que a materia e quase que totalmente 
da algada do exame da Comissao de Educagao e Cultura, cabendo apenas a este 
orgao tecnico apreciar o disposto no art. 3.° do projeto. 

Dispoe o art. 3.°: 
"Para o provimento e exercicio de cargos tecnicos de Bibliotecarios e do- 

cumentalistas, na administragao publica, autarquica, paraestatal, nas empresas 
sob intervengao governamental ou nas concessionarias de servigo piiblico, e obri- 
gatoria a apresentagao do diploma do bacharel em Biblioteconomia, respeitados 
os direitos dos atuais ocupantes efetivos. 

Paragrafo unico — A apresentagao de tais documentos nao dispensa a pres- 
tagao do respective concurso, quando este for exigido para o provimento dos 
mencionados cargos. 

Como se observa, a medida consubstanciada no artigo supratranscrito asse- 
gura os direitos dos funcionarios que exercem, na administragao publica, as 
atribuigoes de bibliotecarios, determinando, porem, que os cargos ligados a essa 
profissao de agora por diante so poderao ser provid'os por quern possua diploma 
de Bacharel em Biblioteconomia. 

O assunto, como se ve, esta vinculado as medidas de protegao da profissao 
de bibliotecario tendo por isso inteira procedencia. 

Em face do exposto opinamos pela aprovagao do projeto nos termos das 
emendas da Comissao de Educagao e Cultura. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Ary Vianna, para emitir parecer em nome da Comissao de Financas. 

O SR. ARY VIANNA — O presente projeto do nobre Deputado Roge Ferreira 
versa sobre a profissao de bibliotecario e regula seu exercicio. 

No titulo primeiro do projeto, que especifica o exercicio da profissao, o faz 
relacionando as diversas atribuigoes que devem ser conferidas aos cfiplomados em 
biblioteconomia, decorrente da propria natureza do servigo que prestam e dos 
cursos realizados. 
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O titulo segundo dispoe sobre os Conselhos de Biblioteconomia e sua compe- 
tencia. 

Os artigos 27 a 31 estabelecem normas sobre o criterio de aplica?ao das 
anuidades e taxas a serem propostas pelo Poder Executive. 

A Comlssao de Educacao e Cultura, que sobre a materia ofereceu seis cmen- 
das, e as de Servigo Publlco e Legislagao Social ja opinaram favoravelmente 
dentro do amblto de sua competencia especifica. 

Do exame da materia concluimos que as impllcagoes de ordem financeira 
contidas na proposigao sao bem remotas, e estas se referem proprlamente, apenas 
ao que dlspdem o artigo 3.° e os arts. 30 e 31, que tratam da constltulgao da 
renda cJo Conselho Federal de Biblioteconomia. 

Nao encerram, no entanto, tais dispositivos quaisquer inconveniencias que 
contraincfiquem sua aprovagao. 

O projeto, escolmado das ligeiras falhas a que se refere a douta Comissao 
de Educagao e Cultura e por ela sanadas, propoe medidas que regulam conveni- 
entemente a profissao do blbllotecario, todas elas de acordo com os mopernos 
principles da tecnica e do ensino de Biblioteconomia. 

Em face do exposco, oninamos pela aprovagao do projeto, nos termos das 
emendas oferecidas pela Comissao de Educagao e Cultura. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em dlscussao o Projeto com as 
emendas oferecidas pela Comissao. (Pausa.) 

Nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da palavra, esta encerrada a 
discussao. 

Em votagao o Projeto, salvo as emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer seentados. (Pausa). 

Aprovado. 

Em votagao as Emendas n.0s 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que obtiveram pareceres favo- 
ravels das Comlssoes de Servigo Publlco Civil e de Finangas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 

O Projeto vai a Comissao de Redagao. (Pausa.) 

Passa-se aos itens seguintes da Ordem do Dia. 

Discussao unica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre 
a Mensagem n.0 264 (n.0 de origem 590), pela qual o Sr. Presldente da 
Repiiblica submete ao Senado a escolha do Diplomata Frederico de 
Chermont Lisboa para exercer a fungao de Embaixador Extraordlndrio e 
Plenlpotenclario do Brasil junto ao Governo do Senegal. (Pausa.) 

Discussao unica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre 
a Mensagem n.0 266 (n.0 de origem 592), pela qual o Sr. Presldente da 
Repiiblica submete ao Senado a escolha do Diplomata Manoel Antonio 
Maria de Pimentel Brandao para exercer a fungao de Enviado Extraor- 
dindrlo e Plenipotenciario do Brasil junto do Governo da Repiiblica 
Popular da Hungria. (Pausa.) 

Tratando-se de materias que deverao ser apreciadas em sessao secreta, pego 
aos senhores funcionarios que tomem as providencias cabiveis. 

(A sessao transforma-se em secreta as 17 horas e 20 minutos e volta 
a ser publica as 17 horas e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta reaberta a sessao piiblica. 
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Esgotada a materia constante da Ordem do Dia, e nada mais havendo que 
tratar, vou encerrar a sessao. Antes, porem, convoco os Srs. Senadores para 
outra, extraordinaria, as 18 horas e 15 minutos, com a seguinte; 

ORDEM DO DIA 

1 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 105, de 1961 (n.0 1.650, 

de 1956, na Casa de origem) que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Minis- 
terio da Saude, o criterio especial de CrS 20.000.000,00, para a construgao do 
Hospital do Jomalista (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
intersticio, concedlda na sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador Ruy 
Carneiro); tendo; Pareceres favoraveis, sob n.0 892, 893 e 894, de 1961, das 
Comissoes: de Constituigao e Justiqa, de Legislatjao Social e de Finangas. 

Z 
Discussao unica do Projeto d'e Lei da Camara n.0 128, de 1961 m.0 4.024, de 

1958, na Casa de origem), que concede isengao de direitos, imposto de consume 
e taxas aduaneiras para mercadorias procedentes dos Estados Unldos, doadas a 
Confederagao Evangelica do Brasil e importadas com licenga da CACEX, sem 
cobertura cambial, tendo: Parecer favoravel da Comissao de Finangas. 

3 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 140, de 1961 (n.0 2,861, 

de 1961, na Casa de origem), que concede isengao dos impostos de importagao 
e de consume para o equipamento de um orgao liturglco ao Colegio Santa 
Marcelina, do Rio de Janeiro, tendo: Parecer favoravel sob n.0 791, de 1961, 
da Comissao de Finangas. 

4 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 195, de 1961 (n.0 1.103-B, 

de 1959, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder 
Judiciario — Justiga Eleltoral — Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais — 
o credito especial de Cr$ 56.649,40, para pagamento de substituigoes de funcionarios 
de sua secretaria no exercicio de 1957, tendo; Parecer favoravel, sob n.0 884, de 
1961, da Comissao de Finangas. 

5 
Discussao unica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre a 

Mensagem n.0 264 (n.0 de origem 590), pela qual o Sr. Presidente da Repiiblica 
submete ao Senado a escolha do Diplomata Frederico de Chermont Lisboa para 
exercer a funcao de Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do Brasil 
junto ao Governo do Senegal. 

6 
Discussao linica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre a 

Mensagem n.0 266 (n.0 de origem 592), pela qual o Sr. Presidente da Repiiblica 
submete ao Senado a escolha do Diplomata Manoel Antonio Maria de Pimentel 
Brandao para exercer a funcao de Enviado Extraordinario e Plenipotenciario do 
Brasil junto ao Governo da Repiiblica Popular da Hungria. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 18 horas e 5 minutos). 



257.a Sessao da 3.a Sessao Lcgislativa da 4.a Legislatura, 
em 14 de dezembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias 

de AssumpQao — Lobao da Silveira — Victorino Frelre — Sebastiao Archer — 
Eugenio Barros — Lednidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — Fausto 
Cabral — Femandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo 
Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao Arruda — Ruy 
Cameiro — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho — Ruy Palmeira 
— Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima 
Teixelra — Del Caro — Ary Vianna — Arllndo Rodrigues — Miguel Couto — 
Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Milton Campos 
— Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Lud'ovlco — Coimbra Bueno — 
Jose Feliciano — Joao Villasboas — Fllinto Miiller — Aid Guimaraes — Gaspar 
Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irlneu Bornhausen — Daniel 
Krleger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenca acusa o compa- 
recimento de 53 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

Vai ser licfa 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 le o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N." 923, DE 1961 

Da Comissao de Constitui^ao e Justi^a, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.0 31, de 1961, que dispoe sobre financiamento as Prefeituras 
Municipals, com garantia das cotas constitucionais dos artigos 15, para- 
grafo 4.°, e 20 da Constitui^ao Federal, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Lourival Fontes 
Por haver recebido, em plenario, duas emendas, retorna a esta Comissao 

o Projeto de Lei desta Casa, n,0 31, que dispoe sobre financiamento as Prefeituras 
Municipals com garantia das cotas constitucionais dos artigos 15 paragrafo 4.°, 
e 20, da Constltuigao Federal, e da outras providencias. 

A Emenda n.0 1, do eminente Senadbr Mem de Sa, manda substituir, no 
artlgo 1.°, a expressao "a juros maximos de 5%" por "juros maxlmos de 12%". 

A alterapao esta em conformidade com a Lei de Usura, justiflcando-se, por- 
tanto. 
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A Emenda n.0 2, oferecida pelo ilustre Senador Guido Mondin, tambem ao 
artigo 1.°, suprime a exprassao "a juros maximos de 5%", colidincfo, asslm, com 
a primeira, e ficando, portanto, prejudicada. 

Isto posto, opinamos pela aprovacao da Emenda n,0 1 e pela rejei?ao da 
Emenda n.0 2. 

Sala das Comissoes, 14 de dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Fresidente — 
Lourival Fontes, Relator — Ruy Carneiro — Miguel Couto — Milto Campos — 
Barros Carvalho. 

PARECER N." 924, DE 1961 
Da Comissao de Financas sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 31, 

de 1961, que dispoe sobre financiamento as Prefeituras Municipals, com 
garantia das cotas constitucionais dos artigos 15, paragrafo 4.°, e 20, da 
Constitui^ao Federal, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Joaquim Parente 
1. O presente projeto retorna ao exame desta Comissao a fim de serem 

apreciadas as duas emendas apresentadas em Plenario, pelos nobres Senadores 
Mem de Sa e Guitfo Mondin. 

2. A Emenda n.0 1 dispoe: "Ao artigo 1.°, onde se diz: a juros maximos de 
5%, diga-se a juros a juros maximos de 12%". 

3. A Emenda n.0 2, tambem sobre o mesmo artigo primeiro e o mesmo 
assunto, estabelece a supressao de "juros maximo de 5%". 

4. Somos de parecer favoravel a Emenda n.0 1 que determina a eleyaQao 
dos juros a serem cobrados sobre os financiamentos as Prefeituras Municipals, 
conforme preceitua o art. 1.°, de 5% para 12%. 

5. Assim, opinamos pela aprovacao da emenda n.0 1 e contrariamente a 
de n.0 2. 

Sala das Comissoes, 14 d'e dezembro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Joaquim Parente, Relator — Ary Vianna — Irineu Bornhausen — Menezes 
Pimentel — Saulo Ramos — Milton Campos — Del Caro — Jarbas Maranhao. 

PROJETO DE EMENDA A CONSTITUICAO N.0 10, DE 1961 

Acrescente-se ao art. 15 o seguinte; 

§ 7.° — Os municipios nao poderao despender com pessoal, a nenhum titulo, 
qualquer parcela proveniente das quotas que Ihes couberem por for^a dos §§ 4.° 
e 5.°, devendo ainda prestar contas, ao Tribunal d'e Contas do Estado, e, na falta 
deste, a orgao equivalente, do emprego dos referidos recursos. 

Justificacao 

A Emenda Constitucional n.0 6, instituindo nova discriminagao de rendas 
em favor dos municipios, veio abrir a estes, novas e amplas perspectivas economi- 
cas, que cumpre amparar e estimular. 

Estamos convictos de que a medida que sugerimos tera o merito de assegurar 
o correto emprego dos grandes recursos postos a disposi?ao dos municipios. 

Sala das Sessdes, 14 de dezembro de 1961. — Coimbra Bueno — Filinto MJiiller 
Benedito Valladares — Joao Villasboas — Reginaldo Fernandes — Fernandes Ta- 
vora — Ruy Palmeira — Jorge Maynard — Caiado de Castro — Barros Carvalho 
— Fausto Cabral — Mattaias Olympic — Lima Teixeira — Ary Vianna — Ruy 
Carneiro — Victorino Freire — Pedro Ludovico — Miguel Couto — Lobao da 
Silveira — Aid Guimaraes — Saulo Ramos — Sebastiao Archer — Paulo Fender 
— Eugenio Barros — Zacharias de Assumpcao — Menezes Pimentel — Sergio 
Marinho — Mem de Sa — Irineu Bomhauseu — Jose Feliciano — Nelson Maculan 
— Lourival Fontes. 
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PROJETO DE EMENDA A CONSTITUigAO N" 11, DE 1961 

Acrescente-se ao artigo 28 da Constitui<;ao o seguinte: 

§ 4.° — Para criaQao de municipios os Estados obedecerao aos segulntes requi- 
sites, a serem comprovados mediante dad'os fornecldos pelas repartl?5es compe- 
tentes da Unlao: 

I — renda minima de: 

a) dois mllhoes de cruzeiros, para renda estadual ate um bilhao de cruzei- 
ros; 

b) tres milhoes de cruzeiros para renda estadual d'e mais de um bilhao de 
cruzeiros ate tres bilhoes de cruzeiros; 

c) clnco milhoes de cruzeiros, para renda estadual superior a tres bilhoes 
de cruzeiros; 

II — populagao igual ou superior a media da dos demais municipios do 
Estado, excluido o da Capital; 

III — minlmo de dois mil eleitores; 

IV — decisao favoravel, mediante plebiscite, da populaijao interessada; 

V — responsabllidade, pelo novo municipio, de parte da divida do municipio 
de que se destacou, proporcionalmente a sua populaqao. 

§ 5.° — Nao se computara como renda,, para efeito de criaqao de novos 
municipios, a quota parte prevlsta nos §§ 4.°, 5.° e 6.° do artigo 15. 

§ 6.° — Nao se permitira a criaqao de novo municipio se, em conseqiiencia 
do desmembramento, o municipio ja existente deixar de preencher qualquer dos 
requisltos do § 4.° 

Justifica$ao 

A recente Emenda Constitucional n.0 6, que institui nova discriminagao de 
rendas em favor dos municipios, fol recebldo com justo jubilo, uma vez que veio 
abrir novos horizontes as comunas brasilelras. 

Finalmente, os municipios patrios, com a participaqao nos impostos de 
consume, aumento na participagao do imposto de renda e com a renda total 
do imposto sobre propriedade territorial rural e do imposto sobre a transmissao 
de propriedade imobiliaria intervivos, passam a dlspor de recursos bastantes para 
atender a soluqao de seus problemas essencials. 

As perspectivas que se abrem, assim, a vida municipal no Brasil, sao as 
mais promissoras e tudo faz crer que, fortalecendo-se as c^dulas admlnistrativas, 
todo o organlsmo naclonal sofrera novos estimulos e se desenvolvera em ritmo 
mais seguro e acelerado. 

Esse aumento substancial de renda para os municipios, em detrimento da 
Uniao e dos Estados, podera levar ao exagaro a maneira de se proceder, nos 
Estados, as revisoes politico-admlnlstrativas, elevando-se a categoria de muni- 
cipios distritos que nao possuam condi(;6es minlmas suficientes para tanto. 

Nenhum de nos desconhece que, em alguns Estados, o criterio para crla?ao 
de municipios e por demais liberal, o que d4 em resultado a existencia de nume- 
rosos deles que so se mantem a custa da quota de partlclpacao no Imposto de 
renda, sendo pratlcamente nulos os seus recursos proprios. 

Esse aspecto da questao dltou a emenda constitucional que temos a 
honra de submeter a apreciagao desta Casa. 
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Estamas certos de que a emenda, evitando aquelas ocorrencias, contribuira 
para o real desenvolvimento dos municipios. 

Sala das Sessoes, 14 de dezembro de 1961. — Coimbra Bueno — Filinto Miiller 
— Benedito Valladares — Joao Villasboas — Reginaldo Femandes — Fernandes 
Tavora — Joaquim Parente — Mourao Vieira — Caiado de Castro — Jorge 
Maynard — Barros Carvalho — Fausto Cabral — Mathias Olympic — Lima 
Teixeira — Ary Vianna — Buy Caneiro — Victorino Freire — Pedro Ludovico — 
Miguel Couto — Lobao da Silveira — Aid Guimaraes — Saulo Ramos — Sebastiao 
Archer — Paulo Fender — Eugenio Barros — Zacharias de Assump<;ao — Menezes 
Pimentel — Vivaldo Lima — Jose Feliciano — Irineu Bornhausen — Nelson Ma- 
culan — Lourival Fontes. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Os projetos serao publicados e em 
seguida encaminhados a Comissao que for eleito para sobre eles se pronunciar. 

O Sr. l.0-Secretario procedera a leitura de requerimento. 
lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 615, DE 1961 

Os Senadores que este subscrevem. tendo em vista o Projeto de Lei cfa Camara 
n.0 189, de 1961, que dispoe sobre a remessa de lucros, ora sob deliberacao do 
Senado, requerem a constituicao de uma Comissao Mista, composta^ de 5 
Senadores e 5 Deputados para o estudo da materia a fim de proper solucoes que 
melhor consultem o interesse nacional. 

Sala das Sessoes, 14 de dezembro de 1961. — Filinto Miiller, Lider da Maioria 
— Joao Villasboas — Menedito Valladares — Daniel Krieger — Barros Carvalho 
— Mem de Sa — Lino de Mattos — Paulo Fender — Jorge Maynard —Pedro 
Ludovico — Lima Teixeira — Lobao da Silveira. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O requerimento que acaba de ser 
lido sera votado ao final da Ordem do Dia. 

Vai ser lido outro requerimento. 
E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 616. DE 1961 

Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgencia 
para o Substitutivo da Ca-mara dos Deputados ao Projeto de Decreto Legislativo 
n.0 11, de 1961, do Senado, que concede anistla a militares e civis participantes 
de movimentos politicos. 

Sala das Sessoes, 14 de dezembro de 1961. — Cunha Mello — Barros Carvalho 
— Daniel Krieger — Benedito Valladares — Lino de Mattos. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O requerimento sera votado no 
final da Ordem do Dia. 

Esta finda a leitura do expediente. 

Ha orador inscrito. 

Tm a palavra o nobre Senador Joaquim Parente. 

O SR. JOAQUIM PARENTE — Senhor Presidente, ontem foi lanqado, nesta 
Capital, o livro do Desembargador Souza Neto, do Tribunal de Justiga, intitulado 
"Coagao e Malicia." Estuda o magistrado piauiense o regime parlamentar, recen- 
temente instituido no Brasil, com criticas as mais veementes. 

Souza Neto, Senhores Senadores. tern posigao definida nas letras brasileiras 
atraves de romances de ficgao ja publicados, onde, com penetragao, anallsa o 
hamem do interior, a vlda na pequena cidade, os conflitos humanos surgidos a 
cada instante, em que o homem, numa intranqiiilidade permanente concorre 
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para trazer, por vezes, intranqiiilidade ao ambiente em que vive; sao as paixoes, 
os amores e as ambigoes. 

Suas atividades intelectuais, nao ficam so no romance, na critica. no comen- 
tario, mas, tambem, nas letras juridicas se destaca, com a publicagao de obras 
especializadas sobre problemas juridicos de nossa terra. 

O livro que acaba de publicar, Sr. Presidente, e uma critica, por vezes causti- 
cante, mas equilibrada, ao novo regime vigente no Brasil. Discute o problema 
em termos juridicos e politicos, analisando as causas da ultima crise que levou 
o pais a adotar o sistema parlamentar de governo. O livro, naturalmente, trata 
de materia controvertida, nao so quanto a oportunidade da aplicagao da medida 
como, igualmente, a suas vantagens para o progresso e a paz social, mas, nem 
por isso, deixa de representar uma valiosa contribulgao as letras juridicas brasi- 
leiras, particularmente em materia em que damos os primeiros passos. 

O Sr. Filinto Miiller — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JOAQUIM PARENTE — Com prazer. 
O Sr. Filinto Miiller — Ougo com prazer e a maior satisfagao as referencias 

que V. Ex,a _faz ao Desembargador Souza Neto, a quern conhego ha longos anos 
e admiro, nao so pelas suas qualidades morais, como pelos seus dotes intelec- 
tuais. Considero o Desembargador Souza Neto uma das altas figuras da magis- 
tratura brasileira, e entendo que a sua obra, agora citada por V. Ex.a enriquece 
a literatura nacional. 

O SR. JOAQUIM PARENTE — Grato pelo aparte de V. Ex.a 

Sr. Presidente, trazendo ao conhecimento desta Casa o aparecimento desse 
livro, fago-o na convicgao de que a divulgagao dessa obra, que julgo de profun- 
do valor, possa aproveitar grandemente a quantos se interessam por essa questao 
do Parlamentarismo, a qual esta tao intimamente ligado o future de nosso Pais. 

Merece, pois, nossas congratulagoes o llustre filho do Piaui, Desembargador 
Souza Neto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nao ha outros oradores inscritos. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussao unica do Projeto de Decreto Leglslativo n.0 10, de 1961, 
originario da Camara dos Deputados (n.0 55-B, de 1960, na Camara) 
que aprova o acordo de Comercio e Pagamentos entre os Estados Unidos 
do Brasil e a Republica da Tcheco-Eslovaquia, firmado no Rio de Janeiro 
a 24 de junho de 1960, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0s 911, 912 e 913, de 1961, das Comis- 
soes: 

— de Economia; 
— de Relagoes Exteriorcs; e 

— de Finangas. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao o projeto. (Pausa.) 

Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados, (Pausa.) 
Esta aprovado. 
Vai a Comlssao de Redagao. 
Item 2 
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Discussao unica da red'acao final da emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Camara n.0 65, de 1961 (n.0 3.600, de 1957, na Casa de origem) 
que autoriza o Poder Executlvo a abrir pelo Ministerio da Saude, o credi- 
to especial de Cr$ 4.000.000,00, para prosseguimento das obras do Hospi- 
tal Matogrossensse de Penfigo, com sede em Campo Grand'e, Estado 
de Mato Grosso fredacao oferecida pela Comissao de Redacao em seu 
Parecer n.0 de 1961.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao a emenda. (Pausa.) 
Nao havendo que queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votaqao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada a emenda. 
Designo o Sr. Senador Fernandes Tavora para acompanhar o estudo da 

emenda do Senado, na Camara dos Dputados. 
Item 3 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 75, de 1961 (n.0 

1.174, de 1959, na Casa de origem) que autoriza o Poder Executive a 
abrir, pelo Ministerio da Educapao e Cultura, o credito especial de 
Cr$ 20.000.000,00 destinado as obras e equipamentos d'a Escola Politecni- 
ca de Campina Grande, Estado da Paraiba incluido em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa de intersticio concedida na sessao anterior a 
requerimento do Sr. Senador Argemiro de Figueiredo) tendo 

PARECERES (n.0s 906 a 908), das Comissoes 
— de Constitui^ao e Justi^a, favoravel;e 
— de Educa^ao e Cultura, favoravel com a emenda que oferece; e 
— de Finan<;as, favoravel ao Projeto e contrario a emenda. 

Em discussao. 
Se nenhum Senador quiser usar da palavra. vou encerrar a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao, o Projeto, salvo a emenda. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentad'os. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 
Em votagao a emenda que tern pareceres contrarios. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados 

(Pausa.) 
Esta rejeitada. 
O Projeto vai a sancao. 
Item 4 

Discussao unica da redacao final do Projeto de Decreto Legislative 
n.0 12, de 1961, originario da Camara dos Deputados (n.0 81, de 1961, 
na Casa de origem) que dispoe sobre a fixacao do subsidio do Presidente 
da Reptiblica, no periodo presidencial de 1961 a 1966 (red'acao oferecida 
pela Comissao Diretora em seu Parecer n.0 919, de 1961). 

Em discussao. 

Se nenhum Senador quiser usar da palavra, vou encerrar a discussao. 
(Pausa.) 
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Em vota?ao. 
Esta encerrada. 

Os Senhores Senadores cjue a aprovam, quoiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Esta aprovada. Vai a promulgagao. 
Item 6 

Discussao unica da rcdacao final a'o Projsto do Docreto Legislative 
n.0 14, de 1961 (n.0 67, de 1931, na Camara dos Deputedos), que autoriza 
o registro do contrato celebrado ^ntre a Uniao e a Remington Rand do 
Brasil, para a execucao, no exercicio de 1958, dos servigos mscanizados 
do langamonto, arrocadagao e estatislica Co Imjjosto de Renda em Sao 
Paulo, Belo Horizonte, Porto Alcgre, Recife, Fortaleza, Salvador, Niteroi 
e Curitiba (redacao oferccida pela Comlssao de Redagao em seu Par-cer 

nP 92 de 1961). 
Em discussao. 
Se nenhum Senador quiser usar da palavra, vou encerrar a discussao 

(Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovada. 
Vai a promulgagao. 
Item 7 

Discussao unica da redagao final do Projeto de Lei da Camara n.0 64, 
de 1961 (n.0 2.028, de 1960, na Casa de origem), que regula o exercicio 
da profissao de geologo (red'agao oferecida pela Comlssao de Redagao 
cm seu Parecer n.0 931, de 1961). 

Em discussao. 
Se nenhum Senador quis. r uear da palavra, vou encerrar a discussao. 

(Pausa.) 
Esta encerrada. 

Em votagao. 
Os Senhores Senadores que aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovada. 
O Projeto vai a Camara dos Deputados. 

Designo o ncbre Senad'or Joaquim Parente para acompanhar, na outra 
Casa do Congresso, a tramitagao da materia. 

Item 8 

Discussao unica da redagao final da emenda do Senado ao Projeto de 
de Lei da Camara n.0 134, de 1956 (n.0 645, de 1955, na Casa de origem), que 
estabelece regime especial para a nuvegagao fluvial e lacustre no interior 
d'o pais (redagao oferecida pela Comlssao de Redagao em seu Parecer n.0 

917, de 1961). 
Em discussao. 
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Se nenhum Senador quiser usar da palavra, vou encerrar a discussao.(Paasa.) 
Esta encerrada. 
Em votaQao. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados, 

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

Designo para acompanhar a tramitacao da materia, na outra Casa do Con- 
gresso, o nobre Senador Coimbra Bueno. 

Item 9 
Discussao unica da redaqao final do Projeto de Lei da Camara n.0 182, 

de 1961 (n.0 4.634, de 1958, na casa de origem) que Integra na Unlver- 
sidade da Bahia, sob o regime do art. 17 da Lei n.0 1.254, de 4 de dezem- 
bro de 1950, o Instituto de Miisica da Bahia e da outras providencias 
(redagao oferecida pela Comissao de Redaqao em seu Parecer n.0 916). 

Em discussao. 
Se nenhum Senador qulser usar da palavra, vou encerrar a discussao. 

(Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votaqao. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 
O projeto vai a sanqao. 
Item 10 

Discussao unica da redaqao final da emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Camara n.0 152 de 1961 (n.0 3.078, de 1961, na Casa de origem) 
que altera o art. 1.° da Lei n.0 3.205. de 15 de julho de 1957 (que modi- 
fica o art. 1° da Lei n.0 402, de 24 de setembro de 1948, que reestrutura 
os cargos de tesoureiro do Serviqo Piiblico Federal) — redagao ofere- 
cida pela Comissao de Redagao em seu Parecer n.0 914 de 1961). 

Em discussao. 
Se nenhum Senador quiser usar da palavra, vou encerrar a discussao. 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 

Esta aprovada. 

O Projeto vai a Camara dos Deputados. Designo o Sr. Jarbas Maranhao 
para acompanhar, na outra Casa do Congresso, a tramitagao d'a materia. 

Item 11 

Discussao unica da redagao final do Projeto de Lei da Camara n.0 165, 
de 1961 (n.0 2.946, de 1957, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
Executive a construir e pavtmentar os trechos da Estrada Rio—Bahia— 
Arassuai—Diamantina e Diamantina—Curvelo (redagao oferecida pela 
Comissao de Redagao em seu Parecer n.0 915, de 1961). 
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Em dlscussao. 
Se nenhum Senador qulser usar da palavra, vou encerrar a discussao. 

(Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores qua a aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 
Vai a sangao. 
Discussao do Requsrimento n.0 615, da 1961, lido no expediente. 
Em discussao. 
O SR. DANIEL KRIEGER — Pego a palavra, Sr. Presldente. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 

Daniel Krieger. 
O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presldente e Srs. Senadores, a Bancada da 

Uniao Democratica Naclonal vem fazer uma declaragao, e o faz com enfase e 
com solenidade, porque ela corresponde ao pensamento de todos os sens inte- 
grantes: a Bancada da Uniao Democratica Naclonal rejeltara o projeto que se 
encontra no Senado da Republica, sobre remessa de lucros... (Palmas.) Porque 
ele nao corresponde aos interesses superlores da nossa Patria © nos, da Uniao 
Democratica Nacional, so somos fiels as reals aspiragoes do Brasll. 

Sr. Presldente e Srs. Senadores, a Camara, aprovando o projeto na forma 
em que o fez, nao atentou para o fato de que o desenvolvimento economico so 
se faz com a poupanga interna e com o capital esetrangeiro. Todas as estatistl- 
cas proclamam, entretanto, que a poupanga do Brasll apenas pode atender a 
cinqtienta por cento dos seus interesses, devendo os outros cinqiienta por oento 
ser atendldos pelo capital estrangeiro. Portanto, seria urn suicidlo afugentar 
aqueles que querem contribuir para nossa grandeza. Seria deter a marcha do 
Pais e condenar nossa populagao, que cresce constantemente, ao desemprego 
e a mlserla, se proscrevessemos a colaboragao do capital estrangeiro. 

fi precise que, neste momento, se fale clara e francamente, e a Uniao Demo- 
cratica Naclonal nao tern por que esconder seu pensamento a Nagao. Nao teme- 
mos que nos apodem de reacionarios, porque temos consclencia de que somos 
realmente democratas, patriotas e brasileiros! 

O Sr. Mem de Sa — Muito bem! 
O SR. DANIEL KRIEGER — Queremos, na hora diflcll que atravessa o Pais, 

uma legislagao que consulte aos altos e verdadeiros interesses da Pitrla e nao 
que atenda aos interesses de facgoes, porque essas facgoes, na realldade, nao 
querem o progresso da Patria, mas visam excluslvamente o caos, porque so den- 
tro do caos e que elas podem sobreviver. 

Chegou, Sr. Presldente, Srs. Senadores, uma hora de definlgao, de deflnigao 
autentlca, deflnigao que nao deixe duvidas. Quanto a nos, aflrmamos, sem receio, 
que somos democratas, queremos urn regime em que se possa consorclar a liber- 
dade com o bem-estar social. (Muito bem!) Nao podemos, portanto, aceitar ne- 
nhum regime que possa oprimlr o povo brasileiro, nem o denominado imperla- 
lismo americano, nem o opressivo e ignomlnioso imperiallsmo russo. 

Por isso, Sr. Presldente e Srs. Senadores, afirmo, peremptoriamente, que 
ease projeto vlndo da Camara nao receberd, em nenhuma hlpotese, em nenhum 
momento, a nossa aprovagao, porque ele contrarla fundamentalmente as aspi- 
ragoes de progresso, de paz, de tranqiillldade e de liberdade do povo brasileiro. 
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Demos a nossa assinatura a esse requerimento porque entendemos que somos 
uma Camara Revisora e que devemos auscultar e perscrutar os sentimentos do 
povo. Ninguem poe em duvida, ninguem contesta que a fiscalizagao ao capital 
estrangeiro seja uma necessidade premente no Brasil, mas, entre flscallza-lo, 
culda-lo, encaminha-lo no bom sentido e proscreve-lo ha diferenqa fundamen- 
tal. Nenhuma Nacao em desenvolvimento comets o crime que se quer cometer 
com esse substantivo denominado Celso Brant. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Uniao Democratica Nacional, coesa, sem a 
discrepancia de um unico dos seus integrantes, quer afirmar a Naqao que deseja 
o seu progresso, o seu desenvolvimento, o seu bem-estar social, mas que esse 
anseio so pode ser alcancado no regime democratico, em que possam coexistir 
o bem-estar social com a liberdade. A Uniao Democratica Nacional, Sr. Presi- 
dente, Srs. Senadores, quer afirmar que jamais votara — nao ha coaqao que 
a faga votar um projeto que condena o Brasil ao obscurantismo das colonias 
que nao merecem o respeito das Nagoes. 

A Uniao Democratica Nacional, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quer o pro- 
gresso do Brasil dentro da ordem e da legalidade, e, dentro da ordem e da lega- 
lidade, procurando solugoes nacionalistas, mas nacionalistas na sua verdadeira 
acepgao, e nao as falsas nacionalistas, que nada mais representam do que cava- 
los de Troia dos comunistas do Brasil. 

A Uniao Democratica Nacional, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quer o pro- 
gresso da Nagao alicergado, realmsnte, no bem-estar social, na liberdade, na 
comunhao dos povos e sobretudo, na Justiga, porque povo sem justiga e povo sem 
liberdade, nao e povo, e, sim, um conglomerado de escravos. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas. O orador e cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Continua a discussao. 
O SR. LOURIVAL FONTES — Sr. Presidente, Srs. Senadores, nao pretendo 

debater os males e os bens o'o capital estrangeiro. Nao critico a uns nem censuro 
a outros. Nao me restringem as opinioes autorizadas ou os servigos encomendados. 
Nao temos nenhum sistema de controle ou organismo de disciplina. Nem temos 
nenhuma limitagao razoavel de lucros. As remessas ilegais ou os retornos clan- 
destinos com os sub e superfaturamentos nao representam mais do que contra- 
bando oficializado. As estatistlcas elaboradas pela SUMOC num mercado sem 
fiscalizagao nao dao a certeza q'os lucros reais. As remessas ilegais de juros, 
rendas, lucros e dividendos prejudicam as nossas importagoes essenciais, fraudam 
as imposigoes tributarias, ferem o balango internacional de pagamentos e sacri- 
ficam a poupanga interna. Ha os que desejam um pais capitalizado ou os que 
anseiam por um pais pauperizado. Um pais que tern produgao, mercado. capital 
nacional, eficiencia tecnica e equipamento nao pode ficar ao arrimo ou andar nas 
muletas alienigenas. 

Nao sabemos o que e capital entrad'o e o que e capital existente, o que e 
capital registrado e o que e capital formado no pais de imigragao e nao na terra 
de origem. 

fi, como dizia numa visao profetica o Sr. Getulio Vargas, o cruzeiro fabri- 
cando dolares. Nao temos nenhuma prioridade ou preferencia, selegao ou exclusao, 
para o capital oriundo do exterior. 

Esse nao e mais do que uma bomba de sucgao operando a sangria de divlsas. 
£ o arbitrio do poder ilegitimo. 

Nao nos opomos ao retorno de capitals e a remessa de lucros numa base justa 
e razoavel. A desnacionalizagao do capital brasileiro e de cerca de 32%. A 
sonegagao das receitas de exportagao e o subfaturamento das importagoes con- 
correm para a baixa cfo cruzeiro e obrigam o governo a negociar emprestimo 
para os atrasados e descobertos cambiais. Os lucros de empresas nos Estados 
Unidos podem atingir a 14%. Nao nos opomos a que recebam de volta 
em amortizagao os capitais que arriscaram ou empregam no nosso pais. Em 
poucos anos cobrem por inteiro os capitais que exportavam. Os lucros altos ou 
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os superlucros, oriundos de reinvestimentos de recursos acumulados no pais, 
criam para eles uma posicao de privilegio ou um agigantamento de monopolio. 

Na luta de concorrencia ou competiQao os capitals nacionais, sem cambio 
oficial para as importaQoes d'e maquinas e equipamentos, sem barreiras de prote- 
qao contra a ascensao das taxas de cambio alto ou controlado, mantem-se numa 
posicao inferior e sem possibilidades de expansao. 

A remessa quantltativa de lucros ou os capitals multiplicados pelos reinvesti- 
mentos nao representam apenas uma perda da renda nacional. Nao e um dile- 
ma, mas uma funesta alternativa. O reinvestlmento em grande escala e em 
proporqoes ilimitadas nao traduz so a perd'a da autodeterminaqao e da soberania 
nacional. 

Significa tambem uma economia, na evoluqao de agigantador dos trustes, 
comandada do exterior. Os lucros ilimitados, ora remetidos para o exterior, ora 
apllcados para o exterior, ora aplicados em reinvestimentos de sucursais, filiais e 
subsidiarlas, nao deixaram d'e ser lucros excessivos ou extraordinarios. A impo- 
sigao tributarla e um meio de aqao. 

O capital entrado, o capital originario, esse depende e pertence, em moeda 
estrangeira, as rendas e recursos das empresas americanas. Mas o capital exis- 
tsnte em reinvestimentos e renda formada originada no Brasil ou atraves dos 
lucros e superlucros, ou pertencente a partlculares brasileiros em maos e admi- 
nistraqao de empresas americanas, ou d'e emprestimos oficiais internes sem 
distingao de tratamento entre coisas desiguais com a equipara^ao entre empresas 
apesar de entrarmos como capitals brasileiros em mats de 50% dos capitals 
originarios. 

Nao podemos ser contraries a repatriacao dos capitals iniciais nem a um 
retorno de juros e lucros em bases justas e razoaveis. A nossa legisla^ao nao 
autorizou ate hoje a revisao dos reglstros nem aboliu os privilegios e prerrogati- 
vas como das importagoes ao cambio de custo. 

As sociedades estrangeiras pod'em aplicar aqui os lucros obtidos, e crescer 
indefinidamente nessas inversoes, isentos como estao de tributaqao quando em- 
pregados no pais. Na Europa nao ha taxas camblais de favor nem se considera 
como capital estrangeiro as inversoes de lucros no pais do reinvestimento. Na 
Asia, no Oriente Medio e na Africa, os governos lutam por projetos e pianos 
que preservem a autonomia economlca e nao se condenam a uma perpetua insol- 
vencia. Nos Estados Unidos a politica d'o Departamento de Estado e a da expor- 
taqao de capitals privados e, quando de recursos governamentais, em empresti- 
mos e financiamentos, somos condenados a comprar nos Estados Unidos o que 
eles precisam vender ou o que a eles convem exportar. 

As subsidiarias e filiais estrangeiras existentes no Brasil tratam na maioria 
de bens de consumo e nao de bens d'e produqao. Poucas contribuem para o desen- 
vimento economico do pais. Sao seres parasltarios e nada contribuem para o 
novo desenvolvlmento. Nao sao venezianas, pudins, conservas, graxa de sapato, 
laminas de navalha, creme de barba, sacos de papel, perfumaria e comesticos, 
louqss, comercio imobiliario, artigos de escritorio etc., que acrescentam qualquer 
cousa a riqueza nacional e a rentabilidade financelra. Sao capitals nacionais, 
erroneamente classificados e catalogao'os como capitals estrangeiras, drenados 
e canalizados para o exterior e aumentados ao infinito. 

No projeto da Camara os erros e imperfeiqoes nao se confundem com os 
abusos e impedimentos. Nos, como casa revisora, poderemos emenda-los e corri- 
gi-los. £ uma ideia do povo, uma necessid'ade do povo, um impulso da opiniao 
transformados num ato patrldtico. Nao somos contraries ao capital benefico ou 
produtlvo. Mas somos contraries ao capital explorador que transforma o pais 
numa forma de colonia. Nao somos cativos na tlrania dos negdeios. Que se repa- 
trie, que retorne em lucros razoaveis, que aplique aqui o que acumulou a custa 
do povo, que se licencie para utilidad'es, obras e empreendimentos do bem-estar 
coletivo, mas que nunca se transfigure num sugador da poupanqa interna e num 
instrumento desleal d'e concorrencia. E para essa atitude, que e a causa da 
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patria, ou sinal do nosso desenvolvimento, nao psdimos treguas e merces, mas 
justiga e compreensao. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Continua a discussao. 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Movimento 

Trabalhista Renovador, constituido de seto Srs. Deputados, aprovou, na Camara 
dos Dsputad'os, o projeto da remessa de lucros, que esta na pauta dos trabalhos 
desta sessao, e sobre o qual se manifestaram dois eminentes Srs. Senadores. 

No Senado, representando esse Partido, daremos nosso apoio ao projeto, 
que veio da Camara dos Deputados, mas nao seremos insensivel as reformas quo 
consultem o interesse nacional, tal como se acha escrito no requerimento que 
subscrevemos. 

Sr. Presidente, sabemos que o Pais neqessita de capitals estrangeiros; quere- 
mos os investimentos desses capitais em nosso Pais, porque somos nacionallstas e 
pugnamos pelo desenvolvimento. Entretanto, a viga mestra do projeto de remessa 
de lucros que ai esta, ao meu ver repousa sobre tudo, no restabelecimento do 
registro dos capitais estrangeiros que nao se faz neste pais ha cinco anos, Alem 
disso, nao desconhecemos que se ha capitais estrangeiros reinvestidos que aqui 
reinvestem a maior parte dos lucros obtidos, ha tambcm as empresas gananciosas, 
que necessitam defrontar-se com legislaqao social brasileira adequada aos into- 
resses nacionais e oposta aos seus apetites intoleraveis. 

Lerei, para o Senado, uma estatistica edificante, denunciando o alarmante 
impulse que o registro de licences e marcas tern tornado neste pais nos ultlmos 
anos. Tudo e feito a base de royalties, que nos consomem mais de um bilhao 
de cruzeiros. Em 1955, pagamos em royalties cento e noventa e seis milhoes de 
dolares; em 1956 pagamos duzentos e setenta e cinco milhoes de dolares e era 
1957 pagamos trezentos e cinqiienta milhoes de dolares. Em tres anos, Sr. Pre- 
sidente, nos fizeram dispender cifra superior a oitenta milhdes de dolares. 

Sr. Presidente, dados oficiais da Divisao do Imposto de Renda nos indicam 
que transferimos para o exterior, com royalties, em 1956, um bilhao, quinhen- 
tos e vinte quatro milhoes e duzentos mil cruzeiros, dos quals 52% foram remetidos 
aos Estados Unidos, 17% a Suiqa, 11% a Franqa e 20% a outros. 

O Deputado Fernando Ferrari teve oportunidade de apresentar, na Camara 
dos Deputados, ainda no Rio de Janeiro, quando lider do Partido Trabalhista 
Brasileiro, projeto de lei alterando a lei do Imposto de Renda, visando disclpllnar 
o royalty decorrente de licenca estrangeira. 

Sr. Presidente, estes dados estatisticos, demonstram, claramente, que temos 
de formular projeto que venha trazer ao Brasil uma disciplinaqao energica na 
remessa de lucros para o exterior, uma tributacao adequada; mas nao vamos ao 
exagero, nao vamos ao exagero, repito, de com essa lei, evltar que o capital 
estrangeiro aqui se reinvista. 

O que ha e uma grande atoarda em torno disso. O projeto, tal como veio 
da Camara dos Deputados, tem sous erros, vicios e exageros, mas na sua linha 
dorsal consulta, realmente, o interesse nacional. 

Sr. Presidente, nao advogo desta tribuna nenhuma linha partidaria, ou poli- 
tico-partidaria extremista. Sou homem de esquerda, socialista e, como tal, perten- 
50 a causa trabalhista neste Pais. Defendo-a com patriotismo tao grande quanto 
o patriotismo dos meus eminentes colegas da linha conservadora. So que estamos 
em campos diferentes. Queremos o interesse social plenamente atendido; nao 
acreditamos na conquista da felicidade social atraves da revolucao; acredita- 
mos nela atraves da reforma legal, e quem fala em reforma legal para obter a 
felicidade social, nao estd absolutamente, por nenhum modo, vinculad'o a inte- 
resse marxistas. 

O capltalismo faz constantemente concessoes e esse e 0 melo pelo qual a ele con- 
vem como equilibrio entre o socialismo e o regime capitalista que vige nos paises 
sul-americanos. 
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Com estaa palavras, Sr. Presidente, fago a defini?ao do Movlmento Traba- 
Ihista Renovador, no sentido de que esta disposto, nesta Casa, a reexaminar a 
materia em colaboraqao com os ilustres Senadores das mais correntes politico- 
partidarlas, aqul representad'as. E o fara com o patriotlsmo que nunca Ihe faltou, 
que nunca nos faltou e jamais faltara a nenhum brasileiro com assento nas duas 
Casas do Congresso Nacional realmente digno da nossa tradlpao historica e ao 
povo que deles espera atitudes encrgicas tendo em vista o interesse nacional. 
Nenhum de nos, que brasileiro sendo, que patrlota sendo, pode desejar que o 
Brasil deixe d'e receber a ajuda estrangeira, pais subdesenvolvido como 6 e que 
tanto necessita do capital alienigena. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Contlnua a discussao. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, na ausencia eventual do Lider 
do meu Partido e devidamente autorizado por S. Ex.a, declare, em nome do Par- 
tld'o Trabalhista Brasileiro, que estamos do pleno acordo com o requerimento 
apresentado a Casa, por entendermos necessario rever o Projeto da Camara dos 
deputados. 

Concordamos, Sr. Presidente, com as palavras pronunclados pelo nobre Sena- 
dor Benedicto Valadares, em nome do Partido Social Democratico, e com as do 
nobre Senador Daniel Krieger, meu cordial adversario da Uniao Democratlca 
Nacional e amigo particular. 

Como bons braslleiros, queremos todos que surja uma lei que disciplinando 
a remessa de lucros atenda aos interesses nacionais. 

Sao estas as poucas palavras que desejava pronunciar, para definir a posi- 
Qao do Partido Trabalhista Brasileiro mais uma vez repito que estamos de pleno 
acordo com o requerimento apresentado. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Contlnua a discussao. 

O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente e Srs. Senadores, em poucas palavras 
desejo definir, como as demais Llderanqas, a minha posi?ao na matdria. Esta, 
de resto, ja fol antecipada em discurso por mim feito nesta Casa, ha pouco dias. 

A hora ja vai adiantada e nao cabe, aqul, reabrlr ou inlclar o debate sobre 
o m6rito da proposigao, mas apenas conslderar o projeto vindo da Camara pre- 
judicial aos interesses nacionais. Em verdade, ele nao regulamenta a remessa de 
lucros; 6 o que menos faz. 6 um projeto contrario ao ingresso do capital estran- 
gelro no Pais. 

Assim sendo, e contra o desenvolvimanto do Pais e que o podera lanqar na 
estagnagao e no desemprego. Ainda mais, ameaqa delxar o Brasil em poslgao 
de Inferiorldade em relaqao as mais nagoes sul-amaricanas, que nao adotam — 
nenhuma delas — leglsla?ao hostll ao capital estrangeiro. 

Teriamos assim em face de um projeto hostil, adverso ao capital estrangeiro 
uma sltuaqao de inferioridade, princlpalmente em se considerando o Tratado 
de Zona Llvre de Comerclo Latino Americano que permltiria, plenamente, aos 
capitals estrangeiros se locallzarem em outros paises vizinhos, tendo o mercado 
brasileiro para os produtos que aqui deixarem de ser feitos. 

Como dlsse nao quero entrar no debate, apenas flrmar a posi?ao. O projeto 
tal como veio da Camara dos Deputados serd rejeitado in limine porque en ten- 
demos nao haver como corrigi-lo. fi um projeto muito bem feito, dentro do 
objetivo que o inspirou; quern o fez, sabl ao que estava fazendo e o que estava 
au^rendo. fi projeto nitldamente contrario em todos os seus dispositivos a vinda 
do capital estrangeiro E um projeto que penallza, que dlscrlmina, que proscreve 
a entrada do capital estrangeiro; dai a necessidade da Comissao Mlsta que esta- 
mos requerendo. 

O Sr. Paulo Fender — Permite V. Ex.a um pequeno aparte? 
O SR. MEM DE SA — Concedo o aparte. 
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O Sr. Paulo Fender — Este projeto que penaliza foi sufragado pelo voto de 
160 Srs. Deputados. 

O SR. MEM DE SA — Ja sabia do fato, agradeqo a confirmagao. Queria, 
entretanto, apenas referir-me aos dados trazidos, ha pouco, pelo eminente Sena- 
dor Paulo Fender a respeito da remessa de royalties, que me havlam sido mos- 
trados, mementos antes, pelo Senador Lima Teixeira. Sao dados evidentemente 
impresses em algum lugar, inteiramente fantasiosos, inteiramente destituidos 
de qualquer realidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Divisao do Imposto Sobre a Renda nao tem 
elemento algum para dizer do montante da remessa de lucros ou royalties. O 
Imposto de Renda recebe a declaracao da renda do contribuinte; mas entre 
renda e remessa ha uma grande diferenca. 

O lucro. o royalty se verifica em determinado momento, a remessa noutro. 
A imica entidade neste Pais que possui estatistica sobre a remessa de lucros e a 
SUMOC e a sua estatistica de 1947 para ca, apresenta dados totalmente diversos. 
Segundo esses dados de 1956 a 1960 a media de remessa, a titulo de royalties, 
e de onze milhoes por ano, portanto pode ser da casa de centenas de milhoes, 
como foi dito. 

Basta considerar que o montante global do balance de contas, do balango 
de pagamentos do Brasil oscilou, nesses cinco anos, em tomo de um bilhao, 
duzentos e cinquenta a um bilhao e trezentos milhoes de dolares. 

Ora, se deduzirmos desse total as importagoes e exportagoes, compras, fretes 
de transportes, seguros, comissoes bancarias, despesas no exterior, etc., veremos 
que nao haveria como sobrar as cifras fabulosas que foram aqui mencionadas. 

Realmente, a famosa sangria de divisas do capital estrangeiro, precisa ser 
provada. Muito se fala nela, mas a unica fonte oficial que existe neste Pais, a 
respeito, e a SUMOC que apresenta uma relagao total do balango de contas par- 
cela por parcela, e nao poderia, portanto, chegar a um total que nao fosse a 
soma das parcelas. 

O Sr. Nelson Maculan — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Conoedo o aparte. 
O Sr. Nelson Maculan — V. Ex.a afirmou que a Divisao do Imposto sobre a 

Renda nao tem dados para determinar o quanto foi exportado como royalties. 
Mas acho que V. Ex.a labora em equivoco. 

9 SR. MEM DE SA — Quanto a remessa nao tem. 
O Sr. Nelson Maculan — Os royalties sao titulos langados como despesa. 
O SR. MEM DE SA — E evidente, porque o royalty, pela nossa legislagao, 

pode ser incorporado ao custo. Sao dedutiveis para se apurar qual o lucro da 
firma, para, sobre esse lucro, se pagar o imposto. 

O Sr. Nelson Maculan — A Divisao do Imposto sobre a Renda tem meios de 
determinar o quanto foi deduzido. 

O SR. MEM DE SA — Esta havendo uma confusao: a Divisao do Imposto 
de Renda tem elementos para saber quanto as empresas langam em suas escri- 
tas a titulo de royalties e isso e felto em cruzeiros, mas nao tem, absolutamente, 
elementos para saber. Mas, nao ha absolutamente elementos para se saber 
quanto foi remetldo, quer a titulo de royalty, quer a titulo de lucro, porque as 
remessas nao passam pela Divisao do Imposto de Renda. 

O Sr. Nelson Maculan — O nobre orador permite outro aparte? 

O SR. MEM DE SA — Pols nao. 
O Sr. Nelson Maculan — Com o total em cruzeiros, e fazendo-se o calculo 

na ocasiao, e evidente que se sabera o quanto foi remetido em dolar, a titulo de 
royalty. 
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O SR. MEIVI DE SA — Os dolares podem nao ser remetidos. 
O Sr. Nelson Maculan — Mas royalty e remessa, nao pode ser incorporado 

ao patrlmonlo da Nagao. 
O Sr. Paulo Fender — So a tributa(?ao dos royalties justificarla o projeto. 

O Sr. Lourival Fontes — As estatisticas falsas, irregulares, que nao tem qual- 
quar fiscalizagao bancaria, dao o capital estrangeiro como rendendo no Brasil 
um por cento. Segundo as estatisticas oficiais americanas, o capital americano 
rende, nos Estados Unidos, quatorze por cento. 

O SR. MEM DE SA — £ outro engano de V. Ex.a 

O Sr. Lourival Fontes — Temos de louvar a magnanimidade, o espirlto espor- 
tivo dos americanos que daixam de receber quatorze por cento para ganhar 
apenas um por cento no Brasil. £ porque ai entram as estatisticas llegais, os 
retornos clandestlnos, os subfaturamentos, os contrabandos regulares, que real- 
mente existem. £ por isso que precisamos de um orgao fiscalizador. 

O SR. MEM DE SA — V. Ex.a esta cometendo outro equivoco. 

A SUMOC nao da estatistica do lucro da empresa estrangeira, apenas apre- 
senta a estatistica do que e remetido. Portanto pode haver lucro e nao haver 
remessa. 

Se V. Ex.a diz que as rcmessas sao de quatorze por cento... 
O Sr. Lourival Fontes — Nao falei nas remessas clandestlnas. 
O SR. MEM DE SA — Como sao feitas remessas clandestinas, se ha cambio 

livre e mercado financeiro? 
Nao ha clandestlnidade se o cambio e livre. Se qualquer firma pode com- 

prar, para remoter, a quantidade de dolares que quiser, como acontece desde 
1953, onde e que ha clandestinidade. 

Agora, subfaturamento ou superfaturamento nao e lucro; isso e ladroeira, 
que tanto cometem os estrangelros como os naclonais. Portanto, nao tem nada 
que ver com o projeto de remessa de lucros. O subfaturamento e o superfatura- 
mento constituem outro problema. 

Afirmo e reitero, Sr. Presidente, — e nao ha contestacao possivel — que a 
imlca fonte que pode dlzer qual e o total de remessas, e pelos diversos titulos, 
e a. SUMOC. Se a estatistica esta certa, 6 que a soma das parcelas da o total. 
Nao se discuta que o total e aquele. Entao o total tem de ser o resultado da soma 
das parcelas. Para mim, o total encontrado nao cabe na parcela de cento e tan- 
tos milhoes sobre royalties. 

Sr. Presidente, como disse, o momento ainda nao e de debate. Os emlnen- 
te_s colegas que me honraram com seus apartes, desvlaram-me do proposito de 
nao me alongar. Eu apenas queria firmar, como os demais lideres, a posicao que 
tomo no assunto. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Continua a discussao. (Pausa.) 
Nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da palavra, encerro a discussao. 

(Pausa.) 
Em votagao o requerimento. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, men proposito nao e propria- 
mente encamlnhar a votagao. 

Ocorreu-me que, tendo sido designado, a ultima hora, para falar, nao tomei 
notas de especle alguma, por isso nao fiz referenda ao discurso do nobre Sena- 
dor Lourival Fontes que, embora falando em carater pessoal, traduziu parfei- 
tamente o pensamento da Bancada do Partido Trabalhlsta Braslleiro. 
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Nestas condigoes, desejava acrescentar as poucas palavras que pronunciei, 
a expressao da minha integral solldariedade ao discurso do nobre representante 
do Estado de Sergipe, que, repito traduziu o pensamento da Bancada do Partldo 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em vota?ao o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
A Presidencia fara a necessaria comunica?ao a Camara dos Deputados e, em 

seguida, de acordo com as indlcaQoes dos Srs. Lideres, designara os Senadores 
que deverao constituir, na Comissao Mista, a representa?ao do Senado. 

DECLARAgAO DE VOTO DO SENADOR LINO DE MATTOS SOBRE 
A CONSTITUigAO DA COMISSAO 

Nos entendimentos que preoederam a aceitagao de uma comissao mista para 
reexame do projeto de lei sob re capitals estrangeiros coloquei-me de maneira 
intransigente, contra a hipotese de rejeigao pura e simples da proposigao ori- 
ginaria d'a Camara dos Deputados. Conforme sustentel, nas varias reunloes 
de lideres, o Senado nao deveria atrair sobre o seu prestigio popular de poder 
moderador, de Casa de bom-senso, os coriscos da opinlao publlca, hoje unanime 
na concordancia de que a apllcagao dos capitals estrangeiros e a remessa de 
lucros precisam ser discipllnadas. Nestas condlgoes defendl a revisao do projeto 
de lei ou mesmo a sua integral substltuigao, desde que essa providencia nao 
resultasse no malogro da lei que os brasileiros esperam. Essa razao pela qual 
aceitei a constltuigao da Comissao Mista. Com essa decisao desapareceu o rlsco 
da rejeigao pura e simples do referido projeto de lei, conforme chegou a ser 
noticiado. 

Sala das Sessoes, 14 de dezembro de 1961. — Lino de Mattos. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votagao o Requerimento n.0 616, 

lido no expedients. 
Qs Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
EstA aprovado. 

Passa-se, em conseqliencia, a imediata discussao e votagao da materia a que 
se refere o requerimento. 

Discussao unica do Projeto de Decreto Legislativo n.0 11 de 1961, do 
Senado, que concede anistia aos mllitares e civis partlclpantes de movi- 
mentos politlcos. 

Em discussao o substltutivo. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto de anistia, originario do Senado da 

Republica, recebeu na Camara dos Deputados um substitutivo. Nesse substitutivo 
se incluem os comunlstas que partlciparam da Intentona de 1935. 

Se apenas fosse uma anistia para beneficiA-los, nao votariamos, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a favor da mesma. Somos visceralmente contrarios A ideologia 
comunistas. Entendemos que el?s nao tern o sentido, a nogao e o amor da Patrla, 
sentimentos para nds impereciveis. 

Mas, Sr. Presidente, a anistia, naquilo que os abrange, tern um significado restri- 
to, pois anistiados eles jd tinham sido por decisao do Presidente Getiilio Vargas. 

Anistiados eles ja tinham sido, inclusive o celebre sicario Cabegao, que executou, 
por ordem do Sr. Luiz Carlos Prestes, a inditosa Elza Femandes. 

O substitutivo da Camara apenas estabelece, em sintese, uma situagao, dando, 
aqueles partlclpantes da celebre, malfadada e sempre condenada Intentona de 
35, a possibilidade de se reformarem nos postos que ocupavam a epoca em que 
se declararam em sedlgao contra a orde mjuridica e social do Pais. 
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Sao decorridos 26 anos da Intentona. O Codigo Penal do Brasil preve, como 
pena maxima para todos os crimes, a de 30 anos, mas tambem admite o livra- 
mento condicional quando for cumprida metade da pena mais um dia, desde 
que os condenados tenham bom comportamento. For isso, decorridos 26 anos 
eu creio que o Senado da Repiiblica, sem faltar aos seus deveres de solidariedade 
para aqueles que morreram em defesa da Patria e das instituigoes democraticas, 
pode dar essa anistia. Nenhum outro proveito eles obterao, senao a retribuigao 
pecuniaria do Estado burgues que eles tanto condenam, nos postos que exerciam 
ao tempo em que se rebelarem, Nenhum deles, portanto, pode voltar a ativa 
do Exercito, porque eles estao Impedidos por um obice interregional, absoluto, 
que 6 a idade, mas, ainda que assim nao fosse, ficariam eles dependendo do pronun- 
ciamento do Ministdrio competente. 

Sr. Presidente, respeito profundamente as iddias quando sao sinceramente 
professadas, mas o regime democratico nao pode ser inerme, nao pode dar forqa 
e direito Aqueles que visam a sua subversao, Aqueles que querem, por todos os 
modos, a sua extingao, com a supressao da liberdade da Patria. 

Quero deixar consignado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que so votamos 
a favor dessa anistia ampla porque ela nao permite que nenhum maleficio os 
comunistas venham ainda a fazer no uso dessa clemencia, que os gregos definiam 
como o veu do eterno esquecimento. Eles receberao a carldade da reforma a que 
nao tern direito, e que a sociedade democratica, compreensiva, Ihes da, mas nao 
ficarao de posse de nenhum poder para atentar contra este regime, contra o 
regime democratico, o unico digno do homem. Eles ficarao tolhidos em qualquer 
fungao atentatdria contra a sociedade, porque estaremos atentos e compenetrados 
daquela convicgao do grande ministro ingles Gladstone, que dizia: 

"Assim eu nasci, assim cm vivi, assim eu quero morrer." 

Nds, tambem, do Brasil, nascemos num pais cristao e democratico, num pais 
que assegura a liberdade e a igualdade dos homens, seja qual for a procedencia 
de que venham. Nds queremos viver ate o final de nossos dias numa patria que 
abrigue a todos sob o pendao da justica social e da liberdade. 

Com a proclamagao enfatica de que nao admitimos os comunistas em nossa 
sociedade, pois, agindo na sombra, eles, como aconteceu em 1935, procuram instituir 
uma nova classe que domina e espolia o meio em que se instala, nds queremos 
dlzer que temos, nesta hora, hora de compreensao e de perdao, a esperanga de que 
no decurso desses 26 anos, os brasilelros desvlados dos seus deveres tenham apren- 
dldo que se devem arrepender e tenham encontrado, como Saulo, a sua estrada 
de Damasco e possam, irmanadas conosco, trabalhar pela grandeza, prosperidade 
e liberdade do Brasil. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Mem de Sd para emitir parecer em nome da Comissao de Finangas. 

O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, a Comissao de Finangas, tendo em vista 
que o projeto aborda problema essencialmente politico, de interesse social, geral 
e impessoal, entende que as repercussoes financelras que dele podem derivar, sao, 
nesta hora, secunddrias e nao devem pesar para o parecer favordvel que dd a 
proposigao. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE fMoura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Jarbas Maranhao para emitir parecer em nome da Comissao de Seguranga Nacional. 

O SR. JARBAS MARANHAO — Sr. Presidente, a Comissao de Seguranga Nacio- 
nal entende que 6 do interesse do Pais a aprovagao do projeto de anistia. 

A anistia d um ato eminentemente politico e ele, apagando o crime, extin- 
guindo os processes ou eliminando a organlzagao dos processos, apaga todas as 
conseqiiencias penais e apaga, tambem, pelo esquecimento, pelo olvido as ponde- 
ragoes. 
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A anistia e um ato politico que visa a harmonia dos cidadaos e a paz social. 
Foi praticada na antiga Grecia por Solon. 

fi por demais conhecido o episodic da expulsao dos trinta tiranos, quando fol 
pedida ao povo, a fim de que nao fosse empanado o brilho da vitdria com ato 
de violencia, que se decretasse o esquecimento das dissenqdes e concedida a graqa 
aos vencidos. 

Em Roma, entre varies outros atos de anistia praticados por quase todos os 
imperadores, ao assumirem o poder, visando a concordia do pais, ha um que 
vale a pena ser citado neste instante — o conseguido por Cicero, no senado, 
para os assassinos de Julio Cesar. 

Esta, assim, o Congresso realizando um ato de sua plena soberania. S6 o 
Parlamento tern o poder de faze-lo — diz a Constituiqao — porque, sendo medida 
que envolve o desaparecimento de pena aplicada pelos tribunais, so o Poder Legis- 
lative podera adotar essa medida, tomar essa providencia, decretar esse ato de 
clemencia e graqa. 

Por duas vezes ja nos manifestamos a respeito deste Projeto, originario do 
Senado por iniciativa alta, generosa e patridtica do ilustre Senador Cunha Mello, 
quando aqui o debatemos, antes de seguir para a Camara dos Deputados. 

Na oportunidade, dei as razoes da Comissao de Seguranqa Nacional e hoje, 
Sr. Presidente, bastara ao relator da proposiqao dizer que a Comissao de Segu- 
ranqa Nacional entende que se impoe, no regime democratico, dentro do espirito 
da democracia, com interesse profundo pela paz social entre os brasileiros, entre 
os cidadaos das diversas correntes politicas — porque todos tern o direito de 
pensar livremente e de ter suas convicqoes — decorridos tantos anos da Revoluqao 
de 34 e 35, quando muitos participaram das lutas por idealismo, em plena moci- 
dade, a Comissao entende que deve o Congresso conceder anistia aos que porven- 
tura tenham errado, pois nesse capitulo ninguem sabe quern errou contra a lei ou 
melhor, sabe-se claramente quern errou contra a lei no incidente posterior a 
remincia do Sr. Janio Quadros. 

A Comissao entende que deve ser concedida a anistia nos termos do parecer 
da Comissao de Constituiqao e Justiqa, que envolve nesse ato de poder politico 
os que participaram das escaramuqas de Aragarqas e Jacareacanga; entende 
tambem, por um principio de eqiildade e compreensao politica, ja que o ato de 
anistia nao e inspirado em sentlmentalismo ou em bondade, mas e ato de inspl- 
raqao politica, que devera essa anistia ser concedida nos termos do substitutivo 
da Camara dos Deputados, estendendo esse beneficio a todos os que praticaram 
infraqao de ordem politica em nosso Pais. 

Este o pronunciamento da Comissao de Seguranqa Nacional, favoravel a 
aprovaqao do Projeto ora em discussao. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Os pareceres das Comissoes de 
Constituiqao e Justiqa, de Finanqas e de Seguranqa Nacional, exarados pelos ilustres 
Senadores Daniel Krieger, Mem de Sa e Jarbas Maranhao, sao favoraveis. 

Em discussao o Projeto. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente e Srs. Senadores, ouvi com muita 
atenqao, mais do que normalmente dispense, o discurso do nobre Senador Daniel 
Krieger, que sempre me encanta pelo seu entusiasmo e pela sua sinceridade. 

Confesso que as plavras de S. Ex.a quase que me convenceram. Infclizmente, 
ha algumas particularidades que nao me permitem concordar com o ilustre 
representante gaiicho. Da mesma maneira, nao posso concordar com o parecer 
da Comissao de Seguranqa Nacional. 

Nao estou habilitado a discutir todo o Projeto, porque o modo pelo qual esta- 
se processando a discussao nao me permite reunir elementos para tanto. Quero 
dizer apenas algumas palavras que serao quase minha declaraqao de voto, frizando 
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antes que falo exclusivamente em meu nome pessoal, nao envolvendo. de forma 
alguma, qualquer responsabilidade do meu Partido, que nao ouvi nesta emergencia. 

O Senado Federal se reune, hoje, em sessao extraordlnaria, para votar no 
regime de urgencia, anistia ampla aos que praticaram crimes politicos; nao 
aquela anistia concedida no projeto do eminente Senador Cunha Mello, com aprova- 
Qao unanime do Senado, porem a preconizada pela Camara dos Senhores Depu- 
tados, em que os mililares poderao retornar k casema, os professores &s suas 
catedras. 

Sr. Presidente, sou catolico, apostolico, romano; tenho procurado seguir os 
ensinamentos morais e religiosos aprendidos principalmente no lar, no colegio das 
abnegadas Irmas Dominicanas de Goias, nos colegios dos Irmaos Maristas e, mais 
tarde, no Colegio Militar; sou um homem de luta e que muito tern sofrido. Pois 
bem, em minha vida ja longa e muito acidentada em que mais do quatro anos 
foram atravessados no combate de armas na mao na defesa da democracia, dos 
principios constituclonais e das instituigoes do Pais, periodo esse acrescido de 
mais de quarenta anos tambem dedicados aos estudos e aos ensinamentos aos 
jovens que a Patria nos confiou para seu prepare na defesa interna e externa 
do Brasil. 

Nesse longo e afanoso periodo, jamais consegui abrigar o sentimento do 
ddio contra os que me ofenderam e caluniaram; jamais guardei ressentimentos 
contra quern quer que seja, tanto contra os que pessoalmente me maltrataram, 
como aqueles que, em campos opostos, nas lutas internas, nos levaram a linha de 
combate. A estes sempre respeitei, sem procurar discutlr com quern estava a razao. 
Cada um de nos pensava estar certo, cada um de nos lutava pelo que Ihe parecia 
ser o mais acertado, dentro de suas convicqQes e de seus sentimentos patridticos. 
Tenho entre esses adversaries de momento, verdadeiros amigos, amigos queridos, 
alguns de longa data. Reconhego em muitos deles grande valor, grandes qualidades 
merecedoras do nosso respeito e de nossa admiragao. No campo externo, no fragor 
da luta, tudo fizemos para destruir, para derrotar o inimigo. Terminado o cam- 
bate, os feridos, os prisioneiros e mais tarde os vencidos, mereciam nosso cari- 
nho, nossa admiragao, nosso respeito, porque tambem eles lutavam com denodo 
e patriotismo. 

No campo politico jamais ofendi a quem quer que seja e sempre coloquei 
as dlsputas eleitorais em piano elevado. 

Quando ingressei na politica partidaria e fui escolhldo para representar o 
PTB nesta Casa do Congresso, e publico e notbrlo que em meu primeiro comicio 
publico e logo a seguir, pelo radio e televisao, Inlclei a campanha fazendo tres 
declaragoes: 

1.°) era getulista e seria fiel a sua politica de amor aos menos 
protegidos da sorte, aos trabalhadores em geral; 

2°) era contra o comunismo ateu e dispensava seu apoio, insistindo 
em dizer que se minha vitoria eleitoral dependesse de seus votos, eu pre- 
feria ser derrotado; 

3.°) era um homem pobre, que nao poderia oferecer vantagens 
pecuniarias aos que pretendessem me ajudar na campanha eleitoral. 

Hoje, quase ao termino do meu mandato, repetlria, se necessario, as mesmas 
afirmagoes, acrescentando que tenho sido absolutamente fiel ao programa de 
meu partido e jamais pratiquei um ato do qual me pudesse envergonhar. Em 
politica tenho errado e talvez muito, porem jamais me deixei levar por interesses 
subalternos e jamais trai minhas convicgoes. 

Dito isto, Sr. Presidente, apenas como renovagao de fe e de convicgoes, quero 
declarar que medi muito bem o alcance do voto que vou proferir. Sou partidario 
da anistia. Ja Ihe dei meu voto favordvel, inclusive aos comunistas. Perdoo aos 
que se arrependerem, sejam eles os assasslnos de meu camaradas de farda, estru- 
padores de jovens e mulheres indefesas naqueles dlas sombrio de Recife, ou 
traidores do Brasil, em favor do Eixo, na segunda gucrra mundial. 
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Meu perdao, porem, Sr. Presidente, nao pode e nao vai ate o limite de pre- 
mia-los com uma aposentadoria facil, a que nao fizera-m jus, com a distorqao 
do conceito do "ocius, com dignidade", de vez que outro nao e o verdadeiro de 
verdadeiro sentido desse substitutivo que vai ser aprovado. Permanego com o 
Projeto Cunha Mello, que aprovei com entusiasmo e sinceridade. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Com todo o prazer. 
O Sr. Vivaldo Lima — Como V. Ex.a faz referencia ao Projeto Cunha Mello 

o que viso e por o caso nos devidos termos. O Projeto Cunha Mello apenas bene- 
flciava aos que participaram de movimentos sediciosos decorrentes da renuncia 
do Sr. Janio Quadros; o Substitutivo Aloysio de Carvalho, em ncvne da Comissao 
de Constituigao e Justiga, ampliou os beneficios ate os Movimentos de 1956 para 
ca; e agora, a Camara dos Deputados, por iniciativa de Monsenhor Arruda Cama- 
ra, digno representante de Pernambuco resolveu incluir os implicados nos Movi- 
mentos de 1934 para ca. Desejei, em nome da verdade, prestar esse esclareci- 
mento, porque o nobre Senador Aloysio de Carvalho nunca e mencionado quando 
se faz referencia ao projeto de anistia, que V. Ex.a acaba de defender com 
tanto brilho. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Muito obrigado ao aparte de V. Ex a ao qual 
nada tenho a acrescentar, porque V. Ex.a esta bem informado. 

Sr. Presidente, continuando, reafirmo permanecer com o Projeto Cunha Mello, 
que aprovei com entusiasmo e sinceridade. e agora acrescentarei, cm face do 
aparte do nobre Senador Vivaldo Lima, que estou com a emenda do nobre 
Senador Aloysio de Carvalho. 

E daqui desta alta tribuna, a que me elevou a generosidade do povo carioca, 
pepla indicagao de meu partido e aprovagao de mals de cem mil eleitores, fora da 
legenda partidaria quero, neste momento, deixar meu voto de solidariedade as 
viuvas e orfaos dos que tombaram assassinados em 1931 e 1935; as viuvas e orfaos 
dos que foram vitimas, dos espioes mercenaries: aqueles que sofreram e sofrem 
a perda gloriosa e prematura dos seus entes queridos; quero deixar meu voto 
de saudade aos que foram trucidados na calada da noite, alguns quando ainda 
dormiam; aos que jazem no fundo do oceano — mulheres, criangas, civis e 
militares, onde os levou a ganancia, o impatriotismo e a loucura do dinheiro 
facil. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votagao. 

Os Srs. Senadores que aprovam a emenda substitutiva da Camara dos Depu- 
tados ao Projeto de Decreto Legislative n.0 11, queiram permanecer sentados, 
(Pausa.) 

Esta aprovada. 
Vai a promulgagao. 
Tornando-se evidente a inexistencia de mimero para prosseguimento da 

sessao, por forga do adiantado da hora e da circunstancia de se achar convocado, 
para as 2 horas e 30 minutos, o Congresso Nacional em sessao conjunta, vou 
encerrar a presente sessao designando para a sessao ordinaria de amanha, que 
sera tambem de encerramento da presente sessao legislativa, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votagao, em 2.a discussao, do Projeto de Lei do Senado n.0 31, de 1961, de 
autoria do Sr. Senador Nelson Maculan, que dispoe sobre financiamento as pre- 
feituras municipals com garantia das cotas constitucionais dos arts. 15, § 4.°, e 20, 
da Constituigao Federal, e da outras providencias incluido em Ordem do Dia em 
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virtude de dispensa de intersticio concedida na sessao anterior a requerimento 
do autor, tendo Pareceres (n.0s 923 e 924, de 1961, sobre as emendas de Plenario 
da Comissao de Constitiu^ao e Justiga, favoravel a de n.0 1 e contrario a de n.0 2: 

Da Comissao de FinanQas — idem. 
2 

Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 4, de 1961, que altera o 
inciso I do art. 945 do Codigo do Processo Civil e o art. 1.° do Decreto-lei n.0 3 .077, 
de 26 de feverelro de 1941. Aprovado em l.a discussao, com emenda, em 13 de 
dezembro, tendo Parecer da Comissao de Redagao oferecendo a redaQao do ven- 
cido em l.a discussao. 

3 
Discussao unica do Parecer da Comissao de Relagdes Exteriores sob e a Men- 

sagem n.0 273 (n.0 de origem — PR-35,971-599/61) pelo qual o Sr. Presidente da 
Repiiblica submete ao Senado a escolha do Diplomata Nelson Tabajara de Olivei- 
ra para exercer a fun^ao de Embaixador Extraordinario e Plejiipotenciario do 
Brasil junto ao governo do Haiti. 

Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 21 horas). 



258.a Sessao da 3.a Scssao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 15 dc dezembro dc 1961 

PRESIDENCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

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

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Lobao 
da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — Leonidas Mello — Mathias 
Olympio — Joaquim Parente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes 
Pimentel — Sergio Marinho — Argemiro de Figueiredo — Ruy Carneiro — 
Jarbas Maranhao — Barros Carvalho — Ruy Palmeira — Lourival Fontes 
— Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — 
Del Caro — Ary Vianna — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito 
Valadares — Nogueira da Gama — Milton Campos — Moura Andrade — Lino 
de Mattos — Padre Calazans — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose 
Feliciano — Joao Villasboas — A16 Guimaraes — Caspar Velloso — Nelson 
Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bomhausen — Daniel Krieger — Mem de 
Sa — Guido Mondin. 

O SB. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenca acusa o com- 
parecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, esta aberta a sessao. 

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

posta em discussao, e sem debates aprcvada. 
O Sr. l.0-Secretario da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

OFlCIOS 

Do Sr. Primeiro-Secretario da Camara dos Deputados comunicando haver 
a Camara aprovado as emendas do Senado as seguintes proposicoes legislativas: 

N.0 2.148, de 12 de dezembro — Projeto de Lei da Camara n0 74, de 1961 
(n.0 217, de 1959, na Casa de origem), que altera o salario minima dos medicos 
e cirurgioes-dentistas. 

N.0 2.170, de 13 de dezembro — Projeto de Lei da Camara n.0 133, de 1961 
(n.0 2,666, de 1961, na Casa de origem), quo aprova o piano diretor da SUDENE, 
para o ano de 1961, e da outras providencias. 

N.0 2.173, de 14 de dezembro — Projeto de Lei da Camara n.0 65, de 1960 
(n.0 1.434, de 1960, na Casa de origem), que retifica, sem onus, as Leis n.oo 3.487, 
de 10 de dezembro de 1958, e 3.682. de 7 de dezembro de 1959, que estimaram 
a receita e fixaram a despesa da Uniao para os exercicios, respectivamente, 
de 1959 e 1960. 

N.0 2.364 — do Tribunal de Contas, comunicando haver resolvido. em sessao 
de 14 de dezembro de 1961, mandou anotar o ato decorrente do Decreto Legisla- 
tive n.0 16, de 1961, pelo qual e estc Tribunal autorizado a registrar o contrato 
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de 9 de dezembro de 1953, celebrado entre o Departamento Nacional de Estradas 
de Ferro e a Sociedade Carvalho & Hosken Ltda. 

N.0 2.361, do Tribunal de Contas, comunicando haver ordenado o reglstro do 
credlto suplementar ao or?amento vigente, na importancia de Cr$ 329.000.000,00, 
pertlnentes ks Verbas 1.0.00, 1.3.00, 1.5.00, 1.6.00 e 4.0.00. 

Do Senhor Ministro da Indiistrla e do Com6rcio (n.0 46, de 9 de dezembro), 
comunicando haver encaminhado ao Sr. Ministro da Agrlcultura o Requerlmento 
n.0 464, de 1961, de autoria do Sr. Senador Joao Villasboas, por ser o assunto 
constante do mesmo da al?ada daquele Minlsterio. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa uma comunicagao 
que val ser lida. 

E lida a seguinte 

COMUNICAgAO 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencla, para os fins convenientes, 

que, tendo deliberado desistir do restante da licenga em cujo gozo me achava, 
nesta data reassumo o exercicio do meu mandate. 

Sala das Sessoes, 11 de dezembro de 1961. — Rui Carneiro. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta flnda a leitura do expediente. 
Tern a palavra o nobre Senador Nelson Maculan, orador Inscrito. 
O SR. NELSON MACULAN — Sr. Presidente, falando por delega?ao do Lider 

do Partido Trabalhista Brasileiro, passo a ler o seguinte discurso: 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, ao ensejo do encerramento dos tra- 
balhos do Senado Federal, quero, antes de despedir-me dos prezados compa- 
nheiros de trabalhos, formuiar congratulagoes com toda a Casa, pela proficiencia 
e zelo com que se houve no trato dos dlversos problemas do Pais, durante a 
sessao legislativa que ora se encerra. 

Nao e um louvor gratuito, pois o Senado soube honrar as tradiQoes 
examlnando todas as questoes, da mais simples a mals complexa, com o mesmo 
culdado, com alto crlterlo, pugnando sempre pelas solugoes que Ihe pareceram 
mals justas. 

Multa coisa ainda esta por fazer, mas, em contrapartlda, multo foi realizado. 
No balango, salvo melhor juizo, os saldos se apresentam favoraveis para a 
Camara Alta do Parlamento. Deve-se sem diivida este resultado ao esforco, 
a compreensao, a operosldade e ao dlnamlsmo de todos os membros do Senado, 
a comegar pela Comissao Diretora, sob o comando en6rglco e justo do Presidente 
Moura Andrade, que soube levar o Senado, fossem os tempos paciflcos, fossem 
eles preciosos, pela senda segura do respeito a democracia, a Constitulgao, as 
lels, ao regime, as instltulgoes mals caras, h. formagao moral do nosso povo, 
ao espirito nacional. 

Multo esta por fazer, dissemos. E ao Senado cabe papel relevante nessa obra. 
Ai estao os operarios a reclamar melhores condigoes de vida, maior seguranga 
no future de seus filhos, 

Ai estao os homens do campo, pedindo crit^rlos mais humanos de trata- 
mento nas relagoes de emprego, assistencia social e tticnlca. Ai estao os homens 
da gleba, sollcitando um pedago de chao para cultlvar, e com o resultado prover 
o sustento dos seus e da comunldade. Ai estao nossos jovens — nossos filhos 
e os filhos de nossos irmaos brasllelros — querendo_ ter o direito efetivo de 
possuirem instrugao elementar, baslca e tecnlca. Ai estao tambem os empreende- 
dores naclonals, sollcitando, pelo menos, igualdade de tratamento com os que 
vem de fora. Enflm, ai esta o Pais todo a pedlr, a reclamar, a Inslstlr, a exiglr 
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mesmo — do agricuitor ao operario, do estudante ao industrial — reformas 
estruturals da economia, da sociedade, dos metodos e dos criterios, nao para 
troca-los radicalmente por outros, numa experiencia de resultados desconheci- 
dos, mas para adapta-los urgentemente as novas circunstancias nacionais e 
mundiais, que a tecnica apurada, os conhecimentos modernos, os conceitos 
atuais, a moral e a ciencia impoem. Ou realizamos essa transformaQao, e 
caminharemos passo a passo, lado a lado na vanguarda das nagoes, ou cada 
vez mais nos distanciaremos delas, e ficaremos relegados definitivamentc aos 
pianos mais secundarios. 

Que a atual estrutura e sistematica da vida do Pais nao mais se acomoda 
aos tempos atuais e evidente. Quase um seculo depots da invengao da maquina 
a vapor, nao as fabricamos ainda por nos mesmos. Esta perto de completar 
um seculo tambem a descoberta da eletricidade e sua aplicagao para fins 
domesticos e industrials, e ainda engatinhamos na fabricacao de muitos imple- 
mentos que a utilizam, e quase nada fazemos no setor da produgao dos grandes 
geradores. Ja vai para 60 anos que nosso patricio Santos Dumont inventou 
o aviao, e ainda nao o produzimos em escala economica. Somente depois de 
mais de cinqiienta anos de criado o motor a explosao, comecamos a fabrica-lo, 
mas ainda nao por nos mesmos. Poderao alegar que nao tinhamos ou nao 
temos meios de faze-lo. Mas e uma alegacao pueril, sem fundamento. Porque 
outras nagoes tambem nao os tinham, ou, melhor, ninguem Ihes foi levar o 
modelo ou as maquinas-ferramentas ja prontas para a fabricagao. Elas mesmas 
as criaram. Por que isso? Porque, simplesmente, todas as medidas de protegao, 
mesmo as aparentemente mais drasticas em relagao aos estranhos, foi dada 
aos seus cidadaos, aos seus investidores, aos seus inventores, aos seus cientistas. 
Todos os meios foram mobilizados para proporcionar ao genio inventivo e criador 
de seus cidadaos condigoes de produgao propria, na busca incontida de inde- 
pendencia economica, porque so esta, Srs. Senadores, possibilita a verdadeira 
independencia politica. Esta sera sempre uma farsa se aquela nao existir. 

Fiquem essas observagoes, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a guisa de lembrete 
para nos, sobre o importante papel que temos a desempenhar e sobre as grandes 
responsabilidades que pesam em nossos ombros, ao decidirmos desta ou daquela 
maneira, quando estejam em jogo problemas de interesse nacional, nao com 
vistas ao nosso uso e gozo das solugoes que ihes dermos, mas tendo sempre 
em mente que o futuro nao nos pertence. Pertence de direito e de fato aos 
nossos filhos, aos filhos de nossos filhos, ao homem de amanha. Tenhamos 
sempre em mira que nos nao legislamos para nos, mas para os que vem atras de 
nos, para aqueles que irao colher os bons ou maus resultados das nossas atitudes 

Sr. Presidente, Senhores Senadores: 
De nossa parte, o recesso nao sera um mero repouso. 

Relator que somos do Projeto de Estatuto do Trabalhador Rural, iremos 
aproveitar as ferias parlamentares para percorrer algumas regioes do Pais, em 
busca de informagoes e dados precisos sobre os atu-ais tipos de relagao de empre- 
go na agricultura. Conhecemos muitos deles, mas ainda nao e o suflciente. Pais 
que e quase um continente, nele vigoram numerosas modalidades de trabalho 
agricola, em virtude mesmo de possuir praticamente todos os tipos de solos e 
todos os climas. 

De um estudo preliminar que ja fizemos do projeto e do problema, ressaltou 
logo a convicgao de que o Estatuto do Trabalhador Rural, tera de ser, pelo 
menos como passo iniclal, mais uma carta de principios do que propriamente um 
regulamento, no qual sejam, a um tempo, assegurados os direitos que assistem 
ou devem assistir ao homem que trabalha no campo. e a indispensavel flexlbl- 
lidade para que essa garantia nao provoque a desorganizagao da faina agricola, 
e, pelo contrario, favorega ainda mais a produgao rural. Cremos que se devem 
fixar direitos especificos que devem constar obrigatoriamente dos contratos de 
trabalho, estabelecendo limites minimos de remuneragao, atraves de criterios 
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tecnicos, de modo a incentivar a fixagao do homem rural na gleba, ao mesmo 
tempo que se estabele^a, nesta ou em outra lei, garantla de preQOs minimos 
para o fruto do trabalho agricola, assistencia tecnlca, financeira e social para 
o homem do interior. So atraves de estimulos objetlvos manteremos nas lides 
rurais os que nela se encontram, e atrairemos outros para elas. 

Ai estao, Sr. Presidente, Srs. Senadores, algumas ideias do que pensamos 
fazer durante o recesso, para preparar subsidies com que desempenhar melhor 
essa tarefa que nos foi cometida. 

Finalizando, expresso aqui meus desejos de que todos os companheiros do 
Senado tenham um transcurso dos mals fellzes durante o Natal, e que o novo 
ano Ihe seja promissor e pleno de reallzaQoes. 

Aos funcionarios da Casa, do mals humilde ao mals graduado, preciosos 
colaboradores da obra que realizamos, nossa generosa retribulgao, almejando- 
Ihes tambem um feliz Natal junto aos seus e que 1962 Ihes traga melhores con- 
digoes de vida, completa alegrla, que bem o merecem. 

Era o que tinhamos a dizer. (Muito bem! Muito bem.) 
O SR. PRESIDENTE (IVIoura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 

Mem de Sa. 
O SR. MEM DE SA — Senhor Presidente, Srs. Senadores, cada um de nos, 

ao longo da vlda e prlncipalmente na quadra que que atravessamos, vai encon- 
trando toda sorte de homens, uns bons, outros menos bons, a malorla mediocre 
e muitos pessimos. A media, infelizmente, nao e favoravel a humanldade. 

Mas, para conforto dos que prezam os mais altos valores do espirlto e as 
mals elevadas vlrtudes cristas, todos encontramos, ao longo desse percurso, um 
pequeno numero de seres a que tenho chamado de flores da humanldade, joias 
do genero humano, criaturas que nos consolam da existencia que nos confortam, 
porque dignificam a especie dos homens. 

Nesse reduzido numero de criaturas excepcionais, numero restrito que eu 
tenho conhecido nas minhas quase seis decadas de vida, posso destacar e real- 
gar o Professor Gladstone Chaves de Melo. E um homem maravilhosamente 
dotado e nele dificil e dizer o que mais excede se a intellgencla, o talento, pode- 
roso e brllhante, se a cultura, se o carater, se o coragao. 

Da cultura direi, apenas, que sendo ele homem alnda na primelra metade 
de seculo, tern acumulados conhecimentos solidos e invulgares, nao apenas na 
materia em que e mestre, a Filosofia, mas em muitos outros departamentos do 
saber humano, na Literatura. na Politica, na Sociologla e na Filosofia. 

Do carater, poderei acrescentar que e da mais pura tempera, do ago mais 
resistente e nobre: e, do coragao, que ele e um crlstao exemplar que leva vida de 
catdllco praticante, honesto e sincere, como os que mais o forem. 

Dedicou a vida nos ultimos lustros a atividade publlca pelo amor de servir 
a coletlvidade, com o sacrificio proprio, com o sacrificio dos seus estudos e com 
o sacrificio da sua carreira. Dedicou-a por esta vocagao irrestivel de servir, de 
dar-se em oblagao a sociedade, e tern sido na vida politica do Rio de Janeiro 
um exemplo luminoso de dignidade, de exemplar corregao de linha inflexivel, 
de retldao, de rigor e de cumprimento dos deveres, constituindo um paradigma 
de homem e de parlamentar nao apenas para a vida brasileira como, para a de 
qualqu-er Nagao. 

Pois, Senhores Senadores e Sr. Presidente, e esse homem a respeito do qual 
todos que o conhecem subscreverao o que acabo de dizer: foi este homem, ante- 
ontem, cruel, torpe e selvagemente agredido na Assemblela Leglslativa da Gua- 
nabara, por dois outros Deputados — Deputados que tendo sido Vereadores leva- 
ram para a Assemblela Leglslativa tudo o que de plor havla na famosa "galola 
de euro" — e na impotencia em que se encontram de fazer face a dignidade 
civica e aos primores de eloqiiencia e de qualldades parlamentares de Gladstone 
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nao tendo como evitar a sua acao saneadora, corregedora, purificadora daquele 
ambiente — nao tendo como disputar lisa e nobremente dentro do estilo par- 
lamentar e do minimo de decencia de conduta, langaram-se sobre Gladstone 
Chaves de Melo, agredindo-o da forma mais vil, mais covarde, mais torpe e mals 
indigna da especie humana. 

Eu queria, em nome dos amigos e dos admiradores de Gladstone Chaves 
de Melo... , . 

O Sr. Milton Campos — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Com todo o prazer. 

O Sr. Milton Campos — Estimo que V. Ex.a fale em nome dos adminlstra- 
dores e amigos de Gladstone Chaves de Melo, e assim essa manifestaQao se torne 
mais ampla. E e cordial e patrioticamente que eu adiro as suas palavras de 
censura ao processo usado contra aquele eminente professor e homem piiblico, 
como tambem a homenagem que V. Ex.a presta, com o brilho habitual, a um 
dos homens mais corretos e dignos da nossa vida publica.^j 

O SR. MEM DE SA — Muito agradecido pelo endosso que V. Exa da as 
minhas palavras e que tanto as valoriza, 

O Sr. Padre Calazans — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Com todo o prazer. 

O Sr. Padre Calazans — Estou ouvindo as palavras de V. Ex.a e quero trazer 
a minha adesao. V. Ex.a diz muito bem a respelto de Gladstone, e todo o Brasll 
o conhece. Pode dlzer-se que da nova geracao de homens publlcos e talvez das 
mais altas figuras do Pais, nao so no saber como nas virtudes civicas, morals e 
cristas. O que se passou na Assembleia da Guanabara nao e ofensa apenas a 
Assembleia da Guanabara: e ofensa tambem aos proprios foros de cultura e de 
dignidade da Naqao brasileira. Todavia, o gesto covarde e indigno dos dois Depu- 
tados nao tingiu Gladstone que esta muito acima desses dois homens e dessas 
atitudes: a homens virtuosos atitudes como esses ainda mais os engrandecem. 
Quero trazer tambem minhas palavras de endosso e adesao ao discurso de V. Ex.a. 
Acredito que V. Ex.a nao fala apenas em nome dos amigos e admiradores de Glads- 
tone: o nobre orador defende a honra, a dignidade a cultura da Naqao bra- 
sileira, simbolizada hoje na grande figura de Gladstone Chaves de Melo. 

O SR. MEM DE SA — Extremamente agradecido pelo apoio valloso que 
V. Ex.® da e que mais ressalta e mais engrandece a homenagem devlda a Gla- 
dstone Chaves de Melo. Eu dizia que falava em nome dos amigos e admiradores 
de Gladstone Chaves de Melo. Acrescento agora que tambem falo em nome do 
eleitorado brasileiro, em nome do que o Brasil tern de mais forte nos desejos 
de progredlr nao apenas materialmente, mas civica e moralmente. Em nome dos 
portadores das esperangas de ver o Brasil atingir os destines a que foi tragado, 
em nome dos que aspiram ver a vida piiblica brasileira luminosa, engrandeclda e 
limpa, eu quero prestar a homenagem devida a grande figura do politico brasileiro 
assim cruelmente ofendido, e dizer-lhe, como o Senador Padre Calazans ja adiantou, 
que ele em nada foi atingido, em nada foi desmerecido, em nada foi humilhado. 
O homem so se humilha pelas proprias agoes. O homem se humilha pela indignl- 
dade, pelo vicio, pela corrupgao, e jamais podera ser humilhado pelo gesto solerte, 
pelo coice brutal, pelo primarismo dos ineptos, dos corruptos e dos incapazes. 

Gladstone Chaves de Melo continua merecendo do Brasil a mesma cstlma, a 
mesma admiragao, o mesmo espirito comovido que todos nos Ihe queremos prestar. 
Ele deve receber o episodic como o passante recebe num dia de chuva, uma gota 
de lama que Ihe cai sobre as botas. Nada mals do que isso foi o que sofreu 
Gladstone Chaves de Melo. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Com todo o prazer. 
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O Sr. Fernandes Tavora — Cheguel agora e nao sei de que episodio em relarao 
ao Deputado Gladstone Chaves de Melo V. Ex.a esta tratando Entretanto nao 
posso delxar de associar-me a honrosa manifestagao de aprego que V Exa Ihe 
esta tributando, porque o conhego tambem como homem dignissimo e patriota 
da mals alta categoria. 

O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, desejo que as palavras do nobre 
Senador Fernandes Tavora, que, pela idade e pela conduta exemplar, e uma das 
mais honrosas expressoes desta Casa, encerrem o meu discurso. 

O Sr. Fernandes Tavora — Obrigado a V. Ex,a 

O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, ja que me encontro na tribuna, desejo 
transmitir a Casa duas reclamagoes que me chegaram, ambas dignas da maior 
atengao e cuidado por parte do Governo. Uma me vem de Iguns carteiros e 
serventes, que assim se manifestam: 

"Comissao de serventes concursados do Departamento de Correios e 
Telegrafos pede a V. Ex.a sua vallosa Interferencia junto ao Primeiro- 
Ministro, a fim de S Ex.a assinar o Processo n.0 6.130, do Ministerio de 
Viagao e Obras Publicas, referente a nomeagao pela qual ha muito tempo 
vimos lutando." 

Quer dizer que os serventes concursados do Departamento de Correios e 
Telegrafos estao percorrendo a mesma via crucis por que passaram os carteiros. 

Realizando o concurso e promulgados os resultados, estabelecida a lista de 
classificagao, as nomeagoes nao saem, e esses pobres homens humildes ficam na 
dependencia da vontade de Ministros para cumprimento do dever primario e rudi- 
mentar, quando sobra tempo a esses Ministros para nomear afilhados e outras 
figuras nem sempre dignas de qualquer atengao. 

Espero que o Sr. Primeiro-Ministro, tomando conhecimento da situagao afli- 
tiva de homens que apenas pretendem o cumprimento e o respeito do direito 
liquido e certo, saiba reconhece-lo. 

A outra reclamagao me chega de enfermeiros. auxiliares de enfermagem, 
tecnicos de laboratorio, laboratoristas, operadores de Raios X, atendentes e outros 
servldores que foram admitldos no Institute de Aposentadoria e Pensoes dos 
Comerciarios com o titulo de "adjudicados". 

A situagao e extremamente curiosa. O Institute de Aposentadoria e Pensoes 
dos Comerciarios, como muitos outros Institutes, alem de nomear de todas as 
formas possivels, dentro do quadro e fora do quadro, desde algum tempo a esta 
parte passou a usar o artlficio, a fraude de nomear pessoal com o titulo de "adju- 
dlcado". 

Agora esses adjudicados dizem que nao gozam de nenhum direito, nem os dos 
servidores publlcos nem os da legislagao trabalhlsta, e nem mesmo tern a garan- 
tia de receber normalmente o que Ihes e devldo pelos servigos prestados. Estao 
todos com salaries atrasados, pelo que me dizem, desde setembro, e a informagao 
que obtem e de que so serao pagos cm margo, Entao fazem sentir que enquanto 
os demais servidores do IAPC estao gozando dos beneficios de enquadramento 
e da classificagao e vao receber a gratificagao chamada natalina, eles, que foram 
admltidos de forma irregular pela sanha de empreguismo que avassala os Insti- 
tutes, ficam sem direito, a margem de toda legislagao, e nem ao menos recebem 
o salario pelos servigos prestados. 

Recorda o oficio que me foi dirigido que o Governo nao toleraria tal situagao 
se provocada por qualquer empregador, por mals modesto que fosse, e exigiria 
o cumprimento da legislagao do trabalho. Entretanto, ele e o primeiro a dar o 
mau exemplo com o pessoal que admite irregularmente e nao paga regularmente. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nao ha outros oradores inscritos. 
(Pausa). Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Vai-se proceder a votagao dos Requerimentos de n.0s 605, 6C6, 607, 608, 609, 
610, 611, 612 e 613, pelos quais e requerida prorrogagao, por mais um ano, dos 
prazos de que dispoem as Comissoes Especiais incumbidas de estudo das seguin- 
tes materias; 

— Projeto de Emenda Constitucional n.0 9. 

— Projeto de estudo para os problemas das secas do Nordeste. 
— Projeto de Emenda Constitucional n.0 7. 
— Projeto de Emenda Constitucional n.0 8. 
— Projeto de Emenda Constitucional n 0 4. 
— Projeto de Emenda Constitucional n.0 3. 
— Projeto de Emenda Constitucional n.0 2. 
— Mudanga da Capital. 
— Estatuto do Trabalhador Rural. 
Em votagao os requerimentos. 
Os Senhores Senadores que os aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa). Aprovados. 
Em conseqiiencia, esta prorrogado por um ano o prazo de vigencia das refe- 

ridas Comissoes Especiais. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lido e, sem debate, aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 617, DE 1961 
Requelro a inversao da Ordem do Dia, a fim de que a materia constantc do 

terceiro item seja apreciada em primeiro lugar. 
Sala das Sessoes, 15 de dezembro de 1961. — Lobao da Silvcira. 
Em conseqiiencia da deliberagao do Plenario, e invertida a Ordem do Dia. 

Discussao unica do parecer da Comissao de Relagoes Extsriores sobre 
a Mensagem n.0 273 (mimero de origem — PR-35.971-599/61), pelo qual 
o Sr. Presidente da Republica submete so Senado a escolha do Diplomala 
Nelson Tabajara de Oliveira para exercer a fungao de Embaixador Extra- 
ordinarlo e Plenlpotenciario do Brasil junto ao governo do Haiti. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nos termos do Regimento, a mate- 
ria devera ser apreciada em sessao secreta. 

Solicito aos Srs. funcionarios que adotem as necessarias providencias neste 
sentido. 

A sessao transforma-se em secreta as 15 horas e 10 minutos e voita 
a ser piiblica as 15 horas e 20 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta reaberta a sessao piiblica. 
Na sessao de ontem, o Senado approvou o Requerimento n.0 615, de autoria 

do Sr. Senador Filinto Mliller e outros Srs. Senadores, no sentido de ser consti- 
tuida uma Comissao Mista de 5 Senadores e 5 Deputados para examinar o pro- 
jeto de lei que dtsciplina a aplicagao de capital estrangeiro e as remessas de 
valores para o exterior e da outras providencias. 
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Feita a consulta a Camara, a Mesa do Senado recebeu o seguinte 

OFlCIO 
Brasilia, 14 de dezembro de 1961 

GP/41 
Senhor Presidente: 

Atendendo a consulta verbal se Vossa Excelencia — sobre se esta presidencia 
concorda em designar cinco Deputados para constituirem uma ccvnissao mista 
com Senadores, a fim de examinar o Projeto de Lei n.0 3.251-D, de 1961, da 
Camara dos Deputados, que disciplina a aplicaqao de capital estrangeiro e as 
remessas de valores para o exterior e da outras providencias —, tenho a honra 
de responder afirmativamente. 

Aguardo, assim, o necessario expediente para, mediante consulta aos lideres, 
fazer a designagao dos representantes desta Casa. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelencia os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideragao. — Ranieri Mazzilli. 

Dada, como se acha, a aquiescencia da Camara a medida proposta pelo 
Senado, cabe fazer a designagao dos representantes do Senado na Comissao. 

De acordo com as indicagoes dos lideres, a Presidencia designa os Senhores 
Senadores — Barros Carvalho (PTB) — Mem de Sa (Pequenos Partidos) — Ruy 
Carneiro (PSD) — Aid Guimaraes (PSD) — Sergio Marinho (UDN). 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andradc) — Da Camara dos Deputados, a Pre- 
sidencia acaba de receber o seguinte 

EXPEDIENTE 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 

OFlCIO 
Brasilia, 14 de dezembro de 1961 

Aviso n.0 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia, que, de acordo com o art. 
39, paragrafo unico, da Constituigao Federal, combinado com o art. 199 do Regi- 
mento Interno, foi convocado o Congresso Nacional para uma sessao extraordi- 
naria de 1.° a 28 de fevereiro de 1962, com a seguinte pauta: 

a) reforma agraria; 

b) remesa de lucros; 
c) leis complementares; 

Brasilia, 14 de dezembro de 1961. — Paulo Freire — Ocelio Medeiros — Flo- 
riceno Paixao — Coelho Mascarenhas — Geraldo Vasconcelos — Lycio Hauer 
 Croacy Oliveira — Passos Porto — Armando Correa — Cunha Bueno — Ama- 
ral Furlan — Antonio Baby — Euzeblo Rocha — Ruy Ramos — Celso Brant — 
Salvador Losacco — Campos Vergal — Dirno Pires — Lister Caldas — Celso 
Maria — Dias de Macedo — Antonio Dino — Cezar Prieto — Dager Serra — 
Sylvio Braga — Adalberto Vale — Chagas Freitas — Geraldo Carvalho — Me- 
deiros Neto — Salomao Rehem — Derville Alegretti — Gabriel Goncalves — C16- 
vis Motta — Jonas Bahiense — Lino Braun — Lourival Almeida — Rubens Ran- 
gel _ Josue de Castro — Nogueira de Rezende — Henrique La Roque — Ladan- 
tlne Tavora — Paiva Munlz — Nelson Omengna — Padre Nobre — Jose Talarico 
— Clidenor Freitas — Nonato Marques — Ferrelra Martins — Paulo Lauro — 
Amilcar Pereira — Oscar Passos — Joao Ramos — Jose Onofre — Humberto 
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Moreira — Arruda Camara — Olavo Fontoura — Miguel Louzzi — Jacob Prentz 
— Elias Adaime — Wilmar Dias — Rezende Monteiro — Mario Tamborindeguy 
— Ozanam Lima — Carlos do Lago — Afranio de Oliveira — Theodulo de Albu- 
querque — Joao Veiga — Jose Maciel — Souza Leao — Eurico Ribeiro — Daniel 
Bipp — Dagoberto Salles — Uriel Almino — Tarso Dutra — Hildebrando Goes — 
Clodomir Millet — Yukishigue Tamura — Antonio Franga — Moreira da Rocha 
— Edgard Freitas — Manoel de Almeida — Hugo Borghi — Aluisio Ferreira — 
Luiz Bronzeado — Willy Frehlich — Amaldo Cerdeiro — Wilson Calmon — Heitor 
Cavalcanti — Esmerino Arruda — Feliciano Pena — Alvaro Lins — Deodoro de 
Mendonca — Cameiro D'Agostino — Wilmar Guimaraes — Pereira Pinto — Mario 
Beni — Jesse Freire — Geraldo Guedes — Furtado Leite — Munhoz da Rocha — 
Othon Mader — Estefano Mikilita — Helio Cabral — Epilogo Campos — Louri- 
val Batista — Jorge de Lima — Souza Carmo — Wilson Fadul — Djalma Marinho 
— Plinio Salgado — Arnaldo Garcez — Aderbal Carvalho — Abel Rafael — Mil- 
ton Brandao — Carlos Gomes — Bezerra Leite. 

O SB. PRESBDENTE (Moura Andrade) — De acordo com o § 3° do art. 1.°, 
do Regimento Comum, a Presidencia marca a sessao conjunta de instalagao da 
sessao legislativa extraordinaria assim convocada para o dia 1° de fevereiro, as 
16 horas. 

Prossegue-se na apreciagao das materias constantes da Ord'em do Dia. 
Votagao em segunda discussao, do Projeto de Lei do Senado n.0 31, 

de 1961, de autoria do Sr. Senador Nelson Maculan, que dispoe sobre 
financiamento as Prefeituras Municipals com garantia das cotas consti- 
tucionais do artigos 15, § 4.° e 20, a'a Constituigao Federal e da outras 
providencias incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intsrs- 
tlcio concedido na sessao anterior a requerimento do autor, tendo Pare- 
ceres (n.0s 923 e 924, de 1961), sobre as emendas de Plenario; das Comis- 
soes 
— de Constituigao e Justiga, favoravel a de n.0 1 e contrario a de n.0 2; 
— de Finangas, idem. 

Em votagao o Projeto sem prejuizo das emendas. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
Em votagao a Emenda n.0 1, com parecer favoravel. 
O SR. MOURAO VIEIRA — Pego a palavra pela ordem, Senhor Presidents. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 

Mourao Vieira. 
O SR. MOURAO VIEIRA (Pela ordem) — Sr. Presidente, desejava que V. 

Ex.a me esclarecesse os termos das Emendas. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Foram apresentadas duas emendas 

ao Projeto. 
A Emenda n.0 1 manda aumentar a percentagem de cinco por cento, no art. 

1°, para doze por cento, em relagao aos juros. 
A Emenda n.0 2 manda suprimir a referencia a taxa de juros. de modo que 

a Caixa Economica financiara os juros que puder, na ocasiao, e que nao deverao 
ser superiores a doze por cento. 

O SR. MOURAO VIEIRA — Muito obrigado a V. Ex.a. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votagao a Emenda n.0 1. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. 
Em conseqiiencia, flea prejudicada a Emend'a n.0 2. 
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O projeto sera encaminhado a Comissao de Redagao. 
Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 4, de 1961, quo 

altera o Inciso I do art. 945, do Codigo d'e Processo Civil e o artigo 1.° do 
Decreto-lei n.® 3.077, de 26 de fevereiro de 1941. (Aprovado em 1.® discus- 
sao, com emenda em 13 de dezembro), tendo; parecer da Comissao. 
— de Reda?ao, oferecendo a redaijao do vencido em l.a discussao. 

Em discussao o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazar uso da palavra, encerrarei a 

discussao. (Pausa.) 
Encerrada a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram perrm-necer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. O projeto sera enviado a Camara dos Deputaa'os. 
Sobre a mesa a redagao final do Projeto de Lei do Senado n.0 31, de 1961, que 

vai ser lida. 
£ lido o seguinte 

PARECER N.0 925, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Lsi do Senado n.® 3, de 1961. 

Relator: Sr Menezes Pimentel 
A Comissao apresenta a redagao final (fl. anexa) do Projeto de Lei dfl 

Senado n.® 3, de 1961, que dispoe sobre financiamento as Prefeituras Municipals, 
com garantia das cotas constitucionais dos artigos 15, §§ 4.® e 5.°, e 20, da Consti- 
tuigao Federal. 

Sala d'as Comissoes, 15 de dezembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente 
— Menezes Pimentel, Relator — Caspar Velloso — Daniel Krieger. 

ANEXO AO PARECER N.® 925, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Lei do Senado n.® 3, de 1961, que dispoe 

sobre financiamento as Prefeituras Municipals, com garantia das cotas 
constitucionais dos artigos 15, §§ 4.® e 5.® e 20, da Constitulgao Federal, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Ficam as Caixas Economicas Federals, o Banco do Brasil 5. A., 

o Banco Nacional do Desenvolvimento Economico S. A., bem como outrcs estabe- 
leclmentos oflcials d'e credito ou que possuam departamento crediticio, e, ainda, 
os Institutes de Previdencia Social, estes, quando houver recursos disponiveis, 
autorizados a financlar, ate o limite de 80% (oitenta por cento), a juros maxi- 
mos de 12% ao ano os creditos a que as Prefeituras Municipals tiverem direito 
por forga do disposto nos artigos 15, §§ 4.® e 5.®, e 20, da Constitulgao Federal. 

Paragrafo unlco. As Prefeituras Municipals so terao direito aos beneficios 
prevlstos nesta lei quando expressamente se comprometerem a aplicar os recur- 
sos constitucionais referid'os em obras de abastecimento de agua, services d« 
esgotos sanitarlos, combate a erosao, fornecimento de energia eletrica atraves 
de orgao publlco ou de economia mlsta de que o Municiplo participe em condi- 
goes majoritarias de capital e admlnistragao, pavimentagao e obras complemen- 
tares, e construgao de estradas municipals e/ou obras de arte delas. 

Art. 2.° — O financiamento a que alude o artigo anterior so sera concedido as 
Prefeituras que, atendend'o ao disposto no paragrafo unlco do artigo 1.°, apre- 
sentarem pianos de trabalho aprovado pelos orgaos tecnicos federals especificos, 
ou pelo SENAM (Servlgo Nacional de Assistencia aos Munlcipics), se nao existi- 
rem os primeiros, bem como tenham suas contas da execucao orgamentaria 
prestadas as Camaras Municipals, nos prazos legais, aprovadas sem impugnagao. 
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Art. 3.° — A mesma faculdade estabelecida no artigo 1.° e nas condlcjoes 
fixacfas em seu paragrafo linico e no artigo 2.° desta lei, pode ser utilizada pelas 
Prefeituras para caucionar ate 80% (oitenta por cento) das dotagoes orgamen- 
tarias federals a que tiverem direito, diretamente ou em convenio com os drgaos 
federals respectivos. 

Art. 4.° — Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao a redagao final. 
Nao havendo quern queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final queiram permanecsr senta- 

dos. (Pausa.) 
Esta aprovada. O projeto sera encaminhado a Camara dos Deputados. 
Esta esgotada a Ordem do Dia. 

Convoco os Srs. Senadores para uma sessao extraordinaria, as 15 horas e 40 
minutos para a solenidade do encerramento da sessao legislativa d'o corrente ano. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 15 horas e 35 minutos.) 



2D9.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 

em 15 de dezembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E CUNHA MELLO 
As 15 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender 
Lobao da Silveira — Victorino Fraira — Sebastiao Archer — Lednidas 

Mello — Mathlas Olympio — Joaquim Parente — Fausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Argemiro 
de Figuieredo — Ruy Carneiro — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho 
— Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo 
Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — Del Caro — Ary Vianna 
— Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — No- 
gueira da Gama — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos 
— Padre Calazans — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano 
— Joao Villasboas — A16 Guimaraes — Gaspar Velloso — Nelson Ma- 
culan — Saulo Ramos — Irlneu Bornhausen — Daniel Krieger — Mem 
de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o compa- 
reci'mento de 46 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare 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. 

Nao ha expediente para leitura. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Srs. Senadores, e com profunda 

eatisfagao que a Presidencia do Senado, no momento de se encerrar a 3.a Sessao 
Legislativa ordinaria da 4.a Legislatura, faz a prestagao de contas do trabalho 
levado a efeito pelo Senado Federal, em particular, e pelo Congresso Nacional em 
conjunto, nesses nove meses de funcionamento, compreendidos entre 15 de margo 
e 15 de dezembro de 1961, acrescidos das reunioes preparatorias que os 
antecederam. 

Desejo expressar meu profundo reconhecimento a quantos ajudaram a levar 
a termo a missao que coube a esta Presidencia e a Mesa, na Sessao Legislativa 
que ora se finda. (Lendo.) 

De modo especial somos gratos: 

— aos nossos eminentes companheiro.s de trabalho, membros da Mesa e da 
Comissao Diretora, Senhores Senadores Cunha Mello, Gilberto Marinho, Argemiro 
de Figueiredo, Novaes Filho, Mathias Olympio e Guido Mondin; 

— aos ilustres Lideres da Maioria e da Minoria, Srs. Filinto Miiller e Joao 
Villasboas; 

— aos Vice-Lideres da Maioria, Srs. Lima Teixeira, Nogueira da Gama, Victo- 
rino Freire, Lobao da Silveira, Jorge Maynard e Guido Mondin; 
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— aos Vice-Lideres da Minoria, Srs. Mem de Sa e Lino de Mattos; 
— aos dignos dirigentes das bancadas Partidarias: 
— do Partido Social Democratico, Sr. Benedito Valladares; 
— da Uniao Democratica Nacional, Sr. Daniel Krieger; 
— do Partido Trabalhista Brasileiro, Sr. Barros Carvalho; 
— do Partido Libertador, Senhor Mem de Sa; 
— do Partido Social Progresista, Sr. Jorge Maynard; 
— do Partido Trabalhista Nacional, Sr. Lino de Matos; 
— do Movimento Trabalhista Renovador, Sr. Paulo Fender; 
— aos Vice-Lideres partidarios: 
—• do Partido Social Democratico, Srs. Caspar Velloso e Victorino Freire; 
— da Uniao Democratica Nacional, Srs, Rui Palmeira e Heribaldo Vieira; 
— do Partido Trabalhista Brasileiro, Srs. Nelson Maculan, Fausto Cabral e 

Arlindo Rodrigues; 
— do Partido Libertador, Sr. Aloysio de Carvalho; 
— ao funcionalismo da Casa, tao bem representado pelo seu digno Diretor- 

Geral, Dr. Evandro Mendes Vianna; 
— aos representantes da imprensa, do radio, da televisao e das agencias in- 

formantes credenciadas perante o Senado; 
— ao Departamento de Imprensa Nacional, atraves do seu admiravel Diretor, 

Dr. Alberto de Brito Pereira; 
— aos funcionarios da Agencia Postal-Telegrafica do Senado, chefiados por 

D.a Lourdes Braga Rodrigues. 
Todos se fizeram credores do reconhecimento do Senado e desta Presidencia 

pela alta e nobre colaboragao que Ihe deram nestes nove meses de trabalho 
intense. 

No instante em que estamos encerrando mais esta Sessao Legislativa, so posso 
desejar a todos os Srs. Senadores e as suas ilustres familias, aos Srs. funcio- 
narios e suas familias: aos Srs. Jornalistas e suas familias, que tenham plena 
felicidade no Natal e que Deus Ihes assegure um proximo ano onde possam 
encontrar a realizagao de seus mais sonhados desejos. 

Com os meus sinceros agradecimentos, declare aberta esta sessao, na qual 
iremos comentar o encerramento de mais uma Sessao Legislativa de um ano 
que foi de grande significagao para a vida nacional, um ano que permitiu ao 
Congresso brasileiro, centro de uma das maiores crises ja deflagradas na vida 
politica, militar e social do nosso Pais, sobressair-se pela sua autoridade, pela 
sua compreensao no cumprimento do dever, pela afirmagao de sentimentos 
democrdticos, pela sua fidelidade a vontade do povo e pela sua fe irretorquivel 
nos destines do Pais. 

Vai ser lido o seguinte: 

RELAT6RIO DA PRESIDENCIA 

Referente aos trabalhos da 3.° Sessao Legislativa Ordinaria da 4.® Le- 
gislatura, de 15 de margo a 15 de dezembro de 1961, apresentada no ato 
de seu encerramento pelo Senador Auro Moura Andrade. 

(Publicado em Suplemento do DON (Segao II), de 16-12-61) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 

Paulo Fender. 



- 643 - 

O SR. PAULO FENDER — Senhor Presidente, Srs. Senadores, encerramos a 
presente Sessao Legislativa depois de trabalhos que nos detiveram no exame 
aprofundado das mais importantes questoes de interesse do povo brasileiro. 

Temos a consciencia do dever cumprido. Este ano de 1961 da era Crista 
assinala, necessariamente, na Historia da Humanidade, a existencia real de uma 
i-emocracia viva em um Pais da America — o nosso Pais — Democracia submeti- 
da aos entrechoques mais violentos e que conseguiu sobreviver gragas a civiliza- 
Cao de um povo, no amadurecimento de sua consciencia politica e ao seu acen- 
drado amor a terra natal, a Patria. 

Falo, Sr. Presidente, na qualidade de representante do Movimento brasileiro, 
cheio de esperangas, de convicgoes inabalaveis e de fe, no seu proprio destino, 
que 6 o de defender a causa trabalhista, aquela causa sa e por que nao dizer 
nossa, brasileira, com caracteristicas autoctones, causa que consulta a propria 
vida politica nacional, desde os tempos do Imperio, atraves da velha Republica, 
transbordada neste ato na Republica revolucionaria de 1930, trazida pelo paladi- 
no Getulio Vargas, cujas ideias e cujo patriotismo Ihe reservam na Historia do 
Brasil lugar ide irrivalizavel existencia. 

Sr. Presidente, o trabalhismo tern suas grandes vlrtudes e seus grandes defei- 
tos, mas estes devem ser levados a conta da boa fe com que tod'as aqueles demo- 
cratas que professem essa doutrina se empenhem na luta politico-partidaria, quer 
por pragas publicas, quer no recesso das assembleias politicas, defrontando-se 
com certas anomalias ainda infelizmente existentes nas relagoes entre os partidos 
politicos da Democracia brasileira. 

O trabalhismo brasileiro avanga com sua filosofla, devidamente colocado, 
com seus lideres a postos, na luta por uma compreensao cada vez mais estrita 
entre o capital e o trabalho, no sentido de que a pobreza dlminua e a rlqueza 
se dlstrlbua mais humanitariamente, mais necessariamente, mais patrioticamente, 
mais justamente. 

Acre<iito que a cadeia causal engeliano-marxista tenha sido ja rompida pela 
filosofia do trabalhismo. E que o capitalismo, Sr. Presidente, que Marx acreditava 
ruir a forga de uma catastrofe, pelo aumento cada vez maior das massas de 
proletarios desassistidos e desiludldos, evidentemente nao esta marchando nessa 
estrada, porque as crises periodic as que atravessam sao crises ciclicas, que dao 
em resultados as concessoes de que o trabalhismo se vai compondo atraves de 
sua sofrida historia. 

De um lado vemos a participagao social do sindicallsmo, atento na defesa 
dos interesses vltais do trabalhador, interesses de classe, interesses de familia, 
interesses de filhos, interesses de melhor organizagao de trabalho, de melhores 
salaries, de melhor participagao nas industrias e de melhor compreensao nas 
relagoes entre patroes e empregados. 

Do outro lado, vemos o trabalhismo transportado a fase politico-jundica 
da Democracia pela melhor participagao na existencia das instituigoes demo- 
cratlcas. 

Entao, Sr. Presidente, nao ha por que temermos do trabalhismo, nao ha 
por que desflgurarmos essa doutrina sa, que 6 defendida, nesta Casa, por tres 
Partidos que tern, no seu programa, os aspectos mais essenclais da sua propna 
definlgao que tern, no seu programa, os aspectos mais essenciais da sua 
definigao propria, que sao o Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Trabalhista 
Nacional e o Movimento Trabalhista Renovador, que represento. 

Com estas palavras, justlfico minha situagao nesta Casa, no ano que estamos 
enoerrando em sessao legislativa, atuagao toda ela inspirada no trabalhismo, 
quer pela minha intervengao obscura, sim, porem, sempre sincera e veemente 
na defesa da tese trabalhista, quer pela minha colaboragao no processo legis- 
lative, atraves dos projetos de lei que apresentei no corrente ano. 
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Aasim, Sr. Presidente, congratulo-me com meus colegas de Senado Federate 
em nome do meu Partido trago-lhes a afirmaijao de que confio plenamente na 
aqao democratica e patriotica de qualquer das outras nobres e grandes argre- 
miagoes political que militam nesta Casa. 

Sendo a primeira vez em que falo com a responsabilidade de lideranga auten- 
tica de um partido politico, nao posso delxar de consignar mlnhas saudagoes 
especiais ao Lider Filinto Miiller, Lider da Maioria, homem de virtudes exceLsas, 
que neo saberiamos definir, porque e todo ele uma expressao viva da Democracia 
cristalizada no homem que sabe ser amavel, que sabe ser solicito, que sabe ser 
justo, que sabe ser energico e que sabe exercer o seu mandate e a sua mlssao 
de Lider com aquele minlmo de tolerancia e intransigencla mais e acentuadas 
para conseguir as grandes vitdrias que tem conseguido nesta Casa. 

O Sr. Filinto Miiller — Muite obrigacfo a V. Ex.a Suas paiavras me comovem, 
mas sei bem que sao ditadas sobretudo pela grandeza de espirito que caracteriza 
meu nobre e eminente amigo. 

O SR. PAULO FENDER — fi justica que faco a V. Ex* 
Agradego tambem ao nobre Lider Joao Vilasboas que, a frente da bancada 

da Maioria, sempre defende suas convicgoes num piano tao liicldo e paciflco 
que, em fase das maiores controversias, consegue captar as malores simpatlas. 
E, realmente, uma figura de parlamentar e, realmente, figura autentica de par- 
lamentar que nos ensina a etica parlamentar, aquela etica que nao exerce por- 
que vive, porque nele esta desde os tempos da Republica velha, do Brasil de 
antanho, onde amanheceu fazendo democracia parlamentar. 

O lider Daniel Krieger, que traz, na sua palavra veemente, a vibragao patrio- 
tica do gaucho, que a gente admira desde a escola, quando ouvla falar na guerra 
dos Farrapos e no episodic de Garibaldi. 

O lider Benedicto Valladares, que traz a sabedoria sutil e escondida do 
mineiro necessario, do mineiro que encontra sempre a formula habil para as 
questoes mais dificeis e que, representando nesta Casa o pujante Partido Social 
Democratico, nos da, a todos, a certeza de que encontraremos sempre solugao 
para os mais complexes problemas no que depender da atuagao do grande poli- 
tico e ex-Governador brasileiro. 

No Partido Trabalhista Brasileiro — e aqui, Sr. Presidente, pego a V. Ex.* 
me perdoe deter-me mais um pouco — em que militei quinze anos, em que 
del o melhor da minha vida de patriota. entusiasta pela causa trabalhista e, 
do qual, a contragosto sai ha poucos dias, atendendo aquele aspect© lamentdvel 
da democracia brasileira a que aludiu, na secao anterior, o nobre e digno Senador 
Mem de Sa, — e que nao se pode delxar de assinalar — a prevalencia de ele- 
mentos sem categoria moral, politlca, ou civica para defender ideologlas par- 
tidarias. Sai desse Partido mas. como ja disse, continue a defender a causa do 
trabalhismo em geral. Nele falando, seja-me oportuno agradecer a Lideranga 
exercida nesta Casa, pelo nobre Senador Barros Carvalho, trabalhista dos mais 
autentlcos, Senador closo dos seus deveres, homem fino e tratavel, que jamals 
nesta Casa quando da tribuna e obrigado a defender o trabahlsmo, deixou de 
se expressar com paiavras do mais alto teor politico, no mats fino labor liter^rlo. 

Ao Senador Barros Carvalho e ao Senador Fausto Cabral que dideraram a 
Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, os nossos agradeclmentos. 

O Sr. Barros Carvalho — Permite o nobre orador um aparte? 

Com prazer. 

O Sr. Barros de Carvalho — Agradego a V. Ex.® as expressoes generosas que 
teve para com o modesto Senador representante do Partid'o Trabalhista Brasileiro. 

O SR. PAULO FENDER — Foram justas. 
Ao Senador Mem de Sa, o meu cordial inlmigo... 
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O Sr. Mem de Sa — fi uma injustiQa de V. Ex.a 

O SR. PAULO FENDER — ... aqu-ele com quem me defronto na capoeira 
ou na destreza da navalha dial^tica, nos debates parlamentares... 

O Sr. Mem de Sa — Da parte de V. Ex.a 

O SR. PAULO FENDER — . • • aquele que maneja a ironia sutil de que e 
esgrimista aprimorado. Mas nao se pode falar do Senador Mem de Sa sem que o 
pitoresco nos ocorra. E nao val nlsso nenhum desapre^o a S. Ex.6, uma das 
maiores afirmaijoes de parlamentar nesta Republica. Homem lucldo, capaz, inte- 
ligente, tremendamente temivel na tribuna. Mas, Sr. Presldente, o pitoresco a 
que me refiro talvez o Senado ja esteja esquecido, eu o relatarei rapidamente. 

Costumo interlocutar com o Senador Mem de Sa; quase sempre perco, mas 
vez ou outra talvez ganho. Vou contar o episodio, porque, desta vez, perdi como 
de tantas outras. Aparteava-me o Senador Joao Villasboas e eu vendo que Sa Ex.a 

se detinha em um ponto que eu preclsava contradltar naquele instante, sem o 
que perderla a oportunldade, ousel interromper-lhe o aparte. v.t': que o Senador 
Mem de Sa, abrindo os bra?os advertlu-me: "Assim nao 6 possivel, V. Exa nao 
deixa o aparteante falar". E se m'eteu na brlga. Em geral quem se mete em briga 
perde, mas ele ganhou. Entao, retruquei; "V. Ex.a ate parece investido de fungoes 
presidanciais, para advertlr-me desta maneira. Dir-se-ia que V. Ex.a e um 
maestro de orquestra a reger os nossos debates. Pensei ganhar partida. Puro 
engano. O Senador Mem de Sa, com aquela agilidade do tigre da tribuna ras- 
pondeu-me: "Maestro, porque, V. Ex.a esta fora do compasso, 

O Sr. Mem de Sa — V. Ex.a vai me permitir um aparte? 
O SR. PAULO FTHNDER — Com grande prazer. 
O Sr. Mem de Sa — V. Ex.a come?ou por se dizer meu cordial inlmigo e 

acaba por demonstrar que e um dos meus melhores amlgos, pela generosidade 
das referenclas a minha pessoa, de tal maneira que, amante da verdade como 
6, ai estd desmentlndo ao afirmar que normalmente, eu levo melhor; V. Ex.8, e 
que, desta Tribuna, tern se mostrado insuperavel. Nao tern permitido que nin- 
guem conslgna obter exlto nos debates que pretende travar. Os louvores que 
me faz, a V. Ex.a cabe, princlpalmente no que se refere a capoeira e a briga 
de navalha. 

O SR. PAULO FENDER — Acelto, comovido, o elogio que V. Ex.a me faz, 
porem meio receoso, porque elogio na boca de V. Ex.8 nao e virtude, e ironia. 

Sr. Presidente, agradego tambem o convivio parlamentar do Senador Jorge 
Maynard, o britanlco, o sdbrio, o bem-posto, o homem do bom torn. Dir-se-ia 
que, para o Senador Jorge Maynard, seria desnecessarlo qualquer debate. S. Ex.a 

tern tais reservas de tolerancla, que quase sempre se poe de acordo com as pro- 
poslgoes dos colegas, muito embora sacrificando pontos de vista pessoais. fi dos 
mais estimados desta Casa e hoje, compoe o bloco dos pequenos Partidos de 
que fago parte e a que nao posso delxar de referir-me, nestas rapidas palavras 
de congratulagao aos lideres, ao nobre Senador Lino de Matos, paulista de 
quatrocentos anos, de quatrocentas batalhas, de quatrocantos meritos a quem 
nos acostumamos a ouvlr com o respeito que merecem suas teses e com o recuo 
que nos impoe, as vezes, sua veemencla. 

Aqui ficam, Sr. Presidente, os elogios e agradecimentos aos lideres tal como 
os sinto na minha consciencia parlamentar e que traduzem, tambem, a admi- 
ragao que presto, pessoalmente aos seus llderados, porque nao saberia distinguir, 
entre todos os colegas desta Casa, aqueles de maior mereclmento. 

Resta referir-me a Comissao Diretora, a Mesa neste Plenario, presidi-la 
pela nobre figura do Senador Auro Soares de Moura Andrade, a quem ja chamei, 
desta tribuna, condestavel civil da legalidade, tal a sua atuagao, brilhante, en6r- 
glca, incomparavel nos ultimos aconteclmentos que abalaram o Pais e que deram 
a historia o maior exemplo de consciencia parlamentar que o Congresso brasi- 
lelro jamais havia manlfestado. 
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Colaboram com o eminente Senador Moura Andrade, na dlre<;ao dos tra- 
balhos, outros llustres membros desta Casa, como o nobre Senador Cunha Mello 
a quem, no dia de hoje, tive oportunidades de homenagear, associando-me, em 
nome cfos Senadores ao preito de admiraqao e estima que Ihes prestaram os 
funcionarios subalternos da Casa. O funcionalismo humilde, essa gente boa que 
nos atende a todo instante, sempre solicita e sorridente, dando prova de ssnsl- 
bilidade e gratidao a esse homem justo e bom, que ha tantos anos presta o 
concurso de sua inteligencia e sabedoria ao trabalho parlamentar do Senado, 
saudou-o com as segulntes palavras, que entendo devam cons tar dos Anals da 
Casa. 

"Exm 0 Sr. Senador Cunha Mello. 
Prezados colegas: 
Dirlgir a palavra a V. Ex.a, Senhor Senador, por mandate expresso de meus 

nobres colegas, constitui o mais alto galardao de mlnha vlda funclonal como mo- 
desto servidor desta Casa do Congresso. 

Embora haja outros companheiros que neste momento melhor do que eu 
poderiam traduzir perante V. Ex a os sentimentos da classe, qulseram no entanto, 
por generosa condescendencia, que fosse eu o interprete da slngela homenagem, 
atraves da qual o pessoal da Portaria do Senado manifesta a sua gratidao e vene- 
ragao por quem, como V. Ex.a, soube compreender e tratar com dignidade e elevado 
sentimento cristao os problemas dos modestos servidores desta Casa. 

Nao tern, pois, um carater acidental a slngela homenagem que hoje prestamos 
a V. Ex.a, Senho'- Senador, mas traduz um sentimento arraigado em nossos cora- 
qoes, devido a maneira humana, justa e energica com que defende os interesses dos 
humildes, nao so aqui, mas em toda parte em qualquer latitude, em todos os 
postos em que tern servido a causa publica em nosso Pais. 

Esta tern sido a linha invariavel de sua conduta, na longa e brilhante traje- 
torla de uma vida politica inteiramente devotada a defesa das classes menos 
favorecidas pela fortuna. Jamais sacrificou os dltames da consciencia por malores 
que fossem os obstaculos a veneer. Jamais serviu a opressao, mas tao-somente i 
liberdade. Jamais compactuou com o forte, para oprimlr o fraco. Enfim, jamais 
abdlcou da virtude para servir ao vicio, sejam quais forem as clrcunstanclas e os 
interesses em jogo. 

Seria longo enumerar todos os projetos e moqoes atraves dos quais V. Ex.a 

atesta o carater de um homem lealmente devotado a democracla brasllelra, dos 
quais e um dos mais lidimos representantes, paladino da justiqa social e do bem- 
estar de todos os brasileiros. Mas, nao e apenas a personalidade politica que real- 
qamos neste modesto bosquejo, mas tambem o homem simples, cordial e humano, 
de todos os dias, de todas as horas, de todos os momentos. 

Por todas essas razoes, Senhor Senador, e que nos reunimos aqui para dizer 
o quanto somos gratos a V. Ex.a pelo tratamento equanime e humano que temos 
recebido, nos de um lado como funcionarios, e V. Ex.a de outro, como 1.0-Secretfi- 
rio da Comissao Diretora. 

Senhor Senador, nao manifestamos aqui apenas nossos sentimentos pessoals, 
mas tambem de nossas esposas que ficaram em casa cuidando dos afazeres dom&s- 
ticos, mas cujos coraqoes estao voltados para esta reuniao, porque elas tambem 
sen tern e vibram em unissonc conosco e tambem de nossos fllhos, que hoje estao 
nas escolas, onde aprendem a ler e escrever, ou nos lares, onde aprendem a honrar 
e venerar o nome de V. Ex.a 

Queira pois, Senhor Senador Cunha Mello, aceitar o nosso humilde, mas leal 
preito de gratidao e amizade, e os nossos mais sinceros e cordials votos de longa 
vida para melhor servir ao proximo. Servir ao Brasll. Que Deus asslm o permlta'l 

Os funcionarios da Portaria e da Administraqao, agradecem a partlcipaqao, 
nestas homenagens, da Comissao Diretora, representada pelo seu Presldente, 
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Senador Auro de Moura Andrade, e pelos Senhores Sonadores, o Senador Paulo 
Fender. 

Aproveltando o ensejo, desejam aos aludidos funcionarios, a Comis- 
sao Diretora e aos Senhores Senadores, Fellz Natal e Prospero Ano Novo. 

Aos outros membros da Comissao Diretora, todos diligentes e dignos atuantes, 
tambem minhas congratulagoes. De minha parte, considero-me plenamente satis- 
felto com o voto que Ihes del por ocaslao das eleiqoes, no comego do ano. 

Sr. Presidente, torno extensiva esta saudagao a todos os funcionarios da 
Assessoria, da Secretaria da Presidencia e da Taquigrafia, que foram inexcedivels 
na asslstencia constante que nos prestaram. 

Estas as palavras que devia proferir, em nome do Movimento Renovador 
Trabalhista, palavras de compreensao, de civlsmo e de afeto. (Muito bem! IVXuito 
bem! Palmas. O orador e cumprimcntado.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Daniel Krieger. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Senhor Presidente, no dia do encerramento do 
ano leglslatlvo de 1961, que se esvai entre tantas agruras e apreensoes, devo, em 
nome do bloco minoritario, desta Casa, dizer algumas palavras. 

Serao poucas e singelas essas palavras, mas nascem elas do fundo do meu 
coragao para o alto da minha consclencia. 

Se volvermos os olhos para o ano que se flnda, encontraremos, entremeados, 
os acertos e os erros, erros incvitaveis, embora iluminados pela slncera intengao 
de acertar. 

O Senado da Republlca constitui, indiscutivelmente, um orgao de equilibrio 
e de madureza. £ indispensavel a sobrevivencia da Federagao e tamb6m a vlv§ncla 
e a sobrevivencia dos grandes ideals que animam a Pitrla brasileira. 

Tenho plena e integral certeza de que todos os elementos que o compoem, 
divididos embora em dlversos matizes, vivem, todos eles, num unlco desejo, numa 
unica preocupagao, que e a de servir o Brasil e conserva-lo no regime democratlco, 
da liberdade sem esquecer a justiqa social, porque um povo nao pode ser livre se 
nao atender aos menos favorecidos pela fortuna. 

O Sr. Filinto Miiller — Muito bem! 
Sr. Presidente, nesta ultima sessao se deve fazer — e eu o fago com emogao 

— uma referenda a Mesa que presldlu com tanto criterio os nossos trabalhos, e aos 
funcionarios do Senado, que colaboraram com tanto devotamento para o exito 
das nossas tarefas. 

Se me fosse permitldo, eu escolheria um simbolo do funcionalismo do Senado 
Federal, um homem que eu nao encontrei na minha vida quern o excedesse no 
trabalho, na dedicagao ao dever, na capacidade publlca. fi o Secretarlo-Geral da 
Presidencia do Senado, Dr. Isaac Brown. (Palmas. Muito bem!) 

O Sr. Fernandes Tavora — Permlte V. Ex.a um aparte? (Assentimento do 
orador.) — V. Ex.a faz grande justlga a um dos funcion&rios mais dignos e mais 
eficientes deste Senado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. DANIEL KRIEGER — Todo o funcionalismo do Senado 6 modelar. Todo 
ele tern um devotamento entranhado ao servigo piiblico e sobretudo tern uma 
devogao inexcedivel a Casa a que pertence. (Muito bem! Palmas.) 

Aos companheiros, fraternos que somos todos porque esta Casa tem o condao 
admlravel de aproximar uns aos outros, de ellminar as deslntellgencias, de fazer 
com que se quelmem ao calor do nosso afeto as incompreensoes, aos companheiros 
do Senado da Republica, aos companheiros de todas as horas, boas e mas, dos 
mementos de concordancla e dos momentos dlvergentes; aos nobres companheiros, 
que na hora suprema na defesa das instltulgoes democraticas do Brasil estao 
sempre unidos, rendo, nesta hora, a minha homenagem. 
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Sr. Presidente, seja-me permitido, agora, como palavras derradeiras, fazer, 
em nome do bloco minoritario do Senado, uma saudagao calorosa e veemente 
ao povo do Brasil, para dizer-lhe que confie nos seus representantes, que Ihes 
de um credito de confianca, porque eles saberao ser dlgnos desse credito que 
Ihes for aberto. 

Nenhum de nos tem outro proposito, nenhum outro desejo senao o de servir 
a Patrla e servi-la, se precise for, ate com o extremo sacrlficio. A essa Patria 
que recebemos dos nossos antepassados, opulenta na sua grandeza gloriosa, nos 
seus feitos extraordinarios, na sua vocaqao de liberdade. Nesta hora solene, cheia 
de apreensao e de angustia, mas tambem de esperanqa, queremos reafirmar que 
o Senado da Republica se mantera sempre fiel a confianqa do povo brasileiro, 
ao regime democratico, a liberdade e a grandeza deste Pais! (Muito bem! Muito 
bem! Palm as.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 
Gllberto Marinho. 

O SR. GILBERTO MARINHO — Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Parlamento, 
representagao do povo que governa atraves dos seus mandataries, e a instituigao 
que da verdadeiro relevo a democracia. Ao defender a lei, a liberdade e a justiga, 
ele exerce fungao primordial quando, interpretando os anseios coletivos, traga as 
normas pelas quais se devem exercitar as atividades civicas. Onde quer que 
ele entre em declinio e venha a eclipsar-se, gera, desde logo, as pressdes socials, 
capazes de fazer ressurgir a instituigao revigorada pela experiencla sempre adversa, 
mas tantas vezes renovada. 

Por isso, confrange o nosso coragao de patriota e constitui um alarmante 
sintoma comprovar como se possa alimentar em nosso Pais um crescente sentl- 
mento de desconfianga no labor parlamentar. O fato de os plenarios por vezes 
serem conduzidos a algumas decisoes que entram em conflito com a etica que 
deve guardar a conduta parlamentar, nao pode retirar do Poder Legislatlvo a 
majestade da sua fungao politica, que a Nagao quer que se mantenha intacta e 
inviolavel como condigao precipua da preservagao do regime. 

Esses erros esporadicos e facilmente corrigiveis nao podem autorizar a 
qualquer outro Poder, ou qualquer outra forga a se aproveitar da confusao dos 
espiritos para atingir a dignidade funcional do Parlamento. 

Mas, Sr. Presidente, o valor de um Parlamento nao depende do Parlamento 
em si nem sequer do regime a que obedece. Sua importancia se mede pelo valor 
dos homens que o constltuem e sua obra sera tanto mais valiosa quanta mals 
dlgnos forem os homens encarregados da representagao popular. 

Cremos haver provado reiteradamente a Nagao e o reafirmamos recentemente 
quando da ultima crise politico-social, que o povo brasileiro tem, efetivamente, 
um Congresso independente, que nao se subordina a qualquer outro Poder e 
acima do qual so se pode sobrepor o povo soberano. 

Temos uma fe profunda em nosso povo e em nenhum caso renunclaremos 
ao nosso direito de nos pronunciar livres de quaisquer injungoes, enfrentando 
todas as vicissitudes, para servir a Nagao que queremos llvre, soberana, indepen- 
dente, una e indivisivel. 

Com a ajuda de Deus, fonte de toda a razao e justiga, haveremos de cumprir 
esse dever. 

Sr. Presidente, com estas palavras, saudo em nome da Mesa do Senado 
Federal, aos eminentes companheiros, aos Senhores Senadores, que tanto se 
credenciaram ao respeito, a estima e a admiracao de todos os brasileiros. 

Aos abnegados servidores desta Casa, do mais graduado ao mais modesto, 
gracas a cujo dinamismo e dedicacao podemcs desempenhar o nosso mandate 
legislative, em uma Casa complexa, dedicada, cujo perfeito funcionamento 6 
fungao do esforgo, do empenho e do zelo de todos. 
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E, finalmente, a imprensa, sem cujo concurso faltir-nos-ia a anallse, a 
critica dos nossos atos, que constitui forma inequivoca e inarredavel de colabo- 
raqao e ficariamos privados daquela fonte em que se espelham os anseios e 
reinvldicagoes do povo, unico tribunal politico a cuja sentenca se devem curvar 
todos os cidadaos de uma democracia. 

Despedlmo-nos, quando se avlzlnham as comemoracoes famillares, intimas 
e afetlvas da maior data da cristandade. Que ela nos Inspire nao somente aquelas 
palavras evocativas que se perdem na propria ocasiao em que se transmitem, mas 
que nos faQa afervorar aquele espirito do Natal que nao pode arrefecer no coragao 
deste bem e generoso povo brasileiro. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRFSIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Barros de Carvalho. 

O SR. BARROS DE CARVALHO — Senhor Presidente, ao termino da quarta 
Leglslatura como lider da Bancada Trabalhista nesta Casa, quero congratular- 
me com V. Ex.a e mais membros da Mesa, com os meus nobres colegas compa- 
nheiros de labor legislativo, do mais graduado ao mais modesto dos lavradores, 
pelo exito dos nossos trabalhos. 

Sr. Presidente, nao e possivel negar que o Senado viveu em 1961 um dos 
periodos mais ricos de sua Historia. Devo confessar que dos embates aqui vividos 
ele ressaltou engrandecido. 

Efetivada a transiQao do sistema de Governo, com a implantagao do Parla- 
mentarismo, teve ele oportunidade de real(;ar-se e de crescer na consciencia do 
povo brasileiro, inclusive com a atuagao brilhante e destemida do nosso grande 
Presidente Senador Auro de Moura Andrade. 

Outras oportunidades tivemos no decurso de 1961 para, graQas a conduta dos 
nobres Senadores colocar-se esta Casa a altura de suas tradlQoes. 

Trabalhou-se, Sr. Presidente, e este relatorio que V. Ex.a acaba de nos dis- 
tribuir, demonstra, ate doer na vista, o que foi o trabalho desta Casa, honrando, 
assim, a capacidade dos Senhores Senadores e dos seus servidores. 

Mas o processo democratico do Pais nao atingiu ainda a sua cristallza?ao e 
nos, Senadores, por isso mesmo, estamos a aguardar periodos novos mais criticos 
dos quais nos sairemos com a mesma galhardla pela experiencia dos seus mem- 
bros e pelo destine que esta tragado para a Nacao brasileira. 

Nos,_ Senadores, eleitos pelo povo, para ber servi-lo, devemos pedir a Deus 
inspiraQao e energia necessaria para que possamos servir, cada vez melhor, a 
Nagao brasileira. 

O meu Partldo, Sr. Presidente, acredita que se tenha conduzido nesta Casa 
a altura das circunstancias dos seus proprios postulados, sem abandonar jamais 
as reivindicagoes dos trabalhadores, dos mais modestos, dos mais humildes. 

No ano que vem haveremos de enfrentar debates mais altos porque, no seu 
decurso, os problemas do Brasil certamente se agravarao, necessitando de nossa 
experiencia, coragem e energia. 

Sr. Presidente, quero renovar as minhas congratuiagoes com o funclonalis- 
mo desta Casa, pois a verdade e que foi ele um dos baluartes de tudo quanto se 
fez no Senado brasileiro. 

Faijo votos os mais sinceros, em nome da minha bancada, para que todos os 
meus colegas e companheiros de trabalho desta Casa tenham um Natal feliz e um 
1962 coberto de flores! 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 

Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente e Srs. Senadores, recebi do emi- 
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nente Lider da Maioria nesta Casa, Senador Filinto MiiUer, a honrosa incum- 
bencia de, na qualidade de representante da Maioria, no easejo do encerramento 
desta Sessao Legislativa, tecer considera<;6es em torno dos trabalhos que aqui 
desenvolveram neste periodo. 

Com muito agrado e satisfagao, ressaltarei alguns desses trabalhos e, para 
tanto, tenho em maos dados que nos conduzem a crenca de que cumprimos com 
o nosso dever. Foram aqui votados cento e oitenta e cinco projetos, entre os 
quais alguns de suma importancia. 

IS justo que mencione o Projeto de Diretrizes e Bases de Educagao; o projeto 
que criou a SUDENE; aquele outro que criou a Universidade de Brasilia, Projeto 
de Reforma do Itamarati; o que concedeu um credito de quatro bllhoes de cru- 
zeiros para os equipamentos rodoviarios. Quero porem ressaltar, com malor enfa- 
se, a Emenda Parlamentarista e a Emenda Municipalista que, recentemente, vo- 
tamos para atender a mais justa aspiragao das diversas Comarcas brasilelras. 

Se e verdade que cumprimos com o nosso dever temos que realgar, no Instan- 
te em que encerramos esta Sessao Legislativa, o episodio que colocou esta Casa 
em posigao privilegiada e levou o Congresso a prestigiar-se perante a opiniao 
piiblica brasileira. Refiro-me a crise politico-militar deflagrada neste Pais, numa 
hora diflcil e chela de vicissitudes. O Congresso Nacional — e justo que o pro- 
clamemos — encontrou a solugao justa que a emergencia requeria. A Emenda 
Parlamentarista que aqui votamos nao foi fruto de coagao. Merce da circunstan- 
cia de termos vivido, naquele Instante, os mementos mais dificeis, surgiu a im- 
pressao de que a Emenda Parlamentarista fora apenas o caminho encontrado 
para debater a crise. 

Ainda nesse episodio, quero ressaltar, e com muita justiga, o papel que desem- 
penhou a Mesa Diretora dos nossos trabalhos, tendo a sua frente a figura digna 
de Auro Moura Andrade que soube, nos momentos mais dificeis que atravessa- 
mos, colocar-se a altura dos acontecimentos da defesa intransigente da manuten- 
gao da Constituigao e dos principios democraticos. 

15 justo ressaltar ainda, Sr. Presidente, o papel desempenhado pela imprensa 
brasileira naquele instante. Poderia ela ter-se norteado para outros camlnhos 
diferentes daqueles que queriamos palmilhar, no campo raso da propria llberda- 
de. Ao contrario disso, foi decisiva a colaboragao da imprensa na preservagao 
da democracia como se fora a ressonancia do pensamento unanime do povo 
brasileiro num so grito unissono pela legalidade. Esse comportamento conduzlu a 
sorte do regime que foi do Congresso Nacional. 

Ha ainda que ressaltar, neste instante, a atitude dos Lideres desta Casa, que 
constituiram um so bloco na defesa das instituigoes democraticas, concentrando- 
se a frente daqueles chefes militares que, irrefletidamente, pretenderam tomar 
caminho que nao se ajustava a nossa formagao, nem tampouco a maturldade 
politlca que ja alcangamos. 

Sr. Presidente, merece ainda um registro nos Anais do Congresso, na hora 
do encerramento dos nossos trabalhos, a dedicagao constante dos funclonarlos 
desta Casa. Em qualquer hora, naqueles momentos dificeis que atravessamos, 
contamos com a cooperagao decisiva de todo o funcionalismo do Senado. 

Sr. Presidente, cabe-me agora formular nao uma advertencia, mas, sobretudo, 
um apelo. O Governo e parlamentarista; nos partlcipamos diretamente do Gover- 
no no regime e no sistema que adotamos. 

Quando nos aproximamos das festas do Natal, e justo que o Senado da 
Repiiblica formule votos no sentido de que possa o Governo, pela sua represen- 
tagao — Presidente da Repiiblica, Conselho de Ministros — congregando todos os 
esforgos nessa luta em que estamos empenhados, pela manutengao do regime 
democratico, dar atendimento as justas aspiragoes socials que, mais do que nunca, 
estao neste momento, enraizadas na opiniao piiblica, que sente, nao ha como 
negar, Sr. Presidente, todos os reflexos de ascensao vertiginosa do custo de vida. 
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E que entao o Conselho de Ministros, o Governo em geral, convoque todas 
as forqas da opiniao publica e todos aqueles que querem prestar colaboraqao no 
combate a essa crise que estamos enfrentando, para que possamos, Sr. Presidente, 
com essa congregagao de esforgos, dar os melos e providencias para evitar que 
esse agravamento se processe de tal jeito que o Governo se sinta amanha em 
maiores diflculdades. For isso mesmo e que nos outros, congressistas, estamos 
tambem dlspostos a prestar a nossa declsiva colaboraqao nos protestos que traml- 
tam nesta Casa, e que nao hao de flcar, Sr. Presidente, como muitos pensam, 
afastados, da verdade, multo tempo sem soluqao. Nao, Sr. Presidente! Posso asse- 
gurar a V. Ex.a, pelo contato que temos com diversos colegas de diversas agremia- 
qoes politicas, que ha um so pensamento na congregaqao desses esforqos para 
a votaqao mais rapida possivel de medldas sujeitas a aprovaqao do Congresso 
Nacional. 

Por isso, no instante em que formulo este apelo ao Governo, no sentido de 
solugoes e providencias, nos tambem devemos nosso concurso, como esperamos 
que o povo sofredor confle na agao do Congresso, que e a voz da propria Democra- 
cla, a prdpria voz do povo neste reflexo. Esses problemas que afligem ao povo 
neste momento, terao solugao dentro das normas legals e dentro daqueles prin- 
cipios pelos quals nos outros, democratas, temos lutado. 

fi nessa convlcgao, Sr. Presidente, que em nome do Bloco da Maioria nesta 
Casa desejo que os dlas que vao passar, nas proxlmidades da maior data da Cris- 
tandade, sejam cheios de perene fellcidade para o povo brasileiro, e que sigamos 
esse caminho que todos nos almejamos, o caminho da prosperldade, o camlnho 
da felicidade para o Brasil. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, manifesto aqui, no Instante em que 
encerramos esta sessao Legislativa, nossa crenga em Deus, sobretudo crenga em 
Deus de que marcharemos com firmeza, declsao e conflanga nos destinos da 
Patria, para melhores dias que o futuro nos anuncia pela situagao que hoje 
percebemos e vemos, gragas a maturidade politica do Pais, e pelo progresso deste 
potentoso Brasil, cujos caminhos, ninguem pode duvldar, sao os caminhos que 
nos mesmos tragamos e que nos mesmos vamos percorrer, para sua felicidade 
e prosperldade. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador e cumpri- 
mentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Caspar Velloso. 

O SR. CASPAR VELLOSO — Sr. Presidente, ao encerrar-se os trabalhos da 
3.a Sessao Legislativa Ordinaria da 4.° Leglslatura, o Partido Social Democratico 
so poderia repetlr e reafirmar as palavras de louvor pronunciadas pela Mesa e 
pelos repressntantes dos demais P'artidos, ratlficadas, alias, pelo eminente Lider 
da Maioria, em relagao a todos quantos, nesta equipe parlamentar, puderam 
fazer com que o Senado da Republica se d'esobrigasse brilhantemente da missao 
que o povo Ihe conferiu. 

Era justo, e porque nao constou do Relatdrio da Presidencia, que se fizesse 
tambem alem daqueles ali menclonados, referencia especial a Secretaria Geral 
da Presidencia, ao Dr. Isaac Brown, referencia essa que ja foi feita com muita 
propriedade pelos demais oradores que me antecederam. 

Quer o Partido Social Democratico, nesta bora, agradecer a todos os mem- 
bros do Congresso, especialmente aos companheiros das demais bancadas, que, 
com os integrantes do nosso Partido, com as liderangas partidarlas e com a 
lideranga da Maioria e Mlnorla, trocaram ideias e ajustaram situagoes para que, 
sem nenhuma intransigencla de pontos de vista id'eologicos ou doutrinarios dos 
diversos Partidos, pudessem as lels, que por esta Casa tramitaram, sair, se nao 
perfeitas, porque esta perfeigao nao pertence aos homens, pelo menos no m&ximo 
se pudesse alcangar o beneficio da coletlvidade e uma certeza para nos outros, 
que levamos ao conhecimento da Nagao, de que se as leis nao foram aquelas 
desejadas, se el as nao foram perfeitas, foram pelo menos o fruto do trabalho, da 
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dedicagao, do espirito publico, do amor a Patria e, sobretudo, da honostidadc de 
todos os legisladores, de todos os Partidos, na sua feitura, na sua elaboragao, 
para que elas dessem, efetivamente, ao povo, para o qual legislamos, a maior 
felicidade e um minimo, pelo menos, de dignidade humana. 

Sr. Presidente, o trabalho de um colegiado, como e o do Senado da Republica, 
esta naturalmente sujeito a critica, critica daqueles que, por ver-nos unilate- 
ralmente, nao compreendem, as vezes, o esforco, a dedicacao, a tenacidade e a 
luta com que as leis sao elaboradas. 

Ve o economista uma lei sob o aspecto exclusivo da sua especialidade. E, frio, 
argumenta com numeros, raciocina com fatos, critica por vezes uma lei que fcem, 
no seu bojo, alem do interesse economico de momento, interesses sociais que 
parecem envolver uma critica e uma analise, daqueles a quern incumbe a feitura 
das leis, mas olhando-as apenas sob um angulo. 

Nestas condicoes, Sr. Presidente, nos recebemos com satisfacao e com prazer 
todas as criticas que se nos fazem, quando honestas, porque temos a oportunida- 
de, atraves cfe discursos no Plenario ou dos relatorios apresentados no fim da 
gestao, de demonstrar que o Parlamento e e sera a fonte de onde emana todos 
os conhecimentos que aqui se agrupam, numa grande sintese para a feitura de 
leis que realmente interessam a coletividade em dado momento, mas que tambem 
provem aquilo que pode acontecer a essa coletividade atraves d'os anos. 

E por isso que as leis assim feitas, sofrendo criticas unilaterais dos diversos 
setores da opiniao publica, podem representar uma sintese perfeita dos anseios, 
da nacionalldade. 

Se assim nao fizermos, Sr. Presidente, se o Partldo Social Democratico nao 
pode (Jar ao Fais todas as suas leis nao e porque Ihe faltem forcas suficientes. A 
imperfeigao, que e propria dos homens, tambem existe nos orgaos coleglados. 

O Partido Social Democratico — e fato devidamente autorizado pelo meu 
eminente colega e ilustre Lider, Senador Benedicto Valladares — o tenha a 
Na?ao certeza disso, esteve. durante todo este ano que ora termina, com os olhos 
voltacfos para o povo, desde o proletario mais humilde, desde o campones das 
terras mais afastadas, nas lides da nossa Patria, aqueles que, tambem pelo seu 
capital ou pela sua experiencia, tern concorrido para que esta Nagao se torne 
cada vez maior e, no concerto das nagoes civilizadas, dla a dia se torne mais 
dignificada e mais se agigante. (IVIuito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Srs. Senadores, cabe-me encerrar 
a presente sessao e, muito embora a Mesa ja se tenha feito ouvir neste Plenario 
sobre o ato de hoje, cumpro o dever de reiterar aos Senhores Senadores os 
nossos agradecimentos pelo prestigio e colaboragao que nos deu durante a sessao 
legislativa que se encerra. 

Como medida de justica, quero consignar os nossos agradecimentos aos servl- 
qos prestados por todos os funcionarios do Senado, desde o mais modesto aos 
mais altos, os Drs. Isaac Brown e Evandro Mendes Vianna. 

Destaco esses dois funcionarios. porque ambos sao verdajieiramente impares 
na dedica?ao e operosidade com que executam as suas funcoes. 

O Dr. Isaac Brown e figura consagrada na nossa estima e no nosso aprego, 
e o Dr. Evandro Mendes Vianna, novo Diretor da Secretaria do Senado, desde a 
mudanqa da Capital para Brasilia, e, igualmente, funcionario operoso, dignissimo 
e honesto, que presta ao Senado os seus melhores serviijos. (Palmas.) 

Com estas palavras, suspendo a sessao. por quinze minutos, a fim de ser 
redigida a Ata dos nossos trabalhos de hoje. (Muito bem! Muito bem! Palmas 
prolongadas). 

Esta suspensa a sessao. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta reaberta a sessao. 
O Sr. I.0-Secr3tario procedera a leitura da ata. 
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£ lida a ata. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao a ata. 
S3 nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso da palavra, encerrarei a 

discussao. (Pausa.) 
Encerrada a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a ata, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Nada mais havendo a tratar, d'eclaro encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 17 horas e 15 minutos.) 
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Reivlndicaqoes do Dr. Euripedcs Ferreira Lins ao Ministro da Agricultura. 

— Aparte ao Sen. Mourao Vieira   255 
Parecer n.0 840/61, CD, ao PR n,0 61/61, que dispoe sobre o cargo de Oficial 

Arquivologista   388 

Sen. DANIEL KR1EGER 
Parecer n,0 758/61 — redagao final das emendas do Senado ao PLC n.0 133/61, 

que aprova o Piano Diretor da SUDENE, para 1961   55 
Parecer n.0 815/61, CCJ, ao PLC n.0 180/58, que estende os beneficios da Lei 

n.0 3.267/57 aos integrantes da PEB   342 
Parecer n.0 818/61, CCJ, ao PLS n.0 2/57, que consolida a legislapao sobre a 

situa?ao juridica dos procuradores de autarquias federals   344 
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Parecer n.0 823/61, CP, ao PLC n.0 194/61, que modifica as Leis n.0s 3.551/59, 
3.770/60 e 3.863/60, suspendendo o vencimento de debitos dos triticultores   j5g 

Parecer n.0 835/61, CP, ao PLC n.0 171/61, que dispoe sobre o pagamento das 
subvenijoes orQamentarias concedidas a conta do Fundo Nacional de Ensino Medio jg4 

Parecer n.0 844-A/61, CCJ, ao PDL n.0 14/61, que autoriza o registro de con- 
trato entre a Uniao e a Remington Rand do Brasil   jg0 

Parecer n.0 851/61, CP, sobre as emendas ao PLC n,0 82/61, que retifica, 
sem onus, a Lei Orcamentaria para o exercicio de 1958   ^ 

Parecer n.0 886/61, CCJ, ao PLC n.0 125/61, que concede auxilio ao Hospital 
dos Sindicatos Reunidos de Caxias do Sul (RS)   5l5 

Parecer n.0 980/61, CR, ao PR n.0 68/61, que altera o Regimento Interno 
do Senado   559 

Parecer n.0 909/61, CCJ, ao PLC n.0 129/61, que abre credito especial as 
industrias que especifica   5^2 

Discussao do Requerimento n.0 615/61 — Comissao Mista, para estudo do PLC 
n.0 189/61, que dispoe sobre remessa de lucros   6l7 

Encerramento da Sessao Legislativa   647 

Sen. DEL CARO 
Parecer n.0 747/61, CE. ao PLC n.0 121/61 — que isenta de impostos para 

equipamento destinado a Companhia Eletroquimica Pan-Americana   2 
PLS n.0 52/61, que considera de utilidade publica a Conferencia de Sao Se- 

bastiao do Alto Guandu, da Sociedade de Sao Vicente de Paulo, com sede em 
Afonso Claudio (ES)   5 

Sen. DIX-HUIT ROSADO 
Parecer n.0 800/61, CP, ao PLS n.0 33/60, que determina sejam efetivados 

os professores do ensino primario e medio que fizeram provas de selegao para o 
magisterio de Brasilia   244 

Sen. EUGENIC DE BARROS 
Parecer n.0 788/61, CP, ao PR n.0 48/61, que altera o Quadro do Pessoal da 

Secretaria do Senado a que se refere o art. 8.° da Resolupao n.0 6/60   206 
Parecer n.0 862/61, CAPFCP, ao PLS n.0 37/61, que dispoe sobre o loteamento 

ou desmembramento de terras rurais   4gi 

Sen. FAUSTO CABRAL 
Piano Diretor da SUDENE. — Aparte ao Sen. Argemiro de Pigueiredo   21 
Parecer n.0 750/61, CP, ao PLC n.0 183/61, que revigora creditos especiais 

autorizados pelas Leis n.0s 2.974/56, 3.057/56 e 3.244/57   47 
Parecer n.0 755/61, CP, ao PLS n.0 4/61, que altera o inciso I do art. 945 do 

Codigo de Processo Civil e o art. 1.° do Decreto-Lei n° 3.077/41   53 
Parecer n.0 771/61, CP, ao PLC n.0 166/61, que concede pensao especial a 

viuva do Sen. Joao Lima Guimaraes   124 
Parecer n.0 777/61, CP, ao PLC n.0 188/61, que dispoe sobre a abertura de 

credito especial para conclusao da V. Ficha n.0 15 Ferroviaria do Estado de Sao 
Paulo    131 

17.° aniversario da Radio Globo. — Aparte ao Sen. Caiado de Castro   133 
Parecer n.0 781/61, CP, ao PLC n.0 154/61, que dispoe sobre a isenpao de im- 

postos para a instalagao de estacao de TV em Fortaleza (CE)   141 
Homenagem i Semana da Marinha   232 
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Parecer n.0 806/61, CP, ao PLC n.0 131/61, que autoriza a abertura de cr^dito 
para reconstruQao da barragem de Orbs (CE)   299 

Falecimento do ex-Governador Faustino de Albuquerque em Fortaleza ICE) 307 
Parecer oral, CF, ao PLC n.0 146/61, que altera o Quadro da Secretaria do 

Tribunal Superior Eleltoral   325 
326 

Parecer n.0 810/61, CF, ao PDL n.0 12/61, que dispoe sobre a fixagao do 
subsidlo do Presidente da Repvibllca, no periodo presidencial de 1961 a 1966   340 

Parecer n.0 814/61, CF, ao PLC n.0 177/61, que abre credito especial para pa- 
gamento de despesas em 1959, com substitul?ao de funclon&rios do Tribunal Regio- 
nal de Pernambuco   341 

Parecer n.0 822/61, CE, ao PLC n.0 194/61, que modiflca as Leis n.0s 3.551/59, 
3.770/60 e 3.863/60, suspendendo o vencimento de debltos dos tritlcultores   357 

Requerimento de Informacjoes n." 559/61, ao DASP, sobre enquadramento dos 
servidores do IAPI   366 

Parecer n.0 836/61, CE, ao PLC n.0 198/61, que prorroga ate 31 de dezembro 
de 1962, o prazo a que se refere a Lei n.0 2.892/61   38i 

Parecer n.0 843/61, CT, ao PLC n.0 165/61, que autoriza a constru^ao e pa- 
vimenta?ao dos trechos da estrada Rio—Bahia — Arassuai—Diamantina e Dia- 
mantina—Curvelo  389 

Parecer n.0 865/61, CF, ao PLS n.0 31/61, sobre financiamento as prefei- 
turas municipals   463 

Parecer n." 869/61, CSP, ao PLC n.0 65/61 — que abre crbdito especial ao 
Hospital Mato-grossense de PSnfigo (MT)   487 

Parecer n.0 908/61, CF, ao PLC n.0 75/61, que abre credito especial para a 
Escola Politbcnica de Campina Grande (PB)   571 

Parecer n.0 913/61, CF, ao PDL n.0 10/61, que aprova aoordo de Combrcio 
e Pagamentos entre Brasil e a Republica Tcheco-Eslovaca   576 

Sen. FERNANDES TAVORA 

Piano Diretor da SUDENE. — Apartes ao Sen. Argemiro de Figueiredo   21 
27 

Parecer n.0 749/61, CF, ao PLC n.0 139/61, que concede pensao especial a viuva 
do poeta e jornallsta Antbnlo Boto   47 

Jazidas de ferro e manganes de Urucum, municipio de Corumba (MT). — 
Apartes ao Sen. Fillnto MUller   68 

72 
Ligas camponesas. — Apartes ao Sen. Lima Teixeira   147 

150 
153 

Falecimento do ex-Governador Faustino de Albuquerque, em Fortaleza (CE) 308 

Parecer n.0 826/61, CE, ao PLC n.0 148/61, que concede isenij&o de impostos 
para mbquinas importadas pela Cla. Braslleira de Caldeiras   361 

Parecer n.0 852/61, CP, ao PLC n." 116/61, que concede pensao mensal a 
Belisario Alves    441 

Parecer n.0 853/61, CP, ao PLC n.0 153/61, que concede pensao mensal a 
Manoel Brito da Sllva   442 

Parecer n.0 855/61, CP, ao PLC n.0 174/61, que autoriza a alienaQao de imbveis 
localizados nas sedes municipals, vilas e povoados dos territbrios do Acre. Amapb, 
Rio Branco e Rondbnla   443 
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Parecer n.0 868/61, CSP. ao PLC n° 65/61. que concede credito especial ao 
Hospital Mato-grossense de Penfigo (MT)   4g7 

Parecer n.0 911/61, CE, ao PDL n.0 10'61, que aprova o Acordo de Comercio 
e Pagamentos entre o Brasil e a Republica da Tcheco-Eslovaquia   573 

Homenagem ao professor Gladstone Chaves de Melo. — Aparte ao Sen. Mem 
de Sa   635 

Encerramento da Sessao Legislativa. — Aparte ao Sen. Daniel Krieger   647 

Sen. FILINTO MOLLER 
Piano Diretor da SUDENE. — Aparte ao Sen, Argemiro de Figueiredo   19 
Jazidas de ferro e manganes de Urucum, municipio de Corumba (MTi   $4 
Encaminhamento de vota?ao do Requerimento n° 514/61, ao PLC n.0 122/61, 

que autoriza o Poder Executive a instituir a Fundagao Universidade de Brasilia log 
Encaminhamento de vota?ao do Requerimento n.0 515, 61, ao PLC n.0 122/61 igi 
17.° aniversario da Radio Glcbo. — Aparte ao Sen. Caiado de Castro   133 

Repudio a intervenqao da ONU no Congo. — Apartes ao Sen, Joao Villasboas 300 
301 
307 

Discussao do PLC n.0 146/61, que altera o quadro da Secretaria do Tribunal 
Superior Eleltoral   333 

Discussao do PLC n.0 192/61, que prorrcga a vigencia da Lei n." 1.300/50 .... 332 
Requerimento n.0 563 '61. de pesar pelo falecimento do Dr. Durval Neves da 

Rocha. — Aparte ao Sen. Lima Teixeira   404 
Discussao do PLC n.0 134/61, que dispoe sobre navegagao fluvial e lacustre 

no interior do Pais. — Aparte ao Sen. Coimbra Bueno   41g 
Parlamentarismo. — Aparte ao Sen. Sergio Marinho   474 
Langamento do livro "Coagao e Malicia", pelo Desembargador Souza Neto. — 

Aparte ao Sen. Joaquim Parente   613 
Requerimento n.0 615/61 — Constituigao de uma comissao mista de 5 Senado- 

res e 5 Deputados para estudo do PLC n." 189/61. que dispoe sobre remessa de lucros 

Sen. GAS PAR VELLOSO 

Parecer n.0 747/61, CE, ao PLC n.0 121/61, que isenta de impostos os equipa- 
mentos destinados a Companhia Eletroquimica Pan-Americana   2 

Parecer n.0 748/61, CF. ao PLC n.0 121/61, que isenta de impostos os equipa- 
mentos destinados a Companhia Eletroquimica Pan-Americana  2 

Parecer n.0 910/61, CF, ao PLC n.0 129/61, que abre credito especial &s in- 
dustrias que especifica   572 

Parecer n.0 912/61, CRE, ao PDL n." 10/61. que aprova o Acordo de Comercio 
e Pagamentos entre o Brasil e a Republica da Tcheco-Eslovaquia   575 

Encerramento da Sessao Legislativa   651 

Sen. GILBERTO MARINHO 

Requerimento n.0 563/61, de pesar, pelo falecimento do Dr. Durval Neves da 
Rocha. — Aparte ao Sen. Lima Teixeira   405 

Encerramento da Sessao Legislativa   648 

Sen. GUIDO MONDIM 
Piano Diretor da SUDENE. — Aparte ao Sen. Argemiro de Figueiredo   20 
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Sen. HERIBALDO VIEIRA 
Piano Diretor da SUDENE. — Aparte ao Sen. Argemiro de Figueiredo   20 
Parecer oral, CCJ, ao PLC n.0 122/61, que autoriza o Poder Executive a ins- 

tituir a Funda?ao Universidade de Brasilia   88 
17.° aniversario da Radio Globo. — Aparte ao Sen. Caiado de Castro   133 
Parecer n." 789/61, CCJ. ao PLC n.0 143/61, que considera cidade-satelite o 

chamado Nucleo Bandeirante (DP)   211 
Parecer n.0 797/61, CCJ. ao PLS n,0 33/60, que determina sejam efetivados os 

professores do ensino primario e medio que flzeram provas dc sele^ao para o 
Magist6rlo Piiblico   239 

Estiagem que assola os Estados da Bahia e Sergipe   260 
Discussao do PLC n." 146/61, que altera o quadro da Secretaria do Tribunal 

Superior Eleitoral   320 

Parecer oral, CCJ, ao PLC n.0 146/61   325 
Parecer n.0 847/61, CCJ, ao PLS n.0 32/61, que institui o premio Visconde 

de Sao Leopoldo   438 

Parlamentarismo, — Aparte ao Sen. Sergio Marinho   472 
A crise politica e o capital estrangeiro. — Aparte ao Sen. Irineu Bornhausen 478 
Parecer n.0 870/61, CCJ, ao PR n.0 68/61, que altera o Regimento Interno 

do Senado    489 

Parecer n.0 904/61, CCJ, ao PLC n.0 33/61, que altera a Lei n.0 3.682/59, que 
estima a Receita e fixa a Despesa, para o exerclcio dc 1960   568 

Sen. IRINEU BORNHAUSEN 

A crise politica e o capital estrangeiro   475 
Parecer n.0 888/61, CF, ao PLC n.0 125/61, que concede auxilio ao Hospital 

dos Sindicatos Reunidos de Caxias do Sul (RS)   516 

Sen. JARBAS MARANHAO 
Parecer n.0 765/61, CEC, ao PLC n.0 122/61, que autoriza o Poder Executive 

a instltuir a Fundaqao Universidade de Brasilia   78 
Parecer n.0 766/61, CSPC, ao PLC n.0 122/61   85 
Parecer n.0 799/61, CSPC, ao PLS n.0 33/60, que determina sejam efetivades 

os professores do ensino primario e m^dlo que fizeram provas de selegao para o 
magist^rlo de Brasilia   243 

Piano alimentar para o Brasil   313 
Discussfio do PLC n.0 146/61, que altera o quadro da Secretaria do Tribunal 

Superior Eleitoral   319 

Parecer oral, CSPC, ao PLC n." 146/61   325 
326 

Parecer n.0 845/61, CSPC. ao PLC n." 152/61, que altera o art. 1.° da Lei 
n.0 3.205/57   420 

Discussfio do PLC n.0 162/61, que dispoe sobre cargos de Tesoureiro e de 
Conferente de Valores   501 

Parecer n.0 902/61, CSN, ao PLC n.0 24/61, que inclui na Reserva do Servi?o 
de Satide do Ex^rclto, um posto de segundo-tenente As enfermeiras convocadas 
pela FEB   565 

Parecer n.0 907/61, CEC. ao PLC n.0 75/61, que abre credito especial para a 
Escola Pollt6cnlca de Campina Grande (PB)   570 
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Eduardo Portella, na dire?ao do Institute Brasileiro de Estudos Afro-asiaticos 587 
Parecer oral, CEC, ao PLC n.0 135/61, que dispoe sobre a profissao de bibliotecario 602 
Parecer oral, CSPC, ao PLC n." 135/61   606 
Parecer oral, CSN, ao PDL n.0 11/61, que concede anistia aos militares e civis 

participantes de movimentos politicos   625 

Sen. JEFFERSON DE AGUIAR 

Parecer n.0 768/61, CCJ, ao PLC n,0 125/59, que dispoe sobre a carreira de 
Comissario de Policia   120 

Parecer n.0 850/61, CCJ, ao PLC n.0 82/61, que retifica, sem onus, a Lei Orga- 
mentaria para o exercicio de 1958     440 

Parecer n.0 892/61, CCJ, ao PLC n.0 105/61, que abre credito especial para a 
construgao do Hospital do Jornalista   537 

Sen. JOAO VILLASBOAS 

Intervengao da ONU no Congo   300 

Requerimento de Informagoes n.0 550/61, ao Ministro das Relaqoes Exteriores, 
sobre operagao mllitar da ONU no Congo   550 

Sen. JOAQUIM PARENTS 

Piano Diretor da SUDENE. — Aparte ao Sen. Argemiro de Figueiredo   19 
Parecer n.0 775/61, CSPC, ao PLC n.0 12/61, que dispoe sobre os cursos de 

formagao em psicologia e regulamenta a profissao de Psicologo   128 
Parecer n.0 783/61, CSPC, ao PLC n.0 175/61, que aplica aos cargos e fungoes 

do Quadro de Pessoal dos orgaos da Justiga do Trabalho da l.a Regiao, disposi- 
tivos das Leis n.0s 3.780/60 e 3.826/60     142 

Parecer n." 819/61, CSPC, sobre emendas ao PLS n.0 2/57, que consolida a 
legislagao sobre a situagao juridica dos procuradcres de autarquias federals   349 

Parecer n.0 820/61, CF, ao PLS n.0 2/57    356 
Parecer n.0 824/61, CSPC, ao PLC n.0 193/61, que dispoe sobre organizagao do 

Ministerio da Industria e do Comercio     359 
Parecer n.0 849/61, CF, ao PLS n.0 32/61, que institui o premio Visconde de 

Sao Leopoldo  ■  440 
Parecer n.0 857/61, CSPC, sobre a Emenda n.0 1, ao PLC n.0 175/61, que 

dispoe sobre a aplicagao de disposigoes das Leis n.°s 3.780/60 e 3.826/60, aos cargos 
e fungoes do Quadro de Pessoal dos orgaos da Justiga do Trabalho da 1." Regiao 444 

Parecer n.0 859/61, CP, ao PLC n.0 169/61, que concede abertura de credito 
especial para reequipamento da navegagao do rio Sao Francisco   446 

A crise polftica e o capital estrangeiro. — Aparte ao Sen. Irineu Bornhausen 480 
Parecer n.0 879/61, CSPC, ao PLC n.0 64/61, que regula a profissao de Gedlogo 504 
Parecer n.0 885/61, CP, ao PLC n.0 196/61, que abre credito especial para con- 

clusao das obras do edificio-sede da Associagao Piauiense de Medicina, em Te- 
resina (PI)     514 

Parecer n.0 924/61, CP, ao PLS n.0 31/61, que dispoe sobre financiamento as 
Prefeituras Municipais   610 

Langamento do livro "Coagao e Malicia", pelo Desembargador Souza Neto ... 612 

Sen. JORGE MAYNARD 
Piano Diretor da SUDENE. — Aparte ao Sen. Argemiro de Figueiredo   21 
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Requerimento n.0 563/61, de pesar pelo lalecimento do Dr. Durval Neves da 
Rocha. — Aparte ao Sen. Lima Teixeira   405 

Parecer oral, CT, sobre a Emenda n° 2 ao PLC n.0 134/61, que dispoe sobre 
a navegaqao fluvial e lacustre no interior do Pais   412 

Sen. LEONIDAS MELLO 

Piano Diretor da SUDENE. — Aparte ao Sen. Argemiro de Figueiredo   16 
Conclusao do Aeroporto de Teresina (PI)   226 

Sen. LIMA TEIXEIRA 

Piano Diretor da SUDENE. — Aparte ao Sen. Argemiro de Figueiredo   18 
Exploraqao de petroleo na Bahia   35 
Ligas Camponesas    146 
Declaraqao de voto ao PLC n.0 143/61, que considera cidade-satelite o cha- 

mado Nucleo Bandeirante (DP)   215 

Parecer n.0 793/61, CLS, ao PLC n.0 185/61, que cria a profissao de leiloeiro 
rural   231 

Estiagem que assola os Estados da Bahia e Sergipe. — Aparte ao Sen. Heri- 
baldo Vieira   260 

Estiagem no Estado da Bahia   309 
Parecer oral, CLS, ao PLC n.0 192/61, que prorroga vigencia da Lei n." 1.300/50 331 

Requerimento n.0 563/61, de pesar pelo falecimento do Dr. Durval Neves 
da Rocha   403 

A crise politica e o capital estrangeiro. — Aparte ao Sen. Irineu Bornhausen 480 

Encerramento da Sessao Legislativa   649 

Sen. LINO DE MATTOS 

Parecer n.0 805/61, CT, ao PLC n.0 131/61, que autoriza a abertura de credito 
Para a reconstru^ao da barragem de Or6s (CE)   298 

Estiagem no Estado da Bahia. — Aparte ao Sen. Lima Teixeira   309 
Discussao do PLC n.0 146/61, que altera o quadro da Secretaria do Tribunal 

Superior Eleitoral   321 

322 

Declaraqao de voto ao PLC n.0 189/61, que dispoe sobre a remessa de lucros  626 

Sen. LOBAO DA SILVEIRA 

Piano Diretor da SUDENE. — Aparte ao Sen. Argemiro de Figueiredo   21 
Parecer n.0 757/61, CF, ao PLC n.0 184/61, que dispoe sobre a abertura de cre- 

dito suplementar ao Poder Legislative — Camara dos Deputados   54 

Ligas Camponesas. — Aparte ao Sen. Lima Teixeira   149 

Descaso da Uniao para com os problemas da Amazdnia   154 
Parecer n.0 790/61, CF, ao PLC n.0 143/61, que considera cidade-satelite o 

uhamado Nucleo Bandeirante (DF)   213 

Declaraqao de voto ao PLC n.0 143/61, que considera cidade-satelite o cha- 
mado Nucleo Bandeirante (DF)   216 

Parecer n.0 833/61, CF, ao PLC n.0 96/61, que abre credito especial para a 
nealizagao do IV Congresso Brasileiro do Ensino de Matematica, em Belem do Para 383 
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Parecer n.0 834/61, CF, ao PLC n.0 155/61. que concede isenqao de impostos 
para a Radio Marajoara Ltda., para a instalaqao de uma estagao de TV cm Belem 
do Para   383 

Discussao do PLC n.0 134/61, que dispoe sobre navegagao fluvial e lacustre no 
interior do Pais. — Apartes ao Sen. Coimbra Bueno   415 

416 
419 

Parecer n.0 854/61, CF, ao PLC n.0 168/61, que concede isenqao de direitos de 
importaqao para a Cia. Brasileira de Fiagao e Tecelagem de Manaus (AM)   442 

Parecer n.0 876/61, CP, ao PLC n.0 156/61, que abre credito especial para cons- 
trugao de hospital em Maues (AM)   494 

Parecer n.0 877/61, CF, ao PLC n.0 157/61, que abre credito especial para a 
construgao de maternidade no bairro de Sao Raimundo, em Manaus (AM)   496 

Sen, LOURIVAL PONTES 

Parecer n.0 762/61, CCJ, ao PLC n.0 167/61. que dispoe sobre a abertura de 
credito especial para atender as obras de defesa das praias de Olinda (PE)   75 

Parecer n.0 785/61, CCJ, ao PLC n.0 62/61, que restabelece o carater federal 
da Polfcia Militar do antigo Distrito Federal   144 

Parecer n.0 803/61, CCJ, ao PR n.0 49/61, que suprime a expressao constante 
do art. 1.° da Resoluqao n.0 9/60   297 

Parecer n.0 807/61, CCJ, ao PLC n.0 192/61, que prorroga a vigencia da Lei 
n." 1.300/50   331 

Parecer n.0 839/61, CCJ, ao PR n.0 69/61, que altera a redaqao da Resoluqao 
n.0 62/61, do Estado da Bahia   387 

Parecer n.0 842/61, CCJ, ao PLC n.0 165/61, que autoriza o Poder Executive a 
construlr e pavimentar os trechos da estrada Rio—Bahia — Arassuai—Diamantina 
e Diamantina—Curvelo   388 

Parecer n.0 861/61, CCJ, ao PLS n.0 37/61, que dispoe sobre o loteamento ou 
desmembramento de terras rurais   459 

Parecer n.Q 874/61, CCJ, ao PLC n.0 156/61, que concede credito especial para 
a corstruqao de hospital em Maues (AM)   493 

Parecer n.0 923/61, CCJ, ao PLS n.0 31/61, que dispoe sobre financiamento as 
Prefeituras Municipais   609 

Discussao do Requerimento n.0 615/61 — Comissao Mista para estudo do PLC 
n.0 189/61, que dispoe sobre remessa de lucros   618 

Sen. MATHIAS OLYMPIO 

Piano Diretor da SUDENE. — Aparte ao Sen. Argemiro de Figueiredo   26 

Sen. MEM DE SA 

Piano Diretor da SUDENE. — Aparte ao Sen. Argemiro de Figueiredo   18 
Remessa de lucros para o exterior     32 
Jazidas de ferro e manganes de Urucum, municipio de Corumba (MT). — 

Aparte ao Sen. Pillnto Miiller   70 
Parecer n.0 764/61, CF, ao PLC n.0 167/61, que dispoe sobre a abertura de 

credito especial para atender as obras de defesa das praias de Olinda (PE)   77 
Discussao do PLC n.0 122/61, que cria a Fundacao Universidade de Brasilia 89 
Encaminhamento de votagao do Requerimento n.0 514/61 ao PLC n.0 122/61 104 
Encaminhamento de votagao do Requerimento n.0 515/61 ao PLC n.0 122/61 111 
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Parecer n.0 774/61, CEC, ao PLC n.0 102/61, que dispoe scbre os cursos de 
formaqao em psicologia e regulamenta a profissao de Psicdlogo   125 

Parecer n.0 782/61\ CP, ao PLC n.0 101/61, que dispoe sobre a vigencia do cre- 
dito para a mcdernizagao dos serviqos de seguranqa de protegao ao voo   142 

Encaminhamento de votagao do PLC n.0 143/61, que considera cidade-satelite 
o chamado Nucleo Bandeiranle (DP)   213 

Parecer n.0 792/61, CP, ao PLC n.0 180/61, que dispoe sobre a abertura de 
credito especial para pagamento das despesas de pessoal e obras a cargo da Co- 
missao Mista Perrovia Brasileiro—Boliviana   230 

Encaminhamento de votagao do PLS n.0 33/61, que determina sejam efeti- 
vados os professores do ensino primario e medio que fizeram provas de selegao 
para o magisterio de Brasilia     272 

Parecer n.0 838/61, CP, ao Oficio s/n.0 de 9-12-61, do Governador da Bahia, 
solicitando alteragao da Resolugao n.0 62/61   386 

Parecer oral, CP, sobre a Emenda n.0 2 ao PLC n.0 134/56, que dispoe sobre 
a navegagao fluvial e lacustre no interior do Pais   413 

Parecer n.0 848/61, CEC, ao PLS n.0 32/61, que institui o Premio Visconde 
de Sao Leopoldo   439 

Discussao do PLC n,0 182/61, que integra na Universidade da Bahia, o Instituto 
de Musica da Bahia   455 

DiscussSo do Requerimento n.0 615/61 — Comissao Mista para estudo do PLC ri-0 189/61, que dispoe sobre remessa de lucros      621 

Parecer oral, CP, ao PDL n.0 11/61 — Que concede anistia acs militares e 
wvis participantes de movimentos politicos   625 

Homenagem ao professor Gladstone Chaves de Melo   633 
Sen. MENEZES PIMENTEL 

Parecer n° 751/61, CCJ, ao PLS n,0 30/59, que dispoe sobre a concessao de 
gratificagao aos servidores que exercem cargos ou fungoes relacionados com o exer- 
Wcio da medicina no Servigo Publico Federal   48 

Parecer n,0 780/61, CR, apresentando a redagao final do PDL n.0 15/61 — 
termo aditivo celebrado entre o DNEP e a firma Carvalho Hosken e Cia. Ltda. 136 

^'arecer n'0 '95/61, CR, ao PLC n.0 136/61, que concede pensao especial a Maria Pompela de Carvalho   238 

Parecer n° 798/61, CEC, ao PLS n.0 33/60, que determina sejam efetivados 
os professores do ensino primario e medio que fizeram provas de selegao para o 
hiagist^rio de Brasilia   941 

Parecer n.0 808/61, CR, apresentando a redagao final do PLC n.0 122/61, que 
autoriza o Poder Executive a instituir a Pundagao Universidade de Brasilia   333 

Parecer n.0 828/61, CR, apresentando a redagao final das emendas do Senado 
ao PLC n.0 102/61, que dispoe sobre os cursos de formagao em Psicologia   362 

Parecer n.0 829/61, CR, apresentando a redagao final do PLC n.0 120/61, que 
abre cr6dito especial ao Minist4rio da Marinha   

Parecer n.0 866/61, CR, apresentando a redagao final do PLC n.0 146/61, que 
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Parecer n.0 872/61, CEC, ao PLC n.0 114/61, que concede subvengao anual as 
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Parecer n.0 880/61, CEC, ao PLC n." 64/61, que regula o exercicio da profissao 
de Gedlogo   

Parecer n.0 893/61, CLS, ao PLC n.0 105/61, que abre crddito especial para 
construgao do Hospital do Jornalista       
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Parecer n.0 914/61, CR, apresentando a redagao final das emendas do Senado 
ao PLC n.0 152/61, que altera o art. 1.° da Lei n.0 3.205/57   577 

Parecer n.0 915/61, CR, apresentando a redagao final do PLC n.0 165/61, que 
autoriza a construgao e pavimentagao de trechos das estradas: Rio—Bahia — 
Arassuai—Diamantina e Diamantina—Curvelo   578 

Parecer n.0 916/61, CR, apresentando a redagao final do PLC n.0 182/61, que 
Integra na Universidade da Bahia o Institute de Musica da Bahia   579 

Parecer n.0 917/61, CR, apresentando a redagao final da emenda do Senado 
ao PLC n.0 134/56, que estabelece regime especial para a navegagao fluvial e 
lacustre no interior do Pais   579 

Parecer n.0 918/61, CR, apresentando a redagao para 2.a discussao do PLS 
n.0 4/61, que altera o Codigo de Processo Civil   580 

Parecer n.0 919/61, CR, apresentando a redagao final do PDL n.0 12/61, que 
fixa subsidio do Presidente da Repiiblica   581 

Parecer n° 920/61, CR, apresentando a redagao final do PLC n.0 65/61, que 
abre credito especial para obras do Hospital Mato-grossense de Penfigo   581 

Parecer n.0 921/61, CR, apresentando a redagao final das emendas do Senado 
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Parecer n.0 922/61, CR, apresentando a redagao final do PDL n.0 14/61, que 
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Parecer n.0 925/61, CR, apresentando a redagao final do PLS n.0 3/61, que 
dispoe sobre financiamento as Prefeituras Municipais   639 

Sen. MILTON CAMPOS 

Parecer n.0 772/61, CCJ, ao PLC n.0 145/61, que dispoe sobre a doagao de 
imovel a Mitra Diocesana de Niteroi   124 

Parecer n.0 878/61, CCJ, ao PLC n.0 64/61, que regula o exercicio da profissao 
de Geologo   503 

Homenagem ao professor Gladstone Chaves de Melo. — Aparte ao Sen. Mem 
de Sa    634 

Sen. MOURAO VIEIRA 
Discussao do PLC n.0 122/61, que cria a Fundagao Universidade de Brasilia. 

— Aparte ao Sen. Mem de Sa   194 
Descaso da Uniao para com os problemas da Amazonia. — Aparte ao Sen. 

Lobao da Silveira   156 
Reivindicagoes do Dr. Euripedes Ferreira Lins ao Ministro da Agricultura 254 
Requerimento n° 563/61, de pesar pelo falecimento do Dr. Durval Neves da 

Rocha. — Aparte ao Sen. Lima Teixeira   405 
Discussao do PLC n.0 134/56, que dispoe sobre navegagao fluvial e lacustre no 

interior do Pais   419 
Discussao do PLC n.0 157/61, que abre credito especial para a construgao de 

maternidade no bairro Sao Raimundo, em Manaus (AM)   496 
Parecer oral, CSPC, ao PLC n.0 202/61, que complementa o art. 6.° da Emenda 
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Sen. NELSON MACULAN 
Parecer n.0 769/61, CSPC, ao PLC n.0 125/59, que dipoe sobre a carreira de 

Comissario de Policia    121 
Parecer n.0 821/61, CAPFCP, ao PLC n.0 194/61, que modifica as Leis n.0s 

3.551/59, 3.770/60 e 3.863/60, suspendendo o vencimento de debitos dos triticultores 356 
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Requerimento n.0 557/61, solicitando constar dos Anais do Senado, trabalho de 
autoria do Sr. Araiijo Cavalcanti e outros trabalhos do Sen. Jarbas Maranhao .. 

Discussao do Requerimento n.0 615/61 — Comissao mista para estudo do PLC 
n.® 189/61, sobre remessa de lucros. — Aparte ao Sen. Mem de Sa   622 

Encerramento dos trabalhos do Senado Federal   631 
Sen. NOGUEIRA DA GAMA 

Parecer n.® 786/61. CCJ, ao PRS n.® 48/61, que altera o Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Senado a que se refere o art. 8.® da Resoluqao n.° 6/60   203 

Parecer n.® 791/61, CP, ao PLC n.® 140/61, que concede isengao de impostos 
para o equipamento de um drgao liturgico doado ao Colegio Santa Marcelina (RJ) 230 

Parecer n.® 809/61, CCJ, ao PDL n.® 12/61, que fixa o subsidio do Presidente 
da Republica, no periodo presidencial de 1961 a 1966   339 

Sen. NOVAES PILHO 

17.® aniversario da Radio Globo. — Aparte ao Sen. Caiado de Castro   133 

Discussao do Requerimento n.° 563/61, de pesar pelo falecimento do Dr. Durval 
Neves da Rocha. — Aparte ao Sen. Lima Teixeira   404 

Sen. PADRE CALAZANS 

Homenagem ao professor Gladstone Chaves de Melo. — Aparte ao Sen. Mem 
'te S5,     634 
Sen. PAULO FENDER 

Discussao do PLC n.® 134/61, que dispoe sobre navegaqao fluvial e lacustre 
no interior do Pais   423 

Seu desligamento do Partido Trabalhista para integrar o Movimento Traba- 
Inista Renovador   447 

XI Conferencia da PAO   552 
PLS n.° 53/61, que determina a delimita?ao de zonas industrials no Distrito 

Federal   593 

Discussao do Requerimento n.® 615/61 — Comissao mista para estudo do PLC 
n° 189/61, que dispoe sobre remessa de lucros   52° 

Requerimento n.° 615/61, — Aparte ao Sen. Mem de Sa   521 

Encerramento da Sessao Legislativa   643 
Sen. PEDRO CALAZANS 

Parecer n.® 932/61, CEC, ao PLC n.° 96/61, que abre credito especial para a 
reallzaQgo do IV Congresso Brasllelro do Ensino de Matematlca, em Belem do Para 382 
Sen. PEDRO LUDOVICO 

Ligas Camponesas. — Apartes ao Sen. Lima Teixeira   147 

148 
152 

A crise politlca e o capital estrangelro. — Aparte ao Sen, Irlneu Bornhausen 477 

Sen. RUY CARNEIRO 

Requerimento n.® 563/61, de pesar pelo falecimento do Dr. Durval Neves da 
Rocha. — Aparte ao Sen. Lima Teixeira   0 

Parecer n.® 856/61, CCJ, ao PLC n.® 175/61, que dispoe sobre a aplicaqao 
de disposisoes das Leis n.°s 3.780/60 e 3.826/60, aos cargos e fun?6es do Quadro 
de Pessoal dos drgaos da Justlqa do Trabalho da 1.® Reglao   

Parecer n.® 871/61, CCJ, ao PLC n.° 114/61, que concede subven?ao anual as 
Unlversldade equlparadas, mantidas por lnstitul?5es de cardter privado   
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Piano Diretor da SUDENE   583 

Sen. RUY PALMEIRA 
PLS n,0 51/61. que dispde scbre o exercicio do Magisterio pelos formados em 

curso de filosofia de Seminaries   4 
Desvio de locomotivas que teriam sido encomendadas para a Estrada de Ferro 

Belem—Braganqa   245 
Renuncia de Janio Quadros e a crise no Pais   399 
Requerimento n.0 563/61. de pesar pelo falecimento do Dr. Durval Neves da 

Rocha. — Aparte ao Sen. Lima Teixeira   404 

Sen, SAULO RAMOS 

Parecer n.0 753/61, CF. ao PLS n.0 30 59, que dispce sobre concessao de gra- 
tificaqoes aos servidores que exercem cargos ou fungoes relacicnados com o 
exercicio da medicina no Servigo Publico Federal   50 

Discussao do PLC n.0 93/57, que regula o exercicio do Magisterio Superior 
da Marinha   271 

Parecer n.0 875/61. CSP. ao PLC n.0 156 61. que abre credito especial para 
construgao de hospital em Maues (AM)   494 

Parecer n.0 887/61, CS. ao PLC n.0 125/61. que concede auxilio ao Hospital 
dos Sindicatos Reunidos de Caxias do Sul (RSi   515 

Parecer n.0 899/61, CF, ao PLC n.0 201/61, que modifica a taxa de custeio 
do Institute Brasileiro do Sal   558 

Parecer n.0 905/61, CP. ao PLC n." 33/61, que altera sem onus, a Lei n,0 

3.682/59. que estima a Receita e fixa a Despesa para o exercicio de 1960   569 
Telegrama do Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina sobre 

chuvas no sul de Barriga Verde (SCi   592 

Sen. SERGIO MARINHO 

Remessa de lucros para o exterior   8 
Ligas Camponesas. — Apartes ao Sen. Lima Teixeira   147 

151 
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Renuncia de Janio Quadros e a crise no Pais. — Aparte ao Sen, Ruy Palmeira 402 
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A crise politica e o capital estrangeiro. — Aparte ao Sen. Irineu Bornhausen 479 
Parecer n.0 898 61, CE. ao PLC n.0 201/61, que modifica a taxa de custeio 

do Institute Brasileiro do Sal   557 
Piano Diretor da SUDENE. — Aparte ao Sen. Ruy Carneiro   
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Parecer n.0 754/61, CCJ, ao PLS n.0 4/61. que altera o inciso I do art. 945 

do Codigo de Processo Civil e o art. 1.° do Decreto-Lei n.0 3.077/41   51 

Sen. VICTORINO FEIRE 
Parecer n.0 756 61, CF, ao PDL n.0 11/59, que aprova o Acordo sobre cir- 

culagao internacional do material visual e auditivo de carater educative, cientlfico 
e cultural    53 

Parecer n.0 763/61, CTCOP. ao PLC n.0 167/61. que dispoe sobre a abertura 
de credito especial para atender as obras de defesa das praias de Olinda (PE) 76 
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Parecer n." 770/61, CP, ao PLC n.0 125/59, que dispoe sobre a carreira de 
Comissario de Policla   123 

Parecer n.0 776/61, CTCOP, ao PLC n." 188/61, que dispoe sobre a abertura 
de crMito especial para conclusao da Ferroviarla Brasilia—Pires do Rio e a Rede 
Ferroviaria do Estado de Ssio Paulo   129 

Parecer n.0 784/61, CP, ao PLC n.0 175/61, que aplica aos cargos e funqoes 
do Quadro de Pessoal dos drgaos da Justipa do Trabalho da 1." Regiao, dispo- 
siqoes das Leis n.0s 3.780/60 e 3.826/60   144 

Descaso da Uniao para com os problemas da Amazonia. — Aparte ao Sen. 
Lobao da Silveira    156 

Parecer n." 873/61, CP, ao PLC n." 114/61, que concede subvenqao anual as 
Universidades equiparadas, mantidas por instituipoes de carater privado   492 

Parecer n.0 895/61, CP, ao PLC n." 200/61, que estima a Receita e fixa a 
Despesas do Distrito Federal para o exercicio de 1962   544 
Sen. VIVALDO LIMA 

Piano Diretor da SUDENE. — Apartes ao Sen. Argemiro de Figueiredo   23 
26 

Explorapao de petroleo na Bahia. — Aparte ao Sen. Lima Teixeira   38 
Discussao do PLC n.0 122/61, que cria a Pundapao Universidade de Brasilia. 

— Aparte ao Sen. Mem de Sa   96 
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Reivindlcapoes do Dr. Euripedes Ferreira Lins ao Ministro da Agricultura. 
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258 
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Repudio a intervenpao da ONU no Congo. — Apartes ao Sen, Joao Villasboas 300 
302 
306 

Estiagem no Estado da Bahia. — Aparte ao Sen. Lima Teixeira   310 
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